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1.0 - APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O referido relatorio e resultado das atividades desenvolvidas pelo 

aluno Adriano Elisio de Figueiredo Lopes Lucena, durante o Estagio 

Supervisionado do curso de Engenharia Civil, realizado no canteiro de 

obras da Construtora Santa Barbara - Canal de Bodocongo, no periodo de 

06 de Setembro de 1999 a 06 de Fevereiro de 2000. 

A populacao a ser beneficiada pela construcao do Canal sera de 

aproximadamente 54.473 habitantes, distribuidas pelos bairros de: 

Bodocongo, Dinamerica, Conjunto Alvaro Gaudencio, Conjunto 

Presidente Medici, Conjunto Tres Irmas e Cruzeiro. 

Parte da area ao longo do riacho de Bodocongo esta atualmente 

sendo ocupada com a construcao de casas e predios residenciais populares. 

A implantacao do canal, vias laterais e emissarios melhorara muito a 

qualidade de moradia de toda area que consequentemente devera softer um 

grande desenvolvimento urbanistico. 
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2.0 - OBJETIVOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho tem por finalidade discorrer sobre a construcao do Canal 

de Bodocongo e a atuacao do estagiario neste contexto, que tem como 

principal funcao acompanhar e fiscalizar o andamento da obra realizada 

pela Construtora Santa Barbara, para que ela seja executada de acordo com 

as normas exigidas pela ABNT ( Associacao Brasileira de Normas 

Tecnicas ) e pela empresa contratante da obra, Urbema ( Companhia de 

Urbanizacao da Borborema). 

Para atender os objetivos propostos, o presente relatorio esta dividido 

em quatro itens principais: 

1- CARACTERISTICAS GERAIS 

Apresenta todas as informacoes necessarias sobre o Canal de 

Bodocongo: dados gerais, condicoes geologicas-geotecnicas do 

subsolo, condicoes atuais da area e caracteristicas fisicas do Canal. 

2- SERVICOS EXECUTADOS 

Enfoca todos os servicos que foram realizados na obra durante o 

periodo do estagio. 

3- ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS 

Demonstra com clareza e exatidao, as atividades desenvolvidas pelo 

estagiario na obra, ao acompanhar e fiscalizar os servicos 

executados. 

4- CONCLUSOES E SUGESTOES 

Trata-se de uma analise critica por parte do estagiario, com sugestoes 

e recomendacoes de melhorias na execucao da obra do Canal de 

Bodocongo. 
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3.0 - CARACTERISTICAS G E R A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 DADOS GERAIS 

O riacho de Bodocongo tem a maior bacia drenante da cidade de 

Campina Grande e esta no extremo leste da cidade, tendo uma area e 2120 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rrz. O acude de Bodocongo, fica localizado nesta bacia, ao qual drenam 

todas as aguas a montante. O extravasor fica localizado sob a ponte da BR-

230, verificando que esta ponte restringe a abertura total do mesmo, 

limitando a sua capacidade de escoamento. 

O riacho de Bodocongo passa a correr no seu limite natural a jusante 

do extravasor, inicialmente com uma declividade um pouco mais acentuada 

e diminuindo ao longo do seu desenvolvimento para jusante. 

3.2 DADOS GEOLOGICOS-GEOTECNICOS 

As sondagens realizadas indicam que o subsolo e constituido por 

uma camada superficial de areia fina, pouco argilosa com espessura de 0,5 

a 4,0 metros, sobrejacente a um horizonte rochoso. Apresentando uma 

cobertura de rocha decomposta, com espessura variando de 0,5 a 2,0 

metros de profundidade. Segundo o mapeamento geologico da regiao, o 

macico rochoso predominante e de migmatito-graniticos. 

3.3 CONDICOES ATUAIS DA AREA 

As condicoes atuais da area sao bastante dificeis, ja que a mesma e 

dividida pelo riacho de Bodocongo, de tal maneira que a margem direita 

fica isolada, sendo o acesso a veiculos e a pedestres atraves de pontes em 

estado precario pondo em risco a seguranca dos moradores que delas se 

utilizam para seu deslocamento. 

O escoamento das aguas pluviais causam erosoes nos subleitos das 

ruas, levando este material a depositar-se proximo ao leito do riacho, 

provocando assoreamento e piorando as inundacoes nas baixadas. A 

topografia se apresenta levemente ondulada ao longo de todo o 

desenvolvimento do 
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riacho. Logo a jusante do acude a declividade do leito do riacho e a mais 

acentuada. Nota-se uma pequena corredeira na altura da ponte da Avenida 

Floriano Peixoto, a jusante dessa corredeira o riacho corre por longo trecho 

com declividade mais suave. 

3.4 CARACTERISTICAS DO CANAL 

O canal possui um comprimento de 2590 m desde a estaca 2 ( 

compreende a distancia necessaria desde o sangradouro do acude ate esta 

estaca para implantacao de uma estrutura de vertedouro) ate a estaca 

131+10,00m, que fica a jusante da ponte da Avenida Floriano Peixoto. Foi 

dimensionando em secao trapezoidal, com largura de base de 7,00m e a 

inclinacao do talude de lv : lh , com altura maxima de 3,50m entre as 

estacas 2 e 9 e no restante do canal a altura sera de 2,80m (ver figura 1). 

Todo o canal foi concebido em concreto ciclopico, com o coeficiente 

de Manning n=0,016, espessura minima do talude de 0,40 m e no fundo do 

canal de 0,30 m. 

As vazoes calculadas para o dimensionamento do canal foram : 

• do acude ate a estaca 9 : Q= 75,73m
3

/s 

• da estaca 9 a estaca 94: Q= 94,72m
3

/s 

• da estaca 94 a estaca 131+10: Q=l 13,67m
3

/s 

As vias laterais do Canal de Bodocongo (ver figura 2), possuem no 

total 17,25 m de largura, sendo subdivididas a partir do canal em : 

1) 1,15m de calcada separando o canal da pista; 

2) 7,00m de pista subdividida em duas faixas; 

3) 2,50m de acostamento; 

4) 0,50m de calcada separando o acostamento da ciclovia; 

5) 2,50m de ciclovia; 

6) 3,60m de calcada; 
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7,00m 

FIGURA 1 

340zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm  2,50m 0,50m 2,50m 7,00m 1,13m 

FIGURA 2 
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4.0 - SERVICOS E X E C U T A D O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Para a construcao do Canal de Bodocongo foi elaborado um 

cronograma de atividades. Inicialmente foi decidido que a obra comecaria a 

ser executada entre as estacas 40 e 102 em virtude de nao haver problemas 

maiores com desapropriacao de moradores e pagamento de indenizacao 

aos mesmos, por ser uma area mais desabitada. 

Em seguida, foi planejada uma sequencia de trabalho, onde o 

primeiro passo seria a escavacao do Canal, juntamente com explosao de 

rochas existentes em seu percurso. Apos esta etapa ter sido efetuada, inicia-

se entao o processo de terraplanagem nas vias laterais. Quando as vias 

laterais atingem a cota preestabelecida pela topografia, pode-se entao ter 

inicio a concretagem do fundo do canal. Logo apos, tem-se inicio a 

concretagem das paredes do canal. Quando um trecho do Canal estiver com 

o fundo e as paredes do Canal concretados, (vide foto 7, anexo 1) realiza-se 

a regularizacao e o acabamento no concreto. So entao tem-se inicio a 

pavimentacao das vias laterais e por fim construcao de calcadas e da 

ciclovia. 

4.2 ESCAVACAO DO CANAL 

A escavacao do Canal e realizada com o auxilio de maquinas como a 

escavadeira, retroescavadeira, tratores, e de homens com pas e picaretas. 

Ela e realizada ate que o Canal fique com uma profundidade de 2,80 m e 

largura de base com 0,56m em cada lado e 7,00m no meio e inclinacao de 

lv : lh . ( vide foto 1, anexo 1) 

4.3 EXPLOSAO DE MATERIAL 

A explosao de materiais rochosos e necessaria quando durante a 

escavacao do Canal se encontram grandes blocos de pedra que nao podem 

ser retirados pela escavadeira antes que sejam fragmentados. Para que isso 

aconteca, se usa uma sonda perfuratriz, que abre uma fenda na rocha, onde 
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nesta fenda sao colocadas bananas de dinamite amarradas por um cordel, 

que e acionado por uma espoleta. 

4.4 TERRAB^AT^AGEM 

A terraplanagem e realizada nas vias laterais tanto nos trechos mais 

altos que necessitam de corte no terreno, como nos trechos mais baixos do 

Canal que necessitam de aterro. Ela e realizada obedecendo a seguinte 

seqiiencia: 

1) E transportado para a obra o material (solo argiloso ) que sera utilizado 

na terraplanagem atraves de caminhoes-cacamba; 

2) Com o auxilio de maquinas como, tratores, e realizado o espalhamento 

do material pela camada que sera compactada (cada camada so podera ter 

30 cm); 

3) Em seguida e realizada a limpeza do material pelos "raizeiros" 

(trabalhadores que tem como funcao retirar do material, raizes e pedras 

grandes que atrapalharao a compactacao); 

4) Atraves de caminhoes-pipa e feita a correcao da umidade, onde o 

mesmo, lanca a agua sobre o material ate o ponto em que a umidade esteja 

proxima da desejavel; 

5) Entao e realizada a homogeneiza^ao do material atraves de maquinas 

como a Patrol e a Grade; (vide foto 2, anexo 1) 

6) Por fim, e realizada a compactacao atraves do Rolo Pe-de-Carneiro, que 

realiza a compactacao de baixo para cima, com patas de 15 cm . (vide foto 

3, anexo 1) 
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4.5 CONCRETAGEM DO FUNDO DO CANAL 

Decidiu-se realizar a concretagem do fundo do Canal por estacas. 

Assim, como cada estaca tem 20 metros e a espessura de concreto deve ser 

de 30 cm, e a base do canal possui 7,00m de largura, mais 0,56m de cada 

lado que servirao como base de apoio para as paredes, sendo o volume 

concretado em cada estaca de 48,72 m 3. 

4.6 CONCRETAGEM DAS PAREDES 

Para a realizacao da concretagem dos taludes, decidiu-se dividi-los 

em paredes com 5m de largura e 40 cm de espessura com inclinacao de 

lv : lh , onde se concretava as paredes intercaladamente, uma sim e uma 

nao, e depois retornava-se para concretar as que tinham sobrado, nao sendo 

assim, necessario a utilizacao de forma nas mesmas, realizando entao uma 

economia de tempo. 

4.7 LISTA DOS SERVICOS EXECUTADOS 

1) Escavacao do Canal entre as estacas 38 e 102; 

2) Explosao de material de terceira entre as estacas 40 e 102; 

3) Terraplanagem nas marginais direita e esquerda entre as estacas 40 e 

102; 

4) Regularizacao das paredes do Canal entre as estacas 40 e 102; 

5) Regularizacao do fundo do Canal entre as estacas 40 e 102 com 

colocacao de po-de-pedra e colchao de areia; 

6) Concretagem da ponte nas estaca 38; 

7) Concretagem do fundo do canal entre as estacas 45 e 102; 

8) Concretagem das paredes do Canal entre as estacas 49 e 102; 
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5.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - A C O M P A N H A M E N T O D O S S E R V I C O S 

5.1 INTRODUCAO 

Como parte fundamental do estagio, realizou-se o acompanhamento, 

controle e fiscalizacao dos servicos executados. Para cada determinado 

servico existiam condicoes impostas pela ABNT e Urbema, que deveriam 

ser obedecidas, sendo assim imprescindivel a utilizacao e elaboracao de 

tabelas , planilhas e relatorios. Os relatorios sao realizados semanalmente e 

encaminhados a Urbema, com a descricao dos servicos efetuados na obra 

(vide relatorio 1, anexo 2 ). 

5.2 ESCAVACAO DO CANAL 

O controle da atividade de escavacao do Canal, se resume em efetuar 

medicoes geometricas para verificar se as cotas e medidas finais estao 

compativeis com as exigidas pelo projeto. 

5.3 EXPLOSAO DE M A T E R I A L 

Durante a preparacao da rocha para a explosao, deve-se verificar se a 

fenda perfurada pela sonda possui a profundidade pre-determinada pelo 

tecnico em explosao, assim como se todas as bananas de dinamite estao 

amarradas pelo cordel. Pois o cordel e o fator que transmite para as 

bananas o choque provocado pela espoleta, fazendo entao com que ocorra a 

denotacao. 

Entretanto o principal fator a ser fiscalizado e o "abafamento" da 

explosao. Apos estar tudo preparado, deve-se cobrir a rocha a ser denotada 

com solo argiloso em grande quantidade, para que se evite que os 

fragmentos de pedra desintegrados com a explosao, possam adquirir alta 

velocidade e atingir casas e pessoas. Antes de se iniciar a denotacao da 

espoleta, deve-se isolar a area proxima, acionar a sirene e interromper o 

trafego de veiculos. O trafego so deve ser liberado, apos a verificacao de 

que todas as espoletas foram denotadas. 
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5.4 TERRAPLANAGEM 

Antes de se poder iniciar a terraplanagem, e necessario realizar 

trabalhos previos que tem por fim desembaracar a faixa ocupada pelos 

cortes e aterros. Esses trabalhos consistem normalmente na desmatacao e 

limpeza da faixa e, eventualmente na remocao de pedras soltas e da camada 

vegetal. Os trabalhos que se realizam durante a terraplanagem se 

desdobram em: escavacao, transporte das terras escavadas e construcao de 

aterros, inclusive sua compactacao. 

O emprego natural das terras escavadas e na construcao dos aterros. 

Entretanto, quando essas terras sao de qualidade inferior e necessario que 

elas sejam rejeitadas para este fim. Quando ocorrer excesso de corte sobre 

o aterro, a terra excedente constituira o botafora que podera ser utilizado no 

alargamento dos aterros. 

E de extrema importancia a realizacao de sondagens, que visam 

determinar a natureza dos materiais a escavar, nos cortes e a capacidade de 

suporte das bases de aterros. 

Apos serem efetuados entao todos os servicos preliminares, inicia-se 

a terraplanagem propriamente dita. Que e tambem a que exige uma maior 

fiscalizacao e rigor em sua execucao, sendo o principal fator a ser 

fiscalizado a compactacao, alem e claro do controle dos limite de liquidez e 

plasticidade dos solos. 

Como se sabe, a compactacao esta diretamente relacionada com o 

teor de umidade dos solos. Um terreno compactado ate a massa especifica 

aparente maxima somente pode ser obtido quando o teor de umidade e um 

certo e determinado valor que se denomina de umidade otima. Nessas 

condicoes, ele oferece a resistencia maxima ao aumento de umidade por 

absorcao, por ocasiao das chuvas, bem como as perdas de umidade por 

ocasiao das grandes estiagens. E um terreno que apresenta a maior 

estabilidade, no que se refere as alteracoes de umidade e de volume. 

E preciso, portanto, determinar o teor de umidade dos solos tal como 

se apresentam no momento do trabalho e determinar, mediante ensaios de 

laboratorio, a umidade otima e a massa especifica aparente seca maxima. 

De posse desses dados, e possivel corrigir o teor de umidade natural do 

terreno, adicionando-se a quantidade necessaria de agua por meio de 

caminhoes-pipa, quando a umidade estiver muito baixa, ou fazendo aeracao 

quando houver excesso de umidade. 
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O controle da compactacao e feito de acordo com a determinacao da 

massa especifica aparente do solo "in situ", com o emprego do frasco de 

areia. A relacao entre a massa especifica aparente seca do solo compactado 

no campo e a massa especifica aparente maxima obtido no ensaio, mede em 

porcentagem, o grau de compactacao obtido. As especificacoes exigem um 

minimo de 95% de compactacao e um maximo de 105%. 

A compactacao se obtem em tres fases: 

a) Espalhamento do material depositado nos aterros de modo que se 

obtenha camada de espessura praticamente uniforme; 

b) Irrigacao do solo para corrigir seu teor de umidade, ou seja, para se 

obter um teor proximo do otimo; 

c) Compactacao propriamente dita, mediante o emprego do rolo 

compactador; 

Com o intuito de controlar cada camada compactada, e realizado o 

ensaio de Densidade In Situ, onde juntamente com os dados coletados em 

ensaios de laboratorio, calcula-se o grau de compactacao do solo. 

Caso o grau de compactacao fique fora do intervalo esperado, e 

realizado um novo ensaio em outro ponto da camada, pois as vezes o 

problema se deve a presenca de pequenas pedras que falseiam o resultado 

do ensaio. Se no novo furo, persistir um grau de compactacao fora do limite 

desejado, a camada nao podera ser liberada, tendo que ser trabalhada e 

compactada novamente. Se estiver dentro dos padroes, a camada podera ser 

liberada para receber a camada subsequente. 

E realizado o furo na camada em media de 50 em 50 m, fazendo se em 

geral um furo no lado direito, um no lado esquerdo e outro no eixo da via. 

A umidade do solo tambem nao pode estar muito diferente da umidade 

otima, caso isto aconteca, a camada devera ter a umidade corrigida. Todos 

os dados coletados e resultados sao condensados e utilizados para 

preencher um tabela de controle de compactacao elaborada pela ATECEL, 

( vide tabelal, anexo 2 ). 
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5.5 Concretagem 

Como foi dito anteriormente, a concretagem do fundo do canal foi 

dividida em estacas, com 7 m de largura de base e 0,30 m de altura. 

A fiscalizacao do servico se inicia na preparacao da estaca para 

receber o concreto. O fundo do canal devera ser recoberto por uma camada 

de areia e receber um regularizacao, para que todos os pontos fiquem em 

uma mesma cota. Logo apos, sao fixados no fundo, piquetes com uma 

altura de 0,30 m para indicar ate que altura a camada devera receber 

concreto. Sao tambem fixados canos de plastico, com cerca de 100 mm de 

diametro para que a agua tenha por onde fluir do solo apos o termino da 

concretagem. 

Por medida de economia e sem prejuizo para a resistencia, e 

colocada sobre a camada de areia, uma camada de pedras. Sendo que elas 

so podem ter no maximo 20 cm de comprimento por 10 cm de espessura, e 

que nao fiquem coladas uma na outra para que assim o concreto possa se 

acomodar entre elas. Apos isto, as pedras sao lavadas com jatos de agua 

para que se retirem eventuais residuos que poderao prejudicar a aderencia 

do concreto. Entao o concreto ja podera ser descarregado do caminhao-

betoneira, (vide foto 4, anexo 1). 

Foi decidido que quando o concreto atingir cerca de 0,13 m, podera 

ser colocado uma nova camada de pedra sobre ele. Enquanto isto o 

vibrador, ( equipamento utilizado para favorecer o adensamento, resistencia 

e aderencia do concreto ), devera ser utilizado continuamente por toda a 

area concretada, ja que se isto demorar a ocorrer, o concreto endurecera e o 

vibrador nao tera mais utilidade. Em seguida, podera ser descarregado mais 

concreto sobre esta segunda camada de pedras. 

Quando atingir uma altura por volta de 0, 26 m, sera colocada uma 

tela por toda a extensao da estaca, e novamente o concreto podera ser 

descarregado para completar os 0,04 m restantes para que se atinjam os 0,3 

m desejados. Deve-se tomar cuidado para que a tela nao fique aparecendo 

sobre o concreto, pois ela devera estar totalmente imersa. 

Em relacao ao controle tecnologico do concreto, sao realizados dois 

tipos de ensaios: o slump test e o de resistencia a compressao. 

O slump test ( NBR 7223 )e realizado momentos antes do caminhao-

betoneira descarregar a massa de concreto, e cujo objetivo e avaliar a 

consistencia do mesmo. O ensaio consiste em , num molde de chapa 

metalica, com forma de tronco de cone, de 20 cm de diametro na base, 10 

cm no topo e 30 cm de altura, apoiado em uma superficie plana e rigida. O 

concreto fresco e moldado em tres 
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camadas iguais, adensada cada uma com 25 golpes, por uma barra de 16 

mm de diametro e 60 cm de comprimento. Em seguida, o molde e retirado 

verticalmente, deixando o concreto sem suporte lateral, atuando a forca da 

gravidade, e nesta condicao a massa abate. O abatimento corresponde a 

diferenca, entre 30 cm e a altura apos a remocao do molde. Caso o 

resultado ficar entre 3 e 6 cm, o concreto e aceito e utilizado, caso contrario 

e mandado de volta a usina para redosar. 

Varios fatores podem afetar a consistencia do concreto, entre eles: 

fator agua/cimento, tipo e finura do cimento, granulometria e forma do grao 

do agregado, presen9a de materiais pulverulentos e torroes de argila, tempo 

e temperatura, absorcao dos agregados, aditivos, tipo de mistura, 

transporte, lancamento e adensamento do concreto. 

Ja o teste de resistencia a compressao do concreto, e regulamentado 

por duas normas: NBR 5738 ( moldagem e cura de corpos de prova 

cilindrico de concreto ) e NBR 5739 ( ruptura de corpo de prova cilindrico 

de concreto ). A moldagem, consiste em, apos a colocacao do concreto na 

forma, aplicar 30 golpes com um soquete. O soquete e uma barra de ferro 

de 16 mm de diametro e 60 cm de comprimento. O enchimento do cilindro 

e feito em 4 camadas. Apos a moldagem, espera-se o fim de pega, 

desmolda-se o corpo de prova e submete-se a cura em imersao de agua. 

Decorrido o tempo de cura (28 dias ), o corpo de prova e capeado e levado 

a prensa e rompido com velocidade constante ( 0,30 a 0,80 Mpa/segundo ). 

A resistencia e dada pela razao entre a carga de ruptura sobre a area do 

corpo de prova. Para a obra do Canal, usou-se uma resistencia aos 28 dias 

no minimo de 16 Mpa. 

Para a concretagem das paredes o procedimento de controle e 

fiscalizacao do servico e o mesmo, assim como o procedimento de 

execucao utilizando-se de duas camadas de pedra. O que diferencia e que 

as parede sao concretadas de 5 em 5m, e a espessura e de 0,40 m, (vide 

fotos 5 e 6, anexo 1). 

De acordo com a Urbema, o volume total do concreto em cada area 

concretada devera corresponder a 70% do volume total. Por exemplo no 

caso de uma estaca do fundo do canal que como foi visto anteriormente 

possui um volume de 48,72 m
3

, 70% deste valor, ou seja 34,104 m
3

, devera 

ser ocupado por concreto, o restante correspondent o volume de pedras 

utilizadas. Para o acompanhamento da quantidade de volume concretado, 

assim como, do resultado do slump test e da localizacao da estaca foi 

elaborada uma planilha (vide planilha 1 ,anexo 2 ). 
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6.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - C O N C L U S O E S E S U G E S T O E S 

Pode-se concluir que a realizacao de um estagio, em obras como esta 

do Canal de Bodocongo, contribuem imensamente para a formacao dos 

novos engenheiros civis, pois pode-se aprender a como se utilizar na 

pratica todos os conceitos ensinados na Universidade, abrangendo 

praticamente todas as areas do curso de Engenharia Civil, tais como: 

estrutura ( controle e aplicacao do concreto ), geotecnia ( materiais de 

construcao, terraplanagem, pavimentacao, topografla ), recursos hidricos 

( hidraulica, sistema de drenagem urbana ), entre outros. 

Sugere-se para um melhor desempenho na construcao do Canal, 

tanto de tempo , como economico, a contratacao de mais trabalhadores, 

assim como a compra de mais maquinas ( vibradores, bombas ), com o 

intuito de acelerar a realizacao da obra, visto que quanto mais rapido ela for 

concluida maior sera o lucro da empresa. Tendo tambem como segunda 

opcao a terceirizacao de um determinado servico, por exemplo, contratar 

uma outra empresa para realizar a terraplanagem. 
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A R E A D E G E O T E C N I A 

D E N S I D A D E I N S I T U 

Rodovia: C AMPIN A GRANDE Camada: 8
A

 LIBERADA 

PARA 9
A

 CAMADA 

Laboratorio: 

Trecho: PAVIMENTACAO 

DO CANAL DE 

BODOCONGO 

ESTACA: 43 A 50 LADO 

DIREITO 

Data: 06/10/99 

Interessado: SANTA 

BARBARA 

Operador: LADO DIREITO 

FAIXA DO CANAL 

Visto: 

FURO N.° 189 190 191 192 

DATA — 06/10/99 06/10/99 06/10/99 06/10/99 

ESTACA N ° 43 46 49 43 

POSICAO D-E EIXO EIXO LE LD EIXO 

PROFUNDIDADE cm 20 20 20 20 

UMIDADE DO SOLO H , % 10,5 8,1 9,3 10,5 

DENSIDADE DO SOLO 

SECO 

Ps 

Ds= 

V 

1.826 1.955 2.037 2.027 

Ensaios de 

laboratories 

Densidade 

maxima 
D max 2.005 2.005 2.005 2.005 

Ensaios de 

laboratories umidade 

otima 
h , % 10,0 10,0 10,0 10,0 

GRAU DE COMPACTACAO % 91 97 101 101 

PASSAGENS 

COMPACTADAS 
N.° 

Observagoes: FURO 192 REPETigAO DO FURO 189 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabda - 01 



Anexo 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estaca Data N.F. Volume Slump Volume 
projeto 

Dif. projeto/real 

97-96 03/12/99 000420 3,0 3,2 

000424 7,0 3,9 

000425 7,0 3,7 

000426 7,0 3,2 

000428 7,0 3,8 

total 31,0 34,104 3,1 

96-95 04/12/99 000430 7,0 3,7 

000432 7,0 4,0 

06/12/99 000436 7,0 3,9 

000438 7,0 3,3 

000439 7,0 3,5 

000440 7,0 3,8 

total 42.0 34,104 -7,9 

95-94 06/12/99 000441 6,0 4,0 

000443 6,0 3,7 

000444 7,0 3,6 

000445 7,0 3,2 

07/12/99 000446 6,0 3,4 

total 32,0 34,104 2,1 

94-93 07/12/99 000447 6,0 3,8 

000449 7,0 3,9 

000450 7,0 3,0 

000455 7,0 3,4 

000456 6,0 3,3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

total 33,0 34,104 

Total 138,0 136,4 -1,6 

acum. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
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R E L A T O R I OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 007/99 

ASSUNTO: Servicos executados na pavimentacao das vias e escavagao do 

canal de Bodocongo no periodo de 04 a 10 de setembro de 1999. 

INTERESSADO: Departamento de fiscalizacao. 

Atendendo a solicitacao do departamento de fiscalizacao da Urbema, estamos 

mostrando um resumo das atividades executadas na pavimentacao das vias e execucao 

do canal de Bodocongo no periodo acima ja citado. 

ESCAVACAO DO CANAL : 

• Estaca 102 a 103 - Escavacao em material de terceira; 

TERRAPLANAGEM : 

MARGINAL DIREITA 

• Estaca 62 a 66 - liberada para receberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T camada; 

• Estaca 43 a 50 - liberada para receber 4
a

 camada; 

MARGINAL ESQUERDA 

• Estaca 43 a 50 - liberada para 3
a camada; 

• Estaca 53 a 62 - liberada para receber 6
a

 camada; 

• Estaca 68 a 70 - liberada para receber 6
a

 camada; 

• Estaca 70 a 72 - liberada para receber 4
a

 camada; 

• Estaca 72 a 77 - liberada para receber 6
a

 camada; 

• Explosao de material de terceira na estaca 81 ; 

• Explosao de material de terceira na estaca 66 a 67 ; 

• Explosao de material de terceira na estaca 74 ; 
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D E C L A R A C A O 

Declaro para os devidos fins de direito, que a ATECEL (ASSOCIACAO 

TECNICO CIENTiFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR), aceita como 

estagiario o aluno ADRIANO ELISIO DE FIGUEIREDO LOPES LUC EN A, 

matriculado na UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, no curso de 

ENGENHARIA CIVIL, matrfcula 9611050, durante o periodo 06/09/1999 a 06/02/2000, 

no total de 360 horas. conforme piano de estagio anexo. sob orientacao professional do" 

engenheiro FRANCISCO BARBOSA DE LUC EN A, pertecente ao quadro tecnico desta 

ASSOCIACAO. 

Campina Grande, 02 de Setembro de 1999. 
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