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RELATORIO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO 

APRESENTACAO 

Este relatorio tern a finalidade de documentar os 

conhecimentos por mim adquiridos durante as 400 horas de estagio 

supervisionado, onde acompanhei a execucpao do projeto da rede 

de esgoto sanitario do bairro do Centenario, nesta Cidade, com 

orientagao da Engenheira Veronica Bezerra Campos e supervisao 

do professor Carlos Fernandes de Medeiros Filho. 



1.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - INTRODUQAO 

A falta de servigos de saneamento basico, 

especialmente o esgotamento sanitario em areas densamente 

povoadas, contribui para aumentar os risco de contrair 

doengas de veiculagao hfdrica, pelo contato direto ou indireto 

com os esgotos "in natura" que correm a ceu aberto, refletindo 

diretamente na qualidade de vida dessas comunidades. 

O citado projeto refere-se a implantagao da rede de 

esgoto sanitario do bairro do Centenario, desta Cidade, com 

uma extensao de rede de 12.624,00 (m), situado as 

proximidades do residencial Santa Barbara e levada a 

tratamento convencional a E.T.E. da Catingueira. 

A rede projetada e do tipo convencional em tubos de 

PVC vinilfort com diametro variando entre 150 e 300 mm. 

Para o dimensionamento da rede foram adotados os 

seguintes criterios: 

a) a contribuigao dos esgotos foi determinada com base no 

consumo d'agua previsto, acrescida de uma parcela 

correspondente a provaveis infiltragoes nas tubulagoes 

correspondente a 0,0005 l/s.m; 

b) a segao util de cada coletor foi dimensionada pelo metodo 

classico das vazoes de contribuigao maxima horaria do dia 

de maior contribuigao obedecendo os limites de laminas e 

velocidades recomendadas pela PNB-567 da ABNT, 

considerando-se para cada trecho o numero de fachadas 

contr ibutes; 

c) a populacpao foi calculada com base no numero de 

residencias com 5 (cinco) habitantes em media para cada 

uma delas; 

d) a contribuigao domestica para cada fachada beneficiada foi 

calculada pela formula: 

Q e s g = C . K j . K 2 . q . p 

86.400 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Onde: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qesg = vazao a esgotar (I /s) 

C = relagao esgoto / agua = 0,85 

KT = coeficiente do dia de maior consumo = 1,2 

K 2 = coeficiente da hora de maior consumo = 1,5 

q = per capta de consumo d'agua = 100 I /hab.dia 

p = populagao a ser beneficiada (hab). 

E a vazao de distribuigao de esgotos ao longo de cada 
coletor, por: 

Onde: 

Tx = vazao de distribuigao de esgotos (I /s.m) 

Qesg = vazao a esgotar (I /s) 

Q i n f = vazao de infiltragao (I /s.m) 

L = comprimento da rede (m) 

e) As vazoes de distribuigao dos coletores A e B estao 

apresentadas na tabela seguinte: 

POPULAQAO POPULAQAO COMPRIMENTO VAZAO DE 
COLETOR ATUAL FUTURA DAREDE DISTRIBUIQAO 

(hab) (hab) (m) (l/s.m) 
A 2.435 2.435 3.941,00 1,59 x 10-J 

B 2.850 2.850 3.829,00 1,82 x10" 3 

TOTAL 5.285 5.285 7.770,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

f) As planilhas de calculo foram calculadas segundo as 

formulas de Chezy ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manning, obedecendo os limites de 

velocidade e vazao minima de 2,20 l/s. 

g) As ordens de servigos foram executadas de acordo com o 

7 modelo anexo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ITENS OBSERVADOS 

2.1 - EXECUQAO DA REDE DE ESGOTO 

2.1.1 - LOCAQAO E NIVELAMENTO DA REDE 

O nivelamento utilizado foi do tipo geometrico, com 

obrigatoriedade do contranivelamento passando pelos 

mesmos pontos. 

2.1 .2 - ESCAVAQAO DAS VALAS 

As valas so poderiam ser abertas apos a confirmagao de 

outras obras subterraneas, e com materia! para execugao da 

rede presente no canteiro de obras. 

As valas que receberiam os coletores eram escavadas 

segundo a linha de eixo e as cotas de projeto, e abertas no 

sentido de jusante para montante a partir dos pontos de 

langamento. 

As escavagoes eram feitas manualmente ou com 

equipamentos apropriados. 

Criterios para a largura da vala: 

• Profundidade ate 1,50 m - largura minima de 0,80 m; 

• Profundidade entre 1,50 m e 2,50 m - largura minima 

de 1,20 m; 

• Profundidade entre 2,50 m e 3,50 m - largura minima 

de 1,60 m; 

• Profundidade entre 3,50 m e 4,50 m - largura minima 

de 1,80 m; 

• Profundidades maiores de 4,50 m - verificar largura 

minima para seguranga. 

As cavas para pogos de visita tern dimensoes internas 

livres, no mfnimo, igual a medida externa da camara de 

trabalho acrescida de 0,60 m. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Verificou-se o nivelamento do fundo da vala, de modo a 

evitar consumo exagerado do colchao de areia e permitir o 

apoio "perfeito" do tubo. Os excessos de escavagao ou 

depressao no fundo da vala foram preenchidos com material 

granular. As escavagoes em rocha, foram executadas por 

pessoas capacitadas, principalmente quando era obrigatorio o 

uso de explosivos. Tomando-se as medidas de seguranga 

necessarias. 

Fig. 01 (Escavagao em Rocha) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 - A S S E N T A M E N T O D A T U B U L A Q A O 

Para o assentamento da tubulagao utilizou-se o 

processo de gabarito, atraves da confecgao de uma planilha 

(ordem de servigo - em anexo) onde sao colocados os 

parametros necessarios a implantagao dos trechos das rede 

coletora de esgoto. 

A medida do gabarito que servira de guia para o 

assentamento das tubulagoes, e obtida pela soma da 

profundidade da vala com a altura da regua (neste caso 2,00 

m). Ja a cota, e obtida pela soma da cota do coletor com a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ItsidgiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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altura do gabarito, em cada estaca do caminhamento, ou seja, 

de 10,00 em 10,00 m. 

Antes do assentamento dos tubos e das pegas 

especiais, fazia-se uma limpeza para evitar o assentamento 

de pegas trincadas, e examinavam-se as mesmas para 

garantir que as especificagoes da ABNT fossem atendidas. 

As tubulagoes so podiam ser assentadas depois de 

feitas as necessaria regularizagoes dos fundos da vala, e o 

colchao de areia que serve de base para as mesmas, teria 

que ter, no minimo, 15 cm de espessura. As bolsas dos tubos 

ficavam voltadas para montante, ou seja, contra o sentido de 

escoamento do liquido. 

Toda a tubulagao era envolvida com material granular 

(areia) isento de pedras e material organico, ate a altura de 20 

cm acima da geratriz superior externa do tubo. 

Fig. 02 (Assentamento da Tubulagao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.4 - C O M P A C T A Q A O ( « R E A T E R R O ) D A V A L A 

Apos o envolvimento do tubo com material arenoso, o 

restante da vala era preenchido com aterro cuidadosamente 

selecionado, isento de pedras e corpos estranhos, podendo-

se usar para tal, o pr6prio material de escavagao(quando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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apresentava as condigoes exigidas) ou com material de 

emprestimo (po-de-pedra). 

As primeiras camadas de aterro eram apioladas 

manualmente com espessuras de, no maximo 20 cm; e as 

mais afastadas da tubulagao podiam ser compactadas 

mecanicamente. 

Para se obter o grau de compactagSo do solo, faziam-se 

ensaios geotecnicos do tipo "Densldade in Situ", onde este 

grau de compactagao deveria estar entre 95% e 100%, caso 

contrario, o solo nao servia para o reaterro. 

Fig. 03 (Reaterro da Vala) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 1 . 5 - P O Q O S D E V I S I T A 

Foram construidos nas posigoes indicadas no projeto em 

planta, compondo-se de uma laje de fundo em concreto aramado, 

camara de trabalho, laje com furo excentrico e tampa de ferro 

fundido T100. 

No fundo dos pogos eram feitas calhas necessarias, em 

concordancia com os coletores e com as larguras e alturas iguais 

aso diametros internos dos mesmos. 

Sobre as laterais da base do fundo eram assentadas as 

paredes da camara em aneis de concreto pre-moldados, 

argamassados, encimados por uma laje com furo excentrico. 

Acima da laje excentrica eram assentadas a s paredes 

de pogo de acesso (ou chamine) em alvenaria de tijolos macigos, 

onde era colocado o tampao de ferro fundido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fig. 04 (Base para execugao de PV) Fig. 05 ( PV executado) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - E X E C U Q A O D A S L I G A Q O E S D O M I C I L I A R E S 

2.2.1 - L I G A Q O E S D O M I C I L I A R E S 

As ligagoes domiciliares eram feitas atraves de caixas 

de inspegao pre-moldadas com diametro de 40 cm, em serie de no 

maximo 05 (cinco) por selim. 

A ultima caixa de inspegao de cada serie, era ligada a 

rede coletora por meio de tubos de PVC Vinilfort com diametro de 

100 mm ate o selim da rede coletora.Nao sendo permitido fazer 

ligagoes diretamente ao pogo de visita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fig. 06 (Ligagao Domiciliar) Fig. 07 (Caixa de Inspegao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2-CADASTRAMENTO DAS LIGAQOES 

Apos a conclusao de cada trecho da obra eram feitos os 

desenhos em planta dos coletores e suas derivagoes , bem 

como o cadastro com o nome dos proprietaries beneficiados. 

2.3- REPOSigAO DO PAVIMENTO 

Apos o reaterro da vala, fazia-se a reposigao do pavimento 

com paralelepipedo ou asfalto, de acordo com o pavimento 

preexistente. Sendo que, quando rejeitado pela fiscalizagao, o 

pavimento era refeito de maneira que ficasse de acordo com o 

exigido pelo projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fig. 08 (Reposigao do Pavimento) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 - L I M P E Z A F I N A L 

Concluida a reposigao do pavimento fazia-se a limpeza das 

ruas, tambem chamada de retirada de bota-fora. Esta limpeza era 

feita apos aproximadamente 15 dias, tempo necessario para que a 

cura do cimento fosse completa. 

FIG. 09 (Retirada de bota-fora) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 9 -



3.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - CONCLUSAO 

Ao final do estagio pude perceber o quanto e importante uma 

obra deste porte que envolve nao somente a area de engenharia 

com tambem o aspecto referente a saude publica. 

Muitas observagoes foram feitas como, por exemplo, o 

comportamento dos trabalhadores, dos engenheiros, da 

construtora, e o relacionamento entre estas classes, fazendo-se 

notar que este relacionamento reflete diretamente sobre o 

desempenho da obra. 

Apos conclusao desta etapa do curso de Engenharia Civil 

(estagio supervisionado) com certeza a minha visao de "obra" esta 

bem mais ampla e real. Posso dizer que valeu a pena acompanhar 

de perto a execugao deste projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A N E X O 



Modelo de uma Ordem de Servigo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CIDADE : Campina Grande RUA : Coronel Domingos Cariris - Centenario 

Estaca Cota do Cota do Declividade Profundidade Altura da Cota da Diametro do Gabarito Observacao 
Terreno Coletor Regua Regua tubo(mm) 

10+41 519,040 517,700 0,049 1,34 0,66 519,700 150 2,00 PV 

+10 518,767 517,406 0,049 1,36 0,64 519,406 150 2,00 

11 518,297 516,916 0,049 1,38 0,62 518,916 150 2,00 

+10 517,827 516,426 0,049 1,40 0,60 518,426 150 2,00 

12 517,337 515,936 0,049 1,40 0,60 517,936 150 2,00 

+10 516,830 515,446 0,049 1,38 0,62 517,446 150 2,00 

13 516,325 514,956 0,049 1,37 0,63 516,956 150 2,00 

+10 515,800 514,466 0,049 1,33 0,67 516,466 150 2,00 

+1940 515,540 514,000 0,049 1,54 2,00 516,000 150 2,00 PV 


