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APRESENTADAO

A presents especificagéo técnica visa orient_ar a execugéo das obras

CONSTRUCAO DO REFEITORIO E TROCA DE PISO NA ESCOLA
LUIS CANDIDO

. Assim sendo, deveréo ser admitidas como vélidas as que forem necessaries a
execugéo dos servigos, observados no projeto.

sERv|<;0s
Os servigos a serem executados deveréo obedecer rigorosamente aos detalhes

de projetos e especificagfies, que deveréo estar em plena concordéncia com as normas e
recomendagées da ABNT e das concessionarias locals, assim como, com 0 cédigo de obras,
em vigor.

Prevaleoeré sempre 0 primeiro, quando houver dlvergéncia entre:

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

materials;
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 antiga.

Para 0 perfeito entendimento clestas especificagées é estritamente necesséria
uma visita do Construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condigées de .1
trabalho. _; \

l
l

DESPESAS l

Todas as despesas referentes aos servigos, materials, méo—de-obra, leis sociais,
viglléncia, licenga, multas e taxas de qualquer natureza, ficaréo a cargo da Construtora
executante da obra.

Administragéo da Obra

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo o
local dos servigos e a frente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente
devidamente credenciado.
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MATERIAIS

Todos os materials a serem empregados na obra deveréo ser comprovadamente
de primeira qualidade, sendo respeitadas as especificacoes referentes aos mesmos.

MAO-DE-OBRA
Toda méo-de-obra, salvo o disposto em contrario no caderno de encargos seréo

fornecidas pelo construtor.

FISCALIZAQAO
A fiscalizacéo da obra ficaré a cargo da Prefeitura, através do seu departamento

competente.
A fiscalizacéo poderé desaprovar qualquer servico (em qualquer que seja a fase

de execucao) que julgar imperfeito quanto a qualidade de execucéo e/ou de material
aplicado. Fica, nesse caso, a contratada (Construtora) obrigada a refazer o servigo
desaprovado sem que ocorra qualquer onus adicional para a contratante. Esta operacéo
seré repetida tantas vezes quantas forem necessaries, até que os servigos sejam aprovados
pela fiscalizacéo.

A Construtora se obrigara manter durante todo o periodo da obra um livro de
ocorréncia, no qual a fiscalizacéo faré as anotacoes sobre o andamento ou mudancas no
projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique ou altere a concepcéo do projeto
original.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA

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

Fica estabelecido que a realizacéo, pela Construtora, de qualquer elemento ou
secéo de servico, implicaré na técita aceitagéo e retificagéo, por parte dela, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados no caderno de encargos para o elemento
ou secéo de servigo executado.
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RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o 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 servicos contratados sera lavrado
60 (sessenta) dias apos o recebimento provisorio, se tiverem sido satisfeitas todas as
exigéncias feitas pela fiscalizacao.

1. SERVIQOS PRELIMINARES

1.1.PLACA DA OBRA

A placa devera ser confeccionada 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 na placa.
Quando isso nao for possivel, as informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se
preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade 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 a placa seja
mantida em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das
cores, durante todo o periodo de execucao das obras.

1.2. LOCAQAO DA OBRA

A locacao sera executada com instrumentos, o construtor procedera a locacéo da
obra de acordo com a planta de situacao aprovada pelo orgao 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 angulos e
quaisquer outras indicacoes constantes do projeto, com as reais condicoes encontradas no
local.

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

Apos a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara
comunicacao a fiscalizacao, a qual procedera as verificacoes e afericoes que julgar
oportunas.

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
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referentes as dimensoes e objetos a serem locados. Nao devem ser utilizados equipamentos
defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento a fim de aferigoes 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 o construtor na
obrigacao de proceder - por sua conta e nos prazos estipulando as modificacoes,
demolicoes e reposicoes que se tornarem necessaries, a juizo da fiscalizacao, ficando, além
disso, sujeito as sancoes, multas e penalidades aplicadas em cada caso particular, de
acordo com o contrato.

2. FUNDAQOES E ESTRUTURAS

2.1. MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1. ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1*‘ CAT. ATE 1.50m

As escavacoes serao manuals até 1,5 metros de profundidade, convenientemente
isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as proveniéncias e cautelas
aconselhaveis para seguranga dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e
integridade dos logradouros e redes piliblicas.

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

O material proveniente das escavagoes, 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.

2.2. FORMAS

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 o po de serra,
aparas de madeira e outros restos de materials. Em pilares ou paredes, nos quais o fundo é
de dificil limpeza, deverao ser deixadas aberturas provisorias 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, o material a ser utilizado devera
ser a madeira compensada plastificada, as chapas de ago 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.
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Antes da concretagem, as formas deverao ser molhadas, mantendo-se as superficies

umidas, mas nao encharcadas. Salvo indicagao em contrario, todos os cantos externos e
bordos das superficies aparentes das pegas de concreto a serem moldadas deverao ser
chanfrados, por meio da colocagao de um “bite” de madeira. Esse “bite” devera ter, em
segao transversal, o formato de um triangulo retangulo isosceles, cujos lados iguais devem
medir 2,00 cm.

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

2.3. ARMACAO
As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem

como sua montagem, deverao atender as prescrigoes das Normas Brasileiras que regem a
matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de ago deverao apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas e nao apresentar defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliagoes e corrosao. Para efeito de aceitagao de cada lote de ago a Contratada
providenciara a realizagao dos correspondentes ensaios de dobramento e tragao, através de
laboratorio idoneo e aceito pela Fiscalizagao, de conformidade com as Normas NBR 6152 e
NBR 6153. Os lotes serao aceitos ou rejeitados em fungao dos resultados dos ensaios
comparados as exigéncias da Norma NBR 7480.

As barras de ago deverao ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de
madeira, de modo a evitar contato com o solo, oleos ou graxas. Deverao ser agrupados por
categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem devera permitir a utilizagao em fungao
da ordem cronologica de entrada.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de ago,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarragoes e barras de ancoragem, travas, emendas
por superposigao ou solda, e tudo 0 mais que for necessario a execugao desses servigos, de
acordo com as indicagoes do projeto e orientagao da Fiscalizagao.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo
preconizado em projeto, serao utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto
com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas
devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serao incorporadas. As
pastilhas serao providas de arames de fixagao nas armaduras.

As barras de ago deverao ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidagao. A
limpeza da armagao devera ser feita fora das respectivas formas. Quando realizada em
armaduras ja montadas em férmas, sera executada de modo a garantir que os materiais
provenientes da limpeza nao permanegam retidos nas formas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizagao de magarico.
As emendas por traspasse deverao ser executadas de conformidade com o projeto

executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverao ser executadas de conformidade
com as recomendagoes da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, 0 processo devera ser
também aprovado através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152.

8
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Para manter o posicionamento da armadura durante as operagoes de montagem,
langamento e adensamento do concreto, deverao ser utilizados fixadores e espagadores, a
fim de garantir o cobrimento minimo preconizado no projeto. Estes dispositivos serao
totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a nao provocarem manchas ou deterioragao
nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverao ser obedecidas as prescrigoes do item 10.5
da Norma NBR 6118.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverao estar
dispostas de modo a nao acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deverao ser protegidas contra a oxidagao, através de pintura com nata de cimento e ao ser
retomada a concretagem, serao limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

2.4. CONCRETO

2.4.1. LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANQAMENTO
Sob as fundagoes deve ser espalhado um lastro de concreto magro com 3 cm de

espessura.

2.4.2. CONCRETO Pl VIBR, FCK 25 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO

A execugao dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificagoes 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 o trago 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 correlagao
entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto, levando-se em conta a
trabalhabilidade desejada e atendendo:

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

A Resisténcia de Dosagem, que sera calculada em fungao 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 o
numero n de ensaios:

9
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Quando nao for conhecido o valor do desvio padrao sn determinado em corpos de
prova de obra executada em condigoes idénticas, o valor de sd sera fixado em fungao do
rigor com que o construtor pretenda conduzir a obra:

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

sd = 5,5 MPa

Quando o cimento for medido em peso e os agregados em volume e houver medidor
de agua, corrigindo-se a quantidade de agua em fungao 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 Fiscalizagao, respeitadas
as seguintes condigoes:

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

Preparo do Concreto no Canteiro de obras

Para fabricagao no Canteiro, devera ser utilizada betoneira convencional de
funcionamento automatico ou semiautomatico, que garanta a medigao e a exata proporgao
dos ingredientes.

As betoneiras de concreto funcionarao sob inspegao 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 alimentagao e na mistura dos materiais nao devera exceder a
1,5% para a agua e 0 cimento, e 2% para qualquer tipo de agregado;

1O
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As balangas serao equipadas com dispositivos que indiquem os pesos durante todo o
ciclo de carregamento das mesmas, de zero ate 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; o 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 langamento
no tambor da betoneira, e sua quantidade devera seguir as recomendagoes 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 -
Execugao de Concreto Dosado em Central.

Concreto Aparente

A execugao do concreto aparente devera obedecer as seguintes condigoes 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 langamento do concreto nao podera exceder a 2,0 m.
Os pilares em concreto aparentem deverao ter suas quinas cnanfradas por meio da

colocagao de “bits” ou mata-juntas triangulares de madeira no interior dos moldes.
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 coloragao.

Transporte

1 1
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O concreto preparado fora do canteiro da obra devera ser transportado, no menor
espago de tempo possivel, em caminhoes apropriados, para evitar a segregagao dos
elementos ou variagao de sua trabalhabilidade, permitindo a entrega do material para

langamento completamente misturado e uniforme. O periodo de tempo entre a saida
da betoneira e o langamento 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 vibragao.

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

Pianos de Concretagem

A CONTRATADA devera apresentar um estudo que estabelega os Pianos de
Concretagem, os prazos, os pianos de retirada das formas e de escoramentos, os locals de
interrupgao forgada da concretagem (juntas), que deverao ser aprovados pela Fiscalizagao e
pelo calculista da estrutura.

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

Juntas de Concretagem

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

Para a retomada da concretagem apos 0 tempo de pega da camada anterior, devem
ser adotados os seguintes procedimentos:

A calda ou nata de cimento, proveniente da pequena exsudagao que ocorre na
vibragao do concreto, deve ser retirada de 4 a 12 horas apos a concretagem, com jato de ar
ou agua, ate uma profundidade de 5 mm, ou ate 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, pois a
superficie devera estar isenta de poeira, nata de cimento, materiais graxos e apresentar-se
firme para a aplicagao de adesivo estrutural a base de epoxi (Sikadur 32 ou similar), sendo a
aplicagao desse produto feita conforme instrugoes do fabricante. O uso de outro tipo de
adesivo deve ser aprovado pela Fiscalizagao;
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A colocagao do concreto novo sobre o velho deve ser feita de forma cuidadosa, no
sentido de evitar a formagao de bolsas, devido a falta de homogeneidade ou a mistura
deficiente.

Juntas de Contragao e Dilatagao

As variagoes da temperature ambiente e do concreto, durante a pega do cimento,
com consequente desenvolvimento de calor de hidratagao, de retragao, de variagao de
umidade e os esforgos provenientes das deformagoes diferenciais na estrutura, tendem a
produzir tensoes de tragao na mesma. A finalidade principal das juntas de contragao e
dilatagao é impedir que essas tensoes de tragao produzam fissuras na estrutura.

As juntas em mastigue serao conformadas com placas de cimento betuminoso, 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 aplicagao de jato de areia ou
com a utilizagao de escova de ago. Apos o seu preparo, a junta sera preenchida com
mastigue elastico (tipo Sikaflex 1A ou similar), conforme determinagoes do fabricante.
Adensamento

O concreto devera ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se
obtenha a maxima densidade possivel, evitando-se a criagao 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 o 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 aparega a nata na superficie, momento
em que devera ser retirado e mudado de posigao, evitando-se seu contato demorado com as
paredes das formas ou com as barras da armadura.

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

Nova camada nao podera ser langada antes que a anterior tenha sido
convenientemente adensada, devendo-se manter um afastamento entre os pontos continuos
de vibragao de, no minimo, 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou de pegas
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 definigao da
Fiscalizagao.

Somente sera permitido o adensamento manual em caso de interrupgao no
fornecimento de forga motriz aos aparelhos e, por tempo minimo indispensavel ao término
da moldagem da pega em execugao, 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.
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Nas concretagens de grande espessura a espessura maxima a ser adensada é de 20
cm, devendo a operagao cessar quando aparecer na superficie do concreto uma camada
lisa de cimento.

Cura e Protegao

O concreto, para atingir sua resisténcia total, devera ser curado e ter sua superficie
protegida adequadamente contra a agao 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 o langamento,
conforme NB-1/NBR-6118 da ABNT.

A agua para a cura devera ser doce e limpa, com a mesma qualidade da usada para
o preparo do concreto.

A critério da Fiscalizagao podera 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
ilimidos. A aniagem so devera ser usada em superficies de concreto que deverao ser
revestidas e sempre em duas camadas. Podera ser utilizado, também, o sistema de
aspersao ou de irrigagao 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 posigao 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 livre de pequenos orificios ou outras imperfeigoes. A
substituigao do produto so podera ser feita com a aprovagao da Fiscalizagao.

Superficies sujeitas a chuvas pesadas dentro do periodo de trés horas apos a
aplicagao do composto e superficies avariadas por operagoes subsequentes de construgao
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
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deixar residuos ou cores inconvenientes sobre as superficies onde for aplicado.
As superficies cobertas com o composto, durante o periodo de cura, deverao ficar livres de
trafego e de outros fatores causadores de abrasao.

Armazenagem dos Materiais

Cimento

O armazenamento do cimento devera ser feito com protegao total contra intempéries,
umidade do solo e outros agentes nocivos a sua qualidade e de maneira tal que permita uma
operagao de uso em que se empregue, em primeiro lugar, 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 armazenado na obra devera ser suficiente para permitir a
concretagem completa das pegas programadas, evitando-se interrupgoes no langamento por
falta de material.

Agregados

Os diferentes agregados deverao ser armazenados em compartimentos separados,
de modo a nao haver possibilidade de se misturarem. lgualmente, 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 satisfagam as condigoes minimas de limpeza, deverao ser novamente lavados ou entao
rejeitados.

Pelas causas acima apontadas, a lavagem e rejeigao 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.

2.4.3. LANQAMENTO E APLICAQAO DE CONCRETO Cl ELEVAQAO

O langamento do concreto obedecera ao piano apresentado pela Contratada e
aprovado pela Fiscalizagao, nao se tolerando juntas de concretagem nao previstas no
planejamento. No caso de concreto aparente, devera ser compatibilizado o piano de
concretagem com o projeto de modulagao das formas, de modo que todas as juntas de
concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por
conveniéncia arquitetonica.

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizagao, em tempo habil, o inicio de
toda e qualquer operagao de concretagem, que somente podera ser iniciada apos a
liberagao pela Fiscalizagao. O inicio de cada operagao de langamento sera condicionado a
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realizagao dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presenga da
Fiscalizagao, em cada betonada ou caminhao betoneira.

O concreto somente sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagao de
pegas embutidas e preparagao das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela
Fiscalizagao. Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com
argamassa proveniente de concretagem deverao ser limpas antes que o concreto adjacente
ou de envolvimento seja langado. Especiais cuidados serao tomados na limpeza das formas
com ar comprimido ou equipamentos manuals, especialmente em pontos baixos, onde a
Fiscalizagao podera exigir a abertura de furos ou janelas para remogao da sujeira. O
concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente
em sua posigao final, e nao devera fluir de maneira a provocar sua segregagao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros nao sera permitida. O langamento sera
continuo e conduzido de forma a nao haver interrupgoes superiores ao tempo de pega do
concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagao devera ser continua e
somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operagao de langamento
também devera ser realizada de modo a minimizar o efeito de retragao inicial do concreto.
Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de
densidade. Deverao ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja
perfeitamente confinado junto as formas e pegas embutidas.

A utilizagao de bombeamento do concreto somente sera liberada caso a Contratada
comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes para
que haja perfeita compatibilidade e sincronizagao entre os tempos de langamento,
espalhamento e vibragao do concreto. O langamento por meio de bomba somente podera
ser efetuado em obediéncia ao piano de concretagem, para que nao seja retardada a
operagao de langamento, com o acomulo de depositos de concreto em pontos localizados,
nem apressada ou atrasada a operagao de adensamento.

2.5. LAJE

2.5.1. LAJE PRE-FABRICADA TRE|_|gADA Pl FORRO - vAo ATE 2,30 m
Sera utilizada laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m2, espessura 8cm,

FCK=20MPa.

2.5.2. CHAPISCO PARA TETO
Para o revestimento do teto sera aplicado chapisco, trago 1:3 com auxilio de rolo para

textura.

2.5.3. REBOCO
Apos a cura do chapisco, sera aplicado manualmente com auxilio de ferramentas

adequadas uma argamassa trago 1:6 e espessura 20MM.
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3. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

3.1.ALVENARlAS

3.1.1. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19x19)cm
CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1 :2:8)

Serao erguidas alvenarias vedagao com blocos ceramicos furados de 9x19x19cm,
espessura 9cm.

Os tijolos de barro macigos ou furados serao de procedencia conhecida e idonea,
bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensoes perfeitamente regulares.
Suas caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificagoes das Normas NBR 7170
e NBR 8041, para tijolos macigos, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessario,
especialmente nas alvenarias com fungao estrutural, os tijolos serao ensaiados de
conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serao realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condigoes prejudiciais.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto,
sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com
adigao de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalizagao. Neste caso, dever-se-
a cuidar para que as superficies de concreto aparentem nao apresentem manchas, borrifos
ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

3.1.2. COBOGO ANTI-CHUVA CIARG. CIMENTO E AREIA TRAQO 1 :3
O assentamento dos elementos vazados de concreto e como nas alvenarias

convencionais de vedagao. No assentamento de apenas uma pega em abertura de parede,
devera ser estendida uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, nas laterals e
na parte superior da pega. A seguir encaixar o elemento vazado na abertura observando-se
o preenchimento total dasjuntas com argamassa, e seu alinhamento horizontal e vertical
com a parede. Nos fechamentos que exijam mais de um elemento vazado, estes deverao
ser assentados em fiadas horizontais consecutivas ate o preenchimento do espago
determinado do projeto. Antes de ser iniciado o assentamento dos elementos vazados de
concreto, deverao ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a
garantir um numero inteiro de fiadas.

O assentamento sera iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o
elemento vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida. Entre dois
cantos ou extremos ja levantados, sera esticada uma linha que servira como guia,
garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. Se a espessura do elemento
vazado nao coincidir com a da parede, o mesmo devera ser alinhado por uma das
faces (interna ou externa) ou pelo eixo da parede, sendo que tais alinhamentos serao
feitos de acordo com as indicagoes detalhadas no projeto. Para alinhamento vertical devera
ser utilizado o prumo de pedreiro.
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3.2. REVESTIMENTOS

3.2.1. CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAQO
1:3 ESP.= 5mm Pl PAREDE

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

As superficies serao tratadas semelhantemente as que receberao chapisco
comum. os chapiscos terao preparo mecanico com a utilizagao de betoneira propria para o
servigo.

3.2.2. EMBOQO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAQO
1:3

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

Os tragos volumetricos da argamassa do emboco das paredes internas e 1:7:3
(Argamassa de cimento, arenoso e areia).

A agua, na quantidade minima necessaria, sera adicionada antes da utilizagao 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 adigao de agua.

Antes da aplicagao do emboco, serao colocadas guias com a mesma argamassa.
A colocagao 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
causar fissuragoes.

3.2.3. REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAQO 1:3

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

o Paredes: 1:3 (Argamassa de cal e Areia Peneirada)
o Teto: 1:6(Cimento e Areia Grossa)

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

Quando indicado, 0 revestimento externo tera adicionado a sua argamassa,
produto hidrografico, de acordo com as instrugoes do Fabricante, com a finalidade de se
obter uma boa impermeabilizagao.
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3.2.4. CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA c/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE
30x30cm (900 cm’) - PEI-5IPEl-4 PI PAREDE / CERAMICA 1o x 10

Depois de curada a massa unica, cerca de 10 (dez) dias, inicia-se a colocagao
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 pegas de arremates. Os azulejos a serem cortados ou furados para passagem de
canos, colocagao 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 operagao
do rejuntamento, o que sera efetuado com pasta de cimento branco e po de marmore ou
alvaiade, no trago volumétrico de 1: 4. na eventualidade da adigao de corante a pasta, a
proporgao desse produto nao podera ser superior a 20% (vinte por cento) do volume de
cimento.

QUADRO I - ARGAMASSA
TIPO u s 0 TRACO EM MATERIAIS

VOLUME , CONSTITUINTES
A1 ALVENARIA DE PEDRA-FUNDACAO 1; 5 CIMENTO, AREIA MEDIA

ou GROSSA
CIMENTO, AREIA MEDIA
ou GROSSA
CIMENTO, AREIA FINA
SILICO-ARGILOSA
CIMENTO, AREIA FINA
CILICOSA
CIMENTO, CAL, AREIA
FINA SILICOSA

A6 ALVENARIA DE TIJOLOS 1:5:30 CIMENTO, CAL, AREIA
FINA SILICO-ARGILOSA
CIMENTO, AREIA FINA
SILICO-ARGILOSA
CIMENTO, AREIA FINA
SILICOSA
CIMENTO, CAL AREIA
FINA SILICOSA

A2 ALVENARIA DE PEDRA-ELEVACAO 1; 6

A3 ALVENARIA DE TIJOLOS 1: 10

A4 ALVENARIA DE TIJOLOS 1: 8

A5 ALVENARIA DE TIJOLOS 1: 5: 24

A7 REVESTIMENTO (REBOCO) INTERNO 1: 10

A8 REVESTIMENTO (REBOCO) INTERNO 1: 8

A9 REVESTIMENTO (REBOCO) INTERNO 1: 5: 24
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A10 REVESTIMENTO (REBOCO) INTERNO CIMENTO, CAL, AREIA
FINA SILICO -
ARIGILOSA

A11 REVESTIMENTO (REBOCO) EXTERNO CIMENTO, AREIA FINA
SILICO — ARGILOSA

A12 REVESTIMENTO (REBOCO) EXTERNO CIMENTO. AREIA FINA
SILICOSA

A13 CHAPISCO DE ADERENCIA EM LAJES OU
EM OUTROS ELEMENTOS EM CONCRETO

CIMENTO, AREIA MEDIA
ou GROSSA

A14 CHAPISCO DE ADERENCIA EM ALVENARIAS CIMENTO, AREIA MEDIA
OU GROSSA

A15 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO
VERTICAL (AZULEJOS, PASTILHA, ETC.)

CIMENTO, AREIA FINA
SILICO - ARGILOSA

A16 ASSENTAM ENTO DE REVESTIMENTO
VERTICAL (AZULEJO, PASTILHA, ETC.)

CIMENTO, AREIA FINA
SILICOSA ,

A17 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO
HORIZONTAL (PISOS)

CIMENTO, AREIA FINA
siuco - ARGILOSA

A18 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO
HORIZONTAL (PISOS)

CIMENTO, AREIA FINA
SILICOSA 7

A19 CIMENTADOS PARA PISOS CIMENTO, AREIA MEDIA
A20 ASSENTAMENTOS DE PECAS SUJEITAS A

TRACAO (CI-IUMBAMENTO)
CIMENTO, AREIA MEDIA
ou GORSSA

4. PISOS E PAvIMENTAgAo
4.1.lNTERNOS

4.1.1. LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 10 CM
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, ate ficar
isenta de po e particulas soltas. Se na base existir oleo, graxa, cola ou tinta, providenciar a
completa remogao.

Definigao de niveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de origem
(nivel de referencia), os niveis de contra piso deverao ser transferidos com uso de aparelho
de nivel ou nivel de mangueira. Os pontos de assentamento de taliscas deverao estar
limpos. Polvilhar com cimento para formagao de nata, para garantir a aderéncia da
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argamassa. A argamassa de assentamento da talisca devera ser a mesma do contra piso.
Posicionamento das taliscas com distancia maxima de 3 m (comprimento da regua
disponivel para o sarrafeamento suficiente para alcangar duas taliscas). As taliscas deverao
ter pequena espessura (cacos de ladrilho ceramico ou azulejo). O assentamento das taliscas
devera ser com antecedéncia minima de 2 dias em relagao a execugao do contra piso.

No dia anterior a execugao do contra piso, a base completamente limpa, devera
ser molhada com agua em abundancia.

lmediatamente antes da execugao do contra piso, a agua em excesso devera ser
removida, e executar polvilhamento de cimento, com auxilio de uma peneira (quantidade de
0.5 kg/m2), e espalhado com vassoura, criando uma fina camada de aderencia entre a base
e a argamassa do contra piso. Esta camada de aderencia devera ser executada por partes
para que a nata nao endurega antes do langamento do contra piso.

Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as
mestras, devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com soquetes
de madeira, cortar os excessos com regua. Apos completadas as mestras, retirar as taliscas
e preencher o espago com argamassa.

Langar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um soquete de
madeira de base 30x30cm e 10 kg de peso.

Sarrafear a superficie com regua metalica apoiada sobre as mestras, ate que seja
atingido o nivel das mestras em toda a extensao.

4.1.2. PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(INTERNO).

Antes da execugao do piso deve ser feita a limpeza de todas as impurezas da
superficie onde o mesmo venha a ser assentado, seja laje ou lastro de concreto. Sobre a
superficie devera ser feita aplicagao de argamassa com areia grossa lavada e cimento no
trago 1:1, com consistencia homogenea, aplicado com vassourao para obter melhor
aderéncia da regularizagao.

A regularizagao da superficie devera ser com argamassa de cimento e areia grossa
lavada, no trago 1:3, com rigoroso controle da quantidade de agua. Sobre a mesma devera
ser feita a colocagao de juntas plasticas para dilatagao, formando quadros de acordo com a
paginagao do projeto, nao ultrapassando 2x2m.

O piso industrial sera executado na granulometria n°0, com as seguintes
caracteristicas:
I Espessura de 12 mm
I Composigao: Agregado (Granilha de marmore branco) e Cimento (comum ou branco)
conforme proporgao abaixo:
o Agregado 14 kg. - Cimento 08 kg.

Na superficie finalizada usar rolete e desempenadeira de ago. A cura devera ser feita
com agua. Apos a cura, deve-se ser feito o polimento. Primeiro esmeril de grao n.36 para
polimento grosso, e em seguida esmeril n.120 para calafetar com cimento da mesma marca
para fechar os poros. Apos no minimo 3 dias e no maximo 4 dias, passar maquina com
esmeril n.180 para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso. O
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acabamento final devera ser feito com cera a base de petroleo, aplicado sobre a superficie ja
seca.

5. COBERTURA

5.1.ESTRUTURA DE MADEIRA Pl TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 3 A Tm
K (TESOURAS I TERCAS I CONTRAVENTAMENTOS I FERRAGENS).

Os apoios que receberao as Telhas serao de madeira, aparelhada, com largura
minima de 40 mm, sempre acompanhando os caimentos das telhas.

A estrutura do madeiramento do telhado sera executada de acordo com o projeto e
totalmente em madeira de lei.

As partes essenciais das estruturas como as treligas, constarao sempre de pegas
escolhidas de uma mesma especie vegetal.

As pegas de madeira cujas segoes transversais possuam a maior dimensao menor
ou igual a 3” so poderao ser emendadas sobre um apoio. Para os apoios das estruturas
(pilares) sera obrigatorio o uso de contraventamentos sempre que o indice de esbeltes for
maior ou igual a 100.

Todo o madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, sera imunizado com
aplicagao, por imersao, de mistura de Carbolineum (VEDACIT), ou similar, com
querosene, na dosagem de 1:8. Podera ser utilizado outro tipo de tratamento indicado no
projeto executivo.

A montagem das telhas processa-se de baixo para cima (do beiral para a
cumeeira), em faixas perpendiculares as tergas de apoio. A perfeigao e a estética na
montagem das telhas resultam da perpendicularidade das faixas as tergas e do
alinhamento das fiadas. as telhas devem ser montadas no sentido contrario aos ventos
dominantes na regiao, afim de garantir maior estanqueidade da cobertura.

Para corte das telhas em pequenas quantidades, podem se utilizar serra, serrote
para madeira dura ou torques. Para grandes quantidades, recomendamos utilizar serra
eletrica munida de disco esmeril apropriado. Use mascara toda vez que cortar ou furar
produtos com ferramentas eletricas que produzam po fino.

As telhas podem ser perfuradas para passagem de tubos em um diametro de ate
250 mm. Telhas que recebem abertura devem ter apoios suplementares. Essas
perfuragoes devem ser executadas com broca de ago rapido, serra e grosa para ajustes
finals. Deve-se prever um sistema de vedagao com saia metalica e materiais vedantes.
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A fixagao correta das telhas é indispensavel para obter bom desempenho de uma
cobertura ou de um fechamento lateral. A tabela abaixo mostra a aplicagao correta de
fixagao para cada regiao da cobertura e para cada condigao de uso. A fixagao pode ser
feitas com Ganchos dobrados de ago galvanizado, com diametro de 8 mm e porca
sextavada de O 8 mm. Sao utilizados na fixagao das telhas e pegas de concordancia em
estruturas metalicas ou de concreto, junto com o conjunto de vedagao elastica, Pinos
Retos de 0 8 mm (5/16") com rosca para serem dobrados na obra. Os pinos dobrados na
obra devem receber pintura com tinta betuminosa nas partes cuja galvanizagao tenha sido
afetada, de maneira a evitar a oxidagao nesses pontos. Devem ser utilizados nas
estruturas de apoio metalicas ou de concreto, deve obedecer uma distancia minima do
centro dos furos a extremidade livre da telha deve ser 5 cm. A perfuragao nas telhas deve
ser feita com brocas apropriadas. Nunca por processo de percussao.

Para cobrir o encontro de duas aguas do telhado. Sao fabricadas nas inclinagoes de
5° (para telhas de e = 6 e 8 mm), 10°, 15°, 20°, 25° e 30°. A cumeeira normal terminal é uma
pega de acabamento. E aplicada sobre a primeira e a ultima cumeeira normal,
proporcionando concordancia com a aresta. Existe também cumeeira normal aba 400, nas
inclinagoes de 10°, 15° e 20°.

5.2. TELHA CERAMICA

As telhas do novo telhado serao em Telha ceramica colonial, sao fornecidas em
dois tipos: as inferiores, canais, sao diferentes na forma e na geometria das superiores,
capas. Entretanto, podem ser fornecidas sem distingao entre capas e canais.

Pesam, em media, 1,80 Kg, quando secas.
Possuem, em media, 50 cm de comprimento, o que lhes confere um consumo

medio de 31 unidades/m2, sem acrescimo de perdas.
As telhas ceramicas coloniais tipos canals mais utilizados no Estado do Ceara sao:

oTelha Colonial Comum
oTelha Colonial do Rio Grande do Norte
oTelha Colonial “Barro Forte”

Ha no mercado telhas coloniais oriundas de pequenas olarias, que sao fabricadas
sem encaixes, engates e critério de qualidade, mas que, a depender do tipo de obra,
podem ser Liteis. Pesam secas, em media, 1,10 kg.

As telhas ceramicas coloniais de boa qualidade, prensadas e produzidas em
ceramicas industriais, possuem encaixes para montagem e engate para ripa.

Normalmente nao sao fabricadas pegas especiais, de forma que cumeeiras ou
espigoes sao executados com as proprias pegas emassadas com argamassa trago 1:2:8(
cimento, cal hidratada e areia).

Nas paredes que trespassarem a coberta devem ser colocados rufos em chapa de
ago galvanizado n°24 fixados com buchas, vedados com silicone PU e popiado com rebite.
A utilizagao dos mesmos tem em vista a nao infiltragao de agua nas paredes.
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6. ESQUADRIAS

6.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
Os trabalhos de carpintaria e marcenaria tem por objetivo definir os termos adotados

no Caderno de Encargo, tomando-se por base, para essa finalidade. o texto da NBR-
7210/1986.

As esquadrias de madeira, portas, janelas, armarios, balcoes, guinches, guarnigoes,
etc, obedecerao, rigorosamente as indicagoes dos respectivos desenhos de detalhes, ou na
falta desses, o que for elaborado pelo Construtor e que tenha sido previamente aprovado
pelo Contratante.

Serao recusadas todas as pegas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

O revestimento final sera especificado para cada caso particular.
A madeira sera de boa qualidade, sendo do tipo especificado para cada esquadria, e

sujeitas a substituigao caso sejam observadas alteragoes posteriores.

3.2. ESQUADRIAS METALICAS
Todos os trabalhos de serralheiro comuns, artisticos ou especiais, serao realizados

com a maior perfeigao, mediante emprego de mao-de-obra especializada de primeira
qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de
detalhes, indicagoes de demais desenhos de projeto.

Quando, por acaso, nao houver projetos ou detalhes das esquadrias o Construtor
devera executa-lo junto ao Contratante.

As partes moveis das serralherias serao adotadas de pingadeiras, tanto no sentido
horizontal, como no sentido vertical de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando,
dessa forma, a penetragao de agua de chuva.

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, terao todos os angulos ou linhas de
emendas soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebatas e
saliencias de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serao escareados e as asperezas
limadas. So serao permitidos furos executados com furadeiras e nunca com pungao.

Na fabricagao de grades de ferro ou ago comum serao empregados perfis singelos
do tipo barra chata, quadrada ou redonda.

Na fabricagao das esquadrias, nao se admitira o emprego de elementos compostos
obtidos pela jungao, por solda ou outros meio qualquer de perfis singelos.

Os perfis e as chapas empregadas na confecgao dos perfilados serao submetidos
ao tratamento preliminar antioxidante, o qual sera fungao do sistema de pintura e
obedecera no que se refere ao preparo da superficie.

6.3. FERRAGENS
Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralheria, armarao, balcoes,

guinche e outras, serao inteiramente novas, em perfeitas condigoes de funcionamento e
acabamento.

Serao de ferro cromado, com partes de ferro ou ago, cromadas, acabamento fosco
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ou polido, conforme especificado para cada caso.
As ferragens, principalmente as dobradigas, serao suficientemente robustas, de

forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras serao do tipo monobloco, formato oval. As ferragens

obedecerao ao disposto nas normas da ABNT.
A localizagao das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao, de modo a

serem evitadas discrepancias de posigao ou diferengas de nivel perceptiveis a vista.
As maganetas das portas, salvo condigoes especiais, serao localizadas a 1,05m do

piso acabado.
O assentamento de ferragens sera procedido com particular esmero pelo

Construtor. Os rebaixos ou encaixes para dobradigas, fechaduras de embutir, chapas-
testas e outras, terao a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira, etc.

Para o assentamento serao empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensoes correspondentes aos das pegas que fixarem, devendo aquelas satisfazerem a
norma N8-45153.

7. PINTURA

GENERALIDADES
Para a execugao de qualquer tipo de pintura, deverao ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

I As superficies a serem pintadas serao cuidadosamente limpas,
escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras
substancias estranhas;

I As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente
secas e lixadas;

I Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas
entre demaos sucessivas;

I lgual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de
massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apos cada
demao de massa;

I Deverao ser adotadas precaugoes especiais, a fim de evitar
respingos de tinta em superficies nao destinadas a pintura, como vidros,
ferragens de esquadrias e outras. Recomendam-se as seguintes cautelas para
protegao de superficies e pegas:

I lsolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
I Separagao com tapumes de madeira, chapas de fibras de

madeira comprimidas ou outros materiais;
I Remogao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca,

empregando-se um removedor adequado, sempre que necessario.
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Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com
as dimensoes minimas de 0,50x1,00 m no proprio local a que se destina, para aprovagao
da Fiscalizagao. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, nao sendo
permitidas composigoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagao. As tintas
aplicadas serao diluidas conforme orientagao do fabricante e aplicadas na proporgao
recomendada. As camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pinceis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagao das tintas deverao
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serao
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicagao, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas intemas de recintos fechados, serao usadas mascaras, salvo se
forem empregados materiais nao toxicos. Alem disso, devera haver ventilagao forgada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serao suspensos em tempos de
chuva ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originals, contendo
as indicagoes do fabricante, identificagao da tinta, numeragao da formula e com seus
rotulos intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um
bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosoes provocadas
por armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos solidos, que
serao removidos ao termino de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servigos de
pintura sao:

I Corantes, naturals ou superficiais;
I Dissolventes;
I Diluentes, para dar fluidez;
I Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos

corantes;
I Cargas, para dar corpo e aumentar 0 peso;
I Plastificante, para dar elasticidade;
I Secante, com 0 objetivo de endurecer e secar a tinta.

De acordo com a classificagao das superficies, estas serao convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que serao submetidas.

SUPERFICIES REBOCADAS
Em todas as superficies rebocadas, deverao ser verificadas eventuais trincas ou

outras imperfeigoes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
lixando-se levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies deverao estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber
o acabamento.

l

SUPERFICIE DE MADEIRA
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As superficies de madeira serao previamente lixadas e completamente limpas de
quaisquer residuos. Todas as imperfeigoes serao corrigidas com goma-laca ou massa. Em
seguida, lixar com lixa n.° 00 ou n.° 000 antes da aplicagao da pintura de base. Apos esta
etapa, sera aplicada uma demao de “primer” selante, conforme especificagao de projeto, a
fim de garantir resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.

> SUPERFICIES DE FERRO ou Ago
Em todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, exceto as

galvanizadas, serao removidas as ferrugens, rebarbas e escorias de solda, com escova,
palha de ago, lixa ou outros meios. Deverao também ser removidas graxas e oleos com
acido cloridrico diluido e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies
tratadas, e antes que o processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma demao de
“primer” anticorrosivo, conforme especificagao de projeto

SUPERFICIES METALICAS (METAL GALVANIZADO)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura,
requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acetico
glacial diluido em agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma
demao farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente
limpas, livres de contaminagao e secas, poderao receber diretamente uma demao de tinta-
base.

‘P ALVENARIAS APARENTES

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago o excesso de
argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, apos corrigidas pequenas imperfeigoes
com enchimento. Em seguida, serao removidas todas as manchas de oleo, graxa e outras
da superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagao que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, quando indicada
no projeto, que facilitara a aderencia das camadas de tintas posteriores.

PINTURA LATEX

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais deste item.
Apos todo o preparo previo da superficie, deverao ser removidas todas as manchas

de oleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amonia e agua a 5%). Em
seguida, a superficie sera levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demao de
impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido conforme indicagao do fabricante. Apos 24 horas,
sera aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de ago, a massa corrida plastica, em
camadas finas e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo
minimo a ser observado entre as camadas sera de 3 horas.
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Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra
demao de impermeabilizante. Apos 12 horas, serao aplicadas as demaos necessaries da
tinta de acabamento, a rolo, na diluigao indicada pelo fabricante.

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto
Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto

com tinta latex, serao observadas as recomendagoes das superficies rebocadas, exceto na
aplicagao da massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos
especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao,
de conformidade com as indicagoes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste
item.

PINTURA COM ESMALTE EM MADEIRA

Apos a devida preparagao das superficies de madeira, serao aplicadas uma demao
de tinta de fundo para impermeabilizagao e uma demao de massa corrida a base de oleo.
Em seguida, as superficies serao lixadas a seco e limpas do po. Posteriormente, serao
aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques de massa, se
necessarios, antes da segunda demao, sempre observando-se as recomendagoes do
fabricante.

PINTURA COM ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA

I Apos a devida preparagao, as superficies serao lixadas a seco, removendo-se
o po. de modo a deixa-la totalmente limpa. Em seguida, serao aplicadas duas ou mais
demaos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre
as recomendagoes do fabricante.

I Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela
F iscalizagao, de conformidade com as indicagoes de projeto, bem como com as diretrizes
gerais deste item.

8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

8.1.SlSTEMAS PREDIAIS DE AGUA FRIA.

3.1.1. TUBO

Os tubos e conexoes de PVC - rigidos - cor marrom para instalagoes prediais de
agua fria, os diametros ate 110 mm serao tipos soldaveis, com espessura de parede
variando de 1,5 mm para tubos de 20 mm ate 6,1 mm para tubos de 110 mm.

Fabricados de acordo com a especificagao da NBR-5648, para pressao maxima
de servigo de 7,5 Kgf/cm2 a 20°C para diametros de 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85 e 110
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mm, em barras de seis (6) metros com ponta e bolsa.

Dimensoes basicas dos tubos Consumo aproximado de
Agua fria — Soldavel — NBR5648 adesivo e solugao limpadora

dem (mm) e(mm) Diam(mm)' Adesivo Solugao 1
I g/junta § cm’/junta

15 20 20 1,5 20 l 1 l 2
I 20 25 25 : 1,7 25 2 l 3

DNI DE

I25 32 32 l 2,1 32 3 I 5
32 40 40 2,4 40 5 I 5

10
15
25
30
45

40 50 50 3,0 50 Z 3 I
50 30 30 3,3 30 10
55 75 75 4,2 75 15
75 I 35 35 4,7 1 35 20
100 110 110 5,1 I 110 30

-122.-.
I

8.1.2. CONEXOES

Para ligagao de aparelhos em geral, deverao ser utilizadas conexoes também
soldaveis de mesma especificagao acima, porem com bucha de latao rosqueada.

Bitolas 20mmx1/2”, 25 mmx1/2’ e 25mmx3/4"

JUNTA

Utilizam-se juntas soldaveis a frio, por meio de adesivo especifico.

Adaptador curto

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro
Bitolas 20mmx1/2”, 25mmx3/4", 32mmx1”, 40mmx1.1/4”, 50mmx1.1/2", 60mmx2",

75mmx2.1/2”, 85mmx3” e 110mmx4”
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BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA

Bucha de redugao para transigao de tubo de diametro maior para menor
Bitolas 32mmx20, 40mmx20mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, 50mmx25mm

50mmx32mm, 60mmx25mm, 60mmx32mm, 60mmx40mm, 60mmx50mm, 75mmx50mm
85mmx60mm, 110mmx60mm e 110mmx75mm.

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA
Bucha de redugao para transigao de tubo de diametro maior para menor
Bitolas 25mmx20mm, 32mmx25mm, 40mmx32mm, 50mmx40mm 60mmx50mm

75mmx60mm, 85mmx75mm, 110mmx85mm.

CURVA PVC 90° E 45° SOLDAVEL
Mudar a diregao da rede de dutos em 90° e ou 45°
Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110mm.

Q
JOELHO PVC 90° E 45° SOLDAVEL

Mudar a diregao da rede de dutos em 90° e ou 45°
Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110mm.

30
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LUVA PVC SOLDAVEL

Unir tubos com o mesmo diametro e ou diametros deferentes da rede de agua fria.
Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm, 110mm,

25mmx20mm, 32mmx25mm.

TE PVC SOLDAVEL

Unir tubos com o mesmo diametro e ou diametros deferentes com ramificagao
tendo uma entrada e duas saidas da rede de agua fria.

Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm, 110mm,
25mmx20mm, 32mmx25mm, 40mmx25mm, 40mmx32mm, 50mmx25mm, 50mmx32mm e
50mmx40mm.

3.1.3. REGISTROS E VALVULAS

REGISTRO DE GAVETA DE AGUA FRIA
_ lRosqueado ate 2" inclusive e flangeado acima de 2 1/2' inclusive, conforme

indicagao do projeto.
Corpo em bronze ou ferro fundido, classe 140 m.c.a. e classe 125 respectivamente,

de haste nao ascendente.
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Acabamento: Com haste, canopla e volante cromado e da mesma linha dos metais
das lougas (vide especificagao de metais sanitarios no projeto de arquitetura), quando
instalados aparentes. Com haste e volante de acabamento bruto e sem canopla, quando
instalados embutidos em paredes e ou caixas.

Dados técnicos
NPS* DN**

1/2 15

3/4 20
1 25

1 1/4 32
1 1/2 40

2 50
2 1/2 65

3 80
4 100

* NPS: Nominal pipe size
** DN: Diametro nominal

VALVULA DE RETENgAo
Do tipo para instalagao vertical ou horizontal, rosqueado ate 2" inclusive e flangeado

Kg A B C
0,160
0,220
0,360
0,550
0,650
1,110
2,120
2,860
5,420

39,0
42,0
48,0
56,0
57,0
70,0
89,0
96,0
118,0

acima de 2 1/2" inclusive e, conforme indicagao do projeto.
Corpo em bronze ou ago carbono forjado, classe 125, sistema de vedagao

portinhola com movimento giratorio e basculante ou disco de vedagao. tipo pistao. Tampa

64,0

73,0
85,0
93,0
109,0

127,0

168,0
190,0
245,0

rascada internamente ao corpo - extremidades com roscas BSP ou NPT

32
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Medidas
NPS* DN**

1/2 15
3/4 20

1 25
1 1/4 32
1/12 40

2 50
2 1/2 65

3 80
4 100

* NPS: Nominal pipe size
** DN: Diametro nominal

8.2.1. TUBO
Descrigao

Sistemas prediais para esgoto sanitario e ventilagao.
Tubos e conexoes de PVC conforme Norma NBR 5688/Jan/99 - Serie Normal

Caracteristicas

metros
O sistema é composto por tubos de PVC com comprimentos comerciais de 3 e 6

Os tubos e conexoes para esgoto sanitario e ventilagao dividem-se em duas linhas
Esgoto secundario (DN 40), com bolsa soldavel.
Esgoto primario (DN 50, 75, 100), com bolsa de dupla atuagao: soldavel ou junta

Peso
K9

0,252
0,346
0,538
0,731
1,078
1,622
2,806
4,041
6,959
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57
64
78
92
102
122
157
170
210

Dimensoes
B

39,5
44
52
58
61

73,5
86,5
102,5
121,5
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elastica.
Uma diversificada linha de conexoes completa o sistema. No caso de esgoto

secundario aplica-se o Adesivo Plastico
Para esgoto primario (bolsa de dupla atuagao) aplica-se Adesivo Plastico ou Anel

de Vedagao

Aplicagao

metros, nos diametros conforme tabela.

O sistema e aplicado em instalagoes prediais de esgoto

J‘) L

“' 3. 3:3.

O sistema e composto por tubos de PVC com comprimentos comerciais de 3 e 6

Diametro Diametro real
nominal (dem) (mm)

(DN)
40 40,0 mm
50 50,7 mm
75 75,5 mm
100 101,6 mm

DN -— Diametro nominal — E uma referencia adimensional, comercial.
Nao deve ser objeto de medigao nem de utilizagao para fins de calculo.
Idem — Diametro externo medio

8.2.2. CONEXOES
Deve possuir bolsa de dupla fungao, que possibilite a escolha entre junta elastica ou

soldada.

JUNTA

6

_x._\_\_.\ (1J‘\I@I\)

A aplicagao do tubo e conexao de PVC "comum" e da "Serie R" devera ser de
acordo com o que indica o projeto.

Utilizam-se juntas de anel de borracha.
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CAIXAS DE INSPECAO.

Deverao ser retangulares ou quadradas, sendo construidas em alvenaria, com
fundo de alvenaria, de tijolos ou blocos de concreto com paredes no minimo de 10 cm de
espessura.

Para profundidade maxima de 1,00 m, as caixas de inspegao terao formas e
dimensoes conforme o projeto e nos locais especificados por este.

Tampao de ferro fundido facilmente removivel e permitindo composigao com o piso
circundante. T-120 em local de trafego pesado e T-70 em local de trafego leve.

SIFONADO PVC

Serao de acordo com as Normas Brasileiras e dotadas de uma pega monobloco
com um anel de fixagao do porta-grelha e a grelha, e com sifao dotado de um plug de
inspegao e limpezas eventuais. Diametros nominais de 100 mm e 150 mm

fly
é"p“‘I911 III‘

Ralo seco PVC

Serao de acordo com as Normas Brasileiras e dotadas de uma pega monobloco com
altura regulavel ou nao. Diametros nominais de 100 mm e quadrados de 100 x 100 mm .
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1.0.1. EXECUCOES DE SERVICOS

ESCOPO DE FORNECIMENTO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO engloba o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos, mao-de-obra, montagem e testes, incluindo despesas de
transportes de qualquer natureza, inclusive transportes horizontais e verticals no canteiro
de obra, premios de seguros, bem como os encargos sociais e fiscalizagao, incidente
direta para a completa execugao das lnstalagoes Hidraulicas, de modo a entregar a obra
em perfeito estado de funcionamento de acordo com o projeto especifico.

As Instalagoes Hidraulicas abrangidas neste escopo de fornecimento, além
daquelas descritas no Memorial Descritivo do Projeto deverao ainda, incluir, o
fornecimento dos seguintes materiais/servigos:

a. tacos de peroba em forma de cunha para fixagao dos aparelhos a parede ou
piso;

b. tubos flexiveis, tipo engate para ligagao de mictorio, lavatorios, bebedouros e
bacias, do tipo caixa acoplada;

c. canoplas cromadas para vedagao de plugs de tomadas de esgoto e de agua,
quando houver;

d. materiais necessarios a perfeita montagem dos aparelhos, equipamentos e
assentamento/fixagao de tubulagoes;

e. rasgos e passagens nas lajes e alvenarias, bem como a escavagao,
fechamento e apiloamento de valas;

f. fornecimento de todos os materiais e equipamentos, conforme relacionado na
Planilha Quantitative especifica (quando houver);

g. fornecimento de toda a pintura de tubulagao, de acordo com cores previstas
pelas Normas Brasileiras, bem como fornecer toda a sinalizagao e montagem do sistema de
protegao contra incendio;

h. construgao de caixas de inspegao, pogos de visita, bocas de lobo, etc;
i. providéncias junto as Concessionarias de servigos de agua, esgoto, gas e

Cor o de Bombeiros ara execu ac de vistorias elou Ii a "o definitiva.9
j. As despesas, taxas elou emolumentos pagos a Concessionaria de Agua,

Esgoto e Corpo de Bombeiros, serao reembolsados pelo CONTRATANTE a CONTRATADA,
mediante contra apresentagao dos respectivos recibos.

k.
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PROGRAMACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera programar adequadamente os seus servigos, levando em
consideragao as outras obras envolvidas tais como: de Construgao Civil, de Ar
Condicionado, de lnstalagoes Elétricas, etc., com finalidade de desenvolver uma obra
Linica, e de modo a evitar elou a pelo menos prever com antecedencia os eventuais
imprevistos, evitando~se assim, problemas que poderao influir no bom andamento das
obras.

PASSAGEM DE TU BU LACAO

Nas passagens de tubulagoes em angulos, nas vigas ou pilares, deixar previamente
instaladas as tubulagoes.

Nas passagens perpendiculares, em lajes, deverao ser deixadas caixas de
madeiras, buchas ou bainhas com dimensoes apropriadas, executadas e colocadas antes
da concretagem.

Nas passagens perpendiculares, nas vigas ou pilares, deixar tubo de passagem
com diametro de uma bitola acima da tubulagao projetada.

No caso de embutir tubulagoes de diametros acima de 2" em alvenaria, na
execugao desta L'Iltima, recomenda-se ser deixados os rasgos necessarios.

Nas passagens verticals em lajes das tubulagoes ate 1.1/2", inclusive no
enchimento dos rasgos para fixagao das tubulagoes, devera ser feito o enchimento total
dos vazios com argamassa de cimento e areia para impedir a passagem de fumaga em
caso de incendio.

Nas passagens verticals em lajes as tubulagoes com diametro superior a 1 1/2",
alem do referido enchimento do item anterior, levarao grapas de ferro redondo 3/16", em
numero e espagamento adequado para manter inalterado a posigao do tubo.

- oBTuRAgAo DE TuBuLAgAo

Durante a instalagao, as extremidades livres das tubulagoes deverao ser tapadas
adequadamente com plugs ou tampoes, a fim de se evitar obstrugoes. Nao sera permitido
o uso de papel ou madeira para essa finalidade.

TUBULACAO EM VALAS

O assentamento sob a terra, de ramais horizontais de tubulagoes devera ser
apoiado sobre lastro de concreto (magro) continuo com espessura media de 6 cm e
largura igual ao diametro do tubo mais 30 cm, sendo no minimo 60 cm.

A superficie desse lastro, na face em contato com a tubulagao devera ser
cuidadosamente conformada de maneira a adaptar-se a geratriz do tubo.
Longitudinalmente a superficie citada devera ser trabalhada de modo a garantir as
declividades para os diversos trechos de rede, conforme o projeto.

O fundo da vala para o assentamento citado no item anterior, devera ser bem
37
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apiloado antes da execugao do lastro de concreto.
Se ocorrer o assentamento de tubos tipo ponta e bolsa, deve-se executa-lo de

jusante para montante com as bolsas voltadas para o ponto mais alto.
O reenchimento da vala sera feito usando-se material de boa qualidade, em

camadas de 20 cm sucessivas e cuidadosamente apiloadas e molhadas, estando isentas
de entulhos, pedras, etc. Alem do lastro citado acima, a tubulagao devera receber um
envoltorio de concreto magro com a espessura minima de 20 cm ou maior.

As tubulagoes de ferro galvanizado assentadas sob a terra, deverao ser protegidas
contra ataques corrosivos da seguinte forma:

I eliminar os oxidos e sujeiras da tubulagao, deixando a superficie limpa.
I aplicar uma camada de tinta base-asfaltica, ou piche, com total recobrimento da

superficie externa da tubulagao.
I aplicar um envoltorio de tecido de juta embebido na tinta asfaltica.
I aplicar nova camada de tinta base-asfaltica.

Para tubulagoes instaladas perpendicularmente, as juntas de dilatagao do edificio,
deverao ser utilizadas juntas de expansao axial simples, adequadas as bitolas e pressoes
aplicaveis a cada caso.

Deverao ser previstas também as instalagoes de pontos fixos e guias, conforme
orientagao dos fabricantes.

APOIO DE TU BU LACAO

Quando se tratar de assentamento de ramais horizontais, apoiados sobre lajes, o
apoio devera ser sobre lastro continuo de tijolos com argamassa de cal e areia.

CORTE, ROSQUEAMENTO, CONEXAO E JUNTA.

O corte de tubulagoes so podera ser perpendicularmente ao seu eixo, sendo
apenas rosqueada a porgao que ficara coberta pela conexao.

As porgoes rosqueadas deverao apresentar filetes bem limpos, sem rebarbas, que
se ajustem perfeitamente as conexoes.

Para canalizagoes aparentes mesmo que o projeto nao indique, deverao ser
previstas unioes de modo a facilitar eventuais ampliagoes ou substituigoes de rede.

A junta na ligagao de tubulagoes devera ser executada de maneira a garantir a
perfeita estanqueidade, tanto para passagem de liquidos como de gases.

A junta na ligagao de tubulagoes de ferro galvanizado deve ser feita com conexoes
apropriadas, do tipo rosqueada, levando protegao de zarcao e estopa de canhamo ou
ainda fita de teflon.

A junta na ligagao de tubulagoes de ferro fundido, sera executada com conexao em
anel de borracha, através de penetragao a forga, da ponta de um tubo na bolsa de outro,
utilizando-se lubrificante.

A junta de tubulagao de barro ceramico sera executada com estopa e asfalto
endurecido em areia.
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A junta para tubulagao de PVC rigido devera ser executada:
I Com solugao limpadora e adesiva nas tubulagoes de instalagao de agua fria

(para tubos soldaveis).

CURVAS E FLANGES

I Nao serao permitidas curvas forgadas nas tubulagoes;
I Nas tubulagoes de recalque e sucgao de bombas deverao ser utilizadas curvas

de raio longo quando houver deflexao;
I Na montagem de equipamentos como bombas, caixas d‘agua, bebedouros,

etc, deverao ser instaladas unioes e flanges, a fim de facilitar a desmontagem dos mesmos.

Aparelhos
I A colocagao dos aparelhos sanitarios deve ser feita com o maximo de esmero,

a fim de dar acabamento de primeira qualidade.

CANOPLAS

Nao sera permitido amassar ou coitar canoplas.
Caso seja necessaria a ajustagem, a mesma devera ser feita com pegas especiais

apropriadas.

INSTALACOES DE ESGOTO

Alem dos procedimentos citados nos itens “Tubulagao e Ramal” e “Corte,
Rosqueamento, Conexao e Junta”, devem ser observados os seguintes:

Ramais
Os ramais deverao ser executados conforme indicagoes do projeto, obedecendo se

as seguintes declividades minimas:

I Tubos ate 3", inclinagao de 2%
I Tubos acima de 3", inclinagao de 1%
a. As declividades de todos os trechos deverao ser uniformes, nao sendo

aceitaveis quando possuirem depressoes.
b. Os dispositivos de inspegao, na parte do esgoto primario ou nos trechos de

ramais de esgotos anteriores a ralos sifonados, deverao ser constituidos de ‘"l'e" com plug
de inspegao, adequadamente vedados.

c. Nao sera permitido o emprego de conexoes em cruzetas ou "Tes" retos (90°).
d. Todas as colunas deverao seguir a prumo, ate o pavimento onde os desvios e

interligagoes de ramais, serao executados atraves de curvas e jungoes de 45°.
e. As furagoes nas vigas deverao ser executadas em secgao adequada e ter

dimensoes uma bitola acima daquela da tubulagao.
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f. Todos os ramais de esgoto deverao ser recolhidos atraves de caixas de
inspegao e encaminhados a rede poblica coletora de esgotos (ou ao sistema fossa
septicalpogo absorvente quando inexistir rede poblica coletora).

Essas caixas de inspegao e o sistema fossa septica/pogo absorvente (quando
previsto) deverao ser construidos conforme detalhes constantes no projeto especifico.

COLUNAS DE vENTILAgAo

Deverao ser prolongados na diregao vertical, para cima da cobertura, os ramais de
grupos sanitarios onde se incluem aqueles das bacias sanitarias e ralos, de maneira a
formar as colunas de ventilagao.

Toda coluna de ventilagao devera prolongar-se acima da cobertura e, sua
extremidade livre devera ser protegida, através de terminal de ventilagao adequada.

O trecho do ventilador que fica acima da cobertura do edificio devera medir, no
minimo

I 30 cm no caso de telhado ou de simples laje de cobertura;
I 200 cm no caso de laje utilizada para outros fins, alem de cobertura.

A extremidade aberta de um tubo ventilador situado a menos de 4,00 m de distancia
de qualquer janela, mezanino ou porta, devera elevar-se, pelo menos, 1,00 m acima da
respectiva verga.

A canalizagao de ventilagao devera ser instalada de forma que:

I nao tenha acesso a ela, qualquer despejo de esgoto;
I qualquer liquido que nela ingresse possa escoar por gravidade ate o tubo de

queda, ramal de descarga ou desconector em que o ventilador tenha origem.
Toda conexao do ramal horizontal de ventilagao ao ventilador vertical deve ser feito

em cotas superiores aos respectivos pontos de esgoto.

REVESTIM ENTO

Tubulagoes enterradas em ago galvanizado ou preto devem ser revestidas com fita
e base asfaltica. ou epoxi ou polietileno, etc. Quando aparentes ou em canaletas em tubo
preto, serao revestidos por base antioxido, que tenha cromato de zinco.

9. INsTALAcoEs ELETRIcAs

As instalagoes eletricas, compreendendo as instalagoes de , luz, serao executadas
rigorosamente de acordo com os respectivos projetos.

O Construtor submetera oportunamente as diferentes partes do projeto de instalagoes
eletricas as entidades locais com jurisdigao sobre 0 assunto e ajustara quaisquer exigéncias
ou alteragoes impostas pelas autoridades, dando, porem, previo conhecimento dessas
ocorrencias ao Proprietario.
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Todas as instalagoes eletricas serao executadas com esmero e bom acabamento,
com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posigao
e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Todo equipamento sera preso firmemente no local em que deve ser instalado,
prevendo-se meios de fixagao ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e com
0 peso e as dimensoes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serao protegidas
contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela sua colocagao fora do
alcance normal das pessoas nao qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que, em operagao normal, possam produzir
faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusao, deverao possuir uma
separagao incombustivel protetora ou ser afetivamente separado de todo material facilmente
combustivel.

So serao empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista e que
satisfagam as normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

Em lugares Ijimidos ou normalmente molhados, ou expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer a agao deleteria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, ou onde
possam facilmente ocorrer incendios e explosoes e onde possam os materiais ficar
submetidos as temperaturas excessivas, serao usados métodos de instalagoes adequadas e
materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serao, antes da concretagem e durante a
construgao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragao de detritos e
umidade.

A tubulagao nao tera solugao de continuidade e sera ligada a “terra” O eletrodo de
terra sera executado de acordo com a NBR-5410/80 (NB-3/80) e mais o seguinte:

Devera apresentar a menor resistencia possivel de contato, sendo aconselhavel nao
se ultrapassar o valor de 5 (cinco) ohms com 0 condutor de terra desconectado;

Essa resisténcia de contato sera medida apos a execugao da instalagao e verificada
periodicamente, pelo menos de ano em ano, nao devendo nunca ultrapassar 25 (vinte e
cinco) ohms.

A distancia minima entre barras ou grupos de barras correspondentes os diferentes
polos ou fases, quando ocorrem flexas maximas provenientes dos esforgos eletrodinamicos,
sera de 6 cm, para tensoes ate 300 volts e 10 cm, para tensoes entre 300 e 600 volts.

Nao serao empregadas barras nuas nas localizagoes perigosas.
Nos ambientes corrosivos as barras serao constituidas de material adequado ou

protegidas convenientemente contra a corrosao.
As barras nuas, sobre isoladores, serao instaladas de modo a ficarem protegidas de

contato acidentais, sendo esta protegao considerada assegurada nos seguintes casos:
Quando instaladas em recintos acessiveis unicamente as pessoas qualificadas;
Quando separada dos locais de circulagao ou de trabalho por grades que impegam

que o barramento seja tocado acidentalmente por pessoas ou objetos;
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Quando instalados em canaletas, desde que protegidas contra penetragao de agua ou
de corpos estranhos.

Os condutores serao instalados de forma que os isente de esforgos mecanicos
incompativeis com suas resisténcias ou com a do isolamento ou revestimento.

Nas deflexoes de condutores serao curvados segundos raios iguais ou maiores do
que os minimos admitidos para seu tipo

As emendas de derivagoes dos condutores serao executadas de modo a
assegurarem resistencia mecanica adequada e contato eletrico perfeito e permanente por
meio de um conector apropriado; as emendas serao sempre efetuadas em caixas de
passagem com dimensoes apropriadas.

lgualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, so podendo
ocorrer nas caixas.

O isolamento das emendas e derivagoes tera caracteristicas no minimo equivalentes
as dos condutores usados.

As ligagoes dos condutores aos bornes de aparelhos dispositivos serao feitas de
modo a assegurarem resistencia mecanica adequada e contato elétrico perfelto e
permanente, sendo que:

Os fios de segao igual ao menor do que a do n0 8 AWG poderao ser ligados
diretamente aos bornes, sob pressao de parafuso;

Os condutores de segao maior do que o acima especificado serao ligado por meio de
terminals adequados.

Todos os condutores serao instalados de maneira que, quando completada a
instalagao, o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que nao seja a prevista noutros
artigos desta norma. A fim de ser obtido um fator de seguranga razoavel sao indicados os
seguintes dados sobre resistencia de isolamento para seu ensaio:

Para circuitos de condutores n0 ou 12 AWG, 1.000.000 ohms;
Para circuitos de condutores n0 AWG ou de maiores segoes, uma resistencia

baseada no limite de condugao de corrente dos condutores de acordo com os seguintes
valores:

I 25 a
I 51 a 100 amperes inclusive -
I 101 a 200 amperes inclusive -
I 201 a 400 amperes inclusive -
I 401 a 800 amperes inclusive -
I Acima de 800 amperes inclusive -

50 amperes inclusive - 250.000ohms.
100.000ohms.
50000ohms.
25.000ohms.
16.000 ohms.
5.000 ohms

Os valores acima serao determinados estando todos os quadros ou paineis de
distribuigao, porta-fusivels, chaves e dispositivos de protegao em seus lugares e protegldos
de penetragao de agua ou de corpos estranhos.

Se estiverem conectados os porta-lampadas, tomadas, aparelhos de iluminagao e
aparelhos de utilizagao (consumidores) em geral, a resistencia minima permitida sera a
metade do valor especlficado acima.
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A instalagao dos condutores de terra obedecera as seguintes disposigoes:
O condutor sera tao seguro e retillneo quanto possivel, sem emendas e nao devera

contar com chaves ou quaisquer dispositivos que possam causar sua interrupgao;
Ser devidamente protegido por eletrodutos rigidos ou flexlveis, nos trechos em que

possa sofre danificagoes mecanlcas, condutos esses que serao conectados a ele.
Em equipamentos eletricos fixos e suas estruturas, as partes metalicas expostas que,

em condigoes normals, nao estejam sobtensao, serao ligados a terra quando:
O equipamento estiver ao alcance de uma pessoa sobre piso de terra, cimento,

ladrilhos ou materiais semelhantes,
I equipamento for suprido por meio de instalagao em condutores metalicos:
I equipamento estiver instalado em local omido;
I equipamento estiver instalado em localizagao perlgosa;
I equipamento estiver instalado sobre ou em contato com uma estrutura

metalica;
I equipamento opere com um terminal a mais de 150 volts contra terra.

O condutor de ligagao a terra sera preso ao equipamento por meios mecanicos
tais como bragadelras, orelhas, conectores e semelhantes, que assegurem contato elétrico
perfeito a permanente. Nao deverao ser usados dispositivos que dependem do uso de solda
de estanho.

Os condutores para ligagao, a terra do equipamento fixo, podem ou nao fazer parte do
cabo aumentador do mesmo. Deverao ser instalados de forma a ter assegurada sua
protegao mecanica e a nao conter qualquer dispositivo capaz de causa ou permitir sua
interrupgao.

Nos trechos verticals das instalagoes em eletrodutos rigidos, os condutores serao
convenientemente aplicados nas extremidades superior da canalizagao e aos intervalos nao
maiores do que:

Bitola do Condutor lnter\/alos
Ate 1/0 AWG 20 aos 4/O AWG25 25 metros
Acima de 4/O AWG 20 metros

O apoio dos condutores sera por suporte isolante com resistencia mecanica
adequada ao peso ao suporte e que nao danifiquem seu isolamento ou por suportes
isolantes que flxem diretamente 0 material condutor (recomendavel no caso de isolamento
com tendéncia a escorrer sobre o condutor), devendo o isolamento ser recomposto na parte
retirada.

Os barramentos indicados no projeto serao constituidos por pegas rigidas de cobre
eletrolitico nu, cujas diferentes fases serao caracterizadas por cores convencionais: verde,
amarelo, azul, ou outras a critério da Fiscalizagao.

A instalagao dos condutores, sem prejulzos do estabelecimento no art. 47 da NBR -
5410180, so podera ser procedida, depois de executados os seguintes servigos:
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Limpeza e secagem interna da tubulagao, pela passagem de buchas embebidas em
verniz isolante ou parafina;

1. Pavimentagao que leva argamassas (cimentados, ladrilhos, tacos, marmorlte
etc.);

2. Telhado ou impermeabillzagoes de cobertura;
3. Assentamento de portas, janelas e vedagoes que impegam a penetragao de

chuva;
4. Revestimento de argamassa ou que levem argamassa.

A fim de facilitar a enfiagao, serao usados, como lubrificantes, talco, diatomita ou
pedra-sabao.

Nao serao empregadas curvas com deflexao maior do que SOD. Em cada trecho de
canalizagao, entre duas caixas ou entre extremidades ou ainda entre e><tremidade e caixa,
poderao ser empregadas, no maximo, 3 curvas de SQo ou seu equivalente ate no maximo
270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter condutores com capa de
chumbo poderao ser usadas no maximo 2 curvas de 900 ou seu equivalente ate no maximo
lBOo.

Poderao ser feitas curvas a frio nos eletrodutos rigidos, com o devido cuidado para
nao se danificar a pintura do revestimento nem se reduzir sensivelmente a segao interna.
Em eletrodutos rigidos, de bitolas maiores do que a bitola 1" (25 mm), serao usadas curvas
pre-fabricadas ou dobradas a frio por meio de maquinas ou ferramentas especiais, com o
mesmo cuidado para nao danificar a pintura nem reduzir a segao. Serao descartados os
tubos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou redugao de segao.

Os eletrodutos rigidos embutidos em concreto armado serao colocados de modo a
evitar deformagao na concretagem. devendo ainda serem fechadas as caixas e bocas dos
eletrodutos com pegas apropriadas para impedir a entrada de argamassa ou nata de
concreto durante a concretagem.

A colocagao de canalizagao, embutida em pegas estruturais de concreto armado, sera
feita de modo que as pegas nao fiquem sujeitas aos esforgos.

Os eletrodutos rigidos expostos serao adequadamente fixados de modo a
constitulrem um sistema de boa aparencia e de firmeza suficiente par suportar o peso dos
condutores e os esforgos na sua enfiagao.

Nas instalagoes subterraneas serao empregados os seguintes tipos de condutores:

Serao empregadas caixas nos seguintes pontos:

I -Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores na canalizagao, exceto nos
pontos de transigao ou passagem de linhas abertas para linhas em condutos, os
quais, nestes casos, serao arrematados pelo menos com bucha adequada;

I -Em todos os pontos de emenda ou derivagao de condutores;
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I -Em todos os pontos de instalagao de aparelhos e dispositivos.

As caixas terao as seguintes caracteristicas:
As caixas serao cobertas com tampa convenientemente calafetadas, para impedir a

entrada de agua e corpos estranhos.
A profundidade sera regulada pela espessura do revestimento previsto para 0 local,

contra o qual deverao ser assentes os alisares das caixas.
o (outro tipo de pintura a pedido). Deverao ser fixados ao solo através de

engastamento.

LUMINARIAS

A montagem seguira as orientagoes do fabricante e do projeto.
Basicamente, compreendera:

U1J>-_o.>I\>-\

. A locagao conforme projeto;
. A fixagao da luminaria na forma indicada no projeto;

A ligagao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
. A instalagao das lampadas e reposigao de forro, se houver;
. teste de funcionamento.
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