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OKMEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

Estas sao as especificagoes tecnicas a serem usadas na obra de
AMPLIAQAO E REFORMA DO APOIO AO CSF DE SAO JOSE DO TORTO,
NA LOCALIDADE BEIRA DO RIO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE Aqui
estao procedimentos tecnicos e indicates de normas e atitudes de construtores
e Prefeitura.

ACOMPANHAMENTO TECNICO

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar
toda a assistencia tecnica e administrativa necessaria a imprimir andamento
conveniente as obras e servigos.

A responsabilidade tecnica da obra sera de profissional pertencente ao
quadro de pessoal da empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA
local.

MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Para as obras e servigos contratados, cabera a empreiteira fornecer e
conservar o equipamento mecanico e o de ferramenta
necessarios e arregimentar mao de obra idonea, de modo a reunir
permanentemente em servigo uma equipe homogenea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem
progresso satisfatorio as obras. Sera ainda de responsabilidade
da empreiteira o fornecimento dos materiais necessarios, todos
de primeira qualidade e em quantidade suficiente para conclusao
das obras no prazo fixado em contrato.

O construtor so podera usar qualquer material depois de submete-lo ao
exame e aprovagao da fiscalizagao, a quern cabera impugnar seu emprego,
quando estiver em desacordo com as especificagoes e projetos. O emprego de
qualquer marca de material nao especificado e considerado como "similar" so se
fara mediante solicitagao por escrito do construtor e autorizagao tambem por
escrito da fiscalizagao.

Se circunstancias ou condigoes locais tornarem aconselhavel a
substituigao de alguns dos materiais especificados poroutros equivalentes, esta
substituigao podera efetuar-se desde que haja expressa autorizagao, por escrito,
da fiscalizagao, para cada caso particular.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais
porventura impugnados pela fiscalizagao, dentro de urn prazo nao superior a 72
(setenta e duas horas) a contar da notificagao.
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Sera colocada na obra pelo construtor a "placa da obra", com
dimensoes, detalhes e letreiros fornecidos pela PMS (dimensao

minima 3,00m x 2,00m), Alem desta, serao colocadas placas em
observancia as exigencias do CREA-CE, indicando nomes e
atribuigoes dos responsaveis tecnicos pela obra e pelos
projetos. E vedada a afixagao de placas de anuncios, emblemas
ou propagandas.

Serao de responsabilidade do construtor os servipos de vigiiancia da obra,
ate que seja efetuado o recebimento provisorio da mesma.
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FISCALIZACAO

A PMS mantera nas obras engenheiros e prepostos seus,

convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante
designados por fiscalizagao, com autoridade para exercer, em nome da PMS,

toda e qualquer agao de orientagao gerai, controle e fiscalizagao das obras e

servigos de construgao.

As relapoes mutuas entre a PMS e cada contratado serao mantidas por
intermedio da fiscalizagao.

A empreiteira e obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagao dos materials e
execugao das obras e servigos contratados, facultando a fiscalizagao o acesso
a todas as partes das obras. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais

em depositos ou quaisquer dependences onde os mesmos se encontrem.

Qualquer reciamapao da fiscalizagao sobre defeito essencial em servigo
executado ou material posto na obra sera feita ao construtor pelo fiscal atraves

de notificagao feita no livro de ocorrencias da obra, ou por oficio do
Departamento Tecnico da PMS. Caso as exigencias contidas na notificagao nao
sejam atendidas num prazo de 72 (setenta e duas boras), fica assegurado a
fiscalizagao o direito de ordenar a suspensao das obras e servigos, sem prejuizo
das penalidades cabiveis ao construtor e sem que este tenha direito a qualquer
indenizagao.

O construtor e obrigado a retirar da obra, imediatamente apos
recebimento de notificagao da fiscalizagao, qualquer empregado, operario ou
subordinado seu que, conforme disposto na citada notificagao, tenha

demonstrado conduta nociva ou incapacidade tecnica.

A fiscalizagao e a construtora deverao promover e estabelecer o

entrosamento dos diferentes servigos quando houver mais de uma firma

contratada na mesma obra, de modo a proporcionar andamento harmonioso da

obra em seu conjunto. Em casos complicados a fiscalizagao tera poderes para
decidir as questoes, de forma definitiva e sem apelagao.

Todas as ordens de servigos e comunicapoes da fiscalizagao a empreiteira
serao transmitidas por escrito e so assim produzirao seus efeitos. Com este fim

o construtor mantera na obra urn livro de ocorrencias, no qual a fiscalizagao fara

anotagao de tudo o que estiver relacionado com a execugao dos servigos

contratados tais como alteragoes, dias de chuva, servigos extraordinarios.
reclamagoes e notificagoes de reparos, verificagao de ferragens(armadura),
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datas de concretagem e retiradas de formas e/ou escoramentos eNÿmaisÿ
elementos tecnicos ou administrativos de controle da obra.

Apos o recebimento provisorio da obra, o livro de ocorrencias sera
encerrado pela fiscalizagao e pela empreiteira e entregue a PMS.

DEMOLIGOES E RETIRADAS

Demoligoes e retiradas de materials (entulho, arvores, raspagem de
terreno, etc) porventura necessaria serao efetuadas dentro da mais perfeita
tecnica, tornados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a
terceiros ou ao meio-ambiente.

Incluem-se nas demoligoes as fundagoes e os muros divisorios
remanescentes e a retirada da iinhas de abastecimento de energia eletrica, agua,
esgoto, etc., respeitadas as normas e determinagoes das empresas
concessionary.

.
A remogao e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das

demoligoes serao executados pelo construtor de acordo com as exigencias da
fiscalizagao e da municipalidade local.

Os materials remanescentes das demoligoes e que possam ser
reaproveitados, serao transportados pelo construtor para local indicado pela
PMS. A distancia maxima de transporte destes materiais sera de 15Km a partir
do local da obra.

O eventual aproveitamento de construgoes e instalagoes existentes
para funcionamento a guisa de instalagoes provisorias (escritorio, almoxarifado,
etc.) ficara a criterio da fiscalizagao.

MOV1MENTO DE TERRAS

CONDICOES GERAIS

O movimento de terras obedecera rigorosamente as cotas e perfis
previstos no projeto, cuidando-se para que nao haja vegetagao de qualquer
especie nas superficies a receber aterro.

O construtor providenciara a drenagem, desvio ou canalizagao das
aguas pluviais, evitando que estas venham a prejudicar o andamento das obras.

A execugao dos trabalhos obedecera as prescrigoes da NBR - 6122.

Para movimento de terras igual ou superior a trezentos metros cubicos,
sera obrigatoria a utilizagao de processos mecanicos (tratores, plainas, pa
mecanica, pe de carneiro, caminhoes basculantes, etc.).
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EÿCAVACOES

Os materials escavados sao classificados conforme as seguintes definigoes:

A) Solos(materiaf de 1a categoria):

Compreendem os solos em geral, aterros, seixos, etc. que possam ser
escavados normalmente com emprego de enxadao, pa e picareta. Compreende
tambem pedras soltas ou rochas fraturadas em blocos macigos de volume
inferior a 0,5 m3, rochas brandas ou em decomposigao, cuja extragao possa ser
feita por equipamento de escarificagao ou bico de lamina, rompedores e
marteletes pneumaticos conforme o Plano de Escavagao, podendo
eventualmente utilizar explosives. Na mesma categoria incluem-se os materials
ja compactados (nao desagregados) constituintes de aterros existentes no local
da escavagao.

B) Rochas(materiai de 3a. Categoria):

Compreendem os materials com resistencia ao desmonte
mecanico, equivalente ao granito nao aiterado. e blocos de rocha de volume igual
ou superior a 0,5 m3, cuja extragao e redugao, para fins de carregamento, devam
ser processados com o emprego de explosivos e acertos com marteletes e
rompedores pneumaticos.

As cavas para fundagoes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do
terreno serao executadas de acordo com as indicagoes constantes do projeto de
fundagoes, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e
volume de material a ser deslocado.

As escavagoes serao executadas adotando-se todas as providencias e
cuidados necessarios a seguranga dos operarios, garantia das propriedades
vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas de agua, esgoto, energia
e telefone.

m
a

Serao convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando
necessario e, caso tenham profundidade superior a 1,50m, deverao ser
taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contengao. O tipo de
protegao (cortinas, arrimos ou escoras), sera escolhido de acordo com a
natureza do solo, de comum acordo entre o construtor e a fiscalizagao.

Os taludes definitivos receberao capeamento protetor a fim de evitar
futuras erosoes, podendo ser utilizada grama.

ATERRO e REATERRO

Os trabalhos de aterro e reaterro serao executados com materia!
escolhido, de preferencia areia, em camadas sucessivas de altura maxima de

20 cm (vinte centimetros), convenientemente molhadas e energicamente
apiloadas de modo a serem evitadas fendas, trincas e desniveis, por recalque,
nas camadas aterradas.

O material de aterro devera apresentar um CBR (fndice de Suporte
California) da ordem de 30%.

Bate
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<fy0 aterro sera sempre compactado ate atingir um “grain* oe~p~
compactagao” de no minirno 95% , com referenda ao ensaio de compactagao
normal de solos, conforme NBR - 7182.

O controle tecnologico da execugao do aterro sera procedido de acordo
com a NBR 5681.

Na execugao dos referidos servigos de aterro e reaterro havera
precaugoes para evitar-se quaisquer danos nos trabalhos de impermeabilizagao,
paredes ou outros elementos verticals que devam ficar em contato com o
material de aterro.

CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO

Ficam a cargo do construtor as despesas com os transportes
decorrentes da execugao dos servigos de preparo do terreno, escavagoes e
aterro, seja qual for a distancia media e o volume considerado, bem como o tipo
de veiculo utilizado.

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

DISPOSICOES GERAIS

Cabera ao Construtor:

A responsabilidade integral pela execugao dos servigos de fundagoes,
segundo os projetos e em perfeito acordo com os elementos plani-altimetricos
de locagao.

A responsabilidade tecnica e financeira por qualquer deficiencia na
execugao das fundagoes ou por danos e prejuizos que a mesma venha a causar
em edificagoes existentes.

A escavagao do terreno nas dimensoes e profundidade requeridas
pelos projetos e/ou especificagoes proprias da obra. Para fundagoes rasas, nao
havendo nos projetos e/ou especificagoes indicagao da profundidade a ser
escavada, esta sera de no minimo 80cm (oitenta centimetros) ou ate que se
encontre solo de boas condigoes geologicas.

- A verificagao de que a capacidade de suporte do solo de fundagao seja
compativel com a apresentada no projeto estrutural, devendo apresentar, se
solicitado pela fiscalizagao, documento atestando o valor desta taxa.

- A execugao de fundagoes se fara em rigorosa obediencia as normas tecnicas
brasileiras em vigor atinentes ao assunto (NBR 6122 e NBR 6118).

- Qualquer ocorrencia na obra que comprovadamente impossibilite a
execugao das fundagoes, devera ser imediatamente comunicada ao proprietario.

Entre outras, merecem maior destaque: divergencia entre o subsolo
encontrado e a sondagem apresentada; rochas de diflcil remogao, nao afloradas;
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%r i/vazios de subsolos causados por formigueiros ou po?os de edificagoes

' anteriores; canalizagoes nao indicadas no levantamento; canalizagoes
sem uso cujas dimensoes comprometam a boa execugao das

.

v' ./fundagdes; presenga de aguas agressivas.

- Somente com a aprovagao previa da PMS, face a comprovada impossibiiidade
executiva, poderao ser introduzidas modificagoes no projeto de fundagoes.

i
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- A ocorrencia de presenga de aguas agressivas ensejara sejam feitos estudos
para protegao adicional das armaduras e do proprio concreto de fundagao.

- Em caso de existencia de agua nas valas de fundagao, devera ser feito total
esgotamento das mesmas antes da aplicagao do material de fundagao.

Os fundos das valas deverao estar isentos de pedras soltas e detritos organicos
e apresentar-se perfeitamente pianos e horizontais, podendo eventualmente
formar degraus quando as condigoes do terreno assim exigirem. Serao
abundantemente molhados com a finaiidade de localizar possiveis elementos
estranhos (raizes, formigueiros, etc.) nao aflorados, que serao acusados por
percolagao da agua. Apos isto o solo sera fortemente apiloado, com uso de mago
de 30kg.

Apos a execugao das fundagoes sera feito reenchimento com
apiloamento, sendo removida ou espalhada a terra excedente.

FUNDACOES DAS PAREDES DE ALVENARIA

As paredes de alvenaria que se assentem diretamente sobre o terreno

terao fundagao em alvenaria de pedra argamassada.

Serao executadas com pedras graniticas integras, de textura
uniforme, limpas e isentas de crostas, de tamanhos irregulares e dimensoes
minimas de 30cm x 20cm x 10cm.

As pedras serao molhadas e assentes com argamassa de cimento e
areia media ou grossa no trago 1:5, leitos executados toscamente a martelo.
sendo as pedras calgadas com lascas do mesmo material, de dimensoes
adequadas. Para a primeira fiada serao selecionadas as pedras maiores.

Devera formar um todo macigo, sem vazios e tera espessura minima
de 40cm (quarenta centimetros) ou a espessura da alvenaria de elevagao mais
15cm (quinze centimetros) (adotar o maior dos dois valores, quando nao houver
indicagao desta espessura no projeto estruturai e/ou especificagoes). A
profundidade minima sera de 80 cm (oitenta centimetros), conforme ja disposto
no item 4.1.1.

A alvenaria de embasamento (baldrame) sera executada em tijolos
ceramicos assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:8 ou cimento,

cal e areia trago 1:5.24.§§
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O baldrame, salvo indicagao em contrario nos projetos,\tera QJf
espessura minima de 20 cm (vinte centimetres) e altura nao inferior a 3Qsfc«3L.
(trinta centimetres).

05

Encimando a alvenaria de embasamento sera executada uma
camada de concreto (anel de impermeabilizagao) com 10cm (dez centimetres)
de altura e largura igual a da alvenaria de elevagao, salvo indicagao em contrario
no projeto e/ou especificagoes. Com este fim sera usado concreto no trago 1:3:6
(cimento:areia:brita).

FORMAS

Poderao ser utilizadas formas de madeira ou metalicas. As de madeira
serao confeccionadas em MADEIRIT ou similar, na espessura prescrita pelo
fabricante de acordo com a dimensao do elemento estrutural, devidamente
contraventadas com pegas de madeira serrada.

As metalicas deverao estar isentas de oxidagao.

Toda a madeira usada para a confecgao de formas estara isenta de
defeitos. Nao serao aceitas pegas empenadas ou que apresentem rachaduras,

brocas. manchas, fungos, etc.

As formas deverao ter as armagoes e os escoramentos necessarios
para nao sofrer deslocamentos ou deformagoes quando do langamento do
concreto, fazendo com que, por ocasiao da desforma, a estrutura reproduza o
determinado em projeto.

Antes do langamento do concreto as formas deverao estar limpas,
molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

Na execugao de paredes de concreto armado, a ligagao entre as
formas externas e internas sera efetuada por meio de elementos rigidos.

As escoras deverao ser perfeitamente rigidas, impedindo, deste
modo, qualquer movimento das formas no momento da concretagem, sendo
preferivel o emprego de escoras metalicas.

Os pontaletes de madeira destinados as escoras terao segao com
dimensoes minimas de 7x7cm, devendo ser devidamente contraventados. Nao
havera mais de uma emenda em cada pontalete, devendo a mesma estar fora
do tergo medio.

Sera permitido o reaproveitamento da madeira de formas, desde que
se processe a limpeza e que se verifique estarem as pegas isentas de
deformagoes.

A precisao de colocagao de formas sera de mais ou menos de 5mm.

A posigao das formas (prumos, niveis e alinhamentos) sera objeto de
verificagao permanente, especialmente durante a etapa de langamento do
concreto. Quando necessaria, a corregao sera efetuada imediatamente.

A construgao das formas e do escoramento devera ser feita de modo
a haver facilidade na retirada de seus diversos elementos separadamente, se
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% ,2>ÿevera/ ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos
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As formas somente poderao ser retiradas observando-se os prazos
mlnimos de norma:

Faces laterals. 3 dias

Faces inferiores (deixando escoras). 14 dias

Faces inferiores (sem escoras). 21 dias

ARMADURAS

A execugao das armaduras para concreto armado obedecera
rigorosamente ao projeto estrutural. Serao conferidas pela fiscalizagao apos
colocagao nas formas, verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no
projeto: quantidade de barras, tipo de ago empregado, dobramento, bitolas,

posigao nas formas e recobrimento.

O ago deve obedecer ao disposto na NBR 7480 da ABNT e as
condigoes de emprego do mesmo ao que determina a NBR 6118.

Qualquer mudanga de tipo ou bitola das barras de ago sera
considerada modificagao ao projeto, so podendo, pois, ser efetuada, com previa
autorizagao da PMS.

m>K

Na colocagao das armaduras nas formas, as mesmas deverao estar
limpas, isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer
a boa qualidade dos servigos, retirando-se inclusive as escamas e
eventualmente destacadas por oxidagao.

Nao serao admitidas nas barras de armagao emendas nao previstas
no projeto.

Quando previsto o emprego de ago de categorias diferentes, deverao
ser tomadas as necessarias precaugoes para se evitar a troca invoiuntaria.

0 dobramento das barras, inclusive para execugao de ganchos,
devera serfeito com os raios de curvatura previstos em norma. As barras de ago
classe B deverao ser sempre dobradas a frio. As barras nao podem ser dobradas
junto as emendas cl solda.

Na execugao de emendas com solda, o disposto na NBR 6118 devera
ser seguido rigorosamente.

A armadura devera ser colocada no interior das formas de modo que,
durante o langamento do concreto, se mantenha na posigao indicada no projeto,

conservando-se inalteradas as distancias das barras entre si e entre as faces
internas das formas. Permitir-se-a, para isso, o uso de arames e tarugos de ago
ou de calgos de concreto ou argamassa (“cocadas”). Nao serao permitidos

m
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calgos de ago cujo cobrimento, depois de langado o concreto, tenha espeWira
menor que a prescrita. —-

!

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo
deverao estar dispostas de modo a nao acarretar deslocamentos das armaduras.

As barras deixadas eventualmente para prosseguimento da estrutura
(barras de espera) deverao ser devidamente protegidas contra a oxidagao; ao
ser retomada a concretagem, serao perfeitamente limpas de modo a garantir a
aderencia.

Nos pilares adjacentes a paredes, serao deixadas barras de ago de
6,3mm de diametro nas laterals, para penetragao nas alvenarias. Estas barras
terao, externamente ao pilar, um minimo de 35cm de comprimento e serao em
numero minimo de tres por pano de alvenaria.

CONCRETO

Este item devera compreender, no tocante a formulagao de seu prego, todas
as despesas decorrentes do fornecimento dos materials, equipamentos e mao
de obra necessarios aos servigos de limpeza das formas e das armaduras,
preparos, transportes langamento, adensamento, acabamento, cura do concreto
e posteriores reparos de qualquer natureza.

- Preparo do Concreto

Generalidades

O concreto podera ser preparado na propria obra em central ou betoneira, ou
usinado, fornecido por empresa especializada em concreto pre-misturado,
obedecendo-se, no entanto, as indicagoes priorizadas no Projeto Estrutural{10
MPA para regularizagao e 30 MPA para demais estruturas).

Concreto Preparado na Obra

Para o concreto preparado na obra, tanto em betoneira como em central, os
componentes deverao ser medidos em peso e separadamente.

43

Concreto pre-misturado

Condigoes Gerais

Os resultados gerais exigivets do concreto devem ser previstos na NBR-6118 e
nos itens 4.1. a 4,6 da NBR-7212/84, dos quais se destacam:

- Mistura parciai na central e comptementagao na obra:

4
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\ Os /comP°nentes soiidos sao colocados no caminhao-betoneira, na sua
v? tqialidade com parte da agua, que e completada na obra imediatamente antes

-"da mistura final e descarga. Neste caso deve-se estabelecer um sistema rigoroso
de controle da quantidade de agua a ser adicionada na central e a ser
complementada na obra, para evitar ultrapassar a quantidade prevista no trago.

- Adigao suplementar de agua para corregao do abatimento devido a
evaporagao:

Somente se admite adigao suplementar de agua para corregao de abatimento,
devido a evaporagao, antes do inicio da descarga desde que: a) antes de se
proceder a essa adigao, o valor de abatimento obtido seja igual ou superior a 10
mm; b) essa corregao nao aumente o abatimento em mais de 25 mm; c) o
abatimento apos a corregao nao seja superior ao limite maximo especificado; d)
que o tempo transcorrido entre a primeira adigao de agua aos materials e o inicio
da descarga nao seja inferior a quinze minutos.

A adigao suplementar mantem a responsabilidade da empresa concreteira pelas
propriedades do concreto constantes do pedido.

Nota: Qualquer acrescimo de agua suplementar, mesmo sob as condigoes de
controle recomendadas, so e viavel quando o equipamento consiga redistribuir
no concreto a agua adicionada. Recomenda-se devida atengao a outras causas
de redugao da consistency do concreto, tais como: efeito de abrasao, de
temperatura, de absorgao dos agregados, etc.

Qualquer outra adigao de agua exigida pela CONSTRUTORA e/ou

FISCALIZAQAO exime a empresa concreteira de qualquer responsabilidade
quanto as caracteristicas do concreto exigidos no pedido e este fato deve ser
obrigatoriamente registrado no documento de entrega.

§

Consideragoes Finais

Recepgao do concreto pre-misturado: por ocasiao da chegada do
concreto na OBRA e necessario verificar se, na nota fiscal, os dados relativos a
resistencia caracteristica, Dmax do agregado da mescla, indice de abatimento,

marca e dosagem dos aditivos, horarios da carga, volume e outros itens

especificos, relacionados no pedido, correspondem ao solicitado.

No caso de as caracteristicas do concreto serem diferentes da solicitada,
comunicar-se-a imediatamente com a empresa fornecedora, para saber se a
diferenga se deve somente a erro de emissao da nota, ou, realmente, se as

caracteristicas foram alteradas. Nesse segundo caso, a FISCALIZAQAO e quern
toma a decisao de aceitar ou nao a partida de concreto.

Teor de cimento: por ocasiao da determinagao da dosagem, o teor de
cimento deve ser dimensionado, adotando-se a resistencia caracteristica do

cimento especificado, sem que sejam considerados os eventuais incrementos de
resistencia, obtidos nos ensaios de qualidade em argamassa normal.

Cura do concreto
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A cura compreende uma serie de providencias que devem ser ad
para impedir a saida brusca de agua do concreto nas primeiras idades aposÿeu
adensamento. Consiste em manter um ambiente com umidade superior a 90%
na atmosfera que envolve a pega de concreto, de modo a evitar a troca de
umidade com o ambiente.

Tempo de cura normal: O tempo de cura normal e variavel em fungao do
tipo de cimento adotado. Para simples orientagao, recomenda-se: a) concreto
com cimento Portland, sete dias continuos; b) concreto com cimento AF,
quatorze dias continuos; c) concreto com cimento pozolanico, 21 dias continuos.

Termino da Cura: o momento da suspensao do sistema de cura devera
ocorrer de modo a nao haver, entre a temperatura do ambiente e a superficie do
concreto, gradiente acentuado, para evitar choque termico, responsavel pela
implantagao de forte retragao que pode provocar acentuada fissuragao.

m

Transporte e Langamento do Concreto

- Transporte

O transporte do concreto do local de amassamento ate o local de
langamento podera ser feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios
mecanicos, ou por bombeamento. Sempre que possivel sera escolhido sistema
de transportes que permita o langamento direto nas formas.

Qualquer que seja o meio, o transporte do concreto devera ser feito de
modo a nao permitir a desagregagao ou segregagao dos componentes, nem
tampouco a evaporagao excessiva de agua.

As calhas inclinadas para transporte do concreto por gravidade deverao
ser de material resistente e nao absorvente, estanques, e apresentar superficies
lisas e inclinagao minima de 20 graus.

Os meios mecanicos para transporte do concreto poderao ser vagonetes,
correias transportadoras, elevadores e guindastes.

No transporte por bombeamento, deverao ser seguidas todas as
especificagoes do fabricante do equipamento de bombeamento.

O equipamento para bombear concreto devera ser operado por pessoal
habilitado.

Recomenda-se o uso de aditivo plastificante a fim de facilitar o transporte
do concreto dentro da tubulagao.

Para que o concreto possa ser bombeado, o diametro interno da tubulagao
devera ser no minimo tres vezes o diametro maximo do agregado.

Para que o concreto passe pela tubulagao, esta devera ser limpa e
lubrificada com pasta de cimento, garantindo-se que a pasta se espalhe por toda
sua superficie interna; para que se consiga esse espalhamento, a pasta devera
ser colocada na tubulagao com uma de suas extremidades fechada.

4
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% Apos cada operagao de bombeamento, toda a tubulagao e o equipamento

da recalque deverao ser limpos por processo mecanico e favados com agua
‘ >dorrente.

- Langamento

A Fiscalizagao so podera autorizar o langamento do concreto nas formas
apos a verificagao e aprovagao de:

a) Geometria, prumos, ni'veis, alinhamentos e medidas das formas.

b) Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiencia
de suas amarragoes.

c) Montagem correta e completa de todas as pegas embutidas na
estrutura (tubulagao, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.).

d) Estabilidade, resistencia e rigidez dos escoramentos e seus pontos de
apoio.

e) Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessaria
vedagao das formas.

Nao podera ser utilizado o concreto que apresentar sinais de inicio de
pega, segregagao, ou desagregagao dos componentes, nao podendo ainda
decorrer mais de uma hora desde o fim do amassamento ate o fim do
langamento.

Para o langamento do concreto, alem do exposto nesta Especificagao.
devera ser seguido o item 11.2 da NBR-6118.

Para o concreto que for langado em camadas, deverao ser tomadas
precaugoes para que uma camada nao seja langada sobre a anterior
parcialmente endurecida.

O concreto nao podera ser langado com altura de queda livre superior a
dois metros; em pegas estreitas e altas o concreto devera ser langado por meio

de funis ou trombas ou entao por janelas abertas nas laterais das formas.

Adensamento

Durante e apos o seu langamento, o concreto devera ser vibrado por meio
de equipamento adequado para ficar assegurado o completo preenchimento das

formas e a devida compactagao do concreto.

Os equipamentos a empregar sao os vibradores de agulha ou de
superficie, dependendo da natureza da pega estrutural que esteja sendo

concretada.

No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da

camada de concreto a vibrar devera ser da ordem de 75% do comprimento da
agulha; nao sendo satisfeita a condigao anterior; as opgoes serao o emprego da
agulha em posigao conveniente ou o emprego de vibradores de superficie.fe>

r
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O tempo de vibragao do concreto nao podera ser excessivo, devensjo ser Q

o suficiente para assegurar a perfeita compactagao de toda a massa de condreto
sem a ocorrencia de ninhos ou segregagao dos materiais.

As armaduras nao deverao ser vibradas para nao acarretar prejuizos na
aderencia com o concreto em virtude de vazios que poderao surgir ao redor das
mesmas.

SO

Controle da Resistencia Mecanica do Concreto

O controle da resistencia mecanica do concreto visa a determinagao do
valor estimado de sua resistencia caracteristica e sera obrigatoriamente
sistematico, devendo ser executado por meio de ensaios de ruptura de corpos
de prova cilindricos moldados durante a concretagem.

Os corpos de prova deverao ser moldados por pessoa especializada, de
acordo com a NBR-5738 e rompidos em laboratories conforme a NBR-5739, em
geral com a idade de 28 dias.

Em casos especiais, quando for necessario o conhecimento da resistencia
mecanica do concreto com idade inferior a 28 dias, ou o conhecimento da curva
de crescimento da resistencia em fungao do tempo, o controle da resistencia
mecanica devera ser programado e realizado de modo que sejam rompidos
corpos de prova com idades de 7, 14, 21 e 28 dias.

O concreto a ser empregado devera ser dividido em lotes de modo que
cada lote apresente volume nao superior a 100 m3, tempo de execugao nao
superior a 2 semanas e seja aplicado numa area construida nao maior que 500
m2. No caso cada lote nao podera compreender mais de 1 (urn) andar.

De cada lote sera retirada uma amostra constitulda de “n" exemplares
onde a variavel "n" sera fungao do indice de amostragem definido no quadro do
item 15.1.1.4 da NBR-6118.

De cada lote deverao ser retiradas tantas amostras quantas forem as
idades em que se desejar conhecer a resistencia mecanica do concreto.

Tratando-se de concreto pre-misturado, a amostra devera ser constituida
de urn exemplar para cada caminhao-betoneira recebido na obra.

Dispensa-se o terceiro corpo de prova ou corpo de prova de reserva nos
exemplares de amostra destinados a verificagao da resistencia mecanica do
concreto com idade inferior a 28 dias.

Para cada lote em que a estrutura foi dividida, o valor estimado da
resistencia caracteristica do concreto sera obtido pela aplicagao da formula
reduzida apresentada no item 15.1.1.1. da NBR-6118.

Os corpos de prova deverao ser identificados por qualquer sistema de
codificagao que torne claros os seguintes dados:

- Estrutura e lote a que pertencem.

- Numero de amostra e idade em dias com a qual seus exemplares
deverao ser rompidos. m :
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.s / - Numero do exemplar, bem como o numero de ordem do corpo de prova

§5 ‘TjK dentro do exemplar, ou a indicagao de se tratar de corpo de prova de reserva.

- Data da moldagem dos corpos de prova.

- Data na qual os corpos de prova deverao ser rompidos.

A CONTRATADA devera organizar, inserir dados pertinentes, manter
atualizado urn livro de registro e coloca-lo a disposigao permanente da

FISCALIZAQAO, para o controle da resistencia mecanica do concreto no qual
deverao ser feitas as seguintes anotagoes para cada estrutura:

- A identificagao da estrutura.

- A identificagao dos lotes em que a mesma foi dividida com indicagao das
pegas concretadas, o volume de cada lote e respectivas datas.

-A identificagao das amostras retiradas de cada lote, com a indicagao das
datas de moldagem e de ruptura de seus exemplares.

- A identificagao dos exemplares de cada amostra com a indicagao dos
corpos de prova que constituem cada exemplar, bem como os valores da
resistencia a ruptura desses corpos de prova e o valor adotado para resistencia
a ruptura do exemplar.

- Para cada lote da estrutura o valor estimado da resistencia caracteristica
do concreto com a idade que tiver sido especificada.

m

Cura do Concreto

Depois de langado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o
concreto devera ser protegido contra secagem, chuva, variagoes de temperatura

e outros agentes prejudiciais.

Durante o endurecimento, o concreto nao podera sofrer vibragoes ou
choques que possam produzir fissuragao na massa de concreto ou prejudicar a
sua aderencia com as armaduras.

Durante os primeiros 7 dias apos o langamento, o concreto devera ser
protegido contra a secagem prematura, umedecendo-se a sua superficie
exposta ou cobrindo-a com uma manta impermeavel.

A aceleragao do endurecimento do concreto por meio de aquecimento
podera ser empregada, desde que o processo seja adequadamente controlado
e sejam tomadas as medidas necessarias para evitar secagem prematura.

0-

Juntas de Concretagem

Sempre que for necessario interromper a concretagem da estrutura, a

interrupgao devera ocorrer em locais pre-determinados.

A concretagem so podera ser interrompida fora dos locais indicados nos

desenhos com o conhecimento e autorizagao da FISCALIZAQAO. Nestes casos.
a interrupgao devera ser prevista de modo a formar-se juntas de concretagem,

na medida do possivel, com a superficie normal a diregao dos esforgos de
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compressao, devendo ainda essas juntas ser armadas para resistir a eventual!
esforgos de cisalhamento, de modo a nao diminuir a resistencia da pega.

Em ambos os casos as juntas de concretagem, deverao ter suas
superficies trabalhadas da seguinte forma:

- No local onde vai ser executada a junta de concretagem no final do
langamento do concreto, devem-se tomar os cuidados necessarios para que a
superficie da junta resulte rugosa.

- Apos o inicio do endurecimento do concreto, a superficie da junta de
concretagem devera ser energicamente escovada com escova de ago,
aplicando-se jato de agua no final da pega de modo a remover a pasta e o
agregado miudo, para que assim o agregado graudo fique exposto.

Quando da retomada da concretagem, os seguintes cuidados deverao ser
observados:

- Imediatamente antes do reinicio da concretagem, a superficie da junta
devera ser perfeitamente limpa com ar comprimido e jato d’agua, de modo que
todo o material solto seja removido e a superficie da junta fique abundantemente
molhada.

- 0 reinicio da concretagem devera ser precedido pelo langamento sobre
a superficie da junta de uma camada de argamassa de cimento e areia com trago
1:3 e mesmo fator agua-cimento do concreto, com espessura de
aproximadamente 1cm, de modo a garantir a nao ocorrencia de descontinuidade
na textura do concreto, ou seja, impedir a formagao de uma faixa de concreto
poroso ao longo da junta.

Antes do langamento da camada de argamassa de cimento e areia, sera
facultado aplicar na superficie da junta um adesivo estrutural a base de epoxi,;
neste caso, a superficie da junta devera estar seca antes da aplicagao do
adesivo, aplicagao essa que devera ser feita conforme as instrugoes do
fabricante do produto.

A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e lajes
devera ser interrompida no piano da face inferior da viga ou laje pelo tempo
suficiente para ocorrer o assentamento do concreto, de modo a se evitar a
formagao de fissuras horizontais nas imediagoes do nivel de apoio.

No caso de algum piano de concretagem fazer parte do projeto estrutural,
esse piano devera ser rigorosamente seguido no langamento do concreto; no
caso de o Projeto Estrutural ser omisso, devera ser seguido o Plano de
Concretagem apresentado pela Executante desde que previamente aprovado
pela FISCALIZACAO.

Consistency do Concreto

IGeneralidades If
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A determinagao da consistencia do concreto devera ser feita por ensaios
dg'abatimento de corpos de prova tronco-conicos (Slump Test), de modo a se

constatar se a consistencia prevista esta sendo obtida.

Os ensaios de consistencia deverao ser realizados sempre que forem
moldados corpos de prova para controle da resistencia mecanica, respeitando o
minimo de um ensaio para cada 25 m3 ou urn ensaio por dia quando o concreto
for amassado na obra, e o minimo de um ensaio para cada caminhao-betoneira,

quando o concreto provier de usina fora da obra.

Os valores medios aceitaveis para abatimento dos corpos de prova
tronco-conicos, em fungao das caracteristicas da estrutura, sao os indicados na

tabela pertinente.

Se para determinada massa, o abatimento medido ultrapassar de 5 cm o
limite superior indicado na tabela aludida, o concreto dessa massa nao podera
ser utilizado. Para valores intermediaries, e a criterio da FISCALIZAQAO, a
massa podera ser aceita.

IMPERMEAB1L1ZACAO DAS ALVENARIAS

Todas as alvenarias de tijolos ou blocos serao impermeabilizadas,
desde as fundagoes, como se determina a seguir:

A alvenaria sera executada com argamassa impermeavel (argamassa
1:3 cimento, areia fina silicosa cm 4% de VEDACIT ou similar - 2 Kg de

VEDACIT por saco de cimento) ate a altura de 30 cm acima do nivei em que

ficara o piso externo,

Serao revestidos com reboco impermeavel na fase externa, 60 cm
acima do nlvel do piso externo, as paredes perimetrais.

Nas paredes internas e na face interna das paredes perimetrais, aplicar

reboco impermeavel desde as fundagoes ate 15 cm acima do nivei do piso,

O reboco impermeavel tera dois centimetres de espessura e sera
executado com argamassa 1:3 cimento, areia fina silicosa a cuja agua de
amassamento e adicionado o impermeabilizante (VEDACIT ou similar na

proporgao de 2 Kg por saco de cimento).

PAREDES E PAINEIS

ARGAMASSA - PREPARO E DOSAGEM

As argamassas serao preparadas de preference mecanicamente.

O amassamento mecanico deve ser continuo e durar pelo menos 90
segundos a contar do momento em que todos os componentes da argamassa,
inclusive a agua, houverem sido langados na betoneira ou misturador.

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para

justificar mescla mecanica, sera permitido o amassamento manual.
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O amassamento manual sera feito de acordo com as circunstanciÿis e
recursos do canteiro da obra, em masseiras, tabuleiros, estrados ou superficies
planas, impermeaveis e resistentes.

Serao preparadas quantidades de argamassa na medida das
necessidades dos servigos a executar em cada etapa, de maneira a ser evitado
o inicio do endurecimento antes do seu emprego.

As argamassas contendo cimento deverao ser usadas dentro de 2 horas
e 30 minutos, a contar do primeiro contato do cimento com a agua.

As argamassas com cal, contendo pequena porgao de cimento, deverao
ser realizadas no momento de emprego.

Sera rejeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestigio de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em
execugao nao podera ser novamente empregada.

Jamais sera admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a
incompatibilidade quimica desses materiais.

Para as argamassas do quadro:

- Quantidade de agua de amassamento: a minima possivel, compativel com a
trabalhabilidade.

- Areia grossa: Areia de ria ou mina, diametro maximo 4,8mm modulo de finura
3,6.

- Areia media: Areia de rio ou mina, diametro maximo entre 2,4mm e 4,8mm e
modulo de finura entre 2,4 e 3,6.

- Areia fina: Areia de rio ou mina, diametro maximo menor que 2,4mm e modulo
de finura menor que 2,4.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

Serao executadas obedecendo a localizagao, dimensoes e alinhamentos
indicados nos projetos. As espessuras referem-se as paredes depois revestidas.
Caso as dimensoes dos tijolos condicionem a pequenas alteragoes da
espessura, variagoes da ordem de 1,5 cm podem ser admitidas, com autorizagao
por escrito da fiscalizagao.

As alvenarias de tijolos comuns serao executadas com tijolos ceramicas
furadas, de primeira qualidade, dimensoes 9 cm x 19cm x 19 cm, rejuntados com
argamassa do tipo 1:10 cimento e areia, 1:8 cimento e areia fina silicosa, 1:5:24
cimento, cal, areia fina silicosa ou 1:5:30 cimento, cal, areia fina .

As paredes de alvenaria poderao, a criterio da fiscalizagao e com
autorizagao escrita do calculista da estrutura, ser executadas em tijolos macigos
ou lajotas celulares de barro cozido.

Serao, no entanto, sempre executadas em tijolos macigos as alvenarias
destinadas a receber chumbadores de serralheria e a pequenos servigos onde

4
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i pj/eferivel seu emprego tais como: caixas de visita, caixas para medidores, caixas
K Jae passagem em locais umidos ou outros, a criterio da fiscalizagao.

Os tijolos serao molhados antes da colocagao e assentados formando
fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, com juntas de no
maximo 2 cm (dois centimetros) de espessura, formando linhas horizontais
continuas e verticals descontinuas, rebaixadas com a ponta da colher para que
o embogo possa aderir fortemente.

Nao sera permitida a colocagao de tijolos com os furos voltados no sentido
da espessura da parede, nem o emprego de tijolos de padroes diferentes num
mesmo pano de alvenaria.

Para a fixagao de esquadrias e rodapes de madeira serao empregados
tacos de madeira de lei, embutidos em creosoto quente.

O creosoto deve estar a 95° C e o tempo de imersao sera de cerca de 90
minutos.

Tanto para guarnigoes das esquadrias como para os rodapes, o

espagamento dos tacos sera de 80cm, no maximo.

Todas as saiiencias superiores a 4,0 cm deverao ser constituidas com a
propria alvenaria, nao se permitindo sua execugao exclusivamente com a
argamassa.

Os elementos de concreto (pilares, vigas e lajes) aos quais se vai justapor
alvenaria serao chapiscados previamente com argamassa 1:6 cimento e areia
media ou grossa . Nos pilares, para melhorar o vinculo concreto/alvenaria, serao
deixadas esperas de barras de ago diametro 6,3mm, em quantidade minima de
3 para cada pano de parede, comprimento de 35cm para fora do concreto, que

serao imersas na alvenaria adjacente.

As tubulagoes embutidas em paredes serao envoltas em argamassa 1:5
cimento e areia fina ou 1:4 cimento e areia fina .

Todos os vaos de portas e janelas levarao vergas de concreto. Para vaos
superiores a 1,50m, solicitar detalhe a fiscalizagao.

As paredes de vedagao sem fungao estrutural serao calgadas nas vigas e

lajes de teto com tijolos macigos dispostos obliquamente, a 45°. Este respaido
ou acunhamento so podera ser executado quando:

a) Todas as alvenarias do pavimento imediatamente superior estiverem
completamente levantadas;

b) Estiver concluido o telhado ou protegao termica de taje de cobertura
para as alvenarias do ultimo pavimento;

c) Decorridas no minimo, tres dias da conclusao do levantamento das
alvenarias.

Nas edificagoes sem estrutura de concreto, bem com em todos os
parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos

nao calgados na parte superior, serao executadas a guisa de respaido, cintas

*4r/V-'
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8 Ffs_. S3 &de concreto armado. Estas cintas, em concreto com consumo minimo de timemp

de 300kg/m3, terao altura minima de 10cm, iargura igual a da parede e armagchÿ
minima de duas barras de 50 diametro 6,3mm corridas na arte inferior, duas
barras de ago diametro 5,0mm corridas na parte superior e estribos de 5,0mm

a cada 15cm.

As alvenarias baixas livres (piatibandas, muretas, parapeitos, guarda-
corpos, etc.), alem da cinta prescrita no item anterior, terao como amarragao

pilares de concreto armado espagados de 2,5 metros, no maximo. A segao
destes pilaretes sera quadrada, dimensao do lado igual a da Iargura da parede,

armagao minima de 4 barras de ago 6,3mm colocadas nos cantos, estribos
3,4mm cada 15cm.

&

RETELHAMENTO CERAMICO

As telhas serao de boa qualidade, fabricadas em barro fino e bem
cozido, bem desempenadas de forma a permitir perfeita superposigao e encaixe.
A superficie das pegas sera lisa e de coloragao uniforme.

O retelhamento com telhas ceramicas tipo colonial, obedecera ao que

se segue:

As telhas inferiores, ou de canal, terao na parte convexa, chanfro piano
e paralelo as ripas, o qual, firmando-se nelas corta oscilagoes e o
escorregamento da telha.

As telhas supertores, ou de capa, terao na parte interna saliencia, ou
anei, que limite o recobrimento das telhas de capa.

O assentamento e feito iniciaimente com os canais, no sentido da
inclinagao do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a
cavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na
sua parte mais larga, a distancia entre duas fileiras de canais, sera de cerca de
5 cm. As telhas sobrepoem-se cerca de 10 cm.

As telhas superiores (capa) sao colocadas com a extremidade mais
estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposigao e de cerca de 10 cm.

As cumeeiras e os espigoes sao feitos com as mesmas telhas,
colocadas com a convexidade para cima e os rincoes por meio de telha de canal.

Nos beirais sem forro, todas as fiadas serao argamassadas, mesmo
nos beirais com forro a primeira fiada sera sempre argamassada. (argamassa
1:10 cimento e areia ou 1:8 cimento e areia fina silicosa).

Cumeeiras e espigoes tambem serao argamassados.

ESQUADRIAS E FERRAGENS

-ESQUADRIAS DE MADEIRA

&
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V. * As esquadrias de madeira - portas, guarnigoes, etc. - deverao obedecer
rj@6rosamente, quanto a localizagao e execugao, as indicagoes do projeto
arquitetonico e respectivos desenhos e detalhes construtivos.

Na execugao dos servigos de carpintaria e marcenaria, sera sempre
empregada madeira de boa qualidade, como muiaracatiara ou outras com as
caracteristicas desta.

Toda madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de defeitos
que comprometam sua finalidade, como sejam rachaduras, nos, escoriagoes,
falhas, empenamentos, etc.

Serao sumariamente recusadas todas as pegas que apresentem sinais
de empenamento, deslocamento, rachaduras, iascas, desigualdadesde madeira
ou outros defeitos.

Todas as guarnigoes tais como caixoes, marcos, adueias, alisares,
travessas, etc., serao executadas conforme desenhos de detalhes.

Os forramentos, alizares e batedores nao poderao ter emendas no vao
(horizontal ou vertical) da esquadria.

Nao sera permitido o uso de madeira compensada em portas externas.

Todas as pegas das esquadrias de madeira serao imunizadas com
cupinicida (penetrol cupim ou similar).

Nao sera empregado o pinho nas esquadrias de madeira.

As guarnigoes de madeira serao fixadas aos tufos de madeira de boa
qualidade, por intermedio de parafusos do tipo EC-latao, de 6"x 2.1/4”. Serao
empregados oito parafusos, no minimo, por guarnigao comum.

Os arremates das guarnigoes com rodapes e/ou revestimentos de
paredes adjacentes, merecerao, de parte do construtor, cuidados especiais.
Sempre que necessario, tais arremates serao objeto de desenhos de detalhes.
os quais serao submetidos a previa aprovagao da fiscalizagao.

Nao serao aceitos caixiihos de madeira do tipo “rebaixo aberto”, quando
destinados ao envidramento.

Todos os vaos envidragados, expostos as intemperies, serao
submetidos a prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d’agua sob
pressao.

I&.--

O acabamento final das esquadrias sera especificado para caso
particular conforme detalhe.

FERRAGENS

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serao inteiramente
novas, em perfeitas condigoes de funcionamento e acabamento.

Serao de latao, com partes de ferro ou ago, cromadas, acabamento
fosco ou polido, conforme especificado para cada caso.
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Na sua colocagao e fixagao deverao ser tornados cuidados espetyais
para que os rebordos e os encaixes na esquadria tenham a forma exata,
sendo toleradas folgas que exijam corregao com massa, taliscas de madeira ou
outros artificios.

o?
45

As maganetas deverao ser de latao fundido com segao plena, os
espelhos e as rosetas serao de latao fundido ou laminado.

O acabamento sera cromado, salvo outra indicagao do projeto.

Para maganeta de bola ou de forma semelhante, o afastamento da face
do batente devera permitir o perfeito manuseio da mesma.

Para o assentamento serao empregados parafusos de qualidade,
acabamento e dimensoes correspondentes aos das pegas que fixarem.

A localizagao das ferragens nas esquadrias sera medida com
prescrigao, de modo a serem evitadas discrepancias de posigao ou diferengas
de nivel perceptlveis a vista.

A localizagao das fechaduras, fechos, puxadores, dobradigas e outras
ferragens sera determinada ao construtor pela fiscalizagao, quando nao houver
especificagao ou detalhe de projeto.

As maganetas das portas, salvo condigoes especiais, serao localizadas
a 105 cm do piso.

As ferragens, principalmente as dobradigas, deverao ser
suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de
trabalho a que venham a ser submetidas.

Serao usadas, no minimo, 3 (tres) dobradigas por folha de porta.

Recobrir com plastico ou adesivo protetor todas as pegas expostas de
ferragens ate a conclusao dos servigos de pintura.

A PMS aceitara os produtos fabricados sob as marcas “LA FONTE”,
“FAMA”, “AROUCA” ou similares, a criterio da fiscalizagao.

ESQUADRIAS METALICAS

NORMAS GERAIS

Todos os trabalhos de serralharia, como portas, portoes, janelas,
caixilhos, gradis, corrimaos, guarda-corpos, etc. serao executados com precisao
de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de detalhes e as
especificagoes proprias, alem das presentes normas, no que couber.

O material empregado sera de boa qualidade, sem defeito de
fabricagao ou falhas de laminagao.

Cabera ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das
serrarias e pelo funcionamento perfeito apos a fixagao definitiva.

I
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IP* jj)q com/argamassa 1:3 de cimento e areia a qual sera firmemente socada nos

>ectivos furos.

As juntas entre quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serao
cuidadosamente tomadas com calafetador.

As partes moveis das serralharias serao dotadas de pingadeiras que
evitem a penetragao de chuva.

Os chumbadores serao sotidamente fixados a alvenaria ou ao concreto

ESQUADRIAS DE FERRO

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, terao todos os angulos
ou linhas de emenda soidados bem esmerilhados e limados, de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliencias de soldas.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serao escariados e as
asperezas limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serao executados
com brocas ou maquinas de furar sendo vedado o emprego de furadores.

Todas as jungoes terao pontos de amarragao intermediaries,
espagados de no maximo 100 mm, bem como nas extremidades.

Afixagao dos caixilhos sera feita com rabos de andorinha, chumbados
na alvenaria c/ argamassa 1:3 de cimento e areia, e espagados de
aproximadamente 60 cm, sendo 2 o numero minimo de fixagoes de cada lado.

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, ievarao tratamento
com pintura anti-ferruginosa.

Todas as pegas desmontaveis serao fixadas com parafusos de latao
amarelo, quando se destinarem a pintura ou de latao cromado ou niqueiado, em
caso contrario.

m

Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder de 1

mm (um miiimetro) o diametro do rebite ou parafuso.

Na fabricagao de grades de ferro de protegao com arame
galvanizado(aiambrado) com tubo vapor de 02” ou do guarda corpo de ago
escovado 01.1/2”, serao empregados perfis singelos, do tipo barra redonda.
Para os demais tipos de esquadrias serao usados perfilados, dobrados a frio,

feitos com chapas de, no minimo 2 mm de espessura.

A confecgao dos perfilados sera esmerada, de forma a se obter segoes
padronizadas e de medidas rigorosamente iguais. Nao se admitira o emprego de
elementos compostos obtidos pela jungao, por solda ou outro meio, de perfis
singelos.

REVESTIMENTO

- NORMAS GERAIS

-4r1/
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Antes de iniciado qualquer servigo de revestimento, deveradÿff8--ÿÿÿ—-.
testadas as canalizagoes, a pressao recomendada para cada caso. \

superficies a revestir deverao ser limpas e molhadas
abundantemente com jato de mangueira. A limpeza devera eliminar gorduras,
vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar futuros
desprendimentos.

As

Apos a limpeza, as superficies a revestir receberao o chapisco: camada
irregular e descontinua de argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:6
(argamassa 1:6 cimento e areia media ou grossa ) ou 1:8 (argamassa 1:8
cimento e areia media ou grossa ) conforme a natureza da superficie. (ver
quadro de argamassa no capitulo "alvenaria").

Os revestimentos deverao apresentar paramentos perfeitamente
desempenhados, aprumados, nivelados e com as arestas vivas.

Todos os cantos vivos executados em argamassa deverao, salvo
indicagao expressa em contrario, ser protegidos por meio de cantoneiras de
aluminio ate uma altura minima de 1,80cm (urn metro e oitenta centimetros) a
contar do piso.

CHAPISCO DE ADERENCIA

Camada irregular e descontinua de argamassa 1:3 cimento e areia
media ou grossa ou 1:6 cimento e areia media ou grossa (ver quadro de
argamassas) para aderencia do revestimento em argamassa (reboco).

EMBOCO/REBOCO

Camada de argamassa (1:10 cimento e areia fina , 1:8 cimento e areia
fina, 1:5:24 cimento, cal, areia fina silicosa, 1:5 cimento, areia media ou grossa ,
1:5 cimento e areia fina ou 1:4 cimento e areia fina ) aplicada sobre o chapisco
de aderencia limpo e abundantemente molhado. Escolher dentre as argamassas
especificadas acima a que convier a superficie a ser rebocada.

Antes da execugao dos rebocos serao colocados todos os marcos e
peitoris. Os alisares e rodapes serao colocados posteriormente.

A espessura total dos rebocos nao deve ser maior que 2 cm.

Nao se fara aplicagao de reboco externo em dias de chuva. Em dias
muito quentes, os rebocos executados naquele dia serao molhados ao fim do
dia.

Quando se constituirem em acabamento final os rebocos terao, de
acordo com seu aspecto e caracteristicas, as seguintes denominagoes.

Reboco Comum - reboco preparado na obra ou pre-fabricado, que admita a
permuta de umidade com o ambiente.

Reboco Hidrofugo - reboco com adigao de aditivo hidrofugante que impede a
entrada de umidade por precipitagao pluvial. Nao sao recomendados para
receber pintura. 4
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~Rÿdco Impermeavel - reboco resistente a pressao d'agua.

j$j&DOCO Acamurgado
desempenadeira de madeira e talochinha de espuma de borracha.

Reboco Liso a Colher - reboco com acabamento alisado a desempenadeira
ou talocha de ago. Superficie final lisa e uniforme.

si-

reboco com acabamento aspero, executado com

REVESTIMENTOS CERAM1COS

Demais Paredes

Os revestimentos ceramicos so serao aplicados apos cura completa do
reboco/embogo(cerca delOdias).

As ceramicas e/ou ladrilhos serao de primeira quaiidade, na cor
especificada em projeto, apresentado esmalte liso, verificagao homogenea e
coioragao uniforme, marcas Cecrisa, Portobello, Eliane ou similares.

As pegas serao ainda selecionadas por bitola, rejeitando-se as
defeituosas ou ainda as que nao apresentarem sonoridade caracteristica a
percussao.

As pegas a serem cortadas para passagem de canos ou outros
elementos das instalagoes nao deverao apresentar rachaduras ou emendas.

Antes do assentamento do revestimento sera providenciada a fixagao,
nas paredes, dos tracos (buchas) necessarios a instalagao dos aparelhos. Estes
tacos deverao ser convenientemente encunhados e impregnados de acido
acetico ou vinagre, o que proporciona a formagao de acetato de calcio,

garantindo meihor chumbamento.

As ceramicas ou ladrilhos, antes da aplicagao, deverao ser imersos na
agua por 24horas. Findo este prazo serao retirados e, deixando-se escorrer o

excesso d’agua ate nao haver mais brilho de agua na face nao vitrificado, sera
esta face chapiscada com vigoroso arremesso de argamassa 1:4 cimento e areia
fina ou1:3 areia fina silicosa .

Depois que este chapisco endurecer, com a cura se processando ao
abrigo do sol e do vento, as pegas serao novamente imersa em agua durante
as 12 horas que procederem imediatamente.

As superficies a serem revestidas serao suficientemente molhadas
com mangueira no momento do assentamento das ceramicas e/ou ladrilhos.

A aplicagao das ceramicas e/ou ladrilhos se processara por paineis, na
forma seguinte:

Quando nao especificado de forma diversa, as juntas serao corridas e
rigorosamente de nivel e prumo e sua espessura nao excedera 2mm.Quando

possivel, coincidirao com as juntas do piso.

As arestas e cantos nao receberao pega de arremate a nao ser por
especificagao expressa em contrario.

4.
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As ceramicas e/ou ladrilhos que forem seccionados sofrerao
esmerilhamento na linha de code, de forma que as pegas fique com arestas1
vivas e perfeitas.

Para o assentamento serao usadas as argamassas 1:4 cimento e areia
fina ou 1:3 areia fina silicosa .

O assentamento de ceramcas e/ou ladrilhos poderas tambem ser a
seco, com emprego de argamassa pre-fabricada de alta adesividade, o que
dispensa a operagao de molhar as superficies do reboco e as pegas de
revestimento. Estas argamassas (Sao Caetano, Argamaxima, Votomassa,
Eliane argamassa, Weber col flexivel AC3 ou similares) serao usadas conforme
instrugoes do fabricante.

Decorridas 72 horas do assentamento, sera iniciado o rejuntamento,
feito com rejunte quartzolit na cor indicada em projeto.

Para ladrilhos, o rejuntamento so se fara quando expressamente
especificado. Caso o rejuntamento, argamassa de cimento branco e areia no
trago 1:3 com cerca de 7mm de espessura sobre o qual serao aplicados os
ladrilhos, de modo a se evitar o refluxo de cimento escuro atraves das juntas.

•u

PISOS

NORMAS GERAIS

Serao executados em rigorosa obediencia ao projeto arquitetonico no
que concerne ao tipo, formato, dimensoes, cor, etc.

Os pisos so serao executados apos o assentamento das canalizagoes
que devem passar sob eles, como tambem, se for o caso, apos completado o
sistema de drenagem.

Todos os pisos iavaveis terao declividade de 0,5% no mmimo, em
diregao ao raio ou porta externa, para o perfeito escoamento da agua. Os
rodapes serao sempre a nivel.

A colocagao dos elementos de piso sera feita de modo a deixar as
superficies planas, evitando-se ressaltos de urn em relagao ao outro. Sera
substituido qualquer elemento que, por teste de percussao, soar denotando
vazios.

Sera proibida por no mmimo dois dias a passagem sobre os pisos
recem colocados.

Os pisos so serao executados apos concluidos o revestimentos das
paredes e tetos e vedadas as aberturas externas.

Em ambientes contlnuos e de mesmo nivel, quando nao houver
especificagoes em projeto, sera adotado o seguinte criterio para as soleiras
internas:
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Se os dois pisos forem da mesma natureza, a soleira tambem o sera;

forem de naturezas diferentes a soleira sera do mesmo material do piso do
ambiente que a contiver.

Cuidados especiais serao tornados em comodos excessivamente
ventilados ou expostos a calor. Nestes casos os pisos devem ser protegidos
apos colocados.

k
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Nao sera permitido que o tempo decorrido entre a argamassa de
assentamento estendida e o piso aplicado seja tao longo que prejudique as
condigoes de fixagao da pegas, quer por endurecimento da argamassa, quer
pela a perda de agua de superficie.

LASTRO DE CONTRAPISO (Piso Morto)

As areas destinadas a receber pavimentagao receberao lastro de
concreto com espessura minima de 8 cm.

A camada regularizadora sera langada apos compactagao do aterro
interno e apos colocagao e teste das canaiizagoes que devam ficar sob o piso.

0 concreto contera no mtnimo 200 Kg de cimento/m3.

A superficie do lastro sera convenientemente inclinada, de acordo
coma declividade prevista para a pavimentagao que ira receber.

Antes do langamento das argamassas de assentamento o lastro devera
ser lavado com agua iimpa e escovado. Apos esta operagao recebera pasta de
cimento e areia 1:2, espalhada com vassoura.

PISO INDUSTRIAL

Executado com argamassa granitica composta de agregados de alta
dureza, grande resistencia a compressao e a abrasao.

A PMS aceitara, dentro das especificagoes proprias, os produtos de
marca KORODUR, DURBETON, INDUPISO, PISODUR ou similares.

A coloragao do piso sera cor natural.

Inicia-se a execugao do piso atraves da colocagao das juntas acrilicas
pretas apropriadas, nas dimensoes de 27x33mm e formato proprio, conforme
padrao recomendado pelo Fabricante.

Referidas juntas sao colocadas diretamente sobre a laje, apos

determinagao dos pontos de nivel. Com esses pontos e o emprego de fios de
nylon, determinam-se os alinhamentos e nivelamentos que as juntas deverao
obedecer. Sob os fios ja devidamente posicionados nos diversos pontos de nivel,

sera processada a limpeza, lavagem e saturagao de agua na laje, formando uma
baixa, onde em seguida, sera langado urn chapisco confeccionado com
argamassa de cimento e areia no trago volumetrico de 1:2, bastante fluida e

aplicada com uma escova de pelos duros. Imediatamente apos a aplicagao do
chapisco, langa-se uma argamassa de cimento e areia, trago volumetrico 1:3,

com aproximadamente 2cm de altura. Nessa argamassa, que segue exatamente
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I18 F1S..3.3M\ & fjo alinhamento e nivelamento proporcionados pelo frio de nylon e cravada a junta
plastica e, posteriormente, a argamassa e comprimida contra e!a. 0 excesso de x

argamassa e retirado de modo a nao cobrir mais de 60% (sessenta por cento)
de sua altura, bem como, nao ter uma espessura, junto a laje, superior a 2cm de
cada lado. A aplicagao das juntas deve ser feita 48 (quarenta e oito) horas antes
da execugao das demais etapas.

Seguidamente deve-se executar a base em argamassa de cimento e
areia, trago volumetrico 1:3.

Apiica-se entao a argamassa final, constituido pela mistura dos
Agregados Rochosos com cimento Portland Comum, desempenados com o
emprego de reguas de aiuminio e desempenadeiras de ago.

Espessura minima da camada de base: 2cm para transito leve, 2,5cm
para solicitagao media e 3cm para transito industrial pesado, sujeito a choques.
As espessuras minimas da capa de piso de alta resistencia serao de 0,8cm,
1,2cm ou 1,5cm de acordo. respectivamente, com as solicitagoes descritas
acima.

mAs juntas formarao quadrados com lado, no maximo, de 1,6metros,
sendo sempre as perimetrais cofocadas a 2cm das paredes circundantes.

Procede-se a seguir a cura da superficie, devendo ser executada com
areia limpa, umedecida a intervalos regulares.

Finalmente efetua-se o polimento da superficie, uti!izando-se maquinas
Politrizes equipadas com esmeril. Sera feito com a superficie sempre molhada.
E proibido o uso de areia com auxiliar do polimento.

Torna-se oportuno acrescentar a necessidade de contratagao dos
servigos de execugao do Piso Industrial com firma ou operarios especializados,
credenciados pelo Fabricante.

PISO CIMENTADO SIMPLES

Os cimentados, sempre que possivel, serao obtidos pelo simples
sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento, do proprio concreto do
(astro, quando este ainda estiver plastico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente,
sera permitida a adigao de argamassa 1:4 cimento e areia media .

Quando for de todo impossivel a execugao dos cimentados e
respectivos lastros (pisos mortos) numa so operagao, sera a superficie de base
perfeitamente limpa e abundantemente lavada, no momento do langamento do
cimentado, o qual sera inteiramente constituido por uma camada de argamassa
1:4 cimento e areia media, com 1,5 cm de espessura.

A superficie dos cimentos, salvo quando expressamente especificado
de modo diversos, sera dividida em paineis, por sulcos profundos ou por juntas
que atinjam a base de concreto.

Os paineis nao poderao ter lados com dimensao superior a 1,20 m. 4
si
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2£V_v__ A disposigao das juntas obedecera a desenho simples, em reticulado,

deverado ser evitado cruzamento em angulos agudos e juntas alternadas.

As superficies dos cimentados serao cuidadosamente curadas, sendo,
para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que
sucederem a sua execugao.

& FIs

.1

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

NORMAS GERAIS

Todo servigo referente a qualquer das instalagoes hidraulico-sanitarias
devera ser executado por profissional habilitado, sendo usadas as ferramentas
apropriadas a cada servigo e material utilizado.

Os servigos serao executados em perfeito acordo com os projetos e
especificagoes fornecidos. Qualquer alteragao ou adaptagao do projeto ou
especificagao so sera feita com previa autorizagao da PMS, atraves do
departamento tecnico.

A execugao de qualquer servigo devera obedecer as normas da ABNT
especlficas para cada tipo de instalagao. Devera obedecer, ainda, as disposigoes
constantes de atos legais do estado e dos municipios.

Na execugao de qualquer servigo deverao ser atendidas as
recomendagoes e prescrigoes dos fabricantes para os diversos materiais.

As colunas de canalizagao correrao embutidas nas alvenarias, salvo
quandoforem criados em projeto espagos previstos para este fim ou quando, por
condigao do projeto arquitetonico, devam correr aparentes,

Quando nao correram embutidas, as canalizagoes serao fixadas por
brincadeiras espagadas convenientemente, de acordo com a bitola do cano. As
derivagoes correrao, sempre que possivel, embutidas em paredes, vazios, lajes
rebaixadas ou abaixo de pisos, evitando-se sempre sua inclusao no concreto da
estrutura.

Nao se permitira a concretagem de tubulagoes dentro de colunas,

pilares ou outros elementos estruturais. As buchas e caixas necessarias a
passagem prevista de tubulagoes atraves de elementos estruturais deverao ser
executadas e colocadas antes da concretagem.

Na passagem atraves de elementos estruturais de reservatorios ou
piscinas devem ser tomadas medidas acessorios que assegurem perfeita
estanqueidade e facilidade de substituigao.

Durante a construgao, ate o momento da montagem dos aparelhos,
todas as extremidades das canalizagoes serao vedadas com “plugs" ou bujoes
rosqueados, convenientemente apertados. Nao sera permitido o uso de buchas
de papel ou de madeira com essa finalidade.

Sob nenhuma hipotese se permitira a curvatura de dutos a quente em
substituigao ao uso das conexoes.
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As tubulagdes passarao a distances convenientes de qualqÿer M
baldrame ou fundagao, a fim de se prevenir a agao de eventuais recalques.

As cavas abertas no solo para o assentamento de canalizagoes so
poderao ser fechadas apos verificagao, pela fiscalizagao, das condigoes das
juntas, tubos, niveis e declividade.

REDE DE AGUA

As canalizagoes de agua nao poderao passar dentro de fossas,
sumidouros, caixas de inspegao e nem ser assentadas em valetes de
canalizagao de esgoto.

Todas as canalizagoes embutidas em paredes serao assentes antes do
reboco das alvenarias de tijolos.

Com exclusao dos elementos niquelados, cromados ou de latao polido,
que devem apresentar este acabamento, todas as demais partes aparentes da
instalagao tais como canalizagoes, conexoes, bragadeiras, suportes, etc., serao
pintados com tinta a oleo brilhante, apos previa limpeza.

A nao ser quando especificado em contrario, a canalizagao de agua
sera executada em tubos de PVC rigido soldaveis ou rosqueaveis, com
conexoes do mesmo material ( Tigre ou similar).

A canalizagao externa, subterranea, sera enterrada em uma
profundidade minima de 40cm.

Para facilidade de desmontagem das canalizagoes, serao colocadas
unioes ou flanges nas sucgoes das bombas, recalques, barriletes ou onde
convier.

rM

O corte de tubulagao so podera ser feito em segao reta, sendo apenas
rosqueada a porgao que ficara dentro da conexao. As porgoes rosqueadas
deverao apresentar filetes bem limpos, sem rebarbas, que e ajustarao
perfeitamente as conexoes.

A junta, na ligagao de tubulagoes, devera ser executada se maneira a
garantir perfeita estanqueidade. A vedagao das roscas sera feita por aplicagao
de urn vedante adequado sobre os filetes (teflon, hostafon ou similar). Quando
forem usadas conexoes de metal, a vedagao sera feita com canhamo e tinta de
zarcao. Nos tubos com juntas soldaveis nao serao feitas roscas, sendo
empregado adesivo na jungao das partes a serem soldadas, apos lixamento e
limpeza das mesmas.

As tubulagoes, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias, serao
lentamente cheias de agua, para eliminagao completa de ar, e em seguida
submetidas a prova de pressao interna. Essa sera feita com agua sob pressao
igual a 1:5 vezes a pressao estatica maxima na instalagao e deve durar urn
minimo de 5 (cinco) horas, sem que a tubulagao acuse qualquer vazamento.

A ligagao da instalagao predial a rede publica sera executada pela
concessionaria local, por solicitagao da empreiteira, mediante pagamento, por A
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s' As canalizapoes de distribuipao de agua nunca serao inteiramente
horizontals: fazer declividade minima de 2% no sentido do escoamento.
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APARELHOS SANITARIOS(LAVATORIOS, BACIAS)

Serao de loupa, nas cores determinadas em projeto, sem deformapao.
esmaite homogeneo sem manchas ou granuiapoes. Marcas; Celite, ideal
Standart ou similar.

pepas serao perfeitas, sem empenos, falhas ou manchas, acabamento
poiido esmerado.

METAIS

De fabricapao perfeita, sem defeitos de fundipao, gaivanopiastia
primorosa. Marcas: Fabrimar, Celite, Deca ou simiiares.

fe

INSTALACOES SANITARIAS

TUBOS E CONEXOES

Os tubos e conexoes serao de PVC, ponta e bolsa, tipo esgoto, com
declividade minima de 2% nos trechos horizontais com diametro inferior a
100mm, 1% para diametros 100mm, 0,7% para 150mm e 0,5% para 200mm ou
mais.

A declividade sera uniforme entre as sucessivas caixas de inspepao,
nao se permitindo depressoes que possam formar depositos no interior das
caixas.

Todos os aparelhos deverao ser instaiados de modo a permitir facil
limpeza e remopao, bem como evitar a possibilidade de contaminapao de agua

potavei.

A instalapao de caixas sifonadas e de sifoes sanitarios se fara de

maneira a observar nivelamento e prumo perfeitos e estanqueidade perfeita nas
ligapoes aparelho/sifao e sifao/ramal.

A canalizapao da ventilapao sera executada conforme o projeto, sendo
instalada de forma que nao tenha acesso a ela qualquer despejo de esgoto e
qualquer liquido que nela ingresse possa escoar por gravidade ate o tubo de
queda, ramal de descarga ou desconector em que o ventilador teve origem.

A bolsa dos tubos sera, no assentamento, colocada no sentido oposto
ao do escoamento.

Ligar os tubos de ventilapao as especificapoes horizontais acima dos

eixos destas. O tubo ventilador deve elevar-se 15cm, ou mais, acima do nivel
maximo de agua no mais alto dos aparelhos servidos.
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%CAIXAS E RALOS

As caixas de inspepao serao executadas em alvenaria de tijofesr
obedecidas as prescripoes para alvenaria constantes deste caderno. Serao
revestidas internamente com argamassa 1:3 de cimento e areia, acabamento
alisado, laje de fundo remopao e permitir perfeita vedapao. Quando executada
em area edificada, a caixa devera ter o nivel superior da tampa ao nivel do piso
acabado e ter o mesmo revestimento.

As caixas de gordura, constituidas em alvenaria de tijolos, deverao ter
as paredes internas completamente lisas, revestidas com argamassa de cimento
e areia trapo 1 : 3. A tampa devera ser facilmente removlvel, o fecho hidrico sera
de 7cm no minimo e o fundo tera declividade minima de 10% para permitir facil
limpeza.

INSTALACOES ELETRICAS

Objetivo

O Objetivo e a execupao de todos os servipos indicados em projetos,
atendendo fielmente a localizapao de quadros, tomadas e equipamentos,
conforme indicado em projeto especifico que implementa as instalapoes eletricas
(iluminapao e forpa) para o perfeito funcionamento da edificapao em questao.

O projeto de Instalapoes eletricas foi eiaborado de maneira a atender
todas as necessidades da edificapao, garantindo confiabilidade, seletividade e
seguranpa.

"8

O projeto executivo eiaborado obedece as normas para instalapao da
ABNT- NBR 5410, e as exigencias da concessionary local.

Todos os servipos a serem executados deverao obedecer a melhor norma
tecnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos normativos
da NBR-5410, especificapoes e padroes estabelecidos pelas concessionarias
locais.

Escopo dos Servipos

Sera executada a infra-estrutura de tubulapoes apresentadas em projeto.
As tubulapoes constarao eletrodutos de PVC e partirao dos respectivos quadros
de distribuipao de forpa e Iluminapao, e embutidos no piso e/ou alvenaria ou
aparentes sobrepostos ao forro e fixados nas estruturas de concreto atenderao
a todas as tomadas, luminarias, etc.

Todas as tubulapoes externas serao executadas por eletrodutos de PVC,
bitola indicada em projeto, com protepao mecanica do trecho executada por
concreto macro, conforme detalhe de envelopamento de dutos, contido em
projeto especifico;
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[ÿg Nas tubulapoes embutidas em alvenaria deverao ser feitas as devidas
U|pis35 v? rÿyperapoes das mesmas, no tocante ao chapisco, reboco, emassamento e

iKc Pin¥a
Nas tubulapoes aparentes os eletrodutos serao fixados nas estruturas de

concreto e/ou alvenarias atraves de equipamentos de fixapao apropriados,
como: bucha/parafuso S-8, tiro no teto walsiwa - completo, abrapadeira tipo D,
vergalhao de ferro galvanizado roscado, suportes de fixapao do tipo ZZ, etc.,
conforme mencionado em detalhes contidos nos projetos especificos;

No lanpamento de cabos deverao ser observada o perfeito estado do
isolamento dos condutores, nao sendo permitido pontos em que o mesmo se
encontre sem a devida isolapao causando posstveis fugas de corrente e
consequentemente inadequada instalapao;

Todas as luminarias, tomadas, interruptores, caixas, quadros de
distribuipao, tubulapoes, etc, deverao ser de primeira quatidade, fornecido pelo
construtor e atendendo as especificapoes tecnicas de materiais;

As luminarias serao instaladas de forma de embutir no forro modulado,

salvo indicapao contraria em projeto, devera ser observada a paginapao das
mesmas no referido recinto, conforme indicado em projeto.

0 construtor devera atentar para todas as observapoes indicadas em
projeto.

Os quadros de distribuipao eletrica deverao obrigatoriamente possuir
todas as caracteristicas indicadas no diagrama unifilar contidos em projeto. Os
mesmos serao de embutir e seus rasgos nas alvenarias devidamente
recuperados e recompostos;

Os condutores secundarios terao classe de isolamento de 750V, sendo
extra-flexivel.. Os condutores primarios (alimentadores dos quadros de energia)

terao obrigatoriamente classe de isolamento 1000V, sendo do tipo flexivel;

O construtor devera atentar para todas as observapoes e detalhes
indicados em projeto.

Especificapao de Materiais

Eletrodutos

Em instalapoes embutidas os eletrodutos serao em PVC rigido classe A
roscavel/soldavel/flexivel, atendendo as exigences da norma ABNT EB-744 e
NBR 6150 e aprovapao em ensaios exigidos pelas normas (Teste de

Flamabilidade de Materiais - Queima Vertical, etc.), com luvas e curvas pre-
fabricadas quando necessario, salvo outra indicapao em projeto, com bitolas e
espessuras indicadas em projeto.

Em instalapoes aparentes os eletrodutos serao em pvc, com luvas e
curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diametro interno).

df
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Os eletrodutos aparentes devem ser fixados com abragadeiras emVago
galvanizado tipo “D” fixadas a laje atraves de vergaihoes de ago galvanizÿo
roscado diametro 1/4” ou diretamente na laje com parafusos e buchas de nylon"
e serao pintados de acordo com ABNT.

As ligagoes dos eletrodutos com as caixas metalicas devem ser feitas
utilizando bucha e arruela de aluminio fundido.

Nas ligagoes de motores e/ou equipamentos devem ser utilizados
conduces flexiveis de aluminio revestidos com borracha e terminagoes em
aluminio.

f, JTS

Caixas Metalicas

As caixas de passagem serao metalicas confeccionadas com chapa de
ago No16 USG, com pintura a po ou epoxi na cor cinza padrao ABNT. Sendo de
instalagao de embutir ou sobrepor, conforme descrigao de projeto. -

Quadros Eletricos

Os quadros serao confeccionados em chapa de ago de no minimo No14
USG, com tratamento anti-ferrugem em processo eletrostatico ou quimico,
pintura epoxi na cor cinza (padrao Caixa), ou tinta vinilica de padrao ou cor
equivalente. Grau de protegao IP-54. Deve possuir barramentos de cobre
eletroliticos, dimensionados no projeto, e que atenda as normas NBR 6808/198L.
Devera ser usado tanto com disjuntores DIN (padrao europeu) como disjuntores
UL (padrao americanoj.Todas as partes nao pintadas devem receber processo
de bicromatizagao.

As portas serao confeccionadas com chapa de ago No16 USG com trinco
ou fenda.

As sobretampas serao confeccionadas com chapa de ago No18 USG ou
em acrilico vazada para passagem do acionamento dos disjuntores e instalagao
das chaves seletoras. Tambem devem possuir, obrigatoriamente, dobradigas e
fechadura do tipo trinco ou fenda. NAO SERA ACEITO SOBRETAMPAS
APARAFUSADAS.

Placa de montagem ajustavel em chapa 1,9mm (14 USG) com
barramentos de cobre eletrolitico de alto grau de pureza instalado sobre
isoladores de epoxi rigidamente estruturados.

Os disjuntores serao instalados em trilhos de ago identificado com
etiquetas adesivas com moldura e visor removivel.

O Quadro, o disjuntor geral e chave seletora devem ser identificados com
plaqueta em acrilico tipo pantografada.

Devem atender as dimensoes minimas, conforme indicado em projetos, e
as normas tecnicas nacionais vigentes. ill

Condutores

M
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\ % L(Q SI J»/ Circuitos Terminais: serao feitos com cabos flexivel (composto de fios de
[ÿM,re nu, tempera mole com encordoamento classe 5 da NBR 6880; isoiamento

\. Jtermoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC) para temperatura de operagao

--ÿde 70 C tipo anti-chama isolados para 750V. A segao minima a ser utilizada e
de 2,5mm2 para iluminagao e tomadas.

Alimentadores dos Quadros; serao do tipo SINTENAX antichama,
isolagao 1kV. Serao composto de fios de cobre nu, tempera mole com
encordoamento, classe 5 da NBR 6880; isoiamento termoplastico a base de
cloreto de polivinila (PVC) para temperatura de operagao de 70 C) tipo anti¬
chama.

Codigo de Cores: As fiagoes eletricas de iluminagao e tomadas serao
diferenciadas atraves de cores-padrdes, possibilitando agilidade nos trabalhos
de manutengao futura nesse ambiente, bem como para evitar-se a conexao
indevida e perigosa entre diferentes fontes, sendo;

*Fase Comum (preto)

*Neutro Comum (azul-escuro)

"Terra (verde);

* Retorno (- Iluminagao - branco);

Consideragoes Gerais

Os circuitos terminais devem ser identificados na sua origem, nas caixas
de passagem e terminagoes atraves de aniihas com a numeragao de acordo com

o projeto.

Nao serao permitidas emendas nos condutores no interior de eletrodutos
e quadros eletricos, caso sejam necessarias, deverao ser executadas no interior
das caixas. Utilizar solda eletrica, fita de alta-fusao e fita isolante de baixa tensao.

Os circuitos alimentadores devem ter seus cabos identificados com as

fases R, S e T e N para neutro, o terra deve ser identificado com uma anilha de
cor verde.

Nas terminagoes entre cabos-disjuntores, cabos-tomadas, etc, utilizar
terminais pre-isolados de pressao e compressao para a bitola do cabo
especificado. Nao sera permitida a colocagao diretamente dos cabos nas
devidas terminagoes sem a utilizagao dos terminais.

Devera sempre ser mantido o mesmo padrao de cores para as cabeagoes

de instaiagao eletrica do inicio ao fim dos servigos, ou seja, se iniciar os servigos

com a cor verde para o terra, nao sera permitido o uso da cor verde-amarelo no
decorrer do servigo e sim sempre o mesmo padrao de cores, a cor verde.

Os cabos eletricos deverao ser identificados pela distingao de cores para
as fases do sistema polifasico, ou seja; usar cabos eletricos na cor vermelha
para identificar o circuito alimentado pela fase R, pela cor preta para os circuitos
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da fase S e na cor branca para os da fase T. Tal identificagao deve haver emtoda "ff
a extensao do circuito. X.

m

Interruptores E Tomadas

Os interruptores devem ser de embutir em caixa 4x2”,salvo
recomendagao contraria em projeto. Deve ser de piaca e corpo de termoplastico,
contato de prata e componente com fungao eletrica de liga de cobre, conforme
normas NBR 6147 e NBR 6527 - corrente nominal 10 A, tensao nominal 250V-
tensao e corrente alternada, e devem ter certificagao de conformidade emitido
pelo INMETRO.

Todas as tomadas eletricas para computadores e equipamentos ligados a
energia estabilizada, devera ser do tipo 2P+T pino chato, corrente nominal
minima de 15 A, tensao nominal 250V. Deve ser de piaca e corpo de
termoplastico, contato de prata e componente com fungao eletrica de liga de
cobre. conforme normas NBR 6147 e NBR 6527 e devem ter certificagao de

conformidade emitida pelo INMETRO. As demais tomadas de forga serao do tipo
universal conforme indicagao em projeto.

As tomadas de piso sera do tipo 2P+T pino chato, corrente nominal
minima de 15 A, tensao nominal 250V a ser instalada nas caixas de piso
especificada, tais tomadas deverao possuir as caracteristicas acima
mencionadas.

Luminarias / Acessorios

Luminarias Fluorescentes

Luminarias para lampadas fluorescentes confeccionadas em chapa de
ago galvanizada tratada, pintura eletrostatica branca, sendo de instalagao de
sobrepor, salvo outra indicagao em projeto.

Outras Luminarias

Luminarias do parque aquatico - Especificadas em projeto e
detalhamentos construtivos na legenda do projeto.

Lampadas e Reatores

As lampadas fluorescentes comuns devem ser tipo TLDRS 40W e 20W
SUPER 84, com indice de reprodugao de cor (IRC) de 85%, cor 21 (branca fria),
vida util de 7500 acionamentos.

K
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MAAi. Ml Os reatores serao do tipo eletronico com fator de potencia acima de 0,92
e j-ndice de Distorgao Harmonica inferior a 10% (dez por cento).Vs

%
Equipamentos Diversos

- Disjuntores de Baixa Tensao

Serao em caixa moldada, tipos fixos com corrente nominal fixa ou
regulavel, tensao nominal minima de 480V e maxima de 600V, disparadores para
sobrecarga (sobre-tensao) e curto-circuito (sobre-corrente). Poderao ser padrao
europeu (DIN / IEC) ou padrao americano (UL/ NEMA).

Para utiiizagao em circuitos terminais, usar disjuntores monopoiares com
corrente nominal de 10 a 50A , corrente de ruptura minima de 5kA , tipo 5SX1 da
SIEMENS. Para uso de protegao de circuitos indutivos (lampadas fiuorescentes,
moto-bombas, etc) usar disjuntores tipo C, e para protegao de equipamentos
eietro-eletronicos (micro-computadores, etc) usar disjuntores tipo B.

Na utiiizagao em circuitos terminals, usar disjuntores tripolares com
corrente nominal de 15 a 200A , corrente de ruptura minima de 10kA , tipo CQD
ou ED6 da SIEMENS.

Na utiiizagao de protegao geral, usar disjuntores tripolares com corrente
nominal superior a 225A , corrente de ruptura minima de 20kA, tipo FXD da
SIEMENS.

p

Voltimetros /Amperimetros

Possuir sistema de ferro move), apoiados em mancais providos de
amortecimento atraves de mancal de silicone. Destinado a medigao de tensao
ou corrente alternada.

Confeccionado em corpo de chapa de ago pintada, visor frontal em vidro
e moldura plastica.

Escala de trabalho fornecido em projeto.

Caixa de Inspegao de Aterramento

Caixa de inspegao que faz parte do sistema externo de protegao contra

descargas atmosfericas.

Fabricada em alvenaria com as dimensoes 30x30x30cm, com tampa de
concreto e 10 cm de brita nu fundo para drenagem.

Na protegao da haste de terra no local onde e deixada para inspegao
periodica.

Inspegao e Recebimento:

- O material devera atender as especificagoes da Norma NBR 5419/93 -
Protegao de Edificagoes Contra Descargas Atmosfericas.

pT
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Todas as instalapoes de para-raios terao bom acabamento, deveLÿcfÿferrÿ— J
cuidadosamente instaladas e firmemente ligadas as edificapoes, formanab.com / /
o aterramento urn conjunto eletromecanico satisfatorio. Nsÿ

- O conjunto das diferentes ligapoes far-se-a de maneira duravel e
empregando-se devidamente o material especificado por Norma.

- A fixapao dos materials devera impedir qualquer reparo nas edificapoes
e sera protegida, no seu engastamento, contra infiltrapoes de agua de chuva e
depredapoes.

Conector para Haste de Aterramento

Elemento de ligapao mecanico-eletrica, constituida de pepas amolgaveis
por pressao, que faz parte do sistema externo de protepao contra descargas
atmosfericas.

A conexao e assegurada por meio de brasagem, soldagem, conectores
de compressao, ou parafusos com porcas.

Na ligapao da haste de aterramento aos cabos da malha.

Haste para Aterramento Tipo Copperweld De 5/8” L=2400 mm:

Dispositivo metalico constituinte da malha de aterramento.

Haste de apo SAE 1010 / 1020 revestida com cobre eletrolitico, para
aterramento.

Sera utilizada para instalapao de aterramento da edificapao.

- Acessorios

Abrapadeiras, suportes e parafusos.

Fitas isolantes.

Terminais: em bronze, fabricapao..

Outros:

PINTURA

NORMAS GERAIS

•S

1
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£% Flsii Todas as superficies a pintar deverao estar secas, serao
cuij/adosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se
dÿstinam.<Sf

A eliminagao de poeira devera ser completa, tomando-se precaugoes
especiais contra o levantamento de po durante os trabalhos, ate que as tintas
seguem inteiramente.

Cada demao de tinta so podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervaio de 24 horas entre
duas demaos sucessivas; as tintas a base de acetato de polivinila (PVC)
permitem um intervaio menor, de tres horas. Igual cuidado havera entre uma
demao de tinta e a massa, convindo observar um intervaio minimo de 24 horas
apos cada demao de massa.

Deverao serevitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies
nao destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que nao
puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,

empregando-se removedor adequado.

Se as cores nao estiverem definidas no projeto, cabera a fiscalizagao
decidir sobre as mesmas mediante consulta ao arquiteto autor do projeto O
construtor so podera iniciar a pintura apos especificagao por escrito, da
fiscalizagao. Deverao prevalecer, de um modo gerai, as cores e tonalidades
claras.

Os trabalhos de pintura em locals externos serao suspensos em tempo

chuvoso.

Nas esquadrias em gerai, deverao ser removidos ou protegidos com
papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes do inicio dos
servigos de pintura, devendo os topos superiores e inferiores das mesmas serem
lixados e pintados com uma demao da tinta em uso.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera
cuidadosamente limpa com uma escova, e depois com um pano seco, para
remover todo o po antes de aplicar a demao seguinte.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, ou
brilhante).

So sera aplicadas tintas de primeira linha de fabricagao.

Salvo autorizagao expressa da fiscalizagao, serao empregadas,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra em

embalagem original intacta.

A aplicagao obedecera rigorosamente as prescrigoes determinadas
pelo fabricante, nos rotulos das embalagens ou catalogos especificos.
Consideram-se analogos os produtos fabricados por Glasurit (marca Suvinil),

Coral (Coralit, Coralsol, Coraltine), Ypiranga (Marveline, Duraiack), Fortcolor ou
similares.

4
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PINTURA A BASE DE LATEX (PVA - ACETATO POLIVIN1LA)

As tintas a base de latex, para usos em reboco limpos, interiores ou
exteriores, serao aplicados em, no minirno, duas demaos.

As tintas vem prontas para o uso, bastando agita-las antes da

aplicagao.

As paredes novas em geral nao exigem qualquer preparagao previa,
sendo a aplicagao direta; entretanto, podera ser aplicado, previamente, liquido
impermeabilizante ou selador, caso as caracteristicas do reboco assim o exijam
(reboco aspero e poroso).

DIVERSOS

13.1 LIMPEZA GERAL

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao:
deverao apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalagoes,
equipamentos e aparelhos, com as instalagoes definitivamente ligadas as redes
de servigos publicos.

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagoes,
revestimentos, cimentados, tadrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serao limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a
nao serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

A lavagem de granitos sera feita com sabao neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos.

As pavimentagoes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento
e lustragao, serao polidos em definitivo e lustrados.

As superficies de madeira serao, quando for o caso lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies, sobretudo das cantarias,
alvenarias de pedra e azulejos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serao cuidadosamente removidos
dando-se especial atengao a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e
ferragens das esquadrias.
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