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2.1. Locacao e desmatamento 
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- Dados contratuais 

Contrato n
g ASI-027/95 

Rodovia: GO-108 

Trecho: Posse / Guarani de Goias 

Extensao contratada: 35,00 Km 

Extensao projetada: 34,98 Km 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Estagio ao qual se refere o presente relatorio ocorreu no estado de Goias em 

um trecho da rodovia GO -108 que liga a cidade de Posse ao municipio de Guarani de 

Goias, totalizando 34,98 Km. 

A regiao situa-se no clima definido por Koppen como do tipo AW, com verao 

quente e umido e inverno seco. O periodo em que ocorrem as maiores precipitacoes esta 

compreendido entre os meses de dezembro a fevereiro e o periodo mais seco esta entre os 

meses de junho a agosto. 

Apresenta grande numero de drenagens todas contribuintes do rio Tocantins. O 

curso d'agua mais importante interceptado pelo eixo da rodovia e o rio Agua Quente. 

Devemos destacar tambem que a regiao apresenta algumas cavernas, originarias da acao 

das aguas sobre a formacao calcaria que e abundante na regiao. 

O relevo apresenta-se acidentado em uma grande extensao, e a rodovia inicia-

se na unidade geomorfologica denominada de Patamares do Chapadao, com altitude de 

900 a 1000m, descendo ate a unidade vao do Sao Francisco com altitude em torno de 500m 

e terminando na area de mudanca do Patamar do Chapadao para o vao do Sao Francisco. 

Isto da a regiao caracteristicas serranas acidentadas. 

A vegetacao predominante e a floresta estacional decidual de floresta sub-

montana, sendo que no inicio e final do trecho ocorrem serrados e pastagens. 

Do ponto de vista geologico podemos dizer que a pedologia do local e 

composta basicamente de areias quartzozas distroficas (Aqd) e solos litolicos eutroficos 

(RC). 

Encontramos tambem no local, bem individualizadas (tres) forma9oes 

geologicas que sao: Aluvioes Holocenicas - QH, forma9ao Urucuia - KU e Subgrupo 

Paraopeba - Psbp. 



Levando-se em conta todos esses estudos e observacoes chegou-se a conclusao 

que existem varios problemas geologicos na regiao: As litologias atravessadas, sao de alta 

vulnerabilidade erosiva e em alguns locais concentram-se bolsoes onde o Iencol freatico 

esta na superficie ou muito proximo dela (Brejos). 

A Andrade Gutierrez S. A e divida em dois setores: setor A e setor B. No setor 

A ficam os melhores salarios, as maiores obras e tambem os maiores lucros mas nem 

sempre os melhores professionals. No setor B sao obras menores e menos dinheiro 

envolvido, mais muito trabalho e "jogo de cintura". 

Trabalham como duas empresas distintas de proprietaries amigos. Mas no 

fundo sao uma so. Uma construtora dinamica, muito bem conceituada e muito lucrativa. 

As equipes de trabalho sao divididas hierarquicamente para se descentralizar o 

poder, se ter mais organizacao e responsabilidade. 

No topo do comando esta o gerente da obra e logo um pouco abaixo, ou 

podemos dizer que ao seu lado, esta o GQT (Gerente de qualidade total) que e a pessoa da 

empresa que funciona como fiscal para assim manter os servicos de alta qualidade que a 

empresa oferece aos seus consumidores. 

Todo trabalho da obra e dividido para quatro setores, setores estes que estao 

logo abaixo e ligados diretamente ao gerente. A administracao, producao, seccao tecnica e 

manutencao trabalham juntas mas cada uma com suas devidas responsabilidade e 

atribuicoes conseguindo assim o funcionamento quase perfeito da obra ha organizacao e 

disciplina sao realmente levadas a serio. 

A fiscalizacao da obra foi feita pelo DER-GO (Departamento de estradas e 

rodagens do estado de Goias). A equipe era formada por um engenheiro fiscal que quase 

nunca aparecia, e tres fiscais que dependendo da negociacao e das facilidades oferecidas 

pela empresa permaneciam calados e inoperantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 . DESENVOLVIMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. Desmatamento e Locacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O desmatamento foi realizado com o auxilio do trator de esteira e a locacao foi 

feita de acordo com mctodos usuais, os quais recomendam que a medida que for sendo 

desmatado finca-se o estaqueamento. Esse estaqueamento e feito no eixo de 20 em 20 metros 

nos trechos de tangente e de 10 em 10 metros nas curvas com raios inferiores a 600 metros. 

Ao se proceder a locacao, efetuou-se tambem a marcacao de pontos notaveis da 

rodovia, tais como acessos e pontes. A numeracao do estaqueamento foi crescente, partindo 

da estaca 0 (zero) localizada em Posse e finalizando na estaca "1748 + 17,10"em Guarani de 

Goias. 

A distancia entre as estacas foi de 20 em 20 metros, sendo os pontos 

intermediaries (estaca intermediarias designadas pela numeracao da estaca anterior mais a 

distancia do ponto a mesma, em metros). 

Em todas as curvas os PC ou TS e PT ou ST foram amarradas atraves de marcas 

de concreto, devidamente afastadas da area da futura implantacao, de modo a permitir, 

posteriormente, relocacao dos pontos. 

O nivelamento e contra nivelamento do eixo foram efetuados geometricamente 

por meios de niveis de precisao e miras centimetricas, abrangendo todos os piquetes de 

locacao. 

As seccoes transversals foram levantadas em todos os piquetes de eixo, locados 

com emprego de reguas abrangendo uma faixa minima de 42 metros simetrica ao eixo. 

Em toda a extensao foram levantadas os limites das propriedades, as cercas 

divisorias e construcoes existentes. 

E por fim uma coleta rigorosa destes dados foi feita em cadernetas de campo que 

posteriormente foram utilizadas nas confeccoes dos projetos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 .2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Locacao dos Jazidas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1. Emprestimos Laterals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos indicacao dada pelo projeto de terraplanagem, dos locais onde havera 

necessidade de utilizacao de material importado, foram definidas as caixas de 

emprestimos, escolhendo-se sempre a que propiciasse a obtencao do melhor material a 

menor DMT possivel. 

2.2.2. Areias 

O areal localizado no Rio Sao Mateus a 34 km da estaca 1748 encontra-se na 

reserva ecologica Terra Ronca e portanto nao foi possivel o seu aproveitamento. 

Outro areal encontrado foi a mais ou menos 10 km do leito da estrada mas com 

um bom acesso e segundo a cubagem, era areia suficiente para 50% dos servicos. 

2.2.3. Cascalheiras 

O cascalho e utilizado para reforco do sub-leito e foi encontrado em alguns 

trechos, como mostra o mapa (anexo 01). 

2.3. Ensaios de Laboratorio 

Todos esses materials citados acima foram analisados atraves dos ensaios de 

laboratorio e obedecendo as eespecificacoes constantes do "Metodo de ensaios" adotado 

pelo DNER (vide fichas anexo 02). 

Os ensaios realizados foram: 

Granulometria 

Compactacao (com proctor e frasco de areia). 

- Indice de suporte California. 

- Expansao. 
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2.4. Constituigao das equipes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como ja foi dito anteriormente a empresa e dividida hierarquicamente e em 

equipes, como podemos ver no organograma abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Organograma - Obra GUG 

G E R E N T E 

Dr. Frederico 

GOT 

ADMINISTRACAO 

Vandilson 

PRODUCAO 

Antonio Aguiar 

SECAO PESSOAL 

Weatestone 

CONTROLE DE 

CUSTOS 

Carlos Cesar 

ALMOXARIFADO 

Gutrmberg 

SEG. TRABALHO 

CA1XA 

Marios 

SECAO TECNICA 

Raimundo Santos 

Jose Carlos 

TERRAPLENAGE M 

Damiao 

PAVIMENTAQAO 

Avelino Santos 

DRENAGEM / OAC 

Antonio Aguiar 

MANUTENCAO 

Tim Maia 

TOPOGRAFIA 

Ibraim 

LABORATORIO 

CAMPO 

Luiz Almeida 

LOBORATORIO 

PATIO 

Jose Milton 

CONTROLE DE CUSTOS 

Carlos Cezar 

CONTROLE MANUT. 

Raimundo Nonato 

OFICINA PESADA 

Tim Maia 

OFICINA L E V E 

Cicero Guido 

LUBRIFICACAO 

Davi 

USINAGEM 

Antonio Bernardo 

SOLDA 

Antonio 

E L E T R I C A 

Brizola 

Temos no topo o gerente assessorado pelo GQT. Subordinados 

diretamente a gerencia temos a Administra9ao, Produ9ao, Sec9ao Tecnica, Manuten9ao e 

Controle de Custos. 
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A administracaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - e encarregada da parte burocratica da obra e 

comanda diretamente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A Secgao pessoal - trabalha com a parte de contratacoes e 

demissoes, controle de ferias, etc. 

• Controle de custo - Como o proprio nome ja diz, esta equipe tern 

a funcao de controlar os custos da empresa. Eles conseguem isso buscando o bom senso e 

muito "jogo de cintura". 

Por exemplo; procurando emprestimos com DMT cada vez 

menores, organizando a frota de modo a nao permitir desperdicio de hora de maquinas, etc. 

• Almoxarifado - Parte da empresa onde ficam guardados todo 

material de expediente e bens em geral. Todos os gastos da empresa sao notificados pelo 

almoxarifado e so entao liberados pelo caixa. 

• Seguranca do trabalho - Esta equipe e liderada por um 

engenheiro ou tecnico de seguranca do trabalho que e responsavel pela seguranca e o bem 

estar geral do funcionario na obra. 

• Caixa - E a parte da empresa que lida com todo capital da obra. 

E de sua responsabilidade o pagamento de salario dos funcionarios e a liberacao de 

quantidades de dinheiro para qualquer fim. 

Producao - E a responsavel direta pelo bom andamento da obra e 

subdivididas pelos setores de: 

• Terraplanagem - Responsavel pela parte de movimentacao de 

terra para a confeccao do aterro, auxiliado pelo laboratorio de solos. 

• Pavimentaqao - Responsavel pela pavimentacao em asfalto, 

auxiliada pelo laboratorio de asfalto. 
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• DrenagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Responsavel pela execucao das obras de arte em 

geral: bueiros, sarjetas, banquetas e drenos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Scccao Tecnica - Na secao tecnica esta o "cerebro" da empresa. E ela a 

responsavel por tudo relativo as financas da empresa. E para ela que e feita, todos os 

meses, a medicao dos servicos e portanto o faturamento mensal da empresa. 

• Topografia - E a equipe responsavel por toda a parte de 

locacao da obra; pelo nivelamento do terreno, pela marcacao dos pontos notaveis e pela 

medicao final dos servicos. 

• Laboratorio - E responsavel por todos os ensaios e 

verificacoes das condicoes do aterro e consequente liberacao de trechos. A equipe do 

laboratorio e quern resolve quase todos os problemas ligado a confeccao do aterro em si. 

M an u ten vao - e a equipe responsavel pela manutencao das maquinas e 

equipamentos ligados direta ou indiretamente a realizacao dos servivos e subdividida nos 

setores de: 

• Controle de manutencao - Responsavel pela revisao quinzenal 

da frota bem como sua manutencao. 

• Oficina pesada - Responsavel pelos equipamentos pesados da 

obra: Caminhoes combustivel, moto scrapers, moto niveladoras, tratores de esteira, rolos 

compactadores, etc. 

• Oficina Leve - Responsavel pelos equipamentos leves: 

automoveis, utilitarios e caminhoes em geral. 

• Lubriflcagdo - Responsavel pela abastecimento e lubrificacao 

de todos os equipamentos que necessitem deste servico no momento certo. 
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• Usinagem -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Responsavel pelos reparos em geral na parte 

externa dos equipamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Soldo - Soldam todos os equipamentos que necessitem deste 

service 

• Eletrica - Sao responsaveis por toda a parte eletrica da obra: 

Iluminacao de canteiro, instalacao de telefones, micros e consertos eletricos em geral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .5 . Execucao do corpo do aterro 

Os servicos basicos para se executar o corpo estradal podem ser resumidos nas 

operacoes. 

1) Escavacao: E o processo empregado para romper a compacidade do solo 

em seu estado natural. Esta escavacao e feita com o auxilio de ferramentas 

cortantes, desagregando-o e tornando possivel o seu manuseio. 
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2) Carga do material escavado: Tanto a escavacao quanto o carregamento 

foram realizados utilizando a moto niveladora que em seguida conduzia este material para 

o equipamento responsavel pelo seu transporte. 

3 ) Transporte: Nesta etapa o material e transportado para o local onde sera 

utilizado atraves do equipamento mais viavel ou seja, aquele equipamento que realize este 

trabalho no menor tempo possivel. 



4 ) Descarga e espalhamento: O material depois de transportado e entao 

descarregado, espalhado, umedecido e entao utilizando a moto niveladora e feito sua 

homogeneizacao. 

Antes de qualquer calculo foi feito um estudo compreendendo a coleta de 

amostras e ensaios de Laboratorio dos materiais do sub-leito assim como dos materials das 

diversas camadas do pavimento. 

Os ensaios para caracterizacao desses materiais foram os mesmos utilizados 

para caracterizacao dos materiais das jazidas ja citados no item 2.3. 

Depois destas analises foi feito o dimensionamento do pavimento que consiste 

na deteirninacao das camadas da sub-base, base e revestimento, de forma que essas 

camadas sejam suficientes para resistirem e distribuirem as pressoes do trafego ao sub-

leito, sem sofrerem deformacoes apreciaveis. 

No nosso caso, o pavimento foi construido desta forma: 

| Rev»Btim«nto 9.6Q | O.IO l f S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
| B a s e S».8Q | O . I O | l . O 

| Sub-base 10,00 ~]o,lQ 

! Sub-leito 10.20 
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Onde: 

Sub-leito : E o terreno de fundacao do pavimento. No caso mais comum, isto e, 

estrada ja em trafego ha algum tempo, e a qual se pretende 

pavimentar. 

Sub-base: E a camada complementar a base, quando para circunstancias 

tecnico-economicas, nao for aconselhavel construir a base 

diretamente sobre a regularizacao. 

Base: E a camada destinada a receber e distribuir esforcos oriundos do trafego, 

e sobre o qual se construir o revestimento. 

Revestimento: E a camada, tanto quanto possivel impermeavel, que recebe 

diretamente a acao do trafego e destinada a melhorar tanto a 

superficie de rolamento quanto as condicoes de conforto e 

seguranca do usuario. 

A medida que o aterro for sendo construido vai-se compactando-o e 

simultaneamente avaliando-se se o seu grau de compactacao esta dentro do previsto em 

projeto, caso nao esteja o material e novamente escarificado e novamente compactado 

utilizando-se do rolo liso. 

Na confeccao deste aterro algumas vezes ocorrem problemas devido ao 

excesso de umidade e acarreta os chamados "Borrachudos" que na verdade sao bolsoes de 

agua que se instalam entre uma camada e outra do aterro causando superficies instaveis, de 

baixa capacidade de carga e pessimo efeito estetico. Nestes casos o trecho e aberto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 



utilizando-se o moto scraper, e escarificado atraves de um Trator com grades e finalmente 

e compactado novamente utilizando o rolo liso. 

A rotina diaria da obra na confeccao do aterro e a seguinte: a terra-planagem 

executa a camada com mais ou menos vinte centimetros, ou seja, corta o aterro, espalha 

escarifica e compacta. Depois de executado, a camada e entao inspecionada pela 

fiscalizacao juntamente com o Laboratorio de solos; Esto inspecao e" feita calculando-se o 

grau de compactacao da camada utilizando o metodo do frasco de areia (vide anexo 03) 

que devera dar em torno de 100 + 2%. Caso isso ocorra a camada e Liberada, caso 

contrario e reaberta, novamente escarificada e compactada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6. Organizagao da Obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.1. Seguranca no Trabalho 

Na obra havia um tecnico de seguranca do trabalho que era responsavel por 

toda a parte de seguranca dos funcionarios e da obra em geral. 

Era sob a sua responsabilidade dar condicoes seguras de trabalho a todos os 

funcionarios, ou seja fornecer uniformes, botas, capacetes e todos os equipamentos de 

seguranca a cada funcionarios da obra. Como tambem interditar locais que ele julga-se 

perigoso ate que fossem tomadas providencias. Por exemplo: interditar vias de acesso 

proximas a encosta ou grandes depressoes. 

2.6.2. Condicoes de Trabalho 

As condicQes de trabalho eram satisfatorias. A empresa oferecia alojamento de 

boa qualidade e transporte para o local da obra para todos os fiincionarios. 

Dependendo do local de origem o funcionario tinha direito a uma folga mensal 

para visitar a familia e, alem do salario fixo, todos podiam fazer horas extras, aumentando 

assim os seus vencimentos. 
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No escritorio da obra fimciona o laboratorio de solos, a topografia, a sala de 

controle de custos, a secao tecnica, o setor pessoal, o almoxarifado, a recepcao e a sala do 

gerente ou engenheiro responsavel. 

Em um "contener", pr6ximo ao escritorio, funcionava o setor de manutencao e 

o refeitorio. 

O refeitorio constava somente de uma mesa com cadeiras e um freezer, ja 

que as refeicoes de todos os funcionarios eram compradas prontas. As condicoes de 

higiene e de organizacao eram realmente muito boas e refletiam um profundo respeito e 

cuidado com o bem estar dos funcionarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.3. Servicos Terceirizados 

Os servicos de obras de arte em geral eram feitos por terceiros. A ENCAL e a 

TERRA RONCA eram duas pequenas firmas, ligadas diretamente a ANDRADE 

GUTIEREZ atraves de um contrato de prestacao de servicos, que construiam bueiros e 

sarjetas. Os servicos destas firmas eram fiscalizados pelo gerente de qualidade total e pelo 

encarregado de producao da contratante. 

2.6.4. Relacao com o Engenheiro, Chefe ou Gerente 

No inicio da obra o engenheiro responsavel era o Dr. Ricardo Fortini. Ele tinha 

um grande dorninio da obra e um relacionamento muito bom com todos os funcionarios o 

que contribuiu muito para o rapido andamento dos servicos nesta fase. 

No final de fevereiro entrou outro gerente o Dr. Frederico. Aquela estava sendo 

a sua primeira experiencia em campo o que o deixou um pouco receoso e muito cauteloso 

Toda esta cautela trouxe um pouco de inseguranca por parte dos fiincionarios e atraso para 

a obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 . CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estagio foi de muita importancia tanto para o meu crescimento tecnico 

como pessoal. 

Levando em conta o lado tecnico do aprendizado posso dizer que aprendi 

muito. Durante o tempo que la estive a obra avancou consideravelmente (vide anexo 03) 

portanto tive a oportunidade de me familiarizar com todas as etapas geotecnicas da 

construcao de uma rodovia bem como todos os cuidados e riscos. 

Na parte de adrninistracao aprendi que "organizacao, trabalho e bom senso" sao 

um trio infalivel na busca de sucesso. 

Porem, como toda obra, esta tambem tinha seus problemas. Pude perceber que 

um desses problemas era a vulnerabilidade erosiva dos taludes devido ao solo do local ser 

basicamente arenoso e o outro foi a existencia em alguns locais de bolsoes onde o lencol 

freatico esta na superficie ou muito proxima desta (brejos). 

Diante destes problemas sugiro que para combater essa vulnerabilidade nos 

taludes sejam construidas bancadas e que seja feita uma revegetacao dos mesmos ou ainda, 

que simplesmente, diminuisse a sua inclinacao diminuindo-se assim a velocidade da agua e 

junto com ela os riscos de erosSes profundas ou desmoronamento desses taludes. E no caso 

da grande incidencia de brejos que sejam construidos bueiros para drenar essas aguas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo 02 
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ANDRADE 

GUTIERREZ 

CONTROLE DE COMPACTAQAO - CC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Metodo: Frasco de Areia) 

Data 

Rodovia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GfQ-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LOg 
Tre cho: 

}°&->f->zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe A fcjOARAIM dE.ê ojAjs DT*q,pigg 
MATERIAL: ___  

ATUSiAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ESCO&A 

JAZIDAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CI LOCALIZACAO: ESTUDO: OPERADOR: 

DETERMINAQAO DA DENSIDADE "IN SITU" 

ES TACA N°  57 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 0  6 3  6 9 7 2  "7 5  > 8  s i 

LOCACAO BD Be  bD e ixo  B e  BD 

P ES O DO FR AS C O AN TES 6 0 0 0 Woo 6000 eooo  Sow 0000 60(70 6 POO 6 0 P O 

P E S O DO FR AS C O D EPOIS 3810 35"44 4024 351A 4350 3663 
P ES O DA AREIA s n o 23&0 i<nfc 2370 
CON S TAN TE DO FUNIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA515 5\5 5(5 
P ES O DA AREIA NO FURO 1615 ms n i g iq 4 i 1461 (1 3 5  1X23 lj?5S 
VOLUM E ES P. DA AREIA I3S6 t3£fc \3tb 

VOLUM E DO FURO 1331 1240 1400 1054 1423 g i g ISJS 1338 

PROFUND. DO FURO \5cm iscrn I sew iscm 15cm IScrK 

RECIPIEN TE N°  0 1 0 1 0 1 01 01 01 01 0 1 

P ES O DO S OLO +  RECIP. <26Z4 2830 36<M 3075 <M62 <3QT1 5 q i0  30O8 
P ES O DO R ECIPIEN TE 1 5 0  J 5 0  1 5 0  150  150 150 1 5 0  ISO ISO 

P ES O DO S OLO UMIDO 2474 zm «2<544 1742 ^7£0 
DENS IDADE S OLO UMIDO 2046 JOJZ 30,56 *2127 c30^ 

UM IDADE S PEED Y M Q>4 6)4 6>4 

DEN S IDADE S OLO S E C O Ml Jq3* i®4g> IMS KN9  iq i3  .2007 

DETERMINAQAO DA UMIDADE 

C AP S U LAN -

P ES O S , UMIDO +  CAP. \5 
P ES O S . S E C O +  CAP. "5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 
P ES O DA AGUA ,/  
P ES O DA CAPS ULA 

P ES O DO S OLO S E C O i 
UM IDADE T 
DENS IDADE S OLO S E C O O 

COMPACTAQAO NO LABORATORIO - PADRAO 

O.S . N°  

PADRAO " 

DENS IDADE MAXIMA I«3C| i«3q l«3q \%z |qe^ 

UM IDADE 0 TIM A ex 6,6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&,& 

GRAU D E COM PACTACAO JOW. ic<q/ JGM'/ It ,/r/ 103,2/ 101 # •> • 
102,5/ 

OBSERVAQOES: 



ANDRADE 

GUTIERREZ 

CONTROLE DE COMPACTAQAO - CC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Metodo: Frasco de Areia) 

Data 

Data: N° : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AVffi-MklrrApA 
JAZIDAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CI LOCALIZACAO: ESTUDO: . OPERADOR: 

DETERMINAQAO DA DENSIDADE "IN SITU" 

ES TACA N°  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA124 

LOCACAO 

P ES O DO FR AS C O AN TES bODC 60O0  

P ES O DO FR AS C O D EPOIS 3S6f 
P E S O DA AREIA ^433 3^0 
CON S TAN TE DO FUNIL 515 SIS 
P ES O DA AREIA NO FURO \W Z1QS 
VOLUM E ES P. DA AREIA me 

VOLUM E DO FURO 1334 

PROFUND. DO FURO 

RECIPIEN TE N°  Oi 
PES O DO S OLO +  RECIP. zmo 
P ES O DO R ECIPIEN TE 130 150 
P ES O DO S OLO UM IDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 m 

DENS IDADE S OLO UMIDO M55 
UM IDADE S PEED Y &4 ISA 
DENS IDADE S OLO S E C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•  

DETERMINAQAO DA UMIDADE 

CAPS ULA N°  

<«•  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIS-
P E S O S . UMIDO +  CAP. 0 c 
PES O S . S E C O +  CAP. A A 
P ES O DA AG UA M M 
PES O DA CAPS ULA A A 
P ES O DO S OLO S E C O i> D 

UM IDADE A A 
DEN S IDADE S OLO S E C O 

COMPACTAQAO NO LABORATORIO - PADRAO 

" *  - ^ ^ ^ O.S . N°  

PADRAO 

DEN S IDADE MAXIMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA|1 5 5  

UM IDADE 6TIMA 10,5  

GRAU DE COM PACTACAO 1040/  I0?rf/  

OBSERVAgOES: 
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Grafico de andamento da obra 



ANDRADE 

GUTIERREZ 

AVANQO FlSICO DIARIO DE PRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OBRA - GUG (ROD. GO-108 TRECHO: POSSE / GUARANI DE GOlAS) 

ATUALIZADO ATE: 12/01/98 

EXTENSAO = 34,98 Km 

EST. 100  2 0 0  300  
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AVANQO FISICO DIARIO DE PRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OBRA - GUG (ROD. GO-108 TRECHO: POSSE / GUARANI DE GOlAS) 

ATUALIZADO ATE: 03/03/98 

EXTENSAO = 34,98 Km 

EST. 100  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
2 0 0  300  4 0 0  

i 
5 0 0  

i 
6 0 0  

•  

700  

i 
8 0 0  

•  

9 0 0  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

1000  

t 
1100  

i 
1200  

•  

1300  

i 
1400  

i 

1500  1600  

•  

1749  

Percentual 

DESMATAMENTO 2 1 ,6 0 % 

30 408 

TERRAPLENAGEM 

5,10  Km 

30 215 249 319 335 

1 4 ,6 0 % 

S UB-LEITO 

4,42  Km 

30 215 249 285 

1 2 ,6 0 % 

S UB-BAS E 

30 130 175 195 

5 ,7 2 % 

BAS E • 
45 

IMPRIMACAO 

TRATAMENTO 

LEGENDA: j | CONCLUIDO 

ANDRADE 

GUTIERREZ 

ATACADO 

Grafprod.xls 0 4 / 0 3 / 1 9 9 8  





Prova de carga para verificar a existencia de borrachudos. 

Compactacao da camada depois de retirado o borrachudo. 



Erosdes cuzadas pela agua das chuvas. 



OBRA :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I M P L A H T A C A O E P A V I M E N T A C A O A S F A L T I C A 

RODOVIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s 6 0 !Q8 TREf §;PQSSE/6UARAHi DE GBUS 

KECURSQ : ESTA DO EXTEKSAQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS34 38Rm 
•MM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e ( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifoficas 

Acampamento da A. G. no trecho Posse / Guarani. 


