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1.0. APRESENTAQAO
A presente especificacao técnica visa orientar a execucao das obras de

CONSTRUQAO DE UM MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE OCARA-CE.
Assim sendo, deverao ser admitidas como validas as que forem necessaries a execucao dos
servicos, observados no projeto.

1.1. SERVIQOS

Os services a serem executados deverao obedecer rigorosamente aos detalhes
de projetos e especificacoes, que deverao estar em plena concordancia com as normas e
recomendacoes da ABNT e das concessionarias locais, assim como, com o cédigo de obras,
em vigor.

Prevaleceré sempre 0 primeiro, quando houver divergéncia entre:

I As presentes especificacoes e os projetos;
I As normas da ABNT e as presentes especificacoes;
I As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de

materiais;
I As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes;
I Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores;
I Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antlga.

Para o perfeito entendimento destas especificacoes é estritamente necessaria
uma visita do Construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condicoes de
trabalho.

1.2. DESPESAS

Todas as despesas referentes aos servicos, materiais, méo-de-obra, leis sociais,
vigilancia, licenca, multas e taxas de qualquer natureza, ficarao a cargo da Construtora
executante da obra.

Administragao da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo o
local dos servicos e a frente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenherro resldente
devidamente credenciado.

1.3. MATERIAIS

Todos os materials a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente
de primeira qualidade, sendo respeitadas as especiflcacées referentes aos mesmos.
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1.4. MAO-DE-OBRA
Toda mao-de-obra, salvo o disposto em contrario no caderno de encargos serao

fornecidas pelo construtor.

1.5. FISCALIZAQAO
A fiscalizagao da obra ficara a cargo da Prefeitura, através do seu departamento

competente.
A fiscalizacao podera desaprovar qualquer sen/ico (em qualquer que seja a fase

de execucao) que julgar imperfeito quanto aqualidade de execucao e/ou de material
aplicado. Fica, nesse caso, a contratada (Construtora) obrigada a refazer 0 servigo
desaprovado sem que ocorra qualquer onus adicional para a contratante. Esta operacao
sera repetida tantas vezes quantas forem necessarias, até que os sen/icos sejam aprovados
pela fiscalizagao.

A Construtora se obrigara manter durante todo o perlodo da obra um Iivro de
ocorréncia, no qual a fiscalizacao fara as anotacoes sobre o andamento ou mudangas no
projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique ou altere a concepcao do projeto
original.

1.6. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Construtora assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia
dos servigos que efetuar de acordo com o caderno de encargos, instrucoes de concorréncia
e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por eventuais danos decorrentes da
realizacao dos trabalhos.

Fica estabelecido que a realizacao, pela Construtora, de qualquer elemento ou
secao de sen/igo, implicara na tacita aceitagao e retificacao, por parte dela, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados no caderno de encargos para 0 elemento
ou secao de servico executado.

1.7. RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com 0 contrato, sera lavrado um “termo de recebimento provisorio”, que sera
assinado por um representante do contratante e pelo construtor.

O termo de recebimento definitivo das obras e sen/loos contratados sera lavrado
60 (sessenta) dias apos 0 recebimento provisério, se tiverem sido satisfeitas todas as
exigéncias feitas pela fiscalizacao.

1.8. SERVICOS PRELIMINARES

1.8.1. PLACA DA OBRA

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras, disponivel no sié
http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manuaI-de-uso-da-marca-do-
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governo-federal-obras.pdt”’, tem por objetlvo, orientar a padronizacao de placas e adesivos
indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus orgaos e
entidades.

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas neste manual. Elas deverao ser confeccionadas em chapas
planas, metalicas, galvanizadas, em material resistente as intempéries. As informacoes
deverao estar em material plastico (poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas.
Quando lsso nao for posslvel, as informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se
preferéncia ao material plastico, pela sua durabilldade e qualidade. As placas deverao ser
afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam
mantidas em bom estado de consen/agao, inclusive quanto a integridade do padrao das
cores, durante todo 0 periodo de execucao das obras.

As placas deverao ser apresentadas, conforme exemplo abaixo:
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1.8.2. LOCACAO DA OBRA

A locacao sera executada com instrumentos, o construtor procedera a locacao da
obra de acordo com a planta de situacao aprovada pelo érgao publico competente,
solicitando que a fiscalizacao, por seu topografo, faca a marcacao de pontos de referéncia, a
partir dos quais prosseguira os servicos sob sua responsabilidade.

A Construtora procedera a afericao das dimensoes, dos alinhamentos, dos éngulos e
quaisquer outras indicacoes constantes do projeto, com as reais condicoes encontradas no
local.

Havendo discrepancia entre as reais condigoes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacao, por escrito, a fiscalizacao, a quem
competira deliberar a respeito, juntamente com 0 técnico supervisor.

Apos a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara
comunicacao a fiscalizagao, a qual procedera as verificacées e afericoes que julgar
oportunas. 5  //l.2..i.1..4
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Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a area de execucao de
locacao, devendo os mesmos ser devidamente calibrados a fim de obedecer as tolerancias
referentes as dimensées e objetos a serem locados. Nao devem ser utilizados equipamentos
defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de afericoes futuras.

A contratante dara por aprovada a locacao, sem que tal aprovacao prejudique, de
qualquer modo o disposto no paragrafo seguinte.

A ocorréncia de erro na locacao da obra projetada implica para 0 construtor na
obrigacao de proceder - por sua conta e nos prazos estipulando as modificacoes,
demolicoes e reposicées que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacao, ficando, além
disso, sujeito as sancoes, multas e penalidades aplicadas em cada caso particular, de
acordo com o contrato.

1.9. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
1£J.FUNDAQOES
1.9.1.1. EscAvA<;Ao MANUAL

As escavagoes serao manuals até 2 (dois) metros de profundidade,
convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as proveniéncias e
cautelas aconselhaveis para seguranca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e
integridade dos logradouros e redes publicas.

As escavacbes para a realizagao de alvenarias de pedra serao levadas a efeito
escoradas, isoladas esgotadas, se for 0 caso, de forma a permitir a execucao, a céu aberto,
daqueles elementos estruturais e das impermeabilizacoes.

O material proveniente das escavacoes, atendido o projeto e desde que técnica e
economicamente (as massas em excesso que resultam em bota-fora), a critério da
fiscalizacao, poderao ser integrados aos aterros.

1.9.1.2. ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

A execucao dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacoes e as
Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

Sera utilizado concreto composto de cimento Poitland composto CP ll-32, 30% de
pedra de mao e areia média, com resisténcia minima FCK=25Mpa. A argamassa sera
preparada em betoneiras, e a padra de mao sera adicionada ja no lancamento para as
formas da estrutura.

1.9.2. ALVENARIAS

1.9.2.1. ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39cm

Os blocos de concreto serao de procedéncia conhecida e_ idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de
moldagem, como fendas, ondulacées e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas e faces

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA — CE ,‘2%)g/

planas. As nen/uras internas deverao ser regulares e com espessura uniforme. Suas
caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificacées das Normas NBR 7173 e
NBR 6136. Se necessario, especialmente nas alvenarias com fungao estrutural, os blocos
serao ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e 0 transporte dos blocos serao realizados de modo a evitar
quebras, trincas, lascas e outras condicées prejudiciais.

As alvenarias de blocos de concreto serao executadas em obediéncia as dimensées e
alinhamentos indicados no projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os
blocos serao umedecidos antes do assentamento e aplicacao das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no
traco volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto cu Fiscalizacao, aplicada de
modo a preencher todas as superficies de contato. As amarracoes das alvenarias deverao
ser executadas de conformidade com as indicacées do projeto ou Fiscalizagao. Nas
alvenarias de blocos estruturais, deverao ser atendidas as disposigoes da Norma NBR 8798
- Execugao e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serao perfeitamente alinhadas e de
espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxilio de gabarito. Nao deverao ser
utilizados blocos cortados na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarracces serao
executadas com blocos especiais, a fim de manter fachada homogénea. Se nao for indicado
no projeto, a contratada devera apresentar um plano de assentamento dos blocos para a
prévia aprovacao da Fiscalizacao. Os sen/igos de retoques serao cuidadosamente
executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superficie da alvenaria. Apos o
assentamento, as paredes deverao ser limpas, removendo-se os residuos de argamassa.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela F iscalizacao,
de modo a verificar a locacao, o alinhamento, o nivelamento, 0 prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com 0
projeto.

1.9.2.2. CHAPIM

Para 0 acabamento do topo das alvenarias serao utilizadas pecas de concreto pre-
moldado de chapim, com acabamento desempanado.

1.9.3. REVESTIMENTOS

1.9.3.1. CHAPISCO COMUM

Em camadas irregulares e descontinua, sera executado com argamassa
empregando-se cimento e areia grossa no traco 1:3. As superficies destinadas a receber o
chapisco comum serao limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a
aplicacao desse tipo de revestimento.

As superficies serao tratadas semelhantemente as que receberao chapisco
comum. os chapiscos terao preparo mecanico com a utilizacao de betoneira prépria para o
sen/ico.

fl
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1.9.3.2. EMBOCO

O emboco tipo “Paulista" - Salvo indicagao em contrario sera empregado
revestimento denominado emboco Paulista constituido de uma sé camada de espessura 2,0
cm. A argamassa depois de aplicada sera desempenhada a régua e alisada com
desempenadeira cuja face de contato com a superficie revestida, tera feltro ou espuma de
borracha.

Os tracos volumétricos da argamassa do emboco das paredes internas é 117:3
(Argamassa de cimento, arenoso e areia).

A agua, na quantidade minima necessaria, sera adicionada antes da utilizacao da
argamassa. As argamassas serao preparadas em quantidades tais que possam ser
aplicadas antes do inicio do endurecimento, sendo vedado o emprego de argamassa apos
decorrido uma hora de adicao de agua.

Antes da aplicacao do emboco, serao colocadas guias com a mesma argamassa.
A colocacao devera ser feita de cima para baixo acabando a superficie com
desempenadeira de madeira. A superficie nao devera apresentar irregularidades e sera
mantida umida, pelo menos durante 24 horas, para evitar a rapida secagem que podera
ca usar fissu racoes.

1.9.3.3. REBOCO

O reboco tera uma espessura de 0,5cm e sera executado com argamassa de
traco especifico para a aplicacao do mesmo:

I Paredes: 1:3 (Argamassa de cal e Areia Peneirada)
I Teto: 1:2(Cal e Areia Fina Peneirada)

A preparacao do reboco das paredes devera ser feita mecanicamente com 0 uso
de betoneira apropriada enquanto 0 reboco para teto devera ter preparo manual.

Quando indicado, o revestimento externo tera adicionado a sua argamassa,
produto hidrografico, de acordo com as instrucées do Fabricante, com a finalidade de se
obter uma boa impermeabilizacao.

1.9.3.4. REVESTIMENTO CERAMICO
Depois de curada a massa unica, cerca de 10 (dez) dias, inicia-se a colocacao

dos azulejos ou das ceramicas com argamassa de assentamento no trago 1: 3 de cimento e
areia. Antes de serem assentados, os azulejos deverao ser imersos em agua limpa durante
24 horas. Quando nao especificado de forma diversa, as juntas serao corridas e
rigorosamente de nivel e prumo. A espessura das juntas sera de 1,5 (um e meio) mm. Ainda
quando nao especificado de forma diversa as arestas e os cantos nao serao guarnecidos
com pecas de arremates. Os azulejos a serem cortados ou furados para passagem de
canos, colocacao de torneiras, registros e outros elementos de instalagao, nao deverao
apresentar rachaduras nem emendas, nao sendo aceitas pegas que apresentarem qualquer
tipo de defeito. Decorridas 72 (setenta e duas) horas do assentamento. inicia-se a operacao
do rejuntamento, o que sera efetuado com pasta de cimento branco e pé de marmore ou
alvaiade, no trago volumétrico de 1: 4 . na eventualidade da adicao de corante a pasta, la

aggaiméi ’
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proporcao desse produto nao podera ser superior a 20% (vinte por cento) do volume
cimento.

QUADRO I - ARGAMASSA
TIPO U S O TRACO EM MATERIAIS

VOLUME CONSTITUINTES
A1 ALVENARIIA DE PEDRA-FUNDACAO 1 I 5 CIMENTO,AREIA MEDIA

OU GROSSA
A2 ALVENARA DE PEDRA-ELEVACAO 1 I 6 CIMENTO, AREIA MEDIA

OU GROSSA
A3 ALVENARA DE TIJOLOS 1 I 10 CIMENTO, AREIA FINA

SILICO-ARGILOSA
A4 ALVENAR A DE TIJOLOS 1 I 8 CIMENTO, AREIA FINA

CILICOSA
A5 ALVENARIA DE TIJOLOS 1: 5: 24 CIMENTO,CAL,AREIA

FINA SILICOSA
A6 ALVENAR A DE T JOLOS 1: 5: 30 CIMENTO, CAL, AREIA

FINA SILICO-ARGILOSA
A7 REVESTIMENTO (REBOCO) INTERNO 1 I 10 CIMENTO, AREIA FINA

SILICO-ARGILOSA
A8 REVESTIMENTO (REBOCO) INTERNO 1 I 8 CIMENTO, AREIA FINA

SILICOSA
A9 REVESTIMENTO (REBOCO) INTERNO I 1 3 5 CIMENTO, CAL AREIA

FINA SILICOSA
A10 REVESTIMENTO (REBOCO) INTERNO 1 :5 CIMENTO, CAL, AREIA

FINA SILICO -
ARIGILOSA M

A11 REVESTIMENTO (REBOCO) EXTERNO 1 :5 CIMENTO, AREIA FINA
SILICO - ARGILOSA

A12 REVESTIMENTO (REBOCO) EXTERNO 1 :4 CIMENTO, AREIA FINA?
SILICOSA W

A13 ICHAPISCO DE ADERENCIA EM LAJES OU 1:6
EM OUTROS ELEMENTOS EM CONCRETO

CIMENTO, AREIA MEDIA
OU GROSSA

A14 CHAPISCO DE ADERENCIA EM ALVENARIAS 1 : 8 CIMENTO, AREIA MEDIA

9
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A15 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO1
VERTICAL (AZULEJOS, PASTILHA, ETC.) A

CM
sfuco - ARGILOSA

ENTO, AREIA FINA

A16 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO 1
VERTICAL (AZULEJO, PASTILHA, ETC.) SlI_I

CIMENTO, AREIA FINA
COSA

A17 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOI
HORIZONTAL (PISOS)

CIM
SILI

ENTO, AREIA FINA
O ARGILOSA

A18 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO 1
HORIZONTAL (PISOS) SLI

C -

CIMENTO, AREIA FINA
OSA

A19 CIMENTADOS PARA PISOS 1
c

CIMENTO, AREIA MEDIA ,_
A20 ASSENTAMENTOS DE PEQAS SUJEITAS A 1

TRAQAO (CHUMBAMENTO)
CIM
OU GORSSA

ENTO, AREIA MEDIA

1.9.3.5. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO

Para as divisérias fixas, serao obedecidas as disposigées das Praticas de Construcao
- Arquitetura. Para as divisérias moveis, os materiais deverao obedecer as especificacées de
projeto. Os elementos constituintes das divisorias serao armazenados em local coberto, de
modo a evitar quaisquer danos e condicdes prejudiciais.

colocacao ou montagem das divisorias devera ser realizada com cuidado, de modo a
nao danificar outros elementos pré-existentes, obedecendo as disposicfies das Praticas de
Construcao - Arquitetura.

Serao verificados pela Fiscalizacao a locacao, o alinhamento, 0 prumo e 0 esquadro
das divisérias, bem como 0 aspecto final, equilibrio e capacidade de suporte de outros itens.
Serao verificados igualmente a uniformidade dos painéis e os arremates das divisorias.

1.9.3.6. DIVISORIAS DE GRANILITE

Serao utilizadas divisorias de granilite (h= 2,10m), o granilite deve ter espessura de
3,50 cm. Estas divisorias serao chumbadas no piso e parede com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3, polidas manualmente e deverao ficar aprumadas e terao seus cantos
arredondados

1.10. FORRO

1.10.1. LAJE PARA FORRO
Sera utilizada laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m2, espessura 8cm,

FCK=2OMPa.

FORMAS (

Montagem das Formas //
110 / /
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Deverao ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as
dimensoes do projeto, de acordo com alinhamentos e cotas, e que apresente uma superficie
lisa e uniforme.

Deverao ser projetadas de modo que suportem os efeitos do lancamento e
adensamento do concreto.

As dimensoes, nivelamento e verticalidade das formas deverao ser verificadas
cuidadosamente.

Antes da concretagem, sera removido, do interior das formas, todo 0 po de serra,
aparas de madeira e outros restos de materiais. Em pilares ou paredes, nos quais o fundo é
de dificil limpeza, deverao ser deixadas aberturas provisérias para facilitar essa operacao.

As juntas das formas serao obrigatoriamente vedadas para evitar perda da
argamassa do concreto ou de agua.

Nas formas para superficies aparentes de concreto, 0 material a ser utilizado
devera ser a madeira compensada plastificada, as chapas de aco ou as tabuas revestidas
com laminas de compensado plastificado ou com folhas metalicas. Para superficies que nao
ficarao aparentes, o material utilizado podera ser a madeira mista comumente usada em
construcoes ou as chapas compensadas resinadas.

Antes da concretagem, as formas deverao ser molhadas, mantendo-se as
superficies umidas, mas nao encharcadas. Salvo indicacao em contrario, todos os cantos
externos e bordos das superficies aparentes das pecas de concreto a serem moldadas
deverao ser chanfrados, por meio da colocacao de um "bite" de madeira. Esse “bite” devera
ter, em secao transversal, 0 fomwato de um triangulo retangulo isésceles, cujos lados iguais
devem medir 2,00 cm.

As uni6es das tabuas, folhas de compensados ou chapas metalicas, deverao ser
de topo e repousarao sobre vigas suportadas pelas pecas de escoramento. Os encaixes das
formas deverao ser construidos e aplicados de modo a permitir a sua retirada sem se
danificar o concreto.

CONCRETO

A execucao dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacées e as
Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a
resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos.

Dosagem

A dosagem do concreto sera experimental e tera por fim estabelecer 0 traco para
que este tenha a resisténcia e a trabalhabilidade previstas, expressa esta ultima pela
consisténcia.

A dosagem experimental podera ser feita por qualquer método baseado na
correlacao entre as caracteristicas de resisténcia e durabilldade do concreto, Ievando-se em
conta a trabalhabilidade desejada e alendendo:

A Relacao Agua/Cimento, que decorrera da Resisténcia de Dosagem, fc28, e as
peculiaridades da obra como impermeabilidade. resisténcia ao desgaste etc.; /,

I‘!
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A Resisténcia de Dosagem, que sera calculada em funcao da Resisténcia
Caracteristica do concreto fcj e do desvio padrao de dosagem sd,

fc28 = fck + 1,65 sd

sd sera determinado pela expressao sd = kn . sn., onde Kn varia de acordo com
0 numero n de ensaios:

Quando nao for conhecido 0 valor do desvio padrao sn determinado em corpos de
prova de obra executada em condicfies idénticas, 0 valor de sd sera fixado em funcao do
rigor com que o construtor pretenda conduzir a obra:

Quando houver assisténcia de profissional legalmente habilitado, especializado
em tecnologia do concreto; todos os materiais forem medidos em peso; houver medidor de
agua, corrigindo-se as quantidades de agregado miudo e de agua em jungao de
determinacoes frequentes e precisas do teor de umidade dos agregados e, houver garantia
de manutengao, no decorrer da obra, da homogeneidade dos materiais a serem
empregados:

sd = 4,0 MPa

Quando houver assisténcia de profissional legalmente habilitado, especializado
em tecnologia do concreto; o cimento for medido em peso e os agregados em volume e
houver medidor de agua, com correcao do volume do agregado miudo e da quantidade de
agua em funcao de determinacfies frequentes e precisas do teor de umidade dos agregados:

sd = 5,5 MPa

Quando 0 cimento for medido em peso e os agregados em volume e houver
medidor de agua, corrigindo-se a quantidade de agua em funcao da umidade dos agregados
simplesmente estimada:

sd = 7,0 MPa

Nao poderao ser adotados valores de sd inferiores a 2,0MPa.

Em qualquer caso sera feito o controle da resisténcia do concreto.

A dosagem nao experimental, feita no canteiro de obras por processo rudimentar
somente sera permitida para obras de pequeno vulto, a critério da Fiscalizacao, respeitadas
as seguintes condicées:

A proporcao de agregado miudo no volume total do agregado sera fixada de
maneira a se obter um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego devendoestar
entre 30% a 50%; A quantidade de agua sera a minima compativel com a trabalhabilidade
necessana.

Preparo do Concreto no Canteiro de obras

Para fabricacao no Canteiro, devera ser utilizada betoneira convencional
funcionamento automatico ou semiautomatico, que garanta a medicao e a exata propor 0
dos ingredientes. /T
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As betoneiras de concreto funcionarao sob inspecao permanente e deverao
satisfazer as seguintes exigéncias:

Serao equipadas com dispositivos de facil ajustagem, para compensar as
variagoes do teor de umidade dos agregados e dos pesos dos ingredientes;

A imprecisao total na alimentacao e na mistura dos materiais nao devera exceder
a 1,5% para a agua e 0 cimento, e 2% para qualquer tipo de agregado;

As balancas serao equipadas com dispositivos que indiquem os pesos durante
todo 0 ciclo de carregamento das mesmas, de zero até a carga completa, devendo ser
inspecionadas, aferidas e ajustadas, pelo menos mensalmente;

Os materiais deverao ser colocados no tambor da betoneira de modo que uma
parte da agua de amassamento seja introduzida antes dos materiais secos na seguinte
ordem: primeira parte do agregado graudo; em seguida o cimento e a areia; 0 restante da
agua; e, finalmente, a outra parte do agregado graudo.

As quantidades de areia e brita, em qualquer tipo de mistura, deverao ser
determinadas em volume. As quantidades de cimento e agua de amassamento serao
medidas em peso.

A mistura volumétrica do concreto devera ser sempre preparada para uma
quantidade inteira de sacos de cimento.

Os sacos de cimento que, por qualquer razao, tenham sido parcialmente usados,
ou que contenham cimento petrificado, serao rejeitados.

Os aditivos serao misturados a agua em quantidades certas, antes do seu
lancamento no tambor da betoneira, e sua quantidade devera seguir as recomendacoes do
fabricante. O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais
tenham sido colocados na betoneira, nao devera ser inferior a 1,5 minutos, variando de
acordo com o tipo de equipamento utilizado.

Preparo do Concreto em Centrais

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local
da obra, os equipamentos e métodos usados deverao estar de acordo com a NBR7212/84 -
Execucao de Concreto Dosado em Central.

Concreto Aparente

A execucao do concreto aparente devera obedecer as seguintes condicoes
minimas:

Maior diametro ou bitola do agregado graudo deve ser menor do que 0.25 da
menor dimensao da forma;

Consumo minimo de cimento por metro cubico, independentemente do fator
agua/cimento ou da resisténcia necessaria, devera ser de 380 Kg.

A trabalhabilidade minima do concreto, medida no cone de Abrams (Slump Test),
deve ser de 10cm (+ 1).

A altura de lancamento do concreto nao podera exceder a 2,0 m. _
Os pilares em concreto aparente deverao ter suas quinas chanfradas por meio/da

colocacao de “bits” ou mata-juntas triangulares de madeira no interior dos moldes. /

/‘
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Nas pegas de concreto aparente, o cimento empregado devera ser de uma so
marca e tipo, a fim de se garantir a homogeneidade de textura e coloracao.

Transporte

O concreto preparado fora do canteiro da obra devera ser transportado, no menor
espaco de tempo posslvel, em caminhoes apropriados, para evitar a segregagao dos
elementos ou variacao de sua trabalhabilidade, permitindo a entrega do material para

lancamento completamente misturado e uniforme. O periodo de tempo entre a saida
da betoneira e o lancamento do concreto, sera conforme a NBR-6118.

O transporte horizontal, na obra, devera ser feito empregando-se carrinhos de
mao de 1 roda, carros de 2 rodas, pequenos veiculos motorizados (“Dumpers"), todos com
pneus com camara, ou vagonetas sobre trilhos, a fim de evitar-se que haja compactagao do
concreto devido a vibracao.

O transporte vertical devera ser feito por guinchos, por guindastes equipados com
cacambas de descarga pelo fundo ou mecanicamente comandada por sistema elétrico ou a
ar comprimido.

Lancamento

Antes do lancamento, a Fiscalizacao fara a verificagao da montagem exata das
formas e sua limpeza e da montagem das armaduras. Quando as formas forem de madeira,
observara seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as especificacoes
das Normas Brasileiras.

Em cavas de fundacoes e estruturas enterradas, toda agua devera ser removida
antes da concretagem. Deverao ser desviadas correntes d'agua, por meio de drenos laterals,
de forma que o concreto fresco depositado nao seja lavado pelas mesmas.

Serao verificadas, também, as condicoes de trabalhabilidade do concreto (“Slum p
Test") e serao moldados Corpos de Prova para a verificacao de sua resisténcia a
compressao depois de endurecido. O concreto devera ser langado logo apos 0 seu preparo,
nao sendo permitido, entre 0 fim do preparo e o fim do langamento, intervalo superior a uma
hora. Quando for utilizada agitacao mecanica adicional, esse prazo sera considerado a partir
do fim da agitacao. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo podera ser dilatado
de acordo com a especificacao do fabricante e desde que o concreto nao tenha iniciado o
processo de pega, o que pode ser evidenciado pela elevacao de sua temperatura. A
temperatura do concreto, no momento do lancamento, nao devera ser superior a 30°C em
condicoes atmosféricas normals. As correcoes de temperatura necessarias serao feitas por
métodos previamente apreciados e aprovados pela Fiscalizacao dos servicos. Em
nenhuma hipotese se fara 0 lancamento apos o inicio da pega, nem sera permitida a
redosagem. Quando o lancamento for auxiliado por calhas, tubos ou canaletas, a inclinacao
minima exigida desses elementos condutores sera de (1) um na vertical para (3) trés na
horizontal. Tais condutores serao dotados de um anteparo em suas extremidades para evitar
a segregacao, nao sendo permitidas quedas livres maiores que 2,0 m. Acima dessa altura,
sera exigido 0 emprego de um funil para o lancamento, consistindo de um tubo de mais de
25 cm de diametro. O modo de apoia-lo devera permitir movimentos livres na extremidade
de descarga e 0 seu abaixamento rapido, quando necessario, para estrangular ou retard o

.2..i.l. 41 A
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fluxo. O funil devera ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto,
devendo o fluxo ser continuo até o término do trabalho.

Pianos de Concretagem

A CONTRATADA devera apresentar um estudo que estabeleca os Pianos de
Concretagem, os prazos, os pianos de retirada das formas e de escoramentos, os locais de
interrupcao forcada da concretagem (juntas), que deverao ser aprovados pela Fiscalizacao e
pelo calculista da estrutura.

Para grandes estruturas, 0 Plano de Concretagem devera ser elaborado para que
sejam executadas apenas as juntas previstas no projeto, evitando-se, ao maximo, as juntas
de construcao que, quando necessarias, deverao ser preparadas de modo a garantir uma
estrutura monolitica.

Juntas de Concretagem

A possivel localizacao das juntas de concretagem devera estar indicada nos
desenhos de formas das estruturas, em desenho especifico, ou estabelecidas juntamente
com a Fiscalizacao.

Para a retomada da concretagem apos o tempo de pega da camada anterior,
devem ser adotados os seguintes procedimentos:

A calda cu nata de cimento, proveniente da pequena exsudacao que ocorre na
vibracao do concreto, deve ser retirada de 4 a 12 horas apos a concretagem, com jato de ar
ou agua, até uma profundidade de 5 mm, ou até o aparecimento do agregado graudo, o qual
devera ficar limpo;

Durante as 24 horas que antecedem a retomada da concretagem, a superficie
deve ser saturada da agua, para que o novo concreto nao tenha sua agua de mistura
retirada pela absorgao do concreto velho. Deve seguir-se uma secagem da superficie para
retirada de eventuais excessos d’agua;

Essa limpeza devera ser repetida antes da retomada da concretagem, pols a
superficie devera estar isenta de poeira, nata de cimento, materiais graxos e apresentar-se
firme para a aplicacao de adesivo estrutural a base de epoxi (Sikadur 32 ou similar), sendo a
aplicacao desse produto feita conforme instrucoes do fabricante. O uso de outro tipo de
adesivo deve ser aprovado pela Fiscalizacao;

A colocacao do concreto novo sobre 0 velho deve ser feita de forma cuidadosa,
no sentido de evitar a formacao de bolsas, devido a falta de homogeneidade ou a mistura
deficiente.

Juntas de Contracao e Dilatacao

As variacoes da temperatura ambiente e do concreto, durante a pega do cimento,
com consequente desenvolvimento de calor de hidratacao, de retracao, de variacao de
umidade e os esforcos provenientes das deformacoes diferenciais na estrutura, tendem a
produzir tensoes de tracao na mesma. A finalidade principal das juntas de contracao e
dilatacao é impedir que essas tensoes de tracao produzam fissuras na estrutura. I

15 /,
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As juntas em mastique serao conformadas com placas de cimento betuminado,
ou placas de isopor, que lhes servirao de forma na concretagem. A superficie da junta
devera estar estruturalmente sa e isenta de poeira, nata de cimento, graxa, etc,
apresentando-se absolutamente seca, sendo sua limpeza efetuada mediante a aplicacao de
jato de areia ou com a utilizacao de escova de aco. Apos o seu preparo, a junta sera
preenchida com mastique elastico (tipo Sikaflex 1A ou similar), conforme determinacoes do
fabricante. Adensamento

O concreto devera ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se
obtenha a maxima densidade possivel, evitando-se a criacao de vazios e de bolhas de ar na
sua massa.

Deverao ser utilizados vibradores de imersao pneumaticos, elétricos ou a
explosao, ou vibradores externos de forma, conforme 0 caso, com dimensoes apropriadas
para o tamanho da pega que estiver sendo concretada.

Os vibradores de imersao deverao trabalhar com uma frequéncia minima de
7.000 impulsos por minuto (l.P.M.), enquanto que os externos de forma, com 8.000 l.P.M.

O vibrador de imersao sera mantido até que apareca a nata na superficie,
momento em que devera ser retirado e mudado de posicao, evitando-se seu contato
demorado com as paredes das formas ou com as barras da armadura.

Durante a vibracao de uma camada, 0 vibrador de imersao (mais utilizado em
concretagem de elementos estruturais) devera ser mantido na posicao vertical e a agulha
devera atingir a parte superior da camada anterior.

Nova camada nao podera ser lancada antes que a anterior tenha sido
convenientemente adensada, devendo-se manter um afastamento entre os pontos continuos
de vibracao de, no minimo, 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou de pecas
pouco espessas e altas, o emprego de réguas e placas vibratorias é obrigatorio.

A CONTRATADA devera manter de reserva, durante a concretagem, motores e
mangotes de vibradores, sem onus para a CONTRATANTE, de acordo com a definicao da
Fiscalizacao.

Somente sera permitido o adensamento manual em caso de interrupgao no
fornecimento de forca motriz aos aparelhos e, por tempo minimo indispensavel ao término
da moldagem da pega em execucao, devendo-se, para esse fim, elevar o consumo de
cimento de 10%, sem que seja acrescida a quantidade de agua de amassamento.

O adensamento manual podera ser adotado em concretos plasticos, com
abatimento (Slump) entre 5 a 12 cm.

Nas concretagem de grande espessura a espessura maxima a ser adensada é de
20 cm, devendo a operacao cessar quando aparecer na superficie do concreto uma camada
lisa de cimento.

Cura e Protecao

O concreto, para atingir sua resisténcia total, devera ser curado e ter sua
superficie protegida adequadamente contra a acao do sol, do vento, da chuva, de aguas em
movimento e de agentes mecanicos.

A cura devera continuar durante um periodo minimo de 7 dias apos 0 lancamento,
conforme NB-1/NBR-6118 da ABNT. /I
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A agua para a cura devera ser doce e limpa, com a mesma qualidade da usada
para 0 preparo do concreto.

A critério da Fiscalizacao poderao ser empregados os seguintes tipos de curas:

Cura Umida

As superficies do concreto poderao ser cobertas por sacos de aniagem, tecido de
algodao ou outro tipo de cobertura aprovado, ou areia, que serao mantidos continuamente
umidos. A aniagem so devera ser usada em superficies de concreto que deverao ser
revestidas e sempre em duas camadas. Podera ser utilizado, também, 0 sistema de
aspersao ou de irrigacao continua. As formas que permanecerem no local deverao ser
mantidas continuamente umidas até o final do processo, para evitar a abertura de fissuras e
o consequente secamento rapido do concreto. Se removidas antes do término do periodo de
cura, o processo de umedecimento das superficies desmoldadas devera prosseguir, usando-
se materiais adequados.

Cura com Papel lmpermeavel

As superficies de concreto deverao ser cobertas por papel lmpermeavel,
sobreposto 10 cm nas bordas, sendo as mesmas perfeitamente vedadas. O papel devera
ser fixado na sua posicao por meio de pesos, a fim de prevenir seu deslocamento, rasgos ou
orificios que aparegam durante o periodo da cura e que deverao ser imediatamente
reparados e remendados.

Cura por Membrana

As superficies de concreto poderao ser protegidas das perdas de umidade por
meio de um composto quimico resinoso ou parafinico (tipo ANTISOL da SIKA ou similar),
aplicado de maneira a formar uma pelicula aderente continua que nao apresente
desfolhamentos, rachaduras na superficie e que esteja Iivre de pequenos orificios ou outras
imperfeicoes. A substituicao do produto so podera ser feita com a aprovacao da
Fiscalizacao.

Superficies sujeitas a chuvas pesadas dentro do periodo de trés horas apos a
aplicacao do composto e superficies avariadas por operacoes subsequentes de oonstrucao
durante o periodo de cura deverao ser novamente cobertas com o produto. O composto nao
devera ser usado em superficies que receberao enchimento de concreto, e nao devera
deixar residuos ou cores inconvenientes sobre as superficies onde for aplicado.
As superficies cobertas com 0 composto, durante o periodo de cura, deverao ficar livres de
trafego e de outros fatores causadores de abrasao.

Armazenagem dos Materials

Cimento

O armazenamento do cimento devera ser feito com protecao total contra
intempéries, umidade do solo e outros agentes nocivos a sua qualidade e de maneira tal que

1 7 I

.d..1..l..4



PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA — CE . ‘ E30

permita uma operagao de uso em que se empregue, em primeiro Iugar, o cimento mais
antigo antes do recém-armazenado. O empilhamento maximo nao devera ser maior do que
dez sacos.

O volume de cimento a ser amwazenado na obra devera ser suficiente para
permitir a concretagem completa das pecas programadas, evitando-se interrupcoes no
lancamento por falta de material.

Agregados

Os diferentes agregados deverao ser armazenados em compartimentos
separados, de modo a nao haver possibilidade de se misturarem. igualmente, deverao ser
tomadas precaugoes de modo a nao se permitir sua mistura com materiais diferentes que
venham a prejudicar sua qualidade.

Os agregados que estiverem cobertos de po ou de outros materiais diferentes, e
que nao satisfacam as condicoes minimas de limpeza, deverao ser novamente lavados ou
entao rejeitados.

Pelas causas acima apontadas, a lavagem e rejeicao nao implicam onus para a
CONTRATANTE, correndo o seu custo por conta da CONTRATADA.

Aditivos

Os aditivos deverao ser armazenados em local abrigado das intempéries,
umidade e calor, por periodo nao superior a seis meses.

1.10.2. CHAPISCO PARA TETO

Para 0 revestimento do teto sera aplicado chapisco, traco 1:4 com auxilio de rolo para
textura.

1.10.3. MASSA UNICA
Apos a cura do chapisco, sera aplicado manualmente com auxilio de ferramentas

adequadas uma argamassa trago 112:8 e espessura 20MM.

1.11. PISOS E PAVIMENTACAO

1.11.1. EXTERNO

1.11.1.1. PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL 20X10X6CM.

O patio externo sera pavimentado com blocos retangular intertravado 20x10x6cm, na
cor natural

Os blocos poderao ser transportados em caminhoes basculantes ou de carroceria.
Sua distribuigao sera feita ao longo do inten/alo a ser pavimentado. Caso tenha-se que
distribui-los dentro da area a ser pavimentada, fazem-se fileiras longitudinais (paralelas ao

1
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eixo), interrompidas a cada 2,50 m para permitir a implantacao das linhas de referéncia para
0 assentamento dos bloquetes. Os blocos serao assentes sobre o colchao de areia em
linhas perpendiculares ao eixo, obedecendo as cotas e abaulamento o projeto. As juntas de
cada fiada dos blocos deverao ser alternadas com relacao as duas fiadas vizinhas de tal
modo que cada junta fique em frente ao bloco, no seu tergo médio. os pisos intertravados
terao duas tonalidades de cores conforme projeto executivo. Compactacao de piso
intertravado tipo tijolinho com sapo.

1.11.1.2. PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL 20X10X6CM.

Os passeios serao pavimentado com bloco retangular colorido de 20x10x6cm, com
paginacao conforme projeto arquitetonico.

Os blocos poderao ser transportados em caminhoes basculantes ou de carroceria.
Sua distribuicao sera feita ao longo do intervalo a ser pavimentado. Caso tenha-se que
distribui-los dentro da area a ser pavimentada, fazem-se fileiras longitudinais (paralelas ao
eixo), interrompidas a cada 2,50 m para permitir a implantagao das linhas de referéncia para
0 assentamento dos bloquetes. Os blocos serao assentes sobre o colchao de areia em
linhas perpendiculares ao eixo, obedecendo as cotas e abaulamento o projeto. As juntas de
cada fiada dos blocos deverao ser alternadas com relacao as duas fiadas vizinhas de tal
modo que cada junta fique em frente ao bloco, no seu terco médio. os pisos intertravados
terao duas tonalidades de cores conforme projeto executivo. Compactacao de piso
intertravado tipo tijolinho com sapo.

1.11.1.3. PISO PODOTATIL
Em toda a extensao das calcadas deverao ser assentadas placas de piso podotatil

externo em PMC (Polymer Matrix Composite), dimensoes 20x20cm com espessura de 3cm.
A sinalizacao tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos

padronizados pela ABNT(ver figura acima), cujo objetivo principal é sinalizar as situacoes de
risco ao deficiente visual e as pessoas com visao subnormal. Também e utilizada em
composicao com o piso tatil direcional, para sinalizar as mudangas ou alternativas de
direcao.

// ,l
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O piso cromo diferenciado tatil de alerta deve apresentar cor contrastante com a do
piso adjacente:

Em superficies claras (bege, cinza claro, etc.): amarelo, azul ou marrom;
Em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): amarelo ou azul.

A sinalizacao tatil de alerta deve ter largura de 20 x 20 cm;
As pecas do piso tatil devem apresentar modulacao que garanta a continuidade da

textura e padrao de informacao, podendo ser sobrepostas ou integradas ao piso existente:
Quando sobreposta, o desnivel entre a superficie do piso existente e a superficie do

piso implantado deve ser chanfrado e nao exceder 2mm;
Quando integrada, nao deve haver desnivel com relacao ao piso adjacente, exceto

aquele existente no proprio relevo.
Em situagoes que oferecem risco de acidentes: obstaculos suspensos a altura entre

0,60m a 2,10m, rebaixamentos de guias do passeio publico, porta de elevadores, inicio e
término de rampas, inicio e término de lances de escadas e desniveis (plataformas, palcos,
etc.), obedecendo os critérios estabelecidos na NBR 9050 e de acordo com o projeto.

Em composicao com o piso tatil direcional, para sinalizar mudanca ou alternativas de
direcao, conforme indicado em projeto.

Nota:
O projeto deve especificar tipo de piso, cor e, no caso de piso cimenticio

em areas internas, também opgao de acabamento, considerando:
I /ndicacao de aplicagao para areas internas ou externas;
I Variagoes dimensionais das placas conforme os padroes de cada

fabricante;
I Contrasts com cor/ tonalidade das superficies dos pisos adjacentes.
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Pl$O CIMENTICIO ASSEN TADO
COM ARGAMASSAseu BC.

A execucao do piso deve estar de acordo com 0 projeto de arquitetura, atendendo
também as recomendacoes da NBR 9050 - Acessibilidade a edificacoes, mobiliario, espacos
e equipamentos urbanos.

Pisos de borracha colados: a superficie do piso existente, onde sera aplicado o piso
tatil, deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e
umidade. Deve-se evitar dias umidos e chuvosos para execucao do senrico. Lixar o verso da
placa do piso com lixa de ferro 40/80/100 para abrir os poros da borracha (quando se notar
presenca de oleosidade na placa, antes de lixar a superficie de contato, deve-se limpar a
placa com acetona liquida). Passar cola de contato a base de neoprene no verso das placas
e na superficie do piso existente, em area maxima de 10m’. Aguardar a evaporacao do
solvente até o ponto de aderéncia da cola para iniciar o assentamento das placas. Atentar
para o perfeito alinhamento entre as placas e para que nao se forme bolhas de ar,
garantindo-se a maxima aderéncia das placas no piso existente (ver figura acima). Apos
execucao do servico, aguardar 24 horas, no minimo, para liberar o piso ao trafego.

Pisos de borracha assentados com argamassa: o contrapiso deve ser feito com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nivelado, desempenado e rustico. Efetuar
excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contrapiso com agua e cola branca. A
argamassa de assentamento deve ter traco 1:2, com mistura de cola branca e agua na
proporcao 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros de areia 1
5 litros de cola branca : 35 litros de agua). Passar argamassa no verso das placas,
preenchendo completamente as garras da placa e colocar o piso batendo com martelo de
borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posicao desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente (ver figura acima).

Pisos cimenticios, tipo ladrilho hidraulico, assentados com argamassa colante: o
contrapiso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nivelado e
desempenado. Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6mm
de espessura, em uma area de aproximadamente 1m’, em seguida passar a
desempenadeira metalica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os
ladrilhos secos, batendo com um sarrafo ou martelo de borracha macia, até 0 piso atingir a
posicao desejada e o perfeito nivelamento com 0 piso adjacente. Nunca bater diretamente
sobre o ladrilho (ver figura acima).

O servico pode ser recebido se atendidas as condicoes de fornecimento de materiais
e execucao. I Aferir especificacoes dos pisos e colas.

Verificar acabamento das placas, observando auséncia de defeitos como: - Bolhas de
ar, rebarbas - para pisos de borracha; - Buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato
dos relevos - para pisos cimenticios; - Amassados, rebarbas - para pisos metalicos e
verificar também aplicacao de material vedante. V,’
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Verificar 0 posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme indicado em
projeto:

INao deve haver desa/inhamento nem desnivelamento entre as pegas
contfguas.

I Para os pisos integrados, verificar 0 perfeito nivelamento com o piso adjacente.
INo caso de pisos co/ados, verificar a perfeita aderéncia das placas sobre o

piso.

1.11.1.4. MEIO — FIO

Serao escavadas valas para fixacao, apos a execucao da escavacao os meios-fios
serao posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias serao escoradas no aterro.

O rejuntamento devera ser executado com argamassa de cimento e areia, traco 1:4 e
em seguida deverao ser caiados com duas demaos.

Os meios-fios devem ser executados em pecas de 1,00 m de comprimento, as quais
devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua
aplicacao. Seu comprimento deve ser reduzido para a execucao de segmentos em cun/a.

Os concretos empregados na moldagem dos meios-fios devem possuir resisténcia
minima de 20 MPa no ensaio de compressao simples, aos 28 dias de idade.

As formas para a execucao dos meios-fios devem ser metalicas, ou de madeira
revestida, que permita acabamento semelhante aquele obtido com o uso de formas
metalicas.

Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundacao deve estar com
sua superficie devidamente regularizada, de acordo com a secao transversal do projeto,
apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou sulcadas e, nao deve apresentar solos
turfosos, micaceos ou que contenham substancias organicas. Devem estar, também, sem
quaisquer de infiltracoes d'agua ou umidade excessiva.

O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do
lancamento do concreto da base. As pecas devem ser escoradas, nas juntas, por meio de
bolas de concreto com a mesma resisténcia da base.

1.11.2. INTERNOS

1.11.3. CONTRAPISO

Argamassa seca com consumo minimo de cimento 350 kg/m3. Lastro de concreto
nao estrutural de 05 cm de espessura, fck minimo de 9Mpa.

Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos, restos de argamassa, e outros
materiais com picao, vanga, ponteira e mareta. Varrer a base com vassoura dura, até ficar
isenta de po e particulas soltas. Se na base existir oleo, graxa, cola ou tinta, providenciar a
completa remocao. _

Definicao de niveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de origem
(nivel de referéncia), os niveis de contra piso deverao ser transferidos com uso de aparelh/29
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