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APRESENTAQAO 

0 presente relatorio aborda as atividades desenvolvidas durante o 

estagio curricular realizado pelo estudante de Engenharia Civil, Gustavo de 

Souza Tavares, sob a supervisao do professor da Universidade Federal de 

Campina Grande, Jose Bezerra da Silva. As atividades executadas pelo 

estagiario foram acarretadas devido ao seu acompanhamento durante a 

construgao do Centro de Distribuicao da Sao Paulo Alpargatas S A . desde a 

l impeza e terraplenagem do terreno, passando pela sua fundagao, ate a 

entrega das chaves, estando a obra completamente conclufda. 0 estagio foi 

desenvolvido durante o periodo de sete meses e meio, tendo inicio em 02 de 

fevereiro de 2004 e termino em 17 de setembro de 2004, data da entrega final 

da obra. As atividades do estagio foram cumpridas mediante uma carga horaria 

de 4 horas diarias total izando 20 horas semanais. Portanto, durante o periodo 

de estagio total izou-se uma carga horaria de 600 horas, sendo 80 horas 

semanais. 

No estagio o aluno pode acompanhar as seguintes etapas da obra: 

- Anal ise de projetos; 

- Fundacoes; 

- Montagem, colocacao e retirada das formas; 

- Veri f icacao do quadro de ferragens; 

- Concretagem de Pilares, Vigas e Lajes pre-moldados; 

- Controle tecnologico do concreto; 

- Veri f icacao de prumo e esquadro; 

- Execugao de cobertura metal ica; 

- Medigao de servigos executados por subempreiteiras. 
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1.0 - Introdugao 

A construcao do Centro de Distribuicao da Sao Paulo Alpargatas, 

si tuado a Avenida Aeroclube, S/N, no Distrito Industrial em Campina Grande -

Pb, originara beneficios para a comunidade por conta da geracao de empregos 

como tambem vantagens para a empresa no que diz respeito a central izacao 

de toda a sua producao proveniente da unidade fabril, sendo responsavel pelo 

escoamento de toda a sua linha de produtos para todos os Estados do Brasil. 

8 



2.0 - Informagoes Gerais 

Os projetos do Centra de Distribuicao (CD) foram desenvolvidos por 

empresas do Estado de Sao Paulo tais como Orbi, Contag, NTJ, LPE e Etel, 

sendo apenas o projeto da cobertura metal ica desenvolvido pela Medabil VP, 

local izada no Estado do Rio Grande do Sul. A obra foi executada pela Reago 

Industria e Comercio S.A., com sede na cidade de Jundiaf, no Estado de Sao 

Paulo, sendo pertencente ao grupo Camargo Correa. 

O CD tern como edif icagoes urn galpao com area interna de 10.000 m 2 

seguido de uma edificagao adjacente a este, a qual funcionara como 

administragao, composta por 2 pavimentos de 315 m 2 c a d a . Alem destes, o CD 

comporta o Apoio dos Motoristas com 63 m 2 de area e uma Guari ta com 21 m 2 . 

A area externa apresenta em pavimento de concreto para trafego pesado, 

pavimento em paralelepipedo e calgadas. 

Tabela 01 - Disposigao das Areas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D I S C R I M I N AQ AO A R E A S ( m
2

) 

Guarita 21,00 

Apoio dos Motoristas 63,00 

Setor Administrative 630,00 

Galpao 9.950,00 

Pe direito do galpao 12.11m a 14.25m 

Area total do Terreno 17.430,00 

Area Total Construfda 10.664,00 

Taxa de Ocupagao 61 ,18% 

O projeto caracteriza-se por urn numero reduzido de itens construtivos, 

uti l izando, basicamente, estruturas de concreto aparente (ou pre-moldado) e 

elementos em estrutura metal ica (vigas, cobertura, passarelas), executadas em 

ago de alta resistencia a corrosao com acabamento em pintura eletrostatica, 

tendo como tempo de execugao o per iodo de 7 meses e meio. 
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3.0 - Limpeza e Terraplenagem do Terreno 

0 solo do terreno apresentava grande diversidade na sua composicao, 

contendo camadas heterogeneas ao longo de sua projecao. Segundo relatorios 

tecnicos emitidos pela ATECEL A S S O C I A g A O TECNICO CIENTiFICA 

ERNESTO LUIZ OLIVEIRA JUNIOR, os furos de sondagem apresentavam 

varios tipos de solo tais como: 

• Areia argi losa de consistencia muito mole, de cor clara, si tuada 

em camadas com espessura media de 1,00m abaixo do nfvel do 

terreno natural; 

• Argi la arenosa de consistencia media, de cor amarela clara, em 

camadas si tuadas imediatamente abaixo desta ult ima acima 

citada, na qual estava presente o lencol freatico, que se 

encontrava a uma profundidade media de 1,50m do nfvel do 

terreno natural; 

• Rocha decomposta, com muita mica de cor amarelada, a uma 

profundidade media de 2,65m, com espessura media de 0,30m. 

Em algumas areas isoladas do terreno, foi constatada a existencia de 

materia organica muito mole, apresentando cor escura e odor ativo, 

necessi tando assim da execucao de uma troca de solo. 

A l impeza do terreno foi real izada uti l izando-se de equipamentos como o 

trator de esteiras D6 - Caterpil lar sendo auxi l iado por uma Patrol, alem de pa 

carregadeira e caminhao cacamba para transporte de material improprio para 

uso. Foi executada a remocao de uma camada de espessura entre 15 e 20 cm 

do terreno natural, para efeito de retirada de pequena camada vegetal alem de 

alguns vestigios de lixo jogados na area. 

Para a area de projecao do galpao foi executado o plato com cerca de 

2,0m de altura partindo do nfvel do terreno natural apos remocao da camada 

superficial. O aterro foi composto de varias sendo 4 camadas de 30 cm de 

espessura e as 4 ult imas com espessura de 20 cm. 
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0 material uti l izado no aterro era despejado pela cacamba em montes 

sucessivos os quais eram espalhados e nivelados ao longo de faixas com o 

uso da Patrol, deixando a camada pronta para homogeneizagao a qual era feita 

com o trator agrfcola que t inha acoplado em sua parte traseira uma grade de 

discos, responsavel pela mistura do solo de forma a obter uma maior 

homogeneidade do solo. 

A partir deste ponto, uti l izando-se de urn rolo liso, fez-se urn nivelamento 

da camada para em seguida permitir a passagem do rolo pe-de-carneiro, o 

qual, de acordo com a umidade do material e as suas caracterfsticas obtidas 

atraves de ensaios, est imava-se a quantidade de passadas na faixa. 

Para que fosse l iberada a execucao de uma nova camada superior 

real izava-se o ensaio para verificar o grau de compactagao, determinando o 

valor da umidade atraves do metodo do Speedy, sendo real izado para cada 

faixa uma serie de tres furos com o intuito de se obter urn valor medio e poder 

identificar o grau de compactagao ao longo do trecho. 0 controle tecnologico 

da execucao do aterro foi realizado de acordo com NBR 5681/80, cumprindo-se 

urn grau de compactagao mfnimo de 9 5 % PN. 

A terraplenagem do plato do galpao e dos ediffcios de apoio e o ajuste 

do greide dos arruamentos envolveram basicamente os servigos de 

desmatamento, destocamento e l impeza, escavagao, carga e transporte de 

material de emprest imo e/ou corte para execugao de aterro e/ou bota-fora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Is 

4.0 - Canteiro de Obras 

0 canteiro de obras se constitui no conjunto de instalagoes que dao 

suporte a uma edificagao, a administragao, ao processo produtivo e aos 

trabalhadores. 

E de fundamental importancia, que durante o planejamento da obra, a 

construgao do canteiro de obras e das areas de vivencia f iquem bem definidas, 

para que o processo de construgao nao seja prejudicado, e em paralelo, 

oferega condigoes de seguranga para as pessoas que venham desempenhar 

suas atividades profissionais na construgao. 
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Outra providencia a ser tomada antes do infcio da obra e o fechamento 

de todo o perfmetro do terreno, pois alem de ser uma exigencia da Prefeitura 

tambem e urn servico que melhora a seguranca da obra. O fechamento pode 

ser feito com ti jolos de barro ou ceramicos, blocos de concreto ou folhas de 

compensado resinado (madeirite) com espessura de 6 mm. 

O canteiro de obras t inha em seu perimetro cerca consti tufda de arame 

farpado, si tuada na parte frontal e nos fundos, sendo l imitado lateralmente por 

muros de alvenaria de edif icacoes vizinhas. A lem do terreno del imitado para o 

erguimento da edificagao, util izou-se o terreno ao lado, pertencente a Sao 

Paulo Alpargatas para locacao do escritorio uti l izado pela Engenharia, alem de 

salas para o engenheiro fiscal, Mestre de Obras e Tecnico de Seguranca do 

Trabalho como tambem o almoxari fado para materiais de pequenas dimensoes 

e quantidades, executados em alvenaria dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V* vez feita com tijolos ceramicos 

de 8 furos e coberta em telha ceramica, t ipo canal. Somando-se a estas 

dependencias, foi construldo ainda vestiario e refeitorio tambem em alvenaria 

de 1/4 vez, sendo este ultimo provido de mesas, cadeiras e bebedouro, 

oferecendo as condigoes exigidas pela NR-18 (Norma Regulamentadora). 

No canteiro de obras estava contido juntamente alguns abrigos feitos em 

madeira compensada, espessura 6 mm, com cobertura em telhas de f ibro-

cimento, que serviam de deposito de produtos como cimento e similares, alem 

de outros, que serviam como escritorio provisorio para as sub-empreiteiras 

responsaveis pela execucao de parte dos servigos da obra. 

5.0 - Fundagoes 

5.1 - Escavagao 

As fundagoes foram executadas em tubuloes a ceu aberto. De acordo 

com a Norma Brasileira NBR 6122, tubuloes sao elementos de fundacao 

profunda, cilfndricos, em que, pelo menos na sua etapa final, ha a descida de 

urn operario. 

Os tubuloes consti tuem-se numa importante alternativa para obras com 

elevados carregamentosem toda a projegao do galpao e administragao, e em 
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sapatas para as demais edif icacoes da obra (apoio dos motoristas e guarita). A 

locacao das fundagoes foi fei ta com o auxi l io da equipe de Topograf ia, a qual 

se uti l izando de pontos gerados pelo cruzamento de l inhas e eixos fixos pre-

definidos, fornecia a real posicao do eixo da fundacao. 

Apos a finalizagao da terraplenagem, deu-se in i t io a execucao das 

fundagoes do galpao, compostas por tubuloes. A escavagao foi feita uti l izando-

se uma Perfuratriz, equipamento acoplado a urn caminhao, com fungao 

semelhante a de uma furadeira. A Perfuratriz e dotada de uma especie de 

broca, a qual pode ser trocada de acordo com a necessidade. Para executar as 

escavagoes dos tubuloes foram uti l izadas as brocas de 0,70m e 0,80m de 

diametro, tendo esses valores baseados no projeto de fundagoes elaborado 

pela Contag. 

Em alguns casos nos deparamos com o desmoronamento das paredes 

da escavagao como tambem o af loramento de agua, tendo seu nfvel elevado 

em intervalo de tempo consideravel . Para este tipo de situagao procedeu-se da 

seguinte maneira: no fundo da escavagao langava-se urn saco de cimento e 

com o auxfl io da perfuratriz, fazia-se a penetragao da mesma no buraco 

escavado, efetuando a mistura do mistura do material solto com a agua e o 

cimento, resultando numa argamassa bastante resistente, a qual era mant ida 

intacta por algumas horas, como forma de obter o endurecimento da mesma e 

acabar definit ivamente com os desmoronamentos e o aparecimento de agua. 

Com isto, a estaca estava pronta para ser concretada. 

5.2 - Formas 

Para os tubuloes nao foi necessaho o uso de formas de madeira ou 

metal ica, uma vez que foi uti l izado o contra-barranco resultante da escavagao. 

Apenas na execugao de dois tubuloes, por motivos de desmoronamentos das 

paredes da escavagao, foi necessaho executar o encamisamento dos mesmos 

usando-se uma forma metal ica circular de diametro correspondente ao tubulao, 

a qual foi retirada apos o termino da concretagem com o auxfl io de uma 

Retroescavadeira e urn cabo de ago preso a duas algas existentes na forma. 
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5.3 - Posicionamento da Armadura 

Por apresentar um peso consideravelmente elevado, as armaduras dos 

tubuloes foram posicionadas com a ajuda de uma Retroescavadeira ou similar 

juntamente com o operario, o qual fazia a central izacao e o nivelamento da 

ferragem, deixando-a presa a pontaletes posicionados perpendicularmente a 

sua secao transversal amarrados por arame recozido. 

Figura 1 - Posicionamento da armadura com auxilio mecanico 

Ao longo das fundagoes do galpao foram uti l izados tubuloes de 0,70 e 

0,80m de diametro, cujas armaduras eram compostas por barras longitudinais 

de 20mm de diametro e estribos circulares com 6,3mm de diametro, sendo 

suas quantidades l imitadas pela altura da armadura, fator este que estava 

relacionado com a cota de assentamento do tubulao. 
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No entanto, para o recebimento do elemento estrutural seguinte, isto e, o 

bloco de coroamento, foi uti l izado um prolongamento (espera) da armadura 

longitudinal de 0,90m de comprimento, de forma a garantir perfeita ancoragem 

entre os dois elementos. 

5.4 - Lancamento do Concreto 

Apos a verif icacao completa de todos os detalhes necessarios para a 

execugao da concretagem, dava-se infcio ao lancamento do concreto usinado 

com fck = 18Mpa, fornecido pela Supermix, concreteira da cidade de Campina 

Grande si tuada a 7 km da obra. 0 lancamento do concreto era feito em 

camadas, como forma de se obter um melhor adensamento do mesmo, 

evi tando assim a existencia de vazios que influem diretamente na perda de 

resistencia a compressao do concreto. 

Para o lancamento do concreto a uma altura superior a 2,0m, foi 

uti l izado um tubo de PVC com diametro nominal de 250mm, o qual era mantido 

inclinado como forma de diminuir nao somente a altura de queda do concreto 

como tambem a sua velocidade, impedindo assim a existencia do fenomeno da 

segregagao dos agregados com a pasta de cimento. 

Figura 2 - Concretagem de tubulao com auxilio de tubo para amortecimento da queda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sobre os tubuloes/estacas escavadas foram executados blocos de 

coroamento, executados em concreto armado, para recebimento dos pilares 

pre-moldados. Os blocos de coroamento apresentavam segao transversal 

quadrada e altura de 2,0m possuindo no topo um calice de segao quadrada e 

profundidade igual a 0,95m, dest inado ao encaixe dos pilares pre-moldados, 

sendo executado o grauteamento de forma a garantir a uniao entre os dois 

elementos. No interior do calice, presa a armadura, uti l izou-se uma tela com o 

intuito de promover uma maior rugosidade na superffcie interna do calice, a 

qual estaria em contato com o pilar, garantindo assim uma maior aderencia. A 

segao do calice era de forma tal que, para o tipo de pilar (segao transversal) a 

ser usado existisse uma folga de 10 cm em cada face, mantendo-se assim um 

aro quadrado com espessura de 10 cm e altura de 95 cm, sendo este volume 

preenchido por concreto. 

0 concreto langado nos tubuloes nao foi submetido a vibragao, fato este 

que pode vir a provocar um aumento consideravel na existencia de vazios, 

diminuindo assim a resistencia a compressao caracterist ica do concreto. 

6.0 - Superestrutura 

6.1 - Pilares 

Os pilares util izados na construgao do CD foram pre-moldados no 

proprio canteiro de obras, tendo como empresa responsavel pelas suas 

confecgoes a Engetecno, empresa da regiao Sudeste do pais, especial izada 

em pegas pre-moldadas. 

Para a confecgao dos pilares foram uti l izados ago CA-50 e CA-60, 

concreto estrutural dosado em central com fck 30MPa e formas especiais, 

proprias para esse tipo de servigo, uma vez que possuiam a l iberdade de 

modif icagao da segao transversal dos pilares de acordo com a necessidade. 

Inicialmente foi feita a preparagao de uma base para os pilares com 

comprimento e largura um pouco maiores do que as dimensoes dos mesmos, a 

qual foi executada uti l izando-se de uma forma, tendo em seu sentido 

transversal pequenos pedagos de tubos de PVC, que serviriam mais tarde para 
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permitir atravessar as agulhas - grandes hastes com rosea ao longo de seu 

corpo que permit iam o aumento ou diminuigao da segao da pega a ser 

concretada - sendo, para tanto, uti l izado concreto estrutural dosado em central 

fck 20MPa, evi tando assim possfveis deformagoes da base quando submetida 

ao carregamento do peso proprio do pilar mantido ate o momento do igamento. 

Figura 3 - Pilares pre-moldados sobre bases de concreto 

Sobre as bases concretadas eram posicionadas as armaduras dos 

pilares, cuja montagem das ferragens t inha como empresa executora a BMC 

Construgoes. Nas faces da armadura em contato com a base e as formas 

laterais, foram uti l izados espagadores plasticos de forma a garantir um 

cobrimento minimo de 2,0cm. 

A partir deste ponto dava-se in i t io ao fechamento das formas, como 

tambem ao posicionamento de alguns elementos de ago que somente podiam 

ser colocados no instante de fechamento da forma tais como insertos (chapas 

posicionadas nas faces dos pilares, dest inadas a sustentagao da estrutura 

metal ica l igados entre si por meio de solda), chumbadores e armaduras dos 
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consolos, alem de pequenos segmentos de tubo de PVC para deixar os vazios 

nos quais se introduziria hastes metal icas para permitir o igamento dos pilares. 

Depois de fechada a forma e posicionados os elementos necessarios ao bom 

funcionamento dos pilares, efetuava-se a conferencia da ferragem e a posterior 

l iberagao para a concretagem. 

Figura 4 - Fechamento da forma de um pilar pre-moldado 

0 langamento do concreto era feito a partir do caminhao betoneira e, 

uti l izando-se de um vibrador de imersao, o concreto era vibrado com bastante 

cautela para o mangote do equipamento nao atingir as ferragens e as formas. 

Como recomendagao de projeto, o processo de desforma dos pilares so 

deveria ser conclufdo apos a obtengao de uma resistencia minima do concreto 

equivalente a 20MPa e para o igamento e montagem uma resistencia minima 

de 25MPa. Para se ter esse controle, corpos de prova eram moldados de 

acordo com o numero da pega e data da concretagem, sendo rompidos aos 3, 

7 e 28 dias. 
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6 . 2 - V i g a s 

0 processo executivo das vigas em todas as fases de preparacao de 

bases, montagem das armaduras, fechamento das formas, conferencia final e 

concretagem se deu de forma analoga a dos pilares. Vale ressaltar que o 

concreto uti l izado na concretagem das vigas de acordo com projeto executivo 

apresentava mesma resistencia exigida para os pilares (30MPa). 

6.3 - Lajes 

As lajes uti l izadas possuiam resistencia min ima para o concreto de 

30MPa, uti l izando-se de ago CA-50 e CA-60. 

Para a Administragao foram confeccionadas lajes alveolares, fabricadas 

pela empresa Pernambucana T & A, as quais consist iam em paineis de laje 

executadas em concreto protendido, facil i tando veneer grandes vaos e tambem 

oferecendo grande rapidez no processo de montagem. Ac ima destes paineis 

de laje foi executado apenas o capeamento com uma camada de concreto de 5 

cm de espessura, proporcionando assim total vedagao entre os pavimentos 

inferior e superior a laje. 

No entanto, para a Guarita, foi executada laje maciga de concreto 

estrutural de resistencia 30MPa, a qual, ao contrario da laje alveolar necessitou 

do uso de escoramentos ate que atingisse o tempo mfnimo para que se 

efetuasse o descimbramento da estrutura. 

6.4 - Montagem 

Decorrido o tempo necessaho para os elementos estruturais (pilares, 

vigas e lajes alveolares) adquir irem a sua resistencia minima suficiente para 

submeterem-se a igamentos, deu-se infcio ao processo de montagem dos pre-

moldados, sendo executada com o auxfl io de guinchos. Introduzindo hastes 

metal icas em furos das pegas previamente deixados durante a concretagem e 

amarrando-as a cabos de ago, os guinchos executaram toda a montagem 

respeitando o correto posicionamento de cada pega de acordo com o exposto 

em projeto. 
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Figura 5 - Detalhe da montagem de pilares e vigas pre-moldados 

Nesta fase de montagem, pode-se realmente perceber o quao e 

importante a confeccao dos pre-moldados mantendo a precisao em todos os 

seus elementos pelo fato de que a montagem da superestrutura esta 

diretamente relacionada com a sobreposicao dos consolos (saliencias 

existentes nas pegas de concreto destinadas a permitir a montagem de uma 

estrutura por meio de sobreposicao dos mesmos). 

Para se evitar problemas de infiltragao, as brechas existentes nos 

encontros dos consolos de pilares e vigas foi executado o preenchimento das 

mesmas com sil icone da marca Dow Corning, re ferenda 7 9 1 , cor cinza claro, 

proporcionando aparencia agradavel e total protegao contra as intemperies. 

7.0 - Cobertura Metalica 

A cobertura foi executada em estrutura metal ica em perfis de ago 

estrutural; perfis de chapa soldada, com chapas e bobinas de ago estrutural 

uti l izadas para fabricagao de membros de estruturas soldadas; perfis de chapa 

dobrada uti l izadas na fabricagao de pegas em perfi ladeiras e prensas viradeiras 

de ago estrutural, com Modulo de Elasticidade E= 205.000 MPa, Coeficiente de 

Dilatagao Termica a= 12 x 10-6 °C; barras rosqueadas e chumbadores ASTM 
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A36, com tensao de escoamento fy = 255 Mpa; parafusos comuns e de alta 

resistencia. 

A protecao da estrutura metal ica foi feita com apl icacao de jato de 

granalha de ago, para a preparagao do subst ra te Alem deste, foi apl icada 

ainda pintura eletrostatica a po na cor branca, atraves de resinas hibridas 

(epoxi poliester), um dos mais avangados sistemas de pintura, por ser livre de 

solventes, nao sendo, portanto, prejudicial ao meio ambiente, e por 

proporcionar uma elevada resistencia qufmica e ffsica, evitando corrosao, alem 

de um excelente acabamento. 

Para a area do galpao foram uti l izadas telhas zipadas galvanizadas com 

espessura de 0,65mm. Para a area de uti l idades, adjacente ao galpao, uti l izou-

se telhas trapezoidais galvanizadas e=0,50mm com isolamento acustico. Para 

a sala de baterias, telha pre-pintada e=0,50 mm. 

Para a passarela, foram uti l izadas telhas em Pol icarbonato, pol imero 

derivado do petroleo com alta resistencia a abrasao e a impactos, com 

espessura de 8 mm. 

As calhas foram executadas em ago galvanizado pre-pintado de 

espessura 0,65mm, e dest inadas a area de uti l idades, sala de baterias e 

passarela; e ago galvanizado B para o galpao principal, marquise, apoio de 

motoristas e guari ta. 

Todos os rufos aparentes foram executados em ago galvanizado com 

espessura de 50 mm pre-pintados, e os nao aparentes em ago galvanizado 

sem recebimento de pintura. 

As impermeabi l izagoes das calhas e das coberturas nao sujeitas a 

f issuragoes e a transito foram fei tas com material selante da marca Vedacit. 

8.0 - Paredes e Paineis 

8.1 - Alvenaria 

As alvenarias de vedagao foram executadas em blocos de concreto 
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vazados de dimensoes 14x19x39cm, assentados com argamassa 

industrial izada da marca Votomassa, equivalente a argamassa mista de 

cimento, cal e areia, no traco 1:2:8. As juntas apresentavam espessura de 

aproximadamente 12mm, estando as juntas horizontals devidamente al inhadas 

promovendo continuidade das mesmas. As juntas verticals eram deslocadas 

em relacao as juntas superiores de tamanho correspondente a meio bloco mais 

a espessura da juntazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Yt de 39cm + 1,2cm * 20cm) de forma a proporcionar 

uma maior amarracao do painel de alvenaria, alem de geral agradavel efeito 

estetico. 

Pelo fato dos paineis de alvenaria serem bastante grandes, chegando a 

alturas acima de 5,0m, podia-se verificar a existencia de instabi l idade'para os 

mesmos. Com base nisso, foram uti l izadas armaduras verticais de diametro 

12,5mm a cada 2,0 m l ineares. Alem desta, uti l izou-se tambem uma armadura 

horizontal que consistia em uma barra corrida de 12,5mm colocada em uma 

canaleta preenchida com concreto, sendo executada a cada 8 f iadas de blocos. 

Para a alvenaria estrutural executada na parte frontal do galpao, 

responsavel pela divisao entre o aterro e as docas de expedicao, foram criadas 

juntas de di latacao a cada 11,0m lineares, de forma tal que esta distancia 

coincidia com o eixo dos pilares pre-moldados. 

8.2 - Revestimento das Paredes 

8.2.1 - Revestimento Ceramico 

O revestimento das paredes consiste na aplicagao de produtos para 

promover a protegao das mesmas evi tando as acoes diretas do intemperismo 

como tambem proporcionar um melhor efeito estetico ao observador. 

Nos paineis de alvenaria situados em areas frias como banheiros e 

vestiarios, foi uti l izado como revestimento Ceramica de dimensoes 10 X10cm, 

branca, da Marca Elizabeth, sendo executado o assentamento desde o nivel do 

piso ate o teto. Antes do assentamento da ceramica, para promover uma 

melhor aderencia entre a base (bloco de concreto) e o emboco, foi apl icada 

uma camada de chapisco com espessura de 5mm, executado com argamassa 

de cimento, areia e agua, a qual possuia baixa consistencia, permitindo assim 
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sua apl icacao se uti l izando de um rolo de pintura. Posteriormente, apl icou-se 

uma camada de emboco de argamassa pronta da Marca Votomassa, 

equivalente a argamassa de cal, cimento e areia no trago 1:2:8, como forma de 

regularizar e preparar o pano de alvenaria para o recebimento do revestimento 

decorativo (ceramica). 

Apos o assentamento do revestimento ceramico, foi executado o 

processo de rejuntamento, para o qual se util izou o rejunte da Votomassa, de 

cor branca, sendo aplicado em areas onde a ceramica ja t inha uma idade de 

assentamento superior a 3 dias corridos, garantindo assim uma melhor 

aparencia ao rejunte como tambem aumento consideravel na sua 

funcional idade. 

Figura 6 - Revestimento das paredes com ceramica 

8.2.2 - Pintura 

Nas demais areas externas e internas da Administragao, paredes 

internas da Guarita e Apoio dos Motoristas, onde nao apl icou revestimento 

ceramico nas paredes, uti l izou-se tinta latex PVA da Marca Coral, de cor 

branca, sendo apl icada em 3 demaos, diretamente sobre o bloco de concreto 
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aparente. Para as areas externas, util izou-se tinta acri l ica, a qual e indicada 

para areas onde a acao do intemperismo e bastante presente. 

No entanto, para o recebimento da pel icula de tinta, as paredes 

receberam tratamento feito com selador acri l ico da Coral, o qual desempenha 

fungao selante como tambem diminui consideravelmente o consumo de tinta 

apl icada posteriormente, uma vez que o mesmo tern a capacidade de fechar os 

poros existentes na superficie. 

Para as paredes externas da Guarita e Apoio dos Motoristas, uti l izou-se 

como revestimento a textura acri l ica etrusca da Marca Ibratin, de cor branca, 

sendo apl icada com rolo especial , o qual promove a existencia de ranhuras 

quando de sua apl icacao sobre a superffcie. Antes da apl icacao da textura 

acri l ica, a base (bloco de concreto aparente) recebeu o tratamento com selador 

acri l ico preparando a superficie para a camada posterior. 

8.3 - Divisorias 

8.3.1 - Divisorias em Granito 

As paredes divisorias dos sanitarios foram executadas em granito bianco 

jabre, com espessura de 3,0 cm e altura de 1,80m, com portas completas, 

f ixadas em batentes metal icos e revestidas com formica. A sua colocagao foi 

feita posicionando-se a divisoria em rasgo pre-existente, feito apos o 

revestimento da parede e do piso, permit indo o engaste do painel-parede de 

granito. Para promover uma maior estabi l idade do painel, o rasgo feito no piso 

e na parede adjacente foi executado com largura de aproximadamente 4cm e 

profundidade de 3 cm a 5 cm. Apos o posicionamento da partes lateral e 

inferior da placa dentro do rasgo, foi verif icado o prumo como tambem o 

nivelamento da pega, fazendo-se em seguida a sua fixagao com argamassa, a 

qual foi apl icada de forma a preencher todos os vazios e apresentar superficie 

aparente lisa. 
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9.0 - Esquadrias 

9.1 - Esquadrias de Madeira 

9.1.1 - P o r t a s 

As portas instaladas foram do tipo de Giro, com folhas de 2,10m de 

altura e larguras variadas, industrial izadas tipo Eucaplac da Eucatex, revestidas 

de Formica texturizada na cor branco Fosco, com batentes de madeira 

pintados na cor branco. 

A f ixagao dos batentes de madeira (forras) foi feita uti l izando-se espuma 

expansiva da Marca Sika, a qual possui grande poder de expansao 

promovendo alto nfvel de aderencia entre o batente e a alvenaria de blocos de 

concreto. No entanto, alem de apresentar custo elevado, a espuma expansiva 

requer exagerado reforco do batente como forma de se evitar deformacoes do 

mesmo, di ferentemente do processo de fixagao executado com argamassa. 

Foram executadas vergas e contra-vergas para todos os vaos de portas 

de forma a se evitar f issuras no painel de alvenaria, provocada por uma 

fragi l izacao do mesmo em virtude da existencia do vazio do vao da porta. 

9.2 - Esquadrias Metal icas 

9.2.1 - Caixi lhos de Aluminio 

Os caixilhos uti l izados foram dos tipos maxim-ar e de correr, sendo de 

aluminio anodizado, na cor preta. Antes da colocagao dos caixilhos, fez-se o 

posicionamento de quadros de aluminio (contramarco) com dimensoes 

externas coincidentes com as dimensoes externas do caixilho correspondente, 

si tuado de acordo com o nivel do peitoril. Para as esquadrias de aluminio, nao 

foram uti l izados vergas pelo fato de suas arestas superiores coinciderem com o 

nivel dos fundos das vigas. A f ixagao dos contramarcos foi executada com 

argamassa de cimento e areia no trago 1:3. 
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Depois de chumbados os contramarcos, f ixaram-se as esquadrias no 

mesmo, sendo submetidas a pressao e recebendo posteriormente massa de 

vedagao nos arremates entre a esquadria e a alvenaria. 

9.2.2 - Gradil 

Foram uti l izados portoes desl izantes com altura de 3,5m, em tubos de 

ago galvanizado de 2" e fechados com tela de malha ondulada 2"x 2" , fio 12, 

automatizados com motores da Marca Garen, Categoria Industrial, para 

entrada de pedestres e de caminhoes, tendo seu deslocamento sobre tri lhos de 

ferro pintados. 

Para sustentagoes destes portoes, foram uti l izados montantes feitos em 

chapa galvanizada de segao vazada, permitindo assim o preenchimento da 

mesma com argamassa, promovendo assim o contraventamento da estrutura. 

9.2.3 - Box 

Na area interna do galpao, foram uti l izados doze box, feitos em 

estruturas de tubos galvanizados com diametro de 2 polegadas e fechamento 

em tela de arame galvanizado com malha 1 x 1", fio 10, com altura de 2,0 m. 

Figura 7 - Vista superior da montagem dos Box. A esquerda, as estantes ja 
montadas para o inicio do funcionamento do galpao. 
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9.2.4 - Plataformas Niveladoras de Doca Manual 

Como ponte de acesso entre as docas de carga/descarga e o interior 

dos caminhoes, foram uti l izadas plataformas niveladoras, as quais sao capazes 

de compensar a variagao de altura do piso da carrocaria e da doca, permitindo 

o acesso de carrinhos, paleteiras, empi lhadeiras para possibilitar, agil izar e 

tornar segura a operagao de carga e descarga. 

10 .0 - Forros 

10.1 - Forro de Gesso 

Para as areas internas da Administracao tais como salas de reuniao, 

copa e escritorios, foi uti l izado forro em gesso acartonado (FGA) com 

isolamento termico de la de vidro, recebendo posteriormente emassamento, 

l ixamento e apl icagao de pintura com tinta latex PVA, na cor branca. 

Figura 8 - Apresentacao do forro de gesso acartonado 

O forro foi executado em gesso acartonado (FGA) com isolamento 

termico em la de vidro, com pintura latex PVA branca , f ixado em estrutura 

auxiliar. Este tipo de forro possui em sua composigao gesso natural com 

aditivo, apresentando revestimento de cartao duplex resistente a fogo. Como 
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vantagens, o FGA (Forro Gypsum Aramado) e imune ao ataque de fungos e 

insetos como tambem e flexivel e resistente a impactos, nao apresentando 

deformagoes aparentes por contragao ou dilatagao e, alem disto, aceita 

qualquer revestimento ou pintura. Sua forma de fixagao entre as chapas e feita 

por perfis metal icos zincados tipo "H" , sendo suspenso por penduras de arame 

galvanizado n° 18. Outra grande vantagem diz respeito a sua leveza, 

consistindo em uma sobrecarga de apenas 19kg/m 2 . 

11.0-Pisos 

11.1 - Piso Ceramico 

Nas areas internas da Administragao, Apoio dos Motoristas e Guarita, o 

piso recebeu revestimento ceramico da Marca El izabeth, dimensoes 30 x 

30cm, de cor branca, pertencente a l inha supercarga pesada laser, PEI 5. 0 

revestimento foi assentado sobre contra-piso regularizado, executado em 

argamassa de cimento e areia, a qual recebeu posteriormente argamassa 

colante AC-I (areas internas) para o assentamento das pegas ceramicas. 0 

rejuntamento destas areas foi executado de forma analoga ao processo de 

rejuntamento da ceramica das paredes como citado anteriormente. 

11.2 - Piso Industrial 

Para a area interna do galpao e parte da area externa, foi executado 

piso industrial de concreto, o qual foi executado pela empresa Engenharia de 

Pisos, com sede em Sao Paulo. 

11.2.1 - Preparagao da Fundagao 

A execugao da fundagao, ou seja, o preparo do sub-leito e sub-base e 

de grande importancia para os pisos industriais. Uma boa fundagao apresenta 

elevada capacidade de suporte e, quando executada com estreita tolerancia de 
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nivelamento, proporciona a execucao da placa na espessura correta, com 

consideravel economia de material. 

11.2.1.1 - S u b - l e i t o 

No preparo do sub-leito para recebimento da sub-base, teve-se grande 

atencao com relacao ao valor do CBR (CBR > 80), submetendo o material a 

ensaios especif icos. Outro fator importante foi a homogeneizacao do material 

feito com uso de trator portando grade de discos, o qual revolvia o material de 

forma a apresentar uma aparencia comum em toda a massa de solo. 

Com o auxi l io da equipe de topografia e uti l izando-se uma Patrol, 

procurou-se regularizar a superficie de forma a deixa-la completamente 

horizontal para o recebimento da sub-base. 0 sub-leito foi executado em 

camada de 30cm de espessura de 30cm, dividida em 2 camadas de 15cm. 

Apos a passagem do rolo compactador, fez-se o ensaio do solo para 

verificar o grau de compactagao, determinado pelo projeto com o valor mfnimo 

de 9 8 % P.N.. Em algumas faixas, foram necessarias novas passagens do rolo 

para garantir o grau mfnimo de compactagao exigido. Chegado ao valor 

desejado, l iberou-se o trecho pelo estagiario para o recebimento da proxima 

camada, ou seja, a sub-base. 

1 1 . 2 . 1 . 2 - S u b - b a s e 

A ultima camada do terrapleno ou sub-base foi executada em camada 

unica de 10cm de espessura com grau de compactagao 100% P.N. Para esta 

camada foi util izado material granular, previamente submetido a ensaios em 

laboratorio para determinagao do indice de suporte California - CBR (California 

Bearing Ratio) - atraves do ensaio de suporte California, cujo resultado 

forneceu a capacidade de suporte do solo, permit indo assim o seu uso como 

sub-base. 

No entanto, o material trazido da jazida para a obra apresentava 

umidade superior a umidade otima, implicando no aparecimento de areas com 

material de baixa capacidade de suporte, ou seja, borrachudos. 
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Para solucionar este problema, foi executada uma mistura do solo de 

sub-base com po de pedra, em proporgoes de 8 5 % e 15%, respectivamente. 

Tal medida, autorizada pelo projetista, t inha como intuito promover a perda de 

umidade do material de forma mais acelerada, uma vez que toda a execugao 

da obra estava vinculada a prazos. Para tanto, fez-se o controle do volume do 

material de sub-base trazido para a obra e, de posse deste valor, adicionou-se 

o po de pedra em volume correspondente a 15% do total. A mistura foi feita 

uti l izando-se de uma patrol para espalhamento do material e, em seguida, de 

um trator com grade de discos, o qual revolveu o material homogeneizando a 

mistura. 

Apos a homogeneizagao, verif icou-se a umidade do solo atraves do 

metodo do Speedy, o qual apresentava valor correspondente a umidade otima 

e, em seguida, l iberou-se o trecho para compactagao a 100% P.N.. 

Em seguida, com a equipe de topografia verificou-se a planicidade da 

compactagao com o intuito de se evitar variagoes na espessura da camada de 

concreto, pois estas podem ocasionar um maior consumo de concreto como 

tambem permitir a fragil izagao de areas em que a espessura fosse inferior a 

exigida em projeto. 

1 1 . 2 . 2 - F o r m a s 

As formas metal icas foram colocadas logo apos a constatagao do grau 

de compactagao e posterior l iberagao para o posicionamento das mesmas. 

A fixagao das formas foi executada com pequenas bolas de concreto 

estrutural de resistencia compatfvel com o da placa e travadas lateralmente 

com pedagos de ago de diametro 20mm cravados na sub-base. 

Foi de grande importancia executar uma boa fixagao das formas em 

virtude da sobrecarga a que as mesmas foram submetidas, tendo a regua 

vibratoria percorrendo em sua parte superior ao longo de toda a faixa. 0 

nivelamento das formas foi executado com auxfl io de um nfvel a laser, capaz 

de fornecer a cota de assentamento das formas a longas distancias. 
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11.2.3 - Concreto Estrutural 

Para a concretagem do piso industrial uti l izou-se concreto estrutural fck 

32MPa, dosado em central, fornecido pela Supermix. A producao do concreto 

foi f iscalizada r igorosamente pelos estagiahos de forma a garantir a adicao das 

f ibras em quant idades corretas. 

11.2.3.1 - Fibras 

Durante o processo de fabricagao do concreto na central, foram 

adicionadas fibras metal icas e de polipropileno, em proporgao por metro cubico 

de concreto. Para cada metro cubico de concreto adicionaram-se 20Kg de fibra 

metal ica e 600g de f ibra de polipropileno. 

As f ibras metal icas foram uti l izadas em substi tuigao a armadura de ago, 

comumente usadas em tela soldada. Ja as fibras de polipropileno t inham como 

fungao combater a retragao e consequentes fissuras na placa de concreto. 

As armaduras de ago foram uti l izadas somente junto dos pilares, com 

aplicagao de reforgos em todas as faces da base, e nas projegoes de areas nas 

quais foram langados paineis de alvenaria de blocos de concreto. 

11.2.4 - Concretagem 

A concretagem do piso foi executada por faixas, sendo l iberada a 

produgao do concreto somente apos verif icadas todas as condigoes 

necessarias para o langamento do concreto. 

Como forma de se evitar perda excessiva da agua do concreto para a 

sub-base, langou-se lona plastica sobre toda a area a ser concretada, fazendo 

com que a camada de concreto se mantivesse impermeabi l izada. 

Com a chegada do caminhao betoneira na obra, realizou-se o ensaio de 

abatimento do concreto real izado por tecnico da Atecel , estabelecido nos 

limites de 90 a 110mm. Apos o ensaio deu-se in i t io ao langamento do concreto 

sendo despejado pelo caminhao betoneira e espalhado pelos ajudantes da 

Engenharia de Pisos (EP). Em media, um caminhao com 7 m 3 de concreto era 

descarregado em 3 etapas de espalhamento e vibragao. 
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0 adensamento do concreto foi executado com o auxil io de uma regua 

vibratoria em consorcio com um vibrador de imersao, o qual t inha maior 

util izacao em areas proximas as formas para se evitar a existencia de vazios 

junto das barras de transferencia. 

Figura 9 - Concretagem do piso industrial e adensamento com auxilio de regua vibratoria 

11.2.5 - Barras de Transferencia 

Durante a concretagem, posicionaram-se as barras de transferencias 

inserindo metade do seu comprimento na massa de concreto. Na execucao do 

piso foram uti l izadas barras de transferencia com diametro de 20mm e 

comprimento de 40cm, posicionadas a cada 30cm em aberturas circulares 

existentes nas formas metal icas de forma a garantir a uniformidade na 

transferencia de cargas. 

Para garantir uma correta funcional idade das barras de transferencia, 

apl icou-se graxa em cada uma delas, em comprimento corresponde a 20cm, 
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isto e, metade do seu tamanho. Existem casos em que sao colocados papel de 

embalagens ou lona plastica enrolando as barras, sendo incorreta a execucao 

deste procedimento, uma vez que tal medida promove a existencia de vazios 

na superficie de contato do ago e concreto. 

11.2.6 - Salgamento Superficial 

Apos o adensamento do concreto, quando o mesmo estava um pouco 

mais rigido, deu-se inicio ao processo de salgamento da placa. Este processo 

foi executado por profissional devidamente treinado da EP, o qual lancava o 

agregado mineral sobre a supeficie com o auxil io de uma pa e, posteriormente, 

regularizava a superficie com o auxil io de uma ferramenta chamada de "rodo 

de corte". 

Esta ferramenta e consti tuida por uma regua de aluminio ou magnesio, 

de tres metros de comprimento, f ixada a um cabo com dispositivo que permite 

a sua mudanga de angulo, fazendo com que o "rodo" possa cortar o concreto 

quando vai e volta, ou apenas alisa-lo, quando a regua esta plana. 

A regularizagao com o rodo de corte foi feita em sentido transversal ao 

da concretagem, sendo de grande importancia, pois reduz consideravelmente 

pequenas ondas deixadas pela regua vibratoria e o sarrafeamento. 

Figura 10 - Regularizagao da superficie utilizando o "rodo de corte". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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11.2.6.1 - Agregado Mineral 

Para a execucao do salgamento superficial, foi util izado um composto 

de cimento e agregados minerais no traco de 1:4, com consumo est imado em 

4kg/m 2 . A uti l izacao do agregado tinha como fungao char uma rfgida pelicula 

superficial de forma a evitar o af loramento da f ibra metal ica. 

1 1 . 2 . 7 - J u n t a s 

Em linhas divisorias paralelas as faixas concretadas e em sentido 

transversal coincidentes com os eixos dos pilares, foram executadas juntas. 

11.2.7.1 - Juntas Serradas 

As juntas serradas de cada faixa foram cortadas nos dias posteriores ao 

de concretagem, depois de decorrido o tempo em que o concreto adquiriu 

resistencia suficiente para nao sofrer desagregacao. 

A execucao do corte foi real izada por profissional especial izado da EP, 

uti l izando maquina de corte especif ica, a qual uti l izava agua como 

resfriamento. 

Apos o corte, esperou-se a completa secagem da junta para executar o 

preenchimento da mesma com material selante, sendo epoxi semi-r igido para 

areas de passagem das empi lhadeiras e pol iuretano nas demais areas. Entre a 

superficie da junta e o material de preenchimento foram colocadas tiras de 

Tarucel , material f lexivel com consistencia identica a espuma, responsavel pela 

protegao do material selante. 

11.2.7.2 - Juntas de Construgao 

As juntas de construgao ocorrem nas linhas divisorias das diferentes 

placas concretadas. As juntas de construgao foram serradas somente quando 

foi constatado vislvel deslocamento entre as placas adjacentes. 
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11.2.7.3 - Juntas de Encontro 

As juntas de encontro si tuavam-se nos pontos de encontro do piso com 

os pilares e paineis de alvenaria. Para este tipo de juntas, foi util izado isopor 

em folha de 1cm de espessura, colocado entre o concreto e o elemento de 

contato. 

11.2.8 - Desempeno Mecanico 

O desempeno mecanico do concreto (floating) tern como final idade 

embeber as part iculas dos agregados na pasta de cimento, remover 

protuberancias e vales, e promover o adensamento superficial do concreto. 

Para execugao do processo de desempeno mecanico, util izou-se um 

equipamento especif ico, popularmente conhecido como helicoptero ou 

bolachao, o qual era dotado de acabadoras de superficies com diametro de 

120cm, compostas de quatro pas metalicas. 

O desempeno foi executado em direcao ortogonal a da regua vibratoria, 

obedecendo sempre a mesma diregao, tendo a sobreposigao de 5 0 % de cada 

passada a anterior. Este processo foi executado apenas para o piso da area 

interna do galpao, para o qual era exigido acabamento liso, ao contrario da 

area externa, com acabamento camurgado 

1 1 . 2 . 9 - C u r a 

O processo de cura teve in i t io imediatamente apos o desempeno 

mecanico. A cura foi executada com a uti l izagao de mantas Curaflex, as quais 

t inham como fungao principal reter grandes quantidades de agua sobre a 

superficie, mantendo-a sempre umida. Para tanto, foram distr ibuidas mantas 

ao longo de toda projegao do piso, as quais foram aguadas ate atingir o seu 

encharcamento. 0 processo de cura umida teve duragao de 7 dias contados a 

partir do termino das operagoes de acabamento dia da concretagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 11 - Cura umida feita com mantas encharcadas 

12.0 - Instalagoes 

12.1 - Instalagoes Hidraulicas 

Foram executados os seguintes sistemas de tubulagoes, conforme 

projetos executivos: 

• Agua fria; 

• Esgotos sanitarios e venti lagoes: 

• Aguas pluviais e drenagem superficial; 

• Protegoes contra incendios. 

12.1.1 - Instalagoes de Agua Fria 

As tubulagoes de agua fria foram posicionadas entre o forro e laje, 

permit indo dessa forma, uma maior faci l idade de manutengao. No entanto, 

como se apresentavam suspensas, foram f ixadas uti l izando-se de fitas de ago, 

com perfuragoes para insergao de parafusos com bucha, colocados no fundo 
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da laje. Todas as tubulagoes de PVC foram cuidadosamente colocadas, de tal 

forma que nao se submetessem a solicitagoes mecanicas. Alem disto, 

nenhuma tubulagao foi posicionada embutida em elementos estruturais, nao 

precisando assim furagoes em tais pegas. 

Para o caso de tubulagoes enterradas em areas com trafego, os tubos 

de PVC foram colocados a uma profundidade minima de 0,80m. Nos demais 

casos, as tubulagoes foram assentadas a 0,60m de profundidade. 

Figura 12 - Detalhe das instalacoes hidraulicas e eletricas entre a laje e o nivel do forro 

12.1.2 - Instalagoes Sanitarias 

A captagao dos esgotos provenientes dos sanitarios foi feita por meio de 

caixas de inspegao embutidas no piso e direcionadas a rede de esgoto da 

CAGEPA. 

As tubulagoes e conexoes do sistema de esgoto sanitario sao de PVC, 

ponta e bolsa da marca Akros Fortilit. As conexoes foram encaixadas 

uti l izando-se aneis de borracha apropriados com apl icacao de lubrificantes 

indicados pelo fabricante dos materiais adquiridos. 
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1 2 . 1 . 3 - Sistema de Venti lagao 

Foi instalado um sistema de venti lagao, conforme indicagao das plantas, 

que permite a introdugao da pressao atmosferica no interior do sistema de 

esgoto, bem como a safda dos gases de forma a impedir a ruptura dos fechos 

hfdricos. 

Todas as colunas de venti lagao, bem como as colunas de esgoto 

prolongam-se ate a cobertura da Administragao garantindo uma perfeita 

renovagao do ar. 

12.1.4 - Sistemas de Drenagem e Aguas Pluviais 

Na cobertura foram colocadas calhas de fibra de vidro para receber a 

agua que escorre do telhado conforme inclinagao que estabelecida em projeto, 

sendo esta direcionada aos condutores. 

Executou-se o sistema de drenagem de aguas pluviais de modo a 

coletar toda a agua e langar na rede de esgotos. 

Para as areas pavimentadas foram executadas canaletas em concreto 

armado com tela de ferro fundido e/ou com bocas-de-lobo. Na entrada que da 

acesso ao patio de manobras foi colocada uma canaleta com grade 

eletrofundida, resistente ao trafego pesado, tambem responsavel pela coleta 

de agua da chuva. 

0 posicionamento das tubulagoes de concreto foram feitos de acordo 

com as incl inagoes apresentadas em projeto, sendo assentadas sobre um 

colchao de po de pedra com espessura de aproximadamente 10cm. 

1 2 . 1 . 5 - Sistema de Protegao contra Incendio 

Conforme projeto elaborado pela ETEL, foram adotados os seguintes 

sistemas de protegao contra incendio: 

• Extintores portateis; 

• Sistema de alarme manual ; 

• Sistema de Hidrantes. 
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1 2 . 1 . 5 . 1 - Extintores 

Os extintores foram especi f icados e local izados atendendo a 

classificacao do risco, observando-se a area maxima de 500m2, e ainda a 

distancia de 20m a ser percorrida pelo operador de onde estiver o extintor mais 

proximo. 

Todos os extintores possuem acima do suporte de fixagao na parede, a 

uma altura de 2,10m do piso, uma placa de sinal izagao circular de 30cm de 

diametro, com anel de 10cm de espessura, na cor vermelha, envolvendo um 

circulo menor de 20cm de diametro nas cores Azul para Po Qufmico Seco, e 

Branca para Agua Pressurizada e Gas Carbonico, tendo todos, ao centro, o 

registro do numero do Corpo de Bombeiros. 

12.1.5.2 - Sistema de Alarme Manual y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ i 

Foi instalado um sistema de alarme manual , operado por acionadores 

tipo quebre o v id ro ; localizados estrategicamente. O sistema proposto e classe 

"A" com al imentagao para cada laco al imentado por corrente contfnua. 

12.1.5.3 - H i d r a n t e s 

O sistema de hidrantes e acionado da pressurizacao feita por Bomba a 

gasol ina da marca Volkswagen, com capacidade de al imentar os hidrantes 

distribuidos no galpao e demais areas. 

Toda a tubulacao da rede de hidrantes foi executada em tubos de ago 

galvanizado, com costura e conexoes classe 10, com capacidade de trabalho a 

150 libras de pressao. Os armarios para guarda de mangueira sao de chapa 

galvanizada, pintados na cor vermelha com inscrigao de incendio no vidro da 

porta. 
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12.1.6 - Reservatorio Metalico 

Para reserva de agua, foi util izado um reservatorio metal ico cilfndrico 

com capacidade para 50.000 litros, quantidade suficiente para atender ao 

consumo do galpao bem como dos demais setores consumidores de agua 

potavel. 

12.2 - Instalagoes Eletricas 

As instalagoes eletricas foram executadas visando um sistema confiavel 

para atender a i luminagao, tomadas comuns e pontos de forga para 

equipamentos especiais. 

12.2.1 - Distribuigao de Forga 

Foi adotado um sistema de distribuigao radial. Do Quadro Geral 

partem os al imentadores dos Quadros de Luz e Forga do Galpao, 

Administragao, Guarita e Apoio dos Motoristas. 

Os eletrodutos uti l izados sao de PVC, rfgidos, rosqueaveis, com bitolas 

compativeis com as indicadas no projeto. Ja os eletrodutos metal icos util izados 

sao de ago galvanizado do tipo semi-pesado, com costura. 

A instalagao dos eletrodutos foi executada com bastante cautela, afim 

de se evitar amassoes que reduzissem os seus diametros. 

Na area externa, em regioes onde existe o trafego de velculos, foram 

uti l izados eletrodutos plasticos, do tipo canaflex, assentado sobre colchao de 

areia e envelopados com concreto, a uma profundidade de 1,50m aumentando 

assim a sua resistencia mecanica 

Os condutores uti l izados foram cabos classe 750V ou 0,6/1 kV, da 

marca Ficap. Para o caso dos cabos de 750V os condutores foram 

identif icados com as cores: Fase - vermelha ou preto, Neutro - azul e Terra -

verde. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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12.2.2 - A t e r r a m e n t o 

0 aterramento foi executado em rede com cabos de cobre nu # 5 0 m m 2 

e hastes de terra de 0 5/8" x 3m de aco cobreado. Os reatores das luminarias, 

as tomadas e os pontos de forga para equipamentos especiais, tambem foram 

aterrados. 

12.2.3 - l luminagao 

Foram colocadas diferentes tipos de luminarias, variando de acordo com 

o ambiente a ser i luminado. 

Para a area externa foram uti l izadas luminarias do tipo projetor em poste 

de ago com 6,0m de altura livre com lampada de vapor de mercurio de 

400W/220V, f ixados sobre base de concreto. 

Para a Administragao foram uti l izadas luminarias de embutir em forro de 

gesso com lampadas f luorescentes de 40W/220V. 

Para o Apoio dos Motoristas e Guarita, foram uti l izadas luminarias 

tubulares para lampadas f luorescentes de 110W/220V. 

12.2.4 - Interruptores 

Os interruptores para comando de i luminagao interna foram do tipo 

industrial, instalados a 1,30m do piso. 

1 2 . 2 . 5 - T o m a d a s 

Todas as tomadas de uso geral sao do tipo 2P+T universal de 16A 

instaladas a 0,30m e 1,30m do piso, tambem do tipo industrial 

12.2.6 - Sistema Telefonico 

Na Administragao foi instalado um Distribuidor Geral n° 5, padrao 

TELEBRAS. D O Distribuidor Geral parte um cabo de 20 pares ate alcangar a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Caixa de Distribuigao n° 6 instalada na parte central do Galpao. Desta Caixa de 

Distribuicao saem os al imentadores da Guarita e Apoio dos Motoristas. 

13.0 - Pavimentacao 

13.1 - Pavimento em Paralelepipedo 

A pavimentacao de area externa foi executada em paralelepipedos, 

total izando uma area de 2.505m 2 . Sobre o leito devidamente compactado e 

drenado distribuiu-se uma camada de areia grossa com 10 cm de espessura 

sobre a qual os paralelepipedos foram assentados obedecendo ao 

abaulamento estabelecido no projeto. As juntas dos paralelepipedos de cada 

f iada foram alternadas em relagao as fiadas vizinhas. 

13.2 - Passeio em Concreto 

A execugao da calgada foi em concreto usinado, executado em quadros 

l imitados pela parede externa e sarrafos de madeira, com espessura media de 

0,07m. Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem api loado, f ixaram-se 

os sarrafos formando quadros. Os sarrafos estavam perfei tamente al inhados e 

nivelados e servindo tambem como guias para o nivelamento do concreto. A 

area total do passeio somou 595m 2 . 

14.0 - Servicos Complementares Externos 

14.1 - Grama em Placa 

Foi executada a apl icagao de grama em placa em toda area incl inada do 

talude, total izando uma area de 2050m 2 . 

42 



1 4 . 2 - B r i t a G r a d u a d a 

Nas areas horizontals do talude foi executada a apl icacao de brita 

graduada, em camadas com espessura de 5cm, sobre lona plastica. 

14.3 - Alambrado 

O alambrado foi executado com cercas de mourao de concreto a cada 

2,50m, com o topo inclinado, uti l izando tela de arame galvanizado losangular, 

malha 2 ", f io 3mm, altura 2.00m e 3 fios de arame farpado no topo, com 

baldrame em concreto simples com altura de 40 cm. 

15.0 - Limpeza Final 

Apos o termino da obra, foi executada a l impeza final da obra pela 

empresa Limpisos, especial izada em l impezas de piso industrial e areas em 

geral. 
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