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A ampliacc o da rede coletora do sistema de esgotos 

s a n i t ^ r i o s de Campina Grande, con extensao de cerca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 3 0 Km,tern 
como orgao contratante e f i s c a l i z a d o r a CAGEPA - Companhia de A -
gna e Esgotos da Paraiba. A contratagao dessa obra se deu em Ju-

Iho de 19 74 , cabendo a nos Construtora Omar 0 *Grady S.A. a res -

ponsabilidade t o t a l pela sua execugao. 

Apresentaremos esclarecimentos gerais sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 anda 

mento da obra e teceremos consideragoes sobre a abordagem posta 

em pratica ante as dificuldades encontradas no decorrer da execu-

gao. 

Na presente obra estou na posigao de estagiario,ten 

do participado desta desde 0 i n i c i o e encontrando-me hoje como a-

judante do EngS responsavel pelas bacias HE-1, NE-2, NE-3 compre^ 

endendo as bacias da Palmeira, Conceigao, Alt o Branco e Santo Anto 

nio. 



1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - S E R V I Q O S TQPOGRAPICOS 

Desde o i n i c i o da execugao do pr o j e t o , por decorren-
cia de ordem pre'tic a, ficarain a nosso cargo os servigos topografi -
cos. A realizagao destes servigos esta sendo f e i t a criteriosamente, 
dentro da sequencia que se segue: 

1.1 Realizamos trabalhos de levantamento p l a n i - a l t i -

metrico, com estaqueamento de 20 m em 20 m e, em 

certos casos de 10 m em 10 m, a e r i t e r i o da f i s -

calizagao, com nivelamento e contra-nivelamento, 

o que nos da' os dados topografieos que sao ano-

tados na Caderneta de Campo. 

1.2 De posse dos dados -not"dos na Caderneta de Cam 

po, elabor mos pr ncha, que contem o-nome da com 

panhia, cidade e ref e r e n d a da bacia. Kesta pran 

cna sao langados os p e r f i s dos terrenos onde se_ 

rao assentados os coletores, contendo o numero 

do c o l e t o r , cota dos pogos de v i s i t a e a distan 

cia entre os mesmos. 

1.3 Com estes dados a companhia real i z a os trabalhos 

de langamento dos p e r f i s dos coletore3, indican-

do a cota do fundo dos Pogos- de- v i s i t a , o d i a -

metro do coleto r e a declividade. 

1.4 Tendo em muos as cadernetas com os dados topogra 

f i c o s e os p e r f i s dos coletores, elabor mos a or 

dem de servigo de cada trecho. Anexo modelo nao 

preenchido da ordem de ssrvigo, (fig.anexa) on-

de temos: 

1.4.1. Estacas - dados extraidos da caderneta; 

1.4.2. Cota do Terreno (C.T.) - dados extraidos 

da caderneta; 

1.4.3. Cota do Coletor (C.C) - dado calculado a 

traves do fornecimento pela contratante , 

dos p e r f i s do c o l e t o r , com a respectiva de 

cl i v i d a d e . 

1.4.4. Declividade ( I ) - dados fornecidos pela 

contratante nos p e r f i s do coletor; 

1.4.5. Diametro do Coletor - dado fornecido pela 

contrat.;nte. 

1.4.6. Dimensao do Gabarito para o trecho (G); no 

cdlculo desta dimensao devemos semrre v£ 

r i f i c a r a maior e a menor diferenga entre 

a C.T. (Cota de Terreno) e a C.C. ( cota 

do Coletor) ou seja P (profundidade). Com 

i s t o , a r b i t r a - s e uma a l t u r a de regua no 

ponto de maior diferenga e soma este va -

l o r a P (profundidade). Keste valor t e r e -

mos entao a dimensao do g b a r i t o par.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

trecho, satisfazendo este dimensao ao mes_ 

mo, por satisf a z e r a p i o r hipotese. A ne-

cessidade de se t e r a menor diferenga de-





ve-se ao f a t o de se procurar e v i t a r reguas 

demasiadamente c l t a s , que aument- m as pos-

s i b i l i d a d e s de erros. Tais circunst&ncias, 

so sao aceita/veis, quando nao se puder d i -

minuir a a l t u r a i n i c i a l arbitrada ( vide 

f i g u r a anexa). 

1.4.7. Profundisade (P) - dados calculados e f e t u -

ando a diferenga entre C.T.(Cota do Terre-

no) e C.C (Cota do Coletor), nos pontos es 

taqueados. Tais valores sao import-antes pa 

ra o ealculo da dimensao do gabarito para 

o trecho. 

1.4.8. Altura da regua (H) - dados colhidos apar-

t i r da a l t u r a arbitrada inicialmente. 

1.4.9. C.H. (Cota de Regua) - dado calculado so-

mado C.T. (cota de terreno) com H(alturada 

regua). Sste valor e muito imp or tante devi 

do a f a c i l i d a d e que encontra o topografono 

campo, uma vez que possa trab lhar d i r e t a -

me nte com o piano de r e f e r e n d a , evitando, 

calculos em campo, o que muitas vezes scar 

reta erros. 

1.4.10. Observagoes - os metodos de assentamentofi 

cam subordinados a nivelamentos, os quais 

devem ser realizados com o estaqueamento cfe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 em 20m, nivelando quando f o r necessario 

ponto intermediaries. Esses pontos sao f r e 

quentementes pogos-de-visita, encontro com 

outros ramais de esgotos, galerias de a-

guas pluviais,ductos telefonicos e outras 

situagoes que i n t e r f i r a m com a linha de 

esgotos projetada* 





2 - ESQUSMA PRELIMIKAR PS EXECUglO 

A montagem do esquema de execugao preve, antes de t u 

do, que todo o material se encontra depositado no trecho alem da a-

dogao de uma serie de providenc.ias preliminares, no que tange aos 

fatores tecnicos-administrativos envolvidos. Dentro desta ot i c a so 

iniciamos trechos de obras quando dispomos dos itens abaixo d i s c r i -

minados: 

2.5.1. Sinalizagao montada (Foto n^ 1 e esquema anexo 

fornecido pela CAG-EPA) • 

2.5.2. Manilhas e conexoes estoca& s no trecho (Foto n^2) 





2.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 • Corda alcatroada, a s f a l t o oxidado, po de 

pedra e barro para confecgao dos cschim 

bos. 0 a s f a l t o oxidado/material usado 

na jungao dos tubos e u t i l i z a d o segundo 

as especificagoes foraecidas pelo Depar 

tamento Tecnico da Toro I n d u s t r i a e Co-

mercio Ltda. Neste a s f a l t o e adicionado 

30 $ de po de pedra a quente 

2.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 . Perramentas em gerai (picaretas, pas,es_ 

tupiadores) etc. 

2.5.5. Reguas para assentamento; 

2.5.6. Barrote pare, trave e material para es 

coramento; ( f o t o n 2 3 ) 

2.5.7. Material pari confecgao do pogo de v i s i ^ 
ta ( f o t o n24 e esquema.s anexo). 
Os pogos-de-visita com pegas de concre 
to armado f a c i l i t a m e dao maior raoidez 
a f e i t u r a dos mesnos. Em certas oca-
sioes as condigoes de espago nao permi— 
tern que seja u t i l i z a d o pegas de concre-
to armado para construgao do rogo-de-vi 
s i t a . 0 recurso por nos u t i l i z a d o f o i 
confecciona-lo de t i j o l o s macigos de 
barro cozido. 



| Companma de Aguo e Esgotos do ParaibazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAGEPA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 5 . 8 . Pranchoes para entrada de veiculos nas gara -

gens; 

2 . 5 . 9 . Nogoes r e l a t i v a s a existencia de galerias,du-

tos t e l e f o n i c o s , d i s t r i b u i d o r d'agna e l i g a -

goes domiciliares; 

2.5.10. Autorizagao do Departamento de Transito, quan 

do houver necessidades para i n t e r d i t a r mas. 

2 . 5.11. Material para o bergo do c o l e t o r , caso haja 

necessidade; 

2.5.12. G-abarito com a cota definida; 

2 . 5 . 13 . Nivelador com n i v e l para bater reguas, apos 

a escavagao mecanica concluida e traves f i n -

cadas. 

2.5.14. Equipamentos Adicionais - bomba para esgota -

mento, equipamento para t e s t e , etc. 

2.5.15. Retro no trecho, apos manutengao ( f o t o n^ 5 ) . 



2.5.16. - Ordem de Servigo elaborada e conferida. 

3 - ESCAVACfgQ 

A escavagao de valas, esta* sendo executada, sempre 

que o solo assim o permite, atraves de retro-escavadeiras. Confor 

me se ve na f o t o , contamos com t r e s destas mdquinas, sendo uma de 

esteirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que r e a l i z a servigos de escavagao no emissario(0 =1200mm) 

enquanto as duas outras, de pneus, realizam servigos na cidade . 

Como precaugao i n i c i a l para a escavagao mecanica, 

torna-se necessario o iesloeamento dos ramais de ligagoes domici-

l i a r e s de a"gua, conforme esquema anexo, tentando-se, ainda na me-

dida do possivel, deixar espago l i v r e para o t r a n s i t o dos veicu 

l o s . A p a r t i r de entao a escavagao e i n i c i a d a , sondo que ao seu 

termino e efetuado o acerto do greide: nota-se que acompanha a re 

t r o um servente com uma medida aproximada das cotas. 

Na abertura das valas, largura minima de 800mm, 0= 

150mm, diversos materiais sao encontrados e que nos dizem que t i -

po de esc vagao sera mais conveniente se fazer: mecanica ou manu-

a l . 

Diversos t i p o s de solo of erecetn condigSo? de ser ef£ 

tuada uma escavagao combinardo a mecanica e a manual, alem de em-

prego de explosivos. 

Sempre que possivel empregamos a escavagao mecani-

ca pois o rendimento e maior com um menor custo. 

Quando o solo nao e possivel ser escavado atraves 

do processo manual, ou embora seja possivel torna-se oneroso, em-

pregamos na obra o martelete h i d r a u l i c o . 0 martelete h i d r a u l i c o , 

consiste num ponteiro de ago.o oual e adaptado ao brago mecanico 

de uma retro-escavadeira MULLEB̂ -FUCHS retirando-se a concha, con 

forme se ve na(foto n2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 ) . 

0 martelo h i d r a u l i c o veio dar um impulso bastante 





grande a nossa obra, a qual estava sofrendo um entrave bastante 

grande, embora tivessemos e temos, em operagao doze(12) compres^ 

sores do t i p o DTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 85 e STD 45 ATLAS COPACO com funcionamento con 

t i n u o . 0 martelo h i d r a u l i c o pode ser empregado ate em rocha du 

ra com resultados surpreendentes. 

Os compressores executam um trabalho paraleloao 

martelo h i d r a u l i c o ou complementam o trabalho executado por ele 

em rochas vivas,onde nao f o i possivel desobstruigao para a pas-

sagem do col e t o r . 

Nas rochas duras, u t i l i z a n d o compressor, fazemos 

furagao usando marteletes a a§ps que variam de 0,40 a 1,80m con 

forme a a l t u r a da rocha. 

Esta furagao e f e i t a para 0 uso de explosivos,di_ 

namite no nosso caso, segundo instrugoes de tecnico da ATLAS 

COPACO, vindo para m i n i s t r a r curso sobre o melhor uso do explo-

sivo; bom' a prove i tame nto com seguranga.NlA furagao ,tanto em r o -

cha branda como dura adotamos minas de pequeno diametro e pro-

fundidade variaVel, d i s t r i b u i d o s numa malha de 0 , 3 0 , afastamen-

to e 0 , 8 0 espagamento* 

Para o calculo da profundidade do furo,extensao 

do ago a ser utilizado,langamos mao da seguinte equagao; 

?F = A.R + 0,40 onde: 

PF = profundidade do furo 

AR = a l t u r a da rocha, medida na borda da vala 

0,40 = sub-furagao para o melhor aproveitamento do 

explosive. 

Apresentaremos um esquema anexo do metodo da f u 

ragao u t i l i z a d a . 

Na extragao das rochas, empregamos, tanto a f o r 

ga humana como os explosivos, eatragao a fogo. 

Na extragao a fogo, existe o perigo do lancamento 

de rochas, mas que ficam reduzidas atraves do uso de abafamento 

e rede de protegao.- a perfuragao mecanica proporciona um andamen-

to mais rapido do servigo e com custo menor. 

Utilizamos tambem para a extragao de a r g i l a s r i -

jas, rocha decompostayo compressor com roniDedor do qual o aces -

sorio de corte e uma pdzinha ou concha. 

Na obra utilizamos tambem o Desqualifieador ou"U-

NHA" o qual f o i adaptado ao brago mecanico de uma retro-escava -

deira POCLAIM - LY 8 0 . 0 PESQUALIPICADOR, desagrega a rocha bran 

da ou dura, para que o trabalho de extragao se torne mais fcCcil 

tanto para o homem como para o compressor. 

Mesmo com todos estes equipamentos o processo de 

escavagao mais empregado por nos e o manual, u t i l i z a n d o : chiban-

ca, cunhas, marretas, picaretas, p£s etc. 

A escavacao manual se toma ob r i g a t o r i a em v i r t u -

de de termos atacado diversas fr e n t e s , conforme planejamentoe so 

termos duas retro-escavadeiras. Alem disso essas mclquinas reque-

rem boas condigoes para sua u t i l i z a g a o ;que nao aeon*ace aqui em 

virtude de termos encontrado bastante rocha em todas as valas; . 
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A escavagao, tanto a manual como a mec&nica re que 

rem largura minima, dependendo do diametro do coletor: as largu 

ras minimas sao marcadas por meio de risco njje chao pelo encar-

regado de? turma. 

04 - S5G0TAMENT0. 

Durante o processo de abertura das valas temos en 

contrado bastantes minas d igua, alem das a"guas p l u v i a i s e as ad 

vindas de vazamentos, inumeras f vezes,provocados por nos mesmos. 

Os vazamentos, provocados por uso de explosivos , 

picareta num cano rdescuido do operario,etc, sao tantos, que t e -

mos uma construtora especialmente contratada para este trabalho 

de conserto, no caso a Construtora LAYES. 

Sm virtude dos fatos acima mencionados, torna -se 

necessa'rio um esgotamento continuo das valas principalmente no 

caso das minas d dgua e vazamentos de galerias de £guas p l u v i -

a i s . 

0 esgotamento executado por nos e f e i t o atraves 

de moto-bombas centrifugas YAMAHA, motor a explosao de 4 HP. 

Trabalhamos tambem com bombas a ar comprimido,D0P 

10, ATLAS- COPCO, que funciona submersa, proporcionando um esgo 

tamento quase t o t a l , embora alguns cuidados devam ser devotados 

a ele. 

Quase sempre, quando e necessario, um esgotamento 

necessita.-se tambem de escoramento em vir t u d e de solapamento das 

bases das valas com posteriores desmoronamentos. 

Mostramos abaixo(foto n^ 6) o esgotamento sendo 

realizado: 

05zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ESCORAMENTO 

0 escoramento e importante na nossa obra, pois dao 



maior seguranga ao peao. Tivemos oportunidade de ver peoes recu-

sal* a descer em coletores profundos, mesmo quando garantimos que 

a escavagao em rampa e a natureza do solo nao ser favoravel a 

desmoronamentos, mesmo assim eles trabalha* a contragosto, receoso 

de um acidente. Assim , Juati f i c a - s e sempre um escoramento a ceu 

aberto, por causa de inq/uetagao demonstrada pelo operario, mesmo 

nao sendo este escoramento necess£rio. 

No i n i c i o da obra usamos o escoramento descontinuo 
modelo anexo, optando a f i n a l pelo emprego do escoramento eontinuo 
em virtude das chuvas modificaram a. consistencies da t e r r a * f o t o 
n^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 mostrando escaamento eontinuo numa vala profunda- escora -
mento t r i p l e 

Para a execugao de servigos de grande porte, faz -

se necess^rio um planejamento acurado, afim de que o mesmo possa 

ser d i s t r i b u i d o em varias f r e n t e s . No caso da ampliagao da rede 

de esgotos s - n i t a r i o s de Campina Grande a abordagem posta em pra 

t i c a f o i ao de atacar, ao mesmo tempo, vdrios trechos d i s t i n t o s , 

com a finalidade de e v i t a r congestionamento na drea de execugao. 

Dispomos,para cada duas frentes adjacentes, de um mestre de obra 

com sua equipe, constando de encarregados de turma, pedreiros,ma 

n i l h e i r o s e serventes. Neste ponto vale r e s s a l t a r que o numero 

de serventes em cada fren t e varia em fungao da u t i l i z a g a o ou nao 

da escavagao mecanica e o numero de pedreiros e sempre compati -

ve l com o de pogos-de-visita. 



CONSTRUTORA OMAR O'GRADY S.A. 

DESENHO N« 3 

ESCORAMENTO DESCONTINUO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAO DOS TUBOS 



0 assentamento dentro. dos moldes enunciados tern mos_ 

trado um indice de rendimento s a t i s f a t o r i o uma vez que entregamos 

em NO YE (9) meses de obra em torno de 4-0 Km, com trechos totalmen 

te concluidos, i n c l u i d a a limpeza e reti r a d a do material exceden-

t e . Assim sendo estamos com uma produgao mensal em torno de 4,5 

Km, mas que nos ultimos meses apresentou a produgao de 08 Km. 

Este aumento de produgao e em virtude de estarmos 

agora melhores equipados para enfrentarmos o terreno rochoso, que 

nao tinhamos conhecimento, e o f a t o 4as escavagoes estarem se rea-r-

lizando em bairros com terrenos mais propicios como por exemplo , 

o ba i r r o de Santo Antonio, baciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 3 . 

Ixplanaremos agora a marcha do assentamento; estan-
dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3a" a vala escavada no greide, com a l t u r a de regua jd" batido p<3 
l a topografia e gabarito a mao. 

01 - Marca-se sobre cada regua, por um trago o eixo da tubula-

gao que devera se manter r e t o , de pogo a pogo, e que tam-

bem e normalmente o eixo da vala. 

02 - Sobre estes tragos, correra* uma linha que, para nao t e r 

possibilidade de f u g i r ou escorregar, sera presa entre 

dois pregos. 

0 3 - Os tubos, manilhas, sao descidas atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 fundo da vala manu 

almente 

04 - Um prumo de centro, passando por esta l i n h a , transladara, 

para o fundo da vala, 0 eixo da tubulacao. 

05 - Colocamos de cinco em cinco metros, manilhas mestras per 

feitamente assentada e por elas passarao as linhas que 
darao 0 alinhamento f i n a l . 

06 - Manilheiros iniciam 0 assentamento das manilhas. 

07 - Coloca-se o gabarito dentro da manilha,exatamente sobre 

a g e r a t r i z interna i n t e r i o r para deixa-la na cota do pro 

j e t o . 

08 - Paz-se a junta de a s f a l t o a qual e f e i t a do seguinte 2 10  
do:q.--centramos bem a ponta e a bolsa da manilha. 
b - Beixamos um espago entre a ponta do tubo e 0 fundo 

da bolsa. 

c - Enchemos o espago com corda alcatroada, bem socada , 
usando estopadeira. 

d - Fazemos um cachimbo de barro, despejando o a s f a l t o 
derretido com po-de-pedra, na abertura deixada. 

e - Faz-se o corte do cachimbo confonae se ve na f o t o nS 
8. 



Faz-se o teste de fuinaga, u t i l i z a n d o ventoiiias e 

tamborea no qual se queima pontas de corda alca -

troada ou qualquer outra coisa inflamdvel que pr£ 

duza fumaga. Tampa-se a outra extremidade do cole_ 

t o r com um bujao. 

Coletor passou no tes t e , nao apresantou vazamento, 

esta pronto para o reaterro. 

As manilhas, canalizacoes, devem se assentar s£ 

bre l e i t o s com s u f i c i e n t e r e s i s t e n c i a , i s t o e o minimo de com 

pressibilidade de maneira a p e r m i t i r a estabilidade das c a n a l i -

zagoes. Caso nao fosse estaVeis surgiriam recalques que ocasio-

nariam problemas-

Diversas vezes utilizamos bases, bergos, enroia -
mentos para uma p e r f e i t a estabilidade. 

Chamamos bergo a um a juste da canaliz agao, para 

com o terreno, por meio de outro material que poderd £er de l x 

classe quando t i v e r granulometria f i n a . Enrocamento e f e i t o com 

pedra-de-mao, retirando todo o material imprestaVel da vala: o 

enrocamento £ usado em terrenos de fraga constituigao. 

07 - REATERRO - 0 reaterro e um f a t o r que i n f l u l d i r e -

tamente na qualidade de reposigao do calgsimento, que caso nao 

seja bem executado sofrera recalques consideraveis. 

Nos utilizamos tanto a compactagao manual, soca-

dor ou mago u t i l i z a d o por um homem, como a compactagao mecanica 

vibro-compactador ou "sapo" mecanico. 

Tanto o socador como o"sapo" provocam uma compac-

tagao por impacto. 

0 reaterro se divide em t r e s etapas: 

1 - Colocagao do material escolhido ao lado da 
canalizagao ate c o b r i r a sua g e r a t r i z superior. Nesta fase, a 
comnactananzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anmPTitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r\c\r\a-r*£ «*»-^ A — — - •» i~Mf* "n"* 

09 -

10 -



m a t e r i a l podera ser po-de-pedra, a r e i a e t c , 

2 - Colocagao de m a t e r i a l ate cerca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0, 50m acima 

da p r i m e i r a camada. Deve ser ainda um m a t e r i a l e s c o l h i d o , i s e n t o 

de pedras grandes e outros d e t r i t o s que possam causar danos. 

3 - Colocagao da camada f i n a l a t e a cota r e s p e c t i -

va. Deve ser colocada em camadas de 0, 30m e bem compactadas.Nes 

t a fase, deve-se observar o t i p o de m a t e r i a l , levando-se em con-

sideragao a f u t u r a vimentagao. 

08 - RSPOSIQAO DE PAVIliZtTTO - Consiste na reposigao do 

calgamento arraiicado por nos para a escavagao do c o l e t o r . £ste 

servigo p r e c i s a de uma f i s c a l i z a g a o r i g i d a e para ele tambemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA te 

mos uma f i r m a contratada por nos, Construtora SACON. Foi contra 

tada esta c o n s t r u t o r a , em v i r t u d e do abatimento v e r i f i c a d o no 

calgamento f e i t o por sub-empreiteros i s o l a d o s , , f o t o abaixo^ 

09 - BOTA FORA - Retirada do m a t e r i a l excedente no t r e -

cho. 

10 - OBSERVANCES - Nossa f i r m a c o n s t r u t o r a OMAR O'GRADY 

S.A esta ainda responsaVel pela construgao do EMISSARIO e S LA 

GOA DE ESTABILlZAQlO. Embora tenha conhecimento e v i s i t ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sempre 

que p o s s i v e l estas obras nao t e c e r e i consideragoes acerca delas 

por estarem f o r a do meu s e t o r de t r a b a l h o . Ainda em relagaoa im-

plantagao da rede de esgotos realizamos assentamento com mani-

l h a s de 250mm,iubo de f e r r o fundido de 150mm,e tubo de cimento-

anianto de d i t e e t r o i g u a l a 300mm. Em todos os t r e e casos o pr£ 

cesso deaBsentamento f o i o mesmo modificando-se apenas o t i p o 

de j u n t a u t i l i z a d o no tubo de cimento-amiantoj cimento e a r e i a , 

e j u n t a de chumbo para tubo de f e r r o f u n d i d o . 

No que d i z r e s r e i t o a ligagoes d o m i c i l i a r e s de es 

goto estamos apenas assentando a pega TS, face conveniencia da 

CAGEPA, o que nao deixa de s e r lamentavel, ^ o i s neeessitar-se-a" 

demolir a pavimentagao, novamente, quando f o r efetuada a l i g a -

gao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 




