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Apresentagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aqui serao registradas as atividades desenvolvidas pela estagiaria,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Giselaine Maria 

Carvalho Gomes, matricula 29621103, durante o estagio supervisionado no DNER -

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, localizado a rua Severino Bezerra 

Cabral, s/n - Mirante - Campina Grande - PB. 

0 mesmo foi realizado no periodo de 04 de julho de 2001 a 05 de outubro de 2001, 

correspondendo a um total de 240 horas, tendo a finalidade de avaliar e complementar a 

disciplina referente ao Estagio Supervisionado, para a conclusao do curso em Engenharia 

Civil, sob a orientacao do Professor, Engenheiro Ailton Alves Diniz. 



Relatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.0 Introdugao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste relatorio sera analisado o projeto da rodovia BR - 104/PB, trecho Intersecao 

Rodoviaria no Entroncamento BR 104/PB - Acesso a Alcantil. A elaboracao foi feita pela 

firma Projeto - Consultoria de Engenharia LTDA, a coordenacao pela Divisao de Estudos 

e Projetos do DNER e a fiscalizacao pelo 13° Distrito Rodoviario Federal. 

Sera descrito tambem, todo o Planejamento que deve ser feito em Obras de 

Conservacao Rodoviaria e alguns Acompanhamentos as Obras de Conservacao 

Rodoviaria. 
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2.0 Objetivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A finalidade do estagio supervisionado e proporcionar ao graduando o contato 

direto com a pratica, fazendo com que os conhecimentos teoricos obtidos no decorrer do 

curso sejam aprimorados, tornando-o apto a ingressar no mercado de trabalho sem que haja 

grandes dificuldades no que se refere a tecnicas e gerenciamento das construcoes. 
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3.0 Analise do Projeto do Segmento Rodoviario Alcantil - BR 104/PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os estudos e projetos realizados foram: 

•=> Estudo Hidrologico 

Estudo Topografico 

•=> Estudo Geotecnico 

Projeto Geometrico 

«=> Projeto de Terraplenagem 

•=> Projeto de Drenagem 

•=> Projeto de Pavimenta9ao 

•=> Projeto de Interse9ao 

•=> Projeto de Sinalizacao 

•=> Projeto de Desapropriacao 

•=> Projeto de Obras Complementares 

•=> Projeto de Ilumina9ao 

Estudo Hidrologico 

Os estudos hidrologicos constituiram-se de: 

• Coleta de dados climaticos, pluviometricos, pluviograficos, fluviometricos, e 

geomorfologicos da regiao, e, mais especificamente do trecho em estudo; 

• Levantamento das caracteristicas das bacias hidrograficas; 

• Processamento dos dados coletados para definigao de precipita96es pluviais 

e do escoamento superficial. 

Estes estudos, efetuados na regiao, objetivaram a determina9ao dos elementos 

necessarios para o dimensionamento de obras correntes e dos elementos de 

drenagem superficial. 
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Estudo Topografico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo topografico consta de: 

• Locacao e amarracao de eixos; 

• Nivelamento e contranivelamento dos eixos de locacao; 

• Amarracao dos pontos notaveis; 

• Levantamento de secoes transversais; 

• Cadastro da faixa de dominio; 

• Levantamento de cursos d'agua. 

Metodologia Adotada 

• Locacao e amarracao do eixo 

A locacao do eixo foi feita a partir da implantacao de seus pontos notaveis 

por coordenadas polares diretamente de vertices da poligonal secundaria (PS) 

da Rede Basica topografica. 

Uma vez materializados os pontos notaveis do eixo do projeto geometrico, a 

locacao foi feita com emprego de teodolitos e as medidas lineares por meios de 

trenas de aco. O eixo foi piquetado de 20 em 20 metros. 

A implantacao do eixo foi executada em duas fases distintas: 

1. Implantacao das tangentes; 

2. Implantacao das curvas. 

• Nivelamento e contranivelamento do eixo de locacao 

Foi feito nivelamento e contranivelamento geometricos de todos os piquetes 

do eixo de locacao estabelecendo-se o controle altimetrico da linha. 

• Levantamento de secoes transversais 

As secoes foram levantadas em relacao ao eixo e de maneira a abranger os 

limites da faixa de dominio. 

• Levantamento de intersecoes e acessos 
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O local da intersecao foi levantada detalhadamente com o objetivo de 

executar o respectivo projeto. 

• Levantamento de obras existentes 

• Cadastro da faixa de dominio 

Simultaneamente com a locacao foi procedido o levantamento cadastral de 

todas as areas cortadas ou atingidas pela faixa de dominio. 

Estudo Geotecnico 

Tern como objetivo definir as caracteristicas geotecnicas dos materials, as 

condicoes de suporte do subleito, as fundacoes dos aterros e das obras de arte especiais. 

O estudo geotecnico consta de: 

• Sondagem e coleta de materials no campo; 

• Realizacao de ensaios os quais sao executados de acordo com Manuais e 

Metodos do DNER. 

Para se proceder ao reconhecimento dos solos do subleito foram realizados os 

seguintes ensaios: 

• Granulometria sem sedimentacao; 

• Indices fisicos; 

• Compactacao; 

• Indice Suporte California (CBR), 

• Densidade "in situ". 

Execucao 

• Estudo do subleito 

Ao longo da locacao do projeto geometrico foram executadas: 

1. Sondagens e coleta com retirada de amostras para caracterizacao do 

material entre 0,00 e 1,00 m abaixo do greide do pavimento, definindo o 

perfii geotecnico do terrene 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As caracteristicas geologicas do segmento indicam um lencol 

freatico profundo. 

3. Com o material coletado nas sondagens sao feitos os ensaios ja 

citados. 

• Estudo de emprestimo para o corpo de aterro 

Foram feitos pelo menos cinco fiiros distribuidos pela area do emprestimo, 

com profundidade igual a prevista para o mesmo. 

• Estudo de ocorrencia de materials para pavimentacao 

Neste estudo distinguem-se: pedreiras, areais, cascalheiras, saibreiras e 

depositos de materials terrosos. 

1. Nas ocorrencias de cascalheiras, saibreiras e materials terrosos, sao feitos 

os estudos constando de: sondagens, ensaios de laboratorio e cubagem. 

2. Nas ocorrencias de materials petreos sao feitos os seguintes ensaios: 

abrasao Los Angeles e adesividade. O estudo dos materials petreos obedece ao 

recomendado na Norma (NB-28 ABNT), para reconhecimento e amostragem 

para fins de caracterizacao das ocorrencias de rochas. 

3. Nos depositos de areia sao feitos os seguintes ensaios: granulometria e 

teor de materia organica. 
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Projeto Geometrico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram adotadas as seguintes caracteristicas geometricas do segmento Acesso a 

Alcantil: 

Velocidade diretriz 60,0 km/h 

Distancia minima de visibilidade de parada 85,0m 

Distancia minima de visibilidade de ultrapassagem 420,0m 

Raio minimo de curva horizontal (e = 6%) 135,0m 

Rampa maxima (subclasse B) 6,0% 

Largura da faixa de rolamento (subclasse A) 3,0m 

Largura do acostamento (subclasse B) 1,0m 

Gabarito minimo vertical 5,5m 

Afastamento lateral minimo do bordo do acostamento 

• Obstaculos continuos 0,3 m 

• Obstaculos isolados 0,5m 

Largura da faixa de dominio 30,0m 

Execucao do projeto 

• Projeto em Planta 

O eixo foi estaqueado de 20 em 20 metros assinalando-se as estacas a cada 

100 metros. Foram indicados os rumos dos alinhamentos e numeradas as 

curvas horizontals constando seus elementos em tabelas laterals. Foram 

apresentados todos os pontos notaveis, quais sejam, pontes, pontilhoes, nomes 

de rios, acessos, intersecoes, nomes de localidades, bueiros, valetas de 

protecao, corta-rios, caixas de emprestimo, etc. indicando-se os locais onde se 

encontram seus detalhes construtivos. 
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• Projeto em Perfil 

Foi indicada a linha do terreno e do projeto, representando este, a superficie 

do greide de pavimentacao no eixo da plataforma. Foram representados os 

bueiros, indicando seu tipo e secao e os dispositivos de drenagem. 

Indicaram-se as secoes transversais, tipo da plataforma para a rodovia, em 

tangente e em curva, mostrando a distribuicao da superlargura e da 

superelevacao nas curvas horizontals. 

A faixa de dominio foi marcada simetricamente em relacao ao eixo e 

indicou-se a localizacao dos pontos de intersecao realizando-se o detalhamento 

dos seus projetos. 

• Superelevacao 

O calculo das taxas de superelevacao das curvas horizontals foi feito 

conforme os seguintes parametros: 

V
2 

Rmin= — ( e m a x + f m a x ) onde, 

Rmin = raio minimo da curva circular, em metros; 

V = velocidade diretriz, em km/h; 

fmax = coeficiente de atrito transversal maximo; 

emax = taxa maxima de superelevacao. 

Para as condicdes particulares do segmento adotou-se: 

emax =3% e Rmin = 190,0 m 

O eixo de rotacao da plataforma utilizado na variacao da superelevacao 

coincidiu com o eixo da rodovia. 

• Superlargura 

Nao houve necessidade de inserir superlargura nas curvas tendo em vista 

que todos os raios foram projetados com valores acima do minimo 

recomendado. 
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Projeto de Terraplenagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este projeto diz respeito aos possiveis aterros, cortes e emprestimos de material, ou 

seja, ao movimento de terra necessario a execu9ao do subleito, com base nas informa96es 

dos estudos geotecnicos e o projeto geometrico. 

De acordo com o que foi analisado, o subleito e de excelente qualidade e com o 

projeto geometrico desenvolvido sera possivel executar as obras com um volume muito 

pequeno de terraplenagem. 

Projeto de Drenagem 

O anteprojeto de drenagem teve como objetivo a defini9ao qualitativa e quantitativa 

de todos os dispositivos necessarios para oferecer seguran9a e prote9ao a pista de 

rolamento. 

Os projetos foram desenvolvidos para os itens relacionados a seguir: 

• Obras de arte correntes; 

• Dispositivos de drenagem superficial. 

Os elementos basicos utilizados no dimensionamento das obras de arte correntes e 

dispositivos de drenagem superficial foram: 

• Estudo hidrologico; 

• Estudo topografico; 

• Observa96es no campo. 

Obras de arte correntes 

De acordo com as descargas das bacias hidrograficas determinadas no estudo 

hidrologico, foi feito o dimensionamento hidraulico das novas obras pela aplica9ao da 

teoria do regime critico, onde a capacidade de descarga de um aqueduto: 

Qmax = 1,425 . D 5 / 2 (para bueiros tubulares) 

Qmax = 1,706 . B .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dm

 (para bueiros celulares) 

sendo: D - diametro interno do bueiro, em metro; 

B e H - dimensoes internas do bueiro, em metro. 
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Dispositivos de drenagem 

Os tipos de dispositivos a adotar sao os seguintes: 

• Sarjeta em concreto de cimento Portland, com secao triangular; 

• Valeta de protecao a corte, em concreto de cimento Portland, com secao 

trapezoidal; 

• Entrada d'agua em concreto de cimento Portland; 

• Descida d'agua em calha pre-moldada de concreto; 

• Saida d'agua em concreto de cimento Portland. 

A metodologia adotada no dimensionamento constituiu de: 

• Calculo para as secoes tipo a serem adotadas, das caracteristicas hidraulicas e, 

particularmente, da capacidade maxima; 

• Avaliacao da quantidade de agua que solicitara os diversos componentes do 

sistema de drenagem superficial; 

• Determinacao, para as condicoes locais (hidrologicas e topograficas), dos 

criterios para o emprego das diversas secoes-tipo disponiveis; 

• Determinacao, para as mesmas condicoes acima, dos materials a empregar nas 

obras de drenagem. 

Projeto de Pavimentacao 

A concepcao do projeto diz que na regularizacao do subleito deverao ser 

obedecidas aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA especifica96es tecnicas do DNER para sub-base. 

Como o material dispom'vel para o corpo de aterro e de boa qualidade (CBR>20), 

torna-se dispensavel a camada de refor90 . 

A base tern 20cm, o material usado e Solo Estabilizado Granulometricamente com 

CBR > 60; a sub-base tern 15cm, o material usado e Solo Estabilizado 

Granulometricamente com CBR > 20; o revestimento e de CBUQ. 

Projeto de Intersecao 

O projeto foi desenvolvido para disciplinar o fluxo de veiculos no entroncamento 

rodoviario do Acesso a Alcantil com a BR-104 assim como ao Posto Fiscal do Estado da 

Paraiba instalado no lado contrario. O funcionamento da atual interse9ao e precario, pois 

10 



Relatorio de Estagio Supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nao conta com faixas de aceleracao e desaceleracao nem ilhas para direcionamento do 

trafego. 

A solucao proposta interfere minimamente na atual estrutura da BR - 104, 

consistindo na introducao de duas alcas convenientemente posicionadas para retorno dos 

veiculos cruzando transversalmente a rodovia com ampla visibilidade nos dois sentidos. 

Projeto de Sinaiizacao 

A selecao e aplicacao da sinalizacao visando a seguranca e o conforto do usuario 

obedeceu aos requisitos basicos seguintes: 

• Atender a uma real necessidade; 

• Chamar a atencao dos usuarios; 

• Transmitir uma mensagem clara e simples; 

• Orientar o usuario para uma boa fluencia e seguranca de trafego; 

• Fornecer e/ou possibilitar tempo adequado para uma acao correspondente; 

• Disciplinar o uso da via; 

• Impor respeito aos usuarios. 

Foram obedecidas as normas do Manual de Sinalizacao do DNER e respectivas 

modificacoes, juntamente com o Regulamento do Codigo Nacional de Transito. 

No projeto de sinalizacao horizontal foi definida a aplicacao de : 

• Linhas laterals demarcadoras dos bordos da pista de rolamento; 

• Linhas demarcadoras das faixas de trafego; 

• Linhas de proibicao de ultrapassagem onde cabiveis; 

• Linhas e dispositivos de canalizacao de trafego; 

• Dispositivos refletorizados. 

Constando tambem as especificacoes dos materials a serem utilizados. 

No projeto de sinalizacao vertical foram definidas: 

• Placas de advertencia; 

• Placas de regulamentacao; 

• Placas indicativas. 

Projeto de Desapropriacao 

Tres edificacoes serao desapropriadas por atingirem a pista de rolamento. 
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Projeto de Obras Complementares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este projeto trata-se de cercas que servem de protecao contra animais na rodovia; 

plantio em taludes que serve para sua protecao. 

Serao desenvolvidos os seguintes servicos complementares: 

• Cerca com mouroes de madeira e arame farpado de ago galvanizado; 

• Protecao vegetal de taludes com plantio de grama por mudas. 

Projeto de Iluminacao 

Serao utilizadas luminarias na intersecao do tipo petala em postes de concreto 

armado com secao circular convenientemente posicionados, visando maior conforto e 

seguranca dos usuarios. 

Serao instaladas chaves de comando equipadas com contactores, fusiveis e 

fotocelula para acionamento da iluminacao. 
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4.0 Planejamento de Obras de Conservacao Rodoviaria 

Etapas do planejamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O planejamento da conservacao compreende varias etapas, a saber: 

•=> Estabelecimento de um Piano Anual de Trabalho 

A elaboracao desse documento compreende, por sua vez outras etapas 

componentes, que sao: 

• Definicao das tarefas de conservacao - tais definicoes devem ser claras, sem 

sentido ambiguo e redigidas de tal forma que possam ser identificadas 

facilmente pelos que trabalham na conservacao. 

• Definicoes das unidades em que deverao ser medidas as tarefas. 

• Estimativa das quantidades de trabalho a serem executadas anualmente - essa 

avaliacao pode ser feita atraves dos NIVEIS DE ESFORQO, dado que deve 

ser bem manuseado pelo engenheiro residente do trecho. 

• Determinacao dos padroes de desempenho - esta etapa compreende estudos 

de produtividade. Relaciona-se com a determinacao da equipe padrao para a 

execucao de uma deterrninada quantidade de trabalho. 

• Elaboracao do Inventario dos Elementos Geradores de Servicos do trecho - e 

o relacionamento, em mapa bem definido, de todos os elementos que, em 

carater permanente, constituem a estrada. 

•=> Elaboracao de orcamento e alocacao de recursos 

O elemento final do programa anual de trabalho e representado pelo orcamento que 

resulta de precos compostos racionalmente, multiplicados pelas quantidades de 

trabalho definido s conforme especificado anteriormente. 

Do orcamento devem constar os valores dos materials e os custos totais dos 

transportes. A alocacao de recursos deve ser definida atraves de um cronograma 

fisico financeiro. 

•=> Ordem de servico 

Devem constar a equipe, o material, o pessoal e, a maneira tecnica de execucao das 

tarefas de conservacao. 
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•=> Acompanhamento e avaliacao 

O acompanhamento permite o residente ficar a par do desenvolvimento e da 

produtividade da equipe e o m'vel de gastos dos materiais, visando mudar 

procedimentos alterar a composicao da equipe de modo a ir obtendo, cada vez 

mais, melhores producoes, e maior otimizacao de aplicacao de recursos. 

Conservacao Corretiva Rotineira 

As principals tarefas sao: 

• Tapa buraco; 

• Remendo profundo; 

• Correcao de defeitos; 

• Limpeza e enchimento de juntas em concreto cimento; 

• Selagem de trinca; 

• Limpeza de sarjeta e meio fio; 

• Limpeza manual de valeta; 

• Limpeza de bueiro; 

• Recomposicao de obras de drenagem superficial; 

• Recomposicao de bueiros; 

• Recomposicao de guarda-corpo; 

• Rocada; 

• Tapa panela; 

• Recoriformacao da plataforma; 

• Recomposicao de cerca; 

• Recomposicao de sinalizacao; 

• Recomposicao de defensa metalica; 

Conservacao Preventiva Periodica 

As principals tarefas sao: 

• Recomposicao de revestimento com mistura betuminosa; 

• Lama asfaltica; 

• Capa selante; 
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• Combate a exsudacao; 

• Limpeza de pontes; 

• Recomposicao de placas de concreto; 

• Recomposicao de revestimento primario; 

• Prevencao contra a erosao. 

Conservacao de Emergencia 

As principals tarefas sao: 

• Recomposicao de aterros; 

• Remocao de barreiras. 

Inventario dos Elementos Geradores de Servicos 

O primeiro passo para a elaboracao do planejamento da conservacao de um trecho e 

a realizacao de um inventario com a identificacao, localizacao e quantificacao de todos os 

elementos contidos na faixa de dominio capazes de gerar servicos de conservacao. 

A cada elemento do inventario corresponde uma ou mais tarefas de conservacao. 

Ressalta-se que no caso do elemento "pista de rolamento", o inventario preve uma 

avaliacao de condicao, ou seja, a condicao "bom" significa que o trecho necessita 

unicamente conservacao corretiva rotineira e, eventualmente, conservacao emergencial. A 

condicao "regular" significa que ha necessidade de se planejar e programar uma ou mais 

tarefas de conservacao preventiva periodica. A condicao "mau" significa que ha 

necessidade de restauracao. 

E fundamental que o inventario seja atualizado sempre que houver alteracoes na 

condicao da pista de rolamento e nos outros elementos geradores de servicos. 

Consideracoes Gerais Sobre o Inventario 

O inventario contera o registro de todos os elementos componentes da Rodovia, 

que contribuem para o Piano Anual de Trabalho, sendo portanto a base para a sua 

elaboracao. As figuras 11.09 e 11.10 (em anexo) representam o modelo do inventario, que 
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esta apresentado em frente e verso e foi concebido para registrar caracteristicas existentes 

numa extensao de 10km de rodovia. 

E documento de carater interno da Residencia, sendo apresentado somente quando 

solicitado. 

A parte anterior do formulario, exceto o item de observacao, podera ser preenchida 

no escritorio, por se tratar de resumo de informacoes registradas na sua parte posterior. 

Essa parte e composta por barras destinadas a anotacoes sobre diversas caracteristicas da 

rodovia. As barras sao divididas longitudinalmente, representando em sua parte superior, o 

lado esquerdo e, em sua parte inferior, o lado direito da rodovia a partir de seu eixo. Os 

codigos para identificacao dos elementos geradores de servico estao na margem direita das 

barras. 

A equipe basica para realizacao do inventario devera ser formada por um 

engenheiro da residencia, administrador de trecho, encarregado, motorista e apontador 

podendo, a criterio do engenheiro residente, ter sua composicao modificada. 

Niveis de Esforco 

Nivel de esforco e a quantidade de trabalho que se pretende aplicar durante o ano a 

cada unidade de inventario correspondente a esta tarefa. Por exemplo, se adotamos um 

nivel de esforco igual a 3m/m para a limpeza de sarjeta e meio fio, isto significa que cada 

metro de sarjeta e meio fio inventariados recebera 3m de limpeza, ou seja, a limpeza sera 3 

vezes por ano. 

Existem dois tipos basicos de niveis de esforco: Tipo 1 - m'vel de esforco baseado 

na frequencia de execucao da tarefa. Tipo 2 - nivel de esforco baseado na experiencia de 

conservacao de um trecho. 

Planejamento Anual 

Apos a elaboracao do inventario, deve-se partir para o planejamento anual do 

trabalho de conservacao. 
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Este planejamento compreende: 

• Determinacao das tarefas de conservacao e melhoramentos a serem 

executados; 

• Definicao dos niveis de esforco para cada tarefa; 

• Calculo das quantidades anuais de trabalho para cada tarefa; 

• Orcamento, incluindo previsao de reajustamento nos precos unitarios das 

tarefas e nos precos de materiais. 

A figura 11.15 (em anexo) contem todos os elementos de planejamento do sistema. 

Este documento sera elaborado pelo engenheiro residente, nos niveis de esforco e 

na tabela de precos. O orcamento sera sempre baseado na Tabela de Precos Unitarios, 

contendo uma previsao para reajustamento. 

Atraves das Tabelas de Precos para Conservacao Rodoviaria do DNER e Sistema 

de Custos Rodoviarios (SICRO), tiram-se os precos unitarios para a elaboracao do Piano 

Anual de Trabalho. 

Devido aos reajustes anuais, calcula-se o fator de reajustamento que e dado por: 

lo 

onde: K = fator de reajustamento; 

I i = indice de reajustamento mensal; 

Io = indice de reajustamento no inicio do contrato. 

O indice de reajustamento utilizado e o de pavimentacao para a conservacao 

O Piano Anual de Trabalho e Orcamento (PATO) servira de referenda para as 

licitacoes por preco global de servicos de conservacao. 

Programacao dos Servicos 

Os contratos por preco unitario, e bastante simples, assumindo a forma de um 

cronograma fisico financeiro. Nele se realiza a distribuicao mensal das quantidades anuais 

de trabalho determinadas para cada tarefa e servico auxiliar. 

A principal caracteristica do cronograma, e que ele assume automaticamente o 

papel de uma ordem de servico para todo o ano. 
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Na fase de planejamento, anterior a contratacao, deve-se elaborar um cronograma 

preliminar, visando as firmas concorrentes. Apos a assinatura do contrato, a Fiscalizacao 

elaborara um cronograma definitivo em conjunto com a firma empreiteira, respeitadas as 

conveniencias e politicas do DNER. 
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5.0 Acompanhamento de Obras de Conservagao Rodoviaria 

Visitas as Obras de Conservacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acompanhamos a execucao de alguns servicos de Conservagao Corretiva Rotineira 

nas Rodovias BR - 104/PB e BR - 230/PB, a saber: 

• Solo Brita para Base de Remendo Profundo; 

• Pintura de Ligagao; 

• Mistura Betuminosa em Betoneira; 

• Peneiramento; 

• Tapa Buraco; 

• Remendo Profundo com Demolicao Manual; 

• Correcao de Defeitos com Mistura Betuminosa; 

• Limpeza de Sarjeta e Meio Fio; 

• Transporte Especial em Caminhao Basculante. 

Tambem acompanhamos os servigos de Lama Asfaltica Grossa I (Conservagao 

Preventiva), executada no Segmento Rodoviario da BR - 230/PB, entre a cidade de Santa 

Luzia e o Entroncamento com a PB - 228 (para Taperoa). 

Na oportunidade, vimos como se processam as varias fases destes servigos e 

mantivemos contato com o pessoal ligado as empreiteiras e com a fiscalizagao. 

Medicoes 

Participamos de algumas medigoes dos servigos de Conservagao Rodoviaria e, com 

relagao as mesmas, pudemos verificar o seguinte: 

1. A medigao de campo e feita pelo fiscal de campo que acompanha todos os servigos 

dentro de um mesmo contrato; 

2. Sao adotados criterios diferentes para medir os quantitativos de alguns servigos. Por 

exemplo, o Tapa Buraco e a Corregao de Defeitos sao medidos pelo volume da 

cagamba utilizada para transportar a Mistura Betuminosa, sendo este volume 
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multiplicado por um fator de compactacao. Ja o Remendo Profundo e medido 

diretamente no local onde e feito o servigo, sendo considerado, geralmente, uma 

espessura de 5cm de revestimento com Mistura Betuminosa e o restante da 

profundidade (variavel) de solo brita. 

3. Esses elementos de campo sao enviados semanalmente ao Engenheiro responsavel 

pelo Contrato e a medicao propriamente dita e feita no primeiro dia util de cada mes; 

4. Todas as Medigoes sao acumulativas, sendo que na Folha de Medigao enviada ao 

Servigo de Engenharia Rodoviaria, consta todos os servigos executados desde a l
a 

medigao, relacionados por ordem crescente dos codigos, as respectivas unidades e as 

quantidades executadas no mes e acumuladas; 

5. Junto com a Folha de Medigao segue tambem o Boletim de Desempenho Parcial que 

e a avaliagao da Empreiteira no que diz respeito a: 

• Equipamento; 

• Pessoal; 

• Instalagoes; 

• Cronograma Fisico; 

• Qualidade dos Servigos; 

• Atendimento a Fiscalizagao; 

• Administragao da Obra. 

6. De posse da folha de Medigao o Servigo de Engenharia Rodoviaria calcula o valor da 

Medigao do mes, inclusive reajustamento, que sera pago a Empreiteira mediante 

emissao de Nota Fiscal e Certificado de Execugao dos Servigos, dado pela 

Residencia. 
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6.0 Conclusao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao analisar o Projeto do Trecho Intersecao Rodoviaria no Entroncamento BR -

104/PB - Acesso a Alcantil tive a oportunidade de verificar detalhadamente todas as etapas 

de um Projeto para implantacao e pavimentacao de uma Rodovia. Por se tratar de um 

segmento de pequena extensao (2,2 km), e, consequentemente, com os quantitativos de 

servigos relativamente menores, ficou mais pratico analisar todos os elementos que 

compoem os servigos de Terraplenagem, Pavimentagao, Drenagem, Sinalizagao e Obras 

Complementares. 

No que diz respeito a Conservagao Rodoviaria foi visto que, para se ter uma boa 

Estrada, que oferega conforto e seguranga aos usuarios, nao e necessario apenas que se 

coloquem equipes de operarios e alguns equipamentos para trabalharem nos servigos de 

Conservagao. A Conservagao de uma Rodovia, que deve iniciar tao logo sejam concluidos 

os servigos de construgao, deve ser permanente, e depende principalmente de um bom 

planejamento. 

Em suma, o Estagio Curricular fornecido pelo curso de Engenharia Civil propicia 

ao ruturo Engenheiro o contato direto tanto com a pratica como com os profissionais da 

area, o que e de extrema importancia no initio da carreira profissional. 
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