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PREFflCIO 

0 o b j e t i v o deste es t a g i o e pormos em p r a t i c a os 

conhecimentos obtidos em sala de aula. No est a g i o foram ob 

t i d o s conhecimentos necessarios para se d i r i g i r e f i s c a l i 

zar uma obra. 

Ao f i m dos meses de a t i v i d a d e , e necessario res 

s a l t a r a importancia de um estagio dentro da v i d a acaderrd 

ca.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V 

0 r e f e r i d o e s t a g i o consta de: 

1 - Acompanhamento com f i s c a l i z a c a o da execucao e contro-

l e geometrico e teo t e c n i c o da terraplanagem e pavimenta 

cao dos acessos i n t e r n o s e externos. 

2 - Acompanhamento com f i s c a l i z a c a o dos f i n a i s de acaba -

mento da construcao c i v i l do predio do t e r m i n a l rodovia 

r i o . 



7. 

INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A construcao do t e r m i n a l r o d o v i a r i o de passageiros 

de Campina Grande teve i n i c i o ainda no governo a n t e r i o r , t e n -

do sua construcao sido posteriormente p a r a l i s a d a . No a t u a l 

governo esta v o l t o u e de c a r a t e r d e c i s i v e Encontrou-se a 

obra devidamente locada e i n i c i a d a , decorrente da p r i m e i r a eta 

pa, e deu-se continuidade ate a sua inauguracao. 

"Nosso e s t a g i o comegou quando j a estava praticamente 

concluido o e d i f f c i o propriamente d i t o , bem como as p l a t a f o r 

mas dos onibus e uma subestacao e l e t r i c a , que alimenta a rodo 

v i a r i a . Assim, encontramos a obra na execucao dos seus aces 

sos i n t e r n o s e externos bem como a drenagem das aguas superfi^ 

c i a i s dos mesmos. Vale a pena r e g i s t r a r que todos os p r o j e 

tos que se precisava j a estavam prontos e foram elaborados 

em Joao Pessoa por equipe t e c n i c a especializada que previamen 

t e f i z e r a os estudos necessarios. Toda a area em que se loca 

l i z a os acessos i n t e r n o s j a t i n h a sido trabalhada, no que d i z 

r e s p e i t o a terrapalanagem, quando da p r i m e i r a etapa da cons -

tr u c a o , em que as maquinas limparam e rasparam toda a area 

deixando esta isenta-de materia organica e cotas desfavoraveis 

assim o t e r r e n o j a estava praticamente pronto no que se ref£ 

re a preparagao do s u b - l e i t o , f a c i l i t a n d o assim a execucao do 

acesso i n t e r n o . No que se r e f e r e ao acesso i s t o nao ocorreue 

a ENARQ, que era a e m p r e i t e i r a do Esta'do, teve que realizou t o 

do o processo de expurgo e preparagao do s u b - l e i t o . Para a 

rea l i z a c a o do s u b - l e i t o e x i s t i r a m cortes e a t e r r o s , porem de 

pequenos p o r t e s . Geralmente e. quando f o i p o s s i v e l o mate-

r i a l r e t i r a d o do c o r t e f o i aproveitado no a t e r r o , o que se 
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charaa "compensagao". Nos servigos de terraplanagem foram ne-

cessario algumas vezes o uso de explosivos para se a t i n g i r a 

cota de p r o j e t o , pois naquela regiao a rocha e miuto rasa. Os 

at e r r o s eram f e i t o s da seguinte maneira: Pegava-se omateriaL. 

na j a z i d a , quando nao se t r a t a v a de compensacao, e este era 

colocado em montes no l o c a l a executar (trecho) por cacham -

bas. 0 volume (m^) necessario j a era previamente calculado e 

consequentemente era f i x a d o os numeros de cachambas. Depois 

vinha a p a t r o l e espalhava este m a t e r i a l por etapas,ainda com 

a p a t r o l e s c a r i f i c a v a - s e o m a t e r i a l e com urn caminhao-pipa mo 

lhava-se o m a t e r i a l , novamente espalhava-se e e s c a r i f i c a v a - s e 

com a p a t r o l . Era novamente e s c a r i f i c a d o , por uma grelha de 

disco, que era puxada por um t r a t o r convencional, quee conhe-

cido no. campo por JERICO. Outra. vez o m a t e r i a l era molhado 

com o caminhao-pipa e apos sucessivas repetigoes a p a t r o l r e -

gu l a r i z a v a o tr e c h o , observando-se as dec l i v i d a d e s de p r o j e -

t o que era controlada por piquetes que o topografo langava no 

tre c h o , pintado de vermelho na cabega para que o operador da 

p a t r o l pudesse observar melhor. Vinha logo ap5s um solo com 

pactador v i b r a t o r i o para deixar o terreno devidamente compac-

tado. Depois a p a t r o l dava o acabamento f i n a l . As camadas 

eram de no maximo 30cm. Todo este processo e chamado pelos 

tecnicos de "Fechamento de Trecho". Apos i s s o , o trecho pas-

sava por uma a n a l i s e , para ver se nao se encontrava ao longo 

dele , um fenemeno chamado de "Burrachudo", ocasionado g e r a l -

mente por um "olho d'agua" ou excesso de umidade do m a t e r i a l 

na molhagem v e r i f i c a d o i s t o , um tecnico* e s p e c i a l i z a d o f a z i a 

alguns ensaios de densidade "INSITU", os f u r o s eram f e i t o s 

nos bordos e no e i x o , nele e l e vi a . se o m a t e r i a l executado atin -



g i a a "umidade otima" e o grau de compactagao e x i g i d o . A l i b e r a 

cao f i n a l f i c a v a por conta de um topografo responsavel, p e r t e n -

cente a f i s c a l i z a g a o , que c o n f e r i a todos os pontos de trechoexe 

cutado. Terminada as etapas de corte e a t e r r o e apos serem atin 

gidas as cotas desejadas, os terrenos estavam prontos para rece 

berem a sub-base e o revestimento. Como os acessos esternoseram 

de pavimentos r i g i d o s e os i n t e r n o s de pavimentos semi - r i g i d o s 

a camada f i n a l era o p r o p r i o revestimento mais a base, ou seja , 

o colchao de a r e i a e o paralelepipedo ou o colchao de a r e i a e 

os b l o k r e t s , no caso dos pavimentos r i g i d o s e semi-rigidos res -

pectivamente. Entao a base f a z i a parte do revestimento. OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA col 

choes de a r e i a variavam suas espesuras sempre em torno de 15cm . 

Apos sua colocagao eram assentados os p a r a l e l o s e estes eram de 

vidamente adensados com agua e p i l a o para o p o s t e r i o r r e j u n t a -

mento com o tra g o dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1:3 (cimento e a r e i a ) . Nos casos dos aces 

sos i n t e r n o s eram colocados sobre a a r e i a os b r o k r e t s que eram 

assentados e rejuntados com emulsao a s f a l t i c a . Todos estes ser 

vigos eram averiguados pelo topografo para checar as cotas com 

os do p r o j e t o . 

No que se r e f e r e a drenagem das aguas s u p e r f i c i a i s , 

estas foram r e a l i z a d a s seguindo as seguintes etapas: lavava-se 

as valas nos l o c a i s determinados em p r o j e t o , estas tinham l a r g u 

r a e profundidades d e f i n i d a s . A escavagao era manual ou mecan:L 

ca dependendo do m a t e r i a l a ser escavado que va r i a v a entre l a 

2 e 3 c a t e g o r i a . Era constante o apareciraento de rochas de-

compostas que eram r e t i r a d o s com o a u x i l i o de compressores.Quan 

do se encontrava uma rocha mais d i f i c i l se usava explosivoJVtin-

gida a cota de p r o j e t o , sempre sob o olho do topografo,eram co-

locados os colchoes de a r e i a de espessuras variada , que ser -
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v i a para acomodar e proteger os tubos. Apos a a r e i a eram co 

locados os tubos que eram de concreto premoldado de ponta e 

bolsa de comprimento e diametros variados.' Apos a coloca -

gao era r e a l i z a d o o rejuntamento com argamassa. Existiam sera 

pre que v a r i a v a o diametro dos tubos, as direcoes ou nos t r e 

chos muito grandes a colocagao de pogos de v i s i t a . Ap5s a 

conclusao dos assentamentos e rejuntamentos eram r e a l i z a -

dos os tes t e s de estanqueidade (TESTE DE FUMAgA) e ap5s ser 

l i b e r a d o pelo f i s c a l a compactagSo das valas eram f e i t a s ma-

nualmente (SEPO) com camadas maximas de 30cm de um bom mate-

r i a l (TOP-SOIL) e com a presenga de um pequeno r o l o v i b r a t o -

r i o que se adaptava a l a r g u r a das valas. 
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ESTUDO TOPOGRAFICO 

0 Topografico e alguns o p e r a r i o s , com o a u x i l i o do 

aparelho " n i v e l " , da "mira" (regua de 4,0m de a l t u r a ) , de 

uma trena e uma grande quantidade de piquet'es (piquete serve 

para marcar as estacas, comecou o estudo do t e r r e n o n a t u r a l . 

A r b i t r a n d o uma cota i n i c i a l de t e r r e n o , comega-se 

o estudo das cotas seguintes atraves dos r e f e r e n c i a i s de nl"-

v e i s (R.N.). Cada estaca e estudada com relagao a estaca 

i n i c i a l . 

Depois de calculadas todas as cotas de todas as 

estacas, que estao anotadas na "caderneta de campo", Elabo -

rou-se o "Projeto Geometrico" do te r r e n o n a t u r a l . 

Com o P r o j e t o do t e r r e n o n a t u r a l em maos, pode-se 

t r a g a r o "Greide". (£ atraves deste que observa-se onde i r a 

passar a r u a ) . 

Quando esta se tragando a l i n h a de "greide", procu 

ra-se "compensar" os volumes de co r t e com os volumes de a t e r 

r o . ^Atraves tambem da mesma e que pode-se l o c a l i z a r os pos-

s i v e i s bueiros que futuramente i r a o e x i s t i r na Rodovia. 

Com o mesmo m a t e r i a l o topografo, i r a estudar as se 

goes t r a n s v e r s a l s , obedecendo sempre a ordem: e i x o , bordo d i -

r e i t o , bordo esquerdo. Com as cotas encontradas neste e s t u -

do elabora-se o "Projeto das Segoes Transversals". E e a t r a -

ves dele; determinam-se os volumes de c o r t e e de a t e r r o em ca 

da estaca: (Mapa de Cubagao). Dai pode-se a v a l i a r o volume 
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de emprestimo necessario para execucao do a t e r r o , i s t o e f e i -

to observando-se sempre a menor d i s t a n c i a de t r a n s p o r t e . 

Os topografos controlaram toda a execucao da obra . 

Eu v i a importancia fundamental de se t e r um bom topografo nu-

ma obra dessa natureza, pois todos os outros servigos depen -

dem dos seus, ou s e j a , o topografo e quern loca as ruas, forne 

ce o alinhamento, fornece as cotas, os o f f s e t s , as estacas , 

confere os n i v e i s , e t c . Assim qualquer d e s l i z e do topogra-

fo a c a r r e t a um e r r o g e r a l e de grande p r e j u i z o . 0 topogra-

fo e* quem faz o levantamento de todas as secoes transversals das 

ruas preencher o mapa de cubacao e fornecer consequentemnete o 

volume de t e r r a gasto na obra. 
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ESTUDOS PRELIMINARES 

Antes da construcao dos acessos foram necessarios va 

r i o s estudos em tor n o dos trechos que forem construidos. Neste 

estudo podemos anumerar alguns i t e n s considerados importantes. 

a) Procura de jazida s (observando-se pequenas d i s t a n 

c ias entre elas e o trecho que v a i ser c o n s t r u i -

do)..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hi Observar se e x i s t e pequenos cursos d'agua, onde 

futuramente serao Implantado os "bueiros". 

c) Fazer um estudo Topografico, e observar os l o c a i s 

onde serao necessario se fazer " c o r t e s " e " a t e r 

-ros". 

d) Com o estudo Topografico e f e i t o um p r o j e t o das 

segoes t r a n s v e r s a l s . Dai pode-se observar se i r a 

haver invasao de alguma propriedade. I s t o aconte 

cendo, leva-se ao conhecimentc do p r o p r i e t a r i o , 

para que e l e de autorizagao do afastamento da cer 

ca com sua r e s p e c t i v a l a r g u r a e comprimento. 
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SERVigO PRELIMINARES 

DESMATAMENTO 

I 

a) Os servigos de desmatamento foram executados ex-

clus'ivamente na f a i x a compreendida entre os o f f -

s e t t , exceto quando houverera emprestimos l a t e -

r a l s . 

b) Nao devera ser r e t i r a d a a caraada de solo vegetal, 

devendo o desmatamento f i c a r r e s t r i t o somente a 

arvores, arbustos, capim, e t c . 

c) Nas areas destinadas a emprestimos, sera executa 

do desmatamento, u t i l i z a n d o - s e a camada de t e r -

-ra v e g e t a l no corpo de a t e r r o . 

d) Nas areas destinadas a ja z i d a s para u t i l i z a -

cao nos trechos, f o i executado o desmatamento e 

a remocao da camada de solo v e g e t a l . 
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CORTES 

- Execucao 

a) A escavagao dos cortes f o i f e i t o de acordo com 

os elementos tecnicos constantes nas notas de s e r v i c o , assim 

como o "mapa de cubacao". 

b) Todo o m a t e r i a l e x t r a i d o de c o r t e f o i u t i l i z a -

do nos a t e r r o s subsequentes nao sendo p e r m i t i d o desperdlcio de 

m a t e r i a l , deve-se observar a menor d i s t r a n c i a de t r a n s p o r t e en 

t r e o c o r t e e o a t e r r o . 

c) Quando durante a execucao f o i observado a ocorren 

c i a de rocha sa, como nao e x i s t i u p o s s i b i l i d a d e nenhuma de l e -

vantamento do g r e i d e , entao a solucao f o i a rercocao da mesma. 

d) Como em determinados cortes v e r i f i c o u - s e a ocor-

r e n c i a de rocha decomposta, entao a mesma nao f o i totalraente 

u t i l i z a d a no corpo do a t e r r o . 

- Controle 

a) 0 acabamento da plataforma do c o r t e f o i p r o c e d i -

do mecanicamente, obedecendo a segao t r a n s v e r s a l de p r o j e t o 

e observando as d e c l i v i d a d e s de acordo com a intensidade das 

chuvas na regiao. 

b) A variagao na l a r g u r a das plataformas foram va-

riadas(como mostraremos mais adiante) 

c) As rampas l o n g i t u d i n a l s teve no minimo 1,0% de 

d e c l i v i d a d e (escoamento das aguas s u p e r f i c i a i s ) 
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- Medicao 

Apos o estudo Topografico, f o i f e i t o um p r o j e t o de 

levantamento das segoes t r a n s v e r s a l s . E e atraves deste pro 

j e t o que pode-se preencher o mapa de cubagao. Com o mapa de 

cubagao preenchido, foram somados os volumes de m a t e r i a l em 

cada estaca. 



17.. 

- EMPRESTIMOS 

GENERALIDADES 

a) As escavacoes nos emprestimos foram destinados a 

complementar o volume necessario a execucao dos a t e r r o s por 

i n s u f i c i e n c i a do volume de cor t e s . 

b) Antes da escavacao do emprestimo, deve ser obser 

vado a p o s s i b i l i d a d e do alargamento dos c o r t e , observando-se 

a d e c l i v i d a d e t r a n s v e r s a l para dranagem das aguas e v e r i f i -

cando a menor d i s t a n c i a de t r a n s p o r t e . 

c) Como nao houve p o s s i b i l i d a d e de alargamento dos 

co r t e s , f o i ser explorado emprestimos l a t e r a l s ao corpo da 

obra, tomou-se tambem o cuidado para que os mesmos tivessem 

um afastamento que nao comprometesse a e s t e t i c a da rodovia 

r i a . 

EXECUgAO 

a) Os l o c a i s dos emprestimos foram observados os 

seguintes aspectos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - A menor d i s t a n c i a de t r a n s p o r t e p o s s l v e l , teve 

um l i m i t e maximo de 200m. 

2 - Menor area de emprestimo com maior p r o f undidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>.-.-. •  •••7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
^  
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- ATKRROS 

MATERIAIS 

a) Os m a t e r i a l s foram escolhidos dentre os de 19 e 

29 cat e g o r i a s , e f o i atendida tambem a menor d i s t a n c i a de 

tr a n s p o r t e . 

b) Os m a t e r i a l s para os at e r r o s foram r e t i r a d o s dos 

cor t e s , mas na i n s u f i c i e n c i a destes, foram f e i t o s empresti -

mos, e sempre observando-se a menor d i s t a n c i a de t r a n s p o r t e . 

c) Em alguns l o c a i s houve umidade excessiva do t e r -

reno n a t u r a l , logo f o i f e i t a uma s u b s t i t u i g a o do m a t e r i a l sa 

turado por o u t r o , nao saturado, e f o i escolhido um m a t e r i a l 

granular e arenoso, sempre observando-se a menor d i s t a n c i a 

de t r a n s p o r t e . 

EXECUgAO 

a) A execugao f o i f e i t a seguindo os elementos tecni^ 

cos constantes nas notas de ser v i g o . 

b) A execugao do a t e r r o f o i f e i t o em camadas de 

0,30m, de acordo com o seguinte procedimento: 

1 - Apos o empilhamento do m a t e r i a l , f o i f e i t o o e£ 

palhamento do mesmo em toda sua l a r g u r a e extengao, mecanica 

mente ate obt e r uma s u p e r f i c i e conformada, este processo e 

f e i t o ate a penultima camada. 

2 - Na u l t i m a camada, alem do processo acima d e s c r i 

t o , faz-se o umedecimento do m a t e r i a l que devera ser f e i t o 

a medida que a p a t r o l espalhe, para que o solo apresente uma 
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umidade mais ou menos homogenea, depois e passado o r o l o com-

pactador, em outras palavras, o espalhamento e umedecimento , 

desta camada f o i f e i t o com uso simultaneo de moto-niveladora, 

carro p i p a , grade de disco. Foi r e t i r a d o s do m a t e r i a l as r a i 

zes e pedras grandes. A compactacao mecanica f o i f e i t a quan 

do o m a t e r i a l a t i n g i u a p o s s i v e l umidade otiraa. Apos a com -

pactagao f o i dado o acabamento com de c l i v i d a d e t r a n s v e r s a l de 

p r o j e t o . Depois f o i f e i t o o c o n t r o l e atraves de ensaios de 

densidade "IN SITU" 
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REVESTIMENTO 

GENERALIDADES 

a) O revestimento e a u l t i m a camada do pavimento. No 

nosso caso j a f o i d i t o que o pavimento e r i g i d o , nos acessos 

externos, e s e m i - r l g i d o s , nos acessos i n t e r n o s . A espessura 

do revestimento v a r i o u ao longo das execugoes, porem sempre 

obtinha-se entre a r e i a e p a r a l e l o aproximadamente uns 20m. 

b) O m a t e r i a l empregado f o i p r o v i n i e n t e de lugares 

f o r a da cidade, j a que eram comprado a pessoas diferentes,que 

vivem no ramo. 

EXECUgAO 

a) A execugao do revestimento c o n s i s t i u nas opera -

goes de esplhamento, umedecimento, sentamento de p a r a l e l o s , 

compactagao e acabamento com o rejuntamento. 

b) O espalhamento era f e i t o manualmente, ou seja , 

apos acachanada deixar a a r e i a em l o c a l mais proximo, os ope-

r a r i o s transportavam em carros de mao ate o devido l o c a l e de 

pois espalhavam com po ate a t i n g i r a espessura desejada. 

c) O umedecimento era f e i t o com o a u x i l i o de tambo-

res que armazenavam a agua e o emprego de l a t a s para a molha-

gem do pavimento. Esta se dava antes da compactagao e depois 

do rejuntamento para p r e v e n i r o e f e i t o da retragao. 

d) A compactagao era manual f e i t a com sepos.Era f e i -

t a logo apos a molhagem para melhor acomodar as pedras. 



e) O rejuntamento era a fase f i n a l do revestimento. 

Era procedido com uma argamassa com trago 1:2 e com a r e i a de 

granulametria media. Os operarios preenchiam as aberturas 

entre os p a r a l e l o s , depois davam o acabamentd f i n a l , dando a 

e s t e t i c a necessaria. 

CONTROLE 

Foram procedidos as seguintes orientaeoes: 

1 - Os f i s c a i s , v e r i f i c a v a m as dimensoes e q u a l i d a -

des dos p a r a l e l o s para ver se se adaptavam as 

condicoes fixadas pelos engenheiros, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 - Havia uma v i s t o r i a na qualidade de a r e i a u t i l i -

zada. 

3 - Era f e i t o uma r i g o r s a f i s c a l i z a c a o quando da 

composigao do trago para a argamassa de r e j u n t a 

men t o 

4 - Era e x i g i d o a p e r f e i t a molhagem e p o s t e r i o r com 

pactagao dos trechos antes do rejuntamento, bem 

como a molhagem p o s t e r i o r ao rejuntamento. 

5 - Eram obedecidas as de c l i v i d a d e s do p r o j e t o . 
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DRK1NIAGEM 

DRENAGEM DAS AGUAS SUPERFICIAIS 

a) As drenagem s u p e r f i c i a i s foram constante na execu 

dos acessos a r o d o v i a r i a . Era obedecido todo o 

p r o j e t o de drenagem, ou se j a , l o c a i s a serem colo 

cados os tubos, diametros dos tubos, bocas de l o -

bo, caixas c o l e t o r a s , rejuntamento dos tubos,pro-

fundidade e d e c l i v i d a d e das canalizagoes,tipos de 

compactagao das valas f e i t a s para a drenagem e t c . 

b) Em alguns lugares foram necessario a execugao de 

bueiros para dar escoamento as agua sem p r e j u d i -

car o pavimento. Estes bueiros eram geralmente t u 

b u l a r de concreto armado premoldado e diametros 

nao i n f e r i o r a 800mm. O rejuntamento era f e i t o 

de argamassa de cimento e a r e i a no tragozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.2,tan-

t o no lado i n t e r n o como externo. 

c) Foi necessario adotar-se na rua O t a c i l i o Nepomuce 

no um bueiro de maior p o r t e , d a i f o i construido 

um bu e i r o em placas. O bueiro era assente em b i o 

cos de argamassa e pedras de mao. Limitado :supe -

riormente por uma placa que c o i n c i d i a com a g r e i -

de da rua, d a i ser uma l a j e de concreto f o r t e -

mente armada, f r e n t e ao t r a n s i t o parado que por 

a l i v a i passar, e i n f e r i o r m e n t e por uma placa de 

concreto assente sobre um a t e r r o f e i t o de a r e i a 

e n t r e as duas placas do bloco, que da suporte ao 

bue i r o 



23. 

DRE&AGEM SUBTERRAMEA 

Foi necessarios em alguns trechos, devido ao n l v e l 

do l e n c o l f r e a t i c o ser elevado, a execucao de uma drenagem/ 

subterranea para rebaixar o n i v e l do l e n c o l , deixando uma 

a l t u r a minima de l f5m do l e n c o l para o pavimento. Um trechb 

f o i na rua B a s i l i o de Araujo nas^proximidades da rua E l p i -

di o de Almeida. Esta drenagem f o i f e i t a com tubo poroso pre 

moldado e de diametro de 300mm, de ponta e b o l a , este era 

assentado e posteriormente l i g e i r a m e n t e rejuntado. Estes t u -

bos despejarao suas agus numa caixa c o l e t o r a situada em cota 

conveniente. 

CONTROLE 

O c o n t r o l e das drenagens nao era menos rigoroso.Era 

f e i t o a v e r i f i c a c a o na gualidade dos tubos que chegavam bem 

como o t e s t e de estanqueidade (TESTE DE FUMAQA) f i n a l do 

assentamdnto. Outro c o n t r o l e importante era o topograficopa_ 

c o n f e r i r as declividades com as de p r o j e t o . 

OBS: O metodo u t i l i z a d o para dar a de c l i v i d a d e i d e a l aos t u -

bos era o metodo do GABARITO, ou s e j a , aquele c o n s t i -

' t u i d o de regras-niveladas de 10 em 10m ligadas por uma 

l i n h a de nylon. Posteriormente v a i se obtendo as a l t u -

ras c o r r e t a s com o a u x i l i o do GABARITO. 



URBANIZAQfiO 

A Rodoviaria de Campina Grande, bem como os sens aces 

sos ficaram com uma bela urbanizacao. 

Ficou perfeitamente d i v i d i d a , as areas com j a r d i n s de 

grande beleza, f e i t o s com gramas e vegetacoes que traduzem as 

c a r a c t e r i s t i c a s da nossa regiao.. 

As ruas ou partes delas, possuem c a n t e i r o . dividido suas 

p i s t a s , tornando-as mais bonitas e mais segura. 

A iluminacao nos acessos i n t e r n o s e de a l t o nivel,com 

r a r a beleza. 

As cercas ou d i v i s o e s das diversas areas dao uma 5 t i -

ma impressao para quern olha. 

Finalmente o v i s u a l do nosso novo t e r m i n a l rodovia-

r i o e p e r f e i t o . 
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tima camada de a t e r r o , observou-se que do lado esquerdo da 

p i s t a de rolamento encontrava-se um "burrachudo". 

Por intermedio de moradores do l o c a l , constatamos que 

havia a l i naquele l o c a l um "olho d'agua". Entao optou-se pela 

construcao de um "dreno seco", e e l e f o i executado da seguin-

t e maneira: 

1 - Cavou-se 0,90m de profundidade e 0,40m de l a r g u 

ra p a r a l e l o ao eixo da calcada, a.companhado a 

dec l i v i d a d e da p i s t a de rolamento, para que t e -

nha melhor vazao da agua, com 30m de comprimenta 

2 — Colocou-se uma camada de 0,15 da espessura de 

b r i t a . 

3 - Logo apos a b r i t a completou-se com a r e i a , e 

faz-se o pavimento. 
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Os acessos externos se c o n s t i t u i r a m de quatro ruas e 

uraa alga de acesso, que a seguir apresento com as r e s p e c t i -

vas desciminacoes que foram executadas: 

1 - RUA EUTECIA VITAL R1BEIR0 

l . a - Largura da rua: 8m 

2 

l . b - Calgamento executado: 1784 m 

1, 'c - Me i o - f i o executado: 446m 

l..b - Galerias executadas: 165m 

2 - RUA JOAO TAVARES 

2. a - Duas v i a s de 6m com um c a n t e i r o de 4m div i d i n d o - o s 

2 

2.b - Calgamento executado: 3.360m 

2.c - Me i o - f i o executado: 1.120m 

2. d - Calerias executadas: 215m 

3 - RUA BASILIO DE ARAOJO 

3. a - Duas v i a s de 6m com um c a n t e i r o de 4m div i d i n d o - o s 

2 

3.b - Calgamento executado: 7.6 80m 

3.c - M e i o - f i o executado: 2.560m 

3. d - Galerias executadas: 6 35m 

4 - RUA OTACILIO NEPOMUCENO 

4. a - Duas v i a s de 6m com urn c a n t e i r o de 4m div i d i n d o - o s 

2 

4.b - Calgamento executado: 7.784m 
2 * 

4.c - M e i o - f i o executado: 194 8 m 

4.d - Galerias executadas: 385m 
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5 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ALQA DE A C E S S O 

Alem das ruas c i t a d a s , f o i f e i t o uma alga para l i g a r 

a rua O t a c i l i o Nepomuceno a Av. Argemiro de "Figueiredo ( BR 

104/BR-230) com as seguintes dimensoes: 

2 

5.a - Calgamento 1.36 9,5m 

5.b - M e i o - f i o 372,21m 

5.c - A l a r g u r a v a r i a v a com o a r i o p r o j e t a d o . 

. . . 
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CONCLUSAO 

Posso d i z e r que este t r a b a l h o r e a l i z a d o na rodovia 

r i a de Campina Grande s e r v i u como complemento aos estudos teo-

r i c o s realizados dentro da Dniversidade e p r i n c i p a l m e n t e pa-

ra aumentar nossa capacidade de conhecimentos p r a t i c o s , no 

que se r e f e r e a obra dessa area (natureza). 

Quero s a l i e n t a r que os acessos do t e r m i n a l rodovia 

r i o , nao estao completamente concluidos, haja v i s t a a epoca 

de inverno era nossa cidade nao p e r m i t i r a r e a l i z a c a o p e r f e i -

t a dos t r a b a l h o s . 

Tiramos algumas f o t o s para melhor i l u s t r a r o nosso 

t r a b a l h o . 

Quero s a l i e n t a r que nao f o i p o s s i v e l a aquisigao 

de maioras dados numericos, que pudessem melhor esclarecer a 

visao q u a n t i t a t i v a da obra, haja v i s t a que esta f o i f e i t a por 

etapas muito variadas e com b o l e t i n s diversos e misturados en 

t r e Campina e Joao Pessoa. 


