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APRESENTACAo 
----------------------------- ~-.--

Esse volume resume documentos citados nos PIanos e Programas tratados no PBA, e 

apresenta-os integralmente. Assim como elementos complementares explicativos das 

ayoes ambientais previstas. 

Oeste volume constam: a descriyso dos Impactos Ambientais identificados no EINRima 

da Linha 5-Lilas e sua correlayso com os Programas Ambientais que compoem 0 PBA; 0 

Parecer Tecnico de manifestayao da Secreta ria do Verde e do Meio Ambiente - SVMA 

quanto ao EINRima da Linha 5-Lilas; a legislayao Ambiental incidente e relacionada a 
implantayao deste empreendimento e outras Normas pertinentes; as Normas T ecnicas 

proprias da CMSP utilizadas nas experiEllncias anteriores desta Companhia: os Termos de 

ReferEllncia para a contratayao da Gerenciadora Ambiental e a Supervisora Ambiental das 

obras de implantayso da linha 5-Lilas, emitidos pelo Metro; e as AutorizayOes emitidas 

pelos orgsos ambientais envolvidos. 
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1. CORRESPONDENCIA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

COM OS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Neste item seguem descritos os potenciais impactos identificados no EIAlRima e suas 

respectivas medidas de controle: mitigadoras ou compensat6rias para os impactos 

negativos ou potencializadoras no caso dosimpactos positivos e sua relayao com os 

Programas de Controle propostos no PBA. 

PROGRAMA 
FASE IMPACTO MEDIDA DE CONTROlE RELACIONADO 

p Gera~ao de expectativa na 
Comunica~ao social PCS - Programa de 

comunidade Comunica~8o Social; 

Forma~o de mao de obra. PCS I Subprograma de 

P.leO Gera~ao de emprego cria~o de empregos e Acompanhamento da 
altera~o econOmica na Reloca~o da Popula~o e 

regiao Atividades EconOmicas; 

I Supress80 de vegeta~o Compensa~o ambiental PCPA - Programa de 
Compensa~ao Ambiental; 

ContingElOcia de aCidentes. PCS I Subprograma de 

I Riscos de acidentes na obra 
a~ao nas emergencias; e Comunicat;ao e 

e para a popula~o Acompanhamento Social 
comunica~osocial LQara Situac5es Emergenciais; 

Risco de acidentes Contingencia de acidentes. PCA I Subprogram a 
I geotecnicos e altera~80 da a~o nas emerg€mcias e Ambiental de Monitoramento 

estabilidade do solo comunica~ao social de Recalgues; 

Rem~o da popura~ao Compensa~ao de POpUra~80 
PCS I Subprograma de 

r residente e atividades e Neg6cios; comunica~ao 
Acompanhamento na 

econOmicas social. Reloca~o de popura~ e 
Atividades EconOmicas; 

I 
rnterven~o em areas Compensac;ao amblental PCPA- Programa de 

protegidas Compensa~ao Ambiental; 

I Interru~ao de servit;:os de Comunica~o social e gestao PCS - Programa de 
infra-estrutura urbana de obra Comunica~o Social 

Interferencia em potenciais Prospec~o e monitoramento 
PIRPA - Programa de 

I Investiga~o e Resgate do sltios arqueol6gicos arqueologlcos Patrimonio AraueolQgico; 

PIRPA - Programa de 
Investiga~o e Resgate do 

Interferencia em edificios do Contingencia de acidentes; PatrimOnio Arqueol6gico; 
I patrimOnio hist6rico a~o nas emergencias. PCS I Subprograma de 

comunicac;ao social Comunica~o e 
Acompanhamento Social 

para Situaci5es EmerQenciais; 

Controle e monitoramento das 
PCA - Programa de Controle I Gera~ao de residuos sOlidos etapas de gera~ao. 

tratamento, trans20rte e Ambiental; 
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PBA - Plano Basico Ambiental METRO 
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, 
PROGRAMA 

FASE IMPACTO MEDIDA DE CONTROlE RELACIONADO 
acomoda~o adequada de 

residuoo s6lidos 

Erosao e assoreamento de PCA I Subprograma de 

cursos d"agua pelo 
Monitoramento das aguas a Elimina~o de passiv~s 

I serem descartadas pelo Ambientais e Monitoramento 
rebaixamento do len~1 

empreendimento da Qualidade das Aguas e 
freatico 

Solos; 

Monitoramento das areas de PCA / Subprograma de 

Erosao e assoreamento de 
canteiroo de obras que Elimin~i!io de passivoo 

I cursos d'agua apresentam materials de Ambientais e Monitoramento 
constrUl;:i!io e areas de solo da Qualidade das Aguas e 

expostos Solos' 

Controle de dlsposiyi!io de 
residuos, monitoramento das 

PCA I Subprograma de condi¢es de SMS (saude, 
Efimina~o de passiv~s 

I Contaminac;ao do solo 
meio ambiente e seguranc;a), 

Ambientais e Monitoramento 
analise de risco e adequat;:ao da Qualidade das Aguas e a areas e atividades 

potencialmente com maior Solos; 

probabilidade de risco 

Aumento da vazao no 
Controle de vazoes da obra e PCA - Programa de Controle 

I sistema de drenagem 
superficial disposiyi!io adequada Ambiental; 

PAI- Programa de 

Comunicat;:i!io social e gestao 
Articula~o Institucionall 

I Alterat;:oes no sistema viario Subprograma de Integrayi!io 
deobra do Transporte Coletivo e 

Sistema Vierio; 

PCA I Subprograma de 
Alterayi!io na dini!imica Monitoramento das aguas a Eliminat;:ao de passiv~s 

I hidrogeol6gica e serem descartadas pelo Ambientais e Monitoramento 
contaminayi!io de aqOlferos empreendimento da Qualidade das Aguas e 

Solos' 

AlteraC;i!io da qualidade da Monitoramento das aguas a 
PCA - Programa de Controle I 

agua superficial serem descartadas pelo Ambiental; empreendimento 

PAI/Subprograma de 

0 Sinergia com projetos 
Comunicayi!io social e gestae 

Intera~o Institucional; 
colocalizados PCS - Programa de 

---~--~--~.~-
Comunical,tao Social; 

PAil Subprograma de 
Monitoramento das 

Gerat;:ao de demanda por Condi<;oes de Vi~em das 
leO infra-estrutura e servi~s Populat;:5es da rea de 

publicos InfMlncia da Linha 5-Lih€ls; 

PCS - Programa de 
Comunicac;ao Social; 

Aumemo do potecial de 
PCS I Subprograma de 
Acompanhamento na 

leO atratividade de empresarios e 
Reloca~o de Popula~o e 

neg6cioo 
Atividades Economicas; 

A1terat;:5es no trans porte Comunica~o social e gestao 
PAil Subprograma de 

leO Integrayi!io do Transporte 
coletivo deobra Coletivo e Sistema Viario; 
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PROGRAMA 
FASE IMPACTO MEDIDA DE CONTROlE RELACIONADO 

PAl - Programa de 
Articula~o Institucional I 

Subprograma de 
Monitoramento das 

Condicoes de vialens das 

leO Alterac;oes na acessibilidade 
Populacoes da rea de 

Influencia da Linha 5-lilas; 

PAil Subprograma de 
Monitoramento das 

Alteracoes no Usa do Solo na 
Area de Influencia Direta da 

Linha 5-lilas 

PCA I Subprograma de 

controle e monitoramento de 
Monitoramento Ambiental: 

Alterac;Ao nas condic;5es de emissAo de ruidos e 
leO 

vibrac;oes induzidas no solo vibracoes induzidas ao solo; vibrac;5es induzidas no solo; 
comunica~o social. 

PCS - Programa de 
Comunicac1io Social 

PCA I Subprograma de 
Controle e monitoramento da Monitoramento Ambienta!: 

leO 
Altera~o nas condiC;oes de emissao de ruldo durante a emissoo de ruidos e 

ruldo implanta~o; comunicat;ao vibracoes induzidas no solo; 
social. PCS - Programa de 

Comunicacao Social 

PAil Subprograma de 
Altera~o do uso do solo Monitoramento das 

leO predominante e da paisagem Alterac;5es no Uso do Solo na 
urbana Area de Influencia Direta da 

Linha 5-lilas 

PAl I Subprograma de 

Alterac;ao de valores 
Monitoramento das 

leO Alterac;oes no Uso do Solo na 
imobili;~rios 

Area de Influencia Direta da 
i Linha 5-Lilas 

I leO Alterat;ao das condic;5es para 
Compensa~o ambiental 

PCPA - Programa de 

I a fauna Compensac;ao Ambiental; 

Monitoramento da qualidade 
PCA I Subprograma de 

leO Alterac;ao da Qualidade do ar Monitoramento Ambienta!: 
I do ar qualidade do ar; ! 
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Linha 5 - LUas - Trecho Adolfo Pinheiro - CMcara K1abin com Patio Guido Caloi 

2. MANIFEST ACAo DA 

A seguir serao apresentadas as Considerac;6es e Recomendac.;:oes contidas no Parecer 

Tecnico n'013/DECONT/2009, emitido dia 22/07/2009, ilustrando a manifestac.;:ao do 

Grupo Tecnico de Avaliac.;:ao de lmpactos Ambientais - GTAIA, do Grupo Tecnico de 

Avaliac.;:ao de Areas Contaminadas - GTAC e do Grupo Tecnico Permanente de Controle 

das Radiac.;:oas Eletromagneticas nao lonizantes - GTRAD e do Departamento de 

Controle da Qualidade Ambientam - DECONT, a respeito do EINRima da Linha 5-Lilas. 

CONSIDERA<;OES E RECOMENDA<;OES 

A partir da analise do Relat6rio apresentado, visando 0 Licenciamento junto a Secreta ria 

do Meio Ambiente, 0 constatou-se que 0 mesmo deve ser complementado e adequado, 

atendendo as observac;6es feitas no item anterior e tambem as considerac.;:oes e 

recomendac.;:oes a seguir: 

• Sendo 0 empreendimento caracterizado na Categoria de Uso nao Residencial 

nR, Subcategoria Usos Especiais nR3 (espac.;:os, estabelecimentos ou 

instalac.;:oes sujeitos a controle especifico ou de valor estrategico para a seguranc.;:a 

e servic.;:os publicos.), devera ser atendido 0 Art. 20° do Decreto nO 45.8171 de 04 

de Abril de 2005 "AftO. 20. As instalac.;:Oes e equipamentos de infra-estrutura e 

servic.;:os urbanos assim como as edificac.;:oes a eles necessarias, situadas acima 

do nivel do solo, relativas a saneamento ambiental, abastecimento de agua, 

coleta e tratamento de eS90tos, distribuic;:ao de gas canalizado, rede telef6nica 

(fixa e m6vel) e equipamentos de comunicac;:ao e telecomunicac;6es poderao ser 

implantados no territ6rio do Municipio, desde que sua localizac.;:ao e caraCteristicas 

do empreendimento sejam previamente analisadas pela CAIEPS2, que subsidiara 

1 Dec. Municipal nO 45.817 de 04 de abril de 2005: regulamenta a classiftea;rio dos uses em calegorias, subcalegorias, 

tipelogias residenciais, bem como em grupes de atividades e atividades nao residenciais, para fins da legisla;rio de uso e 

ocupa~ao do solo, nos termos da Lei nO 13.885, de 25 de agoslo de 2004. 

2 CAIEPS _ Comissao de Analise Integrada de Projeto de Edjfjc~o e de Parcelamento de Solo' perlance a Secretaria da 

Habitayao. 
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PBA - Plano Basico Ambiental METRO 
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a parecer tecnico a ser exarado pela CTLU3
, a qual fixara as condiyees para 

instalayao e funcionamento desses empreendimentos, observada a legislaC;80 

pr6pria e as competencias estabelecidas quanta aos impactos de vizinhanc;a e 

ambiental. 

§ 1° - As instalac;oes, equipamentos e servi/fos urbanos e edifical(oes a que 

se refere a "caput" deste artigo incluem estay6es de agua, reservat6rios, 

estayao de energia eletrica, linha de transmissao de alta tens80, usinas 

eletricas, estac;oes, torres, antenas e equiparnentos de comunicac;ao e 

telecomunicac;oes, instala~oes do metro e ferrovias. (grifo nossa)." 

• Devido ao fato do tunel, em alguns trechos, estar localizado sob edificayees au 

pr6ximo a elas e a sua grande profundidade, fato que a sujeitara a altas pressoes, 

a Orgao Ambiental Licenciador (SMNDAIA) somente podera expedir as Licenc;as 

Ambientais para a empreendimento, ap6s a apresentayao pelo empreendedor e 

aprovayao, pela SMA, do Plano de Prevenyao e Contingenciamento de Acidentes 

contendo estudos relativos a Analise e Avaliayao de Risco para a 

empreendimento, com a adoC;80 de medidas planejadas para minimizayao dos 

riscos do ponto de vista de seguranya dos operarios, munfcipes, usuarios e bens 

patrimoniais, bern como de protel(80 ambiental dos meios fisico e bi6tico, com 

enfase aos seguintes aspectos: 

- FiscalizaC;80, para garantir a execuyao das obras de acordo com a 

projeto, normas, procedimentos e especificac;oes tecnicas; 

- Monitoramento Geotecnico, para prever e corrigir situayaes de risco 

devido a recalques tais como: ruptura da frente de escavayao, ruptura de 

tubulay5es de serviyos de utilidade, ruptura e colapso de edificay6es; 

- Prospecyao GeolOgica na frente de escavaC;80, para prever zonas de 

descontinuidade do maciyo, tais como: falhas geolOgicas, bolsoes de solo 

mole e de agua que poderao ocasionar a ruptura da frente de escavaC;80 

do tunel; 

- Acompanhamento Tecnico das Obras para, em caso de condic;oes 

adversas do solo, constatadas in loco, adequar imediatamente a execuyao 

3 CTlU • Camara Tecnica de legislac<So Urbanistica. pertence ill Secretaria Municipal do Planejamento. 
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do tUnel (avanc;o, cambotas, enfilagens, tratamento do solo) a nova 

configurac;ao do solo prospectado na frente de escavac;ao. 

- Execuyao do grauteamento do tOnel em tempo compativel com as 

caracteristicas geol6gicas do solo escavado, de acordo com 0 projeto, 

especificaC;Oes tecnicas, variayao do tipo de solo, para evitar a formayao 

de vazios entre 0 tOnel e 0 solo escavado, ocasionando a propagayao de 

recalques as edificac;oes e instalac;Oes existentes ao longo da linha. 

- Identificayao e demarcac;ao em campo das instalac;oes de servic;os de 

utilidade publica (galerias, c6rregos canalizados, tubulac;Oes de agua e 

esgoto, dutos de gas, energia eletrica, comunicac;ao, combustfveis, etc.), 

devendo ser providenciado, de acordo com 0 projeto, 0 remanejamento, 

reforc;o ou sustentayao das mesmas, em func;ao do risco de rom pimento 

destas ocasionado pelas obras, sendo fundamental durante a elaborayao 

do projeto executivo e da implantayao da obra, a formalizac;ao das 

interac;oes institucipnais atraves de acordos, conv~nios e contratos, 

assegurando a atuayao coordenada das entidades envolvidas e 

minimizando a probabilidade de ocorr~ncias negativas a populac;ao. 

- Devido a possibilidade de escavayao de solo e/ou aqOifero contaminado 

com produtos inflamaveis e t6xicos, devem ser pre vistas medidas com 

relayao ao risco de explosoes, fogo, inalayao de gases t6xicos e 

contaminac;ao dos trabalhadores, populayao e do meio ambiente. 

• Deverso ser respeitados os projetos, norm as. procedimentos e especificac;oes 

tecnicas que dizem respeito a abertura e escoramento de valas e poc;os, de 

fundac;Oes por estacas e tubuloes. visando a seguranc;a dos operarios e 

moradores dos im6veis lindeiros a obra. com relac;ao a recalques, dutos de 

instalac;Oes de servic;os publicos, vibrac;Oes e instabilidade das edificac;oes. 

Deverao ser observados e monitorados os fatores de risco estabelecidos 

anteriormente no Relat6rio de Prevenc;ao e Contingenciamento de Acidentes e 

tomar as medidas nele recomendadas. 

• Em caso de necessidade de. supressao. transplante ou poda de vegetac;80. 

deverao ser adotadas medidas compensat6rias em conformidade com a 

legislac;ao pertinente ao ass unto que deve ser observada e atendida: 

I COOIGO EMISSAO FOLHAi 
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PBA - Plano Basico Ambiental METRO 
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- Lei Municipal nO 10.365 de 22 de setembro de 1987 - Disciplina 0 corte e 

a poda de vegetac;ao de porte arb6reo existente no Municipio de Sao 

Paulo e da outras, providemcias; 

- Decreto Municipal nO 26.535/88 - Regulamenta a Lei nO 10.365 de 22 de 

setembro de 1987 que disciplina 0 corte e a pod a de vegetac;ao de porte 

arb6reo existente no Municipio de Sao Paulo, e da outras provid€mcias; 

- Decreto Estadual nO 30.443 de 20 de setembro de 1989 - Considera 

patrimOnio ambiental e declara imunes de corte exemplares arb6reos 

situ ados no Municipio de Sao Paulo e da outras providencias; 

- Decreto Estadual nO 39.743 de 23 de 12 de 1984 - Da nova redac;ao ao 

artigo 18 do Decreto nO 30.443 de 20 de setembro de 1989; 

- Porta ria 26/SVMA.G/2008 - Disciplina os criterios e procedimentos de 

compensac;ao ambiental pela remoc;ao: por corte, transplante, ou qualquer 

outra intervenc;ao, de carater excepcional, de vegetac;ao de porte arb6reo 

para viabilizac;ao de projeto de edificac;ao parcelamento do solo e obras de 

infra-estrutura e em casos de interesse publico e/ou social. 

- Porta ria Intersecretarial SVM/SIS nO 0412002. 

• Deverao ser seguidas, rigorosamente, as disposic;oes constantes, na Lei 

Municipal nO 13.614, de 02107/2003 (e seu Decreto regulamentador nO 44.755, de 

18/05/2004), que estabelece as diretrizes para a utiliza~ao das vias publicas 

municipals (grifo nosso). inclusive dos respectivos subsolos e espac;o aereo, e 

das obras de arte de dominio municipal, para a implantac;ao e instalaC;80 de 

equipamentos de infra-estrutura urbana destinados a presta«ao de serviyos 

publicos e privados. 

• 0 empreendedor devera obter os Termos de Permissao para Ocupac;ao de Vias, 

expedidos pela SMT/DSV, para os logradouros publicos que deverao sofrer obras 

para a implantac;ao da Linha, observadas as especifica¢es e restric;Oes quanta 

ao viario. 

• 0 empreendedor devera obter as Alvaras de Instalac;ao e de Termos de 

Permissao de Uso a Titulo Precario e Oneroso, expedido pelo Departamento de 

Controle de Uso de Vias Publicas - CONVIAS, da Secreta ria de Infra-Estrutura 

CQDIGO EMISsAo FOLHA 
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PBA - Plano Sasico Ambiental METRO 
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Urbana - SlURS, no qual autoriza a Companhia do Metropolitano de Sao Paulo a 

iniciar a execUl;:ao das obras relacionadas no Termo de Permissao de Uso - TPU. 

• Deverao ser equacionados, a luz da Lei Municipal n° 13.614 e Decreto nO 

44.755/04, os problemas relativos as futuras interferemcias (obras e intervenyoes 

urbanas), previstas em legislayao, em especial, as constantes nos Pianos 

Regionais Estratt~gicos - PRE das Subprefeituras (Lei Municipal nO 13.885/04) da 

regiao do empreendimento. 

• Deverao ser seguidas, rigorosamente, as disposiyoes constantes no Decreto 

Municipal nO 41.633, de 23/01/2002, que regulamenta a Lei nO 11.380 de 

17/06/1993, que trata sobre a execuyao de obras nos terrenos erodidos e 

erodiveis e sobre a exig~ncia de alvare.!! para 0 movimento de terra, assim como a 

lei Municipal 11.228/92 e 0 seu Decreto 32.329/92. 

• Devera ser atendida a Lei Municipal 14.803/2008, que dispoes sobre 0 Plano 

Integrado de Gerenciamento dos Residuos Volumosos da Construyao Civil e 

Residuos Volumosos e seus componentes. 

• Deve ser estimado 0 volume e a natureza do material excedente e sua disposiyao 

deve ser feita em local licenciado, de acordo com classificayao do mesmo, a ser 

informado previamente. 

• Em caso de paralisayao das obras, por quaisquer motiv~s, antes de seu termino, 0 

empreendedor devera manter as areas, com obras iniciadas, cercadas e dotadas 

de sistema de vigilancial seguranya, visando restringir 0 acesso a estas areas e 

consequente exposi~ao da populayao a situayoes de riscos. 

• Devera ser atendida a legislayao Municipal, sendo adotadas medidas mitigadoras 

para que os "Parametros de Incomodidade" da lei 13.855/2004 sejam respeitados, 

nao s6 durante a fase construtiva, mas tamMm operacional da Linha 5, devendo 

ser monitorados os niveis de ruldo e vibrayoes, sendo observadas a Resoluyao 

CONAMA 1/90, normas CETESS L 11.031/86, L032/92 e 11.034/92. 

• 0 empreendedor devera dar ciencia as Subprefeituras de Vila Mariana e de Santo 

Amaro que abrangem a area do empreendimento, quanto as intervenyoes e obras 

que deverao ocorrer ao longo do trayado da Linha tendo em vista as intervenyoes 

ja previstas nos pianos Regionais Estrategicos - PRE (Lei municipal 13.885/04) 

das respectivas Subprefeituras. 
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• 0 empreendedor devera solicitar junto as Subprefeituras de Vila Mariana e de 

Santo Amaro, os Alvaras de Licenya de Instalayao e Funcionamento para a 

implantayao do empreendimento, inclusive, para os locais onde deverao ser 

instalados os canteiros de obras. 

• 0 empreendedor devera consultar 0 Setor de Areas Contaminadas da Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental ~ CETESB sobre as providencias e 

procedimentos a serem adotados, no que se refere as atividades nos locais com 

suspeita ou potencial de contamina~o. 

• Ao longo de todo 0 empreendimento. deverao ser monitorados recalques. 

vibra96es e ruidos, na fase de planejamento. construyao e operayao. 

• 0 empreendedor devera apresentar urn Plano de Comunicayao Social. para ser 

aprovado junto ao Orgao Ambiental Licenciador. com a finalidade de dar ciencia a 
populayao. que sera afetada com a implantayao do empreendimento. sobre os 

possiveis impactos ocasionados pelas obras. 

A popula~o nao desapropriada, que ira conviver com as instalayOes do Metro 

localizadas sob seus imoveis (tuneis) e ao seu redor (saidas de 

emergencialventila~o, subesta~o de energia eletrica e patios). devera ser objeto 

de cuidados especiais para sua seguranya e conforto. sendo objeto de urn Plano 

de Comunica~o personalizado, contendo informayOes tais como: a locayao em 

planta do tunel e a profundidade do mesmo com rela980 ao imovel. medidas 

tomadas pelo Metro com relayao aos parametros de incomodidade, informayoes e 

instru¢es sobre a funyao e operayao dos poyos de ventilayao/saida de 

emergencia. subesta¢es e patios informando os cuidados. atribuiyoes e 

responsabilidades que caberao aos moradores e ao Metro. 

• Quanto ao desvio de trafego e rotas alternativas, bern como os horarios de tratego 

de veiculos pesados. deverao ser objetos de consulta a Companhia de 

Engenharia de Trafego ~ CET. da Secretaria MuniCipal de Transportes - SMT e as 

Subprefeituras que abrangem a area de influencia do projeto. 

• Deverao ser atendidas a NBR 9050104 quanto a Acessibilidade de Deficientes 

Fisicos as Edificayoes, Mobiliario. Espayos e Equipamentos Urbanos e NBR 

14021 Transporte - Acessibilidade em Trens Urbanos e Metropolitanos, assim 

como a Leis Federais 10.048/2000 e 10.098/2000 e 0 Decreto 5296/2004 que as 

regulamenta. 

c60lGO 
-------~.-
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• Deverao ser implantados nas esta~es locais adequados para guarda de bicicletas 

e paraciclos em atendimento a lei 14.266/2007. 

• Os Patrimonios Historicos, Culturais e a existancia de smos Arqueologicos, 

deverao ser pesquisados com 0 objetivo de atender as legislayOes pertinentes: 

Decreto lei Federal 25/37, Decreto lei 149 de 19/12/69, leis Municipais 

10.032/85 e 10.236/86 e Portaria 230 IPHAN. Deverao ser consultados 0 IPHAN, 

CONDEPHAAT e COMPRESP sobre areas tombadas ou em processo de 

tombamento e obtidas as devidas autorizayOes. 

• 0 Plano de Gestao Ambiental deve ter inicio na fase de Planejamento do 

Empreendimento e se prolongar ao longo de todo 0 periodo de operayao, 

prevendo inclusive 0 controle de fauna sinantropica, visando a proteyao dos 

trabalhadores e da comunidade. 

• Com relayao ao levantamento de Passiva Ambiental das areas com potencial de 

contaminayao, suspeitas de contaminayao e contaminadas entende-se que este 

foi realizado de forma adequada. Parte significativa das areas identificadas 

corresponde a postos de armazenamento e distribuiyao de combustiveis, sen do 

assim hiI a possibilidade de se detectar contaminantes na agua subterranea, tanto 

em fase livre quanta em fase dissolvida, e no solo local durante as frentes de 

trabalho. Poderao ocorrer tam bern outros contaminantes tais como: solventes 

aromaticos, solventes clorados, metais e gases, entre outros. Portanto, durante as 

obras os trabalhadores deverao utilizar EPI, bern como devera ser desenvolvido 

urn Plano de Gerenciamento de Passivo Ambiental que considere as informa~es 

relativas a situayao ambiental ao longo do trayado da linha. Este plano devera 

conter os procedimentos a serem adotados na abordagem destas areas, os quais 

deverao estar de acordo com 0 Manual de Gerenciarnento de Areas 

Contaminadas - CETESB/2001. 

Existe, portanto, a necessidade de urn acompanhamento criterioso no 

desenvolvimento das obras e mesmo que preliminarmente nao ten ham sido 

verificados indicios de contaminayao, focos de contaminayao podem ser 

detectados. Ressaltamos que no caso de serem encontrados indicios de 

contaminayao no decorrer das obras, tais como: presenya de tanques, tambores 

ou residuos enterrados, emanayao de gases, incandios espontaneos e solo com 
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odores, estas sejam imediatamente paralisadas e 0 fato comunicado ao 6rgao 

Ambiental responsavel. 

As subesta~Oes primilrias e respectivos circuitos allmentadores, que 

operarao com tensoes nominais iguais ou superiores a 69 KY, estao sujeitos 

ao licenciamento ambiental, no ambito do Municipio de Sao Paulo, conforme 

previsto na Portaria 80/SVMAl2005. 

CONCLUSAO 

Diante do exposto, entendemos, s.m.j., que as Licenyas a serem concedidas pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente eevem levar em conta as observayoes, 

considerayCIe5 e recomendayoes desta Secretaria. 

o empreendimento ora analisado devera contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

da populayao, devendo ser atendidas as exigencias estabelecidas nas legislayoes 

municipal, estadual e federal, relativas ao controle ambiental da atividade e ser 

efetivamente implantadas as medidas mitigadoras, bern como atendidos os requisitos 

anteriormente citados. 

Este parecer nao exime 0 empreendedor da necessidade de obtenyBO de outras Licenyas 

Publicas Municipais pertinentes. 
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3. LEGISLACAo 

As obras de implantay80 da Linha 5-Lilas do MetrO estao sujeitas as leis de protey80 

ambiental das diferentes esferas de poder e tambem as normas tecnicas de construyao. 

Essa e a base na qual se encontra estruturados as programas ambientais desse PBA. Os 

Quadros 1, 2 e 3 a seguir mostram as principais dispositivos legais nos i3mbitos federal, 

estadual e municipal: 

QUADRO 1 - DISPOSICOES LEGAlS NO AMBITO FEDERAL 

DlsPOSi£6es normativas Data Assunto 

Leis 

EstabeJece principios gerais relativos a protey80 do 

Constituiyao Federal 05/10/1988 
meio ambiente (competencia para legislar e 
assegurar 0 direito a um meio ambiente 
ecolOQicamente eQuilibrado) - Art. 225 

DispOe sobre os monumentos arqueologicos ou 
pre-hist6ricos de qualquer natureza existentes no 

Lei n"3.924 2610711961 
territorio nacional e todos os elementos que neles 
se encontram fieam sob a guarda e prote~o do 
POder Publico, de acordo com 0 que estabelece 0 
art. 180 da Constituh;:ao Federal. 

Lei nO 4.771 15109/1965 COdigo Florestal - MOdificado pela Medida 
Provisoria nO 2.166-65 de 28/0612001 

Altera 0 Capitulo V do Titulo II da Consolida9ao das 
Lei nO 6.514 22/12/1977 Leis do Trabafho, relativo a seguranya e medicina 

do trabalho e~d_a outras providencias. 

~ .. Lei nO 6.938 Dispoe sobre a PoHtica Nacional do Meio Ambiente, 
. . 31 0 119 1 estabelece obrigatoriedade de licenciamento 

(alterada pela Lei n7.804/89 e Lei I 8 8 ambiental e instaura 0 princlpio da responsabilidade 
n'8.028190) I abLetiva. 

Lei nO 7.347 Disciplina a Acao Civil Publica de responsabilidade 
(alterada pelas Leis n'7.804/89 e 24107/1985 por danos causados, entre outros, ao meio 

..§jl28/90) ambiente 

Lei nO 8.723 (alterada pela MP nO 2.053-
23/10/1993 

Dispoe sobre emissao de poluentes por velculos 
35, de 25/01/2001t automotores. 

DispOe sobre as san¢es penais e administrativas 
derivadas de condutas e ativldades leslvas ao meio 
ambiente, dentre as quais a faHa de licenciamento 
ambiental para estabelecimentos, obras ou servicos 
potencial mente poluidores. Esta lei foi alterada por 

Lei n° 9.605 12/02/1998 
uma MP continuamente reeditada - trata-se 
atualmente da MP 2.163-39 de 28/06/2001 - que 
concede as empresas um prazo suplementar para 
que se adaptem a nova legislayao ambiental, 
grayas a possibilidade de conclusao, com 0 6rgao 
de controle ambiental, de um Terrno de 

i Com~romisso. 

Lei nO 9.966 28/04/2000 DispOe sobre a preven~ao. 0 controle e a 
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Disposi~oes normativas Data Assunto 
fiscaliza\(BO da po1uicao causada por lant;;amento de 
61eo e outras substancias noclvas ou perlgosas em 
aguas sob jurisdicao naciona!. 0 Decreto de 
apliCa\(BO desta Lei ainda nao foi publicado. Esta 
Lei entrou em vjgor ao 27/07/2000 --
Estabelece prioridade de atendimento as pessoas 

Lei nO 10.048 08/11/2000 com restril(6es de mobilidade: portadoras de 
deficiElncia (isica, idosos, gestantes, lactantes e 
pessoas com criam;as de colo. 

Esta lei estabelece normas gerais e criterios 
Msicos para a promocao da acessibilidade das 
pessoas portadoras de defici~ncia ou com 

Lei nO 10.098 19/1212000 mobilidade reduzida, mediante a supressao de 
barreiras e de obstaculos nas vias e espa\(OS 
pOblicos, no mobilia rio urbano, na construcao e 
reforma de ediflcios enos meios de transporte e de 
comunicacao. 

Decretos 

Dispoem sobre instalacao e fiscaliza\(ao de fabricas 
Decreto nO 24.602 06/07/1934 e comarcio de armas munic\(6es, explosivos, 

produtos Quimicos agressivos e matarias correlatas. 

Regulamenta a atividade prevista no Decreto 
Decreto nO 1.246 I 11/1211936 ' 24.602/34 (Servil(O de Fiscaliza\(Bo de Importa\(ao 

de Armas, Munic6es e Explosivos). 

Decreto nO 25 30/11/1937 Organiza a protet;;ao do Patrimonio Hist6rico e 
Artlstico Nacional. 

Decreto Lei nO 149 15/08/1969 
Disp6e sobre 0 tombamento de bens, para a 
protecao do patrimonio hist6rico e artistico estadual. 

Decreto-Lei nO 1.413 14/0811975 
DispOe sobre 0 controle da po1uicao do meio 

:------~. 
ambiente .Jlfovocada por atividades industriais. 

Dispoe sobre as medidas de que trata 0 Decreto-Lei 
Decreto nO 76.389 03/10/1975 1.413175, relatlvas ao controle da poluicao 

industrial. 

Regulamenta a Lei nO 6.938/81, que disp6e sobre a 
Decreto nO 99.274 0610611990 Polltica Naciooal do Meio Ambiente e estabelece as 

etapas de licenciamento. 

Decreto nO 3.179 21/09/1999 
Fixa os valores das penas de multa previstas na Lei 
9.605 

Regulamenta as leis nO 10.048 e 10.098, sando a 
primeira aquela que estabelece prioridade de 
atendimento as pessoas especlficas e a segunda a 

Decreto nO 5.296 02112/2004 que estabelece normas gerais e critenos basicos 
para a promoyao da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiElncia ou com rnobiJidade 
reduzida. 

I ResoIUl;6es CONAMA 

i Resolu\(ao CONAMA n° 01 01/03/1979 
Disp6e sobre a destinat;;ao final sanitaria mente 
adeguada dos reslduos solidos. --
Estabelece normas para emissao de sons e ruldos 

Resolu\(ao CONAMA n° 92 19/06/1980 por atividades industrials, comerciais. sociais ou 
recreativas. 

Dispoe sobre a necessidade de se 
Resolu\(ao CONAMA n001 23/01/1986 estabelecerem as definic;:oes. as 

responsabilidades. os criterios Msicos e as 
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Oisposi!;6es nonnativas Data Assunto 
diretrizes gerais para uso e implementalt80 da 
Avaliayao de Impacto Ambiental como um dos 
instrumentos da Politica Nacional do Meio 
Ambiente 

Resolu~ao CONAMA nO 18 06105/1986 
Estabelece 0 Programa de Controle da poluit;ao do 
ar POJ veiculos automotores. 

Resolu~ao CONAMA nO 20 18/06/1986 
Dispoe sobre a classific89ao das aguas e padrao 
para despejo de efluentes liquidos 

Resolu~o CONAMA nO 06 15/06/1988 
DispOe sobre 0 controle dos residuos gerados e/ou 

i exislentes em decorrencia de atividades industriais . 
. --" 

Estabelece limites para a emissao de aldeidos 
Resolu~ao CONAMA n° 03 15/06/1989 presentes no gas de escapamento de veiculos 

automotores leves no cicio Otto . 

Resolu~ao CONAMA n° 04 I 15/06/1989 
. DispOe sobre a emissao de hidrocarbonetos por 
veiculos leves e equipados com motor a alcoo\' 

Institui 0 Programa Nacional de Controle da 
Resolu~ao CONAMA nO 05 15/06/1989 Qualidade do Ar/PRONAR e cria 0 Inventario 

Nacional de Fontes e Poluentes do Ar. --
Resolucao CONAMA n° 01 08/03/1990 DispOe sobre 0 controle da emissao de ruidoso 

Institui 0 Programa Sif§ncio, visando controlar 0 

Resolu~ao CONAMA nO 02 08/03/1990 ruldo excessivo que possa interferir na salide e 
bem-estar da popula~ao. 

Modifiea a Porta ria MINTER nO 231 de 27/04/1976 e 
Resolu~ao CONAMA nO 390 28/06/1990 estabelece, de acordo com 0 PRONAR, padroes de 

qualidade do ar. 

Resolu~ao CONAMA nO 08 06/12/1990 i Pad roes de emissao de poluootes atmosfericos em 
fontes fixas. 

Define normas minimas para tratamento de 
residuos s6lidos oriundos de portos, aeroportos, 
terminais ferroviarios e rodoviarios e 
estabelecimentos prestadores de servi~os de 
salide. No entanto, podemos nos referir a essa 
Resolu~o com rela~ao a estabeleeimentos ou 
atividades outras que as eitadas acima, argOindo-se 
boas praticas gerenciais, e tendo em vista que a 

Resolur,;ao CONAMA nO 05 05/08/1993 legisla~o tende a evoluir, podendo passar a 
abarcar 0 conjunto de atividades e servi9Qs eitados 
na NBR 10.004, adotada por essa Resolu~o. Por 
outro lado, pode-se tambem argOir que os servi~osl 
unidades ambulatoriais das empresas se 
enquadram na categoria "estabelecimentos 
prestadores de servi~os de salide", a disposi~ao 
final dos reslduos s6lidos dessas unidades 
devendo, portanto respeitar 0 disposto nesta 
resoluQ.ae. 

Complementa a Resolu~ao no 18/86, que institui, 
em carater nacional, 0 Programa de Controle da 

Resolu~ao CONAMA nO 08 31/08/1993 Polui~ao do Ar por Veiculos Automotores -
PROCONVE, estabelecendo limites maximos de 
emissao de poluenles para os molores destinados a 
veieulos pesados novos, nacionais e im~rtados. 

Proibe 0 descarte de 61eos lubrifieantes usados em 
Resolu9ao CONAMA nO 09 31/0811993 solo, agua e sistema de esgotos, e de oulras 

provideneias. 

Resolucao CONAMA n° 09 04/0511994 Define os limiles para emissae de hidroearbonetos 
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Disposicoes normativas Data Assunto 
e aldeidos dos veiculos automotores leves e 

~-~-~ 

equipados com motor a alcool. 

Dis poe sobre a implanta~o dos Programas de 
Resoluyao CONAMA nO 15 29/09/1994 Inspeyao e Manuten~o para verculos automotores 

em uso. 

Estabelece procedimentos e limites para a 

Resoluyao CONAMA n° 16 13/1211995 
certificayao de verculos automotores do cicio do 
Diesel, bom com para 0 controle da emissao de 

-- fumaca desses modelos ao longo de sua vida util. 

Determina com um dos requisitos para 0 

licenciamento de atividades de rerevante impacto 
ambiental a implantayao de uma Unidade de 

Resolu~o CONAMA n'02 18/04/1996 Conservayao, ou a aplicayao de um montante de 
recursos (no minimo 0,5% 0 custo total previsto 
para implanta~o do empreendimento) em uma 
unidade existente. 

Detalha a distribuiyao de responsabilldades de 

Resolu"ao CONAMA n'237 19/12/1997 
licenciamento entre as tres esferas de governo, e 
confirma a sistematica de licenciamento seqOencial 
(LP, LI e LO). 

Estabelece os criterios, procedimentos e limites 
Resolu~o CONAMA nO 251 07/01/1999 maximos da emissao de escapamentos por 

verculos automotores do cicio diesel. 

Resolu~o CONAMA nO 252 29/01/1999 
Estabelece os Umites de emissao de ruldos por 
ve(culos automotores. 

Resoluciio CONAMA nO 256 30/06/1999 Inspecao de poluentes e ruldos em verculos 

Disp5e sobre 0 descarte e 0 gerenciamento 

Resolu~o CONAMA nO 257 30/06/1999 ambientalmente adequado de pilhas e baterias 
usadas, no que tange a coleta, reutiliza~o, 
reciclaJ}em, tratamento e disposicao final 

Determina que as empresas fabricantes e as 

Resoluyao CONAMA nO 258 26/08/1999 
importadoras de pneumaticos fi cam obrigadas a 
coletar e dar destinayao fi nal ambientalmente 
ad~uada aos pneus inserviveis. 

Estabelece 0 c6digo de cores para os 
diferentes tipos de residuos, a ser adotado na 

Resoluy80 CONAMA nO 275 25/04/2001 identificac;ao dos coletores e transportadores, 
bern como nas campanhas informativas para a 
coleta seletiva. 

Resoluyao CONAMA n° 313 29/10/2002 
Disp5e sobre 0 Inventario Nacional de Reslduos 
S6lidos Industriais. 

I Disp5e sobre a classificayao dos corpos de agua e 

: Resoluyao CONAMA nO 357 17/03/2005 
diretrizes ambientais para 0 seu enquadramento, 

bem como estabelece as condir;:oes e padrCies de 

lancamento de efluentes e da outras providencias 

Estabelece os limites maximos de chumbo, cadmio 
e mercurio para pilhas e baterias comercializadas 

Resolu~o CONAMA nO 401 04/11/2008 no territ6rio nacional e os critenos e pad roes para 0 
seu gerenciamento ambientalmente adequado, e da 
outras providencias. 

Resolu~o CONAMA nO 382 26/12/2006 
Estabelece os Umites maximos de emissao de 

I I poluentes atmosfericos para Fontes fixas. 

Portarias e Instru!!oes Normativas . 

(iij SISTRAN 'ff::) ENG E N H A R I A 
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Disposic;oes normativas Data Assunto 

Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do 
Portaria do Ministerio do Trabalho e Do 08/06/1978 

Capitulo V, Titulo II, da Consolida~o das Leis do 
Emprego - MTE n° 3.214 Trabalho, relativas a Segurarn;a e Medicina do 

Trabalho 

Portaria do Ministerio do Interior 14/0711980 Estabelece padrOes para a emissao de fuma~a para 
I (MINTER) nO 100 veiculos movidos a oleo diesel. 

Portaria Normativa IBAMA nO 348 14/03/1990 EstabeJece os oadrOes de Qualidade do ar. 

Portaria lBAMA n° 85 17/10/1996 Cria 0 Programa de Auto-Fiscaliza~o de Emissao 
de Fumaca Preta. 

Institui 0 Selo de Homologa.;l!io do PROCONVE. 
para ser usado alternativamente aos dizeres 

Instru~o Normativa IBAMA n° 06 07/1211999 ·Veiculo em conformidade com 0 Programa de 
Controle da Polui.;ao do Ar por Veiculos 
Automotores' 

Regulamenta a atividade de recolhimento, coleta e 

Portaria ANP nO 125 30/07/1999 
destina~o final de 61eo lubrificante usado ou 
contaminado. Alterada pelas Portarias ANP nO 162, 
de 28/0911999 e pela Portaria 71 de 25/04/2000. 

Regulamenta a atividade de coleta de 6leo 
Portaria ANP nO 127 30/07/1999 lubrificante usado ou contaminado a ser exercido 

oor passoa iuridica sediada no oals. 

Estabelece 0 dia 15 de mar~o de 2000 para a 

Instru~o Normativa MMA nO 03 07/0212000 obrigatoriedade da aposi~ 0 S810 Ruido na 
embalagem do eletrodomestico liquidificador, 
nacional e importado. comercializado no ~is. 

Define que em virtude da necessidade da obten~o 
das licen.;as ambientais ou compaUbilizayao entre 
as fases de licenciamento em carater de urgencia, e 
necessario 0 cumprimento de uma sene de 

Portaria IPHAN n° 230 17/1212002 procedimentos, tais como: contextuallzayao atnico 
historico da area em questao; levantamento 
prospectiv~; avalia~ao e diagn6stico dos passiveis 
impactos; estabelecimento de pIanos e programas 
de prospecyao e resgate do patrimOnio 
arQueologico. 

QUAeRO 2 - DISPOSICOES LEGAlS NO AMBITO ESTADUAL 

Dlsposil;6es normativas Data Assunto 

Leis 

Constitui~ao do Estado de Sao Paulo 05110/1989 Capitulo IV - 00 meio ambiente, dos Recursos 
Naturais e do Saneamento. 

Lei Estadual n° 997, alterada pelas Leis 
31/05/1976 Poluiyao do Meio Ambiente 

nO 8.943 de 29/09/1994 e 9.477 

Lei n° 5.597 06/0211987 Zoneamento industrial no Estado de Sao Paulo, e 
outras orovidlmcias correlatadas. 

Este dispositlvo legal estabelece que as aguas 
5ubterraneas devam ter programa permanente de 
preserva~ao e conserva~ao, visando 0 seu melhor 

Lei nO 6.134 02106/1988 aproveitamento. Os recursas liquidos ou solidos 
provenientes de atividades de qualquer natureza. 
somente poderao ser conduzidos ou lan.;ados nos 
recursos hidricos de forma a nao poluirem as aguas 
dos mesmos. Estabelece, entre outras medidas, 0 

I COOIGO ' EMISS/(O FOLHA 
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PBA - Plano Basico Ambiental METRO 
Linha 5 - Uhls - Trecho Adolfo Pinheiro - Chacara K1abin com Patio Guido Caloi 

Di~posl~es normativas Data Assunto 
sistema de cadastramento de concessao de direito 
de usos de recursos hldricos. 

Estabelece 0 Plano Estadual de Recursos Hidricos 
- PERH, em conformidade com a Lei nO 7.663, de 

Lei nO 9.034 27/09/1994 30/12/1991. Institui os procedimentos a serem 
adotados, com vistas III preservat;ao e recuperat;Eio 
da qualidade das aguas. 

Lei nO 9.509 20/03/1997 
DispOe sobre a Polltica Estadual do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulat;Eio e al:'lica~o. 

Altera a denominat;ao da CETESB - Companhia de 

Lei n° 13.542 08/05/2009 
Tecnologia de Saneamento Ambiental e da nova 
redat;Eio aos artigos 2° e 10 da Lei nO 118, de 29 de 
iunho de 1973. 

Decretos 

Proibe 0 lant;amento dos residuos solidos a ceu 
Decreta nO 52.497 21/07/1970 aberto, bern como a sua queima nas mesmas 

condis:Oes. 

Da nova redat;ao a dispositivos que especifica do 
Decreta n° 8.466 08/09/1976 Decreto nO 52.651, de 9 de fevereiro de 1971 e de 

providencia correlatas. 

Decreto Estadual n° 8.468, alterado pelos DispOe sobre a prevent;Eio e controle da poluit;ao do 
Decretos n° 10.229, de 29/08/1977, meio ambiente no Estado de Sao Paulo, e dispOe 
12.045, de 0810811978,15.425, de 0810911976 sobre os procedimentos de Iicenciamento ambiental 
23/07/1980,27.399, de 24/09/1987 e do ambito da CETESB. Aprova 0 regulamento da 
43.594, de 27/10/1998. Lei n'997176. 

Decreto nO 9.714 19/04/1977 Aprova os reQulamentos das Leis 898175 e 1172176 

Decreto nO 39.743 23/12/1984 
De nova redat;ao ao artigo 18 do Decreta nO 30.443 
de 20 de setembro de 1989. 

Decreta n° 30.443 20/09/1989 
Estabelece as areas verdes consideradas 
prote~idas e imunes de corte. 

Regulamenta a Lei n"6.134. DispOe, em artigo 15°, 
que todos os projetos de implementat;ao de 
empreendimentos de alto risco ambiental deverao 
conter uma detalhada caracterizat;Eio da 

Decreta n° 32.955 07/0211991 
hidrogeologia e vulnerabllidade de aqUiferos, assim 
como as medidas de protet;ao a serem adotadas. 
Nem disso, 0 seu art. 16° estipula a proibit;Eio de 
lant;amento ou transporte de residuos salidos, 
liquidos ou gasosos que poluirem as aguas 
subterraneas. 

Decreto n° 38.789 17/07/1994 
Cria 0 Programa de Inspet;Eio e Manutenyao de 
veiculos em uso -11M - SP. 

Regulamenta os Artigos 9°a 13°da Lei Estadual 
n'7.663/91 , e Porta ria DAEE n'717/96, que 

Decreta n'41.258 31/10/1996 estabelecem os procedimentos administrativos para 
licenciamento de intervent;Oes nos recursos 
hidricos no Estado de sao Paulo 

Estabelece 0 enquadramento dos cursos d'agua do 
Decreto nO 10.755 22/11/1997 estado nas classes de 1 a 4, estatuidas pelo 

Decreto 8.468176. 

Decreta nO 13.095 1997 Regulamenta a Lei nO 11.368/93 

Considera patrimOnio ambiental e declara imunes 
Decreto nO 30.443 20/0911999 de corte exemplares arb6reos, situados no 

municipio de Sao Paulo, e da outras providencias. 
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Disposieoes normativas Data Assunto 

Regulamenta dispositivos da Lei Estadual nO 9.509. 
de 20/03/1997. referentes ao licenciamento 
ambiental. estabelece prazos de validade para cada 

Decreto nO 47.400 (alterado pelo Decreto 
modalidade de Iicenciamento ambiental e condiyoes 

n~8.919/04) 
04/12/2002 para sua renovayao. estabelece prazo de analise 

dos requerimentos e licenciamento ambiental. 
institui procedimento obrigat6rio de notificayao de 
suspensao ou encerramento de atividade. e 0 

i recolhimento de valor referente ao preGO de analise. 

Resolu~Oes SMA 
CETESB s6 podera receber solicitayoes de licenyas 

Resoluyao SMA nO 12 02/08/1989 de Instalayao e funcionamento acompanhado de 
comprovaCao da publicacao pelo interessado. 

Dispoe sobre as medidas necessarlas a proteyao 
do patrimOnio arqueol6gico e pre-hist6rico quando 
do licenciamento amblental de empreendimentos e 

Resoluya<! SMA nO 34 27/0812003 atividades potencialmente causadores de 
slgnificativo impacto ambiental. sujeitos a 
apresentayao de EINRIMA. e da provid€lncias 
correlatas 

Resoluyao SMA nO 42, complementada 
Estabelece a obrigatoriedade de Relat6rio 

29/1211994 Ambiental Preliminar (RAP) para atividades que 
pela deliberayao do CONSEMA n'06/95 

oromovem intervenc6es no meio ambiente 

Determina a criayao. na Coordenadoria de 
Licenciamento Ambiental e Protec;ao dos Recursos 
Naturals - CPRN. de urn grupo tecnico de apoio as 

Resoluyao SMA nO 55 13/10/1995 
Unidades de Licenciamento (coordenado por 
representante do DEPRN). com atribuiyao de 
analisar e emitir pareceres tecnicos. a tim de 
subsidiar licenciamentos. Define em anexo. cerrado 
e seus diferentes estaaios de veaetayao. 

Resoluyao SMA nO 05 02101/1997 Institui 0 compromisso de ajustamento de conduta 
ambiental 

Resoluya<> SMA nO 66 18/08/1998 Estabelece termo de compromisso de ajustamento 
, de conduta ambiental 

Estabelece a necessidade de inclusao no processo 
de licenciamento ambiental da certidao da 

Resoluyao SMA n'26 23/0812005 
Prefeitura Municipal declarando que 0 local eo tipo 
de empreendimento estao em conformidade com a 
legislayao aplicavel de uso e ocupayao do solo. 
dentro do seu craze de validade. 

Resoluyao SMA n"18 11/04/07 Disciplina procedimentos para a autorizayao de 
suoressao de exemolares arb6reos nativos isolados 

Portarias e Instn.J~oes Normativas 

Aprova a norma e anexos que disciplinam 0 usa 
Portaria DAEE nO 717 12/1211996 dos recursos hidricos superficiais e subterraneos do 

Estado de Sao Paulo 

Porta ria MT n° 204 20/05/1997 
DispOe sobre 0 transporte rodoviario e ferroviario de 

i produtos periaosos 

Institui 0 procedimento simplificado para instruy80 
de processos de autorizayao para supressao de 

Portaria DEPRN n051 30111/2005 
vegetayao nativa. corte de arvores nativas isoladas. 
interveny60 em areas especialmente protegldas e 
outros no ambito da CETESB. Esta Porta ria revoga 
a Portarta 17/98 

-
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QUADRO 3 - DISPOSI<;OES LEGAlS NO AMBrro MUNICIPAL 

Disposlc6es normativas Data Assunto 

Leis 

DispOe sobre os sons urbanos, fixa niveis e 
hOrlilrios em que sera permitida a sua emissao nas 

Lei n° 8.106 30/08/1974 diferentes zonas de usa e atividades, e da outras 
providencias, excluindo-se 0 artigo seis, 0 seu 
Decreto Regulamenlador 11.467 de 30/10/1974, 
excluindo-se 0 artiQo 14. 

DispOe sobre a criayao de um Conselho Municipal 
Lei nO 10.032 27/1211985 de Preservalfao do PatrimOnio Hist6rico, CuHural e 

Ambiental de Sao Paulo. 

Altera dispositivos da Lei nO 10.032, de 27 de 
Lei n° 10.236 16/1211986 dezembro de 1985, que dispOe sobre a criayao do 

CONPRESP 

Lei nO 10.315; alterada pelas Leis nO 
DispOe sobre limpeza publica do Municipio de Sao 10.375 de 22110/1987, nO 10.508 de 30/04/1987 

04/05/1988 e nO 10.746 de 12/09/1989 
Paulo 

DispOe sobre 0 corte e a poda da vegetalfao de 
Lei nO 10.365 22/09/1987 porte arb6reo existente no Municipio de Sao Paulo 

e da outras providllncias. 

Dispae sobre a IImpeza nos im6veis, 0 fechamento 
Lei nO 10.508 04/05/1988 de terrenos nao edlficados e a construlf80 de 

passeios. 

Lei n° 11.368 17/05/1993 DispOe sobre 0 trans porte de produtos perigosos 

Dispoe sobre a execulfaO de obras nos terrenos 
Lei n° 11 .380 17/0611993 erodidos e erodiveis e sobre as exigElmcias nas 

diferentes zonas de uso e atividades. 

DispOe sobre as regras gerais e especificas a 
serem obedecidas no projeto, licenciamento, 
execulfao, manutenyao e utilizayao de obras e 

Lei n° 11.228 e Decreto Regulamentador 25/0611992 ediflCalfOes, dentro dos limites dos im6veis; revoga 

nO 32.329 e a Lei no 8.266, de 20 de junho de 1975, com as 
23/0911992 alteralfOes adotadas por leis posteriores, e da 

outras providencias. 0 Decreto 32.329 regulamenta 
a Lei 11.228, de 25 de junho de 1992 - C6digo de 
Obras e EdificscOes. e da Qutras providencias. 

Revoga e altera os itens do C6digo de Obras e 
Lei n° 11.948 11/12/1995 EdificalfOes. aprovado pela Lei nO 11.228 de 25 de 

iunho de 1995. 

02/07/2003 
DispOe sObre diretrizes para a utilizalf80 de vias 

Lei n° 13.614 e Decreto Regulamentador e 
publicas, respectivos subsolos e espalfOs aereos e 

n° 44.755 18/05/2004 
obras de arte, para implantayao de equipamentos 
de infra-estrutura urbana. 

Estabelece normas complementares ao Plano 
Diretor Estrategico, institui os Pianos Regionais 

Lei n° 13.885 25/08/2004 Estrategicos das Subprefeituras, dispOe sobre 0 
parcelamento, disciplina e ordena 0 Uso e 
Ocupacao do Solo do Municipio de Sao Paulo. 

Disp6e sobre a criayao do Sistema Ciclovhflrio no 
Lei nO 14.266 06/0212007 Municipio de Sao Paulo incluindo locais para 

estacionamento das bicicletas. 

Lei n° 14.803 
do de Gerenciamento 
Const~ Civil e 
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Dlsposic6es normativas Data Assunto 
Resfduos Volumosos e seus Comoonentes. 

Decretos 

Decreto nO 26.535 03/08/1988 Regulamenta a lei nO 10.365 de 22109/1987. 

Decreto nO 28.088 19/09/1989 
Acrescenta paragrafo ao artig06° do decreto 
26.535-88 

Decreto nO 41.633 23/01/2002 
Regulamenta a Lei n° 11.380 de 17 de junho de 
1993. 

Estabelece as diretrizes para a utilizac;:ao das via.s 
publicas municipais, inclusive dos respectivos 
subsolo e espac;:o aereo, e das obras-de-arte de 
dominio municipal, para a implantayao e instalac;:ao 
de equipamentos de infra-estrutura urbana, 

Decreto nO 44.755 18/05/2004 destinados II prestac;:ao de servic;:os publicos e 
privados, delega competimcia ao departamento de 
controle de uso de vias publicas da seeretaria de 
infra-estrutura urbana para outorgar a penmissao de 
uso e disdplina a execuc;:ao das obras dela 
deeorrentes. 

Regulamenta a classificac;:ao dos usos em 
categorias, subcategorias, tipologias residenciais, 

Decreto nO 45.817 (Art. 20°) 04/0412005 
bem como em grupos de atividades e atividades 
nao residenciais, para fins da legislac;:ao de uso e 
oeupac;:ao do solo, nos tenmos da Lei nO 13.885 de 
25 de agosto de 2004. 

Portarias e Instru~Oes Normativas 

Portaria da SMMA nO 122 11/01/2001 
bre a compensac;:ao ambiental pela 

ao da vegetacao de porte arb6reo. 

Disciplina os eriterios e procedimentos de 
compensayao ambiental pela remoyao: por corte, 
transplante, ou qualquer outra intervenc;:ao , de 

Portaria da SVMA nO 62 20/03/2008 can!iter excepdonal, de vegetac;:ao de porte arb6reo 
para viabilizac;:ao de projeto de edificac;:ao 
parcelamento do solo e obras de infraestrutura e 
em casos de interesse publico e/ou social. 

QUADRO 4 - NBR 

Disposio6es normativas Data Assunto 

ABNT/NBR 

NBR 7.678 30/01/1983 Seguranc;:a na Execuyao de Obras e Servic;:os de 
Construclio. 

Guia para Execuc;:ao de Servic;:os de Medic;:ao de 
NBR 7.731 28/02/1983 Ruldo Aereo e Avaliac;:ao de seus Efeitos sobre 0 

Homem. 

NBR 11.174 30/07/1990 
Anmazenagem de Residuos Classe II - na~ inertes 
e Classe III - inertes 

NBR 12.284 30/09/1991 Areas de Vivlincia em Canteiros de Obras. 

NBR 12.235 30/04/1992 Anmazenamento de Residuos S6lidos Perigosos 

Estabelece os valores de iluminlincias medias 

NBR 5.413 30/04/1992 minimas em servic;:o para iluminac;:ao artificial em 
interiores, onde se realizem atividades de eomercio, 
industria, ensin~, esporte e outras. 
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Disposi~es normatlvas Data Assunto 

Fixa as condil;:oes exiglveis para projeto, 
constrw;:ao e opera.;ao de sistemas de tanques 
septicos, incluindo tratamento e disposi~ao de 

NBR 7.229 30/09/1993 efluentes e lodo sedimentado. Tem por objetivo 
preservar as saudes publica e ambiental, a higiene, 
o conforto e a seguran~a dos habitantes de areas 
servidas palos sistemas. 

NBR 14.015 30/07/2003 Gestao ambiental Avalia~ao ambiental de locais e 0 
(AALO). 

ganizalfoes 

Coletanea Nonmas de Residuos S6Iidos:2004. 
NBR 10.007 31/05/2004 Contem as nonmas ABNT NBR 10004, ABNT NBR 

10005 ABNT NBR 10006 e ABNT NBR 10007. 

NBR 10.004 30/1112004 Residuos S6lidos - Classifica~ao. 

NBR 10.006 30/11/2004 
Procedimento para Obtenyao de Extrato 
Solubilizado de Residuos S61idos 
Guia para Avalia~ao dos Efeitos Provocados pelo 

NBR 9.653 30/09/2005 Usa de Explosivos nas Minera~oes em Areas 
Urbanas. 

POIfOS de Monitoramento de Aguas Subterraneas 
NBR 15.495-1 25/0512009 em Aqulferos Granulares - Parte 1; Projeto e 

Construcao. 

QUADRO 5 - OUTRAS NORMAS 

DlsposiCOes normativ8s Data Assunto 

IEC - International Electrotechnical Comission 

IEC 60804 nov/1998 Acustica-Avalia~ao do ruldo em areas habitadas 
visando 0 conforto da comunidade - Procedimento. 

Acustica - Avalia~ao do ruldo ambiente em recintos 
IEC60651 mar/1999 de edifica¢es visando 0 conforto dos usuarios -

Procedimento. 

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo 

Projeto Coopera.;ao Tecnica 
Manual de Gerenciamento. de Areas Contaminadas, 
Projeto de Coopera\{i'lo Tecnica CETESB 

CETESB-GTZ 1999 Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Brasil - Alemanha Ambiental - GTZ Deutsche Gesellschaft fOr 
Tecnische Zusammenarbeit Brasil - Alemanha. 

Decisao de Oiretoria N° 103/2007/C/E 2210612007 
Oispoe sabre 0 procedimento para gerenciamento 
de areas contaminadas. 

ISO - International Or-ganization for Standardization 

ISO 2372 (ou VOl 2056) 1974 
Critenos para avalia~ao de vibralfOes mecanicas de 
maQuinas. 

ISO 2631 15/01178 
Guia para a AvaUa.;ao da Exposi~ao Humana as 
Vibracaes de Corpo Inteiro. 
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Norm~s e refer~mcias complementares: 

Seguran~a do Trabalho e Salide Ocupacional 

Todo procedimento de obra deve ser executado em concordancia com a legislayao de 

seguranc;:a do trabalho e saude ocupacional, incluindo as Normas de Seguranc;:a e 

Prevenc;:ao de Acidentes (NR do Ministerio do Trabalho). em especial a execuc;:ao do 

Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional (PCMSO), e do Programa de 

Prevenc;:ao de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com NR-7 e NR-9. da Lei 

n'6.514/77 e Porta ria n'3.214178. 

Ainda em se tratando da seguranc;:a do trabalho e da saude ocupacional, cabe citar a 

Portaria nO 04 de 04 de julho de 1995 que disp5e sobre as condic;:6es e meio ambiente de 

trabalho na industria da construc;:ao, considerando a Norma Regulamentadora nO 18 sobre 

Obras de Construyao. Demolic;:ao e Reparos. 

Resgate de Patrim6nio Arqueol6gico 

A Constituiyao Federal detennina que os sitios arqueol6gicos encontrados em territ6rio 

nacional devem ser objeto de operac;:ao cientffica de resgate por equipe tecnica 

qualificada, de acordo com as normas do IPHAN - Instituto do Patrimonio Hist6rico e 

Artlstico Nacional. 0 resgate arqueol6gico deve viabilizar a recuperayao de informac;:oes 

a respeito do bern cultural ameayado, de modo que ele possa ser hist6rica e 

culturalmente contextualizado e. assim, incorporado a Mem6ria Nacional, de acordo com 

as diretrizes definidas na Lei Federal N° 3.924/61. 

A Portaria IPHAN 230/02 compatibilizou as fases da pesquisa arqueol6gica com as fases 

do licenciamento ambiental, identificando as fases do diagn6stico a serem executadas 

em cada etapa do licenciamento. para obtenc;:ao de LP (diagn6stico arqueoI6gico). LI 

(pesquisa arqueol6gica extensiva) e LO (resgate arqueoI6gico). 

A Resoluyao SMA 34/03 acolhe as determinac;:6es da Portaria IPHAN e estabelece que 

todo licenciamento ambiental a ser realizado com base em estudos ambientais, no 

Estado de Sao Paulo. deve apresentar diagn6stico arqueol6gico completo conforme 

determinac;:ao do IPHAN. 

Disclplinamento de Atividades Geradoras de Ruido 

A Resoluc;:ao CONAMA N° 01, de 8 de marc;:o de 1990, estabelece normas a serem 

obedecidas no tocante a emissao de ruidos em decorrencia de quaisquer atividades. 0 
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controle da poluiyao sonora e regido pela Resoluyao CONAMA nO 02/90 que estabelece 0 

"Programa Nacional de Educayao e Controle da Poluiy80 Sonora". Essas duas 

resoluyees adotaram os pad roes da NBR 10.151 (Avaliayao dos Niveis de Ruido em 

Areas Habitadas) e 10.152 (Nlveis de Ruldo para Conforto Acustico). 

A nlvel municipal, a \egislayao e a seguinte: 

• Lei n° 11.501. de 11 de abril de 1994, Emissao de Ruldos e Vibrayees: "Dispoe 

sobre 0 controle e a fiscalizac;ao das atividades que gerem pO\Uiy80 sonora". 

Regulamentada pelo Decreto 34.741, de 9 de dezembro de 1994; 

• Decreto 34.569, de 06 de outubro de 1994: institui 0 Programa Silencio Urbano

PSIU, visando controlar e fiscalizar a gerayao de ruidos e 0 bem-estar da 

populayao; 

• Lei nO 11.986, de 16 de janeiro de 1996: "Altera dispositivos da Lei nO 11.501 de 11 

de abril de 1994"; 

• Decreto 35.928/96, de 06 de maryo de 1996: revoga artigos do Decreto 34.569/94 

e reestrutura 0 PSIU; 

• NBR1 0.151, Acustica - Avaliay80 do ruldo em areas habitadas. visando 0 conforto 

da comunidade - Procedimento: ~Fjxa as condiyees exigiveis para a avaliayao da 

aceitabilidade do ruldo em comunidades, independente da existencla de 

rec\amayoes"; especifica metodos para mediyao de ruidos, aplicay80 de 

correy6es nos nlveis medidos. 

Acessibilldade a edlfica~oes. moblliar/o, espa~os e equlpamentos urbanos 

A NBR 9050. em vigor desde 30 de junho de 2004, estabelece criterios e parametros 

tecnicos a serem observados quando do projeto, construy80, instalay80 e adaptayao de 

edifica90es, mobiliario, espayos e equipamentos urbanos as condiyoes de acessibilidade. 

Bem como a NBR 14021, valida a partir de 31 de julho de 2005, que define para metros 

de acessibilidade para 0 sistema de trens urbanos e/ou metropolitanos de acordo com as 

premissas da acessibilidade universal. 
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NORMAS TECNICAS 

4.1. LIST A DAS NORMAS E INSTRUCOES TECNICAS DA CMSP 

MS-70-001: MANUAL DO SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAl 

METRO 

PRO-M-S-3GR-OOS: DESINFEST AC;Ao, DESINSETIZAC;Ao, DESRA TIZAC;AO 
PRQ-AGS-30-003: CONTROLE DE DOCUMENTOSDO SGA 
PRO-AGS-30-00S: MENSURAC;AO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO SGA 
PRO-AGS-30-007: CONTROlE DE REGISTROS DO SGA 
PRO-AGS-30-008: AUDITORIA INTERNA DO SGA 
PRO-AGS-30-009:ANALlSECRfTICA DO SGA 

PG-70-001: IDENTIFICAC;Ao E AVALlAC;Ao DE ASPECTOS AMBIENTAIS 
PG-70-002: TRATAMENTO DE lEGISLAC;AOOO SGA . 
PG-70-004: PLANO DE AC;AO DE EMERGt:NCIA AMBIENTAL 
PG-70-006: AC;Ao CORRETIVA E A9AO PREVENT1VA . . . 
PG-70-010:GRUPOT~CNICbAMBIENTAl - DEFINIC;OES EATRIBUIC;OES 
PG-70-011: TRATAMENTO DE DERRAMAMENTOS ElOU VAZAMENTOS NAo 

EMERGENCIAIS 
PG-70-012: INSTRUC;OES PARA DESCARTE DE RESIDUOS CLASSE " .. NAo 

PERIGOsbs . . .' 
PG~70-013: INSTRUC;OES PARA DESCARTE DE RESIDUOS PERIGOSqS - CLASSE 

I· ..' . . . 
PG-70~14.: I NSTRU¢OES PARA INSPEC;Ao DE CONTEODOS DISPOSTOS EM 

. CAC;AMBAS . . 
PG-70-01S: UTILlZAC;Ao DERECIPIENTES PARA TRANSPORTE. DE PRODUTOS 

PERtGOSOS . 
PG-70-016: I NSPEC;AoEM EQUIPAMENTOS AMB.IENTAIS 
PG-70-017: CONTENC;AO DE PRODUTOS QUiMICOS EM AREAS OPERAC/ONAIS 

JC-S.OO.OO.OO/3AO-001: DIRETRIZES PARAI:LABORAC;Ao 01: PLANO DA 
QUALIDADE 

IC-S.OO~OO.OO/3AO-O02: PLANO DE AVALlAC;Ao E MITIGAC;AO DE RISCOS 
IC-5;OO.OO.OO/3C4·001: INSTALAC;AO DE CANTEIRO DE OBRAS 
IC-S.OO.OO.OO/3C9-O.01: ENGENHARIA DE SEGURANC;AE Mi:DICINA DOTRABAlHO 
IC·S.OO.OO.OO/3C9·002: SEGURANC;A E MEDIC INA DO TRABALHO EM OBRAS 

SUBTERRANEAS ." 
IC·S.OO.OO.OO/3E4-001: PERfclAS CAUTELARES E INDENIZATORIAS 
IC·S.OO.OO.OO/3G3-001: ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRA - ATO 
IC-S.OO.OO.OO/3G9-001: DIRETRIZES PARA PRO-IETOS DE TUNEIS 
IC·S.OO.OO.OO/3N4-001: CONTROlE DE IMPACTOS AO MElD AMBIENTE 

CODIGO I EMISSAO 
RT 5.oo.00.00l8N4-004 Janeirof2010 

APROVA<;:AO ! VERIFICA<;:AO 

i 
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PBA - Plano Basico Ambiental 
Linha 5 - Lillis - Trecho Adolfo Pinheiro - Chacara Klabin com Patio Guido Caloi 

IP-5.00.00.00/3AO-002: "AS BUll r: COMO CONTRUIDO 

ET ·5.00.00.00/3D2-001: REMANEJAMENTO DE UTILIDADE PUBLICA 
ET ·5.00.00.00/3F4-001:· PAVIMENT AQAO 
ET·5.00.00.00/3F6-OO1: StNALIZAQAO E DESVIO DE TRAFEGO 
ET·5.00.00.00/3G1·001: JAZIDAS, ARMAZENS E BOTA-FORA 
ET -5.00.00.00/3G3-001: TUNEl EM SHIELD 
ET ·5.00.00.00/3G3-002: TUNEIS EM NATM 
ET ·5.00.00.00/3G3-003: TBM-COURAQA E SISTEMASAUXILIARES 
ET ·5.00.00.00/3G5-0001: DESMONTE DE ROCHA COM EXPLOSIVO 
ET ·5.00.00.00/3G6-001: CORTES E ATERROS 
ET-5.00.00.00/3H1-004: ESCAVAQl>ES A CEU ABERTO 
ET ·5.00.00.001311·001: FUNDAQl>ES 

METRO 

ET-5.00.00.00/312-001: REBAIXAMENTO E CONTROlE DE AGUAS SUBTERRANEAS 
ET -5.00.00.00/315-0001: DRENAGEM DE AGUAS PlUVIAIS 
ET-5.00.00.00/317 -001 : INSTRUMENT AQAO 
ET·5.00,OO.00/3J4-001: REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO 
ET -9.00.00.00/5U9-002: ESPECIFICAQAO TECNICA DOS l.IMITES ADMlssfvEIS 

PARA OS NfVEIS DE VIBRAQAO E RufDOS PRIMARIOS E 
SECUNDARios REMANESCENTES NOS IMOVEIS LlNDEIROS 

PQ·002349: CONTROlE DE INSPEQAO. MEDIQAO E ENSAIOS 

4.2. TEXTO INTEGRAL DAS NORMAS E INSTRUCOES TeCNICAS DA CMSP 

1cC5i5iG6-~-----~---·--'EMlSSAO FOlHA 
RT 5.00.00.00lBN4-004 Janeirol2010 27 
APROVA9AO VERIFICACAO REV. 
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OESTINATARIO 

Areas envolvidas no escopo do Sistema de Gestilo Ambiental- SGA 

<j::-0 
.~ 

r:·f 
PRINCIPAlS ALTERA¢ES 0~ 

,p 
<vfv 

- Substituidas as denomina~Oes anti gas dos procedimentos e ~ea gestora do SGA 
~,0 

- Altera~ao dos Objetivos Ambientais ,,?-O 

fP ~<t; 
Q~ 

SO 

0° 0-' 
~« 

.f> 
~ iJ-v 

0~ 
O~ 

4 
«:-0 

'?-

UNIOADE GESTORA 00 PROCESSO (Aulnalura e Carlmbo) 

GMS - Original aprovado por: Antonio Aparecido Lazarini 

FI-Ol80A 
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1 FINALIDADE 

Este manual tern por objetivo descrever 0 Sistema de Gestiio Ambiental - SGA da Companhia do 
\1etropolitano de Sao Paulo - Metro, doravante denominada Metro, definindo diretrizes, 
responsabilidades e procedimentos documentados necessarios para 0 seu efetivo desempenho. 0 
SGA estil estruturado em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 14001:2004. 
Este Manual do Sistema de Gestiio Ambiental de uso das unidades organizacionais do Metro, 
consolida as a~oes e informa~oes voltadas para 0 SGA. 0 escopo do SGA abrange as atividades de 
Manuten~ao de Material Rodante, Via Permanente, Equipamentos Fixos, Instala~oes Civis, Logistica 
de Materiais e Assessoria de Gestiio Ambiental e Sustentabilidade - AGS, nas dependencias da Cia. 
do Metropolitano de Sao Paulo - Metro." 

:>P 
2 REFERENCIANORMATIVA .::;~ 

,0 
v 

Os itens deste manual estao em conformidade com os reqUisitO<t~ norma NBR ISO 14001:2004. 

~"'<v 
3 TERMOS E DEFINI~OES ~~V; 

rlO 

3.1 GERENCIA: e a unidade organizacional reprJada no organograma da CMSP e com atribui~oes 
definidas pelo Ato do Presidente. Para efe~lt~ referencia, unidades organizacionais da empresa, 
tais como assessorias, departamentos li~os a diretorias e outros sao tratados, para fim do SGA, 
como gerencia. .,§5 

o 
3.2 GERENCIA CERTIFICADA:~'a gerencia que possui outro sistema de gestiio implementado e 

certificado. 0<V 
~~ 

3.3 GERENCIA NA.O S...JSttTIFICADA: e a gerencia que nao possui outro sistema de gesmo 
implementado e ce~ado. 

9.0 
3.4 FRENTE D~8nRA: e a area onde se desenvolvem as obras e instala~oes de novas linhas, 

reformas de ttn'has em operalYao ou outras obras. 

3.5 LINHA: e 0 coJtiunto de esta~oes, terminais de onibus urbano e vias por onde circu)am os trens, 
Gom e sem passageiros, definida por suas esta~oes terminais. 

3.6 pATIO: e a area de uma linha que compreende as vias de estacionamento de trens e veiculos 
Huxiliares, oficinas, depositos e demais instalayoes contidas no seu perimetro. 

3.7 }lASE DE MANUTEN<;A.O: e 0 local onde equipes de manutenyao ficam alocadas com a 
finalidade de fazer manutenyao corretiva e preventiva em equipamentos e instalayoes ao longo das 
linhas. Podem conter pequenas oficinas. 

3.8 (~AMPO: eo local/frente de trabalho generico, de conota~ao operacional, onde 0 empregados, 
contratados e permissionarios exercem suas atividades. 

3.9 PARTES INTERESSADAS: individuo ou grupo que se preocupa ou e afetado pelo desempenho 
da organizayoo com relayao ao meio ambiente. 

FHIl808 
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3.10 ALTA ADMINISTRA<;AO: e constitufda pelos Diretores, Gerentes e Assistentes de Gerentes, 
Representantes da Dire~ao - RD e Representantes da Administra~ao - RA das Gerencias que 
fazem parte do escopo certificado. 

4 SISTEMADEGESTAOAMBIENTAL-SGA 

4.1 REQUISITOS GERIAIS 

o Metro estabeleceu, documentou e implementou um SGA, mantido com 0 objetivo de melhorar 
continuamente a gestao dos aspectos ambientais gerados por seus processos, operados por 
empregados ou outra parte interessada e outras a~5es, em conformidade com os requisitos da 
norma NBR ISO 14001:2004. . ~O 

.;:;'?" 
4.2 POLiTICA AMBIENT AL ;$::> 

. <:P 
A alta administra~ao do Metro definiu e documentou a P~l~~ Ambiental, aprovou em Reuniao de 
Diretoria - RD, e a implantou por meio do Instrumen~ormativo - POL-OI-IO!, assegurando 
sua coerencia com 0 prop6sito da empresa. ~,0 

,0 
POLiTICA ~IENTAL 

~<v 
"Prover transporte publico com suste~ilidade ambiental melhorando continuamente, os 
processos de trabalho, atendendo aos ~uisitos legais e subscritos, tendo como foco principal a 
preven~ao da polui~ao, comprOl~~fido com a prom~llo crescente da cidadania e do 
desenvolvimento sustentavel e c~lbuindo para melhor qualidade de vida das gera~5es presentes 
e futuras" s::f./ 

~ 
Esta polftica e adequad~~te divulgada e compreendida por todos os empregados envolvidos no 
escopo de abrangenc~ implementa~ao do SGA. 

0" 
A Politica Am~tal e analisada criticamente para manuten~ao de sua adequa~ao, contem um 
compromisso~ implementa~ao e de melhoria continua da eficacia do SGA e proporciona uma 
estrutura para 0 estabelecimento dos Objetivos Ambientais. 

4.3 PLANEJAMENTO 

o Metro elaborou 0 planejamento e 0 controle do SGA em conformidade com a sua Polftica 
Ambiental. 

o Metro assegura que a integridade do SGA sent mantida quando mudan4j:as forem implementadas. 

4.3.1 Aspectos ambientais: 

FI-Q18oa 

o Metro implementou 0 PG - 70 - 001 Identifica~ao e Avalia~ao de Aspectos e Impacto~ 
Ambientais, definlndo a sistematica para identifica~ao dos aspectos, avaIia~ao e estabelecimentc 
de ~5es de controle dos impactos causados peJa atividades rotineiras e nao-rotineiras d05 
processos operados por empregados ou outras partes interessadas. 
A Alta Administra~ao deliberou pela nao divulga~ao extema dos aspectos ambientai~ 
significativos. 
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4.3.2 Requisitos legais e outros 

o Metro impiementou 0 PG - 70 - 002 - Tratamento de Legisla~ao do SGA, que estabelece a 
sistematica para identificar, atualizar e controlar a efetiva implementa~ao dos requisitos legais e 
outros requisitos aplicaveis a organiza~ao. 

4.3 J Objetivos, metas e program as 

Os objetivos ambientais e seus desdobramentos por niveis e fun~oes pertinentes sao estabelecidos 
nas Reunioes de Analise Critica - RAC Ao defmir os objetivos, sao considerados a PoHtica 
Ambiental, os aspectos e impactos ambientais, os requisitos legais e outros requisitos. 

Os objetivos ambientais vigentes sao: . ~o 
-:?' 

a) Objetivo 1 - Reduzir 0 consumo de recursos naturais 0.;::;0'0 

a) Objetivo 2 - Reduzir a gera~ao de residuos tv () 
~<v 

4.3.4 Programas de Gestao Ambiental ~,0<V";;:' 
o Metro mantem program as de gestao ambie~~<ilinhadOS com a Politica Ambiental e Objetivos 
Ambientais. Nestes programas estao desc~ diversas informa~oes, tais como a descri~ao das 
a~oes, os prazos, as metas, os indicadore~~s responsaveis. 

o 
4.4 lMPLEMENTA<;AO E OPERA<;~-o0 

(vV 
4.4 .. 1 Recursos, fun~oes, responsabwllades e autoridades 

~ 
o Metro, por meio de ~ do Presidente, designou urn Representante da Administra~ao - RA, 
delegando-Ihe a res abilidade e autoridade para assegurar que os requisitos do sistema sejam 
estabelecidos, im entados e mantidos de acordo com a NBR ISO 14001:2004 e que os 
relatorios de mpenho sejam apresentados a Alta Administra.yao nas Reuni{\es de Amilise 
C

'. ~v 
ntlca. '?'" Y:-

FJ.0180B 
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a) Estrutura do SGA 

GMS 

---~ //~, 
( CDSGA ') GMS 

\, ~ 

L ~,,---/1A " _r 
I ~ \ \ 
) Ii \ \ 
I \'\ ,\ 

I I \,', ~O J 1\ /i 0~-
L...... ) I 00 

1- GereocF0 :~;:ad"!" 
I certificada i ~,0 (secretaria + 

/v "'J' 

{vqv 
~ 

C#O (LOCAL + ATIVIDADE) 

f3 
O#' 

b) Responsab~des 
~ 

- Alta Admfuistrac;ao 
garantir a pertinencia e divulgar a Politica Ambiental e os Objetivos Ambientais; 
disponibilizar recursos; 
envolver as lideranc;as; 
participar das Reunioes de Analise Critica; 
avaliar 0 desempenho do SGA; e 
assegurar a implementac;ao de melhorias no SGA; 

- Representante da Administrac;ao - RA 
difundir a Politica Ambiental; 
gerir 0 SGA e garantir a sua manutenc;ao adequada; 

SIlQ 

avaliar os indicadores dos Objetivos Ambientais e 0 desempenho dos Program: 

FI-<ll80B 

Ambientais; 
relatar 0 desempenho do SGA para a Alta Administrac;ao do Metro; 
gerir 0 programa de auditorias do SGA; 
preparar e participar das Reunioes de Analise Critica; 
representar 0 Metro em assuntos relativos ao SGA; 
fazer a gestao corporativa das ac;oes corretivas e preventivas referentes ao SGA; e 
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- GMS 
• apoiar 0 RA nas a~oes do SGA; 
• fazer a gestao operacionat das auditorias intern as do SGA e executa-las; 
• elaborar os documentos de sistema e tecnicos do SGA; 
• identificar e avaliar os aspectos e impactos ambientais em conjunto com as gerencias do 

escopo; 
• prospectar, avaliar e controtar a implementa((ao da legisla((ao e demais requisitos do SGA; 
• definir e coordenar a aplica((ao de treinamentos, relativos ao SGA, para os empregados do 

Metro; 
• coletar e tratar os indicadores dos Objetivos Ambientais e demais indicadores do SGA; 
• acompanhar a implementa((ao dos programas ambientais; e 
• assessorar os gestores das gerencias do escopo nas a((oes de controle dos impactos; 

.~o 
- Centro de Documenta~ao do SGA - CD - SGA 0~' 

• controlar todos os documentos do SGA; 00 
• elaborar e manter atualizada a Usta mestra dos doc~os do SGA; 
• emitir os documentos do SGA e manter 0 sistema ~letronico atualizado; e 
• controlar os documentos do SGA dentro da G~ gerencia nao certificadas; 

0«; 
- Gerencias envolvidas no escopo da certifica((apO ~~ 

• incorporar e/ou implementar as info~a§.'les recebidas, por meio dos documentos do SGA, 
em suas rotinas de trabalho; ~<v 

• identificar aspectos e avaliar os -6~s respectivos impactos, em conjunto com a GMS, nas 
suas areas de atua((ao; F::P 

• implementar medidas de a((p;~ de controle dos impactos nas suas areas de atua~ao; 
• executar a~oes para 0 at~mento dos objetivos e dos programas ambientais; 
• efetuar as a((oes correfu!~ e preventivas nos processos sob sua responsabilidade, e 
• manter 0 RA info~do sobre 0 andamento de a((oes significativas relativas ao SGAem , ~~.~' 

suas areas. . i)-v 
c::;Y' 

- Campo O~ 
• conhec~~« aplicar e preservar a Politica Ambiental, contribuir para a consecu~ao dos 

obje\i~s ambientais e atender aos documentos pertinentes. 

4.4.2 Competencia, treinamento e conscientiza~ao 

o Metro mantem urn corpo de profissionais competente e habilitado para exercer as diversas 
fun((oes, por meio de praticas especificas de recrutamento, sele((ao, desenvolvimento e 
acompanhamento dos seus empregados. Para isso, todo empregado deve exercer suas atividades 
devidamente capacitado para tal. A capacita~iio e estabelecida na descri~iio de cargo do 
empregado. 

4.4.3 Comunica((ao 

Ff.Ol806 

I) Metro assegura a comunica((ao do SGA para todos os empregados e partes interessadas 
(~nvolvidas. 

Os meios de comunica((ao podem ser a mfdia eletronica, boletins informativos, cartazes, 
wmunicados e murais disponlveis em todos os postos de trabalho. 

o envolvimento dos empregados e partes interessadas ocorre por meio de sistematica especifica 
para eada rotina ou processo e sao representados pela estrutura organizacional formal da empresa. 
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o Metro disponibiliza canais de comunica((ao para as partes interessadas extemas se 
manifestarem a respeito de questoes ambientais. Estes canais estao disponiveis no Site do Metro 
e divulgados em todas as esta((oes. Sao operados por areas especificas do Metro. Existem 
procedimentos para estas rotmas. 
Esta disponivel no MetroClick uma pagina com as informa((oes e comunica((oes pertinentes ao 
SGA. 

4.4.4 Documenta((ao 

Fl-{)l8OB 

o Metro estabeleceu, documentou, implementou e mantem urn SGA, com 0 objetivo de melhorar 
continuamente a eficacia de seus processos no que se refere aos cuidados com 0 meio ambiente, 
em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 14001:2004. 
A documenta((ao do SGA e composta pelo Manual do Sistema de G~o Ambiental que inc lui a 
dec\ara((ao da Politica Ambiental, Objetivos Ambientais T;';3~cOPo, dos procedimentos 
documentados e dos registros requeridos pe\a norma NBR ~ 14001:2004, alem de outros 
documentos que asseguram 0 planejamento, a opera((ao e 0 <&trole eficaz dos processos. 
Esta estrutura documental e representada, por sua ordem ~mportancia, na figura a seguir: 

§ 
o 

~,(j 

'x--0 
1:-0 

~«; 
()'?' 

F::P -0 
':v
0 

««J 
Manual 

do Sistema 0<V 
-Q~ 

~'v de Gestao 
0~ 

O~ 
-5( 

~'-:) 

'?'~ 

Ambiental 

Procedimentos do SGA 
PG 

Documentos operacionais das gerencias 

Registros do SGA 
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4.4.5 Controle de documentos do SGA 

o Metro estabeleceu e mantem os documentos do SGA controlados de acordo com 0 PRO - AGS 
- 30 - 003 - Controle de Documentos do SGA. 

As gerencias certificadas recebem os documentos do SGA e realizam controles de maneira 
integrada com outrossistemas irnplernentados nestas gerencias. 

Nas gerencias nao certificadas a GMS faz a implanta~ao e 0 controle dos documentos auxiliada 
pm faciHtadores especialmente desenvolvidos para este fim. 

o acesso a esta documenta~ao e garantido aos empregados e demais partes interessadas, 
con forme 0 seu nivet de envolvimento com 0 SGA. 0 

/'L'\'; 
't;-." 

0' 4.4.6 Contrcle Operacional 0'0 
o 

Os aspectos ambientais identificados tern 0 seu impacto ~~dO pelos gestores em conjunto com 
a GMS e as rnedidas de controle sao implementadas P~ gestores das areas. 
As prescri~oes e orienta~oes a respeito do control~ impactos ambientais sao definidas pelas 
areas em conjunto com a GMS. () ~ . 

'",,"-' 

'0' 
4.4.: Prepara~ao e resposta a emergencias ..{J" 

~ 
o Metro estabeleceu e mantem p~~s e procedimentos para identificar 0 potencial e 0 

atendimento as situa~oes de emer~~cia, confonne descrito no PG -70-004 - Plano de A~ao de 
Emen!encia. /N - «v 

4.5 VERIFICACAO .p<V 
~ . 

~ 
I) Metro verifica e to#, a~oes nos processos do SGA por meio de auditorias intema e extema, 
reunioes gerenciais e"ite analise critica, analise de dados, a~oes corretivas e ~oes preventivas. 

<,-c§ 
4.5.1 Monitoram~Ve medi9ao 

o Metro mede e monitora regularmente 0 desempenho do SGA por meio de indicadores, quando 
aplicavel, conforme PRO - AGS - 30 - 005 - Mensura~ao e Monitoramento do Desempenho do 
SGA. 

o Metro, para a calibragem e rnanuten~ao dos equipamentos de inspes;ao, medias:ao e ensaios, 
estabelece e mantem pmcesso de calibragem e verificas:ao de instrumentos conforme estabelecido 
no PQ - 002349 - Controle de Inspes;ao, Medis:ao e Ensaios. 

As areas de eficacia, segundo suas atribui90es, fazem 0 monitoramento e medis:ao das 
caracterfstica principais de suas operas;oes que possam ter irnpacto ambiental significativo. 

4.5.2 Avalias:ao do Atendimento a Requisitos legais e outros 

FI-018OB 

o Metro avalia e controla 0 atendimento a requisitos legais e outros requisitos subscritos. Para 
isto estabeleceu e mantem 0 PG - 70 - 002 - Tratamento de Legislas:ao do SGA. 
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4.5.3 Nao-conformidade, a~ao corretiva e a9ao preventiva 

o Metro estabeleceu e mantem 0 controle das nao-conformidades relativas ao SGA de forma 
corporativa sob gestao do RA. 

As gerencias certificadas tratam as nao-conformidades dentro dos seus sistemas ja existentes 
(SGQ, SGSSO ou ambos). 

As gerencias niio certificadas e a GMS tratam suas nao-conformidades dentro do sistema 
corporativo do SGA. 

o Metro estabeleceu e mantem 0 PRO - AGS -- 30 -- 006 - A9ao Corretiva e Ac;ao Preventiva. 

<j::-0 
4.5.4 Controle de Registros v~ 

-J:i 
As gerencias certificadas mantem os registros relativos a\O<SGA dentro dos seus sistemas ja 
existentes (SGQ, SGSSO ou ambos). (-....<V ~ 

As gerencias nao certificadas e a GMS mantem os ~~:ttros relativos ao SGA dentro do controle 
de registro corporativo. O~ 

'~ o 
Para isto 0 Metro estabeleceu e mantem ~~trole de registros relativos ao SGA por meio do 
PRO - AGS - 30 - 007 - Controle de R~tros do SGA. 

o 
4.5.5 Auditoria Intema 0.,;:;0 

(vV 
As gerencias certificadas reaI~~m auditorias intemas de acordo com suas programac;5es anuais. 

~ 
As gerencias nao certi~~das realizam suas auditorias intemas conforme programac;ao anual 
elaborada pela GM~~ 

O~ 
Para isto 0 M~~~e1aborou e mantem 0 PRO - AGS -- 30 - 008 - Auditoria Intema do SGA. 

<f 
4.6 ANALISE PELA ADMINISTRA<;AO 

FHl180B 

A Alta Administrac;ao realiza reunioes de analise critica peri6dicas denominadas RAC, conforme 
estabelecido no PRO -- AGS - 30 - 009 -- Analise Critica do SGA, para assegurar a pertinencia, 
adequac;ao e eficacia do SGA. 
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Doc>wn.mlO: PROCEDIMENTO DE SERVI~OS COMPLEMENT ARES 
ASsUnlo: DESINFESTA~AO - DESINSETIZA~AO, DE5RATIZA~AO E DESCUPINIZA~AO 

tmha. LMT SisIc!ua: INSTALA<;OES CIVIS T"",ho r-uViEi,..···-FN<·3GR ______ . __ 
-, RO GMT'F= GlLc 

Etnilenre' s ...... temaCcnj.: ESTA(:AO; EDIFICIO; VIA PERMANIII'!I:!=~t:'~TJO~--'.----
EPV/VPM ANElSANnARJO ETREM CO fA NAO CONTROlAO 

Vipa.c;..· 10/06/09 SEM GARANnA DE SUfL; Tfnllr A 
PocIlmemosdc R~ EM CASO Of REvrSAO -

ATE 99.907 -

Doo1untllllOs Re.ul_ PRO-M-C-3GR-006; PRO-M-C-3GR-001; PRO-M-C·3GR-O 1 0; PRO-M-C-3GR-O J I; 
PRO-M-C-3GR-017; PRO-M-C-3GR·O 18; PRO-M-V-3GR-OO I; PRO·M·Z-3GR-007. 

Observ~. 

EMlSsAO 

NOME RG rtruLo PROl'lSSIONAL NOdoCRBA VISTO 

YOSHINOBU TAMANAHA 

RESPONSAVEL TEcNICO 

NOME 

ANGELO JOSE BOGGIO 

APROVAc;Ao 

SUPERVISOR 

REVlSAO 

N" DATA 

07066-5 TEcNICO EM MEcANICA 0640353996 

RG (SSP-SF) TtruLo PROFISSlONAL NO do CRMv 

2.254.146 MEDICO VETERINARIO/HIGIENISTA SP-427 

HISTORlCO 

~ 

ROOO 
RESP. TEe. 

09 28/05/09 Indusiio de nQVOS prodl.lt05 apn:wados: 0 Insetlclda Cyperex 2PS, larvidda Temei6s Fersol IG. ratldda Oe$rat 2.254.146 
'!sal Granuiildll II 0 bloo aspersor SO.02. lncluslo do Item 4.4.5 Compl"Ova9\o de Amblente DeSinsetiZado. 
Indusllo do Item 7:Oestln~o/Descartl:! de ratJcidas recoJtlldas e embalagens vazlas d05 produtos 
deslnrestantes. 

08 08/04/08 InclLJl;l.Io dos Insetlcldlls Demand 10 CS e Master gel, do ratkidil Stralk M<lta Ratos Premlun e dO cuplnlClCla 2.254.146 
Termidor. fxdusllo dos ratlckliis Storm e Bromy-E e do Inseticida AlfiICipermetrlni!. 

, Exdusiio de Item 2.2 e Indusl!o no Item 2.1.4 , aplicaao de raticidas e Insetlcldas em casas emergenclais. 
Alte~l!io na <:oncentra!;io d05 pl"Odutos Insettcldas de 1 a 2'lb para 1,5%. 

07 13/03/06 Emlss!o em no~o formullirto. ExclLJl;fo do Insetlclda K-othrlne PBO e dO Maxforce Gel. 2.254.146 
In,lusiiio des Insetlckfas Colt gel, Alfadpermetrlna e Vearon 10 SC e do ratlclda eromy I!. 
Exdusl!o de item de ttatamento especlflco do canteiro Bresser, itens 4.1.5 II 5.3. 
In<:lus50 de procedlmento especlfico PBnI II desratizaGAlo de 'rells de allmenta~o 

06 1"3/07/04 Substlwi!;iio do Inseticida DEMAND 2.5 CS por DELTAGARD ZSO WG e do DORINE CE 10 
por K·OTHIUNE P60 com reviSio nos textos d05ltens: 1.3; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1 e 7. 
ndusilo do tratamento especifico de deSlnsetlza~o e desratiZal;l!o (10 cantelro da GMO. 

05 04/02/04 SUbstltultiio do cuplnlclda Termtdor por Premise SC 200, com -re~isio n05 textos dos Itens: 1.3.1.6; 4.5; 6.1.6 e 
7. 

04 23/09/03 Exdusilo des ratlcldi:ls Contrac e do M7 devldo a desrontlnuldade de fabrlca~o. Indu5l!io do ratlclda Gramper, dO 
cupiniCids Termldor e do larvldda Ab<It= IG. RevlslSo nos procedlmentos de desinsetlza!;iIo e desratlza~o. 
lncluslio des procedimentos de descuplnlza~Cl e de combate a dengue. Inclu5l!io da L 5-Ules. 

EsUl folba e de propriedade da Companhia do MetrO e scu conte:lido 0110 pede ser copiado OIl revelado a terceiroo. 
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02 

D1 

00 

DATA HISTORICO 

15/10/01 Revls!o na aplica~o de ratiddas em regl6es clitlcas do anel sanitaria. Retlrad.ll do Item 6 • Locals de 
tratamento e suas areas deyldo A inclusao deste Item no documento Parametres P<lra Programao;.ilo. Mudsn.., 
na ccncentrai;:lio do Insetldda Dorine CE 10 de 1% p/2%(max.} 

08/08100 SubsUtuI,1lo dos Insetlddas Dursban 2E, DUl'\Sban <IE, Cymperator 25 CE. Cymperablr 40PM, Cynofl' 200 ce, 
Cynoff 400 PM e NUllan peo pelos Demand 2,5 CS, Dorine CE 10, K-Othrtne 21', Maxforce Gefe Siege Gel. 
Mudan~a nos crlterlos de apllcao;.ilo de insetlddas nas salas administrativas com a utillzi!I!;30 dos fnsetl~ida5 gel. 
Substltul9io do ratldda Klerat por Rodilon pelet e blOC!) paraftnado. 

31/08/98 Retrada dos ratlddas M7 Isea , Racumln /sea e Maki ds rela~o de produtos aprovado5.Inclusao dos ratlc:ldas 
Stann II Contrac: e do Inset/oda eyROt!'. Inclusao dos locals de tratamento e SOliS areas. 

23/03/93 Emlssio do dOCIJmento. Este documentQ can<:e.la e. substitui Q IH! cildigG S'3GlO4O 

RGDO 
RESP. TEe. 

Eats folt,a e de propriedade de Companhia do Metltl e seu 
conteu ;0 nflo pode ser copiedo au reveled<.! a tercelros. 

/EMITENTE $ 1 RESP. TECNICO rfitfI 
t1I 
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DOCUMENTO TECNICO . CONTINUACAo REV.: 09 I FOLHAlTOTAl: 31 25 

(NDICE 
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4.1 Desinsetizac;ao de estaC;oas. edificios, salas auxiliares. subestayOes primarias e 
retificadoras, almoxarifados e oficinas ............................................................................... 8 

4.2 Desinsetizac;ao da via permanente e anel sanitario .......................................................... 8 

4.3 Desinsetizac;ao da cozinha e refeit6rios dos patios ........................................................... 9 
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5.2 Aplicayao dos produtos raticidas .................................................................................... 16 

5.3 Recolhimento das iscas ................................................................................................... 17 

5.4 Oesratiza<;:Ao em areas de alimentac;ao(refeit6rios e cozinhas) ...................................... 18 

6. Dados tecnicos dos produtos inseticidas e raticidas anttdatos e tratamentos 
recomendados ........................ , ... , .................................................................................... 18 

6.1 Produtos inseticidas ........................................................................................................ 18 

6.2 Produtos raticidas ........................................................................................................... 21 

7 Destinac;ao/descarte de raticidas e embalagens vazias dos produtos ........................... .23 

8. Caracteristicas tecnicasdas produtos inseticictas aprovados para usc na CMSP ....... :.24 

9. Caracteristicas tecnicas dos produtos raticidas aprovados para usa na CMSP ............. 25 

Esta folha e de propriedade da Companhia do Metr6 II seu EMITENTE ~ 
conleudo nio pods ser coplado au revelado a ten:eiros. <..!JJ 
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1 RECURSOS 

1 1 EQUIPAMENTOS: 

1.1.1 Bomba costal manual com bioo aspersor, tipo Plano 110.02 ou 80.02 

1.1.2 Bomba costal motorizada com bico aspersor, tipo "turbinado STD", 2 furos. 2975. 

1.1.3 Recipiente de 20 Iitros (plastico au metalico) 

1.1.4 Polvilhadeira Manual 

1.1 5 Equipamentos para descupinizacao conforme item 4.5 

1.2 E.P.! 

1.2.1 Capacete de seguranya 

1.2.2 Botas de seguranc;a 

1.2.3 Colete refletivo 

1.2.4 Luvas impermeaveis 

1.2.5 6culos de seguranys 

1.2.6 Mascara facial tipo combitox com filtro para gases e vapores. 

1.2.7 Lanterna de foco concentrado. 

1.2.8 Macacao em algodao com manga comprida ou macacao descartavel em tecido 100% 
polietileno de alta densidade ou 100% pollpropileno, na cor branca, mangas 
compridas. com capuz (tyvek 1422a da Du Pont ou 0-Ttex Candour FR da Drager 
Safety ou Inter Prot IP 60 da Interfiltros). 

1.3 MATERIAlS 

1.3.1 Inseticidas 

1.3.1.1 Deltagard 250 WG 

1.3.1.2 K-Othrine 2P 

1.3.1.3 Demand 10 SC 

1.3.1.4 Cyperex 2PS 

1.3.1.5 Vectron 10 SC 

Estll folrlll e de propriedade da Companhia do MetrO e sau IEMITENTE 
conte';do ilia pode ear eopladc ou revelado a telC!1iros. 
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COfm'ANHIA DO f.nETROPOLITANO fJF sAo PA ULC 

DOCUMENTO TECNICO . CONTINUACAO 

1.3.1.6 Siege ou Colt gel ou Master gel 

1.3.1.7 Abate 1 G ou Temef6s FersoI1G(Larvicidas) 

1.3.1.8 Premise 200 se ou Termidor(Cupinieidas). 

1.3.2 Raticidas: 

1.3.2.1 Raeumin p6 

1.3.2.2 RodUon Pellet 

1.3.2.3 Gramper Pellet 

1.3.2.4 Straik Mata Ratos Premiun au Desrat Isea Granulada 

1.3.2.5 Armadilha adesiva 

1.3.3 Etiqueta Adesiva "AMBIENTE DESINSETIZADO" 

2 ATR1BUIcOeS E RESPONSABILIDADES 

COOIOO PRO--M..s-3GR..Q05 

REV; 09 I FOLHAITOTAL: 5 I 25 

2.1 A competencia dos empregados da CMSP nos serviyos de desinsetiza~Ao e 
desratiza~ao se restringe a: 

2.1.1 Programac;ao, acesso e liberac;ao dos 'aeais de execu~Ao das servic;os; 

2.1.2 Supervisionamento de sua execu~ao; 

2.1.3 Controle da qualidade dos produtos e serviQOs. 

2.1.4 Apliea~o de produtos insetieidas, raticidas e larvicidas, em casos emergenciais. 

2.2 Todas as darnais responsabilidades, quer da CMSP quer da Contratada, sao 
clausulas pertinentes ao contrato "Prestac;ao de Servi~s de DesinsetizayAo e 
Desratiza~Ao ao longo das Linhas Metroviarias". de aeordo com a Especificac;ao de 
Serviyos ES-9.89.00.XXI700-001. 

3 RECOMENDAc;OeS NO MANUSEIO E APLlCA9AO DE PRODUTOS 
DESINFESTANTES 

3.1 Durante a preparayao e aplicayao de produtos inseticidas e raticidas, usar macacAo I 

de mangas compridas, botas, luvas impermeaveis e mascara facial com filtro para 
gases e vapores: 0 flltro· devers ser substituido de acordo com a periodiddade· 
recomendada pelo fabricante. 

Esta folha e de propriadade da Companhla do Metr6 a !;ElU 
conteOdo nAo pede ser copiado OU revelado II tetceiros. 
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3.2 Nao fumar, beber ou comer durante 0 manuseio, preparayso e apJicayso dos 
produtos. 

3.3 Neo levar as maos a boca ou olhos durante todo 0 periodo de preparayso e aplica~o 
dos produtos. . 

3.4 Nao expor partes do corpo aos produtos inseticidas e raticidas. lavar imediatamente 
com agua e sabao as partes atingidas. 

3.5 Efetuar a preparay80 dos inseticidas em local ventilado. 

3.6 Neo utilizar equipamentos com vazamentos. 

3.7 Nunca desentupir bicos, orificios, valvulas e tubulayoes com a boca. 

3.8 Aplicar os produtos somente nas concentrayoes recomendadas. 

3.9 Orientar a aplicayso do inseticida no sentido do fluxo de ar, observando a 
permanencia da distancia. de 40 a 50 em entre 0 bico aspersor e a superfrcie em 
tratamento. 
No caso de aplicayao com bomba costal motorizada, a distancia a ser observada e em 
funyao da area a ser tratada e nunce inferior a 2 m. 

3.10 NBO aplicar inseticidss por aspersao em presen'ifa de ventos fortes. 

3.11 Nao aplicar inseticidas por aspersao proximas a pessoas nao envolvidas com a 
atividade; afasts-Ias do local. a urna distancia segura, ate 0 termino da aplicayao 

3.12 Os inseticidas gel e 0 larvicida podem ser aplicados em presenya de pessoas e nao 
hit necessidade de usa de mascaras. 

3.13 E obrigat6rio 0 banho completo ap6s cada jornada de trabalho. 

3.14 E obrigatorio a lavagem e higienizayao da roupa a cad a tr~s jomadas de trabalho. Em 
casa de umidecimento com os produtos, substituir a roupa mesmo sendo a primeira 
jomada. 

4 peSINSETlZAyAO 

Na desinsetizacao estao compreendidas todas as areas dos edificios. estayoes e 
subestaQ06s primarias/retificadoras e do anel sanitario localizadas ao longo das linhas 
e patios, via permanente e saloes dos trans, das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 
5-Ulas. 

Esta fol"'a e de propriedade da Companhia do Metro e seu leM'TENTE 1111:'-
c«Ileudo l1aO pode ser CQpiado au !evE/lado a terceiros. ..::If 

Page 6/25 

I RESP. TECNI~ 

t/f 



COMPANHIA DO METRO?OLlTAfJO DE SAO PAULO R'Mi·R·' 
DOCUMENTO TECNICO . CONTINUACAO 

c601Go: PRO-M-S-3GR-005 
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4.1 DESINSETIZAC;AO DE ESTACOES, EDIFfcIOS, SALAS AUXfLIARES, 
SUBESTACOES PRIMARIAS E RETIFICADORAS, ALMOXARIFADOS E OFICINAS. 

4.1 .1 Inseticidas Aprovados: 

4.1.1.1 Siege ou Colt ou Master Gel, inseticidas apresentadas em forma de gel, pronto para 
uso em ambientes de escritorios, refeit6rios, salas b~cnicas, paineis eletro-eletrOnicos, 
atc. 

4.1.1.2 Deltagard 250 WG na concentrayAo de 1,5% nos tratamentos preventivos e corretivos. 

4.1.1.3 K-Othrine 2P ou· Cyperax 2PS inseticidas formuladas em po, pronto para usc, nos 
tratamantos em tocas e am aletrodutos. 

4.1.1.4 Demand 10 se na concentrayAo de 0,25 a 0,50%, nos tratamentos corretivos e 
infestayoes, tem efeito de choque e residual. 

4.1.1.5 Vectron 10 se na concentrayao de 1,5% nos tratamantos preventivos a corrativos. 

4.1.2 Concentrayao de Uso, Diluiyao e Aplicayao. 

4.1.2.1 A concentray80 de uso e diluiy80 do Deltagard 250 WG, nos tratamentos preventivos 
a corretivos e de 300 mt do produto em 20 litros de agua. A concentrayao de 
aplicayso e de 1 litro da ernul sao em 20 m2. 

4.1.2.2 Os inseticidas na formula~o gel (Siege, Colt a Master Gel) sao produtos prontos para 
uso e a concentrayAo de aplicayao e de O,059/m2. A dose de 0,059 corresponde, 
aproximadamente, a urn quadrado de 5 mm x 5 mm. 

4.1.2.3 0 inseticida em po (K-Othrine 2P) e um produto pronto para uso. A aplica~ao e 
efetuada por polvilhadeira manual(aproximadamente 60 g/m2 ou conforme a 
necessidade do local a ser tratado) 

4.1.2.4 A concentra-;ao de uso e diluiyao do inseticida Demand 10 SC e de 25 a 50 ml do 
produto em 10 litros de agua, nos tratamentos preventivos e corretivos. A 
concentrayao de aplicay80 e de 11itro da emulsao em 20 m2. 

4.1.2.5 A concentraQ8o de usc e diluiy90 do inseticida Vectron 10 SC e de 300 mt do produto 
em 20 litros de agua, nos tratamentos preventivos e corretivos. A concentrayao de 
aplicay80 e de 1 litro da emulsao em 20 m2. 

4.1.3 AplicayclO dos produtos 

4.1.3 1 Os inseticidCiS em emuls80 devem ser aplicados em vestiarios, sanitarios, poyos e 
salas de maquinas de ~!icadasrolantes, gaJerias de cabos, ralos. pisos e acess.os ao 
sistema hidraulico/sanitario, bam como em focos e focos em potencial. 

Esta folha e de propriedade de Companhia do Uetr6 e seu 
conleiido nAo pode saf copiaClo au revelado II lerceiros. 

EMITENTE 
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4.1.3.2 Os inseticidas gel devem ser ap/icados em frestas, fendas de paredes, nos armarios, 
prateleiras, m6veis, paineis eletricos, embaixo de balcoes, nas areas de 
armazenamento de equipamentos e componentes eletro-eletronicos e em focos e 
focos em potencial. 

4.1.4 Restrict0es na aplicactao 

4.1.4.1 E vedada a aplica~o direta de inseticidas Iiquidos sobre equipamento$ eletro
eletronicos em gara!, paineis, superficies pintadas, acrilicos, vestuarios, alimentos, 
bebedouros, etc. 

4.1.4.2 Os inseticidas gel nao devem ser aplicados em superfIcies aquecidas ou que sofrem 
aquecirnentos, limpeza 'e lavagem constantes. 

4.1.4.3 Nos locais em que armazenam equipamentos, aplicar insetieidas em p6 seeo, por 
polvilhamento. 

4.2 DESINSETIZACAO OA VIA PERMANENTE E ANEL SANITARIQ 

Anel Sanitario abrangeas ruas, avenidas ate urna distiincia de 50 metros do eixo das 
linhas metroviarias 
Via Permanente e a area delimitada pe/o tunel ou muros divis6rios das linhas e patios. 

4.2.1 Inseticidas Aprovados: 

4.2.1,1 Oeltagard 250WG na concentrac;ao de 1,5% nos tratamentos preventivos e corretivos 

4.2.1.2 Demand 10Se na concentra~o de 0,25 a 0,50% nos tratamentos corretivos e 
infesta~oes. 

4.1.1.3 Vectron 10SC na concentra~o de 1,5% nos tratamentos preventivos e corretivos. 

4.2.1.4 K-Othrine 2P ou Cyperex 2PS inseticidas apresentadas em p6, pronto para uso. 

4.2.2 Concentrayao de Uso, Diluiyao e Aplicac;ao. 

4.2.2.1 A concentrac;ao de uso e difuic;ao do Deltagard 250 WG, nos tratamentos preventivos 
e corretivos €I de 300 ml do produto em 20 litros de agua. A concentrs9aO de 
aplica~ao e de 1 litro da emu/sao em 25 m2. 

4.2.2.2 A concentray8o de uso e dilui~o do inseticida Demand 10 se e de 25 a 50 ml do 
produto em 10 litros de agua, nos tratamentos preventivos e corretivos. A 
concentrac;ao de aplica~o e de 1 litre da emulsao em 20 m2. 

4.2.2.3 A concentray80 de uso e dilui~a.2_do inseticid_~ _Vectron 10 SC e de 300 ml do produto 
- em 20 litros -de agua, nos tratamentos preventivos e corretivos. A concentrac;ao de 

aplicayao e de 1 litro da emulsao em 20 m2. 

Esta folha III de propriedade da Companhia do Metro e ${IV EMITENTE It/' 
contetide "lio pode ser copilidO au revelado II IBrceiros. ..:v 
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4.2.2.4 Os inseticidas em p6 (K-Othrine 2 P ou Cyperex 2PS ) sao produtos pronto para usa. 
A concentracao de aplicaC;8o €I de aproximadamente 50 g1m2 ou conforme 
necessidade do local a ser tratado e e efetuada por polvilhadeira manual. 

4.2.3 Aplica~ao dos Produtos Inseticidas 

4.2.3.1 Na Via Permanente. aplicar 0 inseticida nas galenas de aguas pluviais, sob as 
plataformas ao longo de toda a estac;ao ate 50 m alem das extremidades, safdas de 
emerg~ncia, ralos, tampaes, poc;os e fend as em geral. 

4.2.3.2 No Anel Sanitario, principalmenle no entomo das estac;oes, saidas de emergencia e 
ventilayAo, aplicar a inseticida nos bueiros, bocas de lobo, galerias de aguas pluviais e 
vias de acesso a esgotos. 

4.2.3.3 Nos poMios de manuten~ao. aplicar 0 inseticida nos bueiros, canaletas, galerias de 
cabos e aguas pluviais, acessos ao sistema hidraulico/sanitario e dep6sitos a ceu 
aberto de materiais. 

NOT AS: 1) Nas esta~6es e terminais de onibus, considerar ate 0 lado oposlo das 
ruas de contorno, dentro do raio de 50 m. 

2) E vedada a aplicayao de inseticidas em resid~ncias e estabelecimentos 
comerciais em gera!. 

4.3 DESINSETIZACAo DA COZINHA E REFEIT6RIOS DOS pATIOS 

4.3.1 Inseticidas aprovados: 

Siege; Colt; Master Gel; Oeltagard 250WG; Demand 10SC~ V&etron 10SC e 
K-Othrine 2P; Cyperex 2PS 

4.3.2 Concentrac;so de Usa, Dilui~o e Aplica~ao; 

4.3.2.1 Deltagard 250 WG na concentra~o de 1,5% nos tratamentos preventivos e corretivos 

4.3.2.2 Demand 10SC na concentrac;so de 0,25 a 0,50% nos tratamentos preventivos, 
eorretivos e infestayOes. 

4.3.2.3 Vectron 10SC na concentrayao de 1,5% nos tratamentos preventivos e corretivos. 

4.3.2.3 Os inseticidas gel (Siege, Colt e Master gel) sao produtos prontos para uso. A 
concentra~ao de aplicayao e de 0,05g/m2• A dose de O,OSg corrresponde, 
aproximadamente, a urn quadrado de 5mm x 5mm. 

4.3.2.4 Os inseticidas em p6 (K-Othrine 2 P ou Cypere~ 2PS ) sao produtos pronto para uso. 
A concentraC;80 de aplica~o e de aproximadamente 50g/m2 au conforme necessidade 
do local a ser tratado e e efetuada por polvilhadeira manual. 

Esta follla e (fe propriedade da Companllia do Meb'O e seu 
conleUdo 1110 pode ser copiado 01.1 revelado Ii tereeir05. 

EMITENTE 
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4.3.3 Aplicayso dos produtos: 

4.3.3.1 Aplicar 0 inseticida gel (Siege ou Colt ou Master gel), em frestas de paredes internas e 
externas, atras de armarios e equipamentos, dentro de armarios vazios da cozinha, do 
refeit6rio e da copa de Javagem. 

4.3.3.2 Aplicar 0 inseticida em emulsao(Deltagard 250WG ou Demand 10SC ou Vectron 
10SC). ralos. grelhas da cozinha e da copa de lavagem. na caixa de gordura e todos os 
acessos ao sistema hidrllulico/sanitario. Aplicar, tamoom, no lado extemo, ao redor da 
cozinha. 

4.3.3.3 Nos armarios eletricos, motores dos equipamentos de cozinha e locais que sofrem 
aquecimentos, aplicar 0 inseticida em p6 (K-Othrine 2P ou Cyperex 2PS ). 

4.3.4 Restri¢e$ na aplicayao: 

4.3.4.1 As aplica¢es nestes locais devem ser efetuadas somente em fins de semana ou 
vesperas de feriados. 

4.3.4.2 E vedada a aplicayso de qualquer produto insetlcida em camaras frigorlficas. 

4.3.4.3 as inseticidas gel nao devem ser apJicados em superficies aquecidas ou locais qUE 
sofrem limpeza e lavagem constantes. 

4.3.4.4 As aplica~6es devem ter acompanhamento do responsBvel pelo local. 

4.3.5 Recomendayaes ao Supervisor da Cozinha: 

4.3.5.1 A cozinha e refeit6rios devem sar totalmente lavados, pelo menos 1 dia antes do 
serviyo de desinsetiza~o. 

4.3.5.2 Guardar todos os alimentos e utensUios em embalagens bem fechadas ou cobri-Ios 
com plasticos durante todo 0 periodo de aplica~o e por mais 30 minutos, a tim de 
evitar contaminaC(Oes com 0 produto inseticida IIquido ou po. 

4.3.5.3 Retirar todo 0 pessoal da cozinha no momento da aplicayao e permitir 0 retorno 
somente apes 30 minutos do termino da aplicayAo de inseticida liquido ou po. 

4.3.5.4 Manter as partas fechadas durante 0 perlodo de aplicayao e par mais 30 minutos 
apes 0 terrnino da apliCay8o. 

4.3.5.5 Limpar com pano umido as superficies de uso (mesas, pias). ap6s 0 retorno da equipe 
da cozinha. 

4.3.5.6 Nao lavar 0 piso por urn periodo de 48 horas apas a aplicay80 do inseticida. 

Esta follu e de propriedade da Companhla do Metra e seu IEMITENTE 
cootetic 0 nllo pode ser coplado ou revetado II terqeiros. 

Page 10/25 
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Exemplo de AplicayAo do insetlcida gel em Equipamentos de Cozinhas e Refeit6rios 

4.4 DESINSETlZA9AO DOS METROCARROS 

4.4.1 CondiyOes e requisitos para a desinsetizayAo: 

4.4.1.1 Os trens deverao estar estacionados nas Un has de Estacionamento dos patios. 

4.4.1.2 Os trens deverAo estar limpos (Iavados). 

4.4.2 Inseticidas aprovados: 

Siege, Colt e Master Gel 

4.4.3 Concentrayao de Uso, DiluiyAo e Aplicayao : 
Os inseticidas gel (Siege, Colt e Master Ger) sao produtos prontos para uso. A 
concentrayAo de aplic8ySO e de O,05g/m2

• A dose de O,OSg corrresponde, 
aproximadamente, a um quadrado de Smm x Smm. 

4.4.4 AplicaQao de Inseticida: 
I 

4.4.4.1 Aplicar 0 inseticida gel (Siege ou Colt ou Master Gel) no salao. em todas as frestas 
existentes nos mata-juntas, nos paineis eletricos. nas bolsas de portas enos tocos e 
tocos em potencial. 

4.4.4.2 Aplicar na cabina do operador, 0 inseticida gel nas trestas, armarios eletricos, sob 0 

banco do operador e console do operador. 

Esta folha , de proprledade de Companille do MetrO e seu 
contaildo filio pode ser copiajSo OU re\ll!llado a ten:eiros. 

EMITENTE 
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4.4.4.3 Nelio aplicar inseticidas gel em superficies que sofrem lavagem e fimpeza constantes. 

4.4.5 Comprova9Ao de Ambiente Desinsetizado: 

4.4.5.1 Conforme a Lei Municipal 14.486 de 19 de julho de 2.007, que dispCSe sobre a 
obrigatoriedade de desinsetizayAo peri6dica nos veiculos utilizados na prestayao de 
serviyos de transporte coletivo publico de passageiros do municipio de Sao Paulo, os 
certificados ou selos de desinsetiza9Bo deverso ser afixados em local visivel aos 
passageiros. contendo a data de realizayso. sua repetiyso e 0 prazo de garantia. 

4.4.5.2 a selo deve ser confeccionado em vinil adesivo fosco branco com a impressAo em 2 
cores (vermelho e preto). nas dimensCSes 100mm x 100mm e com cantos 
arredondados. conforme flgura a seguir: 

/" r 

AMBIENTE DESINSETIZADO 

Este ambiente foi DESINSETIZADO, conforme 

Lei Municipal Ng 14.486 de 19/07/2007. 

em __ -,I __ -,/ __ ~ __ 

Carro NQ ______ _ Trem NQ _____ _ 

Frequencia de Aplica~ao: 90 dias 
Valldade: 90 dias 

CNPJ Nfl 61.30S.60710001·28 Lleen.;:a de Funcionar'l1$flto; 3550S0890-812-000059-1-13 
Responsavel Tecnico: Engll Ag .... Agnelo Ary Saggese· CREA-5P Nil 19.732.0 

4.4.5.3 A etiqueta deve ser preenchida manualmente com tinta indelevel, a data de realizayso 
da desinsetizayao, 0 numero do carro e 0 n"mero do trem. 
Devera ser afixada conforme flgura a seguir: 

r-e;;-lOIha 6 de prnpriedade da Cornpanhia do MetrO e sau 
~a{jdo. nllo pode ser c:opiado ollll!Velado II tSlCeirO$. 

EMfTENTE 
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L1nha Z Can08 • Cab. I 

Unlut 3 t-fersal Cam> It· cab. 1 

'IF:'---l/..---I-1o- Unlla 3 e>aIlrBS/I'I8. 

Unh .. ~ f"""r48l'llll) Cam> 8 • Cab.. 1 
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Esta lioIha e de propnedade da Companhia do MetrO e seu 
cont&udo nao pode sar copiado ou revelado a terceiros, 

EMITENTe 

Page 13/25 



COi'!tPA \JHrA DO ;,'ETROPOUTANO DE SAO FAU_O 0,3,1;.;1.' C60lGO PRO-M-S-3GR-005 

DOCUMENTO TeCNICO -CONTINUA~AO REV, 09 lfOlHAlTOTAI.: 14/25 

4.5 DESCUPINIZACAO 

NOTA: Este tratamento somente sera executado por solicitagao, isto e, 0 tratamento 
sera na forma corretiva. 

4.5 1 Produtos aprovados: 

4.5 1.1 Cupinicida Premise SC 200 na concentrayao de 0,25% do principio ativo por volume. 

4.5,1.2 Cupinicida Termidof ns concentrayao de 2,5% do principia ativo par volume 

4.5.1.3 Diluente: Agua . 

4.5.2 Concenlrayao de uso, dilui~o e aplica~o 

4.5.2.1 A concentral(8o de uso e diluiyao do cupinicida Premise 8C 200 e de 25 ml em 10 
litros de agua. 

4.5.3.2 A concentra9ao de usa e diluiyao do cupinicida Tennidor e de 1,5 litros em 100 litros 
de agua. 

4.5.3 Equipamentos necessarios: 

Bomba costal manual ou motorizada com bico aspersor tipo plano 1108802 

PQlvilhadeira Manual 

Seringa com agulha 

Furadeira 

Broca pI concreto de 1 .1/2 pot. 

Pincef 

Tubo plastico de diametro 2 pol e 1 m. de comprimento, perfurados em lode sua 
extensao com orificios de 5/1 S pol. 

Picareta (se necessario) 

4.5.4 Tratamento de Cupins de Madeira Secs ou de Caixoes Perdidos(cryptotermis): 

4.5.4.1 Em caixOes perdidos de edifica¢es: 

- Localizar 0 foco; se necessario, fazer orificios de 1.1/2 pol. na parte superior da 
caixa. 
- Aplicar 0 produto diluido em agua. na forma de aspersao abundantemente, atraves 
dos furos. 
- Ap6s a aplica~ao. certificar-se que todo 0 foeo esta umidecido e fechar todos os 
orifrcios com produtos para vedayao, como por exempto; massa para vidro. 

Esta foIha • de propriedade da Companhla do Metro iii seu IEMITENTE WI' 
co"reik.e "i.e pode sef copiado Oil revelado iii teroelros -..!J/ I RESP. Tt:.CNlr;t!}', 

f/ 
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4.5.4.2 Em moveis, batentes e folhas de portas e madeirarnentos em geral: 
Aplicar 0 produto com uma seringa nos oriflcios sxistentes efetuados pelos proprios 
insetos. Tarnbem, 0 produto cupinicida pode ser aplicado por pincelamentos e/ou por 
aspersAo, conforme cada caso. 

4.5.4.3 Em eletrodutos aplicar K-Othrine 2P. 

4.5.4.4 Em juntas de dilata~o. lages invertidas, vios entre paredes ou passagens de 
tubulayoes em geral, splicar 0 Cupinicids Premise se 200 ou Termidor, de acordo 
com os procedimentos aeirna ou outros, conforme cada caso, e deve ser tratado de 
comum acordo com a area tecnica. 

4.5.5 Tratamento de Cupins de Solo(coptotermis): 

4.5.5.1 localizar 0 cupinzeiro. 

4.5.5.2 Cravar 0 tubo plastico no olheiro, totalmente na vertical. Se necessario, limpar 0 tubo. 

4.5.5.3 Aplicar 0 cupinicida, diluido ern agua, ate a borda e aguardar 30 minutos. Repetir. se 
necessaria, a dosagem 3 vezes durante 3 dias. 

4.5.5.4 Se 0 cupinzeiro js estiver formado urn rnonticulo duro no olheiro, perfurar todo 0 tope 
com urna picareta. 

4.5.5.5 Aplicar com urn regador, 0 cupinicida diluido em agua, vagarosarnente, para a calda 
percorrer todos os canais subterraneos e atingir a rainha. 

NOTA: Em todos os tratarnentos deve certificar-se sernpre que a rainha foi atingida. 

4.6 CONTROlE DO MOSQUITO TRANSMISSOR OA DENGUE 

4.6.1 Produto aprovado: 

larvicida Abate 1 G ou Temef6s Fersol1G 

4.6.2 ConcentraC;io de uso 

A concentra.c;ao de usc do larvicida Abate 1 G ou Temef6s Fersol1G e de 191m2 de 
espelho d'sgua. 

4.6.3 Aplicac;ao do produto 

o larvicida devera ser aplicado nos locais com agua parene da Via Permanente, 
Estac;oes, Edificios, Anel Sanitario e Areas Remanescentes, na concentrac;ao de 
1 glfTil de espelho d'agua. 
Considera·se agua perene, qualquer empoc;amento que perdure mais que 11 dias. 

EsIS folha e de propriedacJe.da Companhla do MetrO e seu 
conteiido nflo pode 5er copiaoo au revelado a terceiro$, 

EMITENTE 
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5 OeSRA TIZA~AO 

5.1 PRODUTOS RATICIDAS APROVADOS: 

Os produtos abaixo, aprovados nos testes de qualifica~ao e efici~ncia, poderao ser 
aplicados nos locais indicados a serem tratados. 

5.1.1 Raticida Raeumin apresentada em p6, para aplicac;oes a granel, principalmente em 
toess. 

5.1.2 Raticida Rodilon apresentada na forma de iscas peletizadas prontas para uso. 

5.1.3 Raticida Gramper apresentada na forma iscas peletizadas, prontas para usc, 
embaladas ern sachet de 25 g. 

5.1.4 Raticida Straik Mata Ratos Premiun ou Desrat Isca Granulada, preparada com 
atrativos de coloraC;ao azulada, embaladas em sachet de 25 g. 

5.1.5 Armadilhas adesivas para camundongos. 

5 .. 2 APLICACAO DOS PRODUTOS RA TICIDAS 

5.2.1 Recomenda¢es de uso e aplicac;ao dos raticidas: 

5.2.1.1 Os produtos raticidas deverao ser aplicados alternadamente nos ciclos de tratamento, 
exceto, armadilhas adesivas, que devem ser aplicadas onde houver infestayao de 
camundongos. 

5.2.1,2 Nao apliear iscas raticldas em ambientes de escrit6rios e salas operacionais, exceto, 
quando houver constatac;ao da presenca de roedores. 

5.2.1.3 Nas loeas de ratos, aplicar raticida em p6. 

5.2.1.4 Nas areas internas, aplicar iscas raticidas peletizadas ou sachets. 

5.2.1.5 Em infestac;oes de camundongos, aplicar armadilhas adesivas. 

5.2.2 Estagaes e Edificios 

5.2.2.1 Nas salas tecnicas, em pontos de passagem de cabos, poyos e casas de maquinas 
de escadas rolantes, galerias de cabos e acessos ao meio exterior das esta~Oes, 
edificlos{exceto em dutos de ventilayao) e subestacoes eletricas primariasl 
retificadoras, lan~r 1 isca a cada local. 

5.2.2.2 Recolher todas as iscas lan~adas no cicio anterior. 

5.2.3 Patio Jabaquara (PAT), Patio Itaquera (PIT) e Patio Capao Redondo(PCR} 

5.2.3.1 Nas cercas ao redor dos patios, aplicar 1 isca a cada 20 metros. 

Esta folhH e de propriedade da Cornpanhla do Metro e seu IEMITENTE I,r.-
conlelid .j olio pode SElf copisdo ou reveJado a terceiros. -J!Ji J RESP. TECNICO (!/!:f.-
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5.2.3.2 Na area interna e externa dos bloeos lanyar 1 isea a cada 20 metros 

5.2.3.3 Nas galerias de cabos, lanyar 1 isca a cada 10 metros. 

5.2.4 Via Permanente 

5.2.4.1 Em geral, na Via Permanente, lanyar 1 isca a cada 60 metros ou 15 Mrs. 
Nas caixas de saida de cabos, sob as seccionadoraslcontatores. lamrar 1 isca a cada 
equipamento. 
Nas saJdas de emergencia aplicar 1 isca a cad a dois lances de escadas. 

5.2.4.2 Nos trechos crrticos da via, aplicar raticidas conforme segue: 

Na Linha 1-AzuJ, trecho de infcio do elevado (TRD-N) ate norte de TUC: 1 isca a cada 
40 metros ou 10 Mrs. 

Na Linha 3-Vermelha - No trecho a oeste do X-17 ate leste do X-19 e do X-21 ate ITO: 
1 isca a cada 40 metros ou 10 MT's. 

Na Linha 5-Lilas - No trecho a leste de L TR ate Oeste de L TR: 1 isca a cada 40 metr 
ou 10 Mrs. 

NOTA: Mrs:: Marcos Topograficos(c6digo numerico) demarcados ao longo das vias. 

5.2.5 Anel Sanitario 

5.2.5.1 Em geral nas ruas e avenidas compreendidas num raio de 50 metros do eixo das 
linhas, em gersl, aplicar 1 isca a cada boca de lobo. 

5.2.5.2 Em regiOes criticas do Anel Sanitaria, aplicar conforme segue: 

- Regiao entre TRD e TUC, ns Linha 1 - Azul: 2 iscas a cada boca de lobo. 
- Regiao entre CNS e SUM, ns Linha 2 - Verde: 2 iscas a cada boca de lobo. 
- Regiao entre BFU e TAT, na Linha 3 - Vermelha: 2 iscas a cada boca de lobo. 
- Regit!o entre peR e L TR, na Linha 5 - Lilas: 2 iscas a cada boca de lobo. 

5.3 RECOLHIMENTO DAS ISCAS 

5.3.1 As iscas raticidas lan~adas em urn cicio na Via P~rrnanente, Esta~oes, Ediffcios e 
Almoxarifados, devereo ser recolhidas no ato da aplicayAo do cicio seguinte. 

5.3.2 Durante a recolhimento deve ser observado, minuciosarnente, se he iscas roidas. 
Estas iscas devereo ser separadas das demais e os locais onde foram encontrados 
devem ser anotados para uma avaliac;ao quantitativa e qualitativa. 

NOTA; Nao he necessidadede recolhimento deiscas lanc;adas no Anel Sanitario. 

Esta Ii:Ilha e de propriedade ds Companhia do MetrO e seu EMITENTE If, 
contBudo nlio pooe ser copiado ou revelado a lercei1"O$, .til 
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5.4 DESRATIZA<;AO EM AREAS DE ALiMENTA<;AO(REFEIT6RIOS E COZINHAS) 

5.4.1 Produtos Aprovados: 

Ratieidas Rodilon, Gramper e Straik Mata Ratos Premiun ou Desrat Isea Granulada, 
Armadilha Adesiva, Ratoeira com atrativos(toucinho defumado, bolacha, banana etc) 

5.4.2 Desratiza980 Preventiva 

Aplicar as iscas raticidas, em tubos porta iscas de PVC. nos seguintes Iocais: caixas 
de passagens, nos quadros de distribuil;ao de for~{ODF). nas salas de estocagem, 
areas de lavagem e looais on de encontrarem fezes de ratos. 
Substituir imediatamente as iscas que foram tocadas pelos ratos e manter por um 
periodo de 2 meses as iseas que nao foram tocadas, sendo que apos esse per(odo, 
essas iscas deverso ser substitufdas. 

NOTA: A area externa dos refeit6rios e cozinhas, tais como 0 sistema hidraulico 
sanitario, bocas de lobo, jardins, etc. deve ser monitorado continuamente. 

5.4.3 Desratiza~o Corretiva 

Em casos de infest89Oes, imediatamente apos a detec~o, alem das medidas aeima 
descritas, aplicar nas passagens dos roedores. annadilhas adesivas e, OU, ratoeiras 
com atrativos, tais como, toucinho defumado, bolacha. banana, etc. 

6. DADOS TECNICOS DOS PRODUTOS INSETICIDAS E RATICIDAS • AN TiDOTOS E 
TRATAMENTOS RECOMENDADOS. 

CUIDADO: 
Estas ioformac;Oes devem ser fornecidas ao pesseal especializado de ambulat6rios e 
hospitais sempre que consultados sobre problemas relacionados com os produtos 
raticidas ou inseticidas, aplicados oa eMSP. 
Nos casos de intoxica~o com estes produtos, deve-se levar 0 raturo bula. 

6.1 PRODUTOS INSETICIOAS 

6.1.1 Inseticida Siege Gel 

- Principio ativo : Hidramethylnona 

- Apresentac;ao: Seringa Gel de 30 g. 

- Grupo Ouimico:Amidinohidrazonas 

- Tipo de produto : Piretroide 

- Dados medicos: Inibidor da Respiracao Celular 

- Sintomas de Alarme : Intoxieatr80 

- Tratamento: Tratar Sintomaticamente. Em caso de Ingestao - lavagem estomacal, 

purgantes salinos 

Esta Iolh i e de proprledade da Companhia do MetrO e seu IEMITENTE 
c:onte!ko nAo potle ser coplado au revelado a terceiros. 
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6.1.2 Inseticida Colt Gel 

- Principio ativo : Sulfluramida 

- Apresentayao : ApJicador seringa de 30 g. 

Tipo de produto : N-etH Perfluorooctano Sulfonamida (Sulfonamida Fluoralifatica) 

- Mecanismo de AyAo: Contato e lngestao 

- A~o T6xica: Produto hipersensibilizante e anemia. 

- Sintomas de Alarme: Intoxica~ao 

- AntfdotolTratamento: Tratamento sintomatico e Anti-histaminico 

6.1 .3 Inseticida Master Gel 

- Principia ativo :Hidramethilnona 

- Apresentac;Ao : Aplicador seringa contendo 30 g. 

- Grupo Qulmico: Amidinohidrazonas 

- Mecanismo de Ayao: Ingestao 

- Ayao T6xica: Produto hipersensibilizante e anemia. 

- Toxidade: > 5.000 mg/kg par "ia oral 

- Sintomas de Alarme: Inibidor da respira<;Ao celular 

- Antidoto/Tratamento: Tratamento sintomatico 

- Tipo de produto: Piretroide 

6.1.4 Inseticida Deltagard 250 WG 

- Princi pio, Ativo : Deltametrina 

- ApresentayAo : Concentrado Emulsionavel 

- Tipo de produto : Piretr6ide 

Mecanismo de A~o: Contato e Ingestao 

- AyAo T6xica: Produto hipersensibilizante e neurite periferica 

- Sintomas de Alarme: distUrbios sensoriais cutaneos 

- Tratamento: Tratamento sintomatico e Anti-histamfnico 

6.1.5 Inseticida K-Othrine 2P 

- Prlncipio Ativo: Cipermetrina ;,. Ester do Acido Crisantemico 

- Apresentayao: P6 seco 

~ Tipo de Produto: Piretr6ide Sintetico 

- Dados Medicos: Produto hipersensibilizante e irritante das mucosas 

- Sintomas de Alarme: Saliva~ao excessiva, depressao, respirayao rapida e dificil 
_. -

- Tratamento: Tratamento Sintomatico e Anti-histaminico 

Esta fo'ha 6 de propriedada da Companhia do MetrO e seu eMITENTE r~ 
conteUdo Ilio pede ser eopiado ou revelado a terceitos. -....,,::,v 

RESP. TECNICO 
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6.1.6 Inseticida Cyperex 2PS 

- Principio Ativo: Deltametrina 2 PS 

- Apresenta.;ao: embalagem de 1 kg 

- Tipo de produto: Piretroide 

- Mecanismo de A~o: oontato e ingesta.o 

COO/GO; PRO-M-S-3GR-OOS 
REV.: 09 I FOLIWTOTAL: 20 J 25 

- AQAO T6xica: produto hipersensibilizante, irrita<;ao ocular e depressao do sistema 
nervoso central 

- Toxicidade aguda: Dl50, oral para ratos > 5.000 mg/kg do produto formulado. 

- Sintomas: disturbios sensoriais cuta.neos. levemente irritante. 

- Tratamento: Sintomatico e Anti-histamlnico 

6.1.7 Inseticida DEMAND 10Se 

- Princlpio Ativo : Lambda-Cialotrina 

- Apresenta9Ao : liquido emulsiomlvel 

- Tipo de produto : piretr6ide 

- Mecanismo de Ayao: contato e Ingestao 

- A~o T6xica: produto hipersensibilizante, irritayao ocular e depressao do sistema 

nervoso central 

- Toxicidade aguda: DL50. oral para rates> 5.000 mg/kg do produto formulado. 

- Sintomas de Alarme: disturbios sensoriais cutaneos, sensa9ao de queimayao, 

nauseas, vomitos, dor decabeya, sonollmcia. 

- Tratamento: Tratamento sintomatico e Anti-histaminico 

6.1.8 Vectron 10 SC 

- Princlpio Ativo : Aril Propil Benzil Ether (Oifenflico) 

.- Apresenta<;Ao : Concentrado Emulsionavel 

- Tipo de produto: Etofenprox 

- Mecanismo de A~o: Atua no sistema de transmissao nervosa 

- Ayao T6xica: Nao he; deviclo a baixa toxicidade, nAo inibe a colinesterase 

- Sintomas de Alanne: nao ha 
- Tratamento: Tratamento sintomatLco e Anti-histamfnico 

I Esla foltta e de propriedade de Compaohia do Metr6 B sau 
eontelJ<to nAo pods ser c:opiado au revelado a terceiros. 

Page 20/25 



COMPANHrA DO f{ET;:;:OPOLl~,\,\O DE sAo rAULO 
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6.1,9 Cupinicida Termidor 25 CE 

- Principio Ativo; Fipronil 

cOOIGO: PRO-M-S-3GR-005 

REV.' 09 I FOLHAITOTAL: 21 J 25 

- Apresentac;ao: Uquido transparente, amarelo claro, emulsionavel em Agua ou em 

Hidrocarbonetos 

- Tipo de Produto: do grupo qu(mico Fenil pirazol, inflamavel quando puro 

- Dados Medicos: Fipronil - pode causar hiperexcitabilidade 

- Sintomas de Alanne: tremor, irritabilidade, letargia, v6mito e convuls6es(por ingestao 

em grande quantidade) 

- Tratamento: Sintomatico e de suporte de acordo com 0 quadro elinice. Nao ha 

antldoto especifico. 

- Cantata com a pele: lavar com agua em abundancia 

- Cantata com as olhos; lavar com agua em abundancia e procurar urn medico. 

-Inala~o; remover para um local arejado 

- Ingestao: e possivel que 0 v6mito ocorra expontaneamente, porem, nao deve ser 

provocado. Procurar urn medico irnediatarnente 

6.1. 10 Larvicida Abate 1 G 

- Principio Ativo: T emef6s 

Apresentac;ao: gr~nulo de areia contendo 10 g de temef6sJkg. 

- Tipo de Produto; organofosforado 

- Dados Medicos: Estudos realizados, mostraram que 0 produto nao produz nenhum 

efeito histopatol6gico macrosc6pico, bern como. nenhuma a~o carcinog~nica, 

mutagenica, neurot6xica ou fetot6xica. 

- Sintomas de Alarme: Como todos os compostos organofosforados, temef6s age 

farmacologicamente pela inibic;ao da enzima acetilcolinesterase. 

6.1.11 larvicida T emef6s Fersol 1 G 

, - Princlpio Ativo: T emef6s 

- Apresentayao: granulo de areia contendo 10 g de temef6sJkg. 

- Tipo de Produto: organofosforado 

- Dados Medicos: Estudos realizados, mostraram que 0 produto nao produz nenhum 

efeito histopatol6gico macrosc6pico, bern como, nenhurna ac;ao carcinogenica, 

mutagenica, neurot6xica ou fetot6xica. 

- Sintomas de Alarms: Como todos os compostos organofosforados, temefos age 

farmacologicamente pela inibil;Ao da enzima acetilcolinesterase. 

Esta foills e de propriedade da Companhia do MetrO e $eu EMITENTE. In 
conte\ido nlo pode ser copiado ou revelado a lerceil'Cl$. ..J!JJ 
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cOOIGO: PRO-M-S .. 3GR-005 

REV.: 09 I FOLHNTOTAL: 22 I 25 

- Antidotoltratamento: Atropina, oximas e tratamento sintomatico. 

- Primeiros socorros: Em caso de contato direto com 0 produto. lavar a parte atlngida 
com agua e sabao. Em contato com os olhos lavar com agua corrente em abundancia. 
Em caso de ingestao, nao provocar vornito; sa houver intoxica~ao. procurar cuidados 
medicos Jevando 0 rotulo bula 

6.2 PRODUTOS RATICIDAS 

6.2.1 Raticida RodUon 

- Princlpio Ativo : Difethialone 

- Apresentayao : Iseas ratlcidas na forma de bloeos parafinados 

- Tipo de Produto: Anticoagulante de dose (mica 

- Dados Medicos: Derivado do Difethialone. inibidor da enzima ep6xido·redutase 

- Sintomas de Alarme: formayao de Petequias (pequenos pontos vermelhos na pele) 

- Tratamento: Aplicar Vrtamina K1 

6.2.2 Raticida Racumin 

- Principio Ativo: Cumatetralil 

- Apresentac;ao: P6 Azul Esverdeado pi aplica¢es a granel 

- Classe Toxicologica: II (medianamente T6xico) 

- Trpo de produto: Anticoagulante Acumulativo 

- Dadas Medicos: Derivado do Cumacloro; Deprimente da Sintese Hepatica dos 

Fatores Sanguineos It Protrombina, VII, IX e X 

- Tratamento: Aplicar vitamina K1 injetavel em tres vezes. Recomenda-se 0 Synkavit 

HidrossolUvel de 50 a 150 mg 

6.2.3 Raticida Gramper 

- Registro no Ministerio da Salide: 3.0425.0047.001-6 

- Principio Alivo: Bromadiolone a 0,005 % 

- Apresentayao : lseas Preparadas acondicionadas em sachets de 25 g. 

- Tipo de Produto : Anticoagulante de dose Unica 

- Dados Medicos : Bromadiolone e um anticoagulante de dose (mica derivado da 

Cumarina 

- Sintomas de Alarme : Hemorragia nos pequenos cortes 

- Tratamento: Aplicar Vitamina Kt injetavel e verifiear 0 tempo de coagulayAo; 

tratamento sintomatico. 

I Esla rclha III de propriedade da COfT1'!lnhia do MetrO e seu IEMITENTE IIV'f'" 
L_ contell cIo nllo pode SIf coplado ou ~Iado a terceifOli. '-!.!J I RESP. TECNIC0fil!!/'.. 

if 
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6.2.4 Ratieida Straik Mata Ratos Premiun 

- Registro no Ministerio da Saude: 32340005/001-5 

- Princfpio Ativo: Brodifacoum 0,005% 

- Apresentac;ao : Iseas preparadas acondicionadas em sachets de 25 g. 

- Tipo de Produto: Antieoagulante de dose (mica. 

- Toxicologia Dl 50; 0.22 a 0,27 mgJkg 

- Dados Medicos: Brodifaeoum e urn anticoagulante de dose unica derivado da 

Cumarina 

Sintomas de Alarme : Nauseas, vomitos, dores abdominais. 

- Tratamento: Apliear Vltamina K 1 Injet/lVel. Verifiear 0 tempo de coagulayllo e 

estabUizac;c1o do tempo de protombina. Tratamento sintomatico. 

6.2.5 Raticida Desrat Isea Granulada 

- Registro no Ministerio da Saude: 323400008 

- Princfpio Alivo: Brodifacoum 0,005% 

- Apresentac;ao : Iseas preparadas acondicionadas em sachets de 25 g. 

- Tipo de Produto: Anticoagulante de dose (mica. 

- Toxicologia Dl 50; 0,22 a 0,27 mg/kg 

- Dados Medicos: Brodifacoum e urn anticoagulante de dose unica derivado da 

Cumarina 

- Sintomas de Alarme : Nauseas, vOmitos,. dores abdominais. 

- Tratamento: Aplicar Vitamina K1 Injetavel. Veriflcar 0 tempo de coagulac;ao e 

estabilizac;ao do tempo de protombina. Tratamento sintomatico. 

7 DESTINACAOIOESCARTE DE RATICIDAS E EMBALAGENS VAZIAS DOS 
PRODUTOS 

7.1 A Contratada devera providenciar 0 descarte dos raticidas recolhidos e das 
ambalagens vazias dos produtos desinfestantes utilizados, confonne a lei Federal n.ll 
7.802 de 11107/89, regulamentada pelo Decreto Federal n.l! 4.047 de 04/01/02, 
referente ao CapItulo IV(embafagem, fracionamento e rotulagem) e Sec;c1o II 
{destinac;so final de sobras e embalagens}. 

7.2 A Contratada deveril apresentar ao MetrO, c6pia do comprovante de disposic;ao de 
residuos com indicac;oes de quantidade recebida, nome do entregador e nome da 
empresa remetente,e data de recebimento. 

7.3 A Contratada e 0 Metro deverso manter estes doeumentos arquivados a disposic;ao i 
dos 6rg805 de eompet!ncia. 

esta folha e de propriedade da Companhia do Metr~ e lieU' EMITENTE 
conteildo nllo pede ser coplado OU .revelado a terceiro5. 

Page 23/25 



'tI 

Jl 
(1) 

tv 
!l>o 
"'
tv 
U1 

8. CARACTERIsTICAS TECNICAS DOS PRODUTOS INSETICIDAS APROVADOS PARA USC NA CMSP 

PRODUYO / 
PRlNcf"IO 

NOME 
NOMe FABRICANT" <'OMUM/ APRESEN- TOXICOLOGIA 

COMfoRC;IAL ATlVO TIPO DE TA~O OL50 
PRODUTO 

Amldfnohldra- >5.000 mg/kg. Oral SIEGE! CY .... N .... MID Hldf1!metU- lonas Serlng~ de 309 aguda para ratos none Plretr6ide 

ROGAMA IND. E N-etll 
>5.000 mg/kg. Ora' COLT cqM. lTDA perfluroetano Sulfluramlda Senng" de 30g 

sulfonamlda aguda para ratos 

DEXTER LATINA Hldrametll- Amldlnohldra- >5.000 mg/kg. MASTER. GEL lanas Seringa de 309 Ind. Corn. ltda nona 
Plretrolde 

Oralaguda 

DELTAGARD BAYER CropSdence Deltametrlna Frasco de 3.465 mg/kg. 
250WG Environmental Deltametrtnll 11ltro Oral para ratos Science Plretr6ide 

BAYER cropSCIence Deltametl1na Pate pllistico >2.000 mgtkg. K-OTHIUNE 2P Environmental Deltametrlna Plretr61de de 1 kg (P6) Oral para ratt>S 
~I .. nfi' !;lntioHr.o 

ROGAMA IND. E Deltilmetl1na Frasco de >5.000 mglkg. CYPEREX 2ltS COM. LTDA Deltametrlna 1 k9(p6} Oral para ratos 
PlretrlliCie 

VECTRON tO$( Alii ProPIl Frasco de >42.000 mg/kg. Oral (HAM 
Benz" Ether 

fto(enprox llitro agOO<l par" ratos 

lambda- Frasco dosador >5.4100 ms/kg. Oral DEMANO lOSe SYI'IGENTA P!retnJide ClalDtrina de ll1tro aguda para rata; 

ABATE 1G Orgl\oofos- Saco plastlco >5.000 mO/kg. 
(LARVICIDA) CYANAMID Temet6$ 

forado <Ie 500 g. Oral para ratos 

TEMEFOs FeRSOL IND. E Orgal1ofos- Sileo plBstlco >5.00<1 mg/kg. F!RSOL 1 G COM. LTDA 
Temefos 

forado de 500 9. Oral para ratos (LARVICIDA) 

PReMISE BAYER 
Cloronltotll Frasco dosador 

sC :l00 CropSdence Imldacloropl(! de 250 ml >2.000mOlkg. 

(CUPINICIDA) Environmental Neonlcotln6lde Oral para ratos 
Science 

TERMIDOR F1prollll Fend Plrazol Frasco de :;> 2.000 motkg. 
(CUPINlCIDA) AVENTIS I BAYER Utro Oral para ratos 

9 lthS; ;tiJ DOCUMENTO TECNICO • CONTINUA~Ao 

Esta [alha 6 de proprledade da Companhia do Metro II seu 
conleudo nllo pede 58' copiado ou revelado a terceiros. 

EMITENlE J[i 

C:ONCENTRA~O 
OOPRODVTO INDICA~O 

1.300 mg de 
principia al;jvo baratas 

oork(l 

1 % de prlnc:iplo 
baratas ativo,lkg 

2% de pnndplo 
baratas atIYo/kg 

2S % de prindplo Baratas, pulgas. 

atlVO/kg formlgas. el:COr-
p16e5 e aranhas 

25 % de principia baratllS, pulga!, 
atlva/lltro formigll:> 

0,2% de prlnciplo 86ratas, pulgas, 

at/~o/kg escorploes, 
formlaas 

Ulfl9 do 
Ingrediente Inseto! em geral 
at/vo/lltro 

100 9 do 
Ingredientl! losetO$. em geral 
ativo/litro 

10 9 de prlndplO Larvl$ do mos-
atlVo / kg qUitoda dengue 

10 II de prlnciplo larvas do mos-
alivo I kg quIto da dengue 

0,25% de Prlncl~ cuplnsde 
atlvo por volume. madeira e de 5010 

2,5% de prlllcfplo Cuplnsde 
atlvo por volume. MadeIra e de 5010 

RESP. T~CNICO 

APLICA~O 

CONCENTRA,Ao DE 
USO E DILUrcl0 

CONe. PI APUC. 
EASPERSAO 

LOCAL 

0,05 III m' 0,05 9 I m' 
Salas Tecnlcas/Admlnlstratlvas 
de esta~5es e EdlflclOS, 
CozlnhllS. Retell:. e Trens 

Salas Tecnlcas/Admlnlstratlvas 
O,05g/ m' 0,05 9 1m' de Es~es e Editidos, 

Cozlnhas. Relelt. e Trens 

Salas TecntcaS/Mmlnlstrativas 
0,05 II / m' 0,05 gl m' de Est(j~(ies e Edltklos, 

Collnhas, Refelt. e Trens 

300 ml em 20 IItros ll1tro em Via Permanente. Anel 
de agua emulslo Santtino, Esta¢es e Edifidos para 20 m2 

Esta,etes, EdlflclOS, 4a5g/m2 4a5g/m' COllnhas e refelt6rlos 

Esta~lIe$, Edlfidos, 4a6g/m' 4a6g/m' cOlinhas e refeltOrlOS 

300 /TIl em 20 utros Illtro em Via Penna~nte, Anel 
de 'QUIl 

emulslo Sanit;!riQ, Estat;aes e Edlfidos 
para 20m' 

25a50mlem llitro em Via Permanente, Anel 10/ltros emu/slo 
de lIgUil para 20 m2 Sanlta"o, Esta,l!es e Edltfdos 

0,59 II 1,091 m' <Ie 0,59 a l,OO/m'de p~s e espelhos d ' agua, 
espelho d • ilgua ou espe/ho d • agua OU vllletas. vasos com agua 

1gem 1D Ldea9lla tg em 10 l de 'oua pereAe 

41,Sg a 1,0g/ ml de 0/59 a 1,Og/m'de I'o\:ilS e espelhos d • agua, 
espe!ho d • agua au espelho d 'agull au valetaS, VIISOS com aQua 

1 9 em 10 l de igua 19 em 10 L de agua perene 

Apllcar a calda 2S ml do produto em 
eonforme a nea!s- Edinca~es e Terrenos 

10 l de 3gua 
sidade do local UndetrQ5 

1,5 litro do produto ApliCar a carda 
EOlticacties e Terrenos 

em 100 L de agUli. confOrme a neees-
llndelros sidade do Ioclil 

L. .. - -

CODIGO 

PRO-M-S-3GR-005 

REV, 
09 

FOlHNTOTAL 
24 I 25 
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9 - CARACTERisTICAS TeCNICAS DOS PRODUTOS RATICIDAS APROVADOS PARA usa NA CMSP 

PROOUTOI PRINClplO npODE APRESENTACAo NOME fABRICANTE ATIVO PRODUTO COMERCIAL 

Antlcoagulante Jscas peletlzadas RODllON . BAYER DO Dlfethialone BRASllS t A de dose (mica Pronto para IISO 

PO azul esverdeado RACUMIN ' BAYER DO Antlcoagulente 
(P6) BRASIL 5/A Cumatetralll 

ecumulativo para apUcag3es a granei 

Isca granulada, 
ROGAMA lND. Antlcoagulante preparada com atrativos. 

GRAM PER e COM. LTDA Bromadiolone de colorac;5o avermelha-de dose unlca da, embaladas em sachet 
contendo 2S Q 

Isca granulada, 
STRAIKMATA DEXTER Antlcoagulante preparada com atrativos, 

RATOS LATINA IND. Brodlfacoum de dose unlca de colora~60 aZlllads, 
PREMIUN E COM. LTDA embaladas em sachet 

contendo 2S g • 

OESRAT lsc:a granulada, 
DEXTeR preparada com atrativos, ISCA 

lATINA IND. Brodlfacoum Antlcoagulante de coIorac;ao azulada, GRANULAOA 
E COM. LTDA de dose unlca embaladas em sachet 

con tendo 25 g • 

D'M:;i;{~' DOCUMENTO TECNICO - CONTINUA~Ao 

Esla folha e de propriedada da Companhia do MetrO e sau 
conteudo ~o pode ser coplado ou revelado a terceiros. 

EMITENTE 

TOXICOLOGIA CONCENTRACAo 
DL50 DOPRODUTO 

> 5.000 mg do principio 0,0025 % 
ativo por kg • do prlnciplo 

Oral para ratos atlvo par kg 

16,5 mg do produto 0,75 9 de prlndpio 
porkg. ativo em tOO g do 

Oral para ratos produto 

> 3.000 m9lkg, 
0,005 ok aguda oral pI ratos 

> 5.000 mg/kg, do prlnclplo atlvo 
per 100% QSP 

8guda dennal pi ratos 

0,22 a 0,27 mgl kg 0,005 % 
do prlnciplo stillo 

0,005 % 0,22 a 0,27 mgt kg 
do principio atlvo 

APLICA~AO 

INDICA~O CONCENTRAt;AO DE uso 
EAPUCACAO 

lsea pronta para uso. 
Roedores Para aplica¢es 
emgeral conforme Indicado nests 

orocedlmento 

Roedores Pronto para uso a granet. 
Para apllcac;5es em em geral tocas e trllhas 

Isca pronta para uso. 
Roedores Para apllcacoes 
em geral confonne indlcado neste 

procedimento 

Isca pronta P.!I"' U$O. 
Roedores Para aplica(jles 
em geral confanne indlcade neste 

procedlmento. 

lsca pronta para uso. 
Roedores Para apllca(jles 
em geral conforme Indicado neste 

procedlmento. 

CODIGO 

PRO-M-S-3GR-005 

REV. 
09 

FOlHAfTOTAL 
25 125 
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Area Responsavel: AGS 
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Ana Paula AGS 

Luoercio AGS 

Sidinev AGS 
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TiTULO VIGENCIA 

CONTROlE DE OOCUMENTOS 00 SGA 2810412008 

1 FINALIDADE 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.S 

2.6 

Definir e padronizar 0 controle de documentos do Sistema de Gestao Ambiental- SGA. 

CONCEITOS 

SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL - SGA 

A parte de urn sistema de gestao de uma organiza~ao utilizada para desenvolver e 
implementar sua politica ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais .. 

CONTROLE DE DOCUMENTOS 
,:f0 

"Y 
,0~ 

'0 
Sao regras que padronizam 0 processo de emissao, rli'Ponibiliza~ao, atualiza~o e 
arquivamento de documentos. ,<v~ 

~<v 
Y.r~ 

~{j DOCUMENTO LIVRE 
,-0 

Documento informativo. Nao estabelece r*-q,~ a serem desenvolvidas por alguma area. 
Exemplo: material de divulga~ao, cartil~&, etc ... 

Q~ 
DOCUMENTOCONTROLADJP 

E 0 documento que assegU~drao estabelecido para 0 planejamento, a opera~ao e 0 

controle das atividades. ~ 
:? 

DISPONIBILIZA~i) DE DOCUMENTOS CONTROLADOS 
, 0~ 

E 0 processo ~disponibiliza~ao eIetronica de documentos controlados do Sistema de 
Gestao A~ntal - SGA que garante que a area tenha disponivel a ultima versiio do 
documelltti:' 
As c6plas impressas a partir do sistema eletronico terao a frase "A 
RESPONSABILIDADE PELO usa DA VERSAO VlGENTE E DO usuAruO"'. 

DOCUMENTO OBSOLETO 

E a versiio do documento que perdeu a validade por revisao, cancelamento ou expira~ao 
da vigencia. A manuten~ao da via original destes documentos da-se por motivo de 
hist6rico e e arquivada, carimbada em todas as paginas peto CD - SGA, podendo ser 
disponibilizada, em papeI, para consulta. 
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METRQ-SGA 

DOCUMENTO OBSOLETO 

LISTAMESTRA ~ 
'~ 

c-,0 
E a rela~ao oficial dos documentos controlados validosOdrsponibilizados no sistema 
eletronico de controle de documentos. <v Q 

~ 
NOTA: Nas gerencias certificadas a emissao da li#~estra e realizada conforme rotina 

dos respectivos Centr~s de Documenta#. 

"'J-0 
9,:-0 

.::,.«J 
GERENCIA CERTIFICADA 

E a gerencia que possui outr~ sistemde gestao implementado e certificado. c:p 
GEREN CIA NAO CERTIFI~A 

«7 
E a gerencia que nao posw~utro sistema de gestao implementado e certificado. 

~~ 
ROTINAS /l..'« 'J-v o 
FLUXO DE ~NTROLE DA DOCUMENTA~AO EMITIDA PELA AGS 

/0 [lY 
'\(-' 
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1~!1XOt OQUE --; QUEM--=r==---~COM-O----=-~ 

I 
ELABORA ! RESPONSA VEL I) Redig~ e assina texto final, ~onforme \ 

1 DOCUMENTO I TECNICO mmuta aprovad~ pelas areas 
_____ ,-__________ -L envolvldas J 

2 APROV A : RA OU CHEFE DA: Assina documento, formalizando a I 
DOCUMENTO I AGS I aprova~ao j 

ENTREGA -r RESPONSA VEL I D;sp~nibiliza 0 documonto ~p,ovado 
3 DOCUMENTO LTECNICO e a copla eletr6ruca do arqUlvo e ao 

1-___ --+ ___ O~~INAL -------r:::-- x<fb-SGA I 

4 DOCUMENTO E CD-SGA Sieerlla de ~ontrole e lan~a 0 
CADASTRA ,I l~egistra~~ntrada do documento no 

ATUALlZA LISTA I d%wnento na hsta mestra conforme 

5 

L~~~~=:z.AE 1-----:{31 <{,.. rotina da area ---

DOCU~ENTO NA. CD-SOP Conforme rotina da area 
, PAGINA I ~ 
I AMBIENTAL ~«J 
r-------t---

C
-
O
-
MUN
-- ICA AS I <:)~ ,----------------------

AREAS USUARIAS A ,O° 
6 DISPONIBILIZA<;A9¢; '0 Cl)..SGA Conforme rotina da area 

DO DOCUMENtst-Yj 
~---r-----------7~~---·------_+---------------------

ARQUIV~'V 
7 

8 

DOC~TO CD-SGA 
Conforme rotina e local 

estabelecidos ORI~AL . 
-----~--~------------~---r----~--~-----~-----~--~---~ 

)~~ANTA 
~'eiCUMENTO 

«:-0 JUNTO AOS 
, EMPREGADOS 

RESPONSAvEL 
PELA 

UNIDADE/AREA 
Por meio de rotina da area 

r-~----r----------~-~----+--------~-·-~----·---~----------------~ 

FIM 

3.2 CONTROLE DE DOCUMENTOS NA.O EMITIDOS PELA AGS 

a) Instrumento Normativo 

E disponibiIizado pela Gerencia de Auditoria - GAD, em sua ultima verslio, por meio 
da Metroweb. 
Os documentos que ainda nlio estiverem disponibilizados em meio eletronico, podem 
ser solicitados meio fisico ao CD-SGA, que disponibilizara c6pia nlio controlada ao 
usuario. 

NOTA; E de responsabiIidade do usuano 0 usc da versao atualizada do Instrumento 
Normativo. 
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As norm as sao disponibilizadas no sistema GEDWEB, por meio da rede corporativa 
Metroweb. 

NOTA: E de responsabilidade do usuario 0 usa da versao atualizada de Norma ABNT. 

c) Outros documentos de emissao externa it AGS 

Documentos emitido por outras gerencias que impactam no SGA# de controle da area 
emissora. Cabera ao CD SGA apenas a identifica~ao. r:0"?' 

~ 
d) Legisla~ao ",0 

~v 

E tratado conforme estabelecido no PRO - AGS ?v:;(t;'<:. 002 - Tratamento de Legisla~ao 
doSGA. ..::",0 

,0 
3.3 ALTERA(:AO DE NOMENCLATU~0~ 

..::,,<r; 
Quando .ocorrer altera~ao na nome~l:tatura de area da companhia ou de entidades 
extemas, os documentos emitid~nteriormente sao considerados validos ate a sua 

.~~ -0 revl=o. 0 
{VV 

3.4 ALTERA(:AO DE FO~TA<;AO 
~ 

Os documentos em.~~ em formatos e estruturas diferentes da versao atual continuam 
validos ate a sua ~Isao. 

o~ Q . 
0° 

y.-~ 



pAGINA 
COMPANHIA DO METROPOUTANO DE SAO PAULO 

113 
TITULO VIG~NCIA 

MENSURAc;AO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO 15/02/2008 
SGA 

REVISAO DATA DE 

o 0110212008 

Aprova¥ao: 

Antonio aparecido Lazarini 

Representante da Administra~ao - RA 

Emissor: Antonio Aparecido Lazarini 

Area Responsavel: AGS 

Participantes: 

Nome Area Nome 

Milton GMT Anl!elo 

Roberto Ruffo GMT 

Roberto Jose GOP 

Wellineton GOP 

Helia Ge2 

MOTIVO 

Primeim emissao do documento 

Area Nome 

GSI 

COolGO 

PRO - AGS - 30 • 005 

Area 
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SGA 

1 F~IOADE 

Estabelecer diretrizes para 0 Monitoramento do Desempenho do Sistema de Gestao 
Ambiental- SGA. 

2 CONCEIIOS 

2.1 MONITORAMENTO E MENSURA~AO DO DESEMPENHO 

Acompanhamento dos resultados mensuraveis do SGA relativos aos Objetivos 
Ambientais e aspectos ambientais. 

2.2 INDICADORES 

Dados ou informayoes numericas que quantificam as entradas (recursos ou insumos), 
saidas (produtos e/ou serviyos) e 0 desempenho de processos, produtos e da organizayao 
como um todo. 

2.3 RESULTADO DE INDICADOR 

Valor absoluto da unidade de medida de urn indicador em urn determinado tempo. 

3 ROTINAS 

As areas do Metro devem: 

3.1 AGS 

a) Definir, quando necessario, com as gerencias os indicadores do SGA, a sua forma de 
mensura~ao e suas respectivas metas. 

b) Emitir documento para as gerencias estabelecendo as datas, forma, periodicidade de 
mensurayao e envio dos resultados. 

c) Estabelecer e manter atualizada planilha de controle dos indicadores do SGA. 

d) DivuJgar para quem for de direito os resultados dos indicadores do SGA. 

3.2 GERENCIAS 

a) Definir, em conjunto com a AGS, os indicadores para monitoramento ambiental de 
seus processos. 

b) Executar as mediyoes necessarias para obtenyao dos resultados dos indicadores sob 
sua responsabilidade. 

c) Executar as mediyoes necessarias para avalia~ao dos controles operacionais dos 
processos sob sua responsabilidade. 
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NOTA; Os instrumentos e equipamentos utilizados no monitoramento e medis:ao sao 
calibrados ou verificados conforme procedimentos de cada gerencia. 
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Repr~sentante da It:,d~inistrayao ~ RA 

Emis')or: Antonio Aparecido Lazarini 

Area Responsavel: AGS 

Participantes: 

Nome Area Nome 

Lazarini AGS 

Ana Paula AGS 

Luoerdo AGS 

Sidinev AGS 

pAGINA CODIOO 
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Area Nome Area 

GSI 
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1 EINALIDADE 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

3.1 

Estabelecer a sistematica utilizada para 0 controle de registros do Sistema de Gestao 
Ambiental - SGA, por meio de sua identificac;ao, armazenamento, protec;ao, 
recuperac;ao, tempo de retenc;ao e descarte. 

CONCEIT OS 

REGISTROS DO SGA 

Documento (fichas, formularios, planilhas, atas, relat6rios e o~~s documentos) que 
apresenta resultados obtidos ou fomece evidencias de atividadei~alizadas. 

0° 
MAPA DE CONTROLE DE REGISTROS - MCR rP 

~v 

E a planilha utilizada para 0 controle dos registr~~ Sistema de Gestao Ambiental -
SGA. ~~0 

GERENCIA CERTIFICADA ~0'iP 
, ~«) 

E a gerencia que possui outro sistem~ gestiio implementado e certificado. 
o 

GERENCIA NAO CERTIFI~A 
, 0' 
E a gerencia que nlio poss~<&utro sistema de gestao implementado e certificado. yp 

~ ROTINAS ~v 
~ 

Os registros s~~finidos nos documentos e rotinas do Sistema de Gestiio Ambiental -
SGA e re!#onados nos Mapas de Controle de Registros de cada gerencia nlio 
certifica~ 
Os registros sao mantidos legiveis e rastreaveis por meio de identificac;ao, 
armazenamento, protec;ao, recuperac;ao, tempo de retenc;lio, descarte e outros, nos mapas 
de controle de registros de cada gerencia. 

ASSESSORIA DE GESTAO AMBIENTAL E SUSTENSTABILIDADE - AGS 

a) Realiza a gestao do MCR das gerencias nlio certificadas e da AGS; 

b) A valia e altera 0 MCR, quando necessario e solicitado; 

c) Emite e disponibiliza a verslio atualizada do MCR para todas as gerencias nao 

certificadas. 

3.2 GERENCIAS NAO CERTIFICADAS 

a) Garante que os registros sejam mantidos legiveis, de forma a serem prontamente 
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identificaveis e recuperaveis conforme especifica~oes discriminadas no MeR; 

b) Mantem a versao atualizada do MeR disponibilizado pela AGS; 

c) Disponibiliza 0 MeR aos empregados; 

d) Solicita a AGS altera~oes no MeR. 

GERENCIAS CERTIFICADAS 

Realiza a gestao dos registros conforme rot ina estabelecida em seu sistema de gestao 
certificado. , ~O 

,\~ 
DOCUMENTA<;AO ,c:;""' 

ANEXO 1 - Mapa de controle de registros - MeR 

0'0 
~<:) 

~~ 
<!v~ 

~{j 

MAPA DE CONTR~E REGISTROS 

~ ~«J • MEAlPOSTO: • <:)~ DATA: 

- • • 8J • • • • 
lDENTIFlCAC;Ao I ORIGEM 

:-1 RECUPERACAO I ARMANEZAMENTO I TEMPO DE I 
~ ) I {lNDEXACAO) i (ARQUlVO) I RETENCAO \ 

DESCARTE 

<' 
[V'< I i : 

.. ~ 
:~'?"- I 

-
C-,~ .... 

0<2 
~. 

I --
<)..0'-::)' I ! 
~ I 

f---

I 

(colocar numero seqUencial dos registros) 

4.1.1 Mapa de controle de registros - MeR 

4.1.2 Uso 

E utilizado para 0 controle de registros do SGA. 

4.1.3 Emissao 
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A AGS emite e arquiva 0 original e disponibiliza a versllo atualizada para as areas. 

4.1.4 Preenchimento 

Campo 1 - AreaIPosto responsavel pelo registro. 

Campo 2 - Data da atualiza~llo do Mapa. 

Campo 3 - Nome completo do registro e via disponfvel na area/posto (quando 0 registro 

0.'...0 
Campo 4 - Documento que orienta 0 preenchimento do registr~;"'" 

o 
Quando nilo houver documento de referencie -0preencher com a palavra 

¥,<:5 

for emitido em mais de uma via). 

ROTlNA. ~<v v 

Campo 5 - Define se M algum tipo de restri'tllo dt,~esso ao registro . 
.... ~ , 

NOTA: Caso haja restri~llo, dey~er especificado 0 cargo ou AreaIPosto 
X"' 

autorizado para sua ~a~ao. 
~ 

Exemplo: Restrito a CoorQSi'tadoria, restrito a AGS. 

NOTA: Quando nllQ.;)'1l~iste restri~ao de acesso ao registro , deve ser 
o -

preenc~ com as palavras SEM RESTRI<;AO. 

Campo 6 - E a ordemF que 0 registro 6 arquivado/armazenado, possibilitando sua 

pronta r~~era~ao. 
Exe~b: data, alfab6tica, posto/data, esta~ao/data ou outra ordem 

o 
/'1~~riminada no MCR. . 

Campo 'l?''5: Eo local utilizado para 0 arquivamento/armazenamento do registro. 

Exemplo: arquivo de a~o, armario de madeira, eletronico (endere~o) ou outr~ 

local. 

Campo 8 - E 0 tempo em que 0 registro arquivado/armazenado permanece sob 

responsabilidade da area/posto. 

Exemplo: 6 meses e mes corrente. 

Campo 9 - E a destina~ao dada ao registro apos seu tempo de reten'tao. 

Exemplo: destruido, Acervo Administrativo ou outra destina~lio. 
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------------------------------------------------------------------------~ 
Antonio aparecido Lazarini 

Repn'sentante da Administra~ao - RA 
~,----------------------------------------------------------------~ 
Emist>or: Antonio Aparecido Lazarini 

Area Responsivel: AGS 

Participantes: 

Nome Area Nome Area Nome Area 

Marcos GMT 

Milton GMT 

Lazarilli AGS 
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1 FINALIDADE 

Estabelecer a sistematica para avaliar a eficacia do Sistema de Gestao Ambiental -
SGA, por meio de auditorias intern as conduzidas pela AGS e demais gerencias. 

2 CONCEITOS 

2.1 AUDITORIA 

Processo sistematico, independente e documentado para obter evidencia e avalia-Ia 
objetivamente para determinar a extensao na qual os criterios de auditoria do SGA, 
estabelecidos pela organizayao, sao atendidos. 

2.2 ESCOPO DA AUDITORIA 

Extensao e os limites de uma auditoria. 

2.3 EVIDENCIA OBJETIV A 

Dados que apoiam a existencia ou veracidade de alguma coisa. 

2.4 VERIFICAC;AO 

Comprovayao por meio de Evidencia Objetiva de que os requisitos especificados foram 
atendidos. 

2.5 REQUISITO 

Necessidade ou expectativa que e expressa, geralmente, de forma implicita ou 
obrigatoria. 

2.6 NAO-CONFORMIDADE 

Qualquer desvio dos padroes de trabalho, pnlticas, procedimentos, regulamentos, 
desempenho do sistema de gestao. 

2.7 OBSERVAC;AO 

Oportunidade de melhoria proveniente da analise de uma evidencia de auditoria. 

2.8 AC;AO CORRETIV A 

Ayao para eliminar a(s) causa(s) de nao-conformidade que prejudique(m) a execuyao 
dos processos, a fim de evitar a sua repetiyao. 

2.9 AC;AO PREVENTIV A 
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A~ao para eliminar a(s) causa(s) de uma potencial nao-conformidade a fim de evitar a 
sua ocorrencia. 

2.10 AUDITORIA EXCLUSIVA 

Auditoria realizada no SGA de fonna a verificar conformidade do SGA na AGS e 
demais gerencias nao certificadas. 

2.11 AUDITORIA COMBINADA 

Auditoria realizada em gerencia certificada em outro sistema de gestao. Neste caso, 
juntamente com a auditoria do outro sistema implementado, procede-se a verificayao 
da confonnidade do SGA . 

2.12 AUDITOR LIDER 

Empregado habilitado em curso reconhecido de formayao de auditor lider de SGA e 
experiencia mInima de uma auditoria de SGA como membro da equipe auditora, ou 
auditor extemo que tenha feito curso reconhecido de fonna~ao de auditor lider de SGA 
e com experiencia em auditorias de SGA. 

2.13 AUDITOR INTERNO 

Empregado habilitado em curso de forma~ao de auditor interne de SGA ou em curso 
reconhecido de fonna~ao de auditor lider de SGA. Desejavel experiencia em auditoria, 
como membro da equipe auditora, em qualquer sistema de gestao implantado (SGA, 
SGSSO, SGQ, etc), ou em atividades na area ambiental. 

2.14 GERENCIA CERTIFICADA . 

E a gerencia que possui outro sistema de gestao implementado e certificado. 

2.15 GERENCIA NAO CERTIFICADA 

E a gerencia que nao possui outro sistema de gestao implementado e certificado. 

3 ROTINA 

o SGA deve ser auditado pelo menos uma vez ao ano. As auditorias devem ser 
conforme segue: 

3.1 AUDITORIA EXCLUSIV A 

A auditoria exclusiva e de responsabilidade da AGS. As etapas deste processo estao 
explicitadas no fluxo seguinte: 
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3.1.1 Preparar a auditoria excIusiva 

[ 
I 
I 

I 

I 

I 

EfAPA ! 'RESPONSA.VFL i OBJEOVO -L ~ I 
IAjustar periOOos I !EVitar conflito de datas~1 Ata de reunilio I de a uditoria com II I AGS e seqUencia indesejave entre as 

I 
as demais II I I • " de auditoria nos postos 1 gerencias I 

r-Pr~;e;;: as ;-----------r-----~--~programa de I 

" d"lt" AGS,' Elaborar cronograma I A d" . d 
, au onas ~' I ~'u Itona 0 
• exelusivas 1- anua SGA 
~E ~Ih --- -Representante da I - Ter urn furlco---- E il d -1

1
, 

, seo er 0 I Admin" "I • I Ia -ma e ; 
: auditor Lider : ~a~"o - I respo~:ve" pe solicita~ao! 

r-Escollier-a-i--RA-e A~ditor Adeq':~-o::~c~~os+'~ E-mail de--l 

Preparar a I Equipe audit0I!.+-- Lider __ ~tividades I solicita~ao~ 
auditoria ~ Pia' 'A AGS A d"1t Elaborar 0 I Plano de I 

neJar a, e u or Ia' d Ih d ' A d' " d t 
d"lt" I Lid P nejamento eta a 01 u Itona 0 

au om. er da auditoria SGA 

Enviar a i Informar a tOOos osjNotifJ::--ca~-li-o-:da-l 
I notificacao da : RA I envolvidos os detalhes I Auditoria do 
I auditoria ' I da auditoria SGA 
;- I ~Dividir tarefas, I 
, Fazer a rennillo I I preparar listas de 

, preparat6~ia : Auditor Lider I verifica~ao e Ata de reunilio I 
auditora \ metOOologia de 1 

I com a eqUlpe )' ! estabeJecer a 

~ trabalho I 

i Fazer reunillo I~-T--'--'---! otic~lizar 0 iniCio da I L" de 1 
: de abertura I " Auditor Lider i auditoria e dirimir I ISta ! 

(geral) l I ~~siveis dUvidas ~~se~ 
,I ',Fazer reunillo del I lniciar a auditoria e " ,: 
. Realizar a I 
I auditoria I, abertura ,Equipe Auditora esclarecer possiveis 1 - ',' 
f-- : (e~cf~~--+------tl _~ __ dUvida~~ ____ ~: 
I ' R Iiza' Obter evidencias de L" t d 
I ea r a, " " 'd IS a e , • d"It' I EqUlpe Audltora I a equa~ao e I 
i ,au ona I conformidade do SOA prese~a : 

1_~r~~~~~dO-~~~~:~j~~~-~1 
i Fazer ;:Unillo II 1: ' Informar a situa4tao I L' t d 1 
! to . Auditor Lider ! evidenciada do SGA IS a e : 
I encerramen I" ~ prese~a I 

(geraJ) I .~, I na orgaruzac
ao 

""-;;;:-__ . ___ J r E" " I I F I" ",. I Relat6no de I 
m1tIr i ' Auditor Lider I orma JZar a sltua4taO I A dit " d I 

L_~~~~~ __ ._t. 1 evidenciada do SOA u s~r; ~ 
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Anuaimente, a AGS marca reuniao com as gerencias do escopo de certifica~ao para 
defini~ao das datas de auditoria do SGA. 

b) Programar as auditorias exclusivas 

Com base na reuniao descrita na alinea a), a AGS elabora um programa anual de 
auditoria do SGA, baseado nos resultados das avalia~es de impacto ambiental, nas 
atividades definidas no escopo e nos resultados das auditorias anteriores. 

c) Escolher 0 auditor Ifder 

o RA escolhe, entre os auditores habilitados, um auditor para ser 0 lider da auditoria do 
SGA. 
Se 0 auditor nao pertencer a AGS, a sua particip~iio e solicitada formalmente a sua 
gerencia com a antecedencia adequada para que 0 mesmo possa preparar-se para a 
atividade. 

d) Escolher a equipe auditora 

o RA e 0 auditor Ifder escolhem, entre os auditores habilitados, aqueles que irao 
participar da auditoria do SGA .. 
Os auditores que nao pertencem a AGS tem a sua participa~ao solicitada formalmente 
as respectivas gerencias com a antecedencia adequada para que os mesmos possam se 
preparar para a atividade. 

e) Planejar a auditoria 

o auditor Iider elabora 0 plano de auditoria de forma que todas as informa~oes 
necessaria ao bom desenvolvimento da auditoria estejam disponiveis. No minima 0 

plano deve conter: 

locais e areas a serem auditados; 
datas e horarios das auditorias; 
identific~ao e loca~ao das equipes auditoras, e 

- escopo da auditoria. 

t) Enviar a notifica~ao da auditoria 

o auditor envia notifica~ao da auditoria para as areas a serem auditadas, com 
antecedencia minima de 10 dias. A notificayao informa 0 periodo da auditoria, as datas 
e horarios das reunioes de abertura e encerramento e os requisitos a serem verificados. 

g) Fazer a reuniao preparatoria com a equipe auditora 

o auditor Uder faz uma reuniao preparatoria com a equipe auditora para: 
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estudar a documenta.yao aplicavel, determinando a sua adequa.yao; 
preparar documentos de trabalho; 
verificar os resultados das avalia.yoes de impactos; 
avaliar 0 resultado das a.yoes corretivas e preventivas de auditorias anteriores; 
estabelecer metodos e tecnicas a serem empregados. 

3.1.2 Fazer reuniao de abertura (geral) 

No dia e horario estabelecidos no plano de auditoria e realizada uma reuniao entre a 
equipe auditora, 0 RA, os representantes das gen!ncias do escopo da auditoria. 
Nesta reuniao deve ser confirmado 0 plano, esclarecidas eventuais duvidas, efetuados 
ajustes necessarios, apresentado 0 metoda de trabalho e confirmada a disponibilidade de 
representantes das areas a serem auditadas para acompanhar a equipe auditora. 

3.1.3 Reatizar a auditoria exclusiva 

a) Fazer reuniao de abertura (especifica) 
A equipe auditora, antes de iniciar a auditoria reune-se com 0 responsavel pela area a ser 
auditada, bern como sua equipe, para informar como se realizara a auditoria e esclarecer 
possiveis duvidas. 

b) Realizar a auditoria 

A equipe auditora realiza a auditoria e coleta evidencias da adequa.yao e conformidade 
do SGA, anotando os desvios observados, para subsidiar a elabora.yao do Relatorio de 
Auditoria exclusiva do SGA. 
Se por qualquer razao, a equipe auditora julgar que 0 resultado da auditoria ~orre 0 risco 
de ficar comprometido por motivos alheios a sua vontade, a auditoria e interrompida e 
os motivos relatados as partes interessadas e nova data deve ser agendada. 

c) Fazer reuniao de encerramento (especifica) 

Os auditores reunem-se com 0 responsavel da area auditada para informar a situa~ao 
evidenciada. 

3.1.4 Fazer reunHio de encerramento (geral) 

No dia e horario estabelecidos no plano de auditoria e realizada uma reuniao entre a 
equipe auditora, 0 RA, os representantes das gerencias do escopo da auditoria. 
o auditor Hder relata as nao-conformidades e observa~oes evidenciadas e que constarao 
no relatorio de auditoria. Os auditados, ou representantes destes, podem contestar e, 
apos consenso, 0 relatorio e ajustado. 

3.1.5 Emitir relatorio 

o auditor Iider emite 0 reJatorio da auditoria onde sao re/atadas todas as nl1o-
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conformidades e observa~oes evidenciadas nas areas auditadas. Pontos fortes e pontos 
fracos, observados, tarnbem devem ser relatados. Copias do relatorio sao entregues aos 
representantes das gerencias auditadas. 

3.2 AUDITORIA COMBINADA 

As auditorias combinadas sao de responsabilidade das gerencias certificadas em outr~ 
sistema de gestao. As etapas deste processo estao explicitadas no fluxo seguinte: 

3.2.1 Preparar a auditoria combinada 

a) Ajustar perlodos de auditoria com 0 RA do SGA 

Na reuniao anual marcada pela AGS, os RAIRD das gerencias certificadas estabelecem 
as datas das auditorias combinadas que deverlio ocorrer ao longo do ano em suas 
gerencias, de modo a otimizar 0 uso de recurso e evitar desgaste nas areas auditadas. 

b) Programar as auditorias combinadas 

Com base na reuniao descrita na alinea a), os RAIRD das gerencias certificadas 
elaboram urn programa anuat de auditoria em suas gerencias de forma a contemplar os 
requisitos do SGA. 

c) Demais passos conforme rot ina das gerencias 

Os demais passos sao adotados conforme estabelecido nos documentos does) sistema(s) 
implementado(s) em cada gerencia. 

3.2.2 Enviar copia do relatorio ao RA do SGA 

Os RAIRD das gerencias certificadas enviam copia do relat6rio da auditoria combinada 
ao RA. do SGA, onde estao relatadas as nao-conformidades e observa~oes evidenciadas, 
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4 RESUMQ ANUAL 

o RA do SGA elabora urn resumo dos resultados das auditorias intemas do SGA, 
realizadas conforme a programa~ao anual. Este resumo contendo a classifica~ao das nao 
conformidades e das observa~5es de acordo com suas naturezas e origens, e utilizado 
para subsidiar a Reuniao de Analise Critica. 
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Lazarini AGS 
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Luoerdo AGS 
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Area Nome Area 
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1 FINALIDADE 

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

3.1.1 

Estabelecer a rotina para a realiza~lIo da Reunillo de Analise Critica - RAC do Sistema 
de Gestllo Ambiental - SGA. 

CONCEITOS 

ANALISE CRiTICA 

Atividade realizada para determinar a pertinencia, adequa~lIo, eficacia e eficiencia do 
que esm sendo examinado, para alcan~ar os objetivos estabelecidps:) 

'.;s-.'" 
ALTA ADMINISTRA<;AO 0C::;.".I 

o . y/:O 
Econstituida pelos Diretores, Gerentes e Assistent~ "Be Gerentes, Representantes da 
Dire~lIo - RD e Representantes da Administra~lIo ~ das Gerencias que fazem parte 
do escopo certificado. ~,r:J«) 

,,0 
ROTINAS 0~ 

,~«:: 
~ 

ESTRUTURA DA REUNIAO <:)~ 
o 

A RAC do SGA e dividida nasaifuintes etapas: 
fv'v 

Reuniao com as gerenci~ « 
~ 

A AGS faz reunia~~~ cada gerencia ou grupo de gerencias, dependendo do tamanho, 
localiza~i1o e i~cto destas no SGA, de forma que todas as gerencias do escopo 
participem d~6Xc. Em todas as reunioes com essas gerencias serlIo analisados: 

-0 
a) re~6ifado de auditorias (internas e externas); 

b) avalia~ao do atendimento a legisla~lIo e outros requisitos; 

c) comunica~lIo proveniente das partes interessadas extern as, incluindo reclama~oes; 

d) resultados dos indicadores dos Objetivos Ambientais; 

e) extensao do atendimento aos Objetivos Ambientais 

f) situa~ao das a~oes preventivas e corretivas; 

g) a~oes de acompanhamento provenientes de RAC anteriores; 

h) mudan~a de circunstancias. incluindo desenvolvimentos de requisitos legais e 

outros relacionados aos aspectos ambientais; 

i) melhorias do SGA, e; 

j) outros assuntos pertinentes. 

NOTA: Para os itens agendados que nlIo puderem ser tratados na reuniao e anotado 
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apenas 0 seu "status", tal como: "item nao abordado", "assunto a ser abordado 
na proxima reuniao", "mesma situa~ao que na reunitio anterior", etc. 

3.1.2 Reuniao com a Diretoria 

A AGS faz reunitio com a diretoria do Metro onde sao apresentados: 

a) resultado das RAC com as gerencias; 

b) resultado dos indicadores dos Objetivos Ambientais; 

c) eventual proposta de altera~tio da PoUtica Ambiental e/o~~getivos Ambientais; 

d) outros assuntos pertinentes. ,)0'--' 
o 

CONVOCA(:AO DA REUNIAO ~ Q 
~<v 

a) 0 RA do SGA, anuaimente, convoca a#enos uma RAC com as gerencias e 
com a Diretoria do Metro, separadam~~~ 

b) A AGS devera providenciar as inf~acroes que se fizerem necessarias sobre 0 

SGA para ReunHio de Analise Crltt1:a - RAe. 
~ 

c) As gerencias encaminham a€J~formacroes relevantes que poderao ser abordadas 
na RAC, con forme itens 8m?serao analisados durante a reuniao. 

d) 0 RA do SGA co~da todas as informacraes que deverao ser abordadas na 
reuniao. 0'" 

~ o 
NOTA: 0 RA do ~ tern autoridade para convocar reunioes extras e/ou mais pessoas 

para de~inada reuniao, observando a pertinencia do assunto a ser tratado, as 
resp~bilidades, atribui~oes e conhecimento das pessoas. 
,,<::"Cj 

4.1 REGISVID DA RAC 

a) A reuniao deve ser registrada e formalizada em ata, denominada Ata de Reuniao 
de Analise Critica. 

b) A AGS emite a Ata de Reuniao de Analise Critica do Sistema de Gestao 
Ambiental na qual sao registradas as analises e delibera~oes relacionadas com 0 

SGA e distribui c6pias para os participantes. 

c) A AGS armazena os originais das atas das reunioes de analise critica. 

NOTA: Todos os assuntos agendados sao avaliados e estudados, vi sando solu~ao 

imediata. Para os casos onde se faz necessario urn prazo maior para 0 

tratamento adequado, a alta dire~ao define os responsaveis pelo 
desenvolvimento e implernenta~ao das a~oes. 
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Areas envolvidas no escopo do Sistema de Gestao Ambiental - SGA 
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PRINCIPAlS ALTERAt,;OE5 "y./ 
0 

<vQ 
~<v 

- Revis!o do criterio de Significancia. ~~ 
- Revisao geral do texto. 

-.:::.,0 
'yP 
~ -.:::.«J 

<::>'?-
r-:P .,.:) 

:-va 
««J 

<:)<v 
~~ 

<j)-v 
0~ 

o~ 
0« 

yfr/ 
'?-

UNIOADE GESTORA DO PROCESSO (AMlnatura e Ca,'mbo) 

GMS - Original assinado por Antonio Aparecido Lazarini 

F~OlaOA 
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1 FINALIDADE 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Estabelecer metodologia para orientar 0 processo de identifica~ao e avalia~ao de aspectos e 
impactos ambientais, avaliar sua signifidincia e detenninar a priori dade para tratamento dos 
mesmos dentro do Sistema de Gestao Ambiental. 

DEFINlf;OES 

MEIO AMBIENTE 
o 

Circunvizinhan~a em que uma organiza~ao opera, incluind~ ar, agua, solo, recursos 
naturais, flora, fauna, seres human os e suas inter-rela~(')es. 0C:;Y 

,p 
Nota: ~ 

Neste contexto, circunvizinhan~a estende-se do in~i6r de uma organiza~ao para 0 sistema 
global. . 00 

~'\: 

-p 
ASPECTO AMBIENT AL ~~<{:P 

:?-
Elemento das atividades ou prod~~Q.'S <>Ou servi~os de uma organiza~ao que pode interagir com 
o meio ambiente. o..::s 

«0/ 
ASPECTO AMBIENJ)¢' SIGNIFICATIVO 

;} 
, -~ E 0 aspecto ambi~tpal com significi:incia Alta ou Extrema. 

O~ 
0« 

ASPECTQ-~IENTAL NAO SIGNIFICATIVO 
\" 

Eo aspecto ambiental com significi:incia Baixa, Toleravel ou Moderada. 

2.5 IMP ACTO AMBIENT AL 

Qualquer modifica~ao do meio ambiente, adversa ou benefica, que resulte, no todo ou em 
parte, dos aspectos ambientais da organiza~ao. 

2.6 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL - SGA 

A parte de um sistema de gestao de uma organiza~ao utilizada para desenvolver e 
implementar sua politica ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais. 

2.7 PREVEN<;AO DE POLUI<;AO 

Uso de orocesso oraticas tecnicas materiais orodutos,- servkos ou energia para evitar 
F1"()l80B 
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reduzir ou controlar (de forma separada ou combinada) a gera~ao, emissao ou descarga de 
qualquer tipo de poluente ou rejeito, para reduzir os impactos ambientais adversos. 

Nota: 
A preven~ao da polui~ao pode incluir a elimina~ao ou a redu~ao de fontes de poluiyao, 
alterayoes de processo, produto ou serviyo, uso eficiente de recursos, materiais e substituiyao 
de energia, reutilizayao, recuperayao, reciclagem, regenerayao e tratamento. 

2.8 REsiDUO 

QuaJquer coisa que nao tenha mais uso para 0 gerador ou 0 possuidor do mesmo e que e 
descartado ou Iiberado para 0 meio ambiente. . ~O . 

0~ 
0° 

2.9 REsiDuos SOLID OS v." 0° 
o 

Residuos no estado s6lido e semi-s6Iido, que r~iam de atividades de origem industrial, I 
domestica, hospitalar, comercial, agricola, de ~iyoS e de varri~ao. Ficam incluidos nesta 
definiyao os lodos provenientes de sistem~ de tratamento de agua, aqueles gerados em 
equipamentos e instalayoes de controle ~<:?poluiyao, bern como determinados Jiquidos cujas 
particularidades tomem inviavel 0 se~n~amento na rede publica de esgotos e corpos de i 
agua, ou exijam para isso soluyoes~nica e economicamente inviaveis em face iii. melhor , 
tecnologia disponfvel, defmiyao ~orme norma ABNT NBR ISO 10004:2004. 

S> 
«V) 

2.10 REsiDuos SOLIDO~ASSE 1-PERIGOSOS 
~~ 

Sao aqueles que a~entam periculosidade, apresentando risco iii. saude publica ou ao meio 
ambiente; ou #!l1amabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
con forme car~erizado na ABNT NBR ISO 10004:2004. 

f<.,,0 '. 

'Y'-'<"' 
2.11 REsiDUOS SOLIDOS CLASSE II - NAO PERIGOSOS 

2.11.1 

Ff.0180B 

Sao aqueles que nao se enquadram na classificayao de residuos classe I - perigosos nos termos 
da ABNTNBR 10004:2004. 

Podem ser classificados como classe II A - nao inertes ou classe II B - inertes. 

ExempJos de residuos classificados como nao perigosos: restos de alimentos, sucata de 
materiais ferrosos e nao ferrosos, papel e papelao, pliistico polimerizado, borracha, madeira, 
materiais texteis, minerais nao-metalicos. 

Nota: 
Excluidos aqueles que estejam contaminados por substiincias perigosas. 

Residuos s61idos classe II A - Nao Inertes 

Sao aqueles que nao se enquadram na classificayao de residuos classe II B - inertes, nos 
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2.11.2 

2.12 

3 

Fl-<ll808 

termos da ABNT NBR 10004:2004, e podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 
combustibilidade ou solubilidade em agua. 

Residuos solidos classe II B - Inertes 

Quaisquer residuos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT 
NBR 10007, e submetidos a urn contato dinamico e estatico com agua destilada ou 
desionizada, a temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, nao tiverem nenhum de 
seus constituintes solubilizados a concentra~oes superiores aos padroes de potabilidade de 
agua, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G da ABNT NBR 
10004:2004. 

, <j:::-0 
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMP ACTO ~NTAL - SMI 

-0 
Sistema infonnatizado para registro de dados refer~~ ao processo de identifica~ao e 
avalia~ao de aspectos e impactos ambientais, a~\iao de sua significancia, controles 
existentes e prioridades, bern como as a~oes pa~tamento dos mesmos dentro do Sistema 
de Gestao Ambiental. ,:,'J,.-f;j 

0"?"-0 

ROTINAS ~<v«-' 
Q"?"-

o processo de jdentifica~ao de ~ctos e impactos ambientais e avalia~ao da significancia 
ocorre conforme as seguintes~pas: 

««) 
- Identifica~ao, 9<& 
- Caracteriza~ao do~~cto, 
- Caracter~a~~'1mpacto, 
- Determina~~o grau de significancia, 
- Levan~~bto dos controles existentes, 
- Priori~qao, 
- Detei'mina~ao das a~oes necessarias para eliminayao OU redu~ao dos impactos, e 
- Valida~ao. 

As areas utilizam 0 SMI para registro da caracteriza~ao e controle dos aspectos e impactos 
identificados. 

Nota: 
Duvidas e sugestoes ace rca da rotina de identifica~ao de aspectos e impactos ambientais 
devem ser encaminhadas por meio do canal "Fale Conosco", disponfvel na pagina Ambiental 
do Metroclick. 

A proposta de inclusao de novos aspectos deve ser realizada no sistema SMI, na op~ao 
"Ferramentas"e em seguida na ON8.0 "criar novo registro". 

A proposta de altera~ao ou exclusao de urn aspecto ja registrado, tambem deve seT realizada 
no sistema SMI (acessar a "Relayao completa" ou "Rela~ao filtrada" e cHcar duas vezes no 
numero do impacto). 
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3.1 IDENTIFICACAO 

Oeve ser definida a localizas:ao dos aspectos e impactos para delimitar a area de influencia e 
possibilitar a analise da significancia e das medidas de controle necessarias. 

3.1.1 Preenchimento dos campos 

- PLANTA: Predio, Patio, Linha - Ex: Cidade II, PAT, Linha 2, CCO, etc. 
- LOCAL: Oetalhamento da planta - Ex: Bloco B, Maquina de Lavar Trem, Almoxarifado 

extemo, Estas:ao Saude, etc. 
- AREAJPOSTO: OS campos devem ser preenchidos com as s.i~ da Gerencia, Depto, Coord 
e~~~~ J 

- A Tl VI DADE: Nome da atividade/processo que gera 8'referido aspecto - Ex: Lavagem dl 
Via Permanente, Refeis:eles, Usinagem de Rodas, Pint\U'a, etc. 

<v"V 
~ 

3.2 CARACTERIZACAO DO ASPECTO ~{:J«; 
,,0 

Oeve ser identificado urn ou mais ele~bs das atividades ou produtos ou servi~os que 
podem interagir com 0 meio ambiente 1e<V~ndo em considera«;ao, dentre outras caracteristicas 
possiveis: Q"?-

c::P 
• _ c.' • V 

- emlssoes atmoslencas; ° 
- lan«;amentos em corpos~gua; 
- lan~amento no solo; ~<v 
- uso de materias-p~s e recursos naturais; 
- usa de energia' iJ-v 
- energia emi~illf( calor, radias:ao) 
- residuos ~~~pr~dutos; 
- ruldo ~1braS:ilo. 

"?-

3.2.1 Preenchimento dos campos 

FI..(Jl8OB 

- CODIGO DO ASPECTO: C6digo do aspecto ambiental relacionado Ii atividade ou 
produto ou servi«;o. 
A rela«;ao de c6digos de aspectos pode ser consultada no SM! na oNao "C6digos". 
Caso nao exista c6digo para 0 as~cto identificado, enviar e-mail por meio do canal "Fale 
Conosco" da pagina Ambiental do Metroclick. 

- ASPECTO: Descris:ao do aspecto ambiental relacionado com 0 c6digo do aspecto 
ambiental apontado, que e preenchido automaticamente pelo sistema com a inclusao do 
c6digo. 

- OBSERV A<;OES DO ASPECTO: Oescris:ao complementar que auxilia a compreensao do 
aspecto ambiental identificado. Caso nao seja necessario preencher este campo, inserir urn 
hifen (-). 
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SITUA<;AO: Refere-se a condi<;iio do aspecto resultante de uma atividade. 

~.'d!~=~. T QU~dO : a:p:ct~ ~;oA§~ra~~;;;--4CC6~GO 1 
I realiza~ao da atividade ou na condi~iio de trabalho I ~ 
I (ex.: pano contaminado na atividade de MP de 

I ER, reuso de agua). 
-~----- -~~--I--- ------~~------------- I --

ANORMAL Quando 0 aspecto e elemento inadequado e oao- I A 
desejavel na realiza~iio da atividade ou na i 
condi~iio de trabalho (ex.: derramamento de I 
produto quimico na aiividade de trans~. ~ ______ -j 

Quando 0 aspecto e elemento ioadeQ9-*do, oao- : E I EMERGENClAL 
desejavel e, por seu potencial de ~)j'o ao meio 
ambiente, requer plano de a~h>de emergcncia 
(ex.: derramamento de g~a ~68 propor~oes de 
produto quimico na ativi e de transporte). 

~ 

- TEMPORALIDADE: aspectos proveni~s de atividades, produtos ou servi~os atuais, 
passados ou futuros. ~<v«:' 

. <:)"?'" 
Quadro 2 - Temporalidade ~ 

I CRITERIO ' '" -G;:S" 'DESCRI<;AO 

PASSADO aspectos i~ntes as atividades, produtos e servi~os 
exercido~~o passado que geraram ou possam estar 
geran~~lgum impacto ambiental e que ainda demandam 
al~ a~iio de controle 

A TUAL ~ectos inerentes as atividades, produtos e servi~os 
4~exercidos no preseote que geram ou possam estar gerando 

«:-0 algum impacto ambiental e que demandam alguma a~ao de 
\'" controle 

I FUTURO aspectos inerentes as atividades, produtos e servi~os que 
estao em fase de projeto e desenvolvimento e que podem 
gerar impactos ambientais futuros 

CODIGO 

P 

A 

F 

- INCIDENCIA: diferencia~iio dos aspectos ambientais relacionados as atividades ou servi~os 
realizados pela organiza<;iio ou terceiros. 

Quadro 3 - T. ~, 

CRITERJO 

i DlRETA 

DESCRIC;AO 

refere-se ao aspecto relacionado Ii atividade ou servi~o 
realizado pela organiza~ao 

I INDlRET A II cfel\;-I)~ ao aspecto relacionado Ii atividade ou servi~o da 

Ll JlJlliU 

D I 

I 
I organiza~ao realizado por terceiros L ________ ~_~_~ ___ ~_~ ________________________ " _______ ~ 
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3.3 CARACTERIZA<;AO DO IMPACTO 

Para 0 mesmo aspecto pode ser identificado urn ou mais impactos, sejam eles adversos ou 
beneficos. Cada impacto deve ser caracterizado quanto a sua Abrangencia, FreqUencia e 
Gravidade, que resultarao na determinas:ao da significancia do aspecto quanto ao impacto 
caracterizado. 

3.3.1 Preenchimento dos campos 

FHl1SOB 

- CODIGO DO IMPACTO: C6digo do impacto ambiental relacionado ao aspecto ambiental 
em quesUio. 
A relas:ao de c6digos de impactos pode ser consultada no S~la ops:ao "C6digos". 
Caso nao exista c6digo para 0 impacto identificado, envi~~~mail por meio do canal "Fale 
Conosco" da pagina "Ambiental" do Metroclick. <) 

- IMPACTO: Descris:ao do impacto ambiental identit~o, que e preenchido 
automaticamente pelo sistema com a inclusao dO~~llgO. 

- OBSERVA<;OES DO IMPACTO: Descris:ao g&hplementar que auxilie na compreensao do 
impacto ambiental identificado. Caso nao s~ecessario preencher este campo, inserir urn 
hifen(-). ~ 'y?-O 

- ABRANGENCIA: extensao do imp~t~~biental gerado pelo aspecto. 

Quadro 4-- Abrangeneia <:)'1?-

CRITERIO . .. ... _,,~ODESCRI<;AO .. . 

RESTRITA impacto r~ a area ou posto de trabalho. 

LOCAL impact~mge duas ou mais areas ou postos de 
trab~, mesmo que de Plantas diferentes (Ex: Vma 
n~ T e outra no PIT), sem que haja possibilidade 

~aj€ ambientes extemos serem afetados. 

I EXTE~~O impacto atinge 0 ambiente extemo a empresa. 

«" 
NOTA: 
Quando a abrangencia de urn impacto nao puder ser comprovada, c1assifica-la pelo criterio 
mais abrangente. 

- FREQuENCIA: Numero de vezes que urn aspecto pode ser gerado. Em situas:oes normais, 
avalia-se a freqUencia, e em situas:oes anormais ou de emergencia avalia-se a 
probabilidade. 
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- GRA VIDADE: danos causados ao meio ambiente pelo aspecto ambiental 

Quadro 6·iI"', 

~ CRITERIO 

NULA 

DESCRI<;Ao 

I n"nl,aclto ambiental e benefico. IV' u, ,-

BAIXA 0 aspecto causa pequenos danos ao meio ambiente, 
que podem estar associados a: 
- residuos inertes em pequena ou media 

quantidade; 
- residuos nao inertes em pequena quantidade; 
- emissoes provenientes da combus~O de 

motores, exceto de oleo diesel; 0';' 
- emissoes de materiais particu~os nao 

perigosos; <:P 
- emissoes de vapor d'agua; <v ~ 
- ruidos de baixa intensidade~4' 
- baixo consumo de recu~~aturais. 

MODERADA 0 aspecto causa danos ~erados ao meio ambiente, 
que podem estar assoWtYos a: 
- resfduos inerteSf'th grande quantidade; 
- residuos nao#rtes em media quantidade; 
- emissoes ~enientes da combustao de motores 

movid~ oleo diesel; 
- em~S<¥es provenientes de soldagem; 
- ~'Rf6s=que nao estejam afetando a imagem da 
N~presa; : f emissoes provenientes da exaustao de produtos 

#- quimicos; 
9.0 - con sumo moderado de recursos naturais. 

. SUBST4-N~AL 10 aspecto causa ~andes danos ao meio ambiente, que 
i podem estar assoclados a: 
. - residuos nao inertes em grande quanti dade; 
- residuos perigosos em peq uena quantidade; 
- emissoes que estejam afetando a imagem da 

empresa; 
- ruidos que estejam afetando a imagem da 

empresa; 
grande consumo de recursos naturais; 
proliferar;ao de pragas e vetores; 
alterayaes nas caracteristicas urbanlsticas 
(alterar;oes no trans ito, redu~ao no suprimento de 
recursos blisicos, redu~ao de areas verdes; aumento 
de emissoes, midos e vibrar;oes); 
alterayaes em patrimonios historicos e 
arq ueo logicos. 
o aspecto pode causar danos pessoais ou Ii saude 
de forma reversivel. 

PUNTTA<;AO 

o 

2 

7 
I 
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3.4 

FI.o180B 

CRiTICA - 0 aspecto causa danos extremos ao meio ambiente, 
que podem estar associados a residuos perigosos 
em grande quantidade ou de alta periculosidade, 
mesmo que em pequena quantidade. 

- 0 aspecto ambiental causa danos irreparaveis, ou 
de reparo inviavel ao meio-ambiente. 

- 0 aspeeto pode causar danos pessoais ou a saude 
de forma irreverslvel. 

9 

CALCULO: Resultado da soma das notas dadas nos campos ABRANGENCIA, 
GRA VIDADE e FREQuENCIA. , <pO 

..:)"t' 
Calculo = Abrang~ncia (1,2 ou 3) + FreqU~ncia (1,2 ou 3) ~ravidade (1, 2, 7 ou 9) 

o 
~Q 

Nota: 
I . ,h((., . fi o calculo e preenchido pe 0 sIstema SMI ao ~~ar na opC;110 "Calculo, Slgni Icancia e 

Prioridade". ~,0 

0"?-0 

GRAU DE SIGNIFICANCIA ~((.,«-' 
Q'Y'-

A classificac;ao de um aspecto amw.Jhtal quanto a significancia e obtido pela soma dos valores 
determinados para Abrangenci~quencia e Gravidade (Tabela 1). Desta forma 0 aspecto deve/' 
ser enquadrado em uma das~'ias de significiincia apresentadas na Tabela 2. 

~ 
o preenchimento do c~o significancia e feito automaticamente pelo sistema SMI quando da I 
realizac;llo do calcu~V 

S'r 
Nota: O~ 
Silo consid~os Aspectos Signifieativos, aqueles cuja significancia estiver na faixa de Alta 
(pontuac;~«ae 11 a 13) ou Extrema (pontuac;110 de 14 a 15) 

Exemplo: Caso um aspecto ambiental provoque urn impacto com Abrangencia restrita, ou 
seja, peso 1 (AI), seja gerado em uma FreqUencia media, peso 2 (F2), e Gravidade critiea, 
peso 7, teremos 10 como resultado da soma, conforme a Tabela 1. De acordo com a Tabela 2, 
o aspecto ambiental se enquadra na faixa de significancia MODERADA. 

T ABELA 1 - CALCULO DE SIGNIFICANCIA 

GRAVIDADE 

FREQUENc/A F1 F3 F1 

:$ A1 3 4 5 4 5 6 0 
z 

·W 
C) 

A2 4 5 z 
oil( 
0::: 
m A3 5 6 oil( 



E31&iil.t.i INSTRU~ENTO NORMATIVO 
~._"",Iii._iiIIIIII_II'_"'_ CONTINUACAO IPAGINA -

. 10/13 

COD1GO RIMSAo TITULO VlGENCIA 

PG-70-001 04 IDENTIFICACAO E AVAUACAO DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTAIS 

A partir de 18/02/2009 

3.5 

3.6 

3.7 

3.7.1 

FI·01806 

TABELA2- FAIXAS DE SIGNIFICANCIA 

-De 3 a 5 BAIXA 
-De 6 a 7 TOLERAVEL 
-De 8 a 10 
-De 11 a 13 
-De 14 a 15 

SUGESTOES 

Utilizar 0 campo para registrar as sugestoes de ac;oes para eliminac;~ ou mitigas;ao do impacto 
ambiental. '{F 

00 
Nota: 0-0 
As sugestOes devem passar por urn processo de analise ~ <Validac;ao. 

:<-.,<V 

~~ 
LEGISLA<;AO ..::."0 

':r-0 

Relaciona a legislaS;ao pertinente ao aspew~m avalias;ao, que e preenchida automaticamente 
pete SMI quando selecionado 0 c6dig~~ aspecto. Para consultar as leis aplicaveis, acessar a 
ops;ao "c6digos" e depois 0 campo '82IS". 

0° 
NO 

CONTROLE ~~ 
0<V 

Os procedimentos ~mrados para redus;ao e controle dos impactos ambientais indesejados 
devem ser identi~dos e comprovados, quando necessario, por meio da documentas;ao 
pertinente (ins~entos normativos, registros, etc). 

cJ 
</Y' 

Preenchtfuento dos campos 

- CONIROLE: Identificar a ac;iio de controle adotada, bern como documentos orientativos 
relacionados a ela. Para cada aspecto pode existir uma ou mais formas de controle. Caso 
nenhuma a9ao de controle esteja sendo adotada de forma sistematizada, descrever a 
situas;ao encontrada. Caso nao haja controle, inserir a palavra "Nao", 

Nota: 
Para os casos de ASPECTOS identificados como EMERGENCIAIS deve ser verificada a 
existencia de Pianos de Emergencia. 

- CONTROLE EFICAZ: Definir se 0 controle adotado e eficaz quanta a se evitar ou 
reduzir a ocorrencia do impacto ambiental, de forma a atender a LegislaS;iio. Se for eficaz 
preencher com SIM, caso contrario, preencher com NAO. Caso tenham sido definidos 
controles devido a significiincia do aspecto ambiental, mesmo sem determinaS;ao legal, da 
mesma forma deve ser avaliada a eficacia dos controles. Caso nao houver controle, a 
eficacia do mesmo nao deve ser avaliada e, portanto, 0 campo deve ser preenchido com 
NlA (nao aplicavel). 
REGISTRO: Descris;ao do registro existente que comprova a efetiva implementac;ao das 
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al(oes de controle determinadas (Comprovantes de Destinal(ao de Residuos, Relat6rios 
Ambientais, Certificado de Queima, Recibo de doayao, Nota fiscal, Laudo microbiol6gico, 
etc), Caso nao haja registro, inserir a palavra "Nao", 

- RESPONSA VEL: Descril(ao da area responsavel pelo controle. Caso nao seja possivel 
definir 0 responsavel, inserir urn hifen (-) no campo. 

3.8 PRIORIDADE 

3.9 

Ocampo PRIORIDADE tern como objetivo ordenar os impactos identificados, utilizando 
como criterio informal(oes referentes it signifidincia, a existencia de legislayao e aos controles 
existentes e sua eficacia, possibilitando, assim, a graduayao dos impactos, dos prioritarios para 
os de menor prioridade. A Tabela 3, a seguir, pontua a prioridade a ser considerada a partir 
das informayoes coletadas. , ~o 

v"?' 
o preenchimento da pontuayao no campo prioridade sera ,f~6 automaticamente pelo sistema 
SMI, ap6s cHcar no campo "CA1culo, Significancia e P9voffiiade". 

TABELA 3 - PONTUA<;:AO DE PRIORIDADE 

As ayoes necessarias para reduyao ou eIiminayao de impactos ambientais de vern ser definidas 
e registradas no SMI atraves da opyao "editar". 

Os dados lanl(ados no SMI devem ser mantidos atualizados pelas areas onde 0 aspecto foi 
identificado, cabendo a Gerencia de Meio Ambiente e Sustentabilidade - GMS, 0 

monitoramento e a ativayao da gerencia envolvida. 

Nota: 
Para os casos de aspectos identificados no campo "Local" como "GERAL", a gestao da 
atualizayao passa a ser da GMS, em conjunto com representantes das gerencias envolvidas. 

3.9.1 Preenchimento dos campos 

FI-0180e 

- A(:AO (descril(ao): Detalhar as atividades que compoe a al(ao a ser implementada. Case 
nao estejam definidas ayoes, inserir urn hifen (-) no respectivo campo. 
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Nota: 
Para os casos de ASPECTOS identificados como EMERGENCIAIS, caso nao existam, devem 
ser defmidos PIanos de Emergencia. 

- Data Prevista: Anotar a data prevista para conclusao da a~ao. 
- Data Realizada: Anotar a data da conclusao da a~ao. 
- Responsavel pela A~ao: Anotar a sigJa da area responsavel peia implementa~llo da a~ao. 

3.10 V ALIDA~AO 

A valida~ao das informa~oes inclufdas no Sistema de ,Mb<rlitoramento de Impactos 
Ambientais - SMI pelas areas, e de responsabilidadtt:;§a GMS em conjunto com 
representantes das gerencias envolvidas. ~J 
As propostas de aspectos para valida~ao inclufdas n9 .. ~~ no mes vigente, deverao ter 0 

processo de valida~ao concluido ate 0 dia 15 do mes ~~eqiiente. 
~~ 

~,0 
3.10.1 Identifica~ao e armazenamento das propos~ 

9,-0 
- Os aspectos constantes na reIa~ao dQ«'-SMI que tiverem propostas aitera~oes ou exclusoes 

pelas areas organizacionais, sao::)iaentificados por ~ma sinaIiza~ao inserida no campo 
"numero de impacto" com0~lHetra "P" de £ropostas, sem promover altera~oes nas 
inform~Oes. 0 

- As altera~oes ou exclus~propostas, sao armazenadas no SMl em Propostas, podendo ser 
consultadas pela oP£.~"Ferramentas" e em seguida "ver propostas". 

- Os aspectos novo~ncluidos tamhem ficam armazenados no SM! em Propostas, podendo 
ser consulta~os a op~ao "Ferramentas" e em seguida "ver propostas". 

- Ap6s concI' 0 processo de valida~ao, e retirada a identifica~ao da letra "P" e atualizada 
a rela~a~O e aspectosiimpactos. Portanto, as alter~Oes propostas somente sao 
consi~as vi gentes ap6s a conclusao do processo de valid~ao. 

'?' 

3.10.2 Hist6rico das altera~oes 

FI.(lI80a 

As informa~oes dos aspectos alterados sao armazenadas no SM! e podem ser consultadas na 
o~ao "Ferramentas", acessando em seguida a op~ao "Hist6rico Geral". Os aspectos excluidos 
podem ser consultados na op~ao "Ferramentas", acessando em seguida a op~ao "Historico de 
exclusoes" . 
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QUADRO DE REVISOES 
k=----~.--~~.--.-.T;~~.-.--.. I 

C6DIGO IN +-REV.. I VIGENCIA AL TERAC:;{>ES 
~,~~ 

IPRO-AGS-30-001 f- 101102/2008 Primeira emissao ! 

I 

I ~--~~--------~~ ~~+- . 
1 PRO - AGS - 30 - 001 . 1 128/04/2008 Item I - Altera~ao da finalidade 
i 

Revisao geral do texto para adequa~ao ao uso ! 
! 1 1 do sistema eletronico e elimina~ao da planilha. I PRO - AGS - 30 - 001 12--11010612008 

.~~-~--~---~.~~ 

Inclusao dos Itens 2.3 - Aspecto Ambiental 

I I 
Significativo e 2.4 - Aspecto Ambiental Nao I 

Significativo. ~O : 
I I I Item 3.2 - Rev~~s discri'Yoes dos criterios de : I I 
I I, Situa~ao do As ~ 0 Ambiental. 

• 

Item 3.3 -~sao da nota para caracteriza~Ao da 
'Freqih~n~ oImpacto. 

i ~ 
II PG -70 - 001 3 06110/2008 A~<gidas as rotinas de inclusao, altera~ao e 

I 4fc usao de aspectos e a utiliza~ao do sistema 
x-: MI; 

~«; Defmi~ao da rotina de Valida~ao; 
i I 

Q"?- Revisao geral do texto 
S'0 

-0 
':v
0 

«<tJ 
{v 

ELABORADORES~VI~ES 
.<i:-v 

",..;;;.0'< Nome Reg. Area 

Lazarini 
5<~ 

01031.0 lGMS if,? -_.-

Sidiney rr'< 20102.6 GMS 

Milton 17039.2 GMT 

Rodolfo 18059.2 GMS 

Marcos 12491.9 GMT 

Johnny 18146.7 GMT 

Cesar 22809.9 GMT 

Jose Luiz 17133.0 GMT 

Fernanda 23991.1 GMS 

FI-016oe 
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OESTINATARIO 

Areas envolvidas no escopo do Sistema de Gestao Ambiental - SGA 

~ 
.~ 

r';;Y 
PIIIHc:lPAiS AlTERAc;:Oes 0 .... 

0 

- Item 3.1 - altera~ao da aHnea a) 
<vQ 

~<v 
~~ 

- Inclusao da alinea b) ~,,(j 
,'S(-O 

9:--0 
~V; 

Q~ 
s° -0 

':v
0 

<{</ 
~ ,p 

~ iJ-'v 
s~ 

O~ 
0« 

«-0 
I(-

1_ ........ 00_'_ •• ,.,,_' 

GMS .. Original aprovado por: Antonio Aparecido Lazarini 
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A partir de: 
15112/2008 

Estabelecer a sistematica para identifica~ao e atualiza~ao da Iegisla~ao e outros requisitos legais 
aplicaveis ao Sistema de Gestao Ambiental - SGA; 

Estabelecer a sistematica para 0 monitoramento e avalia~ao do atendimento it legisla9ao e outros 
requisitos aplicaveis ao SGA. 

2 CONCEITOS 

2.1 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL - SGA 
,~O 

A parte de urn sistema de gestao de uma organiza~ao utilizada pa~'tlesenvolver e implementar 
sua politica ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais6',)~ 

ryQ 
2.2 CONTRATADO ~<v 

~ 
Pessoa que nao e empregado do Metro, mas q~<foi autorizado, contratado, terceirizado ou 
permitido a realizar atividade rotineira e nao roti~it'a de alguma forma Iigada ao Metro 

o 
2.3 CONSULTORIA ESPECIALIZADA CO~TADA 

<)~ 
Empresa contratada para fornecer a ~lat;ao federal, estadual e municipal, relacionadas com 0 

meio ambiente. 0 
(vV 

2.4 LEGISLA(:AO APLICA ~ « 
- ~~ 

Dispositivo legal (lei, d~to, portaria, etc.) de ambito federal ou estadual ou municipal, ou ainda, 
men~ao de normas te~~as em legisla~ao relacionadas com 0 meio ambiente. 

o 
2.5 OUTROS RE~~ITOS APLICA VEIS 

~ 
Obriga~oes decorrentes de acordos com 6rgaos publicos e outras partes interessadas, formalmente 
estabelecidos e subscritos pelo Metro. 

3 ROTINAS 

As areas do Metro devem: 

3.1 GMS 

FHll80B 

a) Consultar periodicamente em fontes de credibilidade garantida no mercado, as atualiza~5es da 
lista de legisla~ao ja identificadas e a legislat;ao referente aos novos aspectos; 

b) Atualizar a tabela de controle de atualizat;oes; 
c) Manter atualizada a lista de toda a Jegislat;ao de meio ambiente, aplicavel ao Metro; 
d) Disponibilizar a legisla~ao para as gerencias por mdo de sistema eletronico apropriado; 
e) Definir, com as gerencias, os pIanos de a~ao para atendimento de novas legisla90es qm 

impactem no SGA; 
f) Realizar avaIiat;oes peri6dicas do atendimento, pelas gerencias, Ii legislat;ao e outros requisito: 

aplicaveis; . 
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g) Emitir documento para as gerencias determinando as rotinas para cumprimento da legislayao e 
outros requisitos aplicaveis. 

3.2 GERENCIAS 

a) Estabelecer e implementar pianos de ayao para a adequayao de suas areas as novas Jegislayoes 
outros requisitos; 

b) Informar a GMS 0 andamento da implementayao dos pIanos de ayao para 0 atendimento 
Jegislayao vigente e outros requisitos. 

I Data da verifica~ao de novas ano: I ,," 
: Jan Fey Mar Abr Mai Jun Jul ~' Set Out : Noy Dez 

il'~A! ;:?' 
iLEIS E I.J"''-''C IV;:' 

I r-. ,; 

"'r, ,., Q'" I 

t~ J L~~ IV 
,~' i 

r--,,o. I f .Dv 
1'-= 

r~ IMn""I"'NV 00 MEIO 

~E::"RO I I c-,"?-- , I L 

~~~ .. .~5 1-' 

~~ E LJ"'''I'<I: u<> "'~ I I I 

~GI3r=r~ ,\)' I 

IDAEE I 
--~~ 

.f.:>'- I 
lCE'TESB O~ i 
IARTESP /'1« y , 

-«-'-
~~~DE ~v i I L 
lu." ....... DAI ... ,) .... -
ILEIS E LJt:, ... ttt: IV;;:' .~ I I I 

~v~t~ ~~..J 

_4Y~' 

Tabela de controle de atualizayoes 

FH)l80B 
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I
I P ;RO-AGS- 30 - 002 I 0 ~ 15/02/2008 1 Primeira emissao i 

----------~-f-.- 1 I ~ 
PRO-AGS - 30 - 002 1 I' 28/04/2008 II Item 3.1 - a - Alterar a metodologia para 0 I 

recebimento da legisl~ao ambiental atualizada. ! 
; Item 3.1 - d - Excluido : 

I----~--l------- . . __ ~. ______ ~ ____ ~ ____ ....J 
Ii PG -70 - 002 2 I 15112/2008 Item 3.1 - altera9ao da alinea a) I 
ilL inclusao da aHnea b) I 
'--__ ~ __ ~_~_~ __ ~ ___ _L... ___ ._ _ ______ --L__________ _ _ ~ _____ ~ _____ ' 

,~O 
0~ 

00 
o 
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0 
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~~ 
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~0 
~«J 
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ELABORADORESIREVISORES 
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Ana Paula Rodrigues dos Santos 

Rafael Lupercio Nicolau 
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Reg. 
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Area 

GMS 

GMS 



COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO EliMii;i.' INSTRUMENTO NORMATIVO 

CCOIGO VlGtNCIA 

PG-70-004 03 PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA AMBIENTAL A partir de 26/1112009 

DESTINATARIO 

Areas envolvidas no escopo do Sistema de Gestao Ambiental - SGA 

PRINCIPAlS ALTeRA~ES 

~ ()'-" 
• No item 4, etapa 2, foi alterado 0 numero do procedimentQ.cpe brigadas de incendio para patios e bases de 

~v 

manutentyllo PRO-12-201-02 /:~ 

0v 
~~ 

/q:~? 
"'~{/ 

I ....... '~OO'~ •• _.~_) 
GMS· Original aprovado por: Antonio Aparecido Lazarini 
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1 FINALIDADE 

Estabelecer conceitos, rotinas e responsabilidades a serem seguidas nos casos de ocorrenClas de 
emergencias ambientais nas dependencias da Companhia do Metropolitano de Sao Paulo ou fora delas 
e, neste caso, desde que tais ocorrencias sejam conseqUencias das suas atividades. 
Nao faz parte do escopo deste documento, as situa~Oes consideradas no Sistema de Monitoramento de 
Impactos Ambientais-SMI, como anormalidades. 

2 DEFINI<;OES 

2.1 PLANO DE AC;AO DE EMERGENCIA (PAE) ",-~~l 
:'::{-

Conjunto de a~oes com 0 objetivo de responder as situa~oes de .~nie;gencia, de forma a prevenir ou 
atenuar os impactos ambientais negativos associados. ('" 

~v 

./1'/ 
(J'."'-' 

2.2 SITUA<;AO DE EMERGENCIA AMBIENTAL \~." 
'" .0 

E a situa~ao de ocorrencia de urn acidente, que PI?,Q'Vbca impacto ambiental negativo e 
imediata para atenuar suas conseqUencias.~\<>· 

2.2.1 Vazamento/derramamento .... () 

. 0°-:;1 . 

Produto quimico vertido para 0 aM6iente que provoca impacto ambiental negativo. 
/, " ,....,.'(., 

2.2.2 lncendio 
, , 

\"....: w 

r}\ 

~,\;Y' 

exige uma a~ao 

<,(,>" 

Fogo sem controle q1,l~:'~~usa danos e prejuizos it vida, ao meio ambiente e ao patrimonio. 
0')' 

2.2.3 Explosao 
CQ-' 

Fenomeno resultante de processo caracterizado por sub ito aumento de volume e grande libera~ao de 
energia, geralmente acompanhado por altas temperaturas e produ~ao de gases. 

2.3 GRUPO TECNICO AMBIENTAL (GTA) 

Grupo composto de profissionais treinados na materia Ambiental. A lista dos componentes deste 
grupo e control ada pela GMS e as informa~oes para contato com cada urn e mantida no CIM. 

2.4 GRVPO DE ATUA<;AO 

Tecnico, supervisor, lider de brigada de emergencia ou profissional treinado em situa~ao d, 
emergencia ambiental. Esse grupo pode convocar outros profissionais ou brigadistas para atuar n 
situa~ao de emergencia somente sob sua orienta~ao. 

FI-Olaoe 
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3 GESTAO DO PLANO DE A<;AO DE EMERGENCIA 

3.1 IDENTIFICA<;AO DE POTENCIAIS SITUA<;OES DE EMERGENCIA 

A situayao potencial de ocorrencia de um acidente ambiental e identificada pelas areas no Sistema de 
Monitoramento de Impactos Ambientais-SMI . 

3.2 CONTROLE DOS KITS DE EMERGENCIA 

Cabe a GMS definir a especificayao do kit de emergencia e seu local de instalayao, conforme a 
caracteristica da potencial situayao de emergencia. Tais informayoes ~tao disponiveis na pagina 
Ambiental da Intranet. Tambem deve providenciar a reposiyao imediatfl,difkit utilizado. 

:,\'''' 

3.3 UTILILIZA<;Ao DOS KITS DE EMERGENCIA ,(:d) 
.«f./ 

Em situayao de emergencia ambiental, as areas d~~toras dos kits de emergencia devem 
disponibiliza-Ios para uso em outra area, se necessari~~J 

;y-~::l 
/«--

3.4 IMPLANTA<;Ao DO PLANO DE A<;Ao.,J)F:EMERGENCIA 
fj(;'\ 

A implantayao do PAE, ou de nova v#l.o do mesmo, e de responsabilidade da GMS e aborda a 
providencia de treinamentos as are~~Envolvidas e de recursos, tais como kits de emergencia, os quais 
deverao estar disponiveis em loc~is:pi"e-definidos. 

[~;t,/ 
,,§:~. 

3.5 SIMlJLA<;Ao DO PLAS~lDE A<;Ao DE EMERGENCIA 
P/ 

~-t-:). . 
C)'-

Sao realizadas si~'a~oes peri6dicas do PAE de acordo com um Plano de Simulados (item 6.1) 
el.aborado e cont{<>fiido pe\a OMS. Neste plano e determinado 0 local e 0 periodo de realizayao do 
simulado. \'" 

A GMS tambem e responsavel por providenciar os recursos, a logistica e os acionamentos que se 
fizerem necessarios ao simulado. 

D\1rante a realizayao de um simulado, 0 Grupo Tecnico Ambiental deve fazer, alem do seu papel 
definido nas rotinas do PAE, os apontamentos (item 6.2) relativos a eficacia das atuayoes dos 
envolvidos. 

Ap6s 0 simulado, 0 GTA deve proceder a amllise dos resultados e determinar as ayoes que se fizerem 
necessarias. 0 Grupo Tecnico Ambiental encaminha este registro a GMS que deve fazer 0 

ac.)mpanhamento das ayoes e arquiva-Io. 

FI-01Soa 
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4 PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA 

4 

5 

6 

7 

9 

o QUE 

COMUNICA 
SITUA<;AO 
PRovAVELDE 

. EMERGENCIA 

CLASSIFICA A 
SITUA<;AO DE 
EMERGENCIA 

QUEM 

Qualquer 
empregado . 

Tecnico, 
supervisor ou 
responsavel 
pelo local ou 
equipamento 
envolvido 

V AZAMENTOI Grupo de 
DERRAMAMENTO atua~ao 

COMO 

A comunica~ao deve ser imediata e prIori1tariarnlen'te 
direta ao tecnico, ao supervisor ou ao responsavel pelo 
local ou equip amen to envolvido. Se necessario, utilizar 
oCIM. 

Se V AZAMENTOIDERRAMAMENTO: continua na 
etapaJ 
Se INCENDIO: procede a informa~lio de alerta, 
con forme procedimento de bcigadas de incendio PRO-

f':', 
12-201-02 e segue para a-!itapa 6 
Se EXPLOSAO, seg~~t'ambem para a etapa 6 

ElimiJllanld9:J:(cllus:a do vazamentolderramarnento. 

.~ CONTERO 
PRODUTO 
VAZADOIDER
RAMADO 

Grupo de 
atua~ao 

"",,,~j 

4!ftilizando dispositivos de conten~lio disponiveis nos 
~(/ kits de emergencia. Priorizar corpos d'agua e/ou 

ISOLAR A AREA 

'r 
r\Q-

Grup0.;f'Jv 
a~lio 
"v. 

, ,_<_~~l~er da 
ACIONARGRUPq' bngadade 
TECNICO D- emergencial 

A''I\,/' 

AMBIENT~~' Supervisorl 
,~' Coordenador 

...d' 
c5/. -

DISPGR 
:'''''-'' 

R13SIDUOS 

REGISTRAA 
SITUA<;AO DE 
EMERGENCIA E A 
ATUA<;AO 
ENVOLVIDA 

o 
REGISTRODA 
AvAODE 
EMERGENCIA 

.LJLoLH' .... A<;OES 
MELHORIA, SE 

Grupo de 
atua~lio 

Grupo Tecnico 
AmbientaJ 

Grupo Tecnico 
Ambiental 

Grupo Tecnico 
Ambiental 

Tomar providencias para 0 afastarnento de pessoas 
nlio fazem do de Atua~ao. 

Atraves do CIM, informando os seguintes dados a 
respeito da situa~lio de emergencia: area em que 
ocorreu, nome do responsavel pelo acionamento, 
telefone do local e 0 cenario basico da ocorrencia 
(dimensao e tipo: incendio,derramamento, entre 
outros) . 

Seguindo determina~3es do Grupo Tecnico Ambiental. 
Segrega~ao dos residuos para serem devidarnente 
encaminhados a destina~ao 

Preenchimento do formulario REGISTRO DA A<;AO 
DE EMERGENClA (item 6.3) 

Aniilise critica (conforme item 5) 

No formulario REGISTRO DE A<;AO DE 
EMERGENCIA (item 6.3) 

Nota: As atribui~5es do GTA e do Grupo atua~ao nao os demais responsaveis, pela 
definidos em outras rotinas ou 

FI"()l80B 

ados;ao de disposi~5es e acionamentos emergenciais 
documentos especfficos, 
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5 ANALISE CRiTICA DA SITUACAO DE EMERGENCIA 

Apos a ocorrencia de uma situa'tao de emergencia, 0 GTA deve proceder it analise do respectivo 
registro (item 6.3) para verificar a eficacia do PAE e a integridade do Sistema de Gestao Ambiental e 
determinar as a~oes que se fizerem necessarias. 0 Grupo Tecnico Ambiental encaminha este registro it 
GMS que deve fazer 0 acompanhamento das a'toes e arquiva-Io. 

6 MODELOS DE FORMULAruos 

6.1 PLANO DE SIMULADOS DO PAE 

Modelo e exemplo: 

FI-Ol8OB 

LOCAU 
M~S 

PAT 

PIT 

EPBI 

peR 

Julho Agosto Setembro 
.~.) 

Outubro NO':'t)h1bro Dezembro 

BLC,C1 + 
BLoeo ESTACIONA eANTEIRO 

B1 -IIIENTO WJA 

BL C2, Ie 
BLOCOS ALMOX 

C1 e H CEU 
ABERTO 

BL J,N, E;S)"AC. DE 
BL E, F e AlJTO(~;ilETRO - EQUIPES DE SIII/ULA<;Ao 

EST.AC. DE CLl,I~l BL K, L, s, MANUTENCA pERAL NO PIT 
TRENS E1 e a?;1AC. CONTR E 0 eORRETIVA 1" QUINZENA 

E2 .:Y" POSTO DE TRENS 
,..,.' i'C~USTIVEL 

,Cj-
DIURNO NO~NO 

/' •. /-
0"'

<: '<. 
BLOCO A.( -::'SLoeo F 

/ .... ~~~ 

BLoeOA 
NOTURNO 
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6.2 REGISTRO DE SIMULADO DO P AE 

B. III_. • ~ l REGISTRO DE SIMULADO DE PLANO DE AC;AO I NUMERO 'M::M';!- DE EMERGENClA 
SIMULADO 

I DATA 

: AREAS ENVOLVIDAS: 

I LOCAL E CENARIo: 

I 
ETAPA o QUE APONT AMENTOS SOBRE A ATUA<;AO 

1 IDENTIFICA E COMUNICA A 
SITUA<;AO DE EMERGENCIA 

'~fF? 
2 CLASSIFICA A SITUA<;AO DE 

:;;..i 

EMERGENClA cP 
3 ESTANCAR VAZAMENTOIDER- <v 

.,\'0 
RAMAMENTO .~ 

r~ .(..:Y 

4 CONTER 0 PRODUTO ;"?-O -4 

VAZAOOIDERRAMADO "Q. 

S ISOLAR A AREA 
~v 

A\(" 

6 ACIONAR GRUPO 1~eNICO 
AMBIENTAL , ...... ~v 

v 

7 DISPOR RESfDU2~«,'v 

ANALISE CRiTICA ,o.ci,p"ff' 
DETERMlNACAO DE ~Xoils CONCLUSAo DAS ACOES 

<{:£~ 
.(' 

PARTICIPANTESEDATA: 

FHl180B 
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6.3 REGISTRO DE A<;AO DE EMERGENCIA 

Fl-Ol80B 

BltI;;;!.' IREGISTRO DA A~AO DE EMERGENCIA 

SIMULADO I DATA I LOCAL 'C'NARIO 

RELATORIO 

ANALISE CRlTlCt\?'...J' 
DETERMlNAC;AO l)Jf~COES CONCLUSAO DAS A<;()fS 

'i( 

I 
, 

PARTICIPANTES EDATA: 

7/9 

VIG@HCIA 

A partir de 26111/2009 

INUMERO 
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QUADRO DE REVISOES 

CODIGOIN 

PRO-AGS- 30 - 004 

PRO-AGS- 30 - 004 

PG-70-004 

REV. VIGENCIA ALTERA(:OES 

o 28/04/2008 Primeira emissao 

2 

11106/2008 No item 1, foi incluido panigrafo sobre a restris;ao da 
finalidade do documento; 
No item 22, foram revisadas as definis;oes das situas;oes 
VAZAMENTOIDERRAMAMENTO e INCENDIO e 
incluida situas;ao EXPLOS~O; 
No item 2.3, foi substitufd<) 0 termo "especializados" 

'.,;"' 

por ,c-.5> 
"treinados"; ",,; 
No item 2.4, foi ,rea~finido 0 Grupo de Atuas;ao; , 
No item 3.1, ~cffiido referencia ao Sistema de Controle 
de Aspecto~ Impactos Ambientais - SGA; 
InclufdQsFftem 3.2; 
Exclu.fi1o item que possuia titulo "ACIONAMENTO 
DQP{ 
ellUPo TECNICO AMBIENTAL (GTA) PARA 

".:<::f.ANALISE DA SITUAt;AO DE EMERGENCIA 
::::~,) IDENTIFICADA" 

-'J 

1711112008 

Exclufdo item que possuia titulo "REVISAO DO 
PLANO 
DE At;AO DE EMERGENCIA" 
No item 3.4, foi eliminado aposto do segundo paragrafo; 
No item 4, foram acrescentadas outras situas;oes na 
etapa 
2, foi retirada a etapa "ABSORVER PRODUTO 
DERRAMADO" e foi inclufda nota. 
GERAL: revisoes para adequas:ao de texto e 
reitemizas:ao. 

No item 1 e no item 3.1 foi alterado 0 nome do 
sistema de controle dos aspectos e impactos 
ambientais; 
No item 2.4 foi alterada a nomenclatura da brigada de 
incendio para brigada de emergencia; 
No item 3.2 foi alterada a responsabilidade pela 
gestao dos kits de emergencia; 
lnclusao do item 3.3 - "Utilizas:ao do kit de 
emergencia" ; 
No item 3.4 foi alterada a responsabilidade pela 
implantas:ao do Plano de As:ao de Emergencia; 
No item 3.5 foi excluido 0 paragrafo que trata da 
notificas:ao dos simulados; 
No Item 4 - foram detalhadas as informas;oos que 
deverao ser transmitidas 'ao CIM para acionamento do 
GTA; 
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DesnNATARIO 

Areas envolvidas no escopo do Sistema de Gestao Ambiental- SGA 

:,1-'0 
r'.:-. ' 

PRINCIPAlS ALTERA!;OES '0"-

, ,p 
Item 3.2.3- inc1usao dos apontamentos de auditorias ~<v v." 

~~ 
~,0 

.. ..,..0 
0-

~<v«:' 
Q"?' 

SO 
-0 

:v0 
««) 

<;.)<v 
~~ 

<§v 
'X" 
~0 

'X0 
<vCj 

"?'«! 

UNIDADE GESTORA DO PROCESSO (AsslnalUra e Carlmbo) 

GMS - Original aprovado por: Antonio Aparecido Lazarini 
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1 FINALIDADE 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Estabelecer diretrizes para 0 tratamento, amilise, controle e registro das ~oes corretivas 
preventivas do Sistema de Gestao Ambiental SGA. 

CONCEITOS 

A<;AO CORRETIV A 

A~ao implementada para eliminar a(s) causa(s) de naoMconformidade, que prejudique a exeCUc;a( 
dos processos ou os seus resultados, de forma a evitar a sua repetiyao. 

~O 
, '\p.<!!-

~ \"j 

0'" -0 
A<;AO PREVENTIVA 

o 
A~ao implementada para eliminar a(s) causa(s) de uma P<2,brncial nao-conformidade, que'possa vi 
a prejudicar a execu~ao dos processos ou os seus resul~dos, de forma a evitar a sua ocorrencia. . ~"F 

~ 
REGISTRO DE ACAO CORRETIV A E AC.[:/;. PREVENTIV A - RCP 

"'ira'" 
Registro das fases de tratamento e as resp~~as a~oes tomadas para eliminar a(s) causa(s) de na( 
conformidade real ou potencial. ::c-:.:s. 

0° 
NAO-CONFORMIDADE 0° 

';vO 

Nao atendimento de um re~~Yfo especificado. 

~ 
ACIDENTE 9.::;:):0. 

S'r' 
Evento que re~~~, ou que tinha 0 potencial de resultar, em urn impacto ambiental adverso. 

~":::> 
GERE¥JA CERTIFICADA 

E a gerencia que possui outro sistema de gestao implementado e certificado. 

2.7 GERENCIA NAO CERTIFICADA 

E a gerencia que nao possui outro sistema de gestao implementado e certificado. 

3 ROTINAS 

3.1 ABERTURA DE RCP 

Deve se aberto Rep no sistema computacional corporativo sempre que for identificada 
verificada a necessidade de tratamento de naoMconformidades, real ou potencial, conforme segue: 

-, Nao cumprimento de urn procedimento; 

- Nao atingimento de meta; 

- Nao atendimento a um requisito legal e outros requisitos; 
~.--------------------------~----~~--------~--~----------------------~ 



.nI •• m:; •. t.j INSTRUI\4ENTO NORMATIVO 1llI._ ...... Iii._ilA.'II.Ii_. CONTINUACAO 
IPAGINA 

3/4 

COOIGO flEVISAo! TITuLO 

PG-70-002 0 I ACA.O CORRETIVA E ACA.O PREVENTIVA A partir de 22/6/2009 

- Mio atendimento a requisitos do SGA; 

- Ocorrencia de acidente. 

3.2 TRATAMENTO DOS RCP 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.3 

FI·01BOS 

Cabe as areas tratarem os RCP como segue: 

GERENCIASCERT~CADAS 

- Abrir e tratar os RCP sob sua responsabilidade em seu ~stema de tratamento ou n( 
sistema computacional corporativo. '''<jS 

- Informar outra gerencia quando ocorrer a necessidad~~'(atribui'(ao de urn RCP, ou plan( 
de a'(lio. 0 

- Participar do tratamento de RCP sob respo~ilidade de outra gerencia, quand( 
solicitado. t-<V 

GERENCIA NAO CERTIFICADAS 
X; 

~,0 
';rO o 

- Abrir e ~ratar, em conjunto com ~'t-«AGS, os RCP sob sua responsabilidade, no sistem. 
corporatlvo. ~ 

- Informar outra gerencia qU~1? ocorrer a necessidade de atribui~ao de urn RCP, ou plan( 
de a~ao. ...::> 

- Participar do tratam~ de RCP sob responsabilidade de outra gerencia, quand( 
solicitado. ~ ~ 

GMS 
~ -$'> 

~'v 
S'" 

- Tratar _~~onjunto com as gerencias nao certificadas os RCP do sistema computaciona 
corp~vo. . 

- A~e tratar os RCP sob sua responsabilidade. 
- Aorir os RCP relativos aos apontamentos de auditorias. 

GESTAO DOS RCP 

CabeaGMS: 

- Fazer a gestao dos RCP por meio do proprio sistema computacional corporativo. 
- Ter acesso para leitura de todos os RCP em tratamento nas gerencias certificadas e acess( 

total nos RCP em tratamento nas gerencias nao certificadas. 
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ELABORADORESIREVISORES 

FI-Ol8OB 

. 



COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO DiMii;t., INSTRUMENTO NORMATIVO 

COOIGO REVISlo TITULO VIG~ 

PG-70-010 01 GRUPO TECNICO AMBIENTAL - DEFINICCES E A partir de 17/1112008 
ATRIBUICCES 

OESTINATARIO 

Areas envolvidas no escopo do Sistema de Gesmo Ambiental - SGA 

i::'0 
~ 

PRINCIPAISALTERAI;:OES 0-' 

,<:P 
• No item 5 foi acrescentada uma atribuh;:ao ao GT A; ~<v Kv 
• No item 6 foi alterada a nomenclatura da brigada de i~dio para brigada de emergencia e foram 

detalhadas as informas:oes que devem ser transmiti~elo elM ao GTA. 
',:(-0 

9;-0 
~«; 

Q'r(-

0° 0'0 
rvv 

{v«. 

~ 
~ 

~v 
0~ 

O~ 
~ 

«-«J 
I(-

UNIDADE GESTORA 00 PROCESSO (Asslnatura e C8rlmbo) 

GMS - Original aprovado por: Antonio Aparecido Lazarini 
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PG-70-010 

REVlSAO TiTULO 

01 GRUPO TECNICO AMBIENTAL - DEFINICOES E 

VIG@NCIA 

A partir de 17111/2008 
ATRIBUICOES 

1 FINALIDADE 

Estabelecer 0 Grupo Tecnico Ambiental - GT A, suas atribui~oes, responsabilidades e situa~oes 
para seu acionamento. 

2 DEFINI<;OES 

2.1 GRUPO TECNICO AMBIENT AL 

Grupo composto de profissionais especializados na materia ambit;~ 
0'?"' 

0Cj 
o 2.2 ACIDENTEAMBIENTAL t,.0 

<vV' 
E urn acontecimento inesperado e indesejado que p~~ausar, direta ou indiretamente, danos ao 
meio ambiente e Ii saiide. ~{j 

'''f(-0 
9;--Cj 

~<(; 

3 DOCUMENTOS DE REFERENSI)\ 
0Cj 

PG-70-004 - PLANO DE AC;AO ~EMERGENCIA AMBIENTAL 
«<{; 
~ .p 

~ 
4 DEFINICAO DO 9*lwO TECNICO AMBIENTAL - GTA 

~Cj 
A !ista dos comE9fi)?ntes deste grupo e definida e mantida pela GMS e con tern inform~5es para 
contato com ~a urn de seus componentes. C6pia dessa Usta e mantida no ClM (Centro de 
Inforrna~5es tra Manutenyao) do PAT e do PIT. Nela constam as informa~5es dos telefones de 
contatos bern como define a atribui~ao para 0 acionamento dos seus integrantes. 

5 ATRIBUICOES DO GRUPO TECNICO AMBIENTAL - GTA 

Fl-Ol80B 

Sao atribui~oes do GTA na ocorrencia de acidente ambiental: 
- analisar os aspectos e impactos envolvidos; 

definir a~oes para minimizar os danos causados e/ou recuperar 0 meio-ambiente; 
definir a~oes para prevenir outros impactos; 
solicitar, se necessario, auxilio de outras areas, especialistas ou organismos govemamentais; 
definir destina~ao dos residuos; 
elaborar Registro de A~ao de Emergencia; 
Participar dos simulados. 

Nota: As atribui~oes do GT A, definidas acima, nao eximem os demais responsaveis envolvidos 
pela ado~ao de disposi~oes e acionamentos emergenciais definidos em outras rotinas ou 
documentos especificos. 
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CODIGO REVISAo TfTULO V1G!NcIA 

PG-70-010 01 GRUPO TECNICO AMBIENT Al- DEFINIC;OES E A partir de 17/11/2008 
A TRIBUIC;OES 

, 
6 RESPONSA VEIS PELO ACIONAMENTO DO GTA 

Sao responsaveis pelo acionamento do GT A, atraves do CIM, a qualquer horario: 
- Uder da Brigada de Emergencia; 
- Supervisor; 
- Coordenador 

o CIM, ao receber a solicita.;:ao do acionamento do GT A por qualquer urn dos responsaveis acima, 
deve entrar em contato com 0 componente que encabe~a a Usm do GTA fomecida peJa GMS, 
informando os seguintes dados a respeito da situa.;:ao de emergencia: area em que ocorreu, nome 
do responsavel pelo acionamento, telefone do local e 0 cenario basico da ocorrencia (dimensao e 
tipo: incendio, derramamento, entre outros). Na imrossibilidad~Cde contato do primeiro 
componente da lista, deve passar para 0 segundo e assim por {fffnte, seguindo a prioridade 
estabelecida na lista dos componentes. 00v 

0 
~Q 

~<'v 

7 MODELO DE FORMULAIuo ~~ 
~{3 

, ,,0 
GRUPO TECNICO AMBIENTAL E RESPO~EIS PELO ACIONAMENTO 

«J 
o GTA pode ser acionado, por meio do CI~a qualquer horario. 

<) 

GTA: 000 

'"' 
COMPONENTE 0 I <)0v~ 

TEL. AriRAMAT .O'V 
. ~'\?'-~ 

TEL. RESIDENCIAL <N-
Vv 

CELULAR ~~0'?" 
5('-' 

(',C3 

COMPONE~'02 

TEL. COMERCIALfRAMAL 

TEL. RESIDENCIAL 
r-----------------
CELULAR 

COMPONENTE 03 

TEL. COMERCIALfRAMAL 

TEL. RESIDENCIAL 

CELULAR 

Fl-Ol80B 
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COOIGO REVIsAo TiTuLO 

PG-70-010 01 GRUPO TECNICO AMBIENTAL - DEFINIC;OES E 
ATRIBUIC;OES 

RESPONSA VEIS PELO ACIONAMENTO DO GTA PELO CIM 

QUEM PODE SOLICITAa I FONTE DE INFORMAC;AO 

Lider da Brigada ! Lista dos Brigadistas 

. <.pO 
0~ 

0° o 
v.,,0 

~<v 
QUADRO DE REVISOES ~~ 

IPAGINA 

4/4 

V1GENCIA 

A partir de 17/11/2008 

I 

:-..0 
~'------"-'-T'----~--'--'-~----'-'~-'---'~---"-~-~"---"-~~-'.-~'-.-~-~'-~--~-'--~ 
COmGO IN : REV VIGENCIA ,'X"0 ALTERAC;OES . 

I ; • 9;-0 I 
IPRo=AGS-30-10--rO'--l1j06/2008-~eira emissao ~ 
! I & I 

!PG-70-010 i 1 1711 I12@98 No item 5 foi acrescentada uma atribui~ao ao GTA; 
i «<vv No item 6 foi alterada a nomenclatura da brigada de 

5)<V incendio para brigada de emergencia e foram 

I
· 0~ . detalhadas as informa~oes que deverilo ser 

~ fiYJ:} transmitidas pel0 elM ao GT A. 

~0 
9,0 

</0 
«-~ 

¥'-

ELABORADORESIREVISORES 

Nome Reg. Area 
---------------------------------------------~----~----+-----------~ 
Sidiney Assis da Silva Junior 20102.6 GMS 

Nelson Tadeu Marcena Rodrigues 10907.3 GMT 

Milton Kenji Kato 17039.2 GMT 
----------------------------------------------+-----------r-----------~ 
Mauro Ferreira 13645.3 GMT 

Jackson de Carvalho Galocha 13986.0 GMT 

Claudio Ferreira 06427.4 GMT 

22809.9 GMT Cesar Augusto Vieira Valente ~ __ ~ ______________________________________ L-________ ~ __________ ~ 

FI-0180B 



COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO D'Mi.;t., INSTRUMENTO NORMATIVO 

C6D1GO REVISAo TfrULO V1GeNCIA 

PO -70 - 011 0 TRATAMENTO DE DERRAMAMENTOS ElOU A partir de 16/12/2008 
VAZAMENTOS NAo EMERGENCIAIS 

OESl1NATARIO 

Areas envolvidas no escopo do Sistema de Gestiio Ambiental - SGA 

~O 
'~ 

S..:::> 
0..::5 

/ <v<J 
L~/ 

PRINCIPAlS ALTERAyOES ~' 
~ 

• Primeira emissao do documento ~,0 
r~O 

9;-0 
~«) 

<::)~ 
'0° 

0-0 
~v 

~« 
~ 
~ 

~'v 
'0~ i 

O~ 
i 

4 <fJ 
~ 

UNIOAOE GESTORA DO PROCESSO (Asslnatura e Carlmbo) 

GMS - Original aprovado por: Antonio Aparecido Lazarini 

FI·018OA 
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COOIGO REVISAo TiTULO VIGENCIA 

PO -70 - 011 o TRATAMENTO DE DERRAMAMENTOS ~OU 
VAZAMENTOS NAo EMERGENCIAIS 

A partir de 16/1212008 

1 FINALIDADE 

Estabelecer rotinas para tratamentos de derramamentos e/ou vazamentos, quando classificados 
como situafYao Anormal no Sistema de Monitoramento de Impactos Ambientais - SMI, ou quando 
verificados em situafYoes de falhas de equipamentos, movimentafYoes, armazenagens, manuseios de 
produtos que, por sua natureza aleatoria nao foram previstos inicialmente. 

o 
Nao faz parte do escopo deste documento, as situafYoes consideradas como Emerge~~)io SML 

,)~ 
.:)0 

o 
tv<:) 2.1 SITUA(:XO DE ANORMALIDADE AMBIENTAL 

2 CONCEITOS 

~~ 
Aspecto de derramamento e/ou vazamento na reaIiZafYa9'-)w~tividades ou em situafYoes de 
ocorrencias, que podem provocar impacto ambiental ne~h.~ e exigem uma afYao imediata para 
atenuar suas conseqUencias (ex.: derramamento e produto na atividade de transporte, 
gotejamento de oleo de veiculos, etc). c;"If' 

{v~ 
2.2 ELEMENTOS ABSORVENTES ~~ 

<) 
Sao materiais que possuem propri~&es de absorfYao e contenfYaO de liquidos. Sao exemplos de 
elementos absorventes: trapo, ~~~alha para limpeza, serragem, areia, terra, enos casos de 
grande volume, turf a, mant~~ao ou travesseiro absorvente. 

« 
2.3 MANCHA DE CO~NA(:XO 

~ 
, ~ 

E a area afe~ pelo derramamento e/ou vazamento. 
0~ 

O~ 
3 R~~AS 
3\t ~ENTIFICAc;AO DE DERRAMAMENTOS E/OU V AZAMENTOS ANORMAIS 

Na identificafYao de derramamentos e/ou vazamentos deve-se seguir os passos: 

I) Estancar 0 derramamento e/ou vazamento (ex.: levantar 0 tambor, tampar, fechar valvulas, 
etc), evitando 0 aumento da quantidade do liquido derramado; 

2) Se aplicavel, proteger cursos d'agua, ralos, rede de esgotos, solos permeaveis, poroes e areas 
confinadas utilizando elementos absorventes, evitando a evolufYao dessa anormalidade para 
uma situafYao de emergencia; 

3) Se Iplicavel, conter 0 Iiquido derramado ap/icando elemento absorvente nas bordas, evitando 0 aumento 
da mancha de contaminafYao; 

Fl-Ol800 



£SiMla-t.i INSTRUI'.!'IENTO NORMATIVO 
~1I_.IiII .... _II_"'Iii_ 11_ CONTINUACAO 

COoIGO REVISAo TiTULO 

3/3 

VIGENCIA 

PG -70 - 011 0 TRATAMENTO DE DERRAMAMENTOS ElOU A partir de 16/12/2008 
VAZAMENTOS NAo EMERGENCIAIS 

4) Aplicar 0 elemento absorvente sobre 0 Iiquido, Iimpando a mancha de contamina~ao; 

5) Recolher os residuos e dar destina~ao adequada. 

Nota: No caso de uma anonnalidade identificada fora de sua area de trabalho, em areas comuns e 
onde nlo haj. evidencia de atua~!o de (ra!amento, comuniear a GSI _ves d~ canal de 
relacionamento "Reclamar;Oes e Sugestoes", pelo fone 3371-7474 ou e-mail 
sacgsi@metroweb.sp.gov .hr. j~ 

0° 0..::5 

QUADRO DE REVISOES 
~Q 

,,(<V 
~' 5<) 

I C::~:~~~~-I~~~~~jpri:ei~~Q~~~~~~~~~-~-~~~-~_ 
~«J 

Q~ 
0 

ELABORADORES/REVISO~g 
Q 
~ Reg. Area 

Lazarini ~' 01031.0 GMS 

Sidiney <~~ 20102.6 GMS 

Jackson ".,_~v 13986.0 GMT 

Nelson Tadeu c,...~ 10907.3 GMT 

Mauro Ferr~-' 13645.3 GMT 

CesarV~; 22809.9 GMT 

Q;-'V 
~ 
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COMPANHIA DO METROPOLITANO DE sAo PAULO DiMY'd.' INSTRUMENTO NORMATIVO 

c60lGO RIMSAo TITULO VIGItNCIA 

PO -70 - 012 0 INSTRUCOES PARA DESCARTE DE RESIDUOS A partir de: 
CLASSE II - NAO PERIGOSOS 20/03/2009 

OESTINAT.l.RIO 

Areas envolvidas no escopo do Sistema de Gestlio AmbientaI 

"~O 
rY' 

PRINCIPAlS ALTERA¢es O'S 

- Primeira emissllo do documento 
~0 

~<v 
~~ 

~~ 
,:?"-O 

0 
,O«-

--4 

<;)"?' 

F:P -0 
':v
0 

««; 
<:)<v 

~'?' 
iJ-" 

S'?' 
O~ 

0«-
(';Y 

1('-' 

L--, I ........ ~ OO'''''''''''_._~J 
GMS - Original aprovado por: Antonio Aparecido Lazarini 
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COOIGO IIEVISAo TITULO 

PG -70 - 012 0 

1 FINALIDADE 

INSTRUCOES PARA OESCARTE DE RESiouos 
CLASSE 11- HAO PERIGOSOS 

Estabelecer rotinas para descarte de residuos c\asse II - nao perigosos. 

2 DEFINIC;OES 

2.1 RESIDUOS CLASSE II - NAO PERIGOSOS 

IPAGINA 

V1G@NCIA 

A partir de: 
20/03/2009 

2/4 

Sao os residuos que nao apresentam periculosidade ou caracteristicas de inflamabilidad 
corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. 

,,0 

2.2 REsiDuos DA CONSTRUC;AO CIVIL REtJTn,IZA. VEISlRECI~&S COMO AGREGADOS 
. 0 

SlIo os residuos de constru"lIo, demoli"ao, reformas e repar~~~Oedifica"oes, pavimenta"ao ou outn 
obras de infraestrutura, que podem ser reutiIizados/reci~~s como agregados. Exemplos destt 
residuos: componentes ceramicos (tijolos, blocos, tel~ placas de revestimento,etc.), argamass; 
concreto e solos provenientes de terraplanagem. .::"."0 

"yP 
2.3 AGREGADO RECICLADO 9:-0 

.::".«/ 
E 0 material granular proveniente do b~ciamento de residuos de constru"ao que apresentel 
caracteristicas tecnicas para a aplica"ao~ obras de edifica"lio, de infra-estrutura e em outras obras d 
engenharia. . 0'V 

~ , /;$ • 
2.4 ATERRO DE RESIDUOS D~~ONSTRUC;AO CIVIL 

:r 
, ~ 

Area onde sao empregad~"recnicas de disposi~ao de resfduos da constru"ao reutilizaveis/recicl<ivei. 
como agregados no sc:.~~isando a reserva"ao de materiais segregados de forma a possibilitar seu usc 
futuro e/ou futura ~za9ao da area, utiIizando principios de engenharia para confimi-Ios ao meno 
volume possive~~m causar danos it saude publica e ao meio ambiente. 

\"" 

3 ROTINAS 

3.1 REsiDUOS CLASSE II - NAO PERIGOSOS 

FI-01Soa 

Os residuos classe II - nao perigosos, exceto os residuos da constru~ao civil reutilizaveis/recic\ivei 
como agregados, devem ser colocados nas ca~ambas brancas, disponiveis nos patios de manutenyao. 

Exemplos de residuos que devem ser colocados nas ca~ambas brancas: madeira, vidro, isopor 
borracha, desde que livres de oleo, graxa, tinta e outros produtos quimicos . 

Os residuos tais como: aluminio, papelao, plastico, PVC e ferrosos devem ser mantidos separados do 
demais, pois sao passiveis de comercial~ao. 

As ca~ambas brancas serlio sistematicamente inspecionadas pela GSI, devendo-se zelar pelos seu: 
conteudos. 
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COOIGO 

PO -70 - 012 

REVISJio mULO 

o INSTRU.;OES PARA DESCARTE DE RESiDUOS 
CLASSE II - NAO PERIGOSOS 

3.2 REsiDUOS DA CONSTRU«;AO CIVIL 

IPAGINA 

VlG@NCIA 

A partir de: 
20/03/2009 

3/4 

Os residuos da constru~ao civil reutilizaveis/reciclliveis como agregados, desde que livres de oleo, 
graxa, tinta e outros produtos quimicos, devem ser separados dos demais e colocados nas ca~ambas de 
cor marrom, para que posteriormente sejam encaminhados a urn aterro de residuos da constru~ao civil. 

A ca~amba marrom esti disponivel para uso tanto nos patios como ao longo das linhas e deve ser 
solicitada as supervisoes da GMTIMTV/CCV, que por sua vez devem acionar a GLGILGMlLMA para 
que a ca~amba marrom seja disponibilizada na area solicitante. 

A retirada apos 0 uso, deve ser solicitada pela area usuaria a GLGILGMlLMA por meio do endere~o 
de correio eletronico: movimentacaodemateriais@metroweb.sp.gov.br. 

0-0 
A area uSUliria e responsavel pelo conteudo disposto na ca~amba m~<&m, devendo zelar pelas boas 
praticas ora estabelecidas, mantendo-a trancada com cadeado. vc::,v 

o 
Outros residuos da constru~ao civil, tais como madeira, v,i8~'? isopor, gerados ao longo das linhas 
pelas equipes de manuten~ao civil devem ser sep~s e a sua retirada sera feita pela 
GLGILGMlLMA, mediante solicit~ao no {~<c endere~o de correio eletronico: 
movimentacaodematerjais@metroweb.sp.gov.br. ~s~s\ mesmos residuos quando gerados nos patios 
devem ser colocados nas cas:ambas brancas. c::,~ 

0~ 
. ~ 

Residuos de amianto devem ser cobertos, ~~ntificados e armazenados na area geradora ate que seja 
definida sua destina~o final. c.,o 

0° fv'v 
4 DOCUMENTOS VINCU~OS 

:?' 
PG -70 - 014 - InstruS:eies~~ inspe~ao de conteudos dispostos em ca~ambas. 

0~ 
o~ 

5 DISPOSI(:OE#INAIS 
'X'"-

A utiliza~ao das ca~ambas brancas para uso diferente do estabelecido neste documento sera permitida 
apenas para a GLGILGMlLMA, com a finalidade de otimizar 0 processo operacional. 

A utiliza~ao das ca~ambas marrons para uso diferente do estabelecido neste documento devera ser 
previamente acordada com a GLGILGMlLMA, por meio do endere~o de correio eletronico: 
movimentacaodemateriais@metroweb.sp.gov.br 

As ca~ambas azuis sao de uso exclusivo da empresa de limpeza, nao devendo ser utilizadas para outro 
fim. 

As rotinas para descarte de residuos perigosos e estabelecida pelo documento PG -70013. 

FJ.al8OB 
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PG -70 - 012 0 INSTRU~{)ES PARA OESCARTE DE RESiDUOS A partir de: 
CLASSE " • NAO PERIGOSOS 20/03/2009 

QUADRO DE REVISOES 

,'- -"'; 

CODIGOIN i rENe I 
AL TERAC;OES 

, 

PG -70 - 012 0 i/200Q emissao do documento , 

: 

,~O 
v~ 

ov'0 
V,,-Q 

~<v 
~ 

0«) 
-4" 

<.~p 
9:-'0 

-4«) 
<)~ 

C:P -0 
NO 

««J 
0<V 

~~ 
g;..'v 

0~ 
0";:;;' 

0<:( 
«;-0 

'?' 

ELABORADORESIREVISORES 

Nome Reg. Area 

Antonio Aparecido Lazarini 01.031-0 GMSIMSS 

Ana Paula Rodrigues dos Santos 23.276-2 GMSIMSS 

Alvaro Augusto A de Arruda 17.884-9 GMTIMTV/CCV 

Edgard Georges EI Khouri 15.419-2 GMTIMTTIEPL 

Eliana Bomfim Thome Barone 15.631-4 GMTIMTT/EPV 

Jose Sabariego Ruiz Filho 09.189-1 GMTIMTTIEPN 

Marjorie Bevilaqua T Nappo 14.557-6 GMTIMTTIEPL 

Francisco Carlos dos Santos 07.351-6 GLGILGMlLMA 

Angelo Miguel Ciccarelli I 00.607-0 GSIISIS 

Fl..Ql80B 



COMPANHIA DO METRO POLITANO DE SAO PAULO Di~~iii;t.' INSTRUMENTO NORMATIVO 

C601GO REVISAo TITULO VIGtNCIA 

PO -70- 013 0 INSTRUC;OES PARA DESCARTE DE RESiDUOS A partir de: 
PERIGOSOS - CLASSE I 20/0312009 

DESTINATARIO 

Areas envolvidas no escopo do Sistema de Gestao Ambiental - SGA 

.~O 
r""Y 

PRINCIPAlS ALTERAyOES 0°" 

- Prime ira emissao do documento. 
<vV 

~<v 
<;v~ 

~,0 
"'f(-0 

9;-0 
~«; 

Q"?' 
0° -0 

:v0 
<{<) 

Q<V 
~"<' 

93'-v 
0"<' 

O~ 
0<'< 

«;-X; 
?-

UNlOADE GESTOAA DO PAOCESSO (A88Inatu18 e Carlmbo) 

GMS - Original aprovado por: Antonio Aparecido Lazarini 
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c60lGO 

PO -70- 013 0 

1 FINALIDADE 

INSTRUC;OES PARA DESCARTE DE RESiDUOS 
PERIGOSOS - CLASSE I 

VlG~ 

A partir de: 
20103/2009 

2/8 

Estabelecer rotinas para descarte e encaminhamento de residuos perigosos gerados nos processos de 
manuteoc;ao. 

2 CONCEITOS 

1.1 RESIDUOS PERIGOSOS - CLASSE I 

Aqueles que apresentam periculosidade ou caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxieidade ou patogenicidade. , ~O 

0'?! 
2.2 RESIDUO TIPO 1 - DIVERSOS CONT AMlNADOS 0° o 

+~<j Sao residuos gerados pelas atividades de manutenc;ao, con~lnados com oleo, graxa, tiota, solvente, 
benzina, IUcool, detergente, pasta para maos, reagentes, ~apantes e outros produtos quimicos. EsUio 
divididos em: ..:::,.,,0 

',,:P 2.2.1 Residuo tipo lA <'1-0 
..:::,.<iT 

Sao as embalagens de plastico, vidro ou ~al, vazias e contaminadas. 
F:P 

2.2.2 Residuos Tipo 1B O..;j 
(vV 

Sao os panos, trapos, estop~ ~PIs, pinceis, brochas, rolos, granalha de ayo, tinteiros, fitas de 
impressao, filtros de 61e~~orraeha, papel, papeUi.o, pilistico, serragem, vidro, micro-esferas de 
vidro, embalagens de~~, tubos e bisnagas contaminados. 

2.3 REsiDUO TIPO 2~LEO CONT AMINADO 
rv0 

Sao os residu~ Iimpeza das ERs (oleo com graxa, poe ira e outros) e as sobras de graxa oriundas 
dos proeessos de manuten((ao. 

2.4 RESIDUO TIPO 3 - TINT A, TmNNER E SOL VENTES CONTAMINADOS 

Sao as sobras dos proeessos de pintura. 

2.5 RESIDUOTIPO 4 - LODO DE LA V AGEM DE TRUQUES E MOTORES 

Sao os residuos pastosos provenientes da limpeza de valas em ofieinas. 

2.6 RESIDUO TIPO 5 - LODO DE CABINE DE PINTURA 

Sao os residuos pastosos provenientes da limpeza das eabines de pintura em ofieinas. 

2.7 RESIDUO TIPO 6 - SERRAGENS E EMBALAGENS CONTAMINADAS COM BELZONA 

Sao os residuos dos processos de usinagem com Belzona. 

FHl180B 



lmiM:;'-t.lINSTRU~ENTO NORMATIVO ErII._M .. 1i._iiM.III-.Ii __ CONTINUAQAO 

c6DlGO 

PG -70 - 013 

ReVlSAO TITULO 

o INSTRUc;6ES PARA DESCARTE DE RESiDUOS 
PERIGOSOS - CLASSE I 

2.8 RESIDUO TIPO 7 - DECAPANTE DE TINTA CONTAMINADO 

Sao os residuos provenientes das oficinas de pintura. 

VIGI!NCIA 

A partir de: 
20/03/2009 

2.9 RESIDUO TIPO 8 - REsiDUOS DE TANQUES E PIAS DE LIMPEZA DE PE<;AS 

3/8 

Sao os residuos provenientes dos servityos de Iimpeza de petyas em oficinas, bases de manutentyao e ao 
longo das Iinhas. 

2.10 REsiDUO TIPO 9 - PO DA V ALA DA SOPRA 

Sao os residuos provenientes da Iimpeza da vala da Sopra. 
~O 

2.1l RESIDUO TIPO 10 - PANOS E FILTROS COM GASOLINAJD~EL 
0° 

Sao as sabras com GasolinaIDiesel. ",0 
~v 

2.12 REsiDUO TIPO 11 - ABSORVENTES CONTAMIN~~S COM ELETROUTO ALCALINO 
0«; 

Sao residuos (mantas, travesseiros, cordoes) pro,::~1~tes da utilizatyao de componentes de Kit's de 
Emergencia Ambiental-Linha Verde. R-0~ 

kJ ,. ~ ,. ,. 
2.13 RESIDUO TIPO 12 - ABSORVENTES~{)NTAMINADOS COM ELETROLITO ACIDO 

o 
Sao os residuos (mantas, travesseiroO 'c'8rdoes)provenientes da utiliza~ao de componentes de Kit's de 
Emergencia Ambiental-Linha Ve~~ 

~« 
2.14 RESIDUO TIPO 13 - MI~yiJE TIDNNER COM PRODUTOS DE LIMPEZA 

W 
Sao os residuos prove~tes dos processos de limpeza de componentes eletronicos. 

~ 
2.15 RESIDUO TIPo:><t~ - REsiDUO DE REVELA<;AO FOTOGRAFICA 

«:-'V 
Sao os residut provenientes dos processos de revelatyllo fotografica. 

2.16 RESIDUO TIPO 15 - RESIDUO DE PERCLORETO DE FERRO 

Sao os residuos provenientes dos processos de limpeza de componentes eletronicos 

Fl-Ol80B 
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20103/2009 

3 ROTINAS 

3.1 AREAS GERADORAS DE RESIDUOS PERIGOSOS LOCALIZADAS NOS pATIOS (PAT~ 
PIT, PCR e EPB) 

Ff.0180B 

As areas geradora de residuos perigosos localizadas em PAT, PIT, PCR e EPB, devem: 

a) Requisitar no almoxarifado os contenedores e paletes necessarios conforme c6digo de estoqu 
abaixo: 

-Container flexivel(Big-Bag) - C.E 8MX640098 
-Tambor Boca Larga 200 litros - C.E 8MX640062 
-Tambor Boca Estreita 200 litros - C.E 8MX640086 

,..;::..0 
''!!>

~:::0 
" b) Dispor os diversos tipos de residuos gerados em contenedo......a~bre paletes. 

~~"'-' 

c) Colocar os contenedores nas respectivas areas, devi~nte identificados com r6tulos (modelo -
anexo I), que devem ser mantidos abertos nos locais .l~finidos previamente, ate 0 momenta de sua 
retrrada. No caso dos residuos do Tipo IA e IB, al~ do r6tulo, devem tambem ser coladas etiquetas 
ou fitas adesivas nos contenedores, para difef$.b~a-Ios. Estes locais devem ser areas cobertas, 
ventiladas, secas e de facil acesso para m~enta~ao e inspe~ao, sinalizados com cartazes de 
identifica~ao por tipo de residuo, conforme~crito acima. 

cp 
Nota: 0" 
Devem ser previstos contenedor~bressalentes para os residuos do Tipo lA, IB e 3, que deverao 
ser mantidos tampados ate 0 i~b de seu uso. 

~ 
d) Dispor os residuos per~fos do Tipo IA e 1B em urn mesmo palete, e os do Tipo 2, 3,6, 8, 9 e 10 

em paletes exclusi~ 
o 

Nota: ~c§. 
(1) 0 residuo?~veniente do efluente industrial do PAT e do PIT, retido na caixa separadora agua-

6leo e em outros dispositivos associados a esta deve ser recolhido, acondicionado em 
contenedores e ap6s completado em cerca de 90% de seu volume, deve ser identificado com dois 
r6tulos - RSI tipo 4 e RSI tipo 5. 

(2) No EPBI, 0 residuo proveniente dacaixa separadora agua-6leo deve ser recolhido, acondicionado 
em contenedores e ap6s completado em cerca de 90% de seu volume, deve ser identificado com 0 

r6tulo RSI tipo 9. 

e) Dispor os residuos perigosos do Tipo 4 , 5 e 9 sobre paletes exclusivos e, da mesma forma que os 
demais, permanecer abertos nos locais definidos previamente, ate 0 momenta de sua retirada, pois 
sao coletados e acondicionados por contrato especffico de limpeza de valas. 

f) Fazer 0 transbordo para 0 contenedor, do residuo perigoso do Tipo 7, por ser corrosivo, em data 
pr6xima a do carregamento para destina~ao final e programar sua retirada (envio de contenedores 
e retirada do residuo), junto ao gestor do contrato. 
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PG-70- 013 o INSTRUCOES PARA DESCARTE DE RESiDUOS 
PERIGOSOS • CLASSE I 

A partir de: 
20/0312009 

g) Se a coleta dos residuos perigosos dos Tipos 7 e 8, for feita por meio de bombeamento, reservar 
equipamento para esse fim que, quando de seu descarte sera considerado como residuo do Tipo 
IB. 

h) Completar os contenedores contendo residuos perigosos Hquidos ou pastosos, no maximo ate 
cerca de 90% de sua capacidade em volume. 

i) Separar as embalagens tipo bombonas plasticas de 20 Iitros, originarias de detergentes neutro ou 
alcalino, e encaminhadas ao GLGfLMA - area extema (pAT, PIT e PCR), por DM - devolu9ao 
de material- CE - 8XN638328 - bombona plastica, 20 I, usada. 

j) Colocar os oleos considerados nilo contaminados, oriundos de sistemas "fechados" (redutores, 
compressores etc), por serem passiveis de reciclagem, em tam~es de 2001, boca estreita, 
idelltificados com a sigla PG, pois sao encaminhados, pelo GLG~SfA. ao Fundo de Solidariedade 
do Palacio do Govemo. 00 

o 
3.2 AREAS GERADORAS DE RESIDUOS PERIGOSOS L0f2<iLIZADAS NAS ESTA<;OES 

~~-
~ 

As areas geradora de residuos perigosos localizadas eIR<iSt~oes, devem: 
'-l.. 

a) Dispor os residuos perigosos do Tipo lA e! ~Q...¥ados ao longo das linhas 1, 2 e 3, separadamente, 
em sacos pil:isticos duplos, amarrados com t!.F identificados com fita adesiva. 

~ 
b) Colocar os residuos perigosos do TiP.g=2V_ PASTOSOS, gerados ao longo das linhas 1,2 e 3, em 

sacos piasticos duptos, amarrados 8~ no e estes dentro de um outro saco de nifia, amarrado com 
no e identificado com fita adesiv;~ispostos sobre recipiente que impe~a vazamentos. 

(v« , 
c) Envazar os residuos peri$.~s Tipo 2 - LIQUIDOS, gerados ao longo das linhas I, 2 e 3, em 

bombonas plasticas de ~"1 disponiveis no estoque - CE - 8XN638328 - bombona phistica 20 1 
usadas, identificar c@t'«fita adesiva e dispor sobre papelao. A requisi~ao dessas bombonas deve ser 
feita por RM elet~lca - requisi~ao de material, que deve indicar 0 local da entrega. Depois de 
envazado, solicl&r a retirada desse residuo a GLGILMA, por DM eletronica - devoluc;:ao de 
material, p~1:6digo de estoque CE 8XN539764 - Oleo Contaminado, e indicar 0 local de 
retirada. 

d) Envazar os reslduos perigosos Tipo 8, gerados ao longo das linhas I, 2 e 3, em bombonas plasticas 
de 20 I disponiveis no estoque - C.E - 8XN638328 - bombona plastica 20 I usadas, identificar com 
fita adesiva e dispor sobre papelao. A requisic;:ao dessas bombonas deve ser feita por RM eletronica 
- requisi9ao de material, que deve indicar 0 local da entrega. 

e) Solicitar a GLGfLMA, por e-mail .(movimentacaodemateriais@metroweb.sp.gov.br) ou por 
telefone ( para a Linhas 1 e 2: (86) r-376 e para a Linha 3 (88) r- 260), a retirada dos residuos 
perigosos Tipo lA, I B, Tipo 2 - PASTOSO e Tipo 8. 

f) Encaminhar os residuos perigosos do tipo lA, IB e Tipo 8 gerados ao Ion go da Linha 5 - Lilas, 
pelas proprias equipes, as suas respectivas bases de manuten-;ao localizadas no Patio Capao 
Redondo, e destina-Ios junto com os residuos do mesmo tipo em tambores ou hig-bags. 

g) Colocar os residuos perigosos Tipo 3 gerados ao longo das linhas, cuidadosamente, nas 
embalagens usadas originarias dos servic;:os de pintura (ex: galoes de 3,6 litros, latas de solventes de 
5,0 litros), envolver por saco plastico, amarrar com no e identificar com fita adesiva. Considerar as 
emhala{'en~ vazia~ como re~fdllO nerigo~o Tino 1 A 

=-FHl-:c':1a""os=--
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h) Colocar todos os residuos perigosos Tipo lA, IB, 2, 3 e 8, nas salas de materiais das esta~5es ou 
bases de manuten~ao conforme PRO - G - 556 - 001 - 02, em local sinalizado com cartazes de 
identifica~ao por tipo de residuo conforme descrito acima. Cabeni as supervisoes identificar esses 
locais, que devem ser areas cobertas, venti ladas, secas e de facit acesso para movimental(ao e 
inspe~ao. 

i) Encaminhar os residuos perigosos Tipo 3 das salas de materiais ou esta~oes para as bases do CCV 
localizadas nos patios de man!lten~ao e la, cuidadosamente, transferir para os contenedores ali 
dispostos (atividade realizada peJas equipes do CCV). 

Nota: 
Tratar separadamente, conforme procedimento especifico, os componentes 6leos ou mistura de 6lem 
que contenham ou possam conter "PCBs" (Ascare!), pois nao fazem Il~ do contrato de destina~aG 
de residuos perigosos. . 0{? 

Cj 
, ,-.) 

3.3 TODAS AS AREAS GERADORAS DE RESIDUOS PERIC'..1(t"lOS ;y-

FI-01BOB 

Todas as areas geradora de residuos perigosos devem: ~<v 
0Y) 

a) Separar e identificar corretamente os residuos per.i.e:--610s. 
'~ OJ 

b) Observar criteriosamente a coloca~ao fl residuos perigosos, por tipo no contenedores 
correspondentes ou, nas salas de materia~os locais sinalizados por cartazes. 

o 
c) Zelar pelos cartazes de identifica~0de residuos perigosos e verificar a devida correspondencia 

com os contenedores dispostos. /,y . <:<,V 
{v 

d) Procurar acondicionar ~~balagens menores dentro das maiores, descartando as respectivas 
tampas no mesmo con~'dor. . 

e) Nas Linhas, proc~'?"'manter os sacos phisticos/bombonas Iimpos e dispostos sobre papeUio e/ou 
recipiente que#pe~a contato com 0 pi so e cuidar para que a embalagem dos produtos pastosos, 
nao serom~ 

f) Observar que, 0 volume de bombonas e tambores com residuos liquidos deve obedecer a 
capacidade maxima de aproximadamente 90% (quase cheio). 

g) Cuidar para nao haver perfura~ao nos sacos (objetos pontiagudos e/ou cacos de vidro). 

h) Conhecer e estar preparado para as a~oes de emergencia no caso de derramamentos. 

i) Observar que para os residuos perigosos sao disponibilizados contenedores especificos (tam bores, 
big-bags ou bombonas), nlio podendo, estes, ser colocados em ca~ambas. 

j) Os big-bags cheios devem ser devidamente fechados para 0 seu transporte. 

h) Os residuos perigosos Tipo I I - Absorventes com Eletr6lito Alcalino, Tipo 12 - Absorventes con 
Eletr6lito Addo, Tipo - 13 Mix de thinner com produtos de limpeza, Tipo 14 - residuo dl 
revela~ao fotografica e Tipo 15 - residuo de percloreto de ferro, gerados em pequenas quantidade 
e em areas especificas, devem ser apenas identificados pelos seus respectivos r6tulos pois nao sa 
disponibilizados cartazes de identifica~lio. 
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c6D1GO REVlSAO TITULO V1G@NCIA 

PG -70 - 013 0 INSTRUCOES PARA DESCARTE DE RESiDUOS A partir de: 
PERIGOSOS - CLASSE I 20/03/2009 

3.4 ROTULOS E CARTAZES 

Os r6tulos e cartazes referidos neste procedimento devem ser baixados a partir do leone ROTULOS E 
CART AZES disponivel na Pagina Ambiental 
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VlGi!NClA 

DE RESiDUOS A partir de: 
20/03/2009 

CODIGO IN I REV.; VlGENCIA I AL TERA<;OES 
~ ---- r-- --------------- - --

. -PG:70--01~ T:=~1:03~~9r~~eU; :;~aOdO d~~e~~ =-= ==~-~ 
ELABORADORESIREVISORES 

,() 

Nome ~~' Area I 

Antonio Aparecido Lazarini OH'l31.0 GMSIMSS 

Ana Paula Rodrigues dos Santos /: <:<2"3.276.2 GMSIMSS 

Sidiney Assis da Silva Junior J<,~"" 20.102.6 GMSIMSS 

Alvaro Augusto A de Arruda 
~,\,J 

17.884.9 GMTIMTV ICCV 
A 

Edgard Georges El Khouri C:;~ 
,Q.:. 15.419.2 GMTIMTTIEPL 

Eliana Bomfim Thome Barone ~'O 15.631.4 GMTIMTTIEPV 
~~ 

Jose Sabariego Ruiz Filho OV 
,0- 09.189.1 GMTIMTTIEPN 

Marjorie Bevilaqua T Nappo 
" 
OV 14.557.6 GMTIMTT/EPL 

Francisco Carlos dos Santos «v 
/'>.<v 07.351.6 GLGILGMILMA 

-{>,?-v 

~v 
0~ 

O~ 
0« 

<?-0 
'i;-

FI-Ol8OB 
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DEsnNATAiuo 

Areas envolvidas no escopo do Sistema de Gestao Ambiental 
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CODlGO REVISAo TITULO VlGeNclA 

PG-70-014 0 INSTRUCOes PARA INSPECAO DE CONTEUDOS 
DISPOSTOS EM CACAMBAS 

A partir de: 
20/03/2009 

1 FINALIDADE 

Estabelecer rotinas para inspe~ao de conteudos dispostos nas ca~ambas brancas e azuis, localizadas 
nos patios de manuten~lio. 

2 DEFINIC-;OES 

2.1 REsiDUOS CLASSE TI - NAO PERIGOSOS 

Slio os residuos que nlio apresentam periculosidade ou carac+~£lticas de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. ~0,~"t;) 

0'-':) 

2.2 FACILITADOR PARA GESTAO DAS CAf;AMBAS B~AS: 

Empregado nomeado pela gerencia envoI vida no ~~ do Sistema de Gestao Ambiental, 
responsavel por apoiar a GSI e a GMS nas questOes r~lvas a correta disposi~ao dos residuos classe 
II - nao perigosos nas ca~ambas brancas. 'y-O 

Cj 
/:<-' 
~v 

3 ROTINAS Qt:r-
!h
0 

O.;j 

3.1 AREAS GERADORAS DE ~UOS CLASSE TI-NAO PERIGOSOS . 
0~ 

Cabe as areas geradoras de ~duos classe II - nao perigosos dispor os resfduos conforme 0 PG -70-
o 12 ~ Instru~oes para d~e de residuos classe II - Nao perigosos. 

i;-Cj 

3.2 INSPEf;AO _9.0 ' 
k,,":! 

o conteMo d~sto nas ca~ambas brancas e azuis deve ser inspecionado semanalmente pela GSI. 
Para tanto deve ser utilizada a folba de inspe~lio, conforme modelo do anexo a 

A planta com a localiza~o das ca~ambas nos patios de manuten~ao e a lista com os nomes dos 
facilitadores para gestao destas estao disponiveis na pagina ambiental, no endere~o eletronico 
www.metroweb.sp.gov.brlambiental. 

A GSI, ao inspecionar as ca~ambas brancas, deve apontar as irregularidades encontradas na 
disposi~ao dos residuos e deve acionar 0 facilitador para gestao das ca~ambas brancas. 

3.3 FACILITADOR PARA GESTAO DAS CAf;AMBAS BRAN CAS 

o facilitador ao ser acionado devera atuar conjuntamente com a GSI na corre~ao do problema. 

FI-0180B 
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3/6 

A OSI deve encaminhar mensalmente a OMS ate 0 quinto dia litH do mes por meio do portal "Fale 
Conosco" da pagina ambiental, disponivel no endereyo eletronico 
www.metroweb.sp.gov.br/ambiental. a planilha consolidada. preenchida de acordo com 0 modelo 
apresentado no anexo B. 

A OSI deve manter os registros fisicos dos ultimos 6 meses de inspe~ao arquivados e disponibiliza
los sempre que solicitado. 

4 DOCUMENTOS VINCULADOS 

~--------------------------------------------------------------------~ 
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PG-70-014 0 INSTRUCOES PARA INSPECAO DE CONTEUDOS A partir de: 
DISPOSTOS EM CACAMBAS 20/03/2009 

QUADRO DE REVISOES 

~A~.~~ IN 
.~ .~ REV. VIGENClA i ALTERA<;OES 

PG-70 i ,J/2009 I emissao do documento 

~9 
':?"' c-,0 

0 .... 
0 

~() 
:'\<v 

~~ 
~,rj 

,,~O 
,!<:-Cj 

..::;<t; 
<:)~ 

R:P v 
>v0 

«v.; 
0<V 

~~ 
. <j;-v 
S~ 

O~ 
4 

«:--VJ 
'V'-

ELABORADORESIREVISORES 

NOME REG. AREA 

Antonio Aparecido Lazarini 01.031-0 GMSIMSS 

Ana Paula Rodrigues dos Santos 23.276-2 GMSIMSS 

Alvaro Augusto A de Arruda 17.884-9 GMTIMTV/CCV 

Edgard Georges El Khouri 15.419-2 GMT/MTT/EPL 

Eliana Bomfim Thome Barone 15.631-4 GMTIMTTIEPV 

Jose Sabariego Ruiz Filho 09.189-1 GMTIMTTfEPN 

Marjorie Bevilaqua T Nappo 14.557-6 GMTIMTTIEPL 

Francisco Carlos dos Santos 07.351-6 GLGILGMlLMA 

Angelo Miguel Ciccarelli 00.607-0 GSVSIS 
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I t-. ~ 

'4'" METRO FOlHA DE INSPECAO 

[ 
~~-r~~-'~~~~~~'---'~-'-~'---Id;ntifica~o da-I~-----~--~-

..... 1 PAT PIT PC!< EPB ~ .. m", f' /C2 A3 ... '" 

~
I ~ _____ ~ __ ~.~ __ ~_. ______ ~~_~nform& mapa IB1 . B2 B3 B4 BCC 

Blooo: 

Nome do Responsflvel: rSllinatura: 

[ I 

~rencia/Oepartamentoicoordena~o: ,Data: i ioam:i 

I 
~I . I Semana 11 Semana 2 Semana 3 Se 
A Intagridade da ca~mba I 
~-+--~~-~~---~--m~Sim NilO: ~ml""ilo Sim NAo m 

I 1 :Foi detectada len'ugem? I 
r . ---r'~-t--::::'dt -t.~~--1 

~ 2 IFOIlII'll deleciados furos/rasgos? 

I 3 !A cou;amba esta~ coberta? ~ 

~
41RelaiO das irregularidades: ~~~:-.0.."6.o--~---L·--J---I 

I ,0 
5 IObSeMyOes: ~<v«:-0~-----~--~. 

r, ·-r~--.---~-------~~:mana 1 sema,na 2 ,I Semana 3 I!, ~~M~I 
BContaudo dlsposto na ca~mba S..I ~ ',.....,---/---.--/--,.....-t-. _,-~ 

. I ~"'I"·, S;m; ",.lslmi ... 15." ! ... 1 ~~ F,,:!s~!e:::~~::.:~~'Z"" I - .. -~J~1-1 :,' :", , '-J 
~~]:~;:=~C:~~=-'l' '1-11-~ I :- Ii] ~ 
: 3 ~gosos? Ex:' , graxas, estopas com ' , I I I 
-~ 61e<l:.~baI contammadas I .-l _-1.. 

4 :Foi detec algum tipo de ' r---r' r I 

! 5 
Relato s irregularidades: I 

.-~.-- . 

: 6 IQbseM~: 
1---· .-----~-~------~-~---~~ ... ~.------.. --~.~-~-~-~-.. -.-~-.----

~~:~i;IOSdo;;;;;nb;.kk;Sq~ pode~.r dispostns nas ca~mbas brancas (exC;to ca~mbaS-J 
!
identificadaS com a legenda Bee na planta de distribui~o das ca~mbas, disponivel na pagina . 
ambiental): madeira, Ioidro,plastico,isopor Iil4'es de 61eos,graxas, tintas, sol\El1les e outros podutos 
19uimic~~ ___ ~ ___ .. ___ ~ ___ .~_. _____ ~ ___ ~~_.~ .. ,.~,._~ __ ~ 

!E:xemplos dos contlludos que podem ser dispostos SOMENTE nas ca~mbas brancas illentiflcadasl 

I
com a legenda Bee na planta de distribui~o das ca~mbas, disponivel na pagina ambiental) . 
Componentes cerllmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de rewstimento), brita, argamassa, concreto e 

I
'material de esC8'.atfao, prrn.enientes de const~, demoliCao ou refonnas, sempre lilIeS de 6100$, graxas, 
tintas, sollell\es e outros produtos quimicos. Estas cSlfsmbas recebem os conteUdos das cSlfambas 
malT'OOs (resK:luos da construyjjo ciyl reutiliza'\6is ou recidll\eis como agregados). _~ 

If:a~bi!iuCI;i~~~S!@ii~~i:XclUSi\(l. da cOntratada). -------~---__.J-

5/6 
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Semana 1 I Semana 2[ Semana 3 ! Semana 4 Semanal Slm/NAo 
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cODIGO REVlSAO muLO VlGiENCIA 

PG -70 - 015 o UTILIZA<;AO DE RECIPIENTES PARA A partir de: 
20/03/2009 TRANS PORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 

1 FINALIDADE 

Estabelecer rotinas para uso e verifica~ao de recipientes para transporte de produtos perigosos. 

2 CONCEITOS 

2.1 RESIDUOS PERIGOSOS 

Aqueles que apresentam periculosidade ou caracteristicas de inflanabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade ou patogenicidade. ,~ 

-0' 
2.2 EMBALAGEM REUTILIZA VEL ..:::;0 ,p 

Embalagem reutilizavel e aquela que pode ser empre&A-E.bl«-mais de uma vez por uma rede de 
distribui~ao, controlada pelo expedidor para transpo~"Produtos perigosos identicos ou similares 
compativeis, desde que seja inspecionada, atenda aos~roes exigidos por lei e seja classificada livre 
de defeitos que possam comprometer a sua int~dade e capacidade de suportar os ensaios de 
desempenho. /f1;-C::J 

~v 

2.3 EMBALAGEM RECONDICIONADA
O 

Q"i?' 
g 

Embalagem recondicionada e aque;t9¥ue foi reparada ou reformada ap6s a sua utiliza~ao, por ter 
apresentado risco quanto Ii sua in~idade fisica, devido a impactos, corrosao, fragiliza~ao, perda de 
resistencia ou outras ocorrenci~de forma a manter as suas caracteristicas construtivas ou funcionais. 
Essa considerayao aplica-se~~ente as embalagens metalicas, de plastico rigido e composto. 

~v 
2.4 EMBALAGEM DE ~DUTOS PERIGOSOS 

9,0 
Embalagem de ~'autos perigosos e aquela que foi utilizada originalmente para embalar produtos que 
apresentam pei(iculosidade ou caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade toxicidade 
ou patogenicidade. 

2.5 EMBALAGEM DE PRODUTOS NAO PERIGOSOS 

Embalagem de produtos nao perigosos e aquela que foi utilizada originalmente para embalar produtos 
que nao apresentam periculosidade ou caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade ou patogenicidade. Ex: embalagens tipo bombonas plasticas originarias de detergentes 
neutro ou alcalino. 

3 ROTINAS 

3.1 DISPOSI';AO GERAL 

FI-<l160B 

o transporte de produtos perigosos por via rodoviaria, cuja massa liquida nao exceda a 40( 
quilogramas ou cujo volume nao exceda a 450 litros, s6 pode ser feito com 0 uso de embalagen! 
novas ou recondicionadas. 
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3.2 EMBALAGEM V AZIA 

Embalagens vazias de produtos quimicos devem ser consideradas como embalagens contaminadas e 
serem descartadas conforme procedimento especifico. 

Embalagens vazias de produtos nao perigosos devem ser separadas e disponibilizadas para a 
utilizarrao de transporte de residuos perigosos, conforme instru~oes it seguir: 

- As embalagens tipo bombonas plasticas de 20 Jitros, originarias de detergentes neutro ou alcalino, 
devem ser separadas e encaminhadas ao GLGILMA, atraves de devolu~ao eletronica pelo c6digo 
de estoque 8XN638328. 

3.~ UTILIZA(:AO DE EMBALAGEM REUTILIZAvEL, RECONDI«;~ADA E DE PRODUTOS 
NAO PERIGOSOS ..;:;Y:' 

0'0 
Para a utiliza~llo de embalagens reutilizaveis, recondicionadas ~§de produtos nao perigosos 0 usuario 
devera, antes do envazamento do produto, certificar-se de ~~ recipiente esta em boas condi~oes de 
uso. ~~ 

3.3.1 Acondicionamento 
~,(j 

,,':.?-O 
o 

As embalagens reutilizaveis, recondicionadaf-f de produtos quimicos, uma vez envazadas deverao 
permanecer em locais pre-definidos, sin~dos e providos de bacias de contenrrao, ate que seja 
providenciado 0 carregamento e 0 tra%JDrte. o 

';'vO 
«) 

4 CUIDADOS ADICIONA~ '< 
{)~ 

<]}v 
o carregamento para ~sporte de embalagens preenchidas com produtos perigosos, deve ser 
precedido de rigororerifica~ao dos contenedores de forma a evitar 0 inicio do transporte com 
contenedores ap~tando risco quanto a sua integridade fisica, devido a impactos, corrosllo, 
ff;1giliza~ao, pe~de resistencia ou outras irregularidades. 

FJ.018OB 
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CODIGO REVISAo lfTuLO 

PG-70-016 0 INSPECAo EM EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS 

1 FINALIDADE 

Estabelecer rotinas para inspe~ao em equipamentos ambientais 

2 CONCEITOS 

2.1 EQUIPAMENTO AMBIENTAL 

I
PAGINA -

_ 2/5 

V1GilNCIA 

A partir de: 
20/03/2009 

Equipamento ou instalayl'io que previne ou minimiza a polui~ao ambiental. Sao exemplos de 
equipamentos ambientais: bacia de contenyao, canaleta de contenyao, caixa separadora agua-oleo, 
caixa de decantayao, caixa de gordura e caixa de inspeyao de esgoto. ,,:::..0 

''is _ c-,v 
2.2 BACIA DE CONTEN<;AO -':5../ 

,<:P 
Area constituida por uma depressao, pela topografia do ten:~~ ou ainda limitada por dique, 
destinada a conter eventuais vazamentos. <;v-.;fi:' 

~,0 
2.3 CANALET A DE CONTEN<;AO ':r-0 

. 9:-0 
Elemento utilizado para conter pequenos vaza&entos. 

Q"r 
2.4 CAlXA SEP ARADORA AGUA-6L~ 

° Equipamento que promove a sep~'1io do oleo da agua, por meio de mecanismo fisico. 
0<V 

2.5 CAIXA DE DECANTAC~ 

iYV 

Elemento, cuja finali~~ e promover a reten~ao de solidos. 

° 2.6 CAIXA DE G~~ -

'?" 
Elemento, cuja finalidade e a retenyao de substiincias gordurosas contidas no esgoto. 

2.7 CAlXA DE INSPECAO DE ESGOTO 

Caixa de acesso ao interior do sistema de esgoto, instalada de maneira a possibilitar inspeyoes e 
desobstruyoes eventuais. 

3 ROTINAS 

3.1 PLANO DE MANUTEN<;AO 

FHl180B 

A inspeyao ou manutenyao preventiva dos equipamentos ambientais identificados deve ser inserida 
no(s) plano(s) de manutenltao do equipamento a que estiver diretamente associado. Caso 0 

equipamento ambiental nao esteja diretamente associado a algum outro equipamento, deve ser 
elaborado urn plano especifico. 
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A relar;:ao dos equipamentos ambientais identificados esta disponivel na pagina ambiental, no 
enderer;:o eletronico www.metroweb.sp.gov.br/ambiental. 

3.2 RESPONSABILIDADE PELA INSPE<;AOIMANUTEN<;AO DO EQUIPAMENTO AMBIENTAL 

A area responsavel pela insper;:ao ou manutenr;:ao prevent iva do equipamento ambiental deve ser a 
me sma area do equipamento a que estiver diretamente associado. 

o MTV/CCV deve ser 0 responsavel pela manutenr;:ao preventiva dos equipamentos ambientais nao 
associados a outr~ equipamento. 

3.3 PERIODICIDADE DE INSPE<;AOIMANUTEN<;AO PREVENTIV A 
~O 

Na pagina ambiental, disponivel no endereyo eletronico www.metro~.sp.gov.br/ambiental. consta 
a periodicidade recomendada para inspeyao/manutenr;:ao preventi~'<le cada equipamento ambiental 
identi ficado. ",0 

~v 

A periodicidade de inspeyao/manutenyao preventiva d~uipamentos ambientais nao pode, em 
hip6tese alguma, ser superior a 6 meses. ~0<t; 

~ 

3.4 ASPECTOS A SEREM VERIFICADOS NOS ~UIPAMENTOS AMBIENTAIS 
~<v«-' 

3.4.1 Bacia de Conten~ao Q~ 

o 
Deve permanecer desobstruida, cO~'8>§iua capacidade de contenryao preservada e isenta de fissuras. 
Devem ser inspecionados todos~ acess6rios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema. 
Exemplos: ralos, valvulas, tu~yoes e greihas . 

.p 
Caso a bacia de con~e~~<5-~ossua tubulayao de drenagem de aguas pluviais, os registros e vAlvulas 
devem permanecer (~aos. 

O~ 
3.4.2 Canaleta de C#en~ao 

~ 
A canaleta, tleve permanece limpa, desobstruida e isenta de fissuras. Deve ser inspecionada a 
integridade de todas vedaryoes e conexoes. 

3.4.3 Caixa Separadora Agua - Oleo 

Deve ser inspecionada a integridade de todas vedayoes e conexoes. 0 6leo deve ser recolhido 
regularmente do sistema. A limpeza das placas coalescentes deve ser executada, de acordo com as 
instru~oes do manual do fabricante. Deve ser verificada a necessidade de Iimpeza de todos os 
dispositivos interligados ao sistema, tais como: caixa de areia, caixa de brita, entre outros. 

3.4.4 Caixa de Decanta~ao 

1'\.01808 

Deve ser inspecionada a integridade da caixa e de todas vedayoes e conexoes. 0 residuo retido 
deve ser recolhido regularmente. 
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3.4.5 Caixa de Gordura 

A partir de: 
20/03/2009 

Deve ser inspecionada a integridade da caixa e de todas vedayoes e conexoes. 0 residuo retido 
deve ser recolhido regularmente. 

3.4.6 Caixa de IDs~ao de Esgoto 

Deve ser feita a limpeza periodica e deve ser verificada a estanqueidade das conexoes. A rede de 
esgoto a que estiver associa<:!a devera ser verificada regularmente. 

3.5 MONITORAMENTO 

A inspeyao/manutenyao preventiva de cada equipamento ambiental ide~cado sera periodicamente 
monitorada pela GMS. .:,,~ 

0v 
-0 

<P 
4 DOCUMENTOS VINCULADOS <v fv 

~.{-
PE - 003430 ~,,0 

0"?-O 

5 DISPOSICOES FINAlS ~<v~ 
<:)"r 

Sempre que for identificado um equipam;::ath ambientalque nao esta inserido na relayao disponihilizad 
na pagina ambiental, a GMS deve seo)(~tificada, por meio do portal "Fale Conosco", disponivel nc 
endereyo eletronico www.metrowe~<iP..gov.br/ambiental. 

9<V 
A inspeyao em equipamentos$combate a incendio e tratada em documento especifico. 
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c6oIGO ReVISAo mULO 

PG-70-017 0 CONTENc;AO DE PRODUTOS QUiMICOS EM AREAS A partir de: 
OPERACIONAIS 20/0312009 

1 FINALIDADE 

Estabelecer diretrizes para implementa~ao de dispositivos de conten~ao no armazenamento dos produto 
quimicos em areas operacionais. 

2 CONCEITOS 

2.1 DISPOSITIVOS DE CONTEN<;AO 

Elemento utilizado para conter vazamento ou derramamento de produtos 8wmicos . 
. <p 

2.2 OHSAS 0Y' 
0Cj 

Serie de normas de avalia~ao de saude e seguran\!a ocupaCiOn~{::P 
<v 

0~ 
3 ROTINAS ,,0 

~ 

,0 

A implementa\!ao dos meios de conten\!ao nos £~'6ios de armazenamento de produtos quimicos, deVf 
considerar a compatibilidade, volume e tiposf~ embalagens (Ex.: bombonas, vidros, latas, tambores 
bisnagas) dos produtos a serem armazena56S. Os pontos de armazenamento devem ser sinalizados ~ 
escolhidos em conformidade a OHSAS . .;:;Cj 

° Antes da implementa~ao, as areas ~<6tacionais devem preencher a planilha conforme modelo disponfve 
no Anexo A e encaminhar a G~ para escolha e indica~ao do dispositivo de conten\!ao apropriad( 
at raves do portal fale conosco~pagina da ambiental www.metroweb.:m.goy.brlambiental. 

FHll80B 
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DOCUMENTO TeCNICO 
os. I 0051 

Emitente - Contratada J Projetista I Fomecador Projatl$ta J Fornecedor 

Verifica<;:ilo 26/08/2008 

CIC - Departamento de Concep~io Civil 
CREA No. 

Aprova<;:ilo 26/08/2008 
CREA No. 

Linha UNHA 5 - uLAs Contratada 

TRlcho I 51st Verificavao 26/08/2008 
Sub. Trecho I Sub. Sist Con). CREA No. 

Un. ConstrJ Sub. Conj. Aprova<;:ilo 26/08/2008 
lote CREA No. 

Objato METRO 

DIRETRIZES PARA ELABORA<;AO DE Verifica<;:ilo 26/08/2008 

PLANO DA QUALIDADE 
CREA No. 

Aprovavao 26/08/2008 
CREA No. 

Documentos de Referincia 

ABNT - NBR -ISO - 10005 - Sistemas de gestllo da qualidade - Diretrizes para pianos da qualidade 

IP-5.00.00.0013AO-001 - Diretrizes para elabo~o de Documentavao Teenica de Engenharia Civil. Arquitetura. Geotecnia. Topografia, Desapropria¢es e 
Via Permanente 

Documentos Rasultantes 

Obsarva-.Oas 
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I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

I I I I .I I I I 

REV. EMITENTE I APROVACAO CONTRATADAIAPROVACAO METRQl VERIFICAc;~O METRO I APROVACAO 

Esla fofha e de propriedade da Companhl8 do Metro e seu conteudo nile pode ser coplado au revelado a lercetros. 
A libe~ ou aprova<;:ilo <leste Documenlo nllo exime a projetista de sua responsabilidade sobre 0 mesmo. 
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Emltente - Contratada I Projetista I Fomecedor Emitente • Verificac;lIo 

26/08/2008 
CIC - Departamento de Concep~iio Civil Metro • Verlficac;llo 

26/08/2008 

10BJETIVO 

Este documento apresenta os requisitos minimos para a elabora.yao do Plano da 
Qualidade, especifico para 0 empreendimento, a ser exigido da Contratada para a 
elabora.yao do projeto e a implanta.yao de obras civis da Linha 5 - Lilas do Metro 
de Sao Paulo. 

o plano da qualidade objetiva garantir a qualidade dos servi.yos e produtos 
contratados, e para tanto a Contratada devera basear-se, entre outras, na Norma 
brasileira ABNT NBR ISO 10005 - Sistemas de Gestao da Qualidade, Diretrizes 
para pIanos da qualidade. 

2 DlRETRIZES PARA ELABORAt;AO DO PLANO 

A Contratada devera apresentar no plano da qualidade, as diretrizes que irao nortear 
suas atividades de forma a garantir a qualidade de seus servi.yos e produtos. 

2.1. Responsabilidades da Administra~iio 

o plano da qualidade devera apresentar a sua estrutura organizacional da 
Contratada voltada a administra.yao do empreendimento de forma a : 

2.1.1. Caracterizar as atribui.yoes e responsabilidades do pessoal envolvido 
na elabora.yao, administra.yao, operacionaliza.yao, verifica.yao e 
controle de todas as atividades, sejam de projeto ou de process os 
de produ.yao, instala.yao e/ou montagem, que influem na obten.yao da 
qualidade desejada. 

Esta folha e de proprieclade da Companhia do MetrO e seu comeudo nac poele ser copiado ou revelado a lerceiros. 
A liberac;llo ou aprovac;Ao desie Documento nac exime a projetista eIe sua responsabilidade sobre 0 mesma. 
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Os elementos chaves das equipes acima deverao ter experiencia 
compativel com 0 tipo e porte do Empreendimento. 

2.1.2. Caracterizar a responsabilidade e a autoridade do representante da 
administra.yao, no empreendimento vinculado a implementa.yao, 
manuten.yao e avalia.yao do plano da qualidade, 

2.2. Controle da Etapa de Elabora~ao do Projeto 

o plano da qualidade devera estabelecer e manterprocedimentos document ados 
para 0 controle e verifica.yao da etapa de elabora.yao do projeto de forma a assegurar 
o perfeito atendimento aos criterios, especifica.yoes tecnicas, parametros numericos 
e demais requisitos especificados pelo Metro. 

2.2.1. Analise critica da etapa de elabora~ao de projeto 

o plano da qualidade devera indicar quais as fases em a Contratada 
realizara analises criticas formais da etapa deelabora.yao do projeto 
bern como descrever os procedimentos aplicaveis. 

2.2.2. Altera~oes de projeto 

Todas as altera.yoes e modifica.yoes de projeto deverao ser 
identificadas, registradas nos documentos de projeto, analisadas 
criticamente e aprovadas pela Contratada. 0 plano da qualidade 
devera descrever os procedimentos aplicaveis para a implementa9ao 
de tais a90es. 

2.2.3. Interfaces tecnicas e organizacionais 

o plano da qualidade devera indicar as interfaces tecnicas e 
organizacionais entre diferentes gropos que participarao do processo 
de elabora.yao do projeto, bern como descrever 0 procedimento para a 
documenta.yao e transmissao das informa.yoes entre estas interfaces. 

Esta folha e de propriedade da Companhia do Metro e seu contel/do nlo pode sar copiado ou revelado a terceiros. 
A libe~o ou aprov~o deste Documento nlio exime a projetista de sua responsabilidade sobre 0 mesmo. 
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Os requisitos de projeto deverao ser identificados e documentados e 
sua seleyao deve ser analisada criticamente pela Contratada, quanta a 
sua adequa~ao. Requisitos incompletos, ambiguos ou conflitantes 
devem ser resolvidos com os responsaveis da Contratada pelas 
definiyoes, em conformidade com as condi~oes contratuais. 

2.3. Controle de Processos 

o plano de qualidade devera estabelecer como os processos de produ~ao serao 
controlados, tanto da elaborayao do projeto como implanta~ao da obra, instalayao e 
servi~os associados, a fim de assegurar que os requisitos especificados sejam 
atendidos. Devera constar tambem, mas sem se limitar: 

a) Procedimentos executivos relevantes documentados; 

b) Etapas do processo ; 

c) Metodos e criterios a serem utilizados para monitorar e controlar os 
processos; 

d) Uso de processos qualificados, equipamentos e pessoal associado ; 

e) Tecnicas e metodos a serem utilizados para atender os requisitos 
especificados. 

2.4. Aquisi~ao 

o plano da qualidade devera estabelecer procedimentos documentados de forma a 
assegurar que os materiais adquiridos e/ou servi~os contratados possam garantir a 
qualidade dos produtos resultantes em cada urn dos processos de projeto, produyao, 
instalayao, montagem e servi~os associados. 

Nos procedimentos deverao constar: 

a) Responsabilidades; 

b) Qualificayao de fabricantes e fomecedores; 

c) A valia~ao de subcontratados; 

Esta lolha e de propriedade da Companhia do Metro e seu conteudo nAo pode ser copiado ou revefado a terceiros. 
A libera<rA0 ou eprova<;ao deste Documento nlio exime a projetista de sua responsabilidade sabre 0 mesffiO. 
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d) Controle de mudanc;as e alterac;oes; 

e) Tipo da documentac;ao a ser utilizada para a compraicontratac;ao 
definindo com precisao os requisitos requeridos tais como tipo, grau, classe 
do produto, requisitos do processo, instruc;oes de inspec;ao e/ou controle, 
desenhos, requisitos de aprovac;ao ou qualificac;ao do produto. 

2.5. Controle de Documentos e Dados 

o plano da qualidade devera estabelecer procedimentos de controle para todos os 
doc umentos , incluindo, na extensao aplicavel, os documentos de origem extema, 
tais como Normas e Desenhos do Contratante. 

o procedimento de controle de documentos devera assegurar, alt5m da guarda dos 
mesmos, que: 

a) Antes de sua emlssao os documentos sejam analisados criticamente 
quanta it sua adequac;ao e aprovados pela Contratada; 

b) Os documentos emitidos estejam disponiveis, em conformidade com as 
condic;oes estabelecidas no contrato, em todos os locais onde se fizerem 
necessarios e no menor tempo possivel; 

c) Os documentos nao validos ou obsoletos, sejam rapidamente removidos 
dos pontos de emissao ou uso; as COplas e arquivos deverao ser 
encaminhados aoMetro ou descartados com autorizac;ao e da forma 
estabelecida pelo Metro 

d) Qualquer documento nao valido ou obsoleto retido, por motivos legais el 
ou para preservac;ao do conhecimento, seja adequadamente identificado; 

e) Qualquer alterac;ao/revisao nos documentos sejam rapidamente 
identificadas, no proprio documento ou em anexo apropriado; 

f) Estas alterac;oes/revisoes tambem serao analisadas criticamente e 
aprovadas pelas mesmas func;oes/organizac;oes da Contratada que 
analisaram e aprovaram os documentos originais; 

Esta folha e de propriedade da Companhia do Metrl) e seu conleudo nao pode ser copiado ou revetedo a lerceiros. 
A libera,.ao ou aprova~ deste Documento nao exime a projetista de sua responsabilidade sabre 0 mesmo, 
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g) Para os documentos de projeto os procedimentos de elabora~ao deverao 
estar em conformidade com a IP-5.00.00.00/3AO-OOl - Diretrizes para 
elabora~ao da Documenta~ao Tecnica de Engenharia Civil, Arquitetura, 
Geotecnia, Topografia, Desapropria~oes e Via Permanente. 

A Contratada devera preyer e implantar urn banco de dados de forma a 
disponibilizar para 0 Contratante todos os documentos, dados e informa~oes 
tecnicas relativos ao Empreendimento. A Contratada sera responsavel pela 
alimenta~ao e armazenamento dos documentos, dados e informa~oes no referido 
banco de dados, que devera ter adequada seguran~a, garantindo a integridade, 
acessibilidade e confiabilidade dos dados. 

2.6. Controle de Produtos Nao Con formes 

o plano da qualidade devera estabelecer e manter procedimentos documentados 
que assegurem 0 controle de que produtos nao conformes com os requisitos 
especificados, tenham prevenida sua utiliza~ao ou instala~ao nao intencional. 

Esse controle devera preyer: 

a) A valia~ao; 

b) Relat6rio de nao conformidade; 

c) Segrega~ao, quando praticavel; 

d) Disposi~ao de produto nao conforme; 

e) Notifica~ao as fun~oes envolvidas. 

2.7. A~ao Corretiva e A~ao Preventiva 

o plano da qualidade devera estabelecer procedimento e manter documentos 
contendo: 

a) A a9ao corretiva proposta; 

Esta folha II de propriedade da Companhia do Metro e seu conteudo nao pede ser copiado ou revelado a lerceiros. 
A libera.,ao ou aprova<;.!io desle Documenlo nao exime a projetisla de sua responsabilidade sobre 0 mesmo. 
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b) Controles que assegurem a eficacia da ac;:ao corretiva adotada; 

c) Investigac;:ao das causas da nao confonnidade; 

d) Retroalimentac;:ao do processo para minimizar a ocorrencia de novas nao 
conformidades. 

2.S. Identifica~ao e Rastreabilidade do Produto 

o plano da qualidade devera estabelecer e manter procedimentos documentados 
relativos it identificac;:ao e rastreabilidade de materiais, componentes e amostras, 
para inspec;:ao e/ou ensaios, referentes aos processos de produc;:ao, instalac;:ao, 
montagem e servic;:os associados. 

2.9. Inspe~ao e Ensaios 

o plano da qualidade devera estabelecer os pIanos de Inspec;:ao e Ensaios relativos a 
cada urn dos processos de produc;:ao 

2.10. Controle de Equipamentos de Inspe~ao, Medi~ao e Ensaios 

o plano da qualidade devera estabelecer 0 sistema de controle dos equipamentos de 
inspec;:ao, medic;:ao e ensaios. 

2.11. Controle de Registros da Qualidade 

o plano de qualidade devera indicar como serao controlados os registros 
especificos do produto. 

2.12. Auditoria da Qualidade 

Esta latha e de propriedade da Companhia do Metro e seu coRtelido nilo pode ser copiado ou revelado a lerceiros. 
A liberayAo ou aprova<;:!lo deste Documento n!lo exime a projetista de sua responsabilidade sobre 0 mesmo. 
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o plano da qualidade devera indicar a natureza e extensao das Auditorias da 
Qualidade a serem realizadas ao longo do empreendimento, e como seus resultados 
serao utilizados para corrigir e prevenir a repeticrao de nao-confonnidades. 

2.13. Treinamento 

o plano de qualidade devera enfocar qualquer treinamento especifico requerido 
para 0 pessoal que executa urn processo incluido no plano, indicando como 0 

referido treinamento sera realizado.e registrado. 

2.14. Tecnicas Estatisticas 

o plano da qualidade devera indicar as tecnicas estatisticas especificas e os 
Indicadores da Qualidade, onde forem requeridas. 

2.15. Servit;os Associados 

o plano de qualidade devera indicar como a Contratada pretende garantir a 
conformidade em relacrao aos requisitos aplicaveis aos servicros associados . 

• 

Esta folha e de propriedade da Companhia do Metro e seu conteiido nao pode ser copiado ou reveiado a terceiros. 
A Jibera.,ao ou aprova.,ao deste Documento nao exime a proletisla de sua responsabilidade sobre 0 mesmo. 
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l.OBJETIVO 

Este documento tern como objetivo apresentar os requisitos minimos para a elaborayao e 
irnplantayfio de urn Plano de Avaliayao e Mitigayao de Riscos de urn ernpreendimento, a ser exigido 
da Contratada. 

2. DlRETRIZES PARA EXECU<;AO DO PLANO DE A V ALIA<;AO E MITIGA<;AO DE 
RISCO 

A Comratada devera apresentar, atraves da itemizayao abaixo, as informayoes detalhadas sobre as 
atividades relacionadas ao Plano de Avaliayao e Mitigayao de Riscos a ser executado. 

2.1. Antes do Inicio de Obras. 

Ames de iniciar a rnobilizayao no local da obra, a Contratada devera apresentar: 

• Programa de A vatiayao e Mitigayao de Riscos de urn ernpreendimento, incluindo urn 
Registro de Riscos da Obra no Estagio de Construyao; 

• Programas de saMe, seguranya, qualidade e meio ambiente; 

• Cronograma de contratayao de itens que envolvam atividades de tonga prazo; 

• Planejamento da obra e sequencia de irnplantayiio; e 

~ronograma de obtenyao de todas as autorizayoes necessarias. 

2.2. Procedimentos de Plano de A valia\!iio e Mitiga~iio de Ris(:os 

o Plano devera incluir 0 Registro de Riscos de Obras Civis que considera todos os riscos 
reladonados a obra identificados para 0 Estagio de Construyao do empreendimento; 

o Registro de Risco de Obra no Estagio de Construyiio devera identificar a procedencia dos riscos, 
as a!joes e as medidas necessarias para mitigar 0 impacto dos riscos identificados relacionados com 
as Obras Civis. 0 Registro de Riscos da Obra no Estagio de Construyao pode incluir as avaliayoes 
dos riscos de saMe e seguranya relacionados com as obras/atividades de constrUf;ao. 

o Plano devera identificar os meios e metodos para: 

a) Um monitoramento e revisiio regular do Registro de Riscos da Obra no Estagio de 
Construyao de acordo com a procedencia do risco, apropriados ao cronograma e as 
atividades das Obras Civis; 

roordencdor Tecoico - Conlratada I Emitente I MetrO IData / 
I j I 
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b) Os meios de identificar e formalmente registrar os riscos associados que surgem durante a 
dura~ao do EsUigio de Constru~ao; 

c) ldentifica~ao do progresso na redu~ao/mitiga~ao do impacto global e quantidade de riscos; e 

d) Atualiza~ao do Registro de Riscos da Obra no Estagio de Constru~ao e, portanto, 
identifica~ao de quaisquer altera~oes do Perfil de Risco da Obra durante 0 Estagio de 
Constru~ao das Obras Civis. 

2.3. Equipe e Organiza~iio da Contratada 

Antes de iniciar os trabalhos no local da obra e, posteriormente, sempre que houver uma mudan~a 
significativa, conforme requerido pelo contrato, a Contratada devera apresentar urn organograma 
geral da obra. Este organograma deveni identificar a estrutura hienirquica e linhas de comunica~ao 
do Pessoal-Chave e daqueles indicados para os trabalhos criticos de seguran~a. 

o organograma da obra deveni ser suficientemente detalhado para permitir a Contratante, 
identificar como e com quem a Contratada pretende executar 0 Plano. 0 organograma devera ser 
apresentado junto com os nomes e os "curriculum vitae" de todo 0 Pessoal-Chave para demonstrar 
a competencia das pessoas que serao empregadas no gerenciamento das Obras Civis. 

Alem dos nomes e dos "curriculum vitae" de todo 0 Pessoal-Chave, a Contratada devera fornecer 
detalhes da atua~o e das responsabilidades das pessoas identificadas. 

A Contratada devera providenciar para conhecimento da Contratante, a sua politica sobre 0 

emprego de trabalhadores qualificados. A politica devera estabelecer como a Contratada assegurara 
que todos os trabalhadores possuam a competencia necessaria para realizar os processos requeridos 
para a constru~ao das obras e devera incluir detalhes da politica de treinamento da Contratada. 

A Contratada devera providenciar urn programa de treinamento que devera indicar como ela 
pretende assegurar que todo pessoal estani e permanecera adequadamente treinado para as posi~oes 
e responsabilidades que irllo possuir. 

Como parte da estrutura da organiza~ao, a Contratada devera desenvolver e implementar urn 
procedimento para a dissemina~ao de informa~oes, incluindo os metodos que ira empregar para 
assegurar que 0 "feedback" dos diversos setores da obra seja comunicado a todas as partes do 
empreendimento. 

2.4. Metodos e Equipamentos 

Antes do inicio de qualquer opera~ao ou processo em conexao com a constru~ao das Obras Civis, a 
Contratada devera prover it Contratante, a Metodologia, os Program as de Inspe~ao e Teste e as 
A valia~()es de Riscos total mente detalhadas conforme requerido; 

I roordenador Tecnico - Contratada I Emilenle I Metro I Data / 
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A Metodologia devera detalhar de fOima clara e inequivoca os rnetodos e recursos com os quais a 
Contratada pretende construir as obras e devera cobrir todos os aspectos das obras incluindo 
especificafl:oes, projetos, aspectos ambiental e aqueles relacionados com saude, seguranfl:a e 
qualidade. A Metodologia devera refletir 0 atendimento as rnelhores praticas e norm as atualrnente 
aceitas para as operafl:oes que se pretende realizar. 

Os Program as de Inspefl:ao e Testes deverao detalhar de forma clara e inequivoca como a 
Contratada pretende inspecionar e verificar as obras durante 0 processo de construfl:ao e devera 
detalhar pontos em "espera" que requeirarn aprovafl:ao de outros, tais como, da Projetista ou da 
Contratante, de acordo com os requisitos do contrato. Os Program as de Inspefl:ao e Teste deverno 
identificar aqueJas sefl:oes das especificafl:oes as quais se referem e as tolerancias permitidas. 

As AvaJiayoes de Riscos deverno lidar com rise os especificos associados aos metodos de 
construfl:ao, ao canteiro, aos equipamentos e materiais a serem empregados, incluindo riscos 
relacionados a incendio associados com 0 ambiente de trabalho, metodos de construfl:ao, planta 
especifica, materiais e equipamentos a serem usados na construfl:ao das obras, fazendo a devida 
considerafl:ao a qualquer Legisla~o e/ou Normas relacionados a saMe e seguranfl:a. As Avaliafl:oes 
de Riscos deverao dernonstrar que os riscos associados envolvidos no processo de construfl:ao foram 
total mente identificados e avaliados. 0 Registro de Riscos da Obra no Estagio de Construfl:ao 
devera dernonstrar que a Metodologia apropriada foi desenvolvida incluindo todas as medidas de 
mitigafl:ao necessarias para reduzir 0 irnpacto dos riscos identificados a niveis aceitaveis. 

A :Metodologia e os Programas de Inspeyao e Teste deverao indicar quais tipos de monitoramento e 
verific~oes serno realizados, por quem e em quais intervalos/periodicidade. Registros de qualidade 
dev~rno ser produzidos e providenciados para satisfazer 0 atendimento aos requisitos do contrato. 
Os procedimentos para lidar com nao-conformidades deverno ser incluidos. 

Urn registro de assinaturas aprovadas devera ser mantido junto com os niveis de autorizafl:ao de 
cada membro da equipe empregada na verificafl:ao e certificafl:ao dos Programas de Inspefl:ao e Teste 
e registros de quaJidade .. 

A Metodologia devera identificar qual equipamento e/ou seqUencia pretende-se utilizar para as 
obras e os criterios para seleyao desse equiparnento ou seqUencia, particularmente em relafl:ao aos 
riscos identificados no Registro de Riscos da Obra no Estagio de Construfl:ao. 

2.5. Sistemas de Gerenciamento 

Ap6~ a adjudicafl:8.o e antes do inicio da obra, a Contratada devera fornecer a Contratante, uma 
c6pia de seus program as de saude, seguranfl:a, qualidade e ambiental, juntamente com urn Program a 
de G!renciamento global. 

AJem dos requisitos dos programas de saMe, seguranya, qualidade e ambientaJ, 0 Program a de 
Gerenciamento global devera identificar e demonstrar os sistemas que a Contratada pretende usar 
para gerenciar e controlar 0 processo de construs;ao em relafl:ao aos requisitos do contrato, vi sando 

II Coordena lor T ecnico - Conlratada I Emitente / Metro 1 Data I 
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identificar que a Contratada estani trabalhando confonne a melhor pcitica atualmente 

Este J>rograma de Gerenciamento devera incluir como procedimentos minimos para 0 

gerenciamento e controie, 0 seguinte: 

a) Documentos; 

b) Projeto; 

c) Auto-Certificayao (nos casos em que for requerido sob 0 contrato); 

d) Compra de materiais, equipamento e projetos (tanto para as obras temporarias como 
permanentes, de acordo com os requisitos do contrato); 

e) Planejamento; 

f) Treinamento; 

g) Procedimentos de emergencia; 

h) Controle e calibra~ao de equipamentos de teste e inspe~ao; e 

i) Vistorias. 

Caso qualquer urn dos itens acima esteja incluido em outros programas especificos do 
empreendimento (tal como 0 programa de quaJidade, por exemplo), 0 Programa de Gerenciamento 
deveci meramente incluir uma referencia aos pacigrafos relevantes dos outros programas 
especificos do empreendimento afim de se evitar redundancia. 

A Contratada devera fomecer a Contratante, urn plano de auditoria que demonstre como pretende 
auditar 0 processo de constru~ao, tanto com auditorias intemas como extemas. 

A Contratada devera impiementar uma revisao regular do gerenciamento de todos os sistemas e 
procedimentos para garantir 0 atendimento continuo aos requisitos do contrato e devera atualizar 
todos os procedimentos confonne se faya necessario. 

2.6. Monitoramento 

o monitoramento dos processos de constru~o deveci ser realizado por meio da utiliza~ao dos 
Programas de Inspeyao e Teste, auditorias e revisoes de gerenciamento. 

Para qualquer processo, a Metodologia e os Programas de Inspeyao e Teste deverao garantir que os 
parametros crfticos estejam claramente identificados e monitorados de forma que possa ser 
confirm ado, por auditoria, que os mesmos atendem aos requisitos do contrato. 
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Particularmente em re/a~ao as Obras de Tuneis em areas urbanas e onde equipamentos ou estruturas 
de Terceiros estejam em risco, a Metod%gia devera identificar claramente "niveis de alerta" nos 
quais uma a~ao de contingenciamento devera ser tomada. A Metodologia devera claramente 
id~ntificar os papeis e as responsabilidades pel a prepara~ao de relatorios, bern como identificar 
quais as a\oes deverao ser tomadas e por quem, a cada nivel de alerta. 

Nos casos em que os riscos identificados, a partir do Registro de Riscos da Obra no Estagio de 
Constru~ao, tiverem urn alto grau de severidade, mas que foram mitigados pelos metodos 
construtivos a urn nivel aceitavel, a Contratada devera fomecer a Contratante resumo do programa 
de emergencia e de contingenciamento para lidar com 0 risco na eventualidade que 0 mesmo 
ocorra. 
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1.0BJETO 

Estabelecer criterios e nonnas minimas para implanta<;ao de canteiros de obras. 

2.PROJETO 

2.1. Desenvolver projeto para implanta<;ao de canteiro atendendo necessidades do empreendimento 
e do contratante. 

2.2. Apresentar para aprova<;i:lo do contratante, 0 projeto de implanta<;i:lo do canteiro 
constando os seguintes elementos: 

• planta geral de loca<;ao, inclusive arruamentos, em escala 1 :200; 
• plantas, cortes e eleva<;oes de todas as edifica<;oes, em escala 1: I 00; 
• projetos de instala<;oes eletricas, hidraulicas e de combate a incendio, em escala 1 :100; 
• projeto de comunica<;ao visual, em escala 1 :200; 
• memoriais descritivos respectivos. 

Os casos de remanejamentos do canteiro, compreendendo amplia<;oes, diminui<;oes e/ou 
deslocamentos, devem ter projetos apresentados ao contratante para aprova<;ao. 

3. MEIO AMBIENTE 

Obedecer a IC-S.00.00.00/3N4-001 - Controle de Impactos ao Meio Ambiente, nao desenvolvendo 
atividades que prejudiquem a comunidade e 0 melD ambiente. Considerar, na implanta<;ao do 
canteiro, a conserva<;ao de eventuais edifica<;oes de valor hist6rico e especies arb6reas da vegeta<;ao 
nativa existente, realizando estudo previo a ser apresentado para 0 contratante e para a 
CONDEPHAA T quando couber. 

4. FECHAMENTOS, ACESSOS E PASSARELAS 

4.1. Fechamentos 

Definir 0 contorno do canteiro com fechamento indevassavel, constituido de material resistente, 
passivel de reposi<;ao e reaproveitamento (consultar NR-18 item 18.8.1.1). 

A parte superior do fechamento pode ser encimada com dispositivo nao agressivo que impe<;a a 
sua rransposi<;ao. 

As areas de apoio, separadas do canteiro, devem ser total mente fechadas. 

Utilizar fechamentos especificos, de acordo com 0 contratante, para delimita<;ao das areas 
ocupadas no desenvolvimento de atividades ou nas diversas etapas da obra. 
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4.2. Acesso 

A portaria e 0 acesso de funciomirios e veiculos devem ser unicos e localizados de modo 
conveniente, evitando a proximidade de esquinas e vias publicas principais. 

Os conjuntos compostos de: portao e cancela para veiculos e portao para pedestresdevem 
obedecer os respectivos Projetos Padrao (item 8.5) e ter sentido de abertura para fora. 

o alinhamento do acesso deve ter urn recuo minimo de 6m e permitir a circula~lIo 
simultiinea de do is veiculos (entrada e saida). 

Esses portoes devem ser telados, a fim de permitir 0 controle visual. 

Dimensoes minimas: 6m para veiculos e 1,20m para funcionarios. 

4.3. Passarelas 

Construir sempre que necessario: passarelas!t passagens em nivel e outras de modo a garantir a 
livre circula~ao de veiculos e/ou pedestres durante as obras. 

Essas passarelas e outras devem ser distintas para uso em servi~o e para uso da popula~ao. 

Apresentar os respectivos projetos para aprova~ao previa do contratante. 

5. URBANIZA<;::AO 

5.1. Areas em torno do canteiro 

As ruas de acesso e os passeios nao pavimentados que circundam 0 canteiro, devem receber 
tratamento de modo a garantir acesso e circula~ao flicit, segura e ininterrupta, nao causando 
transtomos a comunidade. 

As atividades do canteiro nao devem causar prejuizos de qualquer especie as areas afetas Ii 
comunidade, tais como; lixo, residuos de com ida, sujeira das rodas de caminhoes, sobras de 
concreto e entuJhos. 

A implanta~ao do canteiro nao deve comprometer a seguran~a da populayao. Instalar 
dispositivos para corrigir ilumina'tao deficiente, desniveis e tomar seguro os desvios e demais 
interferencias. 

I Coordenador T ecnico - Conlratada I Emilenle / Metro I Data I 
I ! I Verificayao - Metro 

I I 



DOCUMENTO TECNICO 
(Contlnuaj;lo) 

Con lratada f Emitente f Metro Fomecedor I Projetisla COdigo 

IC 5.00.00.00I3C4-001 
Departamento de Concep~o Civil- elc 

EmiS~; I 09 I 2008 rolha 

4 de 18 

5.2. U rbaniza~lio interna do canteiro 

5.2.1. Infra-estrutura 

Implantar redes basicas para agua, esgoto e drenagem superficial apes os trabalhos 
topograficos. 

Quando nao houver rede piiblica de esgoto no local, projetar e executar fossa(s) septica(s) e 
PO((o(s) absorvente(s). 

As areas que pennanecerem desocupadas deverao receber tratamento paisagfstico de forma a 
evitar erosao, areas alagadi((as, prolifera((ao de vetores e ocupa((ao indevida. 

5.2.2. Arruamento 

Junto as edificac;Oes e obrigatoria a existencia de cal((ada com largura de 1,20m na frente do 
predio, e O,60m lateralmente enos fundos. 

Em todo perimetro desta cal((ada deve haver uma faixa de, no minimo 1,OOm de largura, com 
pedrisco para contenl(oo lateral. 

As ruas intemas devem ser niveladas e tratadas de modo a pennitir 0 transito segura dos 
veiculos durante suas atividades. 

Estabelecer caimento e abaulamtmto necessarios ao escoamento de agua. 

As ruas intemas para transito de vefculos devem ser delimitadas por elementos de prote((ao tais 
como corpos de prova ou guias em frente as edifica((oes. A largura minima deve ser de 6m. 

Os passeios internos de interligac;ao das edifical(oes devem ser pavimentados com largura 
minima de I,Sm. 

5.3. Recuos 

A implantal(ao das edifica((oes devem obedecer recuo minimo de 1,SOm a partir do tapume ate a 
proJec;ao da cobertura. 

Os edificios ou areas de produc;ao devem distar das areas operacionais, administrativas e de 
vivencia, de modo a nao prejudicar as atividades das areas, seja por mid os, odores, fuma((a, calor 
e outros. 
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6. AREAS E EDIFICAC;OES, DIMENSIONAMENTO E ACABAMENTO 

6.1. Areas de vivencia 

Sao areas destinadas a suprir as necessidades basicas humanas de alimenta~ao, higiene pessoal, 
descanso, lazer e convivencia para opernrios alojados ou nao no canteiro. 

Sao elas: alojamentos, cantin as, centros de lazer, lavanderia, refeitorio, sanitarios, vestilirios e 
ambulat6rio. 

6.1.1. Ambulatorio 

Edificar 0 ambulat6rio com as seguintes dependencias minimas: uma sala de atendimento, urn 
sanitario, urn ambiente separado para 0 exame clinico e, dependendo da popula~ao do canteiro, 
uma sala de repouso ou isolamento. 

Dimensoes minimas: 20m2 de area uti!, porta de acesso com O,90m de vao livre. 

As instala<;:oes devem atender 0 Codigo Sanitario - Decreto Lei 12.342 Art. 197 e demais 
disposi~oes legais para atendimento ambulatorial, inclusive norm as para deficientes fisicos 
(NBR 9050). 

6.1.2. Demais areasledifica~oes 

Deverao atender integralmente a NBR 12284/91 - areas de vivencia em Canteiros de Obras 
(NB - 1367). 

6.2. Areas operacionais 

Sao aquelas onde se desenvolvem as atividades de trabalho administrativo e de produ~ao. Podem 
ser c1assificadas em: 

6.2.1. Administrativas 

• portaria, escrit6rios do contratante, escrit6rios da contratada e correlatos, chapeiras, 
guaritas e sala de treinamento; 

• areas destinadas a presta<;:ao de servi<;:o a funcionarios nao lotados no canteiro como 
recrutamento, treinamento, ambulatorio e refeitorio devem ter instala<;:Oes sanitarias 
coletivas para atender a essa popula<;:ao de modo independente. 

6.2.1.1. Portaria 

Devem ter cobertura com beiral que proteja funcionarios e visitantes. Incluir urn sanitario 
de uso exclusivo com bacia, lavatorio e local para troca e guarda de roupas. 

Il Coordenador T ecnico - Contratada / Emitente / Metro I Data I 
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Dimens<>es minimas: 5m2 de area uti! 

Acabamento interno: forro que garanta 0 conforto termico, pintura nas paredes, 
caixilharia comjanela-vigia e outras para ventilalj:ao. 

Piso: lavavel e antiderrapante. 

Acabamento externo: pintura. 

6.2.1.2. Escritorios administrativos 

Edificar salas e sanitarios para escrit6rios do contratante e da contratada, que devem ser 
separados e independentes. 

Dimens<>es minimas: 20m2 total ou 5m2 
/ pessoa de area uti!. 

Acabamento interno: forro com isolante termico em todos os ambientes e pintura nas 
paredes. 

Piso: lavavel. 

Acabamento externo: pintura 

Quanto as dotalj:oes, em termos de areas, m6veis, utensilios e equipamentos, deve ser 
seguida a tabela do Anexo I. 

6.2.1.3. Chapeiras 

Localizar as chapeiras de modo a permitir facil acesso, em area coberta suficiente que 
possibilite a entrada e saida de funcionarios de modo ordenado e seguro. 

Acabamento: piso antiderrapante e pintura. 

6.2.1.4. Guaritas 

Edificar ou instalar guaritas de forma a permitir abrigo segura e visao do funcionario. 

Dimensoes minimas: 1,45m2 de area uti!. 

Acabamento interno: preyer tratamento termico e pintura. 

Acabamento externo: pintura. 
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6.2.1.5. Sala para treinamento/auditOrio 

Deve ser previsto um saIao com capacidade minima para acomodar 30 pessoas sentadas, 
provido de instala~5es sanitarias e recursos para apresenta~5es audio-visuais, treinamentos, 
reunioes e exposi~oes. 

o uso dessa sala pode tambem ser de atendimento a comunidade da regiao. 

As portas desta edificalj:ao deverao ter sentido de abertura para 0 lado extemo. 

Acabamento intemo: tratamento termico e acustico inclusive forros, piso lavavel e pintura 
nas paredes. 

Acabamento extemo: pintura. 

Este salao pode ser dispensado em casos especiais a criterio do contratante. 

6.2.2. De produ~ao 

Almoxarifado, laborat6rio, central de armalj:ao e carpintaria, central de ar comprimido e 
geradores estaeionarios, ofieinas, patio de pn5-moldados e central de concreto. 

6.2.2.1. Almoxarifado 

o projeto deve obedecer as condilj:oes mfnimas de adequabilidade de armazenamento de 
forma distinta e de acordo com os materiais, considerando-se a existencia de inflamaveis e de 
outros que requeiram cuidados especiais. 

A constru~ao dessa edifica~ao deve evitar 0 usa de materiais combustfveis e atender as 
especificalj:oes de instalalj:ao de protelj:ao contra incendios. 

A armazenagem de explosivos e outros que possam trazer riscos locais ou ao entomo deve 
ser reaIizada fora do canteiro e atender it NBR 7678 - Seguran~a na execulj:ao de obras e 
servi~os de constrm;:ao (item 5.9.) 

6.2.2.2. LaboratOrio 

Deve ser compativel com a instrumentalj:ao e os processos utilizados de acordo com as 
especifica~oes para 0 controle tecnol6gico da obra. 

Acabamento intemo: pisos e paredes devem ser impermeaveis e lavaveis (nas paredes ate a 
altura minima de 2,OOm) e a cobertura deve ter forro incombustivel e isolante termico. 

Acabamento extemo: Pintura 
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6.2.2.3. Central de anna~ao e carpintaria 

o projeto deve considerar os riscos inerentes as atividades, e localizando as edifica~oes de 
modo a reduzir 0 incomodo advindo dos equipamentos que produzam polui~ao sonora ou 
atmosferica (ruidos e poeiras). 

Todo equipamento pesado de trabalho dever ser apoiado sobre bases rigidas de modo a 
evitar trepida~ao e desnivelamento. 

Acabamento: 0 piso deve ser monolitico, rigido, antiderrapante e lavavel com caimento 
para as laterais. A cobertura deve abranger toda a area da central de arma~ao e da 
carpintaria, exceto a estocagem de ferro. 

6.2.2.4. Central de ar comprimido e geradores estacionarios 

o galpao destinado a abrigar estes equipamentos deve ter paredes e forros com isolamento 
acustico e abertura para 0 exterior suficiente apenas para a necessaria ventila~ao dos 
equipamentos. 

Deve distar 0 maximo possivel das areas de trabalho e de moradias. 

Esta edifica~ao pod era ser dispensada em casos especiais a criterio do contratante. 

6.2.2.5. Oficinas 

Todo equipamento pesado de trabalho deve ser apoiado sobre bases rigidas de modo a 
evitar a transmissao de efeitos vibrat6rios provenientes dos equipamentos. 

Acabamento: 0 piso deve ter as seguintes caracterfsticas: monolitico, rigido, antiderrapante 
e lav{lVel, com caimento para as laterais, cobertura para toda a area de trabalho e 
fechamentos laterais. 

o pe direito e 0 piso devem ser dimensionados de acordo com seu uso, podendo ou nao, 0 

piso ser armado. 

6.2.2.6. Patio de pre -moldado e central de concreto 

Toda a area abrangida pelo patio ou pela central deve ter pi so pavimentado com pedrisco 
sobre terreno devidamente compactado e com caimento para evitar areas de empo~amento. 

Quando 0 patio de pre-moldado e a central de concreto e/ou de britagem estiverem 
localizadas em areas separadas do canteiro de obras, estas deverao ser totalmente fechadas. 
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6.2.2.7. Frentes de servi~o 

Local onde se desenvolve atividades laboratoriais em atendimento ao objeto do contrato. 

As frentes de servi~o deverao apresentar condi~oes de habitabilidade dos funciomirios e 
trafegabilidade de equipamentos, compativeis com as atividades a serem desenvolvidas. 

As frentes de servi~o devedio preyer controle de acesso de funcionarios e equipamentos, de 
acordo com as exigencias de seguran9a de trabalho e seguran9a patrimonial. 

7. REDES BAsICAS E INSTALAl;OES 

7.1. Cadastramento de interferencias e possiveis remanejamentos. 

Para 0 desenvolvimento do projeto de implanta~o de urn canteiro com ocupa91lo de areas publicas, 
a contratada devera conhecer as redes de utilidades, compatibilizando-as com 0 projeto em 
desenvolvimento de forma a atender as especifica~oes de remanejamento de utilidades publicas e a 
manuten~llo das redes existentes. 

7.2. Projetos de instala~oes 

Elaborar projetos para instala~oes eIetrica, hidraulica (agua, esgoto e aguas pluviais), telefonia, 
gas e combate a incendio, os quais devem ser do conhecimento do contratante e aprovados pelas 
concessionarias, quando for 0 caso. 

Para canteiros implantados em areas ja edificadas: executar as revisoes e possiveis adapta~oes 
dessas instala~oes. 

7 .2.1. Instala~oes eletricas 

Os servi~os de instala~oes eletricas de baixa tensao deverao ser executados conforme a norma 
NBR 5410 - Instala~oes Eletricas de Baixa Tensao- e os niveis de iluminamento interno das 
salas deverao atender a NBR 5413 - IIuminAncia de Interiores. 

7.2.2. Instala~oes sanitarias 

As instala~oes sanitarias ao longo dos trechos de obras deverao atender a NBR 12.284, item 
4.1. 

8. COMUNICAl;AO VISUAL NO CANTEIRO 

8.1. Placas de Obras 

Instalar no canteiro somente duas placas: a do govemo e a da contratada principal, sendo que 
esta nao podera se sobressair em reJa9ao it pJaca oficial de identifica~ao da obra (dimensoes e 
tamanho de tetras). 
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A localizac;:ao das pJacas e seus respectivos leiautes devem constar na proposta de projeto para 
aprovac;:ao do contratante. 

8.2. A sinaJizac;:iio de advertencia provis6ria necessaria no decorrer da obra tambem deve ser 
objeto de aprovac;:iio do contratante conforme Projetos Padrao, relacionados no item 8.6. 

8.3. E vedada a instalac;:ao de placas da contratada em tapumes. 

8.4. Os canteiros devem preyer comunicac;:ao visual externa e interna nas edificac;:oes e vias. 

8.5. Padronizac;:iio de cores. 

8.5.1. Fechamentos, acessos e passareJas 

Executar pintura interna e externa na cor azul institucional do contratante, padrao MUNSELL· 
7.5PB 3/12. 

Logotipos do contratante, bern como demais detalhes (mata-juntas, montantes, etc.) devem ser 
pintados na cor branca nO 08 do contratante padrao MUNSELL - N 9,5. 

8.5.2. Areas operacionais 

Administrativas e de produc;:ao (vide item 6.2 e 6.2.2). 

Pintar as paredes tanto interna quanto externamente com tinta de cor branca n° 08 do 
contratante, padrao MUNSELL - N 9,5. Portas, janelas, caixilhos, tabeiras e demais arremates 
bern como outras estruturas aparentes devem ser pintadas na cor azul institucional do 
contratante, padrao MUNSELL-7.5 PB 3/12. 

As pinturas, tanto intern a quanto externamente, devem propiciar condic;:Oes de asseio e limpeza, 
durabilidade, [licil conserval;iio, evitando manutenc;:ao con stante e a descolorac;:ao. 

Salienta-se que 0 material a ser usado externamente deve ser resistente a intemperies. 

8.6. Instalar para as diversas atividades do canteiro: placas de sinalizac;:ao atendendo os 
Projetos Padroes abaixo relacionados: 

PP-9.00.00.00/6B5-004 
PP-9.00.00.00/6B5-005 
PP-9.00.00.00/6B5-006 
PP-9.00.00.00/6B5-007 
PP-9.00.00.00/6B5-008 
PP-9.00.00.00/6B5-009 
PP-9.00.00.00/6B5-010 
PP-9.00.00.00/6B5-011 

Placa "Nao EstacioneiObras do Metro tt 

Placa "Obras do Metro" 
Placa "Desvio" 
Placa "Cuidado Obras" 
Placa "Pedestre" - A Direita 
Placa "Pedestre" - A Esquerda 
Placa "Tnmsito Proibido" 
Locac;:ao e Fixac;:ao das Placas 
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PP-9 .00.00.00/6B5-1 00 
PP-9.00.00.00/6B5-1 0] 
PP-9 .00.00.00/6B5-1 02 
PP-9 .00.00.00/6B5-1 03 
PP-9 .00.00.00/6B5-1 04 
PP-9.00.00.00/6B5-105 
PP-9 .00.00.00/6B5-1 06 
PP-9 .00.00.00/6B5-1 07 
PP-9 .00.00.00/6B5-1 08 
PP-9 .00.00.00/6B5-1 09 
PP-9.00.00.00/6B5-110 
PP-9.00.00.00/6B5-111 
PP-9.00.00.00/6B5-112 
PP-9.00.00.00/6B5-113 
PP-9.00.00.00/6B5-114 
PP-9.00.00.00/6B5-115 
PP-9.00.00.00/6B5-116 
PP-9.00.00.00/6B5-117 
PP-9.00.00.00/6B5-118 
PP-9.00.00.00/6B5-119 
PP-9.00.00.00/6B5-120 
PP-9.00.00.00/685-121 
PP-9.00.00.00/6B5-122 
PP-9.00.00.00/6B5-123 
PP-9.00.00.00/685-124 
PP-9.00.00.00/6B5-125 
PP-9.00.00.00/6B5-126 
PP-9.00.00.00/6B5-127 
PP-9.00.00.00/685-128 
PP-9.00.00.00/685-129 
PP-9.00.00.00/6B5-130 
PP-9.00.00.00/6B5-131 
PP-9.00.00.00/685-132 
PP-9.00.00.00/685-133 
PP-9.00.00.00/6B5-134 
PP-9.00.00.00/6B5-135 
PP-9.00.00.00/685-136 
PP-9 .00.00.00/685-13 7 
PP-9.00.00.00/685-138 
PP-9.00.00.00/685-139 
PP-9.00.00.00/685-140 

PP-9.00.00.00/6B5-141 
PP-9.00.00.00/685-142 
PP-9.00.00.00/685-143 
PP-9.00.00.00/685-144 

IC 5.00.00.00I3C4-001 
Emissao I Folha 

05! 091 2008\ 11 de 18 
Sinaliza~ao I Placa - "Alta Tensao" 
Sinaliz~ao I Placa - "Veneno" 
Placa "Nao Fume" 
Sinaliza~ao I Placa "Nao Beban 

Sinaliza~ao I Placa "Nao Acenda Fogo" 
Sinaliza~ao I Placa "Nao Toque" 
Sinaliza~ao I Placa "Nao Ligue" 
Sinaliza~ao I Placa "Nao Corra" 
Sinaliza~ao I Placa "Nao Transite" 
Sinaliza~ao I Placa "Nao Entre" 
Sinaliza~ao I Placa "Inflamaveis" 
Sinaliza~ao I Placa "ExpJosivos" 
Sinaliza~ao I Placa "Corrosivo" 
Sinaliza~ao I Placa "Pare" 
Sinaliza~ao I Placa "Carga Suspensa" 
Sinaliz~ao I Placa "Cruzamento" 
Sinaliza~ao I Placa "Devagar" 
Sinaliza~aol Placa "Examine sua Ferramenta" 
Sinaliza~ao I Placa "Aten~ao Cuidado" 
Sinaliza~ao Placa "Piso Escorregadio" 
Sinaliza~ao IPlaca "Oxigenio e Acetileno" 
Sinaliza~ao Infonnativa - Placas Tipo 
Sinaliza~ao Informativa - Texto Padrao 
Sinaliza~ao Informativa - Texto Padrao 
Sinaliza~ao Informativa - Texto Padrao 
Sinaliza~ao Informativa - Pictogramas 
Sinaliza~ao Informativa - Pictogramas 
Sinaliza"ao I Placa Tipo - Dire~ao 
Sinalizayao Seguran~a I Placa 
Sinaliza"ao Seguran~a I Placa "Obrigatorio Oculos" 
Sinaliza"ilo Seguran"a I Placa "Obrigatorio Capa" 
Sinaliza~ao I Placa "Obrigatorio 8otas" 
SinaIiza~ao I Placa "Obrigatorio Mascara de Gases" 
Sinaliza~ao Seguran~a I Placa "Obrigatorio Luvas" 
Sinaliza~ao Seguran~a I Placa "Mascara de Solda" 
Sinaliza~ao Seguran~a I Placa "Telefone de Emergencia" 
Sinaliza~ao Seguran~a I Placa "Saida de Emergencia" 
Sinaliza~ao Seguran~a I Placa "Primeiros Socorros" 
Sinaliza~ao Incendio I Placa "Use em Material Comum" 
Sinaliza~ao Incendio I Placa "Use Areia em Liquidos" 
Sinaliza~ao Incendio I Placa "Use Em Material 
ComumIMangueira" 
Sinaliza~ao Incendio I Placa "Use Em Uquidos e Eletricidade/Co2" 
Sinaliza~ao Incendio I Placa "Nao Use Agua" 
Sinaliza~ao Incendio I Placa "Desligue em Caso de Incendio" 
Sinaliza~ao Seguran~a I Placa "Use em Uquidos e Eletricidade I 

II Coordenador T ecnico - Conlratada I Emitente I Metro I Data I 
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PO Quimico" 

PP-9.00.00.00/6B5-145 Sinaliza~ao Seguran~a / Placa "Use Em Material Comum / 
Espuma" 

PP-9.00.00.00/6B5-146 
PP-9.00.00.00/6B5-148 
PP-9.00.00.00/5B5-032 
PP-9.00.00.00/6B2-006 

9. COMENTmOS GERAIS 

Codifica~ao Visual de Capacete Faixa 
Sinaliza~ao "Aten~ao " / Placa "Rua Sem Saida" 
Assinatura de Identifica~ao dos Tapumes 
Portae Alto Telado. 

9.1. As condi~oes descritas neste documento devem ser mantidas, bern como a manuten~ao e 
opera~ao do canteiro, durante a vigencia do contrato. 

9.2. Apos a conclusao e aceita~ao final dos servi~os a construtora removera todas as 
instala~oes e edifica~oes de seu canteiro entregando ao contratante a area livre, desembara~ada e 
limpa. 

9.3. Deverao ser submetidos a aprova~ao do Corpo de Bombeiro os projetos para imp)anta~ao 
de canteiro que apresentarem uma ou mais das seguintes instala~oes: alojamento para 100 
openu-ios ou mais, postos de abastecimento, ambulatorio, cozinha (s), almoxarifados para 
inflamaveis e para explosivos. 

10. NORMAS E ESPECIFICA<;OES TECNICAS A SEREM ATENDIDAS 

NBR 541 0 .............................................................................. Instala~oes Eh~tricas de Baixa Tensao. 
NBR 5413 ................................................................................................. Iluminancias de Interiores. 
NBR 7678 ............................................ Seguran~a na Execu~ilo de Obras e Servi~os de Construyao. 
NBR 9050 ...................... Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiencias as Edificayoes e ao 

Espayo Mobiliario e Equipamentos Urbanos. 
NBR 12284 ....................................................................... Areas de Vivencia em Canteiros de Obras. 
IC-5.00.00.00/3N4-00 1 ...................................................... Controle de Impactos ao Meio Ambiente. 

~orm.l Regulamentadora da Portaria 3214 do MTE - Ministerio do Trabalho e Emprego: 
NR-8 - Edifica~oes. 
NR-l (I - Instala~oes e Servi~os em Eletricidade. 
NR-18 - Condi~oes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru~ao. 
EC-685-010-04 - Seguran~a do Trabalho, Meio Ambiente e Saude Ocupacional (CMSP). 

L dor Tecnico - Conlratada! Emitente I Metr6 rata / / I / 
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Departamento de Concep~o Civil- GIG 

ANEXOI 

ESCRITORIOS DO CONTRATANTE PARA CADA CANTEIRO DE OBRA 

As areas aqui descritas representam "os esp~os minimos" de necessidades da contratante (CMSP), 
que quando da apresenta~ao do "Lay-Out" dos canteiros indicanl as suas necessidades basicas e os 
respectivos locais que deverao ser equipados com mobiliario adequado e equipamentos de 
informatica em sua versao mais atualizada (Anexo II). 

Dependencias 

Chefia 

Espera 
Secretaria 
Chefia de canteiro 
Sanitario 
Reunioes 
Copa 
Sanitario 
Sanitario feminino 

Engenheiros Fiscais 

Sala 
Sanitario 
Vestiario 

Tecnicos 

Medi~ao 
Topografia 
Obra 
Arquivista 
Sanitario (3x3,00 m2

) 

Vestiario 

Areas Min. 

16,00m2 
12,00 m2 

20,00 m2 

5,00 m2 

24,00 m2 

12,00 m2 

3,00 m2 

3,00 m2 

]0,00 m2 

3,00 m1 

6,00 m2 

15,00 m2 

24,00 m2 

]2,00 m2 

12,00 m2 

9,00 m2 

6,00 m2 

IlcOOfdenadOf Tecnico -Contratada I Emitenle I Metro IData I 
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ANEXOII 

EQIDPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CADA CANTEIRO DE OBRA 

3 Microcomputadores com as caracteristicas abaixo: 
- Perfonnance da CPU Gulho/2002): 

(a) SPECint2000: ................................................................. ?: 565, 
(b) SPECincbase2000: ........................................................ ?: 557, 
(c) SPECtp2000: .................................................................. ?: 637, 
(d) SPECtp_base2000: ......................... ~ ............................... ?: 626, 

Nota: Quando da entrega da CPU , os indicadores (SPEC~Standard Perfonnance Evaluation 
Corporation) acima deverao atender a tabela atualizada com a ultima publica(j:ao no site 
(www.specbench.org), tendo como referencia os dados de julho/2002. 
... Arquitetura: ~ ........... " ......... * ...... ,. .......... " .......... ~ ........... ~ ............ 4 ......... ~ ...................... :::: 32 bits, 
- Memoria RAM: .......................................................................................................... 2::: 256 Mb, 
- Placa gratica off-board com RAM: .. u ...................... uu ........ u ......... n~ 256 Mb, 
... Placa Fax Modem: ..... ,. ............ u .......................................... u ................................. ;:::: 56000 kbps, 
- l'eclado: * ................. ~ ••••••••• w ........................... <O. ••• ~ ................ ~ ... , ................. ~ •• ~ ... ? ABNT-ll, 

- HD: ...... , ........ , .................... , .. ,." ............ ".~ ..... * ............ ~ ••• " ....................................... 2:: 40 Gb, 
- Placa de rede: u ......... u .................. .,. ....................................... u .................. ..,. ......... Ethernet 10/100 Mbps .. 

~oftwares para cada microcomputador: 
(a) Windows 98 ou superior, 
(b) Microsoft Office compativel com 0 sistema operacional instalado 
(c) Microsoft Project compativel com 0 sistema operacional instalado 

3 MOl1itores: 
(a) Dot-pitch horizontal: ..................................................... :$ 0,24, 
(b) Tamanho da imagem visivel: ........................................ 2:: 16" (na diagonal), 
(c) Diagonal nominal: .......................................................... 2:: 17", 
(d:1 Numero de linhas: ......................................................... ?: 1024, 
(e) Numero de colunas: ..................................................... ~ 1280, 
(f) Drive para todos os sistemas operacionais, aplicativos e hardwares. 

; I Coordenador Tecnico - Contratada I Emitenle I Metro rata I I j rerifica<;ao . Metra 
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1 Impressora A3 com as caracteristicas abaixo: 
- TecnoJogia: ... ~", ................ " ............................................. " ..................................... Jato de tinta, 
- TamaIlho do papel: ........................................................................................ A3 e A4, 
- Cor: ................................................................................................................ colorida, 
- Resoluc;ao: ........................................... ~ .......................................... " .......................... ~ 600 dpi, 
- Memoria RAM: .................... "' ........................... ~ ..................................... ~ 8 Mb, 
- Software de gerenciamento e drive para todos os sistemas operacionais suportados na rede, 
- A impressora deve ser compativel para uso em rede. 

l Impressora A4 com as caracteristicas abaixo: 
- Tecnologia: .................... ~'"' ...... ~ .. ,. ...................................................... ,. ..... 9 ......... Jato de tinta, 
- Tamanho do papel: ............................................... " ................................ A4, 
- Cor: ... " .......... " ...................................................................................... colorida, 
- Resolu'(ao: .......................................................................... '" ............................. ~ 300 dpi, 
- Software de gerenciamento e drive para todos os sistemas operacionais suportados na rede, 
- A impressora deve ser compativel para uso em rede. 

1 Roteador 2 portas WANe 1 portas LAN, com as seguintes caracteristicas: 
- roteamento TCP/IP e Frame Relay 
- protocolo WAN - PPP 
- Gerenciamento SNMP, RMON e via Telnet 
- 1 portas LAN ethernet 101100, conector RJ45, autosense 
- 2 portas WAN, V 35, ate 2 Mbits 
- 2cabos V35 
- mfnimo de 32 Mbytes de mem6riaDRAM 
- minimo de 8 Mbytes de memoria FLASH 
Nota: Devem acompanhar: 

. - todos os acess6rios para fixa~ao em rack de 19", alimenta~ao 110 V 
- todos os cabos e conectores necessarios para perfeito funcionamento do equipamento 

- todos os microcooigos, softwares e corre~Oes necessarias para 0 perfeito 
funcionamento do equipamento, em sua ultima versao disponivel no mercado 

- manuais de instala~ao e configur~ao 

1 Switch de 8 portas 101100, com as seguintes caracteristicas: 
- 8 portas switch 10/100, conector RJ45, autosense 
- suporte para 8K mac address, no minimo 
Nota: Devem acompanhar: 

- todos os acess6rios para fixa~ao em rack de 19", alimenta~ao 110 V 
- todos os cabos e conectores necessarios para perfeito funcionamento do equipamento 

- todos os microcooigos, softwares e corr~oes necessarias para 0 perfeito 
funcionamento do equipamento, em sua ultima versao disponivel no mercado 

- manuais de instala~ao e configura~ao 

Coordenaoor T ecnico - Contratada I Emitente I Metro rata I 
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I Rev. 

. 0 

/nternet: 
- Sistema de conexao em banda larga (velocidade 2:: 256/256 kbps) para cada microcomputador 

3 No-Break: 
- Potencia: ..................................................................... .......... ~ .... ;::: 1,0 KV A, 
- Tomadas: ....... " ..... ~ ............................... '" .................................... 2::: 4, 
- Autonomia: ............................................................................... ;::: 15 minutos, 
- Entrada: .................. ~ ............. w .............................. ................. Bi-volt, 
- Saida: ..................... ". .......... ~ ........ IO ................ " ........ ••••••••••••••• 110 volts. 

1 Scanner de Mesa: 
Cor: .......................................................................... colorido, 
Resolw;ao Optica: .................................................... 2:: 1200 dpi, 
Software: .................................................................. :::: OCR em portugues e edic;ao de imagens, 
Interface: ................................................................. Conexao USB, 
Saida de arquivos: ................................................... JPEG e TIFF compactados e nao 
compactados, PDF, FPX, PCX, DCX, GIF e HTML, e outros, 
Voltagem: ............................................................... 110 volts ou bi-volt 
Hardware: ............................................................... 2:: 600x1200 dpi, 
Processador de imagens a cores: ............................ 2:: 42 bits. 

1 Maquina Fotografica Digital: 
'" Annazenamento de fotos: .......... "" ... u ... u ......... ~ ............. disquete 3,5 tt 4x e/ou memoria da maquina, 
- Program a de exposi~o: ....................... u ................. uu ...... automatica, 
- Imagem interpolada: .................................................... 2: 1472 x 1104 (1,6 Mega Pixels), 
- Tamanho da foto: .... u .............. n •• u .... uu ........ u ........... ~ 64Ox480 / l024x768 / 1280x960; 3:2 

(1280x848), 
- Zoom 6ptico: " .............................................................. "' ............... ;::: 8x, 
- Zoom digital: ............................................................. ~ ................ ~ 16x, 
- Tela: .......... " ............... ~ .................. " .............. ~ ... ,,~ ................... LCD 2,5', 
- Fonnato: " ................................. " .................. ~ .... * ....... .............. JPEG e TIFF, 
- Voltagem do recarregador de bateria: "" ............. u ..... l10 volts ou bi-volt, 
... Modo de video: ........... u ................................................. MPEG 1, 
- Animac;ao com fotos, 
- Formato GIF para fotografar textos, 
-\1em6ria de voz, 
-FD Drive 4x, 
- Flash embutido com redu~o de olhos vermelhos, 
- Reprodu~ao com fun~o de Zoom (5x) e recorte, 

I Coordenlli lor T ecnico - Contratada I Emilente (Metre I Data I 
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Efeitos de fotografia (soIariza~ao> preto e branco, sepia e negativo) 
Baterias recarregaveis (2 unidacles - original e reserva) 
Reajuste do tamanho das fotos 
Stamina: ate 2,5h ou 1600 fotos com bateria opcional NP-F550 
Impressao de data e hora na foto 
Saidas de audio e video (NTSC / PAL) 
Saida USB 

- Automacro: 3cm 
Nota: CompativeI com Windows 98 ou superior 

Observar;iio: Todos os equipamentos de informatica devem ter garantia minima de 1 ano. 

de 18 

Cabera a Construtora a responsabilidade pela manutem;ao e suporte tecnico de todos os equipamentos 
de informatica e tambem suprimento de cartuchos de tinta para as impressoras, ate 0 encerramento do 
contrato. 

II Caordenadar Tecnico - Cantratada I Emitenle I Metr61 Data I 
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ANExom 

TRANSPORTES 

Deverao ser previstos para as equipes de acompanhamento, diretamente envolvidas na implanta~ao 
das obras civis, limitados a 3 veiculos por contrato. 
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1.0BJETIVO 

o objetivo desta instru~ao complementar e estabelecer os criterios de engenharia de seguran~a e 
medicina do trabalho a serem observados, quando da execu~ao de servi~os contratados, durante a 
vigencia destes contratos. 

2. LEGISLA<;Ao E NORMAS 

Para atendimento desta instru~ao complementar, deverao ser obedecidas as leis federais, estaduais e 
municipais e seus decretos regulamentadores, ora vigentes, bern como suas eventuais 
altera~5eslatualiza~5es, e tambem as norm as, especifica~Oes e instru~5es complementares aqui 
citadas, ressaltando-se: 

2.1. Legisla~io 

• Constitui~ao da Republica Federativa do Brasil 
• Constitui~ao do Estado de Sao Paulo 
• Consolid~ao das Leis do Trabalho - CLT - Decreto-Lei nl! 5.452 de 0{/05/43 
• Lei nl! 6.514, de 22112177, que altera 0 Capitulo V do Titulo II da Consol'ida~ao das Leis do 

Trabalho, relativo it Seguram;a e Medicina do Trabalho, Art. 154 a 20 I 
• Portaria nil 3.214, de 08/06178 do Ministerio do Trabalho, que aprova as Normas 

regulamentadoras - NR's - do Capitulo V, Seguran~a e Medicina do Trabalho, NR-l -
Disposi~5es Gerais a NR-28 - Fiscaliza~ao e Penalidades 

• Decreta nil 92.530 de 09/04/86, que regulamenta a Lei nl! 7.410 de 27/11/85, que dispOe sobre a 
espeCializa~ao de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Seguran~a do Traballio, a 
profissao de Tecnico de Seguran~a do Trabalho e da outras providencias 

• Resolu«Ro nil 359 de 31107/91, que disp5e sobre 0 exercicio profissional, 0 registro e as 
atividades do Engenheiro de Seguran~a do Trabalho e da outras providencias 

• Portaria nil 3.275 de 21109/89, que define as atividades dos Tecnicos de Seguranya do 
Trabalho 

• lnstru~ao Normativa no 001 de 171l5/83, que dispoe sobre 0 mecanisme de funcionamento da 
Declarayoo de lnstaJayoes da empresa, para obtenyao do Certificado de Aprova~ao de 
lnstala~oes - CAl 

• Decreto nl! 93.412 de 14110/86, que revoga 0 Decreto nil 92.212 de 26/12185, que regulamenta 
a Lei nil 7.369 de 20/09/85, que institui salario adicional para empregados do setor de energia 
eletrica, em condi~oes de periculosidade e da outras providencias 

• Decreto n2 93.413 de 15110/86 que promulga a Conven~ao nil 148 da Conferencia 
lntemacional do Trabalho, sobre Prote~ao dos Trabalhadores contra Riscos Profissionais 
devidos a contamina~ao do ar, ao Ruido, as Vibra~5es no local de trabalho 

• Portaria Interministerial nll 3.195 de 10/08/88, que institui a Campanha lntema de Prevenyao 
da AIDS - ClP AS 

• Portaria Interministerial nl! 3.257 de 22/09/88, que recomenda medidas restritivas ao habito 
de fumar 
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• C6digo de Obras e Edifica~oes do Municipio de Sao Paulo - Lei nlt 11.228, de 25/06/92 e seu 
Decreto Regulamentador 32.329 de 23/09/92 

• Decreto Estadual nil 38.069 de 14/12/93, da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, do 
Comando do Corpo de Bombeiros, que aprova as Especifica~oes para Instalac;oes de Protec;ao 
Contra Incendios e da outras providencias correlatas 

• C6digo Sanitario do Estado de Sao Paulo, Decreto nlt 12.342 de 27/09178, que regulamenta a 
PromOC;ao, Preservac;ao e Recuperac;ao da SaMe no Campo de Competencia da Secretaria de 
estado da SaMe 

• Lei Municipal nlt 8.106 de 30/08174 e seu Decreto ReguIamentador nlt 11.467 de 30/10174, 
que dispoe sabre sons urbanos 

• C6digo Nacional de Transito, lei nll 9.503 de 23/09/97, que aprova 0 Regulamento do C6digo 
Nacional de Transito e seus decretos regulamentadores 

• C6digo Civil, Art.159 e Art. 1.245 
• C6digo Penal. Art. 132 
• Lei nil 5.194 de 24/12/66, que regula 0 exercicio das profissoes de Engenheiro, Arquiteto e 

Engenheiro Agronomo e da outras providencias 
• Portaria nil S de 17/08/92 do Ministerio do Trabalho, que altera a Nonna Regulamentadora 

NR-9, estabelecendo a obrigatoriedade da elaborac;ao de "Mapa de Riscos Ambientais". 

Quando as atividades se desenvolverem fora do municipio de Sao Paulo, a Contratada devera 
atender e apresentar ao Metro de Sao Paulo, a legislaC;ao local vigente. Na inexistencia desta, 
deverao ser obedecidas as recomendac;Oes da PMSP. 

Nonnas Tecnicas Oficiais 

Deverao ser adotadas normas de seguranc;a da ABNT - Associac;ao Brasileira de Normas 
Tecnicas e outras, nacionais ou internacionais, a serem submetidas ao Metro de Sao Paulo. 

2.3. Nonnas e Especifical;tles do Metro de Sao Paulo 

IC-5.00.00.00/3C4-00 1 
IC-S.OO.OO.OO/3C9-002 
IC-5.00.00.00/3N4-001 

3. DEFINIc;OES 

3.1. Empresas Contratadas 

Instalac;ao de Canteiros de Obras 
Seguranc;a e Medicina do Trabalho em Obras Subterriineas 
Controle de Impactos ao Meio Arnbiente 

Empresas designadas para os trabalhos de construc;ao, montagem, acabamento, manutenc;ao, 
alimentac;ao, limpeza, transporte, seguranc;a patrimonial e demais servic;os necessarios para que 0 

Metro de Sao Paulo atinja seus objetivos. 
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3.2. Acidente Grave 

Evento que resulta em morte, incapacidade permanente ou temporaria e/ou em perda material, 
danos e equipamentos e/ou incendio. 

3.3. Risco 

Potencialidade de perigo de uma certa situalYao ou condilYao. 

3.4. Perigo 

Circunstancia que prenuncia um mal para alguem. 

3.5. Risco Grave e Eminente 

CondilYao ambiental au de trabalho que possa causar doenlYa profissional ou acidente do trabalho, 
com lesao grave a integridade fisica do trabalhador. 

3.6. EPC's 

Equipamento de prote<;ao coletiva - sao medidas necessarias para eliminar os riscos sobre a 
integridade fisica dos trabalhadores, do publico e do meio ambiente. 

3.7. EPl's 

Equipamento de prote<;ao individual e todo 0 dispositivo de usa individual destinado a proteger a 
intt;!gridade fisica do trabalhador. 

4. CONDl(;OES GERAIS 

Todos os servi<;os, objeto da contrata<;ao, deverao ser desenvolvidos, preservando a integridade 
fisica de todos os trabalhadores envolvidos, protegendo 0 publico, preservando 0 meio ambiente e 
opal rimonio do Metro de Sao Paulo, de acordo com os preceitos legais vigentes e a esta instru<;ao 
complementar. 

A Cmtratada e responsavel, direta e excIusivamente, pe\a seguran<;a, higiene e medicina do 
trabalho, na execu<;ao dos servil;os, objeto do contrato e, conseqilentemente por todos os danos e 
prejulzos que, por dolo ou culpa sua, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar a 
Contratante ou a terceiros. 

Antes do inicio dos servi<;os, todas as atividades deverao ser previamente avaliadas, do ponto de 
vista de higiene, seguran<;a e medicina do trabalho, antecipando-se aos possiveis riscos it saude do 
trabalhador e introduzidas modifica<;Oes que os eliminem, na impossibilidade de eJimina~ao, 
medidas de contrale deverao ser previstas de modo a reduzi-Ios a niveis aceitaveis. 
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Para efeito cautelar, exames clinicos, vistorias e levantamentos previos deverao ser efetuados pela 
Contratada, antes do infcio de suas atividades, com 0 objetivo de avaliar riscos potenciais, no 
ambiente onde se desenvolverao os trabalhos, objeto do contrato. 

A Contratada devera dimensionar e constituir quadro de profissionais integrantes do seu SESMT, 
conforme NR-4 - Servi'tOs Especializados em Engenharia de Seguran~a e em Medicina do 
Trabalho, informando fun~oes, numero de registro no MTB e designando 0 seu responsavel e 
informando ao Metro de Sao Paulo, sempre que houver altera~oes deste quadro de profissionais. 

A Contratada devera organizar e manter a CIP A - Comissao Interna de Preven~o de Acidentes, 
de acordo com a NR-5 da Portaria 3.214/78 do Ministerio do Trabalho, e garantir que esta 
comissao tenha representatividade de todas as areas de atua~ao de seus funcionarios. A 
Contratante devera ser informado, atraves de agendas e atas de reunifies ordinarias e/ou 
extraordimirias da CIP A, de suas atividades. . 

A Contratadadevera elaborar e fixar, 0 "Mapa de Riscos Ambientais" nos Iocais de trabalho, 
atendendo it Portaria n rill 25 de 29/12/94, do Ministerio do Trabalho, e encaminha-l0 it 
Contratante. 

A Contratada devera coibir a comercializa~ao, exposi~o e ingestao de substancias que alterem, 
fisica e psicologicamente, os trabalhadores, bem como 0 porte de armas nas dependencias do 
Metro de Sao Paulo, exceto as utilizadas na seguran~a patrimonial. 

A Contratada deveni informar previamente sua programa~ao de visitas aos canteiros de obras e 
frentes de servi'tO, com discriminayao do numero de pessoas, data e locais a serem visitados, e 
providenciar que seja utilizado os EPl's adequados, necessarios it sua seguranya, responsabilizando
se por quaisquer acidentes e/ou danos aos visitantes, e deveni atender as solicita'Yoes da Contratante, 
quando de visitas por ela, programadas. 

Alem dos procedimentos de rotina, a Contratada sera submetida a avaliayoes peri6dicas, 
especfficas, quanto ao cumprimento da exigencias contidas nesta instruyao. 

5. CONDIf;OES ESPECiFICAS 

5.1. Seguram;a 

A contratada devera adotar todas as medidas necessarias para eliminar os riscos fisicos, quimicos e 
biologicos, sobre a integridade fisica dos trabalhadores, do publico e do meio ambiente, conseqUente~ 
de poeiras, vapores, odores, gases fumayas, materiais particulados em suspensao, ruidos e vibra~oes 
assim como medidas especiais de preven~ao e combate a incendios, explosoes e desmoronamentos 
atendendo as Normas Regulamentadoras - NR's da Portaria 3.214/78 do Ministerio do Trabalho, nc 
que couber e, ainda, preservar os bens materiais da Contratante contra pilhagens, desvios de materiai~ 
e depredayoes. 
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Seguran~a", para todas as atividades 

• memorial sobre condi~oes de trabalho e meio ambiente, levando-se em considera~ao riscos d~ 
acidentes, de doen~as do trabalho e suas respectivas medidas preventivas; 

• projeto de execu~ao das prot~oes coletivas detalhadas em conformidade com as etapas dm 
servi~os; 

• metodologia e periodicidade de avalia~ao de riscos em atividades que necessitem de cuidado 
especiais, no que se refere a gases, temperatura, ruidos, aerodispers6ides e outros agentes nocivm 
ao ambiente de trabalho e circunvizinhanya. 

• as medidas preventivas, considerando a simultaneidade dos servi~os, e que deverao ser mantida5 
durante 0 decorrer das atividades, atraves de metodos, instala~es de EPC's e, quando esgotados, a 
ado~ao de EPI's, visando sempre manter os niveis e padroes exigidos na legisla~ao vigente e nest~ 
instruyao complementar. 

• quantifica~ao e especifica~ao tecnica dos materiais a serem utilizados nas prote~oes coletivas; 
• quantifica~ao e especifica~ao dos equipamentos de proteyao individual a serem utilizados, parf 

capacetes, ver anexo 2 - Padroniza~ao de Cores de Capacetes de Seguranya; 
• plano de deslocamento de material e de pessoal, interno e externo as obras, com determina¢o de 

roteiro e horario de acesso; 
• programa educativo contemplando a tematica de preven~ao de acidentes e doen~as do trabalho 

com sua respectiva carga horaria; 
• program a de treinamento especifico de trabalhadores envolvidos em atividades de risco; 
• rela~ao de normas tecnicas e procedimentos a serem adotados, em complementayao a esta 

instru~ao complementar; 
• normas tecnicas, especificayoes de seguran~a e programa de manuten~ao para 0 uso de maquinas 

equipamentos, instala~oes e16tricas, pneumaticas, Hquidos inflamaveis e combustfveis, gases 
materiais de limpeza e outros; 

• equipe de operadores de maquinas e equipamentos habilitada e identificada (cracha), conforme a 
NR-ll; 

• projeto de comunica~ao visual de seguranya; 
• plano de atua¢o, em caso de acidentes, prevendo esquema de remoyao de vitimas e recursos, de 

cada uma das frentes de servi~o. A Contratada dever! manter uma ambulancia que atenda uma area 
geognifica num raio de 5 km, a partir de 1000 empregados nos graus de risco 1 e 2, 50C 
empregados nos riscos 3 e 100 empregados no grau de risco 4; 

• reJayao dos recursos hospitalares credenciados a atender acidentes de trabalho, para assistencia am 
acidentados; 

• sistema de comunica~ao com a Contratante, para qualquer ocorrencia e/ou emergencia, para que 
somente 0 ela se encarregue do pronunciamento oficial. 

A Contratada devera fornecer e fiscalizar 0 usa de EPI's adequados aos seus empregados, atendendo a 
NR-6 - Equipamento de Prote~ao Individual, no que couber. 

Os equipamentos de seguranya nao poderao ser utilizados para outra finalidade, e deverao tet 
program a de revisao e manutenyao peri6dica. 
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Para a utilizayao, manuseio e armazenamento de gas devera ser atendida a NBR-12.284 - Area de 
Vivencia em Canteiros de Obras - item 4.5.1. 

A Contratada devera instalar, sinalizar, inspecionar e manter em perfeito estado de funcionamento, os 
equipamentos de combate a incendio, de acordo com a NR-23 - Prote~ao contra Incendios e demais 
normas oficiais vigentes. 

A Contratada devera encaminhar ao Metro de Sao Paulo, ate 0 dia 10 do mes subsequente, 0 "Cadastre 
Estatistico de Acidentes do Trabalho", com c6pia das "Fichas de Investiga~ao e Am'ilise do 
Acidentes" ocorridos, considerando os de seus contratados e subcontratados, conforme Anexo 1. 

A Contratada devera elaborar, mensalmente, e encaminhar it Contratante, "Relat6rio de Seguranya' 
contendo 0 relato das inspe~Oes, analises e monitora~ao, avaliando as condi~5es de seguran~a do 
locais de trabalho, instalac;5es, maquinas, equipamentos, controle de riscos, controle de polui~ao 
higiene do trabalbo, ergonomia, pratica contra incendio, saneamento, treinamentos e campanhas. 

A Contratada devera prom over a integrac;ao da seguranc;a do trabalho para os novos empregados ~ 
reciclar, os demais empregados, conforme a legislac;ao vigente, particularmente as de: 

• preven~ao e combate a incendio; 
• primeiros socorros; 
• operac;ao de equipamentos de guindar, transportar e elevar; 
• habilita~ao de sinaleiros; 
• opera~ao de maquinas e equipamentos especiais. 

A Contratada devera implantar e manter Campanha de Prevenc;ao de Acidentes, destinadas a sem 
empregados e contratados e realizar anualmente a SIP AT - Semana lntema de Preven~ao de Acidentes 
informando antecipadarnente it Contratante, a sua programa~ao. 

5.2. Alimenta~ao 

A Contratada e responsavel pela qualidade dos alimentos fomecidos, perante as autoridades saniwias 
respondendo civil e criminalmente por eventuais conseqUencias do uso e/ou fomecimento df 
alimentos deteriorados ou impr6prios para 0 consumo, bem como pela sua conserva~ao 

armazenamento, manipula~ao, preparo, distribuic;ao e higiene das instalac;5es, dos equipamentos ( 
utensilios de cozinha. 

Nas dependencias da cozinha e do refeit6rio e proibido fumar, bern como a entrada de quaisque 
animais, confonne Art. 457, do Titulo vn - Funcionamento dos Estabelecimentos, do C6digc 
Sanitario do Estado de Sao Paulo. 

A Contratada devera elaborar "Program a de Alimenta~ao", para 0 fomecimento de refeic;5es 
contendo, no minimo, os seguintes itens: 

• Alvara de Funcionamento e Cademeta de Controle Sanitario, conforme C6digo Sanitario, Capitul< 
V, Titulo VII - Funcionamento dos Estabelecimentos, Artigo 453; 
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• projeto de instala~oes, conforme IC-4.00.00.00/3C4-001 - Instala~ao de Canteiros de Obras 

NBR-12.284 - Area de Vivencia em Canteiros de Obras, C6digo Sanitario do Estado de Sao Paule 
e C6digo Sanitario do Municipio, atendendo a mais restritiva destas, no que se refere a 
dimensionamento e projeto de areas, sistema de higieniza~ao de utensHios, sistema de capta~ao f 

escoamento de agua servida, ilumina~ao, ventila~ao, veda~ao de janelas, materiais de revestimentc 
das instala~oes, acessos e circula~ao de pessoal e materiais, saida de lixo, instala~ao sanitaria c; 

vestiario para equipe de cozinha; 
• caracteristica dos m6veis e equipamentos, que deverao ter capacidade compadvel com a produ~ac 

diaria, revestimento adequado ao processo de limpeza e produtos a serem armazenados, com 
prote~ao contra roedores, blatideos e outros vetores indesejaveis; 

• descri<;ao do sistema de preparo e fomecimento de alimentos, prevendo 0 fomecimento de mao de 
obra, materiais e utensflios, locais de alimenta~ao, transporte, manuseio e higieni~ao; 

• cardapio da refei~oes a serem servidas, que deverao conter, no minimo, no desejum 300 calorias 
no almo~o e jantar 1400 calorias cada, distribuidas em lOa 15% de proteinas, 30 a 35% de 
gorduras e 50 a 60% de glicidios. 

• sistema de controle de agua e refei~oes, indicando 0 laborat6rio responsavel pelo controle. 

Na elabora~ao do "Programa de Alimenta~ao", deverao ser consideradas as seguintes restri~oes: 

• os tanques deverao ser em lou~a ou a~o inoxidavel, para higieniza~ao de lou~as, utensilios e 
alimentos; 

• deverao ser previstos acessos independentes para entrada e saida na cozinha, evitando c 
cruzamento de fluxo de pessoal, da entrada dos alimentos e da saida do lixo; 

• no refeit6rio, a porta de entrada devera ser pr6xima it distribui~ao de alimentos e oposta a porta de 
safda; 

• devera haver instala~oes sanitarias e vestiarios para uso exclusivo dos empregados a servi~o da 
cozinha; 

• para cozinhas que sirvam acima de 300 refei~oes por periodo, devera ser prevista maquina 
lavadora de bandejas, talheres e lou~as; 

• ate 0 limite de 500 refei~oes/dia, a cozinha devera ser provida de coifa para elimina~ao do 
vapores de gordura e acima deste numero devera possuir exaustor; 

• para 0 transporte de alimentos, deverao ser utilizados recipientes termicos, rigidos, lavaveis e 
resistentes a produtos de limpeza e higieniza~ao (hipoclorito de s6dio); 

• os recipientes reservados ao transporte de alimentos, s6lidos ou liquidos, deverao passar pOi 
higieniza~ilo previa e nilo poderao permitir 0 derramamento ou possivel contamina~ao. 

5.3. Higiene Sanitaria 

A Contratada devera elaborar "Programa de Higiene e Controle de Pestes e Vetores", respeitando c 
C6digo de Edifica~oes e 0 C6digo Sanitario do Estado de Sao Paulo, contemplando os seguintes itens: 

• descri~ao do produto, locais e freqUencia de aplica~ao dos materiais de higiene, inseticidas e 
raticidas, bern como seu registro federal; 

• habilita~ao de pessoal destinado a aplica~ao de inseticidas e raticidas; 
• descri~ao dos equipamentos a serem utilizados nos servi~os acima citados; 
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Na elabora~o do "Programa de Higiene e Controle de Pestes e Vetores", deveriio ser atendidas, fl( 

minimo, as seguintes restri~5es: 

• devera ser previsto local adequado, com piso lavavel, para a armazenagem individual do Iixo seco € 

umido, com prot~ao da tela contra insetos voadores, rasteiros e outros animais, niio devendo 0 

mesmos serem depositados ao Iado da cozinha ou dos refeit6rios; 
• 0 lixo devera ser embalado em sacos plasticos resistentes, descartaveis, depositados em tam bores Ot 

cal(ambas providas de tampa, devendo ser prevista sua coleta diaria e a higiene dos recipientes se 
procedida a cada reposil(ao; 

• os sacos plasticos contendo resfduos dos ambulat6rios medico deverao ser de cor branca € 
separados dos demais, e sua coleta devera ser de acordo com a legislal(ao vigente; 

• 0 controle de higiene ambiental, desinsetizal(ao e desratizal(ao, devera ser executada sempre qUt 
necessario; 

• sempre que for verificado 0 crescimento de vegetal(ao (capim, ervas daninhas, etc.) providenciar ~ 
poda evitando 0 aparecimento de insetos rasteiros. 

• deverao ser eliminados locais de formal(ao de focos que propiciem a proliferal(ao de vetore 
indesejaveis, tais como: pOl(as de agua, reservat6rios e recipientes destampados, mato, dep6sito de 
materiais inserviveis; 

• a freqUencia de higienizal(ao devera ser a seguinte: 

• piso de cozinha - lavagem diAria; 
• pias, armarios, fog5es, geladeiras, congeladores (freezer) e outros pertences - lavagem diaria 

man tendo 0 aspecto extemo asseado (no caso de conge lad ores, deverao ser lavados internament€ 
com sabao ou detergente amoniacal, semanalmente); 

• paredes intemas, m6veis e utensilios de cozinha - manutenl(ao continua e mantido 
ininterruptamente asseados; 

• recipientes para coleta de restos de bandeja, pratos e outros - manutenyao de asseio continua ( 
protegidos com sacos p1asticos, internamente; 

• pisos de alojamento, escrit6rios, paredes cadeiras, m6veis, pranchetas, etc - manutenyao continua e 
ininterrupta de asseio; 

• pisos de ambulat6rios, paredes internas, m6veis, macas, camas, tripes, etc. - manutenyao de asseic 
e desinfetayao, continua e ininterrupta; 

• a agua potavel devera apresentar os aspectos fisico-quimicos de potabilidade de acordo com ( 
Decreto-Lei 52.497 de 21/07170, NTA 61, classifical(ao 3, item Ida Secretaria de Estado da Salide 
do Governo do Estado de Sao Paulo; 

• todas as caixas d'agua, sejam elevadas do solo, em nivel ou enterradas, deverao estar sempn 
limpas e fechadas, sem vazamentos, sen do prevista Iimpeza e desinfecl(iio anual ou quandc 
necessario e controle microbiol6gica, fisico e quimico a cada 120 dias; 

• cabera a Contratada 0 combate eficaz aos roedores, blatideos, insetos e outros veto res inoportunos 
nas areas de atual(iio, desde a data de sua instalayao; 

• para controle de roedores, deverao ser utilizados produtos a base de Hidroxi de Cumarina; 
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5.4. Medicioa 

A Contratada devera atender ao disposto na NR-7 - Exames Medicos e as disposi'toes legais quanta ao 
dimensionamento e localiza'tllo de ambulat6rio, bern como de equipes de saUde, compativeis com a 
quantidade de postos ou frente de servi(fo. 

A Contratada deve manter em local visivel 0 Certificado de Registro do Conselho Regional d€ 
1\1edicina e 0 Alvanl da Secret aria de SaUde do Municipio. 

Nas frentes de servi'to, a contratada deveril manter, pennanentemente: 

• urn funcionilrio capacitado, com curso de primeiros socorros, submetido a reciclagem peri6dica 
com registro em sua ficha funcional, responsavel pela caixa de primeiros socorros; 

• caixa de primeiros socorros, colocadas em pontos estrategicos das areas de trabalho, contendc 
materiais para pequenos curativos, adequados para servir urn grupo de 25 pessoas e de uso restrito 
a casos de urgencia; 

• ficha clfnica individual, mantida no local de atua'tllo do funcionario, sob responsabilidade de 
ambulat6rio medico ou, na inexistencia deste, do supervisor da contratada; 

• rnacas colocadas em pontos de filcil acesso nas areas de trabalho. 

Exames ocupacionais deverao ser planejados contemplando exarnes cHnicos e compiementares que 
possibilitem 0 controle biol6gico dos riscos inerentes as fun(foes. 

Qualquer aparecimento de moIestia infecto-contagiosa, ectoparasitas ou vetores devera a ocorrencia 
ser comunicada imediatamente a area medica responsavel. 

6. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS AO METRO DE SAO PAULO 

Todas as infonna(foes, licen~as, alvaras, autoriza~oes e demais documentos deverllo ser mantidos 
a disposi~ao do Metro de Sao Paulo, durante todo 0 periodo do contrato e apresentados, quando 
solicitados. 

6.1. Antes do Inicio dos Servi~os 

• Quadro de funcionarios do SESMT; 
• program a de seguran'ta; 
• program a de alimenta~ao; 
• programa de higiene e controle de pestes e vetores; 
• normas tecnicas a serem adotadas; 

(1.2. Durante a Execu~ao dos Servi~os 

• Cadastro estatistico de acidentes; 
• mapa de risco, nas varias fases das atividades; 
• altera~6es do quadro do SESMT; 
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• relat6rio de seguranlfa; 
• instrulfoes gerais e treinamentos especificos de seguranlfa; 
• programalfao da SIP A T; 
• relat6rio de monitoramento. 
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ANEX02 

PADRONlZAylO DE CORES DE CAPACETES DE SEGURANCA 

Os capacetes de seguranya deverao ser estampados com logotipo ou 0 nome da empresa a qual 
pertencem e obedecer a seguinte padronizayao de cores: 

CONTRAT ADA - MEIA ABA: 

Cinza............................................................... Engenheiros 
BrancolFaixa Cinza .......................................... Supervisores 
Branco............................................................. Mestres de Obras 

Encarregados de Obras 
Salmao............................................................ Feitores 
Roxo............................................................... Operadores de Maquinas 

Motoristas 
Vinho.............................................................. Vigilante Lider 
Verde-Escuro.................................................. Auxiliar de Seguranya do Trabalho 
Verde-EscurolFaixa Branca ............................. Tecnico de Seguranya do Trabalho 
Verde-Claro ..................................................... Enfermeiros do Trabalho 
CinzaIFaixa Branca.......................................... Medicos do Trabalho 
Laranja............ ..... ......... ........ .......... .... ...... ....... Visitantes 
Azul-Claro ....................................................... Top6grafo 

Agrimensor 
Azu\-Escuro..................................................... Auxiliar de Topografia 

Nivelador 
Ajudante de Topografia 

CONTRATADA-ABATOTAL: 

Vinho............ .......... .... ........ ............................ Vigilantes 
Verde-Claro.................................................... Aux. Enfermagem do Trabalho 
Amarelos. ...... ...... .... .... ........ ............................ Carpinteiros 
Marrom-Escuro......... ......... .... ......... ................ Pedreiros 
Azul-Claro....................................................... Armadores 
Vermelho ......................................................... Serventes 

Ajudantes 
Auxiliares 
Marteleiros 

Azul-Escuro.................................................... Montadores 
Mecanicos 
Soldadores 

Azul-Celeste.... ............. ......... .......... ................ Eletricistas 
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Creme ............................................................ . 

Laranja Refletivo ............................................ . 
Preto .............................................................. . 

CONTRAT ANTE - MEIA ABA: 

C6digo 

IC-S.OO.OO.OO/3C9-001 

Pessoal de Escrit6rio 
Apontadores 
Apropriadores 
Sinaleiros 
lmpermeabilizadores 

Cinza-Escuro................................................... Engenheiros 
CinzaIFaixa Branca .......................................... Medicos do Trabalho 
BrancolFaixa Cinza .......................................... Supervisores/ AnaJistas 
Branco............................................................. Tecnicos de Medi~ao 

Tecnicos de Or~amento 
Tecnicos de Montagem 
Tecnicos de Projetos 
Tecnicos de Equipamentos 
Tecnicos de Obras 
Tecnicos de Custeio de Obras 
Tee. de Custeio Especializado 
Tecnicos de Manuten~ao 
Pessoal de Opera~ao 

Azul-Claro....................................................... Agrimensor 
Top6grafo 
Nivelador 

Azul-Escuro.................................................... Ajudante de Topografia 
Auxiliar de Topografia 
Pessoal de Manuten~ao 

Marrom........................................................... Aux. de Custeio de Obras 
Apontador de Obras 

Creme......... ..................................................... Auxiliar Administrativo 
Apontador da GRD 
Auxiliar de Escrit6rio 
Desenhista 
Secretario de Contr. Civil 

Verde-EscurolFaixa Branca .............................. Tecnico de Seguran~a do Trabalho 
Verde-Escuto.................................................. Auxiliar de Seguran~a do Trabalho 
Verde-Claro ..................................................... Enfermeiro·do Trabalho 

Auxiliar de Enfermeiro do Trabalho 
Laranja .......................................................... '" Visitantes 
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1. OBJETIVO 

o objetivo desta instruyao e 0 de complementar os criterios de seguranya a serem observados 
quando da execuyao das obras da Linha S - Lillis do Metro de Sao Paulo, em tlineis e outras que 
necessitem de cuidados especiais, de forma a eliminar ou minimizar e controlar, a niveis 
tolerliveis, os riscos a que estao sujeitos os trabalhadores no meio ambiente das obras. 

2. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

Para atendimento desta instruyao, deverao ser obedecidas as leis federais, estaduais e municipais e 
seus decretos regulamentadores, ora vigentes, bern como suas eventuais alterayoes/atualizayoes, e 
tam bern as norm as, especificayoes e instruyoes complementares aqui citadas, ressa1tando-se: 

• Portaria 3.214 de 08/06/78 e normas regulamentadoras, que dispoem sobre a Seguranya e 
Medicina do Trabalho 

• NBR-7678 - Seguranya na execuyao de obras e serviyos de construyao 
• NBR-12284 - Areas de Vivencia em Canteiros de Obras 

Todos os trabalhadores, direta ou indiretamente envolvidos com riscos potenciais devem receber 
informayOes da contratada, sobre a periculosidade e toxicidade a que estao sujeitos, conforme 
prescrito na Constituiyao do Estado de Sao Paulo e na Portaria 3214 - Norma Regulamentadora 
numero I, item 1.7.c. Deverao ser previstos program as de treinamento de seus funciomirios, sobre a 
fonna segura de armazenamento, manuseio, descarte de materiais, e medidas de controle em 
situayOes nao rotineiras ou de emergencia, incluindo procedimento para primeiros socorros. Este 
programa deve preyer a participayao dos tecnicos do MetrO de Sao Paulo. 

Todas as instalayoes e atividades deverao atender ao prescrito nas: 

• [C-S.00.OO.00/3C9-001 
• £C-5.00.00.00/3C4-001 
• [C-S.OO.OO.OO/3N4-001 

3. DEFINI<;OES 

Engenharia de SeguraniYa e Medicina do Trabalho. 
Instalayao de Canteiros de Obras 
Controle de Impactos ao Meio Ambiente 

Para a presente instruyao, consideram-se as seguintes defmiyOes: 

3.1. Area confinada 

E todo 0 trabalho executado em locais que: possuem entradas ou saidas limitadas ou restritas, ou 
nan estiio designados para uso ou ocupayao continua; possuem uma ou mais das seguintes 
caracterfsticas: contiveram ou contem potencial de risco na atmosfera, possuem atmosfera com 
deflciencia de 02 (menos de 19,5%) ou excesso de Oz (mais de 22%); possuem configurayao 
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interna tal que possa provocar asfIxia, claustrofobia e ate mesmo medo ou inseguran~a e, 
fInalmente, possuem agentes contaminantes, agressivos a seguran~a ou Ii saude. 

3.2. Cicio de trabalho 

Conjunto das atividades desenvolvidas pelo trabalhador em uma sequencia defInida e que se repete 
de forma continua, no decorrer da jornada de trabalho. 

3.3. Ponto de trabalho 

Todo e qualquer local onde 0 trabalhador permanece durante odesenvolvimento do seu cicio de 
trabalho. 

3.4. Monitoriza~ao ambiental 

E a avali~ao sistematica e peri6dica dos agentes agressivos no ambiente de trabalho, visando 
estimar a exposi~ao ocupacional e 0 risco a saude ao longo do tempo, e 0 balizamento a introdultaO 
ou modifIca~ao de medidas de controle sempre que necessario. 

3.5. Riscos quimieos 

Sao todos os agentes ou produtos qUlmicos existentes em urn local de trabalho que possam 
oferecer risco Ii saMe dos trabalhadores. 

3.6. Agentes quimicos 

Sao todas as substfulcias quimicas que podem estar presentes em urn local de trabalho, fazendo 
parte do processo produtivo, como por exemplo, silica, resinas, hidrocarbonetos, e outros; ou 
gerados pelo processo produtivo, como por exemplo, poeiras, gases e vapores, que podem oferecer 
risco a saude do trabalhador por contato cutaneo OU por abso~ao, produzindo intoxica~Oes ou 
doen~as ocupacionais a curto, medio ou Iongo prazo. 

3.7. Produtos quimicos 

Sao os agentes qufmicos puros ou em misturas, fornecidos a granel ou embalados e com 
denomin~ao comerciaI ou industrial, para usa no processo produtivo, como por exemplo, aditivos, 
solventes, tintas, gases comprimidos e outros. 

3.8. Limite de Exposi~io Ocupacional 

Thereshold Limit Values -nv -e defInido pela portaria 3214, Norma Regulamentadora numero 
15 ou ainda, conforme a Americam Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH, . 
para a aferis;ao de riscos qufmicos. 
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3.9. Nivel de A~ao 

E a metade do limite de exposi~ao ocupacionaL 

3.10. Calor 

Agente fisico frequentemente presente em atividades nas quais existe a libe~ao de energia 
termica de fontes artificiais ou exposi~ao direta ao sol. No caso de atividades em subsolo, existe 
tambem a irradi~ao termica das superficies dos ambientes, crescente com a profundidade. 

3.11. Troca termica 

Os principais meios de perda ou ganho de calor pelo organismo sao: calor produzido pelo 
metabolismo, condu~ao-convec~ao, radi~ao e evapora~ao. 

3.12. Sobrecarga termica 

:E 0 calor acumulado no organismo, 0 qual pode atingir niveis inaceitaveis. 

3.13. Limite de toleraocia 

Representa as condi~Oes sob as quais a malOna dos trabalhadores possa ficar continuamente 
exposta a riscos fisicos, diariamente, sem softer efeitos adversos a saude, durante a vida laboral. 

3.14. Aclimatal;ao 

Resultado de processos mediante os quais 0 individuo se adapta a viver e trabalhar em uma 
condiyao termica mais severa do que tolerada por pessoas nao aclimatadas, sem todavia exceder os 
Iimites de tolenincia, e que se manifesta por uma reduyao na frequencia cardiaca e da temperatura 
inlema do corpo, com aumento de transpi~ao. Pessoas nao aclimatadas poderao apresentar 
efi.:itos adversos, ainda que a situa~ao de exposi~ao obedeya aos limites de toleriincia. 

3.15. Umidade 

:E a quanti dade de agua, em qualquer estado, presente no ambiente. 

3.16. Ruido 

:E qualquer sensayao sonora indesejavel. 

3.17. Vibra~o 

Sao movimenta~6es medinicas, que podem interferir com a saude, seguran~a e conforto dos 
trabalhadores. 
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4. CONDU;OES GERAIS 

Todo 0 tipo de risco devera ser minimizado, atendendo a esta instruyao e a legislayao vigente. 

Na fase de projeto, todas as operayoes devedlo ser previamente avaliadas, do ponto de vista de 
Higiene, Seguranya e Medicina do Trabalho, antecipando-se os possiveis riscos a saude do 
trabalhador e introduzidas modificay5es que os eliminem. Na impossibilidade de eliminayao, 
medidas de controle deverao ser previstas de modo a reduzir a exposiyao ocupacional a urn nivel 
aceitavel. 

Para efeito cautelar, vistorias e Ievantamentos privios deverao ser efetuados pela Contratada, antes 
do illfcio de suas atividades, para avaliayao de riscos potenciais provenientes da futura obra, 
obedecendo os criterios estabelecidos no item 5 desta instruyao. 

Todas as medidas preventivas deverao ser explicitadas nos procedimentos executivos, considerando 
a simultaneidade de· atividades, de forma preventiva e deverao ser mantidas durante 0 decorrer das 
obras, atraves de metodos, instalayOes de EPC's - Equipamentos de Proteyao Coletiva - e quando 
esgotados, a adoyao de EPI's - Equipamentos de Proteyao Individuais, visando sempre manter os 
nfveis e pad roes exigidos nesta instruyao e na legislayao vigente. 

Quando 0 nivel de a'fao for atingido, 0 trabalhador e considerado ocupacionalmente exposto, e 
sinaliza que devem ser implantadas ou implementadas medidas de controle da exposi'fao, 
monitoriza'fao ambiental, biol6gica, adotados procedimentos de vigiIancia it saUde e atuayao 
imediata nas fontes geradoras. 

Quando as medidas mitigadoras adotadas nos procedimentos executivos se mostrarem ineficientes 
eJou· insuficientes, todas as provid&1cias necessarias a recupera~ao das condiyoes ambientais 
originais deverao ser tomadas de forma imediata, na ocorrencia do fenomeno, vi sando a retomada 
dos serviyos nas areas afetadas. 

Na fase de constru'fao deve ser realizada monitorizayao ambiental de todos os riscos 
possivelmente presentes, criando-se urn registro de dados ambientais e biol6gicos de forma a se 
ter elementos para estabelecer ou refutar eventual relayao entre a exposiyao ocupacional e a 
ocorrencia de dcienya, devendo ficar arquivados, de forma ordenada, e fomecidos ao Metro de Sao 
Paulo quando solicitado. 

No cronograma deverao ser previstas as atividades provenientes de avaliayao e controle da 
monitoriz~ao ambiental. 

Os trabalhadores expostos a ambientes acima do nivel de ayao devem ter acompanhamento medico 
e vigiHincia da saUde, conforme portaria 3.214 - Norma regulamentadora numero 7. 

Nos casos em que os Iimites estabelecidos por normas aqui citadas forem conflitantes com a 
legislayao brasileira, devera ser adotado 0 mais restritivo. 
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Alem das providencias cabiveis do ponto de vista de seguran~a, 0 manuseio e utiliza~lio de 
explosivos deve obedecer ao disposto nesta instru~lio e no Decreto Federal 55.649 de 28/01165, que 
regulamenta 0 "Servi~o de Fiscaliza~ao da lmportayao, Deposito e Tnlfego de Produtos Controlados 
pelo Ministerio da Guerra", com alterayoes introduzidas pelo Decreto 88.113 de 21102/83.· 

5. CONDI<;OES ESPECiFIcAS 

5.1. Quanto as instala~oes 

5.1.1. Instala~oes elHricas 

A ilumina~ao especifica de apoio a serviyos que necessitem de urn nivel de iluminamento 
superior, deve ser feita atraves de uma ou mais lumimirias portateis com proteyao contra 
choques ou refletores blindados, garantindo-se uma iluminancia entre 200 e 500lux, de acordo 
com a NBR 5413 -Ilumina~ao Geral Para Areas de Trabalho - faixa B. 

o nivel de iluminamento para 0 balizamento de tuneis devera ser de, no minimo, 751ux. 

5.1.2. Instala~oes sanitarias 

As instalac;oes sanitarias ao longo dos trechos deverao atender a NBRI2.284, item 4.1. 

5.1.3. Ventila~ao for~ada 

Os sistemas de ventilayao e exaustao deverao atender e propiciar ao ambiente de trabalho 
todas as condi~Oes e exigencias de seguranya referentes aos riscos quimicos, limites de 
exposiyao ocupacional, niveis de ayao, niveis de higienizayao e sanificayao proprios da 
atividade em questao, ou longo de toda a evolu~ao da obra. 

o sistema de ventilac;ao devera apresentar as seguintes capacidades mfnimas: 

• velocidade media da corrente de ar entre 0,5 a 5,Omls; 

• vazao de 2,5m
3
/min, por HP de equipamento em opera~ao no ambiente; 

• vazao de 3,Om
3

/min, para cada trabalhador. 

o sistema de ventilayao devera preyer 0 controle de ruidos, emlssao de particulados e 
contaminantes que deverao ser tratados, quando Ian~ados ao meio ambiente. 

As unidades de ventila~ao deverao ser localizadas fora dos runeis e dos emboques de obm, 
adentrando aos runeis somente a rede de dutos e seus acess6rios. 

A rede de dutos devera ser estanque em todas as fases do processo. 
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5.2. Quanto aos equipamentos 

A Contratada devera instalar nos equipamentos em movimenta~ao sistema luminoso e 
dispositivo sonoro, este, quando da utiliza~ao de marcha a re, para 0 transporte horizontal dentre 
dos canteiros de obra e frentes de servi~o. Para transporte vertical, devern ser previsto sistema 
sonoro de alerta de movimenta~ao de carga. 

5.3. Quanto aos fatores 

5.3.1. Quimicos 

Todos os produtos quimicos utiJizados ou armazenados em qualquer fase do processo produtivo 
em qualquer quantidade e localidade do canteiro de obras, deverao ser mantidos em sua~ 
embatagens originais e sempre devidamente rotulados de acordo com as Normas do 

Ministerio dos Transportes e Norma Regulamentadora numero 26, item 26.6, da Portaria 3214 
Quando, ocasionalmente, tais condi~oes nao forem preservadas, deverao ser mantidos em 
embalagens adequadas ou similares, com rotulagem conforme as disposi~oes acima. 

Todos os produtos utilizados ou armazenados devem possuir uma Ficha de Informa~oes de 
Seguran~a de Produto (Material Safety Data Sheet - MSDS), devidamente preenchida, confonn!: 
proposta da Comissao de Seguran~a e Saude Ocupacional da Associayao Brasileira da Industril3 
Quimica e Derivados- ABIQUIM, assinada, e a disposi~ao de qualquer trabalhador interessado e 
do Metro de Sao Paulo, com as seguintes informa~oes: 

• identifica~ao contendo: 0 nome quimico, sinonimos, famIlia qUlmlca, formulas, pes( 
molecular e CAS (Chemical Abstrata Service Registry), com 0 numero e nome; 

• componentes de risco - con tendo a % opcional, limite de toleriincia, fonte, absoryao pelE 
pete; 

• propriedades flsicas contendo: aparencia e odor, densidade do vapor, densidade relativa 
percentagem de volateis, pH, ponto de congelamento, ponto de ebuliyao, ponto de fluidez 
ponto de fusao, pressao de vapor, solubilidade em agua, solubilidade em outros solventes 
taxa de evapora~ao e viscosidade. 

• dados sobre riscos a saMe: efeitos agudos locais (ingestao, inala~ao, abso~ao pela pele 
contato com a pele, contato com os olhos), efeitos agudos sistemicos, efeitos agudo 
cronicos, condi~oes de saMe agravadas pela superexposi~ao, procedimentos de emergench 
e primeiros socorros (ingestao, inala~ao, pele e olhos), notas para 0 medico, dadO! 
toxicologicos (dose letal 50 - LD50 - oral e dermal, concentrayao letal 50 - LC50 - inala~ao; 

• informa~oes especificas de prote~ao - equipamento de prote~ao individual - EPI 
equipamento de prote~ao coletiva - EPC, equipamentos emergencias; 

• risco de incendio e explosao - ponto de fulgor, ponto de auto-igni~ao, limites inferior t 

superior de inflamabilidade no ar (% em volume), procedimentos de combate ao fogo 
subprodutos da combustao; 

• dados sobre reatividade - estabilidade e condi~oes a evitar, produtos perigosos mJ 

decomposi~ao, riscos de polimeriza~llo e condi~oes a evitar; 
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• precaw;~oes especiais - precauyoes a serem tomadas no manuseio e armazenagem, rotulagerr 
de embalagem/recipientes, materiais adequados para embalagens, materiais adequados pan 
EPI; 

• outras precauyoes (processo); 
• procedimentos em casos de derramamento ou vazamento; 
• metodo de disposiyao - produtos, residuos, embalagens, materiais contaminados; 
• dados ecotoxicologicos - demanda bioquimica de Oxigenio - DBO, demanda quimica de 

Oxigenio - DQO, toxicidade para peixes, biodegradayao, inibidor de atividade bacteriologicf 
(estayao de tratamento de efluentes), outros riscos; 

• transporte rodoviario - numero ONU, nome adequado para embarque, classe de risco 
subclasse de risco, numero de risco, grupo de risco (embalagem), precauyoes especiais para 
transporte - obs. quando for utiHzado outro meio de transporte, deverao ser informados m 
dados relativos. 

Das informayoes contidas no MSDS, deverao ser extraidas aquelas que 0 responsavel pela 
seguran~a do trabalho julgar necessaria, e passada a todos os trabalhadores envoIv idos, em 
linguagem simples e acessivel. 

Em todas as fases do processo, as concentra~oes de agentes quimicos nao devem ultrapassar o~ 
niveis recomendados pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
relacionados na ultima edi~ao do livreto TL V - Threshold Limit Values for Chemical Substance 
and Physical Agents and Biological Exposure Indices. 

As medidas das concentra~oes devem ser feitas a nivel da zona respiratoria dos trabalhadores 
preferencialmente por amostragem pessoal, e de acordo com as estrategias de amostragem 
preconizadas pelo Niosh - Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, e sempre de forma a 
cobrir, no minimo, 80% de uma jornada de trabalho, nos casos onde se pretende avaliar a exposi9ilo 
media ponderada pelo tempo (TWA - Time Weighed Average) e de 15 minutos para os casos de 
exposi~ao de curta dura~ao (STEL - Short Term Exposure limit). 

As tecnicas de coleta e analise devem seguir as recomenda~5es contidas em: 

• Niosh - Manual of Analitycal Methods, 3rd Edition. 
• Portaria 3214 do Ministerio do Trabalho - Norma Regulamentadora numero 9. 
• ABNT - Associa~ao Brasileira de Normas Tecnicas: 

• NBR 10562, CaHbr~ao de Vazao, pelo metodo da bolha de sabao para bombas de baixa vazac 
utilizadas na avalia~ao de agentes qufmicos no ar . 

• MB 3422, Agentes Quimicos no Ar - Coleta de Aerodispersoides por filtra~ilo. 

Os agentes a serem avaliados devem estar relacionados em uma programa~ilo que devera conter 0 

tipo de atividade e local; numero de trabalhadores expostos; niimero de dias e turn os do~ 
trabalhadores a serem amostrados; niimero de amostras e agentes a serem analisados. 

Para substancias de elevada toxicidade ou periculosidade, como monoxido de carbono e ga~ 
sulfidrico, ou ainda em casos de possivel deficiencia de oxigenio, devem ser realizadas medh;oes 
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por instrumenta~ao de leitura direta e continua, antes da entrada de trabalhadores e durante toda ;: 
sua permanencia nestes Iocais. 

No caso especifico de perfura~ao de tUne is, a freqUencia do monitoramento de particulado total t 

aicalinos deve estar de acordo com 0 progresso da perfura~ao. 0 program a de monitoriza~ao dev€ 
ter, como premissa de freqUencia de leituras, intervalos quinzenais ou a cada 100 metros de: 
escava~ao ou 200 metros de proje~ao, de acordo com a evolu~ao dos servi~os. 

A avalia~ao ambiental deve ser feita sempre que haja presen~a de algum fator interveniente e qm 
possa alterar os niveis de exposi~ao dos trabalhadores, como por exemplo, altera~5es do processc 
ou das condi~5es de ventila~ao. 

A interpreta~ao dos resultados deveni ser realizada segundo as recomenda~5es da ACGIH 
TIrreshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposurf 
Indices e do Niosh - Occupational Exposure Sampling Strategy Manual. 

Nas explos5es, deve-se ter garantias de que ap6s uma detona~ao, haja nivel minimo de oxigenio nc 
ar, e que a concentra~ao de agentes quimicos estejam em niveis inferiores aos Limites de Exposi<;ac 
Ocupacional, antes de se permitir 0 regresso de trabalhadores Ii area (portaria 3214, Normc 
Regulamentadora numero 15, anexo 11). 
Com rela~ao Ii prote~ao respiratoria, deve ser observado 0 disposto na Instru~ao Normativa numerc 
1, de 11104/94, da Secretaria de Seguran~a e Saude no Trabalho, do Ministerio do Trabalho. 

5.3.2. Ruido 

No que se refere a ruldo de impacto e ruido continuo ou intermitente, devera ser atendida a Norm, 
Regulamentadora NR- 15 - Anexo I - Ruido Continuo ou Intermitente e Anexo II - Ruido d~ 
Impacto. 

As medidas de nivel de ruido deverao ser feitas atraves do uso de dosfmetro, durante ajomada dt 
trabalho, de acordo com a norma ANSI S 1-25-1991, Specification for Personal Noise Dosimeter~ 
da American National Standards Institute. 

Quando os niveis de ruidos definidos forem ultrapassados, devera ser previsto 0 uso de EP 
adequado, dimensionado a partir da lEC 225 - Octave, half-octave and third-octave band filter 
intended for analysis of sound and vibrations. 

5.3.3. Umidade 

Deverao ser minimizadas as atividades ou opera~5es executadas em locais alagados Oli 

encharcados, com umidade excess iva, capazes de produzir danos Ii saMe dos trabalhadores 
consideradas insalubres. 
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5.3.4. Calor 

Para a avalia~ao da exposi~ao ao calor deverao ser considerados fatores ambientais que influem ml 

troca de calor entre 0 organismo e 0 ambiente, como: a temperatura do ar, a velocidade do ar, II 

umidade relativa do ar e 0 calor radiante e, dentre os fatores fisiol6gicos, 0 calor produzido pelo 
metabolismo devido a atividade fisica desenvolvida. 

Para a avalia~8.o do calor a que estao sujeitos os trabalhadores, devera ser utilizada a norma HT-OI 
CIE-1985 - Avalia~ao de Exposi~ao Ocupacional ao Calor da Fundacentro, onde sao estabelecidas 
as maximas temperaturas, permitidas para a "Taxa metab6lica media dispendida no periodo de uma 
hora", tabela A, e "Taxa de metabolismo por tipo de atividade", tabela B (IBUTG -lndice de Bulbc 
Umido Termometro de Globo Medio Ponderado). 

5.3.5. Vibra~ao 

As atividades e oper~5es que exponham os trabalhadores a vibra~5es localizadas ou de corpe 
inteiro deverao atender as seguintes normas: 

• ISO-2631 Guide for the Evaluation of Human Exposure to Whole-body Vibration 
• ISO-DIS-5349 Mechanical Vibration - Guidelines for Measurement and the Assessment Humar 

Exposure to Hand-transmitted Vibration 
• Norma DIN-4150 - part 3 Structural Vibration in Building - Effects on Strutures 

6. DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO METRO DE SAO PAULO 

Alem dos documentos anteriormente solicitados, deverao ser entregues os discriminados a seguir: 

6.1. Antes do infcio dos servi~os 

• projeto do sistema de ventila~ao a ser adotado, acompanhado de: 

• fluxograma detalhado do processo de escavalj:ao e de suas particularidades, como, proje~ao dt 
concreto, uso de explosivos, e outros; 

• flu;'Wgrama detalhado do processo de ventila~ao, em fun~ao do processo de escavalj:8.o; 

• pro!,J'fama de monitoriza~ao ambiental, discriminando os fatores, laborat6rio responsavel pela 
analise de materiais coletados, dimensionarnento de EPC's, especifica~{)es de EPI's e outros; 

• programa de controle de riscos quimicos, contendo, no minimo, os seguintes t6picos: 

• defini~ao de responsabilidades, direitos e obriga~5es de todos os envolvidos direta ou 
indiretamente com riscos potenciais, nomeando inclusive, urn gestor para as atividades de 
higiene e seguran~a; 

• a~5es especificas de higiene e seguran~a, re1ativas a reconhecimento, avali~ao e controle 
dos riscos eventualmente presentes; 
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" a~5es de ordem medica, relativas ao controle biol6gico e vigilancia da saude do 

trabalhadores eventualmente expostos acima do nivel de as:ao; 
" as:5es tecnico administrativas, de educa~ao treinamento e infonna~ao dos trabalhadores 

relativas aos riscos quimicos envolvidos e avaliaS:5es ambientais/biol6gicas a que foreff 
submetidos. 

• programa de prote~ao individual contendo, no minimo, os seguintes itens: 

" responsavel pelo programa; 
" quem deve usar; 
" 0 que deve usar; 
" quando deve usar; 
• como deve usar; 
" controle da qualidade do equipamento a ser usado; 
" controle do uso; 
" manuten~ao e higieniza~ao dos EPI's; 
" treinamento dos usuarios. 

• program a de ordem medica, definidas para grupos de trabalhadores, por funs:ao e local df 
trabalho e possiveis agentes presentes, englobando os seguintes itens, no minimo: 

" defini~ao de indicas:5es e contra indica~oes para fun~oes e locais de trabalho; 
" estabelecimento dos indicadores biol6gicos de exposi~ao e/ou, outros testes que devem se 

incluidos na avalia~ao medica; 
" estabelecimento de limites de tolerancia e valores de nonnalidade para os indicadores, t 

ainda testes e criterios para afastamento da exposi~ao; 
"' estabelecimento de rotina de exames clfnicos a serem realizados nos exames pre 

admissionais, pre-funcionais, peri6dicos e demissionais; 
" estabelecimento de frequencia para a reaIizas:ao dos exames acima. 

6.2. Durante a execu~ao dos servi~os 

Resultados dos ensaios, medis:oes e avalia~oes do item 5.3., com laudo conclusivo. 
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o presente documento tern por objetivo conceituar, estabelecer 0 metoda de trabalho e padronizar ~ 
apresenta9iio de laudos tecnicos referentes as Pericias Cautelares e Indenizatorias, realizadas em im6veis 
lindeiros as obras da Linha 5 - Lilas do Metro de Sao Paulo. 

2. DEFINIf;AO 

Perfcia Cautelar 

Consiste em exame minucioso e no registro descritivo e fotognifico do estado fisico das edifica90es e demais 
constru90es. 

Pericia Indenizat6ria 

Consiste no levantamento, analise tecniGa e caIculo da indeniza9ao dos danos causados nas edifica90es 
lindeiras as obras. 

3. CONDIf;OES GERAIS 

Pericia Cautelar 

Deverao ser identificadas e vistoriadas as edifica90es, localizadas na area de influencia das obras metroviarias, 
passiveis de sofrerem danos em decorrencia das mesmas. 

Os im6veis a serem vistoriados deverao ser, no minimo, aqueles analisados nos relatorios de edifica90es do 
Projeto Basico, devendo a Contratada complementa-Ios com a sua propria avalia9ao. 

Esta modalidade de Pericia e realizada para: 

• resguardar os direitos das partes envolvidas, em rela9ao a danos existentes nas edifica90es, antes do inicic 
das obras; 

• verificar as condi90es de estabilidade dos imoveis, em fun9ao das obras; 
• especificar as providencias necessarias, a fim de evitar riscos a integridade fisica dos moradores d05 

im6veis, bern como outras consequencias indesejaveis. 

Pericia IndenizatOria 

Deverao ser vistoriados os imoveis que tiverem A visos de Sinistro emitidos pelos Canteiros de Obras da 
Contratada. 

Esta Pericia tern como finalidade: especificar os danos causados ou agravados nas edifica90es, em 
decorrencia da execu9ao de obras, bern como or9ar a verba necessaria para reparar tais danos. 

De acordo com a alinea C do artigo 7° e 8" da se9ao IV do capitulo I da Lei Federal n" 5194, de 24112/66 e 0 

artigo 7° da Resolu9ao 218, de 29/6173 do CONFEA, a execu9ao destas modalidades de pericia, e da 
competencia de profissional graduado em Engenharia Civil. 
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As Pericias Cautelares e Indenizat6rias deverao ficar a cargo da empresa Contratada e os resultados dos 
trabalhos seri!io submetidos it aprovas;ao da Companhia do Metropolitano de Sao Paulo. 

4.PRAZO 

• a Pericia Cautelar devera estar concluida antes do inicio das obras; 
• a Pericia Indenizatoria devera ser realizada ap6s a conclusao estabilizas;ao das obras, salvo quandc 

necessario a sua antecipas;ao. 

5. PROCEDIMENTO 

5.1. Pericia Cautelar 

o trabalho de campo constitui-se em visita ao imovel ou edificaft6es, para: 

• exam mar e anotar a distribuiS;!o, tipo e acabamento das edificas;l':Ies; 
• registrar as anomalias existentes, atraves de documentas;!o fotografica; 
• analisar as possiveis conseqiiencias das anomaJias existentes; 
• analisar a estabilidade das estruturas; 
• anotar nome, enderes;o e dados do proprietario; 
• anotar nome do ocupante do imovel, caso haja; 
• solicitar plantas, croquis ou levantar as dimensoes da edificas;ao. 

o trabalho de escritorio constitui-se na elaboraftao de laudo tecnico, contendo: 

• enderes;o completo do imovel ou localizas;ao da edificas;!o; 
• nome do proprietario e do ocupante do imovel; 
• descris;ao surruiria do imove! (de quem da roo olha para a edificas;!o), destacando: 
• tipo de habitas;oo (edifIcio, casa, saUio comercial ou outro); 
• estilo arquitetonico; 
• n° de pavimentos; 
• tipo de estrutura; 
• idade da construs;ao (real ou aparente); 
• composis;ao (distribuis:llo dos compartimentos); 
• acabamento: paredes, pisos, forros, esquadrias e demais detalhes; 
• relas;ao das anomalias existentes no imovel ou edificas;ao, com as respectivas provas documentais 

fotograficas; 
• parecer ttknico conclusivo indicando: os elementos construtivos que apresentam potencial de 

instabilidade, caracterizando as condis;oes gerais de estabilidade da edificas;!o; 
• bibliografia: mencionar as publicas:l':Ies consultadas e normas aplicadas nos itens correspondentes; 
• encerramento com: nome, assinatura, titulo e registro no CREA do petito; 
• anexos: plantas, croquis, fotos, graficos, tabelas, publicas;oes e demais dad os utilizados. 

Os fatos relevantes apurados na pericia, deverao ser comunicados aos respectivos orgaos e areas 
competentes, tais como: 

• Admmistras;ao Regional, CONTRU, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outras entidades, quando houve 
riscos de rufna na edificas:ao; 

• Gerencia Juridica da Companhia do Metro, quando ocorrer a necessidade de medidas judiciais; 
• Gerencia de Conceps:!o Civil da Companhia do Metro, quando da necessidade de projetos especiais; 
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• Gerencia de Constru~ao Civil, quando da necessidade de interven~ao emergencial no imovel; 
• Proprietarios ou moradores, em casos de situa~oes de risco. 

5.2. Pericia Indenizatoria 

o trabalbo de campo constitui-se em visita ao im6vel, para: 

• comparar 0 estado fisico com 0 levantado na pericia cautelar; 
• registrar os danos ocorridos; 
• analisar as causas provaveis dos danos; 
• informar ao proprietario as possiveis causas de danos ocorridos ao imovel, pela execw;ao das obras; 
• anotar e documentar fotograficamente os danos causados ou agravados pelas obras; 
• anotar as caracteristicas do imovel, complementares a vistoria cautelar; 
• anotar nome do proprietario e endere~o; 
• anotar nome do ocupante, caso diferente da vistoria cautelar; 
• solicitar planta, croqui, ou realizar 0 levantamento das dimensoes da edifica~ao. 

o trabalho de escrit6rio constitui-se na elabora~ao de laudo tecnico, em duas vias, contendo: 

• 28 via (verde) do Aviso de Sinistro do imovel; 
• endere~o completo do imovel; 

• nome do proprietario e do ocupante do imovel; 
• descri~ao summa do imovel (de quem da rua olha para a edifica~ao) destacando: tipo de habita~ao 

(edificio, casa, saUio comercial ou outro); estilo arquitetonico; n° de pavimentos; tipo de estrutura; idade 
da constru~ao (real ou aparente); composi~ao (distribui~ao dos compartimentos); acabamento: paredes, 
pisos, forros, esquadrias e demais detalhes; 

• rela~ao dos danos causados ou agravados na edifica~ao pelas obras com as respectivas provas 
documentais fotograficas; 

• parecer tecnico conclusivo indicando a(s) causa(s) dos danos; 
• calculo da indeniza~ao com: 

~ especifica~llo, detalhamento e quantidades dos servi<;os de repara<;llo; 
~ pre~os unitarios (material e mao-de-obra) extraidos da Tabela de Custos Manuten~ao e Reformas, emitid 

pela Editora PINI; custos por itens;soma dos custos;BDI: beneficios e despesas indiretas (valor indicativo 
25,00%); 

~ total da indeniza~ao: soma dos custos dos itens acrescida do BDI; 

• bibliografia: mencionar as publica~oes consultadas e normas aplicadas nos Hens correspondentes; 
• encerramento com: nome, assinatura, titulo e registro no CREA do perito; 

• anexos: plantas, croquis, fotos, graficos, tabelas, publica~oes e demais dados utilizados. 

Observa~oes: 

I - No caso de perda total da edifica~ao, a indeniza~ao sera calculada utilizando-se 0 Custo Unitario Basico d~ 
Edifica~oes do Sinduscon ou 0 indice Pini de Custos da Constru~ao Industrializada, acrescido do BDI. 

2 - No caso de servi~os especializados, quando nao for possivel or~ar pela Tabela Pini, solicitar 3 or<;amentm 
de empresas do ramo e adotar 0 de menor valor. 

3 - Quando a execu~ao dos reparos impossibilitar a habita~ao do imovel pelos moradores, 0 perito deverll 
acrescentar a indeniza~ao uma verba destinada a moradia temporaria em imovel similar. 
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1. OBJETIVO 

Esta instru9ao complementar tem por objetivo estabelecer os requisitos tecnicos para a execu9ao dos 
servi90s de acompanhamento tecnico de implanta9ao de obras subtemineas - Acompanhamento 
Tecnico de Obra - ATO, a serem conduzidos por profissional tecnico habilitado e de experiencia 
comprovada, necessarios it impianta9ao das obras da Linha 5 - LilAs Metro de Sao Paulo. 

2. ASPECTOS GERAIS 

o Acompanhamento tecnico de obra (A TO) e de fundamental importancia para a verifica9ao e 
valida930 das premissas tecnicas adotadas no projeto executivo de estruturas subterraneas. Em fun9ao 
das condi90es iocais, 0 ATO podenl promover ajustes necessarios ao projeto executivo, uma vez que as 
condi90es de impianta9ao nunca sao totalmente previslveis devido a possibilidade de varia9ao do 
maci90 escavado, 0 que pode influenciar significativamente as premissas e hipoteses adotadas no 
projeto. 

Para orientar 0 trabalho de A TO, 0 pro fissional devera conhecer, claramente, todas as particularidades do 
Projeto Executivo desenvoivido, que subsidiem suas atividades, ou seja, informayOes relevantes que 
propiciem a tomada de de decis5es ao longo da obra, tais como: 

• Os principais aspectos do maci90, previamente identificados, como propriedades e 
comportamentos, n{veis d'agua etc; 

• As hipoteses e considera90es do projeto referentes it execu9ao dos tratamentos de maci90, 
parcializa90es , aplica9ao de drenagens e demais itens que dependam de a]guma confirma9ao de 
campo para serem executados; 

• Os principais mecanismos de instabiliza90es potenciais considerados, que possam ocorrer 
durante a obra; 

• Eventuais pontos criticos de passagem do runel, tais como: proximidades com funda90es, 
galerias, cabos energizados etc. 

Nos casos em que sejam constatadas discordancias entre as premissas inicialmente adotadas no 
projeto e 0 observado nas escava90es, 0 A TO devera informar a projetista, de mane ira que essa 
possa avaliar a situayao e, se for 0 caso, propor mudan9as na metodologia construtiva. Qualquer 
mudan~ na metodoiogia construtiva devera ter anuencia da CMSP. 

3. RESPONSABILIDADES E ATRIBUI<;OES 

o servi90 de Acompanhamento Tecnico de Obra e de responsabilidade da projetista contratada para 0 
desenvolvimento do Projeto Executivo do trecho e devera exercer as seguintes atribui90es: 

Coordenador T ecnico - Contratada I Emitente {Metro I Data I 
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• Observar as condi~oes de frente e de escava~ao quanta a adequa~ao do metodo construtivo as 
condi~oes locais; 

• Acompanhar a frente de escava~ao efetuando mapeamento geologico e geotecnico da frente da 
escava~ao, confrontando os resultados com 0 previsto e efetuando as revisoes no projeto, quando 
necessarias, principalmente nas se~oes que antecedam as paradas para execu~ao de 
condicionamento do maci~o (enfilagens, jet grouting, drenos subhorizontais, pregagens, etc); 

• Verificar a adequabilidade de opera~ao e eticil~ncia dos sistemas de tratamento de maci~o 
utilizados, como por exemplo pressao de vacuo dos OHPs, alinhamento das colunas de JG, 
diametro das mesmas etc; 

• Promovcr a devida adapta~ao do metoda construtivo em acordo com a CMSP, a Projetista e 0 

Executor; 

• Jnterpretar a instrumenta~ao geotecnica com 0 objetivo de identificar comportamento ou tendenda 
de evolu~ao das deforma~oes que possam comprometer a seguran~a da escava~ao e a produ~ao da 
obra, e relacionar os fatos ao mapeamento de frente e aos eventos ocorridos durante a escava~ao, 
tais como paradas eventuais de escava~ao, chuvas, atrasos na execu~ao dos condicionamentos e do 
revestimento de la fase, desplacamentos localizados e outras ocorrencias nao previstas; 

• Gerar croqui com a se~ao de escava~ao e adequa~ao das posi~oes de execuyao dos tratamentos e 
drenagens, face ao mapeamento de frente, a tim de servir como orienta~ao ao executor. A se~ao 
esquematica devera compor uma Instru~ao Complementar de Servi~o - ICS que deverli ser entregue 
ao executor urn dia antes do inicio do tratamento e deverli ter anuencia da CMSP. Tal ICS devera ser 
incorporadaao Relatorio Mensal de ATO; 

• Elaborar se~ilo longitudinal de acompanhamento com indic~ao das progressivas diarias para os 
tlineis em escav~ao, de forma a mante-la atualizada e em local visivel e de facit acesso na obra e 
propiciar a elaborayao do "as built" da secrao longitudinal; 

• Realizar, inspe~ao e avaliayao das estruturas lindeiras, pavimentos e utilidades enterradas, frente ao 
comportarnento do maciyo escavado, de forma a detectar eventuais anomalias nestas estruturas, 
aMm das ja detectadas na vistoria cautelar, que possam ocasionar situayoes de risco nestas ou na 
obra em execw;ao; 

• lmplementar metodologia de acompanhamento das escavayoes subterraneas com utiliza~ao de 
alguns parcimetros de controle, alem de recalques previstos no projeto, tais como: perda de solo, 
distoryoes transversais e longitudinais, Parametro U (Arsenio,1988), IDL - Indice de Distor~ao 
Longitudinal (Negro&Kochen-1985) e/ou outros que a Consultoria considere importante; 

• Ajustar as niveis esperados de recalques, de aten~ilo e criticos, em fun~ao dos resultados das 
leituras de instrumenta~ilo ja realizadas (medidas de recalque, convergencia, distoryao para danos 
em im6veis e utilidades publicas etc) e da geometria na regiao de influencia da escavayao e da 
influencia, nao prevista, do rebaixamento do nivel d'agua; 
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• Manter a CMSP atualizada quanta as condiyoes de frente, atraves do envio di:irio de fotos digitais 
via correio eletronico, e aos aspectos relevantes da execul(ao, bern como relatos de situa~oes de 
comportamento anomalo da instrumentayao. 

4. NORMAS E ESPECIFICA<;OES TECNICASA SEREM OBSERVADAS 

ET-S.OO.OO.OO/3G3-002 ................................................................................................ T(meis em NATM 
ET-S.OO.OO.OO/3HI-002 .................................................................................................. Tirantes em Solo 
ET-S.OO.OO.OO/3I2-001 .................................................... Rebaixamento e Controle de Agua Subteminea 
ET-S.OO.OO.OO/313-00 1 ....................................................... , .................................... Enfilagens para Tuneis 
ET-S.OO.OO.OO/3I3-002 ........................................................... CoJunas de Solo-Cimento ("Jet Grouting") 
ET-S.OO.OO.OO/3I7-001 ...................................................................................................... .Instrumental(ao 
ET-S.OO.OO.OO/3J4-001 ................................................................... Revestimento em Concreto Projetado 
ET-S.OO.OO.OO/3J4-002 .................................................... Concreto Convencional Armado ou Protendido 
ET-S.OO.OO.OO/3JS-OOl .......................................................................................... Concreto Pre-Moldado 
ET-S.OO.OO.OO/3MI-OO I .............................................................................. Sistemas Impermeabilizantes 
IC-S.OO.OO.OO/3C9-001 ............................................... Engenharia de Seguranya e Medicina do Trabalho 
IC-S.OO.OO.OO/3C9-002 ................................. Seguranl(a e Medicina do Trabalho em Obras Subterriineas 
IP-S.OO.OO.OO/3AO-OO2 ............................................................................... "As Built" - Como Construido 

S. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

5.1 Antes do inicio das atividades 

Apresentar 0 Curriculum Vitae does) profissional(ais) habilitado(s) que efetuani(ao) 0 ATO, com 
indical(ao das principais obras em que efetuou(aram) servil(o semelhante, comprovando seu dominio 
das tecnicas de escaval(ao e monitoral(ao. 

5.2. Durante a execu~ao das atividades 

Relatorios Mensais de ATO com os mapeamentos geologico-geotecnico das frentes de escaval(ao, 
resultados e analise da instrumental(ao considerando e descrevendo as ocorrencias extraordinarias e 
as respectivas solul(oes adotadas e os resultados de controle de vatilo dos DHP's instalados, e as 
ICS's emitidas. 

5.3. Ap6s a conclusao das atividades 

Relat6rio de Consolidal(ao do ATO, enfocando de forma geral 0 comportamento real do macil(o , a 
efetividade dos tratamentos, adequal(oes do projeto, comportamento das edificayoes lindeiras e 
utilidades publicas no entomo das obras e demais requisitos de desempenho observados nas 
escav6l(oes . 
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1- INTRODUf;AO 

1.1- Dejinifiies 

Este capitulo estabelece as condicroes de aceitacrao dos projetos de runeis. 

Em funcrao das diferencras caracteristicas da execucrao, os tuneis podem ser agrupados da seguinte 

forma: 

• Tuneis em solo 

- Tuneis executados com concreto projetado 

- Tuneis executados pelo metodo de couracra 

- Tuneis executados atraves de outros metodos: Tunnel Liner, Tubo Cravado, metodos 

chissicos de mineracrao 

• Tuoeis em rocha 

Apresentam-se recomendacroes ao projeto das obras provisorias e permanentes. As obras sao 

caracterizadas como provis6rias enquanto houver acompanhamento e 0 Construtor estiver 

mobilizado de forma a poder intervir imediatamente. Caso contrario, as obras devem ser 

caracterizadas como permanentes. Estas, do ponto de vista da segurancra, sao caracterizadas pelo 

fato de apresentarem condivoes de equilibrar as avoes que possam ocorrer ao longo da sua vida 

uti! (carregamento potencial) com os coeficientes de segurancra e as recomendacroes prescritos 

pelas normas, os quais correspond em a riscos que a sociedade ace ita como satisfat6rios. 

Assim, enquanto a observav8.o e a capacidade de mobilizacrao do Construtor podem garantir a 

estabilidade das estruturas provis6rias, apenas 0 atendimento as especificacroes das norm as pode 

garantir a estabilidade das estruturas permanentes. 

De acordo com 0 exposto, portanto, uma estrutura imaginada como temporaria, construida apenas 

para determinada fase da obra, podeni ser caracterizada como permanente, se for capaz de atender 

as condivoes de equilibrio acima especificadas; caso contr::irio, podeni ser reforcrada para 

atendimento destas condicroes. 
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Naturalmente, satisfazer as condi~oes de equilibrio de acordo com as especifica~oes das normas e 

suficiente para caracterizar a estrutura como permanente apenas do ponto de vista da seguran~a 

estrutural; outras condi~es, conforme 0 caso, poderao ser exigidas. 

Para fins de entendimento denomina-se suporte (ou revestimento primario) a estrutura que garante 

a estabilidade da abertura ate que 0 revestimento esteja apto a cumprir suas fun~oes. Denomina-se 

revestimento (ou revestimento secundario) a estrutura que garante de forma permanente a 

estabilidade da abertura. 

Sao considerados elementos de suporte: concreto projetado, cambota, tela, enfilagens, 

consolida~ao, pre-revestimento, !irantes, chumbadores, "liner plates" e outros. 

Sao considerados elementos de revestimento: concreto moldado, concreto projetado, aneis e 

elementos de suporte que possam ser considerados como parte da estrutura permanente. Portanto, 

o suporte pode ser considerado como parte da estrutura permanente desde que a ele possam ser 

associados fatores de seguran~a normatizados. 

o projeto de runeis consiste na definilj:ao dos elementos de suporte e revestimento, seqUencia 

construtiva. 0 sistema de controle da agua, a avalia~ao de danos nas estruturas e utilidades e 0 

plano de instrumenta~ao, compativeis com as condi~oes de contomo. 

Os modelos de calculo nao precisam ser necessariamente os mais refinados e modemos, pois 

apesar de menos refinados, muitos ja foram testados e seus pariimetros, assim como seus fatores 

de seguranya, ja foram calibrados atraves de observa~oes da pnitica; ao contrano, muitos dos 

metodos refinados nao somente nao foram testados suficientemente, como tarnbem sao 

desenvolvidos a partir de hipoteses simplificadoras nem sempre adequadas ao problema. Desde 

que devidamente justificado, pode-se utilizar qualquer modelo desenvolvido a partir de hipoteses 

simplificadoras desde que estas nao descaracterizem 0 problema e que sejam atendidas as 

recomendac;:oes desta Norma, particularmente aquelas relativas it seguran~a. 

1.2- Relatorio GeolOgico-Geoticnico 

A escolha da mais adequada, entre as varias solu~oes possiveis de metodo construtivo para a 

execu~ao de tuneis, depende de varios fatores: equipamentos, interferencias, custos, prazos, 

Coorc:enador Tecmco - Contratada I Emitente I Metro Oata Verifica~o • Metre Oata 
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geometria, comportamento do maci\=o e outros. De todos os fatores, cum pre salientar a 

importancia da antecipa~ao do comportamento do mach;o face it escava\=ao, ao qual e inerente 0 

controle do len~ol freatico, quando for 0 caso. Assim, a Projetista devera apresentar 0 Relat6rio 

geol6gico-geotecnico que tern como objetivo. principal preyer 0 comportamento do maci\=o e 

definir os parametros intervenientes nas varias fases do projeto. 

No Relat6rio deverao constar, no minimo: 

1. Hist6rico da regiao, 0 qual podera orientar as investiga~oes 

2. Dados geotecnicos disponiveis; analise e interpreta'Yao 

3. Eventual programa de investiga\=oes adicionais a serem realizadas a fim de confirmar 0 

comportamento e pariimetros previstos 

4. Resultados das investiga~oes e analise 

5. Previsao de comportamento e defini~ao dos parametros a serem adotados 

6. Defini'.rao das observa\=oes a serem realizadas durante as obras para aferi'.rao do 

comportamento e dos parametros estabelecidos. 

1.3- Memorial Justificativo do Metodo Construtivo 

A solu~llo de metodo construtivo adotada deve estar adaptada as caracteristicas especificas da 

obm, considerando a presen~a de adutoras, outras utilidades e os danos nas edifica'Yoes. 

A compartimenta~ao do metodo construtivo e das se~oes-tipo devera ser realizada a partir do 

Relat6rio Geol6gico-Geotecnico e dos demais condicionantes, fisicos e geometricos. Deve ser 

definida muito c1aramente a fun~ao de cada elemento de suporte e revestimento, de acordo com 0 

metodo construtivo escolhido, a fim de tomar posslvel seu dimensionamento. 

o Memorial Justificativo tern como finalidade justificar a solu~ao adotada, a fun~ao de cada 

elemento de suporte, de condicionamento do maci'Yo e de revestimento, as etapas de escava~ao e 

de instala~ao do suporte e do revestimento. 

Desse Memorial deverao constar os calculos em grau de refinamento suficiente para garantia da 

viabilidade da solu'Yao. 

Icoordensdor Tecnico - Conlratada/ Emitente I Metro IData I 
I I IData I 

I I 



DOCUMENTO TECNICO 
(Continua~ao) 

Con tratada I Emitente I Metro Fornecedor I Projeiista C6digo 

IC-S.OO.OO.OO/3G9-001 
Departamento de ConceP!f2o Civil- CIC 

Emi; / 09/ 20081Folha 6 de 41 

2- ESTABILIDADE DURANTE AS FASES DE ESCAVAf;AO 

Apresentam-se apenas as fases de escava~ao cuja estabilidade depende primordial mente das 

propriedades do maci~o. Embora estas continuem sendo importantes depois que 0 suporte esta 

completo, assim como na fase de vida uti! do tune I, a estabilidade ira depender fundamentalmente 

dos elementos que constituem 0 suporte e 0 revestimento, os quais devem ser determinados 

conforme 0 item 3. 

2.1- Estahilidade da Frente 

A frente de escava~ao, independentemente de sua propria estabilidade, tern urn papel fundamental 

na estabilidade dos maci~os escavados e suportados com concreto projetado porque serve de apoio 

ao maci~o aliviado vela escava~ao, enquanto os elementos que constituem 0 suporte nao adquirem 

a eficacia necessaria: esta falta de eficacia do suporte pode ser causada pela falta de condi~oes da 

sm. funda~ao, pela incipiencia da resistencia do concreto projetado ou qualquer outro motivo que 

limite a capacidade de confinamento do suporte. Assim, a perda de estabilidade da frente - ou 

mesmo a ocorrencia de deslocamentos excessivos - podenl causar uma solicita~ao incompativel 

com a resistencia ainda incipiente do suporte junto a frente. Quando a estabilidade da frente nao 

puder ser garantida podem ser utilizados dois tipos de interven~ao: 

• Melhoria das condi~oes da propria frente, seja reduzindo suas dimensoes atraves de 

parciali:za~ao, seJa atraves de melhoria das caracteristicas de resistencia obtidas por 

drenagem, aplica<;ao de ar comprimido, atirantamento, chumbamento, tratamento e outros 

metodos. 

• Busca de apoio independente da falta de suporte provocada pela instabiliza~ao ou 

deslocamentos excessivos da frente, seja atraves da utiliza<;ao de enfilagens longas, ou de pre

revestimento. 

A estabilidade da frente depende, entre outros fatores, das suas dimensoes e das caracteristicas do 

maci~o, do metoda construtivo, sendo fortemente influenciada pelas condi~oes de drenagem, 

especialmente em solos arenosos, residuais e outros. 

Em fun~ao dos metodos construtivos adotados e dos dados do Relatorio Geologico-Geotecnico 

deve ser definido se 0 tipo de instabiliz~ao e local ou global, se apenas da frente ou da frente e do 
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teto, aplicando·se a cada caso modelos cujas hipoteses sejam adequadas. Deverao tambem ser 

definidas as interven~oes para garantir a estabilidade da frente. 

De modo geral, a estabilidade local, que depende, praticamente, apenas do peso proprio do 

maci~o e das propriedades extremas do solo junto a frente, pode ser garantida se em nenhum 

ponto da se~ao ocorrer estado de tensao inadmissivel considerando para 0 valor do peso proprio 

apenas 0 maci~o da frente. 

Para 0 caso de maci~os cujo comportamento seja ditado por descontinuidades val em os mesmos 

principios, consideranda.se at a influencia da xistosidade, da resistencia das juntas etc. 

Para a verifica~ao da estabilidade global pod em ser utilizados diversos modelos, desde a aplica~ao 

do niimero de estabilidade e do fator de carga ate os que consistem em aplicar rela~oes da Teoria 

da Plasticidade. Deve ser apresentada justificativa da aplica4Yao dos modelos adotados, 

especialmente no caso de maci4Yos estratificados, pois todos foram elaborados a partir de hipoteses 

simplificadoras muito severas no que se refere it geometria, ao estado de tensoes e it reologia dos 

materiais envolvidos; por outro lado, 0 valor da resistencia nao drenada depende do tempo de 

exposi4Yao, da velocidade de escava~ao e do metoda construtivo. 

Deve-se utilizar 0 fator de redu4Yao da coesao do solo igual a dois. 

o efeito do len4Yol freatico e do metoda de controle do mesmo devera ser considerado. Aten~ao 

especial deve ser dada aos maci4Yos constituidos por argilas fissuradas, solos de altera4Yao, maci4Yos 

estratificados. 

Nao podem ser utilizados modelos para verifica4Yao da estabilidade global se 0 comportamento de 

instabiliza4Yao for local, ainda que se reduzam as propriedades mecanicas do maci4Yo. 

Quando, devido ao metodo construtivo a [rente fica exposta, a melhorias das suas condi4YOes pode 

ser conseguida atraves de drenagem, parcializa4Yao, pregamento, atirantamento, ar comprimido, 

consolidas;ao, aplica4Yao de concreto projetado, manutem;ao do nueleo, etc. No caso de utiliza4Yao 

do nueleo com funtyao de estabilizar a frente 0 empuxo passivo disponivel devera ser dividido por 

3 a fim de limitar os deslocamentos. 
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2.2- Estabilidade do teto 

A verifica'Yao da estabilidade do teto pode envolver um vao maior do que 0 avan'Yo, 

correspondente a distancia entre a frente e 0 suporte resistente. 

o tempo de auto-sustenta'Yao pode ser estimado a partir da experiencia em obras anteriores, de 

testes na pr6pria obra, da utiliza'Yao de tabelas pniticas e da aplica'Yao das teorias para meios 

continuos e descontfnuos, as quais correspondem a compila'Yao de dados de diversas obras. 

A determina'Yao isolada do passo de avan'Yo impJica na indeslocabilidade da frente, que funciona 

como apoio; ainda que esta seja estlivel, e preciso que se deforme pouco, a fim de evitar 

soiicita'Yao adicional do maci'Yo que constitui 0 teto. 

2.3- Estabilidade da caiola 

A distiincia entre 0 arco invertido construido e a frente de escava~o po de ser calculada de 

dhersas maneiras. Entretanto, devem ser considerados 0 efeito do len'Yol freatico, a estratifica'Yao 

do maci'Yo, 0 desconhecimento do pr6prio maci'Yo e do comportamento de adutoras, galerias e 

outras interferencias, etc. que reduzem oefeito de arqueamento do solo junto a frente, solicitando 

de mane ira nao prevista a calota. 

Nos tuneis em solo executados com concreto projetado a funda'Yao da calota limita a ten sao de 

confinamento que esta aplica ao maci90. Havendo necessidade de dotar a calota de funda~o eficaz 

pode-se utilizar sapatas, arco invertido - provis6rio ou definitivo - sempre 0 mais pr6ximo possivel 

~unto it fren1e, ou ainda outros tipos de funda~ao. Como procedimento alternativo pode-se 

parcializar a frente adotando-se tune is laterais (side-drifts). Em geral, 0 arco invertido provis6rio 

nao apresenta forma adequada para distribuir as tensoes para 0 maci'Yo. Alem do condicionante 

geometrico devem ser considerados ainda sua distancia em rela~ao a frente, os parametros de 

rigidez e resistencia do solo e 0 cicio de escava'Yao. Assim, a utiIiza~ao de arco invertido provis6rio 

e eficiente apenas em condi~oes especfficas de geometria e de comportamento do maci~o. Em urn 

numero significativo de casos, 0 papel do arco invertido provis6rio nao e 0 de distribuir as tensoes 

normais que nele chegam atraves do revestimento, mas sim 0 de fornecer, de forma passiva, tensoes 

que estabilizem as funda~Oes do revestimento. 
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3- DEFINICOES DOS ELEMENTOS DE SUPORTE E DE REVESTIMENTO 

3.1- Modelos de ctilculo 

A estrutura final deve ser dotada de esfor~os resistentes que equilibrem as a~es, ou seja, esfor~os 

extemos e, se for 0 caso, aqueles devidos a estados de coa~ao de deforma~oes impostas. 

Os elementos que constituem 0 revestimento ou estrutura permanente (e que podem tam bern ser 

utilizados como elementos de suporte) tern fun4J'oes claramente definidas porque devem equilibrar 

urn carregamento potencial definido, com fatores de seguran~a normatizados; entretanto, 0 mesmo 

nao ocorre com os elementos que constituem 0 suporte, que muitas vezes tambem sao colocados 

para exercer fun~oes construtivas, outras vezes para aumentar qualitativamente a seguran~a da 

abertura, outras com fun~ao de prote~ao e outras, ainda, apenas por tradi<;ao e empirismo. 

Qualquer que seja 0 motivo pelo qual se faz instalar urn elemento de suporte e preciso definir 

precisamente sua fun~ao para tomar possivel 0 seu dimensionamento racional. As principais 

fun~oes dos elementos de suporte incluindo-se 0 condicionamento ou refor~o do maci~o e 

enfilagens sao: estrutural, de prote<;ao e construtiva. 

Estrutural - confinar 0 maci~o exercendo tensoes que permitirao ao mesmo manter-se em 

equilibrio com deslocamentos controlados, compativeis com as interferencias urbanas 

representadas por constru~oes e utilidades. Enquanto obra provisoria, a seguran~a estrutural pode 

ser garantida pela observa<;ao e pela capacidade de mobiliza~ao do Construtor, prescindindo-se 

dos coeficientes de seguran~a normatizados. Se os coeficientes de seguran~a forem os 

normatizados e 0 carregamento 0 potencial, 0 suporte pode ser equivalente ao revestimento, em 

termos estruturais. 

De prote~io - preservar as caracteristicas mecanicas do maci~o, quer controlando suas 

deforma<;oes, quer conferindo uma prote~ao superficial impedindo sua degrada~ao progressiva. 

Construtiva - permitir ou, ao menos, facilitar a execu~ao da obra. 

o detalhamento dos elementos de suporte e de revestimento deve ser compativel com as fi.m~oes 

desejadas. 
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A experiencia em projetos de runeis demonstra a impossihiJidade de universalizar a aplicahilidade 

de modelos de ca1culo porque cada rune I apresenta caracteristicas tao especificas que pod em levar 

urn detenninado modelo de calculo a ter muita ou nenhuma representatividade, a qual, alias, 

depende tambem de quais elementos de suporte ou revestimento se deseja determinar. 

Modelos estruturais mais representativos da interal(ao madl(o-estrutura sao aqueles que fomecem 

as variac;oes das solicital(oes e deslocamentos semelhantes as reais, dentro de certa aproximal(ao. 

Assim, a escolha do modelo de calculo deve ser feita para cada caso especifico em fimc;ao da 

validade das hip6teses simplificadoras, nao se prescindindo, de qualquer forma, da influencia dos 

aspectos construtivos. 

o <,;ampo de tensOes e 0 campo de deslocamentos no macic;o, no suporte e no revestimento ficarao 

delerminados se forem conhecidos: 

a) tensoes iniciais em todos os pontos do macic;o; 

b) geometria do madc;o (com suas juntas, heterogeneidades), do suporte e do revestimento, 

em todas as fases de execuc;ao, caracterizadas ao longo do tempo; 

a) reoJogia em todos os pontos do macic;o, suporte e revestimento (comportamento das 

curvas tensao-deformac;ao ao longo do tempo). 

Em virtude da impossibilidade do conhecimento completo desses elementos, define-se urn modelo 

conceitual. Nele, os elementos sao representados de maneira simplificada, mas com as menores 

restric;oes, tomando possivel a execuc;ao do calculo numerico. 

No modelo conceitual, assim como no proprio macic;o, 0 problema da determinac;ao da R«ao sobre 

o suporte e hiperestatico, dependendo, portanto, fortemente da rigidez relativa entre 0 macic;o, 

sUf'orte e revestimento em todas as fases. Assim, e grande tam bern a influencia do fator tempo, 

seja pela viscosidade, seja peJa influencia na rigidez e na resistencia dos materiais envolvidos. 

o modelo conceitual se caracteriza por representar a estrutura de modo tal que permite 0 calculo 

numerico em qualquer caso de solicitacao. Entretanto, a sua aplicac;ao do ponto de vista 

opcracional e inviavel (apesar de possivel) face a complexidade da representac;ao geometrica e 

reol6gica e as inumeras fases que existem entre 0 inicio da escavac;ao e 0 final da execuc;ao de urn 

tune!. 
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A fim de contomar essa dificuldade utilizam-se model os derivados, que resultam ao impor ao 

modelo conceitual hipoteses simplificadoras que nao alterem significativamente os resultados 

numericos que se procuram. Trata-se, na verdade, de negligenciar parametros que pouco influem 

em determinados resultados. Assim, para 0 modelo conceitual acima descrito, ha muitos modelos 

derivados conforme as hipoteses simplificadoras que se adotem. 

Boa parte dos modelos derivados nao considera a viscosidade e a geometria tridimensional, 

considerando 0 problema como plano e adotando determinadas hipoteses que pretendem levar em 

conta efeitos tridimensionais, que influenciam a solicita~ao no suporte. 

Devem ser destacadas as hipoteses simplificadoras e a validade de aplicafi:ao em cada caso. 

Os modelos derivados podem ser classificados em dois grandes grupos: Modelos de Afi:oes 

Esponmneas e Modelos de Afi:oes Impostas conforme a maneira de representar 0 carregamento. 

No primeiro, a ac;ao no suporte e urn esforc;o interno da estrutura macic;o-suporte quando 

submetida ao alivio de tensoes iniciais que representa a escavafi:ao. No segundo, se representa a 

afi:ao no suporte por urn carregamento imposto, ao menos em parte, do suporte ou revestimento. 

Nos modelos de Afi:oes Esponmneas 0 macifi:o apresenta trabalho estrutural mais importante 

porque, alem de restringir os deslocamentos do suporte ou do revestimento, como ocorre nos 

modelos de Afi:eies Impostas, reduz as solicitac;Oes nos mesmos. 

Tendo em vista que a estrutura constitufda pelo maci~o, pelo suporte e pelo revestimento e 
hiperestatica, e tendo em vista ainda a incerteza em relac;ao a geometria, a reologia, e portanto, 

ao comportamento do macifi:o, e preciso garantir que a resistencia do macic;o seja aquela adotada 

e que as solicitac;oes nos suportes e revestimento nao tenham sido subestimadas. 

o desenvolvimento da instrumenta¢o poderii permitir a calibrac;ao do modelo de calculo, 

minimizando os erros que advem da adofi:ao das hipoteses simplificadoras dos modelos derivados. 

Para que haja bons resultados na calibrafi:ao e preciso que 0 modelo seja representativo. 

3.2- Dimensionamento dos Elementos de Suporte 

A apresentac;ao a seguir e aplicada para 0 suporte de timeis executados com concreto projetado ou 

com chapas de afi:o (Tunnel Liner), uma vez que no caso de courafi:as e tubos cravados a estrutura 

de revestimento e a mesma do suporte. 
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Para detelTIlina~ao dos esfor~os solicitantes no suporte podem ser utilizados quaisquer dos 

modelos disponiveis. No estado atual de conhecimento, considera-se muito dificH representar 

numericamente 0 comportamento real da intera~ao maci~o-suporte-revestimento de um tunel, em 

virtude da complexidade do mesmo. A simula~ao numerica deveria levar em conta, entre outros, 

os seguintes fatores: 

• efeito tridimensional, consubstanciado nas deforma~oes ja ocorridas antes da aplica~ao do 

suporte e durante sua forma~ao;a varia~ao do modulo de rigidez do concreto projetado de 

acordo com as varias fases de constru~ao; 

• a representa~ao tridimensional das varias fases de constru~ao; 

• a caracteriza~llo do estado inicial de tensoes no maci~o; 

• a caracteriza~llo das propriedades reologicas do maci~o, do suporte em suas varias fases e do 

revestimento; 

• as falhas de constru~ao, inerentes as obras enterradas, e a adapta~llo dos procedimentos 

construtivos na propria obra. 

Em face da dificuldade de representafYllo desses e outros fatores, infere-se que nao ha modelo de 

calculo que seja definitivo. Assim, cada urn deles pode ser considerado mais adequado em 

determinadas circunstancias. Por outro lado, alguns fatores torn am menos importante as 

in,>ertezas inerentes aos modelos de caJculo para a avaliafYao das solicitafYoes nos elementos de 

suporte, diJerentemente do que se considera em outros tipos de obra: 

• a existencia de instrumentafYao de controle e de aferi~ao que permite corre~oes durante a 

propria obra; 

• a varia~ao das dimensoes do suporte e do revestimento, entre os macifYos menos competentes e 

os mais competentes e muito pequena, de modo que os resultados dos caIculos podem ser 

verificados atraves de compara~oes com cas os historicos semelhantes bem sucedidos ou com 

extrapolafYoes a partir desses casos. 

• Os suportes, enquanto obras provisorias, nao precisam estabilizar 0 maci~o com coeficientes 

de seguran~a normatizados. Se 0 suporte fizer parte da estrutura permanente deve-se tambem 
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verificar as solicitarroes calculadas atraves das 

revestimento. 

recomendarroes para dimensionamento do 

Enquanto 0 suporte tern a funrrao de confinar 0 maciyo, e necessario estimar a tensao de 

confinamento levando em conta as incertezas quanto ao comportamento estruturaJ do maciyo; em 

particular, pode nao ocorrer 0 arqueamento longitudinal do maciyo entre' 0 ultimo suporte 

resistente e a frente porque esta pode ser muito deformavel, aumentando muito 0 carregamento 

sobre 0 suporte. Quanto ao arqueamento transversal, as formulas correspondentes aos metodos de 

calculo do suporte tambem tiram partido do seu efeito favoravel. Entretanto, ha casos em que 0 

arqueamento pode ser desfavoravel (por exemplo, se 0 maciyo das laterais do tUnel for mais 

deformavel). 

o efeito de sobrecargas na superfJcie sobre 0 suporte e, em geral, desprezado no caso de tuneis 

profundos, enquanto cargas devidas as fundayoes nos edificios devem ser consideradas. 

Qualquer que seja 0 modelo utilizado para a determinayao do carregamento sobre 0 suporte 

devem ser considerados: 

• 0 efeito desfavoravel do lenyol freatico ou 0 efeito do rebaixamento; 

• 0 comportamento do maciyo; 

• a relayao coberturaldiametro do tunel; 

• a validade do modelo considerado, a partir do mecanismo de arqueamento adotado; 

• a resistencia do solo e sua variayao com 0 tempo, com as deformayoes e com a percolayao de 

agua, entre outros fatores; 

• a existencia de deslocamentos suficientes para mobilizar as tensoes de cisalhamento; 

• a compatibilidade de mobiIizarrao das tensoes de cisalhamento nos varios estratos e juntas. 

Cabem duas observayoes relativas ao fator tempo, que devem ser levadas em conta na avaliayao 

do efeito do arqueamento: a prime ira refere-se ao fato de que eventual acrescimo do carregamento 

com 0 tempo pode ser compensado pelo aumento da resistencia do concreto projetado com 0 

tempo; a segunda e relativa aos elementos de suporte que devem ser eficazes apenas por 

determinado periodo de tempo e que por isso podem ser dimensionados apenas para os 

carregamentos que atuem nesse periodo. 
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De acordo com a seqUencia executiva, a seyao do suporte somente estani completa e resistindo a 

partir de uma certa distiincia da frente. Por outro lado, 0 carregamento tambem varia de 

intensidade, conforme a disHincia da frente, ate atingir 0 valor do carregamento basico, definido 

como aquele determinado pete arqueamento transversal, sem a influencia da frente. 

o desenvolvimento do carregamento, com a distaneia Ii frente ini depender, entre outros fatores, 

do tipo de solo e do reeobrimento, sendo este ultimo fator de muita importancia. 

Trata-se, portanto de determinar os esforyos solicitantes em uma estrutura comdiferentes seyoes 

transversais, cada uma delas com resisteneia e rigidez pr6prias, submetida a urn earregamento 

variavel. 

Nas se~oes junto a frente nem sempre e possivel executar 0 arco invertido em vista da 

interfereneia com 0 nudeo e com equipamentos de escavayao; as vezes, em fun~ao de problemas 

de drenagem e de alfvios indesejaveis, 0 arco invertido e executado apenas a certa distancia da 

frente. Oependendo do tipo de solo e da geometria pode ser necessaria a execu~ao de sapatas ou 

outra fundayao junto Ii frente, que podem ter dimensao crescente com a distancia Ii frente. 

Em determinadas situayoes pode ser conveniente a execu~ao de urn arco invertido provis6rio que, 

em geral, nao tern forma adequada para transmitir a forya normal devida as tensoes de 

confinamento para 0 solo, 0 que pode provocar grandes deslocamentos e esforyos transversais, 0 

que leva Ii necessidade de dimensiona-Io de acordo com 0 tipo de solo. 

A demoli~ao do arco invertido provis6rio pode ser caracterizada, de forma aproximada, pela 

apljca~ao, em sentido contnirio, dos esfonios internos que nele atuavam, Ii casea restante que, Ii 

frente da se~ao demolida, ainda eonta com 0 areo invertido provis6rio e, atras, conta com 0 arco 

invcrtido definitivo. 

No caso de ser necessario resistir a solicita~oes de flexilo e preciso garantir 0 posicionamento da 

armadura de tra~ao e de eompressao ou da cambota. 

A funda~ao da cambota deve ser dimensionada de acordo com a finalidade de sua utilizayao. 

o dimensionamento de chumbadores, tirantes, de enfilagens eurtas e longas, de consolida~oes e 

ainda de pre-revestimentos deve tam bern ser eompativeJ com as funyoes pre-determinadas para os 

mesmos. 
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provisoria, deve ser dimensionado com os 

o suporte formado pelo concreto projetado apresenta, para efeito de dimensionamento, duas fases 

distintas: junto a frente e necessaria uma resistencia eievada com pouca idade, sendo dificil definir 

uma resistencia caracteristica de calcuio, do mesmo modo que e tambem dificil definir a 

solicital(ao, pois nao ha sequer sistema estatico bern definido; distante da frente,em geraJ, 0 

carregamento e maior e,com menos incertezas, assim como existe urn sistema estatico melhor 

definido, permitindo uma melhor avalial(ao da solicital(ao de calculo. 

Como a resistencia do concreto junto a frente ainda e pequena, e e essa que se necessita utilizar 

no calcuio, podem se aplicar os coeficientes de majoral(ao ou de minoral(ao da Norma de Al(oes 

e Seguranl(a. 0 fato da resistencia do concreto projetado aumentar rapidamente com 0 tempo, 

garante, em gerai, as margens de seguranl(a em reia9ao ao suporte ja estabilizado, de acordo com a 

observa9ao e instrumenta9ao de controle; esta permite aferir 0 comportamento do suporte e acusar 

qualquer instabilidade que sera motivo de refor90, constituindo-se em outra razao para nao se 

aplicarem fatores de ponderal(ao de carater permanente ao concreto projetado. Havendo flexao, 

pode-se admitir pequenas tensoes de tra9ao, desde que 0 equilibrio possa ser satisfeito com 

tensoes de compressao. 

• Cambotas 

Para as cambotas pode-se adotar os seguintes fatores de pondera9ao: 1,15 de majora9ao das cargas 

e 1,15 de minora9ao de resistencia, em relal(ao as tensoes caracteristicas de escoamento. 

Entretanto, na resistencia a momentos fietores de carater permanente aplicam-se as tensOes 

normatizadas para se90es mistas. 

• Enfilagens 

Dado 0 seu carater temponirio, adota-se 1,15 para 0 coeficiente de majora9ao e 1,15 para 0 

coeficiente de minoral(iio. 
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Observa~Ao: 

Se 0 suporte FIzer parte da estrutura permanente, total ou parcialmente, tambem devera, 

sozinho ou em conjunto com 0 revestirnento secundario, equilibrar 0 carregarnento potencial 

corn coeficientes de seguranya normatizados para a estrutura permanente. 

3.3. Dimensionamento dos Elementos de Revestimento 

A estrutura permanente deve ser dimensionada para equilibrar qualquer carregarnento possivel de 

ocorrer durante a vida uti! da obra (por isso chamado de carregamento potencial, porque nao e 

necessariamente aquele que ocorre) corn rnargens de seguranya adequadas, que sao aquelas 

normatizadas, as quais a sociedade considera satisfatorias. 0 papel da estrutura permanente pode 

ser realizado somente pelo revestimento, em conjunto pelo revestimento e pelo suporte, ou ate 

so mente pelo suporte, se este for capaz de equilibrar 0 carregamento potencial corn margens de 

seguranya adequadas; a considerayao do suporte como parte da estrutura permanente e 

condicionada a apresentayao, pelo mesmo, de requisitos que permitarn definir os fatores de 

seguran~a. 

Assim, quando 0 suporte faz parte da estrutura permanente, sera denominado revestimento 

primario e 0 revestirnento cornplementar, revestimento secundario. 

Em se tratando, ainda, de aspectos das margens de seguranya da estrutura permanente, decorrem 

das definiy<'5es acirna duas observayoes que impoem-se como relevantes: 

- para que 0 solo seja parte da estrutura permanente e necessario quantificar os fatores de 

seguranc;a que devem ser aplicados aos seus pararnetros: enquanto a solos artificiais pode-se 

atribuir coeficientes de minoray3o de resistencia, em muitos dos solos naturais isso nao e 

possivel, porque os valores extremos de resistencia, ate por uma questao de falta de 

conhecimento, podem ser muito pequenos, quando nao nul os; 

pelo fato da seguranya estrutural depender das propriedades extremas de resistencia, em geral 

nos tlineis rasos em que, por falta de rigidez geometrica 0 arquearnento depende da resistencia, 

o carregamento da estrutura permanente devido ao peso proprio do maciyo corresponde ao 

peso de terra acirna do tunel. Por outro lado, no que diz respeito aos parametros de rigidez 

fisica, a seguranc;a estrutural depende das propriedades medias do maciyo - uma vez que 
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valores extremos localizados nao tern maior significa~ao, de modo que a colabora~ao principal 

do macic;o em tuneis rasos e restringir os deslocamentos da estrutura - podendo-se utiIizar 

panimetros medios. A garantia dos parametros dos elementos estruturais, que tambem 

determinam as margens de seguranc;a, e dada tambem pela eficiencia do acompanhamento da 

exeCUC;ao, especialmente no que diz respeito ao aproveitamento dos elementos de suporte 

como estrutura permanente. 

Alem de evitar 0 estado-limite ultimo, garantindo, com margens de seguranc;a adequadas, 0 

equilChrio do carregamento potencial, 0 revestimento deve satisfazer outras condic;oes relativas Ii 

utilizac;ao, e que podem ser resumidas em: durabilidade, deslocamentos limitados, conforto e 

esWica; esta ultima inc lui a condic;ao de fissural(ao tal que nao induza a falso alarme. Assim, 

pod em ser aceitas fissuras nao visiveis, ou disfarl(adas, desde que, natural mente, nao sejam 

estruturais, isto e, nao reduzam as margens de seguranl(a a valores abaixo dos normatizados. 

3.3.1- Ar;i1es 

Em funl(ao do metoda construtivo ha varios tipos de al(oes que solicitam 0 revestimento; para fins 

de aplical(ao de coeficientes de seguranc;a diferentes para cada tipo, e em vista da probabilidade e 

freqilencia de ocorrencia, as ac;oes sao classificadas em principais, adicionais e especiais. 

As al(oes principais sao entendidas como aqueJas relativas Ii propria finalidade estrutural do 

revestimento e podem ser agrupadas em permanentes e acidentais: 

a~oes principais permanentes: 

• peso proprio do revestimento; 

• carregamento devido ao macil(o, levando em consideral(ao 0 nivel d'agua do lenl(ol freatico e 

as condil(oes hidrogeologicas; 

• cargas de instalal(oes e equipamentos permanentes. 

a~oes principais acidentais: 

• sobrecargas devidas a trens-tipo rodovilirios e ferroviarios; 

• sobrecargas de superficie; 

II Coordenador T ecnico - Conlralada I Emitenle I Metro I Data / 

/ 1 
I Verifica,.ao. Metro 

/ J 



DOCUMENTO TeCNICO 
(Contlnua<;i!ol 

Con tratada I Emitente I Metro Fornecedor I Projetista C6digo I Rev~ 
IC-S.OO.OO.OO/3G9-00 1 

Departamento de Concepyao Civil· CIC 

• sobrecargas devidas a edific~oes; 

• cargas de vefcuios, instalacoes e equipamentos nao permanentes. 

As acoes adicionais ou secundarias sao aquelas que nao se relacionam com a finalidade do 

revestimento, mas que podem ocorrer peJo fato de existir 0 revestimento, ou por motivos 

construtivos. Pelo seu carater estas acoes sao sempre acidentais. 

a.;iles adicionais acideotais: 

• varia~ao de temperatura; 

• retra~a(); 

• pressao de ar comprimido; 

• pressao de inje~ao; 

• esforcos de montagem; 

• deforma9iJes impostas; 

• macacos de avanCo. 

As a9iJes especiais sao as que ocorrem apenas em casos excepcionais e tambem tern carater 

acidental. 

• influencia de tUnel paralelo; 

• influencia da deformacao lenta do macico; 

• outros. 

Em geral, as a~oes mais importantes sao as que correspondem ao peso do maci~o; levando em 

coma, naturaimente, 0 efeito do len~ol freatico. 

o carregamento depende do tipo de maci~o, do metodo construtivo, do tipo de equipamento, da 

performance de execu~ao e de outros fatores; assim, toma-se muito dificH estimar os valores dos 

deslocamentos do macil;o que ocorrem antes da pr6pria instala~ao do suporte; no caso do uso de 

couraca, em particular, 0 desalinhamento durante a constru~ao, provocado por desvios inevitaveis 

de d ire~ao e pelo pr6prio peso da maquina provocam perdas de solo que dificuitam ainda mais 
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formula~oes teoricas, e mesmo atraves de 

Tambem deve ser lembrado que as tensoes no contato solo-revestimento, para certos casos de 

solo, aumentam com 0 tempo, con forme medi~oes realizadas em revestimento de runeis. 

Pelo :mto do dimensionamento da estrutura permanente estar associado ao conhecimento das 

margens de seguran~a, adota-se para HIneis com pequena cobertura, como carregamento potencial, 

o peso da terra acima do tunel para verificayao do estado-Iimite ultimo; esta adoyao esta ligada it 

dificuldade de mensurar a seguranya na parcela que 0 proprio maciyo suporta face it falta de 

conhecimento das heterogeneidades do maci~o, de seus parametros, de sua variayao durante a 

vida uti! da obra e durante as fases da constru~ao, e it falta de controle sobre fenomenos futUTOS 

que podem interferir no comportamento do maciero. Este carregamento potencial e limitado ao 

equivalente a uma cobertura de duas vezes e meia 0 di:imetro do tunel. 0 arqueamento do macir;o 

depende, entre outros fatores, da rigidez geometrica e dos parametros de resistencia do macir;o nas 

imediar;oes do tunel, de modo que para cada tipo de macir;o e da confiabilidade nos valores de 

seus par:imetros de resistencia havera urn recobrimento, menor do que duas vezes e meia 0 

diametro - entendido como limite para qualquer tipo de maciyo - a partir do qual se pode 

considerar arqueamento, isto e, carregamento menor do que 0 peso de terra acima do tunel. 

o valor de duas vezes e meia 0 diametro como limite de carregamento imposto e universalmente 

adotado, com pequenas variaeroes. Justifica-se este valor pelo fato de que, independentemente da 

resistencia do solo - desde que nao nula - 0 efeito de arqueamento se da em razao da geometria do 

macir;o, ou mais precisamente da sua altura estrutural, induzido pelos deslocamentos do 

revestimento, ainda que pequenos. 

Como para recobrimentos menores, tambem uma resistencia significativa e necessaria para 

garantir 0 efeito do arqueamento, e possiveI utilizar carregamento reduzido, desde que se possa 

associar coeficientes de seguranera que considerem a incerteza em relayao aos parametros de solo 

e it falta de controle dos fenomenos futuros, tais como vazamentos de adutoras, escavayoes 

pr6ximas, flutuayoes do lenyol freatico e carregamento nao previstos. 

Podera ser utilizado tam bern modelo do grupo dos Modelos de Ayoes Espontlineas desde que 0 

carregamento atuante na estrutura permanente, ap6s a interayao solo-estrutura, seja 0 potencial. 
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Quando se considera a reduyao, 0 carregamento potencial nos modelos de Ayoes Impostas pode 

ser calculado por meio de teorias de arqueamento adequadas ou por meio de aplicayao de 

Modelos de Ayoes Espontiineas. 

Para a verificayao do estado de utilizayao, que corresponde a condiyoes de serviyo, e portanto 

medias, pode ser utilizada a reduyao devida ao arqueamento do maciyo como resultado da 

interayaO solo-estrutura; esta reduyao deve ser calculada atraves de modelo adequado, 

considerando a validade das hipoteses simplificadoras para cada caso especifico. 

As recomendayoes acima, relativas a reduyao do carregamento vertical, sao validas na suposiyao 

de que a distiincia livre entre os tUneis e a resistencia do "pilar" entre eles sejam suficientes para 

garantir arqueamento individual de cada tUnel. 

No caso de maciyos rochosos 0 carregamento potencial e definido pelas descontinuidades, de 

acordo com a classificayiio utilizada ou atraves de modelos que consideram de forma menos 

simplificada a interayiio maciyo-revestimento. Caso haja incertezas quanta as propriedades 

mecanicas e quanto Ii propria geometria das descontinuidades, adota-se como minimo 0 

carregamento potencial fornecido pela classificayao do maciyo. 

No caso do metoda construtivo denominado "Tunnel Liner" 0 carregamento potencial e fornecido 

pelas tabelas e abacos tradicionais. 

o carregamento lateral e defmido a partir da. relayao "k" entre a tensiio horizontal e a ten sao 

vertical efetivas, denominada de coeficiente de empuxo. 0 valor de "k" pode ser associado a 

dift'rentes definiyoes. Assim, por exemplo, em revestimentos muito flexfveis imersos em meios 

que restringem seus deslocamentos, a adoyao de valor nao nulo ou nulo nao implica em 

solicitayoes muito diferentes - em bora sejam diferentes os deslocamentos - porque 0 maciyo 

fomecera as tensoes horizontais necessarias para 0 equilibrio do carregamento. Por outro 1000, 

como ao processo de escavayao correspondem deslocamentos inevitaveis, existe uma tendencia de 

utilizayao de valores proximos ao coeficiente de empuxo ativo. Se for considerada a situayao 

ap63 a interayao solo-estrutura, os valores do coeficiente de empuxo estarao entre 0 coeficiente 

de empuxo em repouso e 0 de empuxo passivo. 

Ja 0 coeficiente de empuxo em repouso geostatico ko,g e utilizado quando se pretende representar 

a remoyao de material correspondente it escavay8.o. 0 estado de tensoes atuante apos a execuyao 
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da escava'tao e do suporte e antes da execu'tao da estrutura pennanente depende, natural mente, 

das tensoes iniciais - definidas por ko,g -, assim como da geometria e da reologia dos materiais em 

todas as fases construtivas; dada a complexidade do problema e 0 estado atual da arte, nao e 
possivel conhece-Io com precisao. Sabe-se, entretanto, que em vista da flexibilidade do suporte 

constituido de concreto projetado, e de sua pequena eficacia para resistir a tensOes de tra'tao, as 

solicita'toes sao predominantemente devidas a for~as nonnais acompanhadas de momentos 

fletores de pequena monta, 0 que indica que, para fonnas proximas da circular, as tensoes 

horizontais que atuam no suporte sao proximas das verticais, de modo que uma parte do 

carregamento potencial ja atua no suporte com coeficiente proximo da unidade. 

A execu~ao da estrutura pennanente nao altera 0 estado de tensoes que atua no suporte, uma vez 

que este encontra-se estabilizado para 0 carregamento atuante; ao ser solicitada por urn 

carregamento adicional, ate atingir 0 carregamento potencial, a estrutura ira se deformar com 

tendencia a aumentar 0 diametro horizontal, 0 que correspondera a uma rea~ao do solo que ira 

aumentar a tensao horizontal. Por conseqUencia, 0 carregamento lateral que deve ser aplicado a 

estrutura pennanente, antes da intera'tiio maci~o-estrutura pennanente, sao tensoes horizontais que 

correspondem a deslocamentos laterais nulos, ou defonna~oes horizontais nulas, que 

correspondem a urn valor de "k" denominado coeficiente de empuxo em repouso de projeto da 

estrutura pennanente, kop' que e definido pela condi~ao de deforma~ao nula para aplica~ao de 

tensoes verticais devidas a urn eventual carregamento adicional, e, portanto, sem qualquer 

obrigatoriedade de guardar qualquer rela~ao com kog face as inevitaveis defonna~oes que 

ocorreram antes da execu~ao da estrutura permanente. Em alguns tipos de solo os valores de kop 

e kog podem ser proximos, em outros pode haver uma relac;ao entre eles e em outros os dois 

val ores podem nao guardar qualquer rela'tao. Na falta de resultados de ensaios de campo ou de 

laboratorio, adota-se para kop 0 valor 0,5, que se sabe corresponder a deforma'tao horizontal 

muito pequena, para a maior parte dos solos; se 0 solo apresentar comportamento elastico-linear, 

pode-se utilizar a expressao kop= 1) 1(1-1»), onde u e 0 coeficiente de Poisson. Valores maiores de 

kop deverao ser justificados porque sua aplicaC;ao corresponde a solicitac;oes mais favoniveis. 
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Deterrninado 0 carregamento potencial a aplicar, seria necessario conhecer que parcel a foi 

aplicada ao suporte e qual a parcela a aplicar ao conjunto suporte-revestimento. Em vista da 

diHculdade de se conhecer a primeira parcela, despreza-se esta parcela e aplica-se 0 carregamento 

potencial a estrutura permanente constituida pelo suporte e pelo (*). Este procedimento e valido por 

duas razoes principais: 0 carregamento sobre 0 suporte em geral e pequeno face ao potencial, 0 

procedimento e desfavonivel porque 0 suporte esta solicitado praticamente por fo~as norrnais e 

momentos fletores de pequena monta enquanto no caIculo do conjunto se estara apIicando 

momentos tletores maiores ja que kop e menor do que 0 valor de k atuante no suporte e a 

estrutura permanente e mais rigida que 0 suporte apenas. E possivel, que se deva, tamMm, aplicar 

a estrutura permanente a diferen~a entre 0 carregamento potencial e 0 existente antes de sua 

constru~ao, superpondo as solicita~oes do conjunto suporte-revestimento aquelas existentes no 

suporte, desde que se considere a necessidade de quantifica~ilo da seguran~a; este procedimento e 

obrigatorio se for previsto ou medido carregamento significativo do suporte, a nilo ser que se 

demonstre que devido as particularidades do caso especffico, 0 dimensionamento no estado-limite 

ultimo nilo dependa do historico da estrutura. 

No caso de tuneis construidos peto Metodo da Coura'ta, como ° anel, em geral, e semi-rigido, 

maiores valores de k, e, portanto, maiores val ores de tensoes laterais somente devem ser 

adotados com seguran~a, po is levam a menores solicita't5es. Quanto mais flexivel for 0 anel - ou 

as juntas - menor a influencia do coeficiente k nas solicita'toes. 

Como existem deslocamentos antes da instala~ao do revestimento, 0 valor de k sera menor do que 

kog. Junto a maquina, os aneis recem-instalados estarao praticamente descarregados e ap6s a cura 

da inje~ao de preenchimento, e, a uma maior distancia da frente, 0 carregamento ira aumentar e, 

e\entualmente, ira atingir 0 carregamento potencial. 0 carregamento lateral sera definido, 

portanto, tambem atraves do valor kop. 

Em se tratando de revestimentos rigidos, como os cravados, a resistencia it flexao e importante, de 

modo que 0 valor de kop nso podera ser superestimado. 

-,--_.------
(* Ise a estrutura permanente for constituida pelo suporte e revestirnento; no caso del a ser constituida apenas por urn 
deles, 0 procedimento continua valido. 
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o peso proprio do revestimento, na maioria dos casos, apresenta solicitac;oes pouco significativas, 

exceto no caso de runeis em courac;a, durante a montagem e antes do preenchimento do vazio 

anelar. 

o nivel estatico do lenc;ol freatico deve ser adotado levando em conta que, dependendo da forma 

do timel, ao maior nivel do lenc;ol podera ou nlio corresponder a solicita<;lIo mais desfavoravel, 

de modo que em certos casos devera ser considerado 0 lenc;ol rebaixado, se esta condiC;lIo se 

revelar possiveJ. Em determinadas situac;oes podera haver necessidade de considerar 0 efeito da 

percolac;OO de agua. 

No caso de ser adotada manta impermeabilizante entre 0 suporte e 0 revestimento e preciso 

considerar as hipoteses de eficiencia e de ineficiencia da manta. 

As sobrecargas devidas a veiculos, instalac;oes e equipamentos dever~o ser consideradas apenas se 

sua ac;ao corresponder a solicita<;oes significativas. 

As ac;oes acidentais devemo ser consideradas nas posic;oes e nas extensoes que correspondem a 

solicitac;oes mais desfavomveis. Dentre elas, merecem atenc;ao especial as sobrecargas devidas a 

trens tipo rodoviarios e ferroviarios(O) quando 0 tunel apresenta baixa cobertura. De modo geral, a 

partir de recobrimentos maiores do que 0,125D e 0,250D respectivamente, estas sobrecargas 

podem ser adotadas como uniformemente distribuidas; para recobrimentos menores, a estrutura 

devera ser ca1culada considerando 0 carregamento do trem-tipo. 0 carregamento lateral minimo 

do trem-tipo deve ser compatfvel com 0 carregamento vertical adotado. 

A sobrecarga minima a adotar sera de 10 kN/m2 aplicada na superficie na extensao que 

corresponder as solicitac;oes mais deformaveis. 

As sobrecargas devidas a edifica<;oes sOO as mesmas descritas no item que trata do projeto das 

obras executadas pelo Metodo da Trincheira, e devem ser consideradas da mesma maneira, com 

as devidas adaptac;oes, especialmente no que diz respeito a geometria e ao formulario para 

obten<;ao da distribuic;ao. A forma do runel e sua localizac;ao, diferentes da galeria, implicam em 

tensoes normais e tangenciais ao longo do contomo da estrutura do rune I que podem ser obtidas 

pela Teoria da Elasticidade, levando-se em considerac;ao 0 fato de ser uma sobrecarga existente ou 

futura, caso em que a existencia da estrutura do tunel influencia a distribui<;ao de tensoes. 

(*)nas estruturas enterradas deve ser considerada redw;ao do coeficiente de impacto com a profundidade 
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A pressao de ar comprimido a ser considerada no calculo e a que corresponde ao mais elevado 

nivel de len~ol freatico, medido desde 0 nive] da geratriz inferior. A pressao de inje~ao deve ser 

aquela que consta das especifica~oes. 

Esfor~os de montagem devem-se ao acoplamento for~ado dos aneis e ao peso pr6prio dos 

segmentos enquanto 0 revestimento nao esta em contato com 0 terreno. 

Das deforma~oes impostas merece destaque maior a retra~ao, que diminui os raios de curvatura, 

podendo assim provocar eventual desconfinamento. 

As deforma~oes impostas devidas a retra~ao nlio sao importantes no caso de segmentos pre

moldados; tambem as varia~oes de temperatura, via de regra, nao correspondem a solicita«;oes 

importantes. 

Quanto as a«;oes excepcionais, as solicita~oes correspondentes deverao ser detenninadas em cada 

caso atraves de modelos derivados cujas hip6teses simplificadoras sejam julgadas adequadas. 

Os macacos de avan~o produzem esfor~os significativos; 0 valor e a distribui~ao, assim como seu 

ponto de aplica«;ao, variam de acordo com 0 equipamento utilizado. 

Em cada caso deverao ser especificadas as a«;oes especiais que porventura existam. 

3.3.2- Verijica~llo do Estado-Limite Ultimo 

Os esfor~os resistentes da estrutura, com fatores de minora~ao das resistencias dos materiais, 

de.em equilibrar os esfor«;os solicitantes devidos ao carregamento potencial, com fatores de 

majorac;ao. 

Podem ser utilizados modelos de A~oes Impostas, uma vez que 0 carregamento e 0 potencial, e, 

por::anto, imposto. A utiliza«;ao de modelos de A~oes Espontaneas tambem pode ser utilizado 

desJe que 0 carregamento no revestimento nao seja inferior ao potencial; caso se considere a 

redu~ao no carregamento devida ao arqueamento, pode-se utilizar tais modelos para considerar a 

interac;ao maci«;o-revestimento diretamente ou para definir um carregamento reduzido a ser 

aplicado no modelo do grupo dos MAl. 

As solicitac;oes em uma estrutura em equilibrio com determinado carregamento estarao defmidas a 

partir da representa~ao da estrutura (geometria e vinculac;ao) e por um conjunto de hip6teses 

necessarias e suficientes para a determina«;ao da soJicitac;ao e que referem-se Ii reologia dos 
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materiais envolvidos, a continuidade da estrutura e ao fato de calcular os esfo~os solicitantes na 

estrutura indeformada (linearidade geometric a) ou na estrutura deformada (nao-Iinearidade 

geometrica). 

Representa~io da Estrutura 

A geometria do revestimento e definida pelas sua dimensoes e a do maciyo pelas suas dimensoes e 

estratificayao. Como 0 suporte esta equilibrando 0 carregamento que atua, a execuyao do 

revestimento nao 0 modifica substancialmente, isto e, 0 revestimento apenas sera solicitado por 

ayoes adicionais. Quando 0 carregamento adicional ocorrer - se ocorrer - pelo menos um 

comprimento substancial do revestimento ja estara pronto, de modo que este comporta como uma 

casca de grande comprimento; se nao houver alterayao substancial do carregamento e das 

caracteristicas geometricas e reologicas do revestimento e do maciyo ao longo do t11nel pode-se 

simplificar 0 calculo da casca adotando-se estado plano de deformayao ou de tensao. E importante 

ressaltar que 0 modele de casca continua valido se 0 suporte cumprir 0 papel de revestimento, 

total ou parcialmente. 

No caso de aneis pre-moldados ou metalicos utilizados como revestimento de t11neis executados 

com couraya, a geometria das juntas e dos acoplamentos entre os segmentos e os aneis adquire 

muita importiincia, uma vez que 0 acoplamento implicani em um comportamento de conjunto, 

diferente do comportamento de cada anel; assim, a representa<;ao da estrutura ira depender da 

representayaO estrutural da junta (articulada, semi-rigida e rigida), que, por sua vez ira depender 

da reologia dos materiais que definem 0 seu comportamento. 

A estrutura do revestimento deve ser representada por elementos de casca (segmentos) 

interligados por elementos de comportamento especificado em cada caso; no caso de nao haver 

alterayao significativa de carregamento e propriedades ao longo da casca esta poderia ser 

representada por uma outra casca constituida de pequeno numero de elementos, 0 suficiente para 

representayao adequada do comportamento da casca. 

Podem ser aplicados modelos de calculo que consideram os esfor90s na casca descontinua 

calculando a casca como continua e aplicando coeficientes aos momentos fletores obtidos em 

funyao do numero de segmentos e de outras caracteristicas dos mesmos. 
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Outros modelos disponiveis para evitar 0 calculo da casca descontfnua calculam 0 anel com 

rigidez reduzida nas seyoes que apresenta juntas ao Ion go do comprimento distribuindo 0 

momenta tletor obtido em cadajunta por esta (com um coeficiente de reduyao) e pelo anel (com 

um coeficiente de majomyao); os coeficientes e 0 valor da rigidez reduzida dependem do mlmero 

e das caracteristicas das juntaS. 

Cabe, ainda, lembrar que as solicitayoes de peso proprio do anel dentro da couraya e durante a sua 

instalayao podem ser importantes porque podem acarretar deformayoes na extremidade recem

construida da casca, tomando mais dificH a montagem dos aneis seguintes; detalhes construtivos 

deverao evitar as deformayoes prejudiciais. 

De maneira menos restritiva possiveI, e ainda operacionalmente viavel, 0 maciyo devera ser 

representado por meio de comportarnento elasto-pllistico ou ellistico nao linear; 0 comportarnento 

ebistico-linear podera ser adotado apenas para materiais corn parametros tais que a nao 

plastificayllo de algumas regioes nlIo altere sensivelmente os resultados. Ao utilizar modelo 

derivado do grupo MAl devem ser adotados parametros tats que 0 solo na regiao superior, corn 

angulo central entre 90" e 1000 nao colabore corn 0 revestimento, pois reduziria a carga sobre 0 

mesmo. 

Em se tratando de tubos cravados a casca e, via de regra, espessa e tern comprimento limitado 

eOlre as juntas. Tanto tubos cravados como aneis segmentados devem ser representados como 

cascas descontinuas (por causa) das juntas quando submetidas aos esforyos dos macacos. 

Te1do em vista a ausencia de forma definida a representa~iio da estrutura de revestimento dos 

tUlleis em rocha deve estar associada corn 0 proprio maciyo. 

A Gasca esta confmada pelo maciyo, que deve ser representado por urn meio continuo que IS 0 

modelo menos restritivo porque melhor representa as reayoes do solo aos deslocarnentos da 

estrutura. 

o revestimcnto pod era ser constitufdo de concreto simples, ligeiramente armado, corn fibras ou 

anrlado, sendo 0 concreto ou moldado "in loco" ou projetado. 

o (Qncreto simples IS urn material fragil, cujo principal requisito e 0 fato de que 0 aparecimento 

de Hssuras nao leva a estrutura ao colapso; em outras palavras, a resistencia das peyas constituidas 

de concreto simples depende exclusivamente da resistencia do concreto a compressao. Portanto,o 
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concreto simples pode ser utilizado quando 0 carregamento puder ser equilihrado apenas com 

tensoes de compressao no concreto, considerando os fat ores de seguran~a normatizados. 

o concreto ligeiramente armado tern a mesma defini~ao do concreto simples; dele difere apenas 

pela introdu~ao de uma arrnadura de pele na face exposta para evitar eventual fissura~ao 

exagerada da superficie. Esta armadura de pete e substancialmente inferior a armadura minima 

exigida em pe~as de concreto armado porque nao ha necessidade de tensoes de tra~ao para 

equilibrar 0 carregamento extemo. 

o concreto com fibras e urn material que apresenta dutilidade na tra~ao. Neste caso 0 equilibrio 

pode depender de tensoes de tra~ao no concreto, desde que em niveis compativeis com a 

resistencia a tra~ao. 

o concreto armado e urn material dutil, se a se~ao for subarmada, ou superarmada com arrnadura 

dupla e sua uti1iza~ao e necessaria quando para equilibrar 0 carregamento sao necessarias 

tensoes elevadas de compressao no concreto e de tra<;ao na arrnadura; neste caso e obrigat6ria a 

utiliza~o da armadura minima normatizada, para flexao com posta. 

Representa~ao da Reologia 

o maci~o devera ser representado por urn meio continuo de comportamento reol6gico 0 menos 

restritivo possivel, compativeI com as informa<;oes disponiveis e os resultados. Assim, 0 

comportamento elastica linear podera ser adotado em casos muito particulares de solos resistentes 

e quando a nao-plastifica<;ao de algumas regioes nao alterar sensivelmente os resultados. Ao 

utilizar modelos de A~oes Irnpostas devem ser adotados parametros tais que 0 solo na regiao 

superior com angulo central entre 90° e 100° nao colabore com 0 revestimento, reduzindo a carga 

sobre 0 mesmo. Se necessario, a fim de evita efeitos de instabilidade considera-se 0 solo nesta 

regiao com valores muito pequenos de rigidez de modo a nao alterar, praticamente, a carga 

aplicada. 

Em geral, a representa<;ao da reologia do concreto que constitui 0 revestimento e pouco refinada, 

adotando-se 0 comportamento ehistico-linear, 0 que leva a soHcit~oes tais que podem tomar 

necessaria a coloca<;ao de arrnadura para equilibrar 0 carregamento. Este comportamento 

reol6gico simplificado e aplicado ao revestimento de tuneis por semelhan<;a do que se faz no 

calculo de outras estruturas, como de pontes e de edifica<;oes, para as quais a ado<;ao de 
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comportamento linear ou nao linear nao conduz a resultados muito diferentes quando se trata de 

equilibrar 0 carregamento. Como 0 revestimento de runeis, entretanto, apresenta intera~ao com 0 

solo, de modo que a rea~ao deste depende dos deslocamentos daquele e, portanto, do 

comportamento reol6gico do material do revestimento, a ado~ao de comportamento nao 

simplificado, nao-linear, leva a resultados mais realisticos e menos conservadores. 

A partir dos diagramas tensao-deforma~ao medios do concreto e do a~o podem ser construidos os 

diagramas momento-curvatura para diversos valores de for~as normais, na faixa de interesse, 

considerando diferentes taxas de armadura (inclusive com taxas nulas e material nao resistente it 

tra~ao). 

Os valores medios de resistencia sao utilizados para determinar os esfor~os solicitantes com as 

a~5es majoradas por "ft uma. vez que os fenomenos de intera~ao solo-estrutura dependem dos 

val ores medios e nao extremos; ademais, it maior rigidez da estrutura correspondem solicita~oes 

mais desfavoniveis. Ap6s a determina~ao dos esfor~os correspondem solicita~oes mais 

desfavoraveis. Ap6s a determinalj:ao dos esfor~os solicitantes elegem-se algumas se~oes 

enfraquecendo-as, uma a uma, utilizando-se entao as resistencias de calculo na se~ao 

en1raquecida. 

No caso das juntas conferirem uma flexibilidade elevada ao revestimento, a nao-linearidade do 

concreto deixa de ser uma caracteristica importante, podendo-se representa-Io atraves do 

comportamento linear ate 0 limite ultimo. 

No caso do revestimento ser metalico, adota-se comportamento linear. 

A reologia das juntas ira depender dos materiais empregados. 

Continuidade 

Ao adotar a elasticidade nao linear ao inves da elasto-plasticidade para representar 0 

comportamento reol6gico do material da estrutura no revestimento considera-se implicitamente 

sua continuidade; adotando material nao resistente it tralj:ao, ja que no estado-limite ultimo nao e 

possive] considerar tensoes de tra~ao no concreto simples, diminui-se a rigidez continuamente em 

certos trechos, ao inves de concentrar esta redu~ao em certas se~oes, como se faz ao adotar a 

ela:,;to-plasticidade. A elasticidade nao linear deve ser adotada porque corresponde a maior 

remolj:ao de material nao resistente, 0 que e, geralmente, mais desfavoravel. Para validade desta 
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afinna<;ilo nao se admite, no caso de concreto simples, que a altura da fissura ultrapasse 25% 

da altura da se<;ao. No estado-Iimite ultimo, a nao ser que a fissura esteja contida em junta 

articulada, caso em que nao ha limita'tao. Ao serem utilizadas fibras de aryo no revestimento de 

concreto e possivel considerar resistencia a traryao compativel com 0 diagrama tensao-defonna'tao 

deste material. 

Nio-Linearidade Geometriea 

A necessidade de considerar a nao Iinearidade geometrica prende-se a necessidade de verificaryao 

da instabilidade, uma vez que esta e a causa do colapso em estruturas muito flexiveis, 

lembrando que mesmo cascas com espessuras significativas podem se comportar como flexiveis 

se ocorrerem plastificaryoes, isto e, a flexibilidade que faz reduzir os momentos fletores nao e 

ditada apenas pela espessura, mas tambem pela nao linearidade fisica do material. Em virtude 

da nao linearidade fisica, a rigidez do revestimento se reduz em certos trechos, de modo que 

passa a ser importante considerar a influencia das defonna<;oes no calculo dos esfor<;Ds 

solicitantes, porque as for<;as nonnais aumentam e os momentos fletores diminuem com 0 

aumento das defonna<;Oes. 

No caso de aneis metalicos ou de concreto fonnados com flexibilidade elevada em razao do 

tipo e distribui<;ao de juntas, e obrigatoria a consideraryao da nao-linearidade geometrica. 

Resolu~io 

As hipoteses acima conduzem a urn sistema de equaryoes que deve ser resolvido por qualquer 

metoda aplicando-se incrementos ate a1can<;ar 0 carregamento potencial majorado. 0 grau de 

convergencia da resoluryao indica a estabilidade. No caso de nao haver convergencia 

razoavel, deve-se modificar a geometria, aumentar a espessura, ou a taxa de annadura. 

Finalmente, cabe salientar que a nao linearidade fisica e geometrica pennite justificar 0 

comportamento de revestimento de tuneis tipo "tunnel liner" e aqueles com revestimento de 

pedra, alvenaria, aneis articu lados, etc. 

Dimensionamento 

Para revestimentos de concreto, annado ou nao, 0 valor do fator de majora<;ao a adotar e Yf= 

1,4, podendo ser reduzido para Yf= 1,3 se 0 carregamento apresentar distribui<;ao truncada. 
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Se a valor da for~a normal em uma se~ao for independente do valor do momenta fletor, esta deve 

ser multiplicada por 0,9. 

As se~oes cnfraquecidas devem ser calculadas com os fatores de minora~ao de resistencia : y. = 

1,15 para 0 ~o e 'Yc = 1,40 para 0 concreto, aplicados a fyd e a 0,85 fed ou a fym e a 0,85 fem, 

respectivamente, se 0 mecanismo de ruptura depender dos val ores medios e nao minimos dos 

materiais. 

Aplicam-sc, aos revestimentos, as prescri~oes da norma NBR-8681 "A~es e Seguran~a nas 

Estruturas" quanto aos coeficientes a serem utilizados para as varias combina~oes de 

carregamento. 

No caso de aneis metalicos, se 0 calculo for realizado com a adOl;ao de Iinearidade geometrica, e 

sutlciente a aplica~lIo do carregamento potencial, sem incrementos, pois 0 dimensionamento 

pode ser realizado pelo metoda das tensoes admissiveis. 

Ao tratar de dimensionamento do revestimento dos rune is executados pelo metodo da coura~a e 

preciso que sejam atendidos os seguintes requisitos: 

a. resistir as a~oes principais com seguran~a adequada (requisito permanente) 

b. resistir as pressoes dos macacos de avan~o (requisito temporario) 

c. ser montado rapidamente e com pouca deforma~lIo, para permitir a montagem do anel 

seguinte (requisito temporario) 

d. resistir a corrosito (requisito perrnanente) 

e. ser imperrneavel (requisito permanente) 

Os fatores de seguran~a utilizados tradicionalmente no projeto dos aneis segmentados dos timeis 

executados pelo metodo da coura~a sao os seguintes: 

Aneis de A~o e Ferro Fundido 

Por adotar-se a Iinearidade fisica para representar 0 comportamento dos materiais e, via de 

regra, tambem a linearidade geometrica para a estrutura, 0 dimensionamento de aneis de a'ro e 

ferro fundido e utilizado atraves do metodo das tensoes admissiveis, de modo que nao se 

aplicarao coeficientes de majora~lIo as a~oes. SerlIo, entlIo, considerados os seguintes 

carregamento usuais, lernbrando-se que devern ser adotadas as combina~oes rna is desfavonlveis: 
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a. carregamento principal, consistindo na combinayao de todas as a90es principais. 

b. carregamento secundario, consistindo de dois tipos: 

b 1. a9ao da pres sao de injeyao e ar comprimido 

b2. a9ao de tolenincias de fabrica9ao e de montagem e de deforma90es impostas 

c. carregamento principal (a) + secundario(b 1) 

d. carregamento principal (a) + secundario (b2) 

e. carregamento excepcional, que consiste na aplica9ao de ayoes especiais. 

• Tensoes admissiveis para a combinayao (a) 

Ferro fundido GG 25 

crt = 803 kgflcm2 (tra9ao na flexao) 

crt = 1.606 kgflcm2 (compressao na flexao) 

crt = 1.795 kgflcm2 (compressao) 

• Ferro fundido GGG 50 

crt = 2.000 kgflcm2 (tra9ao na flexao) 

crt = 2.400 kgf/cm2 (compressao na tlexao) 

crt = 2.400 kgf/cm2 (compressao) 

Para as demais combina90es as tensoes admissfveis sao majoradas da seguinte maneira: 

combina9ao b.I - multiplicar por 1,15 

combina9ao b.2 - multiplicar por 1,3 

combinayao b.3 - multiplicar por 1,3 

combina9ao c - multiplicar por 1,3 

combina9ao d - multiplicar por 1,3 

combina9ao e - multiplicar por 1,3 

de 41 

Para determinar os tipos de liga90es, pode ser necessaria a verifical;ao da estabilidade, 

considerando a nao-linearidade geometrica, caso em que aplica-se ao carregamento urn 
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coeficiente de majorac;ao de 1,3, obtendo-se, para as tensOes caracteristicas dos materiais as 

mesmas anteriores, multiplicadas por 1,3, lembrando-se ainda, que 0 calculo estatico deve ser 

elaborado com as caracteristicas medias e apenas 0 dimensionamento com valores do projeto. 

Para 0 ac;o, devem ser utilizados os valores normatizados para a combina9ao (a), com a 

possibilidade de utilizar YF 1,3 e com resistencias medias dos materiais. Para as outras 

combinac;oes, utilizar os mesmos multiplicadores. 

Aoeis de Co~creto 

Para 0 dimensionamento de aneis de concreto armado aplicam-se coeficientes de majorac;ao as 

as:oes, considerando os seguintes carregamentos usuais e os respectivos coeficientes, lembrando 

que em cada carregamento somente devem ser consideradas as combina90es mais 

desfavoraveis: 

a. carregamento principal, consistindo da soma de todas as a90es principais, multipticadas pete 

coeficiente Yf= 1,3 

b. carregamento secundario, consistindo de : 

b.l. pressao de inje9ao, multiplicada porYf= 1,1 

b.2. pressao de ar comprimido, com Yf= 1,1 ou Yf= 0,9 

b.3. tolerancias, montagens, deformac;oes impostas, Yf= 1,2 

b.4. macacos de avanc;o, Yf = 1,1 

c. combina'Yoes do carregamento principal com quaisquer a90es do carregamento secundario, cada 

qual multiplicada pelo fator de majora9ao correspondente. 

Sao valid as, no que for aplicavel, as prescri\,:oes das normas de concreto simples, armado ou 

protendido, ressaltando-se que, embora a sec;ao transversal do anel seja dimensionada a flexao 

com posta, nao e necessario levar em conta excentricidade adicional. 0 recobrimento 

minimo da face em contato com 0 solo e Scm e da face intema e 3cm para as armaduras em 

zona de tra9ao. 

Finalmente, utilizam-se valores medios das resistencias do concreto e do ac;o porque 0 mecanismo 

de ruptura envolve grandes regioes, garantindo redistribui9ao de solicita~oes e de resistencias. 
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3.3.3- Verificafao das CondifiJes de Utilizafao 

As condic;:oes relativas a durabilidade e conforto referem-se, fundamentalmente, aos cuidados 

impostos pela tecnologia dos materiais. As condic;:oes relativas aos aspectos esteticos tam bern 

dependem dos requisitos impostos pela arquitetura. 

As condic;:oes relativas a deslocamentos e fissurac;:ao, porque nao modificam as condic;:oes de 

equilibriO<'), devem ser verificadas sob condic;:oes de servic;:o, isto e, sem fatores de majorac;:ao ou 

minorac;:ao, com valores provaveis de parametros reologicos, e carregamentos provaveis, 

considerando-se 0 arqueamento do macic;:o determinado a partir dos parametros medio que 0 

caracterizam; assim, utilizam-se modelos de ac;:oes espontaneas para verificar as condic;:oes de 

utiliza<;ao, sem a restric;:ao do carregamento potencial como minimo. E tambem possivel aplicar 

modelo de A<;oes Jrnpostas reduzindo-se 0 carregamento. 

Os deslocamentos devem ser limitados principalmente em fun<;ao do acabamento dos tuneis e da 

propria funcionalidade; se nao houver outra restric;:ao, considera-se que 3% deva ser 0 maximo de 

variac;:ao do diametro. Deve ser observado que esta limitac;:ao refere-se somente Ii geometria do 

revestimento (e nao Ii geometria do runel como urn todo, isto e, nao considera deslocamentos 

ocorridos antes da execuc;:ao do revestimento). 

A exigencia do nao aparecimento de fissuras deve-se Ii necessidade de evitar falso alarme, desde 

que a resistencia Ii trac;:ao do concreto nao seja necessaria para equilibrar 0 carregamento; ela 

pode ser cumprida, em primeiro lugar, a partir da tecnologia apropriada. De qualquer forma, e 

preciso verificar, sob as condic;:oes de servic;:o, e considerando as mesmas hip6teses apresentadas 

no item 3.3.2, se 0 alongamento de trac;:ao em servic;:o (Yr= 1,0) e compativel com a resistencia Ii 

trac;:ao do concreto. E sempre possivel, no caso de concreto simples ou ligeiramente armado, 

aplicar ranhuras nas formas, de modo a induzir fissuras, garantindo sua invisibilidade, efeito este 

que tambem pode ser conseguido com a execu<;ao de juntas. 

A utilizac;:ao de concreto com fibras podera melhorar as condi<;oes de servic;:o, ao tomar 0 

concreto mais dutil na resistencia it trac;:ao. 

(*)com exce9iIo dos casos em que os deslocamentos ou fissuras reduzam a capacidade resistente no estado-Iimite 
ultimo. 
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Se 0 tipo de concreto ou de concretagem induzir a retrayao por secagem, que se manifesta por 

fissura~ao exagerada da superficie, deve ser colocada uma armadura de pele - que corresponde a 

armayao do concreto ligeiramente armado, dimensionada pela tabela seguinte. 

Valores de p.,mIa. (%) 

CONCRETO 

A<;O fck(MPa) 15 20 25 30 40 

ftk(MPa) 1.S0 1.90 2.20 2.50 3.10 

CA-2S 0.18 0.23 0.26 0.30 0.37 

CA-32 0.14 0.18 0.21 0.23 0.29 

CA-40 0.11 0.14 0.17 0.19 0.23 

CA-SO 0.09 0.11 0.13 0.15 0.19 
i 

CA-60 0.08 0.10 0.I1 0.13 0.16 

Os valores apresentados sao coerentes com as exigencias intemacionais e com a NBR6118 

atualmente vigente. 

Se houver necessidade do revestimento ser realizado em concreto armado, isto e, se para 

equilibrar os esforyos extemos houver necessidade de tensoes de trayao, devem ser seguidas as 

prescriyoes normatizadas, inclusive quanto a armadura minima na flexao composta. 0 

recobrimento da armadura de trayao devera ser de Scm na face em contato com 0 solo e de 3cm 

na face em contato com 0 ar; em condi~oes especiais 0 recobrimento podenl ser reduzido. 

Ao concretar 0 revestimento e preciso verificar se retrayao provoca desconfinamento lateral, 0 

qual pode nao ser significativo, mas pode ser suficiente para gerar momentos fletores (mais 

precisamente, tensoes de trayao) necessarias ao equilibrio do peso proprio. Neste caso pode ser 

necessario colocar annadura ou impor urn metodo construtivo de concretagem apropriado para 

evitar 0 desconfinamento e seu efeito; neste caso, pode ser utilizado Yf = 1,2. 

Finalmente, deve ser lembrado que todos os elementos de suporte podem participar da estrutura 

pennanente, desde que 0 projeto e a execuyao tenham sido realizados de modo a se atribuir fatores 

de seguranya as suas caracteristicas meciinicas que influenciam a seguranya; dai a importiincia do 
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acompanhamento que possa qualificar 0 suporte, em termos de dimensoes e detalhes de 

execuc;ao, nem sempre instal ado com perfeic;ao dadas as condic;oes junto a frente de escava~ao. 

4- PROCEDlMENTOS CONSTRUTIVOS A SEREM APRESENTADOS NO PROJETO 

AMm das dimensOes dos elementos de suporte e de revestimento em todas as fases de 

execu<;ao, 0 projeto deve indicar a seqUencia de execuc;ao e outros procedimentos construtivos 

necessarios; alguns destes tern carater de sugestiio e outros sao obrigat6rios porque devem ser 

seguidos para manter premissas de projeto relativas a seguranc;a da escava<;ao e a seguranc;a 

estrutural. 

A seqUencia construtiva e indicada atraves de desenhos de metodo construtivo, que devem se 

limitar a fomecer as restric;oes impostas pelas condic;oes adotadas nos calculos. 

Assim, 0 projeto deve fixar, entre outros, os seguintes procedimentos: 

• tipo de parcializac;ao em func;lio dos equipamentos disponiveis, observando-se os problemas 

estaticos relativos a escava<;ao e ao suporte, considerando dimensoes minimas e maximas. 

• comprimentos extremos de avanc;o nas varias fases de escavac;ao (piloto, calota, rebaixo, etc). 

• distancias minimas e maximas entre as fases de escava<;ao e execuc;ao do suporte, sapatas, 

areo invertido, e outras. 

• espessura e resistencia minima do concreto projetado em fun<;lio da distancia a frente, da 

distiincia da bancada e outros, com toda a flexibilidade possivel com variantes de execu~ao, se 

for 0 caso. 

AMm das rela<;oes de precedencia de execu<;110 e de geometria, 0 projeto deve impor 

procedimentos construtivos, que, apesar de nao se ligarem diretamente a estatica dos 

elementos de suporte e de revestimento, silo importantes para a verifica<;ao das hip6teses de 

calculo, tais como: 

• controle do fluxo de agua de infiltra~ao; 

• prote<;ao do piso para evitar erosao ou degradac;ao causadas, principalmente, pelo trafego de 

equipamentos; 
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• selagem de concreto projetado para protejfao de terrenos que se degradam quando expostos; 

• utilizayao de telas ou cambotas para fixayao ou aumento de espessura do concreto projetado; 

• utilizayao de tela ou rede de barras para resolver problemas localizados como surgencia de 

agua, preenchimento de vazios e outros. 

No projeto deve ser ressaltada a necessidade de verificayao das condijfoes do solo em fun~ao da 

escavajfao. Recomenda-se ainda, a verificayao "in-loco" ou atraves de retro-analise dos 

panimetros adotados para definir a rigidez do macijfo. 

o~ principais procedimentos construtivos a serem fixados no projeto de tuneis em courajfa 

rett:rem-se ao controle do len~ol freatico, A partida da maquina, ao avan~o, ao alinhamento da 

coura~a, it escava~ao, A injeyao de preenchimento do volume anular e a eventual 

de,>confinamento. Destes procedimentos, e eventualmente de outros tambem necessarios, 0 

projeto deve tratar apenas os aspectos que se relacionam As premissas de calculo e que se nao 

forem obedecidas, implicam em solicitayoes diferentes daquelas admitidas em projeto. 

Nos tuneis executados em "Tunnel Liner", solicita-se, adicionalmente, que 'sejam apresentados 0 

sistema de preenchimento do volume anelar, utiliza~ao de enfilagens ("roof shield") e 

escoramento da frente. 

Considera-se fundamental a elabora~ao do desenho. de compartimenta~ao que apresenta, 

juntamente com a locayao do tunel no perfil geol6gico-geotecnico os diferentes metodos 

construtivos, sejfoes tipicas e procedimentos construtivos. 

5 - AV ALIACAO DOS DESLOCAMENTOS E DANOS NAS UTILIDADES E EDIFICACOES 

o modelo para avaliayao dos recalques deve ser adotado em fun~ao da maior ou menor precisao 

do:.: dados disponiveis e dos resultados que se pretende alcan~ar, face a importilncia e estado dos 

edificios ou utilidades existentes na area de influencia da vala. Qualquer que seja 0 modelo 

ad(ltado, deve ser garantido que os deslocamentos e as solicita~oes adicionais nas estruturas 

linueiras nao causem danos inaceitaveis relativamente aos estados-limite de ruina e de utiliza~ao. 

o metodo construtivo adotado, assim como 0 eventual rebaixamento do nivel d'agua deve ser 

compativel com 0 estado das estruturas adjacentes. 
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Em particular, devem ser considerados os principais fatores que influenciam os deslocamentos 

devidos a execu~ao de ttineis. 

Nos ttineis as variaveis mais significativas referem-se a geometria e reologia do maciryo e do 

revestimento, metodo construtivo, incluindo-se af a velocidade de escava~ao. 

Estas variaveis sao: 

• profundidade do tunel; 

• dimensao do avanryo real; 

• caracteristicas geologico-geotecnicas domaci~o; 

• controle do ien901 freatico; 

• caracteristicas do revestimento primario; 

• seqUencia construtiva; 

• funda~ao da calota; 

• geometria do areo invertido provisorio ou definitivo e sua distancia em rela~ao a frente; 

• velocidade de avanryo; 

• proximidade dos emboques; 

• deslocamentos provocados por tratamentos; 

• varia9ao dos recalques com 0 tempo. 

Em geral, nos ttineis em solo executados com concreto projetado a estabilizarrao dos recalques 

somente se da a uma certa distilncia atnis do arco invertido executado. 

Nos tuneis em solo executados pelo metodo da courarra algumas da variaveis mencionadas sao 

aplicaveis, e outras devem ser tambem consideradas na avaliarrao dos deslocamentos. 

• inclinarrao do equipamento 

• conicidade do equipamento 

• sobrescavarrao 

• carreamento 
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• remo.yao do ar comprimido 

• ocupa.yao do volume anelar 

Nos runeis em solo executados atraves do metodo "Tunnel Liner" devem ser consideradas as 

variaveis mencionadas que forem aplicaveis. 

Nos runeis em rocha, em geral, nao existe maior preocupa.yao em termos de deslocamentos a 
superficie. 

Tendo em vista os val ores e distribui.yao dos deslocamentos a avalia.yao dos danos em edifica90es 

e utilidades pode ser realizada atraves de dois tipos de modelos: os que impoem os 

deslocamentos nas estruturas das utilidades e das edifica.yoes e os que consideram a intera.yao 

maci.yo-estrutura, uma vez que a rigidez da estrutura modi fica os deslocamentos. 

Na ordem de refinamento, para os modelos que impoem os deslocamentos, os criterios sao: 

• Criterio do recalque diferencial admissivel 

• Criterio do recalque em viga ou portico com comportamento elastica 

• Criterio do recalque em viga ou portico com comportamento elasto-plastico 

Para os model os que consideram a intera.yao maci.yo-estrutura, ambos devem ser integrados 

representando uma so estrutura, aplicando-se deslocamentos ou tensoes no contomo do runel para 

simular a escava.yao, de acordo com 0 metodo construtivo da escava.yao e da instala.yao do suporte. 

No caso de tuneis em rocha e preciso verificar 0 efeito das detonayoes em utilidades e edificacoes . 

vizinhas. 

Finalmente, cabem duas observa90es importantes as quais referem-se a execu.yilo de tiineis 

urhanos. 

A primeira observa.yao refere-se a presen9a de adutoras, galerias de aguas pluviais ou outras 

interferencias, as quais podem romper-se porque possuem juntas, porque estao degradadas, ou 

pOI' qualqucr outro motivo, inclusive por causa dos deslocamentos induzidos pelo proprio runel. 

Como 0 efeito de erosao hidraulica pode conduzir a uma catastrofe, dependendo da geometria e 

das caracterfsticas do material de cobertura, deverao ser indicados no projeto os mecanismos de 

controle para evitar vazamentos e rompimentos dessas utilidades. 
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A segunda observac;ao refere-se ao fato de que existe uma dose razoavel de incerteza em relaC;ao 

ao comportamento do macic;o no que diz respeito a suas propriedades medinicas e a sua 

geometria. Nao houvesse incertezas nao teriam havido rupturas de runeis catastr6ficas pelo seu 

efeito a superficie. 

Assim, somente serao aceitos metodos construtivos que garantam que 0 volume de material que 

possa invadir 0 rune I, no caso de ocorrerem problemas imprevisiveis, nao seja significativo a 

ponto de provocar ocorrencias catastr6ficas a superficie, como a ruptura de galeria de aguas 

pluviais e adutoras, danos irreparaveis nas edificac;oes, acidentes de transito e por con seqUencia 

possibilidade de perda de vidas. 

6- PI ... ANO DE INSTRUMENTA<;AO 

o plano de instrumentac;ao deve ser elaborado em funC;ao das peculiaridades da obra e dos 

resultados que se deseja obter. 

Objetivo da instrumenta~ao 

A instrumentac;ao de controle e aquela necessaria para fazer frente as incertezas dos modelos de 

calculo, das cargas e dos parametros adotados e tambem dos desvios de construc;ao. Considere-se 

como instrumenta~ao de controle tam bern aquela que permite analisar 0 comportamento para 

intervenc;ao na pr6pria obra. 

Modelos para analise do comportamento 

De qualquer mane ira, para se chegar a generalizac;ao do comportamento, 0 que permitira a 

obtenc;ao de conclusoes, na pr6pria obra, a instrumentac;ao devera necessariamente, estar 

associada a urn modelo de ca1culo. 

E importante lembrar que as estruturas enterradas tern caracteristicas especiais em virtude da 

complexidade da interac;ao macic;o-estrutura. As solicitac;oes e deslocamentos de uma estrutura, 

entendida esta como 0 conjunto macic;o-revestimento dependem das ac;oes, do sistema estrutural 

e da reologia dos materiais. Se a representac;ao do carregamento, da estrutura e da reologia ja e 
por demais complexa existem ainda problemas nos quais a forma da estrutura passa a ter 

relevancia e a considerac;ao de nao linearidade fisica e geometrica do material de revestimento e 

fundamental. 
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Em conseqUencia desta complexidade, prefere-se a instrumenta~ao que fome~a diretamente 

solicita~oes e deslocamentos uma vez que 0 conhecimento isolado, pressuposto exato, de urn ou 

mais dos componentes (carregamento, sistema estrutural ou reologia) nlio definem esfor~os 

solicitantes reaHsticos. 

o modelo associado serve para determinar 0 comportamento de se~ao instrumentada, 0 qual 

permitini atraves da calibra~ao de parametros generalizar os resultados, de vez que a 

instrumenta~lio sempre reflete 0 comportamento de uma se~ao especifica. 

Assim, os requisitos necessarios para a escolha do modelo de calculo sao fun~oes da 

representatividade do modelo (definida como a capacidade do modelo em fornecer diagramas de 

esfor~os solicitantes e deslocamentos qualitativamente semelhantes aos fomecidos pela 

instrumenta~ao), de modo a tomar possivel a calibra~ao do pr6prio modelo. 

Para viabilizar a calibra~ao dos parametros e a generaliza~ao dos resultados de instrumenta~ao a 

escolha da se~oes instrumentadas e irnportante, devendo-se evitar locais com problemas 

particulares, especialmente aqueles sujeitos a esfor~os secundarios importantes ou de dificil 

conhecimento em termos de carregamento, reologia ou geometria, principalmente os que 

podem mascarar 0 problema, tornando dificH a generaliza~ao. 

A precisao das medidas deve ser compativel com a potencialidade do modele de calculo e das 

grandezas que se busca controlar. 

Finalmente, e fundamental 0 conhecimento dos conceitos de seguran~a das fun~oes do suporte 

aS50ciados ao calculo da estrutura. Assim, se 0 dimensionamento de determinado elemento de 

suporte busca equilibrar urn carregamento potencial, da constata~ao de que as tensoes atuantes 

sa,) inferiores as necessarias para tal equilihrio, nao se pode inferir que 0 elemento esm 

super-dim.!nsionado, 0 que significa 

que este n!lo podera ter menores dimensoes na propria obra e muito menos em obras futuras. Eo 

caso, por exemplo, de armadura de vigas de edificio que podedio trabalhar com tensoes ate 115 

das previstas em fun~ao do carregamento potencial a ser equilibrado, seja porque este nlio atua 

na sua totalidade, seja porque 0 concreto trabalha a tra~ao, seja porque as solicita~Oes se 

distribuem diferentemente do previsto em fun~lio das caracteristicas reologicas. Apesar da tensao 

m~dida ser menor que a prevista, a armadura nao podera ser reduzida. A instrumenta~lio, no 
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caso, podera servir como controle, a fim de verificar se as tensoes nao estao ultrapassando os 

limites. E 0 mesmo 0 caso de revestimento de runeis ou de estroncas ou de contem;::ao quando 0 

dimensionamento busca equilibrar um carregamento potenciaL 

Como a instrumenta9ao e discreta no espa90 e no tempo, sua existencia nao faz prescindir do 

acompanhamento dos sintomas do comportamento da estrutura e do maci90, estes sim, continuos 

no espa90 e no tempo. Em vista da falta de continuidade e que 0 maior beneficia da 

instrumenta9ao e 0 de aferi9ao das hipoteses de projeto; assim, a partir das diferen9as 

qualitativas de distribui9ao de deslocamentos, previstas pelos modelos em caso de boa e ma 

performance, e possivel exercer 0 controle atraves da instrumenta9lio. Por outro lado, quanto mais 

continuo for 0 meio mais os resultados da instrumenta9ao irao expressar 0 comportamento 

geral, pois em se tratando de solos com descontinuidades, como os desmoronaveis alguns 

resultados de instrumenta9ao poderao nao fornecer elementos importantes do ponto de vista do 

controle. 

Finalmente, deve ser ressaltado que a experiencia de laboratorios de estrutura indicam a 

ineficacia de utiliza9lio de aparelhos que me9am deforma90es localizadas, principalmente no 

concreto. 

Nos tuneis em rocha 0 efeito das detona90es devera ser controlado atraves de instrumenta9ao. 
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1.OBJETIVO 

o objetivo desta instruc;ao complementar e 0 de controlar e manter em niveis aceit!veis 0 impacto 
ambiental nas areas externas aos canteiros de obras e as frentes de servic;o, causado pela execuc;ao 
das obras da Linha 5 - Lilas do Metro de Sao Paulo. 

As recomendac;oes se aplicam a todas as atividades necessArias para 0 desenvolvimento das obras, 
sejam elas no local propriamente dito (frente de serviyo), bern como os canteiros de apoio (central 
de formas, armayoo e concreto, alojamentos, refeitorios, areas de bota-fora, annazens ou jazidas, 
etc.), incluindo-se os trajetos entre os locais descritos. 

Esta instruyao se aplica a todas as atividades desenvolvidas nos projetos e obras, seja pela 
Contratada e suas Subcontratadas, desde sua concepyao ate a conclusao dos serv ic;os de 
acabamento e reurbanizac;ao, que direta ou indiretamente venham a causar impactos ambientais, 
em atenc;ao a Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil, na Ordem Social, bem como a 
Constituic;ao Estadual. 

Para 0 fim de atender aos preceitos constitucionais, esta em vigor a Lei Federal 6.938 de 31/08/81, 
com as altera~Oes introduzidas pelas Leis 7.804 de 18/07/89 e 8.028 de 12/04/90, a qual esta 
regulamentada pelo Decreto Federal 99.274 de 06/06/90, com reda~ao dada peJos Decretos 99.355 
de 27/06/90 e 122 de 17/05/91, que dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismo de formulac;ao e apJicayao. No ambito Estadual, est! em vigor a Lei 997 de 
31105176, regulamentada pelo Decreto 8.468 de 08/09/76, a qual dispoe sobre 0 controle da 
poluiyao do Meio Ambiente. Da mesma forma no ambito municipal, tem-se a Lei Organic a do 
Municipio promulgada em 04/04/90, que estabelece as diretrizes basicas para 0 Meio Ambiente na 
cidade de Sao Paulo, bem como a Lei 10.676 de 07/11188 que aprova a plano diretor, as quais 
tambem deverao ser observadas. 

2. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

Para atendimento desta instruc;ao, deverao ser obedecidas as leis federais, estaduais e municipais e 
seus decretos regulamentadores, ora vigentes, bem como suas eventuais alterayoes/atualizac;oes, e 
tambem as normas especificac;oes e instruyoes complementares aqui citadas. 

Quando as atividades se desenvolverem fora do municipio de Sao Paulo, a Contratada devera 
atender e apresentar ao Metro de Sao Paulo, a legislayao local vigente. Na inexistencia desta, 
deverao ser obedecidas as recomendayoes da PMSP. 

3. DEFINI<;AO E CLASSIFICA<;AO 

Impacto ambiental e a decorrencia proveniente de quaisquer atividades, processos, operayoes ou 
dispositivos, moveis ou nao, que independentemente do seu campo de aplicayao, induzam, 
produzam ou possam produzir alterac;oes nas condic;oes ambientais, tornando-as improprias, 
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nocivas ou ofensivas a saude; inconvenientes ao bem-estar publico; danosos aos materiais, a fauna 
e fa flora; prejudiciais a seguran~a, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais da 
comunidade. 

A seguir, classificamos os principais tipos de impactos ambientais e algumas fontes geradoras: 

3.1. Atmosferico 

Poeira em suspensao e em ressuspensao por demoli~5es, movimento de terra, opera~5es de 
concretagem, transporte de materiais, explos5es, desmonte de rochas. 

Gases emanados por equipamentos ou materiais, explos5es, desmontes de rocha, gera~ao de 
tnifego provocado pelos canteiros, execu~ao de atividades de obras em geral. 

3.2. Sonoro 

Equipamentos em geral, atividades de constru~ao civil em geral, gera~ao de trafego provocado 
pelos canteiros. 

3.3. Vibra~ao 

Movimento de terra, movimenta~ao de materiais, crava~ao de estacas, desmonte de rochas, 
circula~ao e opera~ao de equipamentos pesados. 

3.4. No solo 

3.4.1. Subsolo 

Movimento de terra, tratamento de solo (rebaixamento de len~ol freatico, congelamento de 
solo, inje~5es quimicas), lan~amento de efluentes, materiais carreados, materiais 
empregados em sistemas construtivos (bentonita, asfalto e outros), deposi~ao de materiais 
em geral. 

3.4.2. Erosao 

Movimento de terra, desmatamento, altera~5es no sistema de drenagem. 

3.4.3. Recalque e deforma~ao 

Movimento de terra, tratamento de solo, rebaixamento de len~ol freatico, execu~ao de obras 
em gcral (runeis, valas, po~os, funda~oes e outros). 
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3.5. A vegeta~ao 

Remo~ao ou danos it vegetas;ao de porte existente ou areas verdes decorrentes de rebaixamento 
de lens;ol freatico, bota-fora, ocupa~ao de areas para frentes de servis;os, opera~ao de 
equipamentos que gerem calor, fuma~a, poeira e outros. 

3.6. Visual 

Demolis;oes, canteiros, tapumes, sinaliza~ao e comunicas;ao visual, deposi~ao de materiais, 
obras provisorias. 

3.7. Nos Servi~os PubJicos 

Interrup~oes, contamina~oes e altera~oes dos servi~os public os prestados na regiao, como: 
fomecimento de agua, ilumina~ao, energia eIetrica e gas, utiliza~ao inadequada de redes de 
esgoto, sobrecarga da rede de aguas pluviais, coleta de lixo, circula~ao e opera~ao de 
equipamentos pesados nas vias de acesso, pavimenta~ao, circula~ao e opera~ao de transporte 
coletivo. 

3.8. No Sistema Viario 

Desvios para a implanta~ao da obra, transporte de materiais e pessoal, circula~ao de 
equipamentos inadequados ao sistema viario no que se refere a carga e dimensoes. 

3.9. A higiene e Controle de Pestes e Veto res 

Demoli~oes, instal~6es de canteiros, movimento de terra, deposito de materiais, altera~ao nas 
condi~oes de presta~lio dos servi~os pUblicos. 

3.10. Na Seguran~ Individual e Patrimonial 

Altera~ao do usa e ocupa~ao de areas, desvios de trafego, elementos estranhos ao convivio da 
popula~ao local, circula~lio e opera~ao de equipamentos pesados, degrada~ao na ilumina~ao e 
Iimpeza. 

3.11. Nas Habita~oes e Atividades Socio-Economicas 

Prejuizo aos acessos a edifica~oes lindeiras, implanta~ao de canteiros, desvios de tnifego, 
interrup~ao dos servi~os de utilidades publicas, altera~ao no trans ito de veiculos e pedestres, 
prejuizos decorrentes de recalques e vibra~oes. 

4. CONDICOES GERAIS 

Todo 0 tipo de impacto ambiental devera restringir-se ao minima necessario, atendendo a esta 
instru<;ao e a legisla~ao vigente. 
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Para efeito cautelar, vistorias e levantamentos previos deverao ser efetuadas pela Contratada, antes 
do inicio de suas atividades, para os impactos potenciais provenientes da futura obra, obedecendo 
os criterios estabelecidos no item 5 deste instrus:ao. Especial atens:ao devera ser dada aos servis:os 
essenciais e edificios institucionais. 

Durante suas atividades, a Contratada deveni estabelecer programas de monitoramento para aferir 
os indices poluidores constantes desta instrus:ao. 

Todas as medidas mitigadoras deverao ser explicitadas nos procedimentos executivos, 
considerando a simultaneidade dos servis:os, de fonna preventiva e deverao ser mantidas durante 0 

decorrer de todas as atividades, visando sempre manter os niveis e pad roes exigidos nesta 
instrus:ao e na legislas:ao vigente. 

Quando os niveis de po1uis:ao maximos impostos nesta instrus:ao forem ultrapassados, as fontes 
causadoras destes impactos deverao ser paralisadas ate que se tome providencias de controle. 

Quando as medidas mitigadoras adotadas nos procedimentos executivos se mostrarem ineficientes 
e/ou insuficientes, todas as providencias necessarias a recuperas:ao das condis:oes ambientais 
originais deverao ser tomadas de fonna imediata, na ocorrencia do fenomeno, visando a retomada 
dos serviyos nas areas afetadas. 

Ao termino dos servis:os, a Contratada deveni restabelecer as condis:oes originais do meio 
ambiente (lU as estabelecidas em projeto. 

5. CONDI(:OES ESPECIFICAS 

5.1. Atmosferica 

Para 0 controle de poeira e gases, a Contratada devera considerar nos seus procedimentos 
executivos que, todas as rnedidas mitigadoras serao irnplantadas de forma a nao deflagar ou 
agravar a qualidade do ar, por poluentes atmosfericos ao longo das diversas epocas do ano, 
atendendo ao disposto na Resolus:ao CONAMA no 3 de 28/06/90, que estabelece os padroes de 
qualidade do ar, e a Resolus:ao CONAMA no 5 de 15/06/89 que dispoe sobre 0 program a 
nacional de controle da qualidade do ar PRONAR. 

A Contratada deveni controlar a geras:ao de poeira das diversas fontes potenciais. 

As fontes estaciomirias, geradoras de fumas:a e a utilizas:ao de materiais geradores de 
substancias odorificas deverao atender aos padroes de emissao, de condicionamento e de 
projeto estabelecidos no Decreto Estadual 8.468 de 08/09/76, ses:ao II, artigo 33. 

Sistemas provis6rios de exaustiio de mneis, bern como sistemas antipoluentes e procedimentos 
de controle de poe ira, gases, fumas:a e odores deverao ser previstos e implantados, quando 
necessario, para a manutens:ao dos padroes estabelecidos. 
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A frota de veiculos automotores a ser utilizada pela Contratada devera atender as Resolw;:oes 
CONAMA no 18 de 06/05/86 e a no 7 de 31/08/93, que instituem 0 programa de controle da 
poluiyao do ar por veiculos automotores - PROCONVE e a Lei Federal 8.723 de 28/10/93, que 
dispoe sobre a reduyao de emissao de poluentes por veiculos automotores. Esta frota devern ser 
certificada pelo Programa de inspeyao e manutent;iio de veiculos em uso - IIM - SP, criado pelo 
Decreto Estadual no 38.789 de 17/06/94. 

S.2. Sonora 

A emissao de ruidos devera restringir-se aos limites estabelecidos na tabela 2, de acordo com a 
Lei Municipal 8.106 de 30/08174, que dispoe sobre sons urbanos, fixa niveis e honirios em que 
sera permitida a sua emissiio nas diferentes zonas de uso e atividades, e da outras providencias, 
excluindo-se 0 artigo 6, 0 seu Decreto Regulamentador 11.467 de 30110174, excIuindo-se 0 

artigo 14 e atendendo a Lei Municipal de Zoneamento. 

A avaliat;ao do ruido devera ser feita de acordo com a NBR-I0151 - Avaliayao do ruido em 
areas habitadas visando 0 conforto da comunidade. 
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Tabela 2 

~.- .... 

16h I das 
I DOMINGOS E 

ZONA DE USO das 7h das 19h. FERIADOS 
as 16h as 19h I as7h das 7h as das 19h as 

19h 7h 

I 
, 

Estritamente residencial- Zl 75 Db 59 Db 

1

50Db 55 Db 50Db 

rpredominantemente residencial -
75 Db 63 Db .50Db 59 Db 50Db Z2, Z8{CRI,CR2,CR4) 

Predominantemente residencial, I 
densidade media - Z3 ! 

75 Db 67 Db 50Db 63 Db 50 Db 

• Mista-densidade media • Z4,Z8 
75 Do 71 Db ·59Db 67 Db 59 Db 

(CR3) I 

Mista, densidade alta - Z5 75 Db 75 Db 59Db 71 Db 59Db 
-

Predominantemente industrial· Z6 • 75 Db 75 Db 63 Db 75 Db !63 Db 
r--

Estritamente industrial - Z7 79 Db 79 Db 
1
75Db 79 Db 75 Db 

Especial - Z8 75 Db 75 Db 50 Db 63 Db 50 Db 

5.3. Vibra-:ao 

A Contratada devera desenvolver estudos e anatises para defrniifao de parametros especificos e 
suas intensidades timites, visando a preservaifao de estruturas e conforto humano, considerando 
a duraifiio e intensidade dos fenomenos vibrat6rios. 

Devera atender as seguintes normas e especifica90es: 

Norma DIN-4150 part 3 ........................... Structural Vibration in Buildings - Effects on Strutures 
NBR-9653 ......................................... Guia para A valia9ao dos Efeitos P!ovocados pelo 

Uso de Explosivos nas Minera90es em Areas Urbanas. 
ET-5.00.00.00/3G5-00 1 ............................................................................... Desmonte de Rocha 

5.4. No solo 

5.4.1. Subsolo 

Nao sera permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo 
residuos poluentes, em quaJquer estado. 

Deverao ser adotadas premissas de projeto que nao incorram em degradaifao ao meio 
ambiente, em todas as atividades de tratamento de solo. 
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A utiliza~ao de areas para depOsito de materiais de qualquer natureza devera atender a 
ET-5.00.00.00/3GI-001- Jazidas, Annazens e Bota-Fora. 

Para obten~ao da licen~a para execu~ao de obras em terrenos erodidos e erodiveis, na 
presen~a de materiais que possam contaminar 0 subsolo, exigidas na Lei 11.380 de 
17/06/93, deverao ser previstas medidas mitigadoras. 

o lan~amento de efluentes devera atender ao capitulo II do decreta estadual 8.466 de 
08/09176, que estabelece os parametros de lan~amento, de acordo com 0 meio. 

Nas atividades que, potencialmente, venham a afetar as condi(J:oes do subsolo, a Contratada 
devera atender ao disposto na seguinte legisla(J:ao: 

• Lei Estadual 997 de 31/05176 e seu regulamento, 0 Decreto 8.466 de 08/09176, que 
dispoe sobre 0 controle da polui(J:ao do Meio Ambiente; 

• Lei Estadual 6.134 de 02/06/88 e seu regulamento, 0 Decreto 32.955 de 07/02/91, que 
dispoe sobre a preserva~ao dos depositos naturais de aguas subteniineas do Estada de 
Sao Paulo; 

• Lei Municipal 11.228 de 25/06/92 C6digo de Obras Edifica(J:Oes do Municipio de 
Sao Paulo e decreto regulamentador 32329 de 24/09/92; 

• Lei Estadual 1.172 de 17/11176 que delimita as areas de protel(ao relativas aos de 
mananciais, com alteral(oes introduzidas pela Lei 2.442 de 12/09/80. 

5.4.2. Erosao 

Todas as atividades que possam provocar processos erosivos deverao preyer, no seu projeto, 
as respectivas medidas mitigadoras. 

Aos primeiros sinais de ocorr!ncia deste fenomeno, em situa~oes nlio previstas previamente 
ou quando as solul(oes adotadas nao se mostrarem eficientes, os servil(os deverao ser 
paraJisados para a adol(ao de medidas mais eficazes, so retomando suas atividades apos a 
eliminal(ao dos riscos. 

Alem dos cuidados citados, a Contratada devera atender ao previsto nos seguinte 
documentos: 

• Lei Estadual l.l72 de 17/11176 que delimita areas de protel(aO de mananciais, com 
alteral(oes introduzidas pela Lei 2.442 de 12/09/80; 

• Lei Municipal 11.380 de 17/06/93 que dispoe sobre a execu(J:30 de obras nos terrenos 
erodidos e erodiveis e sobre exigencias de alvara para movimento de terra. 

• Lei Municipal 11.228 de 25/06/92 C6digo de Obras Edifical(oes do Municipio de Sao 
Paulo e decreto regulamentador 32.329 de 23/09/92 

• ET-5.00.00.00/3GI-001 Jazidas, Annazens e Bota-Fora; 
• ET-5.00.00.00/3G6-001 Cortes e Aterros; 
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• ET-5.00.00.00/3IS-00I Drenagem de Aguas Pluviais . 

5.4.3. Recalques e Deforma~oes 

A Contratada devera analisar as areas de risco potencial de recalques e deforma~oes, de 
acordo com 0 metodo construtivo adotado, informando ao Metro de Sao Paulo da 
elabora~o de vistorias cautelares. 

Deverao ser adotadas premissas que preservem as condi~oes de utiliza~ao normal das 
edific~oes, vias e redes de utilidades publicas passiveis de serem afetadas pelas obras, que 
deverao ser conhecidas antes do inicio dos servi~os. 

Todas as atividades que venham a causar recalques e deforma~oes deverao ser previstas, 
monitoradas e acompanhadas a fim de mante-Ias dentro dos pad roes previstos. 

o monitoramento dos recalques e deforma~oes deverao atender aos projetos e as seguintes 
especifica~oes: 

ET -5.00.00.00/3G 1-001 
ET -5 .00.00.OO/3G3-00 1 
ET -5 .OO.OO.00/3G3-002 
ET -5 .OO.00.00/3G6-00 1 
ET-5.00.00.00/3HI-004 
ET-5.00.00.00/3I7-001 

Jazidas, Armazens e Bota-fora 
Tunel em Shield 
Tuneis em NA TM 
Cortes e Aterros 
Escava~oes a Ceu Aberto 
Instrumenta~ao 

Na ocorrencia de danos as edifica~oes e as utilidades publicas, a recupera~ao devera ocorrer 
de forma imediata. 

5.5. Vegeta~ao 

A Contratada devera adotar premissas em seus procedimentos executivos para minimizar os 
efeitos indesejaveis it vegeta~ao afetada. 

Quando da impossibilidade da preserva~ao de especies vegetais deverao ser obtidas as 
aprov~oes de rem~ao junto aos 6rgaos competentes (mAMA, DPRN, CONDEPHAA T e 
outros), elaborando-se projeto especifico, a ser aprovado por essas autoridades, prevendo 
medidas compensadoras it sua retirada. 

5.6. Visual 

A Contratada devera evitar a degrada~ao visual dos locais onde houver interferencias das obras 
e atendendo ao previsto nos seguintes documentos: 

ET -5.00.00.00/3F6-00 1 
ET-S.OO.OO.OO/3GI-OOI 
IC-5 .OO.00.OO/3C4-00 1 

Sinaliza~ao e Desvio de Trafego 
Jazidas, Armazens e Bota-fora 
Instala~ao de Canteiros de Obras 
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IC-5.00.00.00/3C9-001 Engenharia de Seguram;a e Medicina do Trabalho. 

Lei Municipal 11.228 de 25106/92 C6digo de Obras Edificar;5es do Municipio de Sao Paulo e 
Decreto Regulamentador 32.329 de 23/09/92 

5.7. Servi~os Ptiblieos 

A Contratada devera preyer em todas as suas atividades, a total preservar;ao dos servir;os 
publicos existentes. Na impossibilidade da manutenr;ao das condi~5es originais dos servir;os 
prestados, previamente levantados, deverao ser previstas solu~5es mitigadoras que atendam as 
necessidades dos usuarios. 

A utiliza~ao dos servi~s public os, pela Contratada, s6 serapermitida ap6s a aprova~lio por 
parte dos orgaos competentes. 

Os efluentes lan~ados nas redes publicas deverao receber 0 tratamento adequado, visando a 
preserva~ao do sistema existente e a aprova~ao dos orgaos envolvidos. 

Quando se fizerem necessarios remanejamentos de redes existentes, deve ser atendido ao 
previsto na ET-5.00.00.00/3D2-001 - Remanejamento de Utilidades PUblicas e recomendar;5es 
dos 6rgaos envolvidos. 

Devera ser atendida a Lei Municipal- 10.315 de 30/04/87 que disp5e sobre limpeza publica do 
Municipio de Sao Paulo, com altera~5es introduzidas pelas Leis Municipais 10.375 de 22/10/87 
e 10.746 de 12/09189. 

Devera, tambem, ser atendida a Lei Municipal lO.508 de 04/05/88 que disp5e sobre a limpeza 
nos imoveis, 0 fechamento de terrenos nao edificados e a construr;ao de passeios. 

5.S. No Sistema Viario 

A Contratada devera seguir a ET-5.00.00.00/3F6-001 - Sinalizar;ao e Desvio de Trafego e ao 
projeto de desvio de trafego aprovado pelos 6rgaos competentes, operando os sistemas 
implantados visando minimizar os impactos negativos, readequando a oper~ao sempre que se 
fizer necessario, atendendo as restri~5es operacionais como gabaritos horizontais e verticais, 
pavimentar;ao, utilidades publicas, horario estabelecido pela CET, compatibilizando-o com as 
atividades institucionais com creches, escolas e hospitais e ao zoneamento da area. 

Deverao ser assegurados os acessos veicular e de pedestres as edificar;5es lindeiras, atraves de 
solur;5es temporarias. 

5.9. Higiene e Controle de Pestes e Veto res 

As atividades desenvolvidas pela Contratada nao poderao deteriorar as condi~5es de higiene 
existentes na regiao, devendo nlio se ater, apenas, a area interna ao canteiro e sim a toda a 
area 
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afetada pela obra atuando de forma preventiva, antes do inicio dos servi~os que potencial mente 
venham a alterar as condi~oes. 
A Contratada devera atender ao especificado nos seguintes documentos: 

Lei Municipal 11.228 de 25/06/92 Codigo de Obras Edifica~oes do Municipio de Sao Paulo e 
Decreto Regulamentador 32329 de 23/09/92; 
Lei Municipal-1O.315 de 30/04/87 que dispoe sobre limpeza publica do Municipio de Sao 
Paulo, com altera~oes introduzidas pelas Leis Municipais 
10.375 de 22110/87, 10.508 de 04/05/88 e 10.746 de 12/09/89; 

IC-5.00.00.00/3C9-00 1 Engenharia de Seguran~a e Medicina do Trabalho. 

5.10. Seguran~a Individual e Patrimonial 

Durante a execuyao das obras, deverao ser mantidas as condi~oes de seguran~a para a 
popula~ao, no que se refere a limpeza, ilumina~ao, vigilancia, acessos e circula~ao das areas 
intemas e extemas aos canteiros de obras. 

A atua~ao da engenharia e seguran~a do trabalho devera abranger os canteiros de obras, frentes 
de servi~o e seus entomos. 

Os procedimentos de seguran/ia das areas intemas deverao atender ao determinado nos 
seguintes documentos: 

Lei Municipal 11.228 de 25/06/92 - Codigo de Obras Edifica~Oes do Municipio de Sao Paulo e 
Decreto Regulamentador 32.329 de 23/09/92; 
Lei Municipal 11.368 de 17/05/93 - que dispoe sobre 0 transporte de produtos perigosos; 
Lei Federal 6.514 de 22/12177 e Portaria 3.214 de 8/06178 da Seguran~a e Medicina do 
Trabalho; 

NBR - 7678 Seguran~a na Execu~ao de Obras e Servi~os de Constru~ao; 
NBR-9653 Minerayao em areas urbanas com uso de explosivos: redu~ao de riscos; 

IC-5.00.00.00/3C4-00 1 
IC-5.00.00.00/3C9-00 1 

Instala~ao de Canteiros de Obras; 
Engenharia de Seguran~a e Medicina do Trabalho. 

As condiyoes de seguran/ia da popula~ao afetada pel as obras deverao ser, onde couber, regidas 
pelos documentos acima citados, e ao previsto nos seguintes documentos: 

Lei Municipal 7.513 de 09/09170 - Execuyao de Obras e Servi~os nas Vias e Logradouros 
Publicos do Municipio 
Decreto Federal 55.649 de 28/01/65 que reguI amenta 0 "Serviyo de Fiscaliza~ao da 
Importa/iao, Deposito e tnifego de Produtos Controlados pelo Ministerio da Guerra", com 
altera/ioes introduzidas pelo Decreto 88.113 de 21102/83; 
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ET -S.OO.OO.OO/3F6-001 Sinalizacyao e Desvio de Tnifego; 

5.11. Habita~oes e Atividades S6cio-Economicas 

de 13 

Alem dos requisitos previstos nos demais itens desta instrucyao, no tocante as habitacyoes e as 
atividades s6cio-economicas, devem ser preservados os habitos da area afetada, bern como seu 
valor hist6rico, cultural, paisagistico e ecol6gico. 

Para a intervencyao em areas tombadas pelo patrimonio hist6rico, artistico e cultural deverao ser 
obtidas autorizacy6es junto aos 6rgaos competentes. 

6. DOCUMENTA<;AO NECESSARIA 

6.1. Para a Obten~ao da Licen~a Ambiental de Instala~ao 

Os documentos abaixo relacionados deverao ser apresentados pelo proponente, de forma 
detalhada, nas propostas de licitacyao, a fim de perrnitir a respect iva aprovacyao dos projetos 
pelas autoridades oficiais e a obtencyao da Licencya Ambiental de lnstalacyao junto a Secretaria do 
Meio Ambiente: 

• "layout" das edificacyoes de canteiros de obras, alojamentos e frentes de obras, 
incluindo-se sua operacyao; 

• "layout" dos equipamentos e dispositivos antipoluentes, sua operacyao e eficiencia; 
• projeto de drenagem e lancyamento de efluentes, a jusante e a montante, com a sua 

caracterizacyao e a disposicylio do tratamento de efluentes; 
• sistema de limpeza de maquinas, equipamentos e frota de veiculos automotores; 
• localizacyao de canteiros de obras, bota-foras, jazidas e arrnazens, de todos osmateriais, 

incluindo planta de situacyao de entomo e atividades lindeiras, acessos, operacyao e 
configuracyao final da area; 

• relacyao dos equipamentos potencialmente poluidores com suas caracteristicas 
operacionais e tecnicas indicando os niveis maximos de emissao de ruido, gases, 
vibracyoes e outros, quando em operacyao, incluindo a frota de veiculos automotores; 

• procedimento para situacyoes emergenciais; 
• proposta de desvio de trMego; 
• proposta de remanejamento de infra-estrutura; 
• proposta de remocyao de vegetacyao; 
• medida de higiene e controle de pestes e vetores; 
• medidas de preservacyao do patrimonio, quando necessarias; 
• medidas para recomposicyao de danos a construcyoes lindeiras, incluindo propostas de 

segura e de area a serem elaboradas vistorias cautelares; 
• program a de monitoramento fisico da qualidade do ar, niveis de ruidos e vibracyoes, 

instrumentacyao de recalques; 
• procedimentos para arrnazenamento e uso de explosivos. 
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6.2. Antes do Inicio dos Servi~os 

Todas as informa~oes, licen~as, alvanis, autoriza~oes e demais documentos deverilo ser 
mantidos Ii disposi~ilo do Metro de Silo Paulo, durante todo 0 perfodo do contrato e 
apresentados, quando solicitados. 
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1-FINALIDADE 

o acompanhamento a obra e 0 "As Built" deverao ser feitos pelas projetistas, responsaveis pela 
elaborayao do Projeto Executivo, com a finalidade de: 

colher as informay5es sobre 0 desempenho da obra, de maneira a compara-Io com as premissas 
adotadas no projeto; 

permitir retroanalise do comportamento observado para utilizayiio da experiencia adquirida em 
trechos seguintes; 

analisar 0 nivel de seguranya das escavayOes e antecipar problemas; 

permitir e agilizar eventuais adequayOes e otimizayOes do projeto as reais condiyOes locais; 

prestar eselarecimentos e orienta~Oes as equipes responsaveis pela execu~ao das obras; 

proceder adequa~Oes ao projeto por solicita~ao dos responsaveis pela execuyao das obras; 

proceder a revisao dos desenhos do projeto executivo incorporando as adequa~Oes feitas 
durante a execu~ao das obras. 

2. ACOMPANHAMENTO A OBRA 

Todo 0 acompanhamento da obra devera ser registrado. Esses registros, quando nao elaborados 
diretamente em arquivo digital, deverao ser escaneados. 0 arquivo digital do conjunto de registros 
devera estar permanentemente organizado, ern ordem cronologica, e disponivel para acesso do 
Contratante a qualquer tempo. Atender IC-5.00.00.00/3G3-001. 

2.1. Acompanhamento das Frentes de Escava~ao dos Tuneis 

mapeamento geologico e geotecnico das frentes de escava~o, documentando tipos de 
solo, espessura das camadas e presen~a de agua; 

inspeyao visual do contomo de escava~ao e nueleo a frente, logo apos a escavayao; 

detecyao de qua\quer manifesta~ao de instabilidade tais como embarrigamentos e 
desplacamentos; 

tbmecimento de dados complementares para as anatises da instrumentayao e preyer 
condi~Oes dos pr6ximos avan~os; 

analise dos dados de avanyo do shield, conforme ET-5.00.00.00/3G3-001. 
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2.2. Acompanhamento e Interpreta~Ao da Instrumenta~Ao 

amiJise dos resultados de instrument~ao do runel durante a construl(ao, relacionando-os 
ao mapeamento de frente de escava~ao, eventos ocorridos durante os trabalhos e dados 
das investigal(oes de sondagens de tal forma a avaliar 0 comportamento do macil(o, para 
permitir 0 desenvolvimento seguro da escava~llo; 

analise dos resultados de instrumenta~ao das estruturas relacionando-os com 0 

comportamento do maci~o em escava~ao e dados obtidos por inspel(ao das estruturas, para 
garantir a seguranl(a das edifica~oes, utilidades piiblicas e demais estruturas dentro da area 
de influencia das obras; 

otimiza~ao de produtividade. 

2.3. Inspe~ao de Estruturas Circunvizinhas 

Realiza~ao de inspel(ao e avalia~llo das estruturas Iindeiras e utilidades piiblicas enterradas de 
forma a detectar eventuais altera~oes nestas estruturas, que possam ocasionar situa~oes de 
risco nestas ou na obra em execul(ao. 

2.4. Adequa~6es de Projeto na Obra 

Estabelecimento de a~oes e procedimentos especfficos, imediatos, pelos responsaveis do 
acompanhamento a obra, com apoio de pessoal de escrit6rio, documentados como ICS 
(Instru~ao Complementar de Servi~o), para as adequa~oes de projeto as reais condi~oes da 
obra. 

3. "'AS BUILT" - Como Construido 

Revisllo dos desenhos do projeto executivo incorporando as adequal(oes feitas durante a execu~ao 
das obras. 
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1.0BJETIVO 

Esta especifica~ao tern por objetivo estabelecer as caracteristicas exigfveis para aquisi~ao de 
rnateriais, execu~ao, aceita~ao e aprova~ao dos servi~os de rernanejarnento das redes de utilidades 
publicas que interferern direta ou indiretarnente com a irnplanta~ao das obras da Linha 5 - Lillis do 
Metro de Sao Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

2.1. Servi~o Concluido 

As instala~oes rernanejadas deverao atender rigorosarnente os projetos aprovados pelas 
concessiomirias e PMSP, incluindo-se tambern as a~oes necessarias Ii realiza~ao dos servi~s de 
Remanejarnento de Interferencias. 

Os rnateriais a serem utilizados deverao ser inspecionados pelas concessiomirias e devem vir 
acompanhados dos respectivos certificados de qualidade. 

Os servi~os serao considerados conclufdos quando da verifica~ao da nao existencia de defeitos 
que impe~am a utiliza~ao das insta]a~oes, aos fins a que se destinarn, e da aceita~ao pelas 
Concessionarias e PMSP. 

Os servi~os publicos nao poderiio ter seu fomecimento interrompido ou restringido (quer em 
carnter provis6rio ou permanente) exceto os programados, atendendo autoriza~ao da respectiva 
concessiomiria. 

2.2. Servi~o em Andamento 

Durante a execu~iio dos servi~os, deverao ser preservadas e garantidas a circula~ao de veiculos e 
pedestres, a seguran~a das edifica~oes lindeiras as redes de utilidades publicas adjacentes, bern 
como a regularidade dos servi~os prestados por estas. 

o cadastr~ das redes de utilidades publicas, contido no projeto fomecido pela Contratante, nao 
exime a contratada das responsabilidades de eventuais danos que possam ocorrer durante a 
execu~ao dos servi~os, quer em utilidades com loca~ao erronea, ou que nao constarn do cadastro 
fomecido pela Contratante. As utilidades posicionadas dentro das bacias de recalques, mesrno 
que nao interfiram fisicarnente com as obras, deverao ser monitoradas, e se necessario, refor~adas 
ou ate remanejadas durante os trabalhos. 

Os rnateriais retirados deverao ser disponibilizados para a Contratante, ou poderiio ser 
reutilizados mediante a apresenta~ao do certificado de rec1assifica~ao dos materiais, com a 
anuencia da Contratante e da concessionaria envolvida. 
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A indU(;ao de trafego por vias publicas, aonde a infra-estrutura em tennos de utilidades pubHcas 
nao esteja dimensionada para tal, devera ser objeto de avalia~ao tecnica e solu~~s preventivas 
que deverao ser submetidas a aprova~ao das Concessionarias envolvidas e da PMSP. 

Devera ser garantido as concessionarias, atraves de planejamento de ocupa~ao do solo e subsolo, 
espa~o fisico para acesso, manuten~ao e expansoes previstas de seus equipamentos durante 0 

evento obra. 

A execu9ao da sustenta~ao provisoria das redes de utilidades publicas, devera garantir 0 servi~o 
fornecido e a integridade dessas instala~~s. 

2.3. Normas e outras Especifica~oes Tecnicas a serem Atendidas 

Metro de Sio Paulo: 

ET -5 .OO.OO.OO/3C2-00 1 .................................................................................. Servi~os TopogrMicos 
IC-5.00.00.00/3C9-001 ....................................... Engenharia de Seguran~a e Medicina do Trabalho 
IC-5.00.00.00/3N4-001.. ................................................... Controle de Impactos ao Meio Ambiente 
IP-5.00.00.00/3I5-001.. ................... Instru~ao para Elabora~ao de Projeto de Drenagem Superficial 

Outras: 

TelefOnica - Nonnas TelefOnica, ANA TEL, ABNT 
Eletropaulo - Nonnas Eletropaulo, ANEEL, ABNT 
Sabesp - Normas Sabesp, SAM, ABNT, ANSI, ASTM, DIN 
Comgas - Nonnas Com gas, ABNT, ANSI, ASTM, API, DIN 
Petrobras - Normas Petrobras, ABNT, ANSI, API, ASTM, DIN 
PMSP - Normas PMSP, ABNT, Leis e Decretos vigentes e Normas para execu~ao de "As Built" 

Oefesa Civil - Instru~oes Especificas Proprias 

Bmbratel - Instru~oes Especificas Proprias 
Permissiomirias - Instru~oes Especificas Proprias 
Nonnas para execu~ao do AS BUll., T das Concession arias e Pennissionarias 

3. IMPOSIC;OES DO PROJETO 

Toda sustenta~ao de rede publica estara condicionada a aprova~ao do projeto pelo Metro de Sao 
Paulo e peJa Concessionaria envolvida. 

A execu~ao dos servi~os de remanejamento devera ser precedida de prospec~oes ou detec~ao por 
equipamentos que garantam sua loca~ao com exatidao. Os projetos e as altera~oes deverao ser 
cOrlduzidas e aprovadas pela Contratada, junto as concessionarias dos Servi~os Publicos e aos 
orgaos Municipais em atendimento ao decreta 27335 de 16/11/1988. 
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4. REQUISITOS PARA ELABORAf;AO DE PROCEDlMENTOS EXECUTIVOS 

• sequencia e metodologia executiva; 
• especifica((oes dos materiais e formas de controle para aceita((iio dos mesmos. 

5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS AO METRO DE SAO PAULO 

5.1. Antes do Inicio das Atividades 

• hip6teses de calculo; 
• desenvolvimento da solu((ao; 
• unidades e compatibilidades; 
• projetos de escoramento de valalsustenta((ao; 
• procedimentos executivos. 

5.2. Durante a Execu~ao das Obras 

• certificados dos materiais empregados; 
• relat6rio justificativo de eventuais altera((oes. 

5.3. Apos a Conclusao das Obras 

• termo de Aceita((ao da Obra, assinado pelas Concessionarias e pela PMSP. 
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P A VIMENT AC;Ao 

1. OBJETIYO 

Esta especifica~ao tern 0 objetivo de fixar criterios de desempenho das estruturas de pavimentos a 
serem implantados na Linha 5 - Lilas do Metro de Sao Paulo, em areas operacionais intemas e 
extemas, bern como nas areas nao operacionais com interven~ao da obra. Sao determinados por 
esta especifica~ao parametros minimos de desempenho dos pavimentos enquanto sistemas 
estruturais, bern como nas etapas executivas das varias camadas que 0 constituem. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

A defini~llo dos procedimentos de controle de desempenho, em cada modelo de estrututura, e 
t'stabelecida em todas as camadas constituintes do pavimento, dando maior destaque a cam ada 
critica da estrutura, de forma que durante 0 processo executivo, os principais parametros 
atribufdos em projeto sejam garantidos em cada camada individualmente e permitam que, 
posterionnente, a estrutura responda em conjunto ao comportamento esperado. As camadas 
criticas em cada modelo estrutural deverllo ser determinadas em projeto. E entendido que a 
camada crftica depende do modelo de estrutura que sera proposto e que, 0 parametro definidor da 
('amada (seja este a deforma~ao resiliente, a rigidez ou seu indice de penetra~ao CBR), devera ser 
~elecionado em fun~ao do modelo especffico que estiver sendo projetado para cada local. 

2.1. Servi~o Concluido 

As pistas a serem pavimentadas deverno, apos concluidas, preconizar as premissas previstas 
em projeto, ou seja: 

• deverao atender a geometria projetada; 
• deverao ter espessuras totais e parciais, por camadas, compativeis com: 

• as condi~oes locais de subleito; 
• as solicita~oes de cargas e volumes de trafego a que estes pavimentos serno 

submetidos; 
• sua finalidade principal de utilizas;ao. 

• deverao ser livres de empo~amento; 
• as estruturas deverao ser compativeis com as deforma~oes previstas em projeto. 

As estruturas de pavimentos restauradas, deverao ter desempenho que atendam, durante 0 

"periodo de projeto" (vida iitil), aos crittSrios de evolu~ao de defeitos representados por 
trincamentos e afundamentos, e mantenham 0 nivel de deformas;ao previsto no revestimento 
restaurado. 

Para fins desta especifica~llo, entende-se por: 

• pavimentos flexiveis - estruturas em camadas com comportamento dito flexivel, fun~ao 
do nivel de deformabilidade que apresentam quando carregados, pode-se dizer que 
trabalham com grandes deforma~Oes; 

• pavimentos rigidos - pavimentos caracterizados pelo comportamento estrutural de sua 
cam ada de revestimento composta por material de grande modulo de elasticidade, no 



caso, 0 concreto de cimento Portland. Neste tipo de estruturas, a camada critica e 0 

revestimento que tern tam bern a fun~ao de atuar como base; 
• pavimentos semi-rigidos - estruturas que possuem comportamento estrutural que 

permitem classifica-Ios como de media deformabilidade. Tern como caracterfstica 
principal que uma das camadas responde por boa parte da absor~ao total das tensoes 
impostas a estrutura; 

• pavimentos articulados - estruturas consideradas flexiveis quanta a seu comportamento 
estrutural e os revestimentos sao em pe~as pre-moldadas em concreto de cimento 
Portland. 

2.2. Servi~o em Andamento 

Nos pavimentos flexiveis, semi-rigidos e pavimentos restaurados deverao ser atendidas a 
deformabilidade individual naquelas camadas determinadas em projeto como critic as, 
atraves de acompanhamento deflectometrico, bern como a deformabilidade final do sistema 
de camadas, medidas no topo do revestimento previstas em projeto. 

Nos pavimentos rigidos deverao ser atendidos, durante a execu~ao. a homogeneidade de 
m6dulos de ruptura do concreto de acordo com as resistencias consideradas em projeto. 

Quanto ao metodo con strut ivo, nos pavimentos rigidos, deverao ser programados em 
seqUencia que permita 0 desenvolvimento completo dos procedimentos de cura do concreto, 
compativeis com a execu~ao de juntas, de forma a controlar 0 trincamento nao prevlsto 
durante 0 processo de endurecimento, particularmente nas primeiras idades. 

As camadas deverao ter acabamento de superficie compativel com 0 desempenho esperado. 

Nos pavimentos articulados, 0 acabamento da camada de rolamento devera proporcionar 
confinamento e rejuntamento adequado aos blocos, de forma que 0 revestimento se 
mantenha como uma camada coesa e permita certa transferencia de carga entre blocos 
adjacentes; 

2.3. Normas e Especifica~oes Tecnicas a serem Atendidas 

ET -5.00.00.00/3D2-001 ............................................ Remanejamento de Utilidades PUblicas 
ET-5.00.00.00/3C2-001 ....................................................................... Servi~os Topognificos 
ET -5.00.00.00/315-001 .............................................................. Drenagem de Aguas Pluviais 
IC-4.00.00.00/3C9-001.. ......................... Engenharia de Seguran~a e Medicina do Trabalho 
IC-4.00.00.00/3N4-001 .......................................... Controle de Impactos ao Meio Ambiente 

Para investiga~ao do local e dimensionamento e execu~ao dos pavimentos, deverao ser 
utilizadas as Normas, Especifica~Oes e Instru~Oes de Projeto adotadas pela PMSP. 

Qutras Normas nao citadas nesta Especifica~ao poderao ser utilizadas, desde que tenham fe 
publica, devendo neste caso, ser fomecidas ao Metro de Sao Paulo em portugues ou ingles. 
Nos casos de diferen~as existentes entre normas valera 0 prescrito nas normas citadas nesta 
especifica~ao. 

Alem do cumprimento das Normas e Especifica~oes citadas, devera ser atendida a 
Legisla~ao vigente na epoca da execu~ao da obra. 



3. IMPOSICOES DE PROJETO 

o processo adotado para a correta avalia~ao dos volumes de tnifego previstos para 0 perfodo, 
bern como 0 detalhamento na pesquisa geotecnica de onde 0 pavimento sera implantado farao 
parte dos criterios de avalia~ao de desempenho da melhor alternativa. 

Devera ser utilizado pavimento rigido em terminais de integr~ao e baias de parada de 6nibus. 

Como oriental(ao para a estimativa do parametro de trMego "N", devera ser seguida a seguinte 
tabela: 

TRAFEGO 
VDM INICIAL NA F AIXA 

TIPODE FUN<;AO 
PREVIST 

MAIS CARREGADA "Nit 
VIA PREDOMINANTE 

0 VEICULOS CAMINHOES 
LEVES EONIBUS 

V-I 
Via local, residencial, 

sem passagem 
Muito leve < 100 <3 104 

V-2 Via local, com passagem Leve 100 - 400 4·20 105 

V-3 Via coLetora secundiiria Medio 401-1.500 21 - 100 5 x 105 

V-4 Via coletora principal 
Meio 

1.501 - 5.000 101 - 300 2 x 106 
pesado 

V-5 Via arterial Pesado 5.001-a 10.000 301 - 1.000 2 x 107 

V-6 
Via arterial principal! Muito 

> 10.000 1.001 - 2.000 5 x 107 
expressa pesado 

V-7 
Faixas Exclusivas para Volume <500 107 

onibus medio 
. 

V-S Faixas Exclusivas para Volume >500 5 x 107 
onibus pes ado -

Para 0 dimensionamento de restaural(oes de pavimentos deveri'io ser utilizados os metodos dos 
'>rgaos responsaveis. 

4. REQUlSITOS PARA ELABORACAO DE PROCEDlMENTOS EXECUTIVOS 

Para cada servil(o a contratada deve apresentar procedimento especifico onde serao indicados os 
recursos a serem mobilizados, constando basicamente das seguintes informa~oes para todas as 
camadas: 

• metodo de controle tecnologico e geometrico por camadas; 
• !,eqUencia executiva, incluindo espessura maxima de camadas a compactar; 
• cquipamentos a serem utilizados; 
• processos de cura das diversas camadas, quando necessario; 



• processo de execus:ao e vedas:ao de juntas; 
• estudos de dosagem das misturas usinadas; 

ah!m das informas:oes especificas para as camadas individuais, a seguir relacionadas: 

4.1. Pavimento de Concreto 

• tras:ao na flexao; 
• tras:ao por compressao diametral; 
• compressao axial; 
• dados de correias:ao entre resish~ncias; 
• tipo de material selante de juntas. 

4.2. Brita Graduada tratada com Cimento 

• granulometria; 
• dosagem para a faixa de resistencia requerida no projeto; 
• tras:ao na flexao; 
• compressao diametral; 
• dados de correias:ao de resistencia. 

4.3. Brita Graduada Usinada 

• faixa granulometrica 

4.4. Refor~o do Subleito 

• jazidas de origem; 
• classificas:ao geologica e geotecnica dos materiais; 
• volume disponfvel nas jazidas. 

4.5. Regulariza~ao do Subleito 

• caracteristicas geoMcnicas do solo local. 

4.6. Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

• procedencia da mistura; 
• faixa granulometrica. 

4.7. Blocos Pre-Moldados de Concreto 

• resistencia a compressao caracteristica; 
• geometria dos blocos. 

4.8. Guias e Sarjetas 

• resistencia caracteristica dos concretos Magro e estrutural; 
• tipo de guia. 

4.9. Imprima~Oes Betuminosas 



• tipo de Iigante asfaltico. 

5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

5.1. Antes do Inicio d;lS Atividades 

• Procedimentos executivos; 
• normas a serem utilizadas, nao propostas nesta especifica~ao; 
• Relat6rio de investiga~oes e ensaios realizados. . 

5.2. Durante a Execu~ao das Obras 

Registro de todos os dados relativos ao controle tecnol6gico da execu\i3.o, com a 
organiza~3.o adequada, agrupados por etapas, com 0 tratamento estatistico compativel com 
as caracteristicas urbanas das obras, que permitam uma avalia~ao das condi\ioes de 
desempenho exigidas. 

5.3. Apos a Conclusio das Obras 

Antes do infcio da opera~ao, a contratada devera apresentar relat6rio das deforma\ioes no 
topo da camada acabada dos pavimentos implantados. 
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1.0BJETIVO 

Esta especifica~ao se aplica a sinaliza~ao viaria provisoria, definitiva e desvios de trafego, com a 
finalidade de garantir a seguran~a e a circula((ao de veiculos e pedestres assim como a acessibilidade 
aos domicilios, em todo 0 sistema viArio municipal interferente com a implanta~ao da Linha 5 - Lilas 
do Metro de Sao Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

Os requisitos de desempenho serao estabelecidos atraves da total implanta~ao dos projetos 
executivos, atendendo it legisla~ao vigente do 6rgao municipal tanto para os servi~os conclufdos, 
como durante sua execu~ao. 

2.1. Servi~o concluido 

Os desvios de trafego e a sinaliza~ao provis6ria e definitiva devemo ser implantados pela Contratada 
e atender os requisitos dos projetos de sinaliza((ao horizontal, vertical de orient~ao, regulamenta~ao 
e advertencia, semaforica e dispositivos de b\oqueio e seguran~a, com a aplica~ao dos materiais 
especificados. 

Devemo preceder II implanta~ao dos desvios e da sinaliza~ao definitiva, a informa~ao e divulga~ao 
all publico. Ap6s a implanta~ao havera monitor~ao e, caso necessario, seus correspondentes ajustes. 

2.2. Servi~o em andamento 

2.2.1. Desvios de trafego 

A Contratada devera apresentar em fun~ao do metodo e da seqUencia construtiva da obra, 
os projetos de desvio de trMego e sinalizalj1ao provis6ria e definitiva visando a nao 
degradalj1ao das condi~oes de trafego local, garantindo a circula~ao de pedestres e acesso 
as edifica~oes lindeiras. 

Na fase que antecede 0 desvio de tnifego, deverao ser criados dispositivos de informa~llo 
e de divulga~llo aos usuarios da regillo abrangida, minimizando com isso os problemas 
decorrentes. 

A operacionaliza~, bern como a manuten~lio pertinentes ao desvio, devedio ser 
permanentes de modo a nlio causar perturba((oes aos usuarios e habit~oes lindeiras. 

Caso seja necessaria a constru~ao de novas vias, estas deverao atender as respectivas 
especifica~oes tecnicas e garantir a drenagem e funcionalidade local. 

1 
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Deverao ser atendidas as Norrnas da Prefeitura Municipal de Sao Paulo e demais Especifica~oes 
Tecnicas dos orgaos relacionados a esses servi~s (sub-prefeituras, ABNT, ASTM ... ) com anuencia 
do Orgao de Transito - CET. 

Manuais, Especifica~oes, legisla~fies vigentes na epoca da execu~ao da Linha 5 - Lilas do Metro de 
Sao Paulo, e Norrnas nao citadas nesta especifica~ao poderao ser utilizadas desde que tenham f6 
publica, devendo, neste caso, ser fornecidas ao Metro de Sao Paulo em portugues ou ingles. 

Nos casos de diferen~as existentes entre norrnas valera 0 prescrito nas normas citadas nesta 
especifica~ao. 

3. IMPOSIC;OES DE PROJETO 

Os projetos de sinaliza~ao definitiva, desvio de trafego e outros necessanos para implanta~ao e 
recomposi~ao das vias publicas, deverao atender as especifica~oes tecnicas e normas de cada orgao 
envolvido e do Metro de Sao Paulo. 

4. REQUISITOS PARA ELABORA<;AO DE PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS 

Devera contemplar todas as etapas referentes aos servi~os para a irnplanta~ao de desvios de triifego 
bern como da sinaliza~ao definitiva, a saber: 

processos executivos e seqUencias de implanta~iio; 
operacionaliza~ao, monitor~ao, manuten~ao e desativa~ao dos desvios de tnifegos provisorios. 

5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

5.1 Antes do inicio das atividades 

• Procedimento executivo; . 
• documenta~ao necessaria para emissao de autoriza~ao visando a execu~ao de obras e servi~os 

nas vias publicas do municipio de Sao Paulo, conforrne decretos citados nesta especifica~iio e/ 
ou vigentes na epoca da execu~ao; 

• projetos de desvio de trafego e sinaliza~ao definitiva e provisorias; 

I Coordenador Tecnico - Contratada I Emrtente I Metre; Data I I I I Verifica<;ao - Metre; 
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• projetos de adequa\!ao geometrica, pavimenta~ao, remanejamento de interferencias, drenagem e 
outros necessarios para implanta~ao e recomposi~ao das vias publicas; 

• resultados de ensaios de materiais conforme normas . 
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1. OBJETIVO 

Esta especifica((ao tern por objetivo estabelecer os requisitos de desempenho para utiliza((ao de 
areas de bota-fora, armazens, explora((ao de jazidas e transporte de terra, rocha e materiais 
remanescentes de demoli((oes, necessarios it implanta((ao das obras da Linha 5 - Lilas do Metro de 
Sao Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

2.1. Servi'Yo concluido 

2.1.1. Percursos de transporte 

Ao final das atividades as vias e acessos publicos e/ou privados utilizados, especialmente nas 
imedias:oes da obra, deverao estar limpos, desimpedidos e perfeitamente trafegaveis, nao 
caracterizando em nenhuma circunstancia prejuizos it municipalidade e it sociedade. 

2.1.2 . .Jazidas, armazens e bota-fora 

Nas suas configurayoes finais, os cortes e/ou aterros deverao se apresentar estaveis, protegidos 
contra erosoes e convenientemente drenados. 

O~, caminhos e acessos dentro das areas deverao estar limpos, desimpedidos, transitaveis e 0 

si~tema de drenagem em perfeito funcionamento, nas redes de captayao e seus efluentes. 

2.2. Servi~o em andamento 

Antes do inicio de explora~ao e/ou ocupayao das areas, a contratada devera verificar a 
possibilidade de existencia de utilidades publicas e demais instala~oes subterraneas e em 
superficie, que possam interferir ou vir a serem afetadas com 0 desenvolvimento dos trabalhos 
previstos. Quando constatadas interferencias com utilidades publicas deverao ser atendidos os 
requisitos da especificas:ao tecnica de Remanejamentos de Utilidades Publicas. 

2.2.1. Transporte de terra 

Os vefculos/equipamentos deverao estar dimensionados aos tipos de pavimento do percurso. 

Os trajetos utilizados deverao estar aprovados por orgao competente, nao deverao softer prejuizos 
e/ou danos devido ao trafego e na ocorrencia, deverao receber manuten~ao imediata quanta it 
limpeza, pavimentas:ao e outros. 

As cargas e descargas de material na obra, armazens, jazidas e bota-fora deverao ser feitas dentro 
dos seus respectivos limites geometricos. 

I Coor hmadcr Tecnico - Contralada I Emitente I Metro I Dala I 
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2.2.2. Jazidas, annazens e bota-fora 

Em todas as etapas executivas de explora~ao de jazidas deverao ser tomadas precau~oes com 
rela~ao a estabilidade do terreno. Deverao estar previstas no projeto de explora~ao as adequadas 
prote~oes contra erosoes e deslizamentos. 

Nos armazens e bota-fora, 0 terreno original devera ter condi~oes de suporte para receber 0 

carregamento do aterro previsto. 

As movimenta~oes de material, veiculos e equipamentos em jazidas, armazens e/ou bota-foras 
nao deverao causar aItera~oes nos sistemas de utilidades publicas e/ou privadas situadas nas 
proximidades da area. 

2.3. Nonnas e Especifica~Oes Tecnicas a serem atendidas 

ET-S.00.00.00/3D2-001 ........................ Remanejamento de Utilidades Publicas 
ET-S.00.00.00/3P6-001 ......................... Sinaliza~ao e Desvio de Trlifego 
ET-S.00.00.00/3IS-00I .......................... Drenagem de Aguas Pluviais 
IC-S.00.00.00/3C9-001 ......................... Engenharia de Seguran~ e Medicina do Trabalho 
IC-S.00.OO.OO/3C9-003 ......................... Seguran~a e Medicina do Trabalho em Obras Subtemineas 
IC-S.OO.OO.OO/3N4-001 ......................... Controle de Impactos ao Meio Ambiente 

3. IMPOSIc;OES DE PROJETO 

o projetos de explora~ao de areas de jazidas, armazens e bota-foras deverao ser executados com 
base em investiga~5es geologico-geotecnicas do terreno a ser utilizado. 

4. REQUISITOS PARA ELABORAc;AO DE PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS 

o procedimento executivo a ser emitido pelo construtor devera descrever a metodologia de 
execu~ao das etapas referentes aos servi~os de explora~ao de areas de jazidas, armazens e bota
fora. Esta descric;ao deverli conter informa~5es detalhadas sobre 0 desenvolvimento dos servi~os 
previstos, no que se refere a: 

• equipamentos a serem utilizados e suas caracteristicas tecnicas e operacionais; 
• seqUencia executiva de explorac;ao e/ou ocupac;ao das areas; 
• acabamento e prote~ao fmal dos cortes e/ou aterros; 
• croquis de 10calizac;8.0 das areas 
• trajetos a serem !Jtilizados para 0 transporte dos materiais 

ICOOfdenador Tecnico- Contratadal Emitente I Metro IData I 
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5. DOCUMENT OS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

5.1. Antes do inicio das atividades 

• procedimento executivo; 
• autorizayao do proprietario da area para explorayao da mesma; 
• projeto de explorayao de jazidas e ocupaylio de armazens e bota-fora, constando de: 

resultados das investigayoes geologico-geotecnicas, estudos de volumes e estabilidade de 
cortes e aterros, drenagens provisorias e definitivas, configuraylio final prevista para 0 

terreno (cotas e inclinayoes de taludes). 

!, Coordenador Tecnico - Contratada I Emitente I Metro IDala I 
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1. OBJETIVO 

Esta Especifica~ao Tecnica tern por objetivo estabelecer os requisitos de desempenho para tuneis 
escavados com Coura9a, necessarios a implanta9ao das obras da Linha 5 Lilas do Metro de Sao 
Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

Avalia9aO do desempenho devera ser feita nas etapas do tunel em execu~ao e conclufdo. 

a runel devera apresentar as condi90es minimas de desempenho estabelecidas a seguir: 

2.1.TuneJ Concluido 

2.1.1. Condh;oes de Acabamento e de Limpeza 

a runel devera se apresentar isento de restos de materiais de constru9ao de qualquer especie, 
sobras de concreto na superficie acabada, pontas de ferro e elementos provis6rios de fixa9ao e 
outros. Devera se apresentar tam oom , isento de partfculas de poeira depositada ou em 
suspensao. 

as aneis de revestimento deverlio se apresentar com colora9ao homogenea, isentos de fissuras, 
trincas e reparos aparentes, manchas ou dep6sitos de materiais de escava9lio ou reaterro, 
carbonatos, 6xido de ferro e outros. . 

2.1.2. Condi~Oes de Drenagem 

A drenagem permanente contida no enchimento do arco invertido do runel, incluindo os seus 
acessos para insp~oo e manuten9lio, devera se apresentar integra, desobstruida e em 
conformidade com a drenagem da superestrutura da Via Permanente. 

2.1.3. Aneis de Revestimento 

as aneis de revestimento dos timeis, incluindo furos, nichos e elementos embutidos para 
instala9lio de equipamentos e fixa9ao da passagem de servi90 e do sistema de alimenta900 
eIetrica, deverlio se apresentar em conformidade com os projetos e isentos de defeitos 
construtivos. 

2.1.4. Condi~Oes de Estanqueidade do Revestimento 

as aneis de revestimento dos tuneis, incluindo as juntas de veda9lio, deverlio se apresentar 
isentos de quaisquer infiltra90es que se manifestem nas formas de gotejamentos, fluxos 
constantes ou escorrimentos visiveis, conforme exigencias estabelecidas na Especifica9ao 
Tecnica de Sistemas Impermeabilizantes. 

rOOdenador Tecnico - Contratada I Emitenle I Metro I Data I 
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Medidas corretivas de eventuais infiltra~oes. ocorridas durante a execu~ao da obra, nao 
poderao perfurar os segmentos de concreto em toda a sua espessura e nao poderao danificar 
suas juntas de veda~ao. 

2.1.5. Durabilidade dos Elementos Construtivos do Tunel 

A superficie dos aneis de concreto do revestimento do timel devera se apresentar isenta de 
Iixiviatyao e de fissuras com percolatyao de agua, em toda sua extensao. 

A durabilidade dos elementos de vedatyilo devera ter sua conformidade comprovada, de 
acordo com os requisitos da Especificatyao Tecnica de Sistemas Impermeabilizantes. 

A durabilidade dos aneis de concreto devera ter sua conformidade comprovada, de acordo 
com os requisitos da Especificatyao Tecnica de Aneis pre-moldados de Couratya . 

Todas as petyas metalicas que pertentyam Ii estrutura permanente deverao estar protegidas 
contra a corrosao provocada por qualquer tipo de agente, inclusive corrente de fuga. 

2.1.6. Deforma~Oes 

As deformatyoes induzidas pela escava~ao na fase construtiva, tais como, convergencia e/ou 
divergencia da estrutura do tune I, recalques na superficie, recalques nas edifica~oes lindeiras 
e nas utilidades publicas, deverilo se apresentar estabilizadas com incremento zero de 
variatyao, em interval os adequados de tempo, considerando-se as tolenlncias dos 
equipamentos de medityilo. 

2.1.7. Geometria das Estruturas 

A geometria de todas as estruturas intemas do rune I devera estar em conformidade com 0 

projeto, atendendo aos gabaritos e tolerancias definidos no item 3. 

o nivelamento do enchimento do arco invertido do runel, medido a cada anel, devera se 
apresentar a 850 mm abaixo do topo do boleto de menor cota de cada via, dentro de uma 
faixa de varia~ao de ± 20 mm. 

o nivelamento e alinhamento da borda da passagem de servityo devera se apresentar em 
conformidade com 0 projeto, dentro de uma faixa de tolerancia de ± 30 mm. 

2.1.8. Nichos 

Devera ser prevista a executyilo de nichos ao longo do runel para instala~ao de maquinas de 
chave, conforme indicatyao do projeto basico. Nestas estruturas deverao estar garantidas a 
estabilidade, a estanqueidade e 0 gabarito dos segmentos remanescentes do trecho. 
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2.2.Tunel em Execu~io 

2.2.1. Impacto Ambiental 

Todas as atividades relativas a realizayao das obras do nmel deverao estar em conformidade 
com a Instruyao Compiementar de Controle de Impactos ao Meio Ambiente. 

2.2.2. Utilidades Publicas 

Todas as redes de Utilidades Publicas que possam ser afetadas ou colocadas em risco pela 
execuyao do runel, ou ainda, oferecer riscos ou prejudicar a execuyao da obra, deverao ser 
sustentadas, refor~das ou remanejadas. 

2.2.3. Equipamentos e Opera~ao 

A maquina TBM-Couraya , incluindo equipamentos auxiliares e acessorios, e sua opera~o 
deverao ser compativeis com 0 maciyo a ser escavado, com 0 cronograma da obra, com a 
Especificayao Tecnica·" TBM-Coura~a e Sistemas auxiliares" e com as condi~oes de 
deformayao estabelecidas no item 2.2.10. 

2.2.4. Aneis de Revestimento do Tunel 

Os aneis de revestimento do tunel deverao ser fabricados em conformidade com a 
Especifica~ao Tecnica de Aneis pre-moldados de runeis em Coura~a. 

2.2.5. P~o de Partida de Coura~ 

As dimensoes do po~o deverao ser compatfveis com as condi~oes operacionais de montagem 
ou desmontagem do equipamento e de escavayao do tunel, com as condiyoes funcionais do 
viario local e com a disponibilidade de areas. 

2.2.6. Loca~o e Gabarito 

Os criterios para execu~o dos serviyos topograficos de loca~ao do eixo do tunel e dos aneis 
montados, assim como os equipamentos topograficos a serem utilizados, deverao estar em 
conformidade com a Especificayao Tecnica de Serviyos Topograficos. 

o eixo do runel executado devera estar contido no poligono de tolerancia, definido no item 3. 

o desalinhamento e 0 desnivelamento entre dois aneis ou segmentos adjacentes nao deverao 
exceder 5 mm. 

A superficie interna do ultimo ane! montado e grouteado devera apresentar todos os seus 
pontos situados a uma distancia igual ao raio interno de projeto, com tolerancia construtiva de 
± 10mm, ja incluindo a tolerancia de desnivelamento de 5 mm definida acima, e medida a 
partir do eixo tearieo do runeL 
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A geometria interna de cada "anel de controle" de deforma~Oes, conforme definido no item 3, 
nao devera apresentar nenhum ponto da sua superficie interna dentro de urn circulo centrado 
no eixo teorico do tUnel e de raio igual ao raio interne de projeto, descontadas as deforma~oes 
de trabalho previstas no projeto e a tolerancia construtiva de 10mm, definida acima. 

o maci~o a ser escavado devera ser previamente conhecido. Em caso de duvida de suas 
caracterfsticas geomecanicas ou de comportamento, deverao ser realizadas investiga~oes 
exploratorias internamente ao tunel. 

2.2.7. Montagem dos Aneis de Revestimento 

A metodologia de montagem dos aneis devera ser compativel com as condi~oes de seguran~a 
da escava~ao do tunel e com as condi~oes de deforma~ao estabe!ecidas no item 2.2.1 O. 

2.2.8. Argamassa de Preenchimento 

o tra~o da argamassa para inje~ao de preenchimento do vazio anelar, entre 0 extradorso do 
anel e 0 maci~o, devera permitir a trabalhabilidade, ter fluidez compativel com 0 sistema de 
injec;ao e ter exuda~ao < 2,5%, garantindo 0 perfeito preenchimento do vazio e 0 

confinamento do revestimento, contribuindo com as condic;oes de deformac;ao estabelecidas 
no item 2.2.10 e as condic;oes de avanc;o da maquina. 

2.2.9. Sistema de Impermeabiliza~ao do Revestimento 

o sistema de veda~ao das juntas entre segmentos e aneis do revestimento devera garantir a 
estanqueidade do tunel para as condic;oes estabelecidas na Especificac;ao Tt:cnica de Sistemas 
Impermeabilizantes. . 

Os elementos de vedaQao deverao apresentar caracteristicas de resistencia e fisico/quimicas 
que garantam a sua durabilidade tanto em fun~ao dos esforc;os que atuarao, como dos 
agentes agressivos presentes no maciC;o, incluindo a variabilidade do nive! do lenQol freatico. 

o revestimento do tUnel devera atender as condic;oes das Especificac;oes Tecnicas de Concreto 
pre-moldado, de Aneis pre-moldados de Courac;a e de Sistemas Impermeabilizantes. 

2.2.10. Deforma~oes 

As deforma~oes induzidas pela execuQao da obra nao poderao comprometer a seguranQa e a 
funcionalidade das edificac;oes lindeiras e do sistema viario, respeitando os limites de 
deformaC;oes impostos pelo projeto e nem prejudicar a operaQao normal dos servi~os publicos, 
sejam e!es enterrados ou de superficie, respeitando os limites estabelecidos pelas 
Concessionarias. 

A monitoraQoo das deformac;oes dos edificios, ou outras estruturas localizados dentro da faixa 
de influencia das obras, incluindo as redes de utilidades publicas, do proprio macic;o e da 
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estrutura dos tUneis, deveni estar em conformidade 
Instrumenta.;:ao. 

com a Especificaltao Tecnica de 

As leituras de deforma.;:oes induzidas na fase de escava.;:ao deverao se apresentar 
estabilizadas, com incremento zero de varia.;:ao entre leituras efetuadas em intervalos 
adequados de tempo, em todos os instrumentos de monitora.;:ao, excluindo os instrumentos 
localizados a uma distancia maxima de quatro diametros da frente de escava.;:ao. 

2.3. Normas e Especifica~oes Tecnicas e serem Atendidas 

ET-5.00.00.00/3C2-001 -
ET-5.00.00.00/3D2-001 -
ET-5.00.00.00/3GI-001 -
ET-5.00.00.00/3G3-003 -
ET-5.00.00.00/3G5-001 -
ET -5 .00.00.00/3HI-002-
ET-5.00.00.00/3HI-003 -
ET-5.00.00.00/3F6-001 -
ET-5.00.00.00/3I5-001 -
ET-5.00.00.00/3I7-001 -
ET-5.00.00.00/3J4-001 -
ET-5.00.00.00/3J5-001 -
ET-S.00.00.00/3J5-002 -
ET-5.00.00.00/3MI-00I -
ET-S.00.00.00/3W9-001 -
ET-5.00.00.00/3U9-001 -
IC-5.00.00.00/3C4-001 -
IC-5.00.00.00/3C9-001 -
IC'·5.00.00.00/3C9-002-
IC-5.00.00.00/3N4-001 -

Servi.;:os Topograticos 
Remanejamento de utilidades publicas 
Jazidas, Armazens e Bota-Foras 
TBM-Coura9a e Sistemas Auxiliares 
Desmonte de Rocha com Explosivos 
Tirantes em Solo 
Tirantes ou Chumbadores em Rocha 
Sinaliza9ao e desvio de tnifego 
Drenagem de aguas pluviais 
Instrumenta9ao 
Revestimento em Concreto Projetado 
Concreto Pre-Moldado 
Aneis Pre-Moldados de Concreto Para Tuneis em Shield 
Sistemas Impermeabilizantes 
Sondagens e Ensaios Geotecnicos 
Superestrutura da via Permanente 
Instala9ao de Canteiro de Obras 
Engenharia de Seguran.;:a e Medicina do Trabalho 
Seguran9a e Medicina do Trabalho em Obras Subtemineas 
Controle de Impactos ao Meio Ambiente. 

3. IMPOSU;OES DE PROJETO 

A tern do desempenho anteriormente citado, as seguintes imposi90es deverao ser obedecidas : 

• 0 concreto de enchimento do arco invertido do tUne I devera ter resistencia caracteristica it 
compressao (fck) maior ou igual a 10 MPa. 

• Nos pontos baixos do tunel, os p090S de bombeamento deverao ter capacidade de 
armazenamento diario de uma vazao potencial de 2,0 l/m2 de superficie de contribui.;:ao de 
tuneL 

• A maquina TBM-Coura.;:a deveni ser projetada sob a responsabilidade da Contratada em 
conformidade com a ET -5.00.00.00/3G3-003 - TBM-Coura9a e Sistema Auxiliares 
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• Niio sera permitida a utiliza~iio de equipamentos que necessitem da pressuriza~iio do mnel 

com ar comprimido ou pressuriza~iio total da frente da maquina. 

• Os aneis segmentados do revestimento do tUnel deverao ser de concreto armado ou refo~ado 
com fibras metalicas. Devera ser prevista uma dosagem minima de fibras de polipropileno 
como medida de prote~iio contra lascamento dos aneis quando em situa~iio de incendio. 

• 0 diametro interno dos aneis devera ser definido pelo projeto considerando que, nenhum de 
seus pontos interfira com 0 gabarito dinamico do trem, com 0 gabarito da passagem de servi~o 
e da superestrutura da Via Permanente, incluindo 0 sistema de drenagem, em conformidade 
com a Especifica~iio Tecnica da Superestrutura da Via Permanente e com 0 gabarito da 
catenana de alimenta~iio e1etrica dos trens e da sinaliza~iio. Deverao ser consideradas tambem, 
as tolerancias de montagem dos aneis e de dirigibilidade da maquina e as deforma~oes dos 
aneis, previstas no projeto, devidas ao carregamento do maci~o. 

• Devera ser garantida passagem de servi~o em urn dos lados do tUnel, livre do gabarito 
dinamico do carro, em conformidade com a Especifica~iio Tecnica da Superestrutura da Via 
Permanente. 

• 0 vazio anelar, formado entre 0 extradorso do anel e 0 solo, devera ser preenchido 
simultaneamente ao avan~o da escava~ao, por sistema de inje~o de argamassa localizado na 
cauda da maquina. Devera ser prevista tam bern a possibilidade de inje~ao atraves de bujoes 
nos aneis. 

• A fixa~iio dos elementos de veda~iio entre segmentos e aneis devera assegurar que niio haja 
sua movimenta~ao, durante as varias etapas de instala~iio do revestimento. 

• Deverao ser estabelecidos "aneis de controle" de deforma~oes, urn a cada 100 aneis montados 
ao longo do Hinel. A geometria intema de cada "anel de controle" devera ser medida, 
registrada e verificada, uma unica vez, alem da realizada na sua montagem, quando estiver 
sendo montado 0 1000 anel it sua frente. Nestes aneis deveriio ser instalados extenso metros de 
corda vibrante em quantidade e disposi~iio adequadas para permitir 0 correto entendimento das 
deforma~es registradas. 

4. REQUISITOS PARA A ELABORA<;AO DE PROCEDlMENTO EXECUTIVO 

Os procedimentos executivos devedio ser elaborados pela Contratada, contemplando os seguintes 
requisitos: 

. 4.1. Montagem dos Segmentos dos Aneis de Revestimento 

Tolerlincias de montagem previstas. 

Metodologia e sequencia dos servi~os de montagem, incluindo sistema de vedac;iio das juntas 
entre segmentos e aneis. 
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Metodologia de limpeza das flanges longitudinais e circunfen3ncias dos segmentos para garantia 
da estanqueidade. 

Metodologia e equipamentos a serem utilizados no aperto dos parafusos de montagem dos 
segmentos de concreto. 

4.2. Inje~io de Argamassa 

Metodologias e equipamentos a serem utilizados no preenchimento do vazio anelar. 

Relatorio contendo as caracterfsticas tecnologicas adotadas e justificadas quanto a: 

tra'(o 
densidade 
viscosidade 
exsuda~o 
tempo de inicio e fim de pega 
expansao 
fluidez 

4.3. Escava~io 

• Metodologia de escava'(iio e conten,(ao da face, incIuindo a pres sao minima e maxima do 
cabe'(ote de corte contra 0 maci,(o e os valores de pressOes recomendaveis para cada trecho, a 
estimativa de velocidade de avan~o do Coura~a, bern como metodos a serem adotados para 
evitar a perda de estabilidade da face. 

• Metodologia para troca das ferramentas de corte do Coura~a. 

4.4. Procedimentos de Paralisa\!ao 

Procedimentos a serem adotados nos casos de paralisa~Oes da maquina, incIuindo os casos de 
rot ina como manuten~ao. 

4.5. Arraste do Coura~a nas Esta~Oes 

Metodologia detalhada do arraste da maquina quando previsto no projeto. 

4.6. Controle de Derorma~oes 

Metodologia detalhada do controle das deforma~Oes externas e internas ao tuneL 

4.7. Tratamento do Maci~o 

Metodologia detalhada de tratamento do maci~o executado pela frente do Coura~a 
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4.8. Nichos para as maquinas de chave 

Metodologia detalhada da executrao dos nichos para as maquinas de chave contemplando 
seqUencia executiva e metodologia de escoramento dos segmentos do trecho afetado. 

5. DOCUMENT OS A SEREM ENTREGUES AO METRO DE SAO PAULO 

5.1. Antes do Inicio das Atividades 

• Procedimento executivo 
• Detalhes de todas as medidas necessarias it redutrao dos impactos ambientais. 
• Desenhos e detalhes da estrutura de rea\!ao para partida da Coura\!a. 
• Estudo dos tratros de argarnassa de preenchimento, com os devidos ensaios de caracteriza\!ao. 
• Detalhes do sistema de vedatrao das juntas entre segmentos e aneis. 
• Relatorio de ensaios das caracteristicas fisico/quimicas dos materiais componentes do sistema 

de vedar;:ao das juntas entre segmentos e aneis. 

5.2. Durante a Execu~ao das Atividades 

Relat6rios diarios, com os dados abaixo, para cada avanr;:o do Courar;:a : 

- registro dos parametros de direcionamento e controle do Courar;:a, definidos no item 3; 
- avalia\!ao da tendencia do alinhamento do eixo do tUnel nos futuros avantros. e medidas 
corretivas; 
- registro da posir;:oo efetiva do eixo do tUne I em rela\!ao ao alinhamento de projeto, medida a cada 
anel montado, tanto no plano horizontal, quanto nos vertical e longitudinal (coordenadas X, Y e Z 
do eixo do rune!); 

5.3. Ap6s a Conclusao das Atividades 

- Relatorio de consolidar;:ao do runel, enfocando todos os parametros de direcionamento e 
controle da maquina: parametros de escavayao e controle de pressao de frente, parametros de 
montagem dos aneis e de injer;:ao de preenchimento do vazio anelar e parametros de dirigibilidade. 
Deve enfatizar tambem 0 atendimento aos requisitos de desempenho, tanto do tUnel em execur;:ao, 
como, concluido, alem das ocorrencias extraordinarias e as respectivas solur;:oes adotadas. 

- Manual de Utiliza\!ao, Insper;:ao e Manutenr;:ao das Estruturas 

Este manual deve conter de forma clara e sucinta os pontos basicos para a manutenr;:ao preventiva 
das estruturas e a sua periodicidade ao tongo do tempo. Deve, da mesma forma, estabelecer 0 

intervalo de tempo entre as insper;:Oes e monitorar;:oes a que deve ser submetida a estrutura, para 
que seja assegurada a vida litil especificada em projeto. 
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1. OBJETIVO 

Esta Especifica~ao Tecnica tern por objetivo estabelecer os requisitos de desempenho de runeis para 
esta~Oes, ventila~Oes e tuneis de via, executados atraves do NA TM (New Austrian Tunneling 
Method), necessarios a implanta~ao das obras da Linha 5 - Lillis do Metro de Sao Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

A avalia~ao do desempenho devera ser feita nas etapas do tunel em execu~ao e concluido. 

Os tuneis em NATM deverao apresentar as condi~oes mfnimas de desempenho estabelecidas a 
seguir. 

2.1. Tunel concluido 

2.1.1. CoodifYOes de acabameoto e Iimpeza 

As estruturas do tunel deverao se apresentar isentas de restos de materiais de constru~ao de 
qualquer especie, sobras de concreto na superficie acabada, pontas de ferro e elementos provisorios 
de fixa~ao e outros. Deverao se apresentar tambem, isentas de partfculas de poeira depositada ou 
em suspensao. 

As superficies deverao se apresentar isentas de manchas ou depOsitos de materiais de escava~ao ou 
reaterro, carbonatos, oxido de ferro e outros. 

o acabamento do concreto, nas regioes de acesso ao publico, scm qualquer revestimento definido 
pela arquitetura, devera se apresentar isento de lixivia~5es, bolhas superficiais aparentes, fissuras 
aparentes, segrega~5es ou reparos aparentes, devendo apresentar homogeneidade de colora~ao e 
textura superficial lisa e compacta tipo "espelho". Devera se apresentar tambem, com aplica~ao de 
vemiz acrflico puro isento de estireno em dispersao, associado a sistema anti-picha~ao. Nas demais 
regioes, 0 acabamento do concreto devera se apresentar com aspecto regular, sem saliencias e isento 
de lixivia~ao, fissuras aparentes e segrega~oes. 

2.1.2. Condi~Oes de drenagem 

A drenagem permanente do rune I, incluindo os seus acessos para inspe~ao e manuten~ao, devera se 
apresentar integra, desobstruida e em conformidade com a drenagem da superestrutura da Via 
Permanente. 

2.1.3. Estruturas de concreto 

As estruturas do tunel deverao se apresentar conforrne as condi~oes de projeto, isentas de defeitos 
construtivos. 
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Deverno ter sua conformidade comprovada de acordo com os requisitos da Especifica~ao Tccnica 
de Concreto Convencional Armado ou Protendido. 

Todos os furos, nichos, embutidos e elementos para fixa\=ao de passagem de servi\=o e de 
bandejamentos de cabos deverao se apresentar em conformidade com 0 respectivo projeto e a 
Especifica\=ao Tecnica de Sistemas Impermeabilizantes . 

2.1.4. Condi~oes de estanqueidade das estruturas definitivas 

As estruturas do tunel, em areas onde se utiliza geomembrana para impermeabiliza\=ao, as estruturas 
deverao se apresentar estanques. Em areas onde nao se utiliza geomembrana plastica para 
impermeabiliza\=ao, as estruturas do runel deverao se apresentar, conforme exigencias estabelecidas 
na Especifica\=ao Tccnica de Sistemas Impermeabilizantes, da seguinte forma: 

• Nos tUneis, na meia se\=ao superior, a partir de 2,0 acima do nivel do piso das passagens de 
emergencia, e tambcm toda laje de piso entre as canaletas de via, nao serao aceitos em hip6tese 
alguma lixivia\=oes, eflorescencias, pontos de gotejamento ou escorrimento superficial de agua 
sobre a regiao onde sera instalada a via permanente (via + terceiro trilho); 

• Para as paredes, tetos e pisos ou revestimento dos runeis fora das regioes citadas anteriormente 
nao serno admitidos lixivia\=oes, eflorescencias, gotejamentos e pontos de escorrimento 
superficial sobre regioes onde serno instalados bandejamento de cabos e equipamentos dos 
sistemas de sinaliza\=ao; 

• Admitem-se areas de umedecimento na propor\=ao maxima de I m2 de area umedecida a cada 
10,0 m lineares de faixa longitudinal de revestimento, para cada lateral do tunel (a partir da 
geratriz superior do mnel). 

As aguas drenadas do revestimento primario, caso existam, corn vazao maxima de 1,0 lIm2/dia, 
deverao estar adequadamente conduzidas para drenos permanentes embutidos nas lajes de fundo ou 
para canal etas drenantes situadas na lateral da via. 

2.1.5. Durabilidade dos elementos construtivos do tunel 

As estruturas definitivas de concreto do mnel deverao se apresentar isentas de lixivia\=ao e de 
fissuras com percola\=ao de agua, em toda sua extensao. 

A durabilidade dos elementos de veda\=ao e do sistema de imperrneabiliza\=ao devera ter sua 
conformidade cornprovada de acordo com os requisitos da Especifica\=ao Tecnica de Sistemas 
Impermeabilizantes. 

A durabilidade das estruturas de concreto devera ter sua conformidade comprovada, de acordo com 
os requisitos da Especifica\=ao Tecnica de Concreto Convencional Armado ou Protendido e de 
Concreto Projetado. 
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Todas as pe~as metalicas que perten~am it estrutura pennanente deverao estar protegidas contra a 
corrosao provocada por qualquer tipo de agente, inclusive a corrente de fuga. 

2.1.6. Deforma~oes 

As defonna~5es induzidas pelas escava~5es na fase construtiva, tais como, convergencia e/ou 
divergencia da estrutura do tuneI, recalques na superficie, recalques nas edifica~5es lindeiras e nas 
utilidades publicas, deverao se apresentar estabilizadas, com incremento zero de varia~ao em 
intervalos adequados de tempo, considerando-se as tolerancias dos equipamentos de medi~ao. 

2.1.7. Geometria das estruturas 

A geometria de todas as estruturas do tunel devera estar em conformidade com 0 projeto, atendendo 
os gabaritos e tolerancias definidos no item 3. 

o nivelamento e alinhamento da borda da passagem de servi~o, nos· runeis de via, devera se 
apresentar em confonnidade com 0 projeto, dentro de uma faixa de tolerancia de ± 30 mm. 

o nivelamento e 0 alinhamento da borda da platafonna acabada, nos runeis de plataformas, devera 
se apresentar em confonnidade com 0 projeto, dentro de uma faixa de tolerancia de ± 5 mm. 

o nivelamento do enchimento do arco invertido dos runeis de via, medido a cada metro, devera se 
apresentar a 850 mm abaixo do topo do boleto de menor cota das vias, dentro de uma faixa de 
varia~ao de ± 20 mm. 

2.2. Tunel em execu~ao 

2.2.1. Impacto ambiental 

Todas as atividades relativas Ii realiza~ao das obras do tUnel deverao estar em confonnidade com a 
Instru~ao Complementar de Controle de Impactos ao Meio Ambiente. 

2.2.2. Utilidades publicas 

Todas as redes de Utilidades Publicas que possam ser afetadas ou colocadas em risco peia execu~ao 
do tunel ou ainda, oferecer riscos ou prejudicar a execu~ao da obra, deverao ser sustentadas, 
refor~adas ou remanejadas. 

2.2.3. Equipamentos e opera~ao 

Todos os equipamentos, e respectivas opera~5es, deverao ser compativeis com 0 maci~o a ser 
escavado, cronograma da obra e com as condi~5es de defonna~ao estabelecida,s no item 2.2.10. 
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2.2.4. Loca~ao e gabarito 

Os criterios para execUl;ao dos servi'(os topograticos de loca'(ao do eixo do tunel, da geometria dos 
revestimentos e estruturas, assim como os equipamentos topognificos a serem utilizados, deverao 
e~,tar em conformidade com a Especifica'(ao Tecnica de Servi'(os Topognificos. 

G eixo do tUnel executado devera se apresentar em conformidade com 0 eixo teorico definido pelo 
pi'Qjeto dentro de uma faixa de tolerancia de ± 20 mm 

A geometria do revestimento primario dos tUneis, medida a uma distancia de 5 avan'(os da frente de 
e~,cava'(ao devera estar em conformidade com 0 projeto, dentro da faixa de tolerancia definida no 
it~m 3. 

A geometria intema de cada "seyoo de controle" de deforma'(oes, conforme definido no item 3, nao 
d,:veni apresentar nenhum ponto da sua superficie intema dentro da geometria teo rica de projeto, 
d',:scontadas as deforma'(oes de trabalho previstas no projeto e as tolerancias construtivas definidas 
acima, 

2.2.5. Escava~iio e rem~ao de materiais 

As escava'(oes deveroo ser executadas em conformidade com 0 projeto, de forma a atender a 
lc,ca,(ao do eixo e geometria das se'(Oes do tUnel. 

o macilto a ser escavado devera ser previamente conhecido. Em caso de duvida de suas 
caracteristicas geotecnicas ou de comportamento, deverao ser realizadas investigaltoes exploratorias 
extemas ou internamente ao tuneL 

Os desmontes de rocha com explosivos deverao estar de acordo com 0 projeto e em conformidade 
com a Especificaltoo Tecnica de Desmonte de rocha em explosivos, respeitando todas as etapas 
previstas nos desenhos de metodo construtivo. 

Neste caso, a verifica'(ao sistematica de blocos soltos, "bate-choco", devera ser realizada apos cada 
dcsmonte e a remo,(ao completa do material escavado deveni ser feita de modo que a superficie do 
maci'(o rochoso fique desimpedida, permitindo a sua inspe((ao. Apos a limpeza, devera ser realizado 
o mapeamento geologico-geomecanico sistematico das paredes, do teto e da frente da escavalt8.o. 
No mapeamento deverao ser destacadas todas as caracteristicas e peculiaridades do maci,(o, tendo 
como finalidade a avalia'(8.o sistematica do metodo construtivo aplicado e intervenltoes especfficas. 

2.2.6. Controle da agua subterranea 

G sistema de controle da agua subterninea, intema e extema ao rune I, devera ser executado de 
atordo com 0 projeto e em conformidade com a Especificaltao Tecnica de Rebaixamento e controle 
dt: agua subteminea 

A percolaltao de agua atraves do solo, ou das fraturas da rocha, nao pod era prejudicar a qualidade e 
a seguranlta do suporte, nem impedir 0 acesso permanente a obra, seja com equipamento ou 08.0. 
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Nos trechos em rocha muito alterada e fraturada, nos contatos solo/rocha e em regioes de elevada 
permeabiJidade, deverao ser tomadas medidas, alem das previstas em projeto, que evitem as 
conseqUencias danosas provocadas pela surgencia de agua tais como: erosoes, rupturas, recalques e 
outras. 

2.2.7. Vibra~oes 

No caso de desmonte com uso de explosivos, as vibra~oes deverao ser minimizadas de forma a 
evitar danos as edifica~Oes lindeiras, sistema viario e as redes de utilidades publicas na superficie e 
enterrados, bern como garantir 0 bern estar e seguran~a das pessoas presentes na regilIo no momenta 
da exploslIo, atendendo aos requisitos das Especificayoes de Controle de impactos ao meio 
ambiente e Desmonte de rocha com explosivos. 

2.2.8. Estruturas de concreto 

As estruturas, incluindo 0 revestimento primario e definitivo do runel, deverao ser executadas de 
acordo com 0 projeto e em conformidade com a Especificayilo Tecnica de Revestimento em 
Concreto Projetado e de Concreto Convencional Armado ou Protendido. 

2.2.9. Sistema de impermeabiliza~ao do revestimento definitivo 

A impermeabilizac;ao das estruturas definitivas devera ser executada em conformidade com a 
Especifica~ao Tecnica de Sistemas impermeabilizantes. 

2.2.10. Deforma~oes 

As deformac;oes induzidas pel a execuc;lIo da obra nlIo poderao comprometer a seguranc;a e a 
funcionalidade das edificac;oes lindeiras e do sistema viario, respeitando os limites de deformac;oes 
impostos pelo projeto e nem prejudicar a opera~ao normal dos servic;os publicos, sejam eles 
enterrados ou de superficie, respeitando os limites estabelecidos pelas Concessionarias. 

A monitorac;ao das deformac;oes dos edificios e demais estruturas localizadas dentro da faixa de 
influencia das obras, incluindo as redes de utilidades publicas, do proprio macic;o e da estrutura dos 
tlineis, devera estar em conformidade com a Especificac;ao Tecnica de Instrumentac;ao. 

As deforma~oes induzidas peJas obras, nas redes de utilidades publicas, deverao respeitar os limites 
estabelecidos pelas Concessionarias de Servi~os Pliblicos. 

As leituras de deformac;oes induzidas na fase de escava~ao deverao se apresentar estabilizadas, com 
incremento zero de varia'(ao entre leituras efetuadas em intervalos adequados de tempo, em todos 
os instrumentos de monitora,(ao, excluindo os instrumentos localizados a uma distancia maxima de 
quatro diametros da :&ente de escava~ao. 
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2.3. Normas e Especifica~oes Tecnicas a serem atendidas 

E' r -5 .OO.00.00/3C2-00 1 .................................................................................... Servi~os Topograficos 
E'r·5.00.00.00/3D2-001 ......................................................... Remanejamento de Utilidades PUblicas 
E'r-5.00.00.00/3GI-OOl ..................................................................... Jazidas, Armazens e Bota-Foras 
E'r-5.00.00.00/3G5-001 ......................................................................................... Desmonte de Rocha 
E'r-5.00.00.00/3HI-001 .......................................................................................... Paredes Diafragma 
ET-5.00.00.00/3HI-002 ............................................................................................. Tirantes em Solo 
ET-5.00.00.00/3HI-003 ........................................................................................... Tirantes em Rocha 
E'\['-5.00.00.00/312-001 .............................................. Rebaixamento e Controle de Agua Subterranea 
ET -5.00.00.00/313-00 1 ..................................................................................... Enfilagens para Tuneis 
ET-5.00.00.00/313-002 ..................................................... Colunas de Solo-Cimento ("Jet Grouting") 
ET-5.00.00.00/315-001 ........................................................................... Drenagem de Aguas Pluviais 
E'r-5.00.00.00/3T7-001 ................................................................................................. Instrumentalj:lio 
ET-5.00.00.00/3J4-001 ............................................................. Revestimento em Concreto Projetado 
ET-5.00.00.00/3J4-002 .............................................. Concreto Convencional Armado ou Protendido 
E'1~-5.00.00.00/3J5-001 ..................................................................................... Concreto Pre-MoIdado 
ET-5.00.00.00/3MI-OO 1 ......................................................................... Sistemas lmpermeabilizantes 
ET-5.00.00.00/3W9-001 ................................................................. Sondagens e Ensaios Geotecnicos 
ET-5 .00.00.00/3 U9-00 l .................................................................. Superestrutura da via Permanente 
Ie -5.00.00.00/3C4-00 l.. .................................................................... .Instalalj:iio de Canteiro de Obras 
IC -5.00.00.00/3C9-00 1 ......................................... Engenharia de Seguranlj:a e Medicina do Trabalho 
IC -S.OO.OO.OO/3C9-002 ........................... Seguran~a e Medicina do Trabalho em Obras Subterraneas 
Ie -5.00.00.00/3N4-00 l.. ....................................................... Controle de lmpactos ao Meio Ambiente 
Ie -5.00.00.00/3G3-00 l ................................................................. Acompanhamento Tecnico de Obra 
D:~CRETO No. 55.649 ................................................................................ do Ministerio do Exercito 
NBR-9653 ...................................................................... Escava~iio de Rocha com usa de Explosivos 
Norma da CETESB ...................................................... para Controle de Pedreiras em Areas Urbanas 

3. IMPOSlf;OES DE PROJETO 

Alem do desempenho anteriormente citado, as seguintes imposiyoes deverao ser obedecidas : 

o concreto de enchimento do arco invertido do tUnel devera ter resistencia caracteristica it 
compressao (fck) maior ou igual a 10 MPa. 

• Nos pontos baixos do tunel, deverao ser instalados pOlj:os de bombeamento com capacidade de 
armazenamento diario de uma vazao potencial de 2,0 11m2 de superficie de contribuilj:ao de runel; 

• A geometria das estruturas do timel devera ser definida no projeto atendendo aos projetos de 
arquitetura e acabamento, ao gabarito dinamico do carro, aos gabaritos da passagem de servi~o, 
ao gabarito das plataformas e da superestrutura da Via Permanente, incluindo 0 sistema de 
drenagem, em conformidade com a Especificalj:ao Tecnica da Superestrutura da Via Permanente, 
e ao gabarito definido pelo projeto de sistemas como, cabos instalados na parede dos tuneis e 
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terceiro trilho. Devera atender tambem as deforma~5es de trabalho previstas no projeto e as 
tolenincias de constru~ao; 

• Tolenincia de constru~Iio das estruturas de revestimento dos runeis, incluindo a loca~ao do eixo, 
de150 mm; 

• Deverao ser estabelecidas "s~5es de controle" de deform~5es, uma a cada 100m de tune I 
(Tune is de via) e uma a cada 4 diametros de rune!. (Esta~5es e Ventila~5es).A geometria intema 
de cada "se~ao de controle" devem ser medida, registrada e verificada, uma unica vez, alem da 
realizada na fase de escava~o/revestimento, quando estiver sendo executado 0 1 000 avan~o a 
sua frente (Tuneis de via) ou 0 avanyo equivalente a 4 diametros de escava~ao a sua frente 
(Esta~oes e Ventila~oes) ; 

• Nos runeis de via devera ser garantida passagem de emergencia em conformidade com a 
Especifica~o Tecniea da Superestrutura da Via Permanente; 

• Nos trechos onde se utiliza sistema de impermeabiliza~ao com geomembrana plastica para 
impermeabiliza~ao, 0 revestimento primario dos runeis em concreto projetado, devera ser 
considerado provisorio, nao fazendo parte do dimensionamento da estrutura permanente. 0 
concreto projetado provisorio dever! estar em conformidade com a Especificayao Tecnica de 
Concreto Projetado. Nestes trechos 0 revestimento definitivo dos tuneis deveni ser em concreto 
moldado em conformidade com a Especifica~ao de Concreto Convencional Armado ou 
Protendido. 

• Nos runeis de via, com revestimento primario e 0 secundario em concreto projetado, 0 invert e 
as paredes laterais, ate a altura de 1,2m acima do piso da passagem de emergencia, deverao ser 
em concreto moldado (ver figura 1). 

Sistema Musa Mole. 

P .... og.md. 
emotginci. 

REVESTlMENTO TIPO PARA OS TUNElS DE VIAS 

Figura 1- Esquema do revestimento tipico dos tuneis de via. 
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4. REQUISITOS PARA A ELABORA(:AO DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

Os procedirnentos executivos deverao ser elaborados, pela Contratada, contemplando os seguintes 
requisitos: 

4.1. Escava~ao e revestimento primario 

Metodologia e equipamentos a serem utilizados na escavarrao, na execu~ao do revestimento 
primario, nos servi~os de tratamentos e drenagem do maci~o e na execurrao dos sistemas de suporte 
das escava~5es. Devera ser previsto ainda plano de contingenciamento para situa~oes de 
instabilidade no tunel, definindo a~oes a serem tomadas, bern como a apresentarrao da lista minima 
de materia is de contingenciamento necessarios para estas situarroes. 

4.2. Revestimento deflnitivo 

Metodologia e equipamentos a serem utilizados na execurrao do revestimento secundario. 

4.3. Controle das agoas drenadas do revestimento prima rio 

Metodologia para mediyao e para aferi~ao das vazoes das aguas drenadas do revestimento primario 

4.4. Alinhamento do tunel 

Metodo]ogia e equipamentos a serem utilizados no controle do alinhamento do runel, contemplando 
a monitorayao continua de sua posi~ao em rela~ao ao alinhamento de projeto, nos pianos horizontal 
e vertical, distinguindo c1aramente os eixos da via e do tuneL 

4.5. Controle das deforma~Oes e vibra~oes 

Metodologia e equipamentos a serem utilizados no controle das deformar;oes extemas e intemas ao 
tunel e de controle das vibrayoes, no caso de uso de explosivos. 

4.6. Acompanbamento tecnico da obra 

Metodologia a ser utilizada no Acompanhamento Tecnico da Obra baseada na 
IC-5.00.00.00/3G3-001 - Acompanhamento Tecnico de Obra 

4.7. Procedimento de paralisa~ao 

Procedimentos a serem adotados nos casos de paralisar;ao dos serviyos de escava9ao. 

5. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES AO METRO DE SAO PAULO 

5.1. Antes do inicio das atividades 
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* Procedimento Executivo; 
* Detalhes de todas as medidas necessarias a redu~ao dos impactos ambientais; 
* Documenta~ao completa dos equipamentos a serem utilizados incluindo os de proje<;ao de 
concreto. 

5.2. Durante a execu~o das atividades 

* Relat6rios mensais com os mapeamentos geol6gico-geotecnicos das frentes de escava<;ao, as 
ocorrencias extraordinarias e as respectivas solu~oes adotadas. 

* Relat6rios mensais com os dados de loca<;ao e gabarito, levantados durante a execu<;ao do runel, 
conforme item 2.2.4. 

5.3. Ap6s a conclusi'io das atividades 

* Relat6rio de Consolida~ao do mapeamento geol6gico, incluindo vista das paredes, teto e frente 
de escava<;ao e ocorrencias imprevistas. 

* Relat6rio de Consolida<;ao dos tUneis, enfocando todos os requisitos de desempenho exigidos, 
tanto para 0 tunel em execu<;ao, como concluido. 

• Manual de Utiliza<;iio, Inspe<;ao e Manuten~ao das Estruturas 

Este manual deve conter de forma clara e sucinta os pontos basicos para a manuten<;ao preventiva 
das estruturas e a sua periodicidade ao longo do tempo. Deve, da mesma forma, estabelecer 0 

intervalo de tempo entre as inspe~oes e monitora~oes a que deve ser submetida a estrutura, para que 
seja assegurada a vida titil especificada em projeto. 
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1.0BJETIVO 

Esta Especifica~ao Tecnica tern por objetivo estabelecer os requisitos minimos exigidos para projeto e 
fabrica~ao das maquinas TBM em coura~ (Tunnel Boring Machines), necessarias a constru~ao dos 
tiineis de vias da Linha S - Lilas do Metro de Sao Paulo. 

2.GERAL 

A maquina deveni ser projetada para operar em modo fechado de forma a prom over urn adequado e 
seguro suporte do maci~o, garantindo a estabilidade global e local da escava~ao, assim como minimizar 
os recalques induzidos na superficie e nas edifica~oes lindeiras, conforme a Especifica~ao Tecnica 
ET-S.OO.OO.OO/3G3-001 - Tuneis em Shield. Devera ainda permitir a escava~ao em modo aberto, caso 
as condh,:oes locais do maci~o permitam ou requeiram. 

As dimensoes e pesos dos elementos constituintes da maquina deverao estar de acordo com as normas 
brasileiras em vigor para 0 dimensionamento de pavimentos, estruturas e pontes, com vista ao seu 
transporte. As pe~as a transportar deverao tambem ter dimensoes compativeis com os gabaritos do 
sistema viario da cidade de Sao Paulo e com as exigencias dos orgaos responsaveis pe\o gerenciamento 
do trans ito ao longo do percurso de transporte. Alem disso devem estar adaptadas as condi~oes de 
emboque e desemboque previstas no projeto. 

Deverao ser consideradas as peculiaridades do maci~o a ser escavado. A contratada devera confirmar 
previamente os dados contidos nas informa~oes geologicas e georecnicas do projeto e assegurar-se de 
que sao suficientes para a elabora~ao do projeto da maquina e para estabelecer as suas condi~oes 
operac ionais. 

o projeto da maquina deve preyer a necessidade de arrasto da mesma ao longo de trechos pre 
executados em NA TM ou yeA. 

o sistema de controle de pressao de frente recomendado e que tern sido utilizado em situa~oes 
geomecanicas similares, aMm de ser 0 sistema que melhor se adequa as exigencias de controle 
ambientais, e 0 EPB (Earth Pressure Balance Machine), Pressllo Balanceada de Terra; entretanto, face 
it rapida evolu~ao tecnol6gica, sistemas de igual ou maior eficiencia poderao ser utilizados, desde que, 
respeitando a ET-S.OO.OO.OO/3G3-001, 0 cronograma da obra e as caracteristicas locais 

3.COURAf;A 

A coura~a da maquina deveni ser projetada para resistir as pressoes totais dos trechos a serem 
escavados, con forme 0 projeto, alem de incorporar as caracterfsticas abaixo: 

• empuxo total de avan~o da maquina ca\Culado, para a condi~ao mais critica dos trechos a serem 
escavados, acrescido de no minimo de 20 % de seguran~a; 

• dispositivos adequados, para eventuais tratamentos do maci~o e sondagens explorat6rias; 
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eclusa de ar comprimido, para acesso a camara de pres sao do cabe~ote, para uma pressao de 
trabalho maxima adequada as solicita~oes do trecho; 
permitir acesso ao cabe~ote para execu~ao de servi~os essenciais, referentes a eletricidade, 
hidraulicas, agua e trocas de ferramentas; 
sistemas auxiliares para equilibrio de pressao e condicionamento de frente como bicos injetores 
condicionadores de lama e espuma e de ar comprimido no cabe~ote. 
dispositivos para controle e medi~ao da pressao de terra e/ou lama e facilidades para a sua 
manuten~ao; 

sistema de inje~ao de graxa para redu~ao de atrito entre a coura~a, 0 terreno e as aduelas, e para 
auxiliar a veda~ao dos selos de cauda; 
permitir a execu~ao de tUne I com raio minimo de curvatura horizontal de 250 m. 
pete mesmo uma articula~ao da coura~a permitindo maior dirigibilidade e reduzindo a 
excentricidade dos macacos 

3.1. Cabe-ra de Corte 

A cabelta de corte devera ser equipada com uma superficie de dentes raspadores/escarificadores e 
discos de corte projetados para escavar as forma~oes de solos e rochas identificadas nos dados 
geol6gicos do trecho. 

Os dentes raspadores/escarificadores e discos cortadores deverao ser fixados em condiltoes de serem 
trocados, se necessario, de dentro da camara da cabelta de corte, por razoes de seguranlta. 

A cabe~a de corte devera ser provida de uma ferramenta de sobrecorte (copy cutter) programavel, 
para efetuar a escavaltao de perfil elfptico quando isso for exigido, para ajudar 0 direcionamento do 
IBM em curvas, com 0 minimo de sobrecorte na coroa e no arco invertido, reduzindo recalques dos 
extratos sobrejacentes eo consumo de argamassa de preenchimento. 

A cabe9a de corte devera ter completa opera~ao bidirecional para corre9ao de giro. Sen sores de giro 
deverao ser instalados na coura9a para prover proteltao contra giro nipido da mesma durante a 
escavaltao pelo corte da fonya da cabelta de corte, em um giro pre-determinado, atraves de circuito de 
rarada de emergencia. 

o eixo da cabe~a de corte devera suportar todas as cargas induzidas pela escavalYiio e apoio de 
face e deve ser particularmente capaz de resistir aos momentos induzidos por cargas de corte 
excentricas e pelo peso proprio da cabe.;a de corte, incluindo 0 material escavado. 

A qualidade de construltao da maquina devera garantir uma vida util minima de escavaltao e sem 
troca do eixo principal, em condiltoes semelhantes as indicadas nas informaltoes geol6gicas e 
geotecnicas disponfveis durante 0 perfodo da obra 
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3.1.1. Aberturas na Cabe~a de Corte 

No caso da utiliza~ao do sistema EPB onde a superficie aberta na cabe~a de corte e de 
fundamental importancia para 0 adequado funcionamento da maquina, a area da abertura 
projetada deve ser suficientemente pequena para impedir uma entrada descontrolada de 
materiais. no caso de terrenos fofos/moles ou com muita agua, mas deve ser suficientemente 
grande para facilitar a entrada do material escavado na camara a medida que vai sendo cortado 
pelas ferramentas de corte. Alem disso. a estrutura metalica da cabe~a deve ser suficiente rigida 
para suportar os empuxos a que sera submetida. Em condis;oes geomeciinicas semelhantes, as 
aberturas situam-se entre 20 e 36 % da area total da cabes;a de corte. 

3.1.2. Motores da Cabe~a de Corte 

A potencia dos motores da cabes:a de corte e uma caracteristica fundamental das maquinas TBM. 
juntamente com 0 empuxo horizontal. Portanto, 0 seu projeto deve se basear em justificativas 
te6ricas da potencia, acrescida de fatores de seguran~a para fazer frente a condis;oes 
desfavoraveis e nao previstas do terreno e desbloqueio eventual das ferramentas de corte. 

3.2. Cauda da Coura~a 

A coura~a devera ser protegida da entrada de agua do maci~o e da argamassa sob pressao, pela cauda 
atraves de linhas de selos de escovas de a~o ou sistema equivalente. Devera haver acesso para 
inspes;ao e troca dos selos. 

o projeto devera prever a injes;ao de argamassa para preenchimento do espa~o anelar, entre 0 terreno ~ 
as aduelas, atraves da cauda da maquina, de forma continua, rapida e uniforme, com no minimc 
quatro pontos de injes;ao. Devera incorporar transdutores de pressao e volume de injes;ao e esta 
conectado ao Sistema Geral de Controle da Maquina. 

3.3. Sistema de Empuxo 

o empuxo total da maquina devera ser capaz de responder as solicita~oes de empuxo do terre no sobre 
a cabe~a de corte, de forma a sustentar 0 terreno, em conformidade com a Especifica~ao Tecnica' 
Tuneis em Coura~a". Devera ser capaz, tam bern, de absorver 0 atrito entre a coura~a e 0 maci~o ( 
entre a coura~a e as aduelas e dispor de uma reserva de potencia para ser utilizada em caso de: 
necessidade de desbloqueio devido a condi~oes adversas nao previstas. 

Devera ser calculado por metodos amplamente aceitos pel a comunidade Mcnica ou consultoria~ 
reconhecidas. 0 empuxo total da maquina devera ser 0 maior dentre os empuxos obtidos pelo 
metodos utilizados. 

Cada conjunto de cilindros de empuxo devera ser equipado com uma sapata de poliuretano, ou sistemf 
equivalente, na cabes:a do macaco para prevenir danos aos segmentos dos aneis, alem de sererr 
montadas nas sapatas com uma junta esferica, ou sistema equivalente, cujo centro geometrico esti 
alinhado com 0 plano de contato do segmento. Deverao ser previstos no minimo quatro dos cilindro 
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providos com tmnsdutores de deslocamento e 0 acionamento dos cilindros em grupos para ajuste d 
pressao de empuxo e controle direcional. 

3.4. Sistema de Retirada de Materiais 

No caso de utiliza~ do sistema EPB, pam a remo~o de material escavado. a maquina devera ser equipad 
com urn transportador tipo Pamfuso Sem Fim, montado sob 0 mOdulo de tm~ao. e urn sistema de correi 
tmnsportadoras associado ou nao, a transporte ferroviario are 0 ~o de retimda dos materiais. As correi 
transportadoras devem ter capacidade de tmnsporte e largura suficiente pam evitar a queda de materia 
t.-'SCavado ao longo do percurso. 

A maquina devera possuir correia tmnsportadom secundaria equipada com uma balan~ conectada 
Sistema de Controle Geml da Maquina, item 9, ou sistema a Laser, ultrasOnico, ou equivalente,pa 
monitorar efetivamente 0 material escavado e comparar com os volumes te6ricos. Sistema equivalent 
devera ser provido no caso de transporte por bombeamento. 

Devemo ser providos bicos adicionais de inje~ao no interior da camara de pressao e no Pamfuso Se 
Fim para ajuste do condicionamento do material escavado, quando necessario, tendo em vista 
1 ransporte de materiais. 

Deverao ser previstos transdutores de pressao, instalados na tmseira e na dianteim do parafuso, ale 
de medidores de rota~ao, pressao de trabalho e abertum de valvulas, conectados ao sistema de control 
geml da maquina, item 9. 

No caso da utiliza~ao do sistema "Slurry", para balancemento de pressoes de frente, quando 0 

maci~os a serem escavados, forem predominantemente gmnulares eo sistema EPB nao for aplicavel 
devemo ser previstos todos os sistema de bombeamento auxiliares, e planta de separa~ao de lama 
Alem disso deverao ser consideradas todas as implic~oes decorrentes de area de canterio e ambientai 
decorrentes do uso de lama bentonftica e sua disposi~ao, em acordo com a IC-4.00.00.00/3N4-00 1 
I CONTROLE DE OOACTOS AO MEIO AMBlENTE). 

3.4.1. Acionamento do Transportador tipo Parafuso Sem Fim 

o sistema de acionamento do transportador tipo Parafuso Sem Fim deve ser projetado para 
suportar as cargas e esfor~os abaixo, pelo menos pelo prazo da obra: 

• carga radial devido a uma combina~ao de peso da h6lice do parafuso, peso de terra no 
parafuso e a carga criada pelo torque instalado; 

• carga axial devido ao torque instalado; 
• momento devido ao peso do parafuso pam as condis:oes de apoio. 

Em adi~ao as cargas dinamicas acima, devem ser consideradas as cargas estaticas maxim as 
induzidas pela pamda e reinicio de operas:ao do parafuso. 
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4. SISTEMA DE DIRECIONAMENTO 

o projeto devera incluir 0 fomecimento do sistema de direcionamento da maquina, automatico ou semi 
automatico it laser, que permita avaliaryao precisa do posicionamento da maquina e de montagem de 
aneis, em tempo real,. Todos os dados obtidos por este sistema deverao ser registados de modo 
continuo e transmitidos ao Sistema Geral de Controle da Maquina, item 9. 

S. SISTEMA DE CONTROLE DE PRES SAO 

A maquina devera ter capacidade para manter a estabilidade dafrente em todas as condiyoes 
geotecnicas existentes ao longo do traryado. Devera ter capacidade de balancear a pressllo de agua e de 
terra, atendendo as condiyoes extremas possiveis ao longo do trecho, sempre com margem de 
seguranrya minimo de 20%. 

Sensores de pressao devemo ser montados na camara de escavayao, adequadamente distribuidos, para 
prom over 0 monitoramento efetivo do suporte de face durante opemyao no modo fechado da maquina. 

6. SISTEMA DE INJE<;AO DE ESPUMAJLAMA 

A maquina devera ser equipada com dispositivos que garantam as condiyoes ideais de escavaryao e 
transporte de materiais. Como exemplo : urn sistema de injeyao de espuma, lama ou polimero. 0 
sistema de injery30 devera ser continuamente monitorado atraves de transdutores de pressao e vazao e 
acoplado ao Sistema de Controle Geral da Maquina, item 9. 

7. ERETOR DE SEGMENT OS 

A maquina devera ser equipada com eretor de segmentos de anel do tipo "anel rotativo" e "pegador de 
segmentos" a vacuo (vacuum pick up system) ou sistema equivalente. 0 eretor devera girar em todas as 
direryoes permitindo a montagem e desmontagem do anel em qualquer situaryao. 0 eretor devera ter a 
capacidade de remover 0 ultimo anel cQnstruido. 

A montagem dos segmentos dos aneis e suas posiyoes devem ser monitoradas e os dados de locaryao e 
posicionamento deverao ser incorporados ao Sistema de Controle Geral da Maquina, item 9. 

8. RENDIMENTOS DE A V AN<;O 

o rendimento de avanryo da maquina devera ser compativel com 0 projeto, com 0 cronograma da obm 
e com as caracterfsticas geomedinicas e georecnicas do trecho. 
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9. SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA MAQUINA 

Deverao ser incluidas instalac;oes e dispositivos para monitorar e registrar os principais parametros 
operacionais da maquina: 

• movimentos dos cilindros de empuxo, velocidade, pressao e posic;ao; 
• posic;ao de cilindro de articulac;ao e pressoes; 
• potencias gerais e torques aplicados; 
• pressoes de terra no sistema de retirada de material escavado e rotac;oes do parafuso transportador, 

pressoes e vazoes da(s) bomba(s) de lama; 
• velocidade da correia transportadora e volumes de material retirado; 
• velocidade , direc;ao e torque e penetrac;ao da cabec;a de corte; 
• pressoes de terra, ou de lama, na camara de corte; 
• pressoes nas camaras de graxa; 
• pressOes e volumes de injec;ao (condicionadores); 
• parametros de montagem do anel e de injec;ao de preen chimento do vazio anelar: 

• numero do anel; 
• data e hora do inicio de montagem do anel; 
• data e hora do termioo de montagem do anel; 
• tempo total de montagem do anel; 
• tempo total da maquina parada entre cada avanc;o; 
• pressoes e volumes de injec;ao de argamassa de preenchimento. 

• parametros de dirigibilidade: 

• giro; 
• inclinac;ao longitudinal; 
• valores X e Y da cabec;a de corte; 
• val ores X e Y do alvo; 
• coordenadas globais em X, Y e Z. 

• niveis de oxigenio, gases t6xicos e inflamaveis. 

10. SISTEMAS DE SEGURAN«;A 

A courac;a e os reboques auxiliares assim como, as estruturas de apoio deverao ser equipados com 
sistema de combate a incendios, em conformidade com as normas de seguranc;a vigentes. Devera ser 
inc1ufdo Sistema de Iluminac;ao de Emergencia . 
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11. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES AO METRO DE SAO PAULO 

11.1. Antes do Inicio das Atividades 

o fabricante/executor deveni entregar a documenta~§o necessaria para uma melhor compreens§o dos 
componentes da maquina, da sua opera~§o, manuten~§o e desmontagem, com informa~oes sobre os 
materiais originais da cabe~a de corte, roJamento principal, componentes biisicos, pIanos e 
especifica~oes dos componentes. Devera enviar pelo menos a seguinte documenta~ao: 

• descri~ao/especifica~ao geml da maquina, permitindo conhecer a sua concep~ao, composi~ao, 
equipamentos e sistemas que a compoem inclusive os diferentes requisitos e condi~oes 
operacionais de trabalho; 

• documentos de desenho e projeto dos equipamentos principais (cabe~ de corte, incJuida a sua 
estrutura suporte, rolamento principal e outros); 

• resultados das comprova~oes e dos testes em fabrica. 

11.2. Ap6s a Conclusao das Atividades 

Relatorio de consolida~ao das atividades de montagem, manuten~ao e desmontagem da maquina 
assim como, ocorrencias relevantes durante 0 periodo de opera~ao da mesma, enfocando todos os 
parametros de adequabilidade, dirigibilidade, escavabilidade, desgaste de ferramentas e controles da 
maquina. 

12. NORMAS E ESPECIFICAC;OES TECNICAS E SEREM ATENDIDAS 

ET-5.00.00.00/3G3-001 
ET -5 .00.00.00/3J S-002 
ET -S.00.00.00/3M 1-00 I 
IC-S.00.00.00/3C4-00 1 
IC-S.00.00.00/3C9-00 I 
IC-S.00.00.00/3C9-002 
IC-S.OO.OO.OO/3N4-001 

- Tuneis em Shield 
- Aneis Pre-Moldados de Concreto para Tuneis em Shield 
- Sistemas Impermabilizantes 
- Instala~§o de Canteiro de Obras 
- Engenharia de Seguran~a e Medicina do Trabalho 
- Seguran~a e Medicina do Trabalho em Obras Subterraneas 
- Controle de Impactos ao Meio Ambiente. 
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1. OBJETIVO 

Esta especifica~ao tern por finalidade estabelecer os requisitos de desempenho, que deverao ser 
atendidos durante 0 desmonte de rocha por explosivos, nas escava~oes necessarias it implanta~ao 
das obras da Linha 5 - Lilas do Metro de Sao Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

2.1. Servi~o concluido 

o desmonte de rocha com explosivos devera ser executado nos !imites estabelecidos no projeto, de 
forma a atender a locar;:ao, gabaritos e geometria das estruturas, sem comprometer 0 macir;:o 
remanescente, 0 revestimento de concreto, as edificar;:oes lindeiras, as redes de utilidades publicas e 
o conforto da popula~ao em relar;:ao a ruldo, poeira e vibra~o. 

2.2. Servi~o em andamento 

A utiliza~ao de explosiv~s devera ser conduzida de maneira sistematica, segundo desenhos de 
perfurar;:ao e fogos pre definidos e adaptados as caracteristicas do macir;:o rochoso, ao longo do 
desenvolvimento dos trabalhos. 

A Contratada e a unica responsavel pelos pIanos de fogo e, portanto, tera Iiberdade no seu 
dimensionamento, respeitados os parametros limites de deslocamento de ar e vibrar;:oes sobre todas 
estruturas vizinhas dentro da area de influencia. 

Deverao ser realizados testes, devidamente monitorados, com pequenas cargas instantaneas de 
explosivo, para obten~ao dos parametros a serem utilizados no dimensionamento dos pianos de 
fogo e a "equar;:ao" preliminar de propaga~ao de vibra~oes. Esta "equar;:ao" devera ser ajustada, 
sistematicamente, ao longo da escavar;:ao. 

Os pianos de fogo deverao ser dimensionados com cargas de explosivo por espera, tempos de 
retardo e outros parametros, devidamente ajustados para minimizar 0 desconforto causado pela 
detonar;:ao e garantir a seguranr;:a das edificar;:oes lindeiras as escava~oes. Os pIanos de fogo tambem 
deverao atender os niveis timites de velocidade de particulas "v", a seguir: 

~ Quanto ao desconforto: 

7 Quando ha deslocamento de ar evidente (ambiente confinado) ..................... : v::: 0,5 cmls; 
7 Quando nao ha deslocamento de ar evidente (ambiente a eeu aberto) ........... : v::: 1,0 em/s. 

~ Quanto a seguranr;:a das estruturas: 

7 Estruturas sas (sem quaisquer vestigios de danos estruturais, ineIina~oes ou 
desloeamentos ): 
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• Freqllencia de vibrayao natural> 40 Hz: v < 5 cmls; 
• FreqUencia de vibrayao natural entre 10 e 40 Hz: v < = 3 cm/s; 
• Freqiiencia de vibrayao natural < 10Hz : v < :; 2 cm/s. 

-;. Estruturas com danos (apresentando deformayoes visiveis, trincas, quedas de revestimento 
ou outras ocorrencias): 

• Freq(h~ncia de vibra~ao natural> 40 Hz .... "" ..................................... u...... v < = 3 cm/s; 
• FreqUencia de vibra~ao natural entre 10 e 40 Hz u .................... ".u ..... u .. : v < = 2 crnJs; 
• FreqUencia de vibra~a.o natural < 10Hz ........................................ n .......... : v < = 1 em/s. 

o sistema de ventilaylio devera ter capacidade para restabelecer as condiyoes ambientais mfnimas, 
definidas na Instruyao Complementar e Norma de Seguranya, ap6s cada desmonte, removendo os 
gases resultantes das detonayoes. 0 sistema de ventilayao devera apresentar as seguintes 
capacidades minimas,junto as frentes de escavayao: 

);> 2.5 m3/min.HP para equipamentos; 
);> 5.0 ml/min para pessoal; 
);> Velocidade de 0.5 m/s na frente de escavayao. 

Limites mrudmos para a concentrayao de gases nocivos: 

);> Mon6xido de carbono (CO) 100 p.p.m.; 
);> Gas carbonico (C02) 500 p.p.m.; 
);> Aldeidos 5 p.p.m.; 
);> Compostos nitrogenados 25 p.p.m .. 

Destaca-se que os processos de perfurayao e 0 dimensionamento dos pIanos de fogo deverao ser 
feitos de forma a minimizar os "overbreaks" e evitar os "underbreaks", para que sejam respeitadas a 
espessura eo gabarito minimo previsto no projeto das escavayoes, como tambem nao danificar 0 

maci~o rochoso remanescente. 

Os "overbreaks" geol6gicos devedio ser evitados e minimizados. Quando os mesmos ocorrerem em 
urn avan~o, os pIanos de fogo, os passos de avanyo e os tratamentos complementares deverao ser 
alterados visando a eliminayao de tais problemas. 

2.3. Normas e Especifica~oes Tecnicas a serem atendidas 

~R-9653/93 ................. Minerayoes de Areas Urbanas com Uso de Explosivos: Redu~ao de Riscos 
ET-5.00.00.00/3GI-00I ....................................................................... Jazidas, Armazens e Bota-Fora 
ET -5 .00.00.OO/3C2-00 I ..................................................................................... Serviyos Topograficos 
IC-5.00.00.00/3C9-001 .......................................... Engenharia de Seguranya e Medicina do Trabalho 
fC-5.00.00.00/3C9-002 ............................ Segurany a e Medicina do Trabalho em Obras Subterraneas 
lC-5.00.00.00/3N4-001.. ....................................................... Controle de Impactos ao Meio Ambiente 
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3. IMPOSI«;OES DE PROJETO 

Deverao ser utilizados explosivos de menor forma~ao de gases, 0 que corresponde a classe I da 
classifica~ao adotada pelo Instituto de Fabricantes de Explosivos dos Estados Unidos (Manual de 
Explosivos Dupont de Nemours, 1966). 

S6 sera admitida a utiliza~ao de acess6rios de detona~ao nao eletrico e nao explosivo, tais como 
Brinel, Excel, Mantinel ou Nonel. 

Deverao ser utiIizados metodos de desmonte do tipo fogo cuidadoso, "smooth blasting", de pre 
corte ou p6s corte no contomo das escava~aes, usando furos adequadamente distribuidos e, 
con sumo de explosivos, devidamente ajustado as condi~oes resttitivas de escava~aes em meio 
urbano, densamente habitado. 

No mfnimo 80% das meias canas resultantes das perfura~oes para coloca~ao dos explosivos, 
deverao estar visiveis nas paredes da escava~ao, apos a detona~ao. 

4. REQUISITOS PARA ELABORA«;AO DO PROCEDlMENTO EXECUTIVO 

A contratada devera elaborar a descri~ao do Procedimento Executivo contemplando os itens: 

)i> Equipamentos de perfura~ao e para remo~ao do material da escava~ao; 
)i> Materiais e acess6rios da detonacrao; 
)i> Tipos de explosivos e acessorios; 
)i> Etapas de escava~o, mencionando a sequencia construtiva, equipamentos e processos; 
)i> Planejamento e resultado dos testes de desmonte a fogo; 
)i> Dimensionamento dos pianos de fogo, devidamente ajustados (geometria, carga, etc); 
)i> "Equa~aes" de propaga~ao de vibra~oes para cada tipo de maci~o; 
)i> Levantamento das interferencias importantes para 0 desmonte Ii fogo, tipo redes de utilidades 

publicas, galerias, edificacroes e outras estruturas relevantes; 
)i> Medidas de prote~ao das interferencias quando necessario; 
)i> Metodologia de controle dos "overbreaks" resultantes da escavacrao; 
)i> Sistematica para monitora~ao da escavacrao e do alerta Ii popula~ao vizinha ou passageira. 

5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

5.1. Antes do infcio das atividades 

)i> Procedimento Executivo. 

5.2. Durante a execu~io das obras 

)i> Projeto executivo e metodo construtivo detalhado da escava~o; 
)i> PIanos de fogo detalhados e ajustados, bem como as mem6rias de calculo; 
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~ 0 projeto e a mem6ria justificativa da instrumenta~ao dos fogos e deforma~oes, mencionando 
velocidades de vibrayao de particula esperadas, faixa das freqUencias naturais das edifica~oes 
existentes, analise de probabilidade de ressonancia, etc; 

~ Relat6rio com analise dos efeitos das detonac;oes nas estruturas e utilidades Iindeiras; 
~ Relat6rio com 0 resultado dos testes de campo para ajuste dos pIanos de fogo; 
~ Boletins de campo das etapas de escavac;ao; 
~ Boletins com os resultados das instrumenta~oes de vibra~oes e deformac;oes; 
~ Mem6ria de calculo das obras temporarias; 
~ Relat6rio de vistoria das edifica~oes e utilidades Iindeiras; 
~ Apresentar experiencia e qualifica~ao da equipe para 0 trabalho em desmonte de rocha com uso 

de explosivos. 
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1. OBJETIVO 

Esta especificalYaO tecnica tern por objetivo estabelecer os requisitos de desempenho de 
movimentos de terra, cortes e aterros, necessarios a implantalYao dos patios de manobra, 
manuten~lIo e estacionamento da Linha 5 - Lillis do Metro de Sao Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

Os requisitos de desempenho serao estabelecidos atraves de padroes executivos e/ou pariimetros 
tecnicos minim os, para 0 servilYo concluido e em andamento. 

2.t. Servi~o concluido 

Os cortes e aterros executados deverao se apresentar sem rupturas localizadas; ter suas superficies 
protegidas contra a a~ao de intemperies, tnifego de pessoas, equipamentos e veiculos; ter suas 
estrutums de drenagem executadas e desobstruidas; nao apresentar nenhum indicio de instalar;ao de 
processo de erosao e deverao se situar dentro da area de fin ida pelo Metro de Sao Paulo. 

As superficies acabadas nao deverao apreseritar depressoes ou saliencias que propiciem caminho 
preferencial de percola9ao ou regiao de acumulo de aguas, em locais nao previstos pelo projeto. 

A geometria final da termplenagem devera atender os requisitos tecnicos e tolerancias construtivas 
d~finidas no projeto. 

2.2. Servi~o em andamento 

Os requisitos tecnicos de execu~ao dos cortes e aterros deverao estar definidos no projeto. Durante 
o desenvolvimento dos servilYos deverao ser atendidos os requisitos estabelecidos na especificar;ao 
tecnica de Servi~os Topograficos. 

A execu~ao dos cortes e aterros devera ser precedida da execu~ao dos servi~os preliminares de 
limpeza do terreno, remo~ao de funda\X>es remanescentes, pisos, dutos, mizes e demais estruturas 
enterradas. Estes servi~s deverao ser executados de acordo com os requisitos estabelecidos na 
especificar;ao tecnica de Remanejamentos de Utilidades Publicas. 

Nenhum movimento de terra poder! ser iniciado enquanto esses servi~os preliminares, nas frentes 
de servilYo, nao' tenham sido totalmente conc1uidos. 

Todas as etapas de implanta~ao dos cortes e aterros deverao ser executadas de forma a nao 
comprometer a integridade do maci~o, edifica~oes e redes de utilidade publica situadas dentro da 
area de influencia de execu~ao dos servi~os. Deverao ser previstas em projeto e serem executadas 
instrumenta~oes dessas estruturas, de acordo com os requisitos da especifica~ao tecnica de 
]nstrumenta~ao. 
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As obras de drenagem superficial de prote~ao de taludes deverao ser executadas simultaneamente a 
abertura dos cortes e aterros, de acordo com requisitos de projeto e estabelecidos na especifica~ao 
tecnica de drenagem de aguas pluviais. 

2.2.1. Aterros 

2.2.1.1. Materiais 

Os materiais destinados ao aterro e que poderao ser provenientes da pr6pria escava~ao ou de areas 
de emprestimos, deverao atender os requisitos tecnicos especificados no projeto, quando da sua 
utiliza~ao. 

o armazenamento dos materiais devera ser feito de forma a: evitar a deteriora~ao de suas 
propriedades devido a umidade, calor etc ... , nao interferir com as condi~oes de trafego, nao obstruir 
acessos de terceiros e permitir sua remo~ao sem risco de seguran~a para pessoas e dan os as 
estruturas adjacentes. 

:.2.1.2. Funda~ao do aterro 

o terreno de funda~ao dos aterros devera atender as caracteristicas de suporte definidas no projeto, 
ao longo de toda a sua extensao. 

Deverao ser efetuados ensaios "in-situ" especfficos que comprovem os parametros exigidos no 
projeto, a cada 500m2 de superficie de terreno de funda~ao. Os tipos de ensaios e normas de 
execu~ao deverao constar do projeto. 

2.2.1.3. Camadas compactadas 

As camadas compactadas deverao ter espessura uniforme e apresentar as caracteristicas tecnicas 
definidas no projeto. 

Devera ser feito 0 controle tecnol6gico das camadas compactadas conforme defini~ao de projeto, e 
no minimo atendendo 0 que segue abaixo: 

a) urn ensaio de compacta~ao, segundo metodo da NBR-7182, para cada 500m3 de material 
compactado; 
b) urn ensaio para determina~ao da massa especifica aparente seca, "in-situ", segundo NBR-7185, 
para cada 500 m3 de material compactado, correspondente ao ensaio de compacta~ao referido no 
item a), acima; 
c) urn ensaio para determina~ao da mass a especffica aparente seca, "in-situ", segundo NBR-7185, 
para cada 500 m2 de superfJcie de saia de aterro compactada, correspondente ao ensaio de 
compacta~ao referido no item a), acima. 
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2.2.2. Cortes 

As alturas e inclina~eies de taludes intermediarios deverao ser compatfveis com 0 equipamento 
utilizado nas opera~oes e garantir a estabilidade dos cortes desta fase. Os taludes de corte deverao 
apresentar sua superficie fmal regularizada. 

As plataformas intermediarias de corte deverao ser executadas de forma que permitam a sua 
drenagem natural durante a execu~ao dos servh;os. 

2.3. Normas e Especifica~(}es Tecnicas a serem atendidas 

NBR7182 ......................................................................... Ensaio de Compacta~ao- Metodo de Ensaio 
NBR7185 ................... Massa Especffica Aparente do Solo "inwsitu", com emprego de frasco de areia 
NBR8044 ................................................................................................................ Projeto Geometrico 
NBRI ]682 ....................................................................................................... Estabilidade de Taludes 

ET-5.00.00.00/3D2-001 .......................................................... Remanejamento de Utilidades Publicas 
ET-5.00.00.00/317-00] ........................................... ' ....................................................... lnstrumenta~ao 
ET-5.00.00.00/3GI-00I ....................................................................... Jazidas, Armazens e Bota-Fora 
ET-5.00.00.00/315-001 ............................................................................ Drenagem de Aguas Pluviais 
E r -5.00.00.00/3C2-001 ..................................................................................... Serviyos Topograficos 
IC-5.00.00.00/3C9-001 .......................................... Engenharia de Seguran~a e Medicina do Trabalho 
1(>5.00.00.00/3C9-002 ............................ Seguran~a e Medicina do Trabalho em Obras Subterraneas 
lC-5.00.00.00/3N4-001 ......................................................... Controle de lmpactos ao Meio Ambiente 

3. IMPOSI<;OES DE PROJETO 

A expansibilidade do material de aterro, medida no ensaio CBR de 5 pontos, na Energia Normal, 
devera ser menor ou igual a 2%. 

o grau de compacta~ao minimo das camadas compactadas devera ser maior ou igual a 98% PN. 

o desvio maximo de umidade das camadas compactadas devera ser menor ou igual a 10% da 
umidade otima obtida do ensaio de compacta~ao. 

4. REQUISITOS PARA ELABORA<;AO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

o Procedimento Executivo a ser emitido pela contratada devera descrever a metodologia de 
execu~ao das etapas referentes aos servi~os de cortes e aterros. Esta descri~iio devera conter 
informa~oes detalhadas sobre 0 desenvolvimento e controle dos servi~os previstos, no que se 
ref ere a: 

* equipamentos a serem utilizados; 
" seqUencia executiva dentro da area (frentes de servi~os); 
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* destino dos materiais remanescentes dos cortes; 
* metodos de esgotamento das aguas (drenagem provisOria); 
* metodo de execu~!o nos pontos de transilj:!o de cortes para aterros; 
* metoda de execu~!o das camadas compactadas; 
* ligalj:ao entre as camadas; 
* controle geometrico e tecnol6gico; 
* acabamento e protelj:!o final dos cortes e aterros. 

S. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

S.l. Antes do inicio das atividades 

* Procedimento Executivo; 

de 5 

* relat6rio tecnico sobre os materiais que se pretende utilizar na sua execulj:!o: proveniencia 
desses materiais e comprovalj:ao de atendimento aos requisitos de projeto e aos desta especificalj:!o; 
* resultados de ensaios na funda~!o do aterro, con forme sub-item 2.2.1.2. 

S.2. Durante a execu~ao das obras 

* Resultados das leituras de instrumentalj:ao de macilj:os e/ou edificalj:oes; 
* este documento devera ser fornecido no perfodo maximo de 3 horas ap6s as leituras terem sido 
efetuadas; 
* resultados dos controle tecnol6gicos das camadas compactadas, ap6s a conclus!o de cada 
camada. 

5.3. Ap6s a conclusao das obras 

* "As-Built" da terraplenagem concluida para selj:oes transversais a cada 10m. 
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1. OBJETIVO 

Esta EspeciflcaC;ao Tecnica tern por objetivo estabelecer os requisitos de desernpenho de valas e 
poc;os executados pelos rnetodos de Vala a Ceu Aberto (yCA), direto ou invertido e poc;os 
circulares para estac;5es, ventilac;oes e tuneis de via, necessarios a irnplantac;ao das obras da Linha 5 
- Lilas do Metro de Sao Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

A avaliaC;ao de desempenho devera ser feita nas etapas da obra em execuc;lio e concluida 

As obras de valas e pOC;os deverao apresentar as condic;oes minimas de desernpenho estabelecidas a 
seguir: 

2.1. Obra concluida 

2.1.1. Condi~oes de acabamento e Iimpeza 

As estruturas das valas e pOC(Os deverao se apresentar isentas de restos de rnateriais de construc;ao 
de qualquer especie, sobras de concreto na superficie acabada, pontas de ferro, elementos 
provis6rios de flxac;ao e outros. 

As superficies deverao se apresentar isentas de rnanchas ou dep6sitos de rnateriais de escavac;:ao ou 
reaterro, carbonatos, 6xido de ferro e outros. 

o acabarnento do concreto, nas regioes de acesso ao publico, sem qualquer revestimento definido 
pela arquitetura, devera se apresentar isento de lixiviac;:oes, boJhas superficiais aparentes, flssuras 
aparentes, segregac;oes ou reparos aparentes, devendo apresentar hornogeneidade de colorac;ao e 
textura superflciallisa e compacta tipo "espelho". Devera se apresentar tambem, com aplicac;ao de 
vemiz acrHico puro isento de estireno em dispersao, associ ado a sistema anti-pichac;ao. Nas demais 
regioes, 0 acabamento do concreto devera se apresentar com aspecto regular, sem saliencias e isento 
de lixiviaC;ao, fissuras aparentes e segregac;oes. 

2.1.2. Condi~oes de drenagem 

A drenagern permanente das valas e poc;os, incluindo os seus acessos para inspec;ao e manutenc;ao, 
devera se apresentar integra, desobstruida e em conformidade com a drenagem da superestrutura da 
Via Permanente. 

2.1.3. Estruturas de concreto 

As estruturas das valas e poc;os deverao se apresentar conforme as condic;oes de projeto, isentas de 
defeitos construtivos. 
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Deverao ter sua conformidade comprovada de acordo com os requisitos da Especific~ao Tecnicas 
de Concreto Convencional Annado ou Protendido. 

Todos os furos, nichos, embutidos e elementos para fixa~ao da passagem de servi~o deverao se 
apresentar em conformidade com 0 respectivo projeto e a Especifica~ao Tecnica de Sistemas 
Impenneabilizantes. 

2.1.4. Condh;Oes de estanqueidade das estruturas 

Em areas onde nao se utiliza de sistema de impermeabiliza'tao com geomembrana plastica, as 
estruturas de po~os e valas deverno se apresentar sem gotejamentos ou escorrimentos superficiais. 
Em areas on de se utiliza sistema de impermeabiliza~ao com geomembrana plastica, as estruturas de 
po~os e valas deverao se apresentar estanques, con forme exigencias estabelecidas na Especifica~ao 
Tecnica de Sistemas Impenneabilizantes. 

As aguas drenadas do revestimento primario, caso existam, com vazao maxima de 1,0 (hum) Htrol 
m2/dia, deverno ser adequadamente conduzidas para drenos permanentes embutidos nas lajes de 
fundo ou para canal etas drenantes situadas na lateral da via. 

2.1.5. Durabilidade dos elementos construtivos 

As estruturas de concreto deverao se apresentar isentas de lixivia~ao e de fissuras com percola~ao 
de agua. 

A durabilidade dos elementos de veda~ao e de impermeabiliza~ao devera ter sua confonnidade 
comprovada de acordo com os requisitos da Especifica~ao Tecnica de Sistemas 
lmpermeabilizantes. 

A durabilidade das estruturas de concreto devera ter sua conformidade comprovada, de acordo com 
,,)s requisitos das Especifica~oes Tecnicas de Revestimento em Concreto Projetado, Concreto 
Convencional Annado ou Protendido e Concreto Pre- Moldado. 

fodas as pe~as metalicas que perten~am it estrutura permanente deverno estar protegidas contra a 
corrosao provocada por qualquer tipo de agente, inclusive a corrente de fuga. 

2.1.6. Deforma.;oes 

As deforma~oes induzidas pelas escava~oes na fase construtiva, tais como, convergencia e/ou 
divergencia das estruturas das valas e po~os, recalques na superftcie, recalques nas edifica~oes 
lindeiras e nas utilidades piiblicas, deverao se apresentar estabilizadas, com incremento zero de 
varia~ao em intervalos adequados de tempo, considerando-se as tolerancias dos equipamentos de 
medi~ao. 
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2.1.7. Geometria das estruturas 

A geometria de todas as estruturas das valas e P0trOS devera estar em conformidade com 0 projeto, 
atendendo aos gabaritos e tolerancias definidas no item 3. 

Nas estatroes 0 nivelamento e 0 alinhamento da borda da plataforma acabada devera se apresentar 
em confonnidade com 0 projeto, dentro de uma faixa de tolerancia de ± 5 mm. 

o nivelamento do enchimento da laje de fundo, medido a cada metro, devera se apresentar a 850 
mm abaixo do topo do boleto de menor cota das vias, dentro de uma faixa de variatrao de ± 20 mm. 

2.2. Obra em execu~io 

2.2.1. Impacto ambiental 

Todas as atividades relativas a realizatrao das obras de valas e pOyOS deverao estar em confonnidade 
com a Instruyao Complementar de Controte de Impactos ao Meio Ambiente. 

2.2.2. Utilidades publicas 

Antes do inicio de executrao de qualquer servitr0, a contratada devera verificar a possibilidade de 
existencia de utilidades publicas e demais instalatroes subterraneas que possam interferir 
fisicamente ou vir a serem afetadas com 0 desenvolvimento dos trabalhos previstos em 
confonnidade com a Especificatrao Tecnica de Remanejamento de Interferencias. 

Todas as redes de utilidades publicas que possam ser afetadas ou colocadas em risco pela executrao 
das valas e pOtrOS ou ainda, oferecer riscos ou prejudicar a executrao da obra, deverao ser 
sustentadas, refon,:adas ou remanejadas. 

2.2.3. Equipamentos e opera~o 

Todos os equipamentos, e respectivas operatr0es, deverao ser compativeis com 0 maci~ a ser 
escavado, cronograma da obra e com as conditroes de deformayao estabelecidas no item 2.2.10. 

2.2.4. Loca~o e gabarito 

Os criterios para execuyao dos servitros topograficos de locayao dos eixos das valas e P0tr0S, da 
geometria das estruturas, assim como os equipamentos topograficos a serem utilizados, deverao 
estar em conformidade com a Especificatrao Tecnica de Servitros Topograficos. 

o eixo das valas e pOtrOS executado devera se apresentar em confonnidade com 0 eixo te6rico 
definido pelo projeto dentro de uma faixa de tolerancia de ± 20 mm 
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2.2.5. Escava~ao e remo~ao de materiais 

As escava'(oes deverao ser executadas, em todas as suas fases, de acordo com a seq{h~ncia e metodo 
construtivo previstos no projeto, respeitando os niveis intermediarios de fundo de vala, dimensoes 
de berm as e inclina'(llo de taludes. 

Em todas as fases deverllo estar garantidas: a estabilidade de todos os elementos constituintes da 
parede e escoramentos, a estabilidade do fundo de vala assim como, a estabiliza~ao do nivel do 
len~ol freatico previsto para cada etapa. Para garantir essas condi~oes, deverao ser mantidos 
pr6ximos as frentes, e para uso imediato, materiais de contingenciamento, por exemplo concreto 
projetado, drenos curtos, etc. 

1\0 nivel definitivo de implanta~ao da estrutura permanente 0 terreno devera ter as condi~es de 
suporte requisitadas no projeto. Devera ser previsto urn sistema de drenagem adequado para 0 

fundo da vala, de forma a permitir que a concretagem do lastro se desenvolva sob condittao isenta 
de agua. 

A pressao admissivel do terreno, no nivel de implanta,(ao da laje de fundo, devera ser comprovada e 
liberada por Engenheiro Especialista em Fundattoes. Em caso de duvida 0 ten-eno de fundattao 
devera ser submetido a prova de carga sobre placa, de acordo com os requisitos da NBR-6489, 
devidamente interpretada, de forma a comprovar 0 parametro desejado. 

As escava'(oes deverao ser executadas em conformidade com 0 projeto das valas e pOttOS e das 
demais estruturas, de forma a atender a locattao dos eixos e geornetria das settoes. 

o maciyo a ser escavado devera ser previamente conhecido. Em caso de duvida de suas 
caracteristicas geomedinicas ou de comportamento, deverao ser realizadas investiga'(Oes 
explorat6rias internamente e/ou externamente as vaJas e po~os. 

Os desmontes de rocha com explosivos deverao estar de acordo com 0 projeto e em conformidade 
CJm a Especificayao Tecnica de Desmonte de Rocha em Explosivos, respeitando todas as etapas 
previstas nos desenhos de metodo construtivo. 

Urna verifica'(ao sistematica de blocos soltos, "bate-choco", devera ser realizada ap6s cada 
desmonte e a remo,(ao completa do material escavado devera ser feita de modo que a superficie do 
macit;o rochoso fique desimpedida, permitindo a sua inspettao. 

Ap6s a limpeza, devera ser realizado 0 mapeamento geol6gico-geomecanico sistematico das 
paredes e fundo da escavattao. No mapeamento deverao ser destacadas todas as caracteristicas e 
peculiaridades do maciyo, tendo como finalidade a avaliattao sistematica do metodo construtivo 
aplicado e interventtoes especificas. 

2.2.6. Controle da agua subterranea 

(I sistema de controle da agua subternlnea, previsto para determinada etapa construtiva, devera 
estar totalmente implantado, em operattao e com a estabilizattao do nivel d'agua do lenyol, 
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eonfonne defini~ao de projeto e em confonnidade com a Espeei lea~ao Teemea de Rebaixamento e 
Controle de Agua Subterranea. 

A pereola~ao de agua atraves do solo, ou fraturas da roeha, nao poderA prejudiear a quaJidade e a 
seguran~a das paredes de eonten~ao e fundo das valas e po~os, nem impedir 0 acesso permanente it 
toda a obra, seja com equipamento ou nao. 

Nos trechos em roeha muito alterada e fraturada, nos eontatos solo/roeha e em regioes de elevada 
penneabilidade, deverao ser tomadas medidas, aMm das previstas em projeto, que evitem as 
conseqUencias danosas provocadas pela surgencia de agua, tais como: erosoes, rupturas, reealques e 
outras. 

2.2.7. Vibra~oes 

No caso de desmonte com usa de explosivos, as vibra~oes deverao ser minimizadas de fonna a 
evitar danos as edifica~oes Iindeiras, sistema viario e as redes de utilidades publieas na superficie e 
enterradas, bern como garantir 0 bern estar e seguran~a das pessoas presentes na regiao no momenta 
da explosao, atendendo aos requisitos das Especifica~oes de Controle de hnpactos ao Meio 
ambiente e Desmonte de rocha com explosivos. 

2.2.8. Estruturas de concreto 

As estruturas pennanentes das valas e po~os, deverllo ser exeeutadas de acordo com 0 projeto e em 
eonfonnidade eom as Especifiea~oes Teenicas de Revestimento em Concreto Projetado e de 
Concreto Convencional Annado ou Protendido. 

2.2.9. Sistema de impermeabiliza~ao 

A impenneabiliza~ao das estruturas definitivas devera ser executada de acordo com 0 projeto e em 
confonnidade eom a Espeeifica~ao Tecnica de Sistemas hnpenneabilizantes. 

2.2.1 O. Deforma~oes 

As defonna~oes induzidas pela exeeu~ao da obra nao poderao comprometer a seguran~a e a 
funcionalidade das edifica~oes lindeiras e do sistema viano, respeitando os Iimites de defonn~oes 
impostos pelo projeto e nem prejudicar a opera~o nonnal dos servi~os publicos, sejam eles 
enterrados ou de superficie, respeitando os limites estabelecidos pelas Concessionarias. 

A monitora~ao das deforma~oes dos edifieios e demais estruturas localizadas dentro da faixa de 
influencia das obras, incluindo as redes de utilidades publicas, 0 proprio maci~o as paredes de 
conten~ao e laje de fundo das valas e po~os, devera estar em confonnidade com a Especifica~ao 
Tecnica de Instrumenta~ao. Devera ser previsto no projeto a instrumenta~ao de controle de 
nivelamento do piso da estrutura pennanente. As leituras de controle devedio ser feitas durante 
todas as etapas construtivas posteriores it execu~ao da estrutura, ate a conclusao defmitiva dos 
servi~os neste trecho. 
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As deforma/yOes induzidas pelas obras, nas redes de utilidades publicas, deveriio respeitar os timites 
estabelecidos pel as Concessiomirias de Servi/yos publicos. 

As leituras de deforma/yOes induzidas na fase de escava/yao deverao se apresentar estabilizadas, com 
incremento zero de varia9ao entre leituras efetuadas em intervalos adequados de tempo, em todos 
os instrumentos de monitora91io, imediatamente ap6s a conclusao da escava9ao. 

2.2.11 Paredes de contem;ao 

A execu9ao das paredes de conten9ao, sejam estas em: estacas escavadas e concreto projetado, 
paredes diafragma, perfis metalicos e pranchOes de madeira, perfis metalicos e concreto projetado, 
colunas de jet grouting e concreto projetado, deverao atender aos requisitos das Normas e 
Especifica90es Tecnicas descritas no item 2.3 desta especifica/yao. 

2.2.12. Escoramentos em pedis metalicos e/ou tirantes 

A execu9ao de tirantes devera atender os requisitos da norma brasileira NBR-5629 - Tirantes 
Injetados no Terreno, Especifica9ao Tecnica de Tirantes em Solo e de Tirantes ou Chumbadores em 
Rocha. 

o sistema de escoramento: tirantes, estroncas metalicas e longarinas, devera ter instrumenta9ao 
definida em projeto para controle das cargas atuantes sobre 0 mesmo. 

A loca9ao dos diversos elementos que compoe 0 escoramento devera ser feita de forma a garantir a 
perfeita transferencia de carga entre eles. Durante as diversas etapas construtivas deverao ser 
previstas inspeyOes peri6dicas das liga90es entre esses elementos. 

2.2.13. Reaterros 

Os materiais de reaterro, deverao atender os requisitos tecnicos definidos no projeto. 

Os equipamentos de compacta/yao nao devertio provocar danos as estruturas permanentes do Metro 
e demais estruturas existentes dentro da area de influencia de execu9ao deste servi90. 

As camadas compactadas deverao ter as caracteristicas definidas em projeto. A contratada devera 
efetuar, simultaneamente com 0 reaterro, os controles de compacta9ao dessas camadas conforme 
definiyoes de projeto, e no minimo atendendo 0 que segue abaixo: 

• urn ensaio de compacta9ao, segundo metodo da NBR-7182, para cada 1000m3 de material 
compactado; 

• um ensaio para determina9ao da massa especifica aparente seca, "in situ", segundo NBR-7185, 
para cada 500 m3 de material compactado, correspondente ao ensaio de compacta9ao referido no 
item acima. 
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2.3. Normas e Especifica~oes Tecnicas a serem atendidas 

ET-5.00.00.00/3C2-001 ................................................................................... Servi~os Topognificos 
ET-5.00.00.00/3D2-001 ........................................................ Remanejamento de Utilidades PUblicas 
ET-5.00.00.00/3GI-00I ...................................................................................... Jazidas e Bota-Foras 
ET-5.00.00.00/3G5-o01 ........................................................................................ Desmonte de Rocha 
ET-5.00.00.00/3HI-00l .......................................................................................... Paredes Diafragma 
ET-5.00.00.00/3HI-002 .............................................................................................. Tirantes em Solo 
ET-5.00.00.00/3HI-003 .......................................................................................... Tirantes em Rocha 
ET-5.00.00.00/311-001 ...................................................................................................... Funda90es 
ET-5.00.00.00/312-001 .............................................. Rebaixamento e Controle de Agua Subtemlnea 
ET-5.00.00.00/315-001 ........................................................................... Drenagem de Aguas Pluviais 
ET-5.00.00.00/317-00 1 ................................................................................................ Instrumenta9ao 
ET-5.00.00.00/3J4-001 ............................................................. Revestimento em Concreto Projetado 
ET-5.00.00.00/3J4-002 .............................................. Concreto Convencional Armado ou Protendido 
ET -5 .00.00.00/3J 5-00 1 ..................................................................................... Concreto Pre-Moldado 
ET-5.00.00.00/3MI-001 ......................................................................... Sistemas Impenneabilizantes 
ET-5.00.00.00/3W9-001 ................................................................. Sondagens e Ensaios Geotecnicos 
ET-5.00.00.00/3U9-001 ................................................................ Superestrutura da Via Pennanente 
IC-5.00.00.00/3C4-001 ...................................................................... Instala9ao de Canteiro de Obras 
IC-5.00.00.00/3C9-001 ......................................... Engenharia de Seguran9a e Medicina do Trabalho 
IC-5.00.00.00/3C9-002 ........................... Seguran9a e Medicina do Trabalho em Obras Subterraneas 
IC-5.00.00.00/3N4-001 ......................................................... Controle de Impactos ao Meio Ambiente 

NBR-6122 ............................................................ Projeto e Execu~ao de Funda~oes - Procedimentos 
NBR-5629 ........................................................................................ Estruturas Ancoradas no Terreno 
NBR-6489 .................................. Prova de Carga Direta sobre Terreno de Funda!yao - Procedimentos 
NBR-8800 ........................................................ Projeto e Execu~ao de Estruturas de A~o de Edificios 
NBR-9653 ...................................................................... Escava~ao de Rocha com uso de Explosivos 

Nonna da CETESB ...................................................... para Controle de Pedreiras em Areas Urbanas 

DECRETO No. 55.649 do Ministerio do Exercito 

3. IMPOSJ(;OES DE PROJETO 

Alem do desempenho anterionnente citado, as seguintes imposi90es deverao ser obedecidas: 

• 0 concreto de enchimento da laje de fundo das val as e p090S devera ter resistencia caracteristica 
a compressao (fck) maior ou igual a 10 MPa; 

• os P090S de bombeamento de aguas deverao ter capacidade de annazenamento dhirio de uma 
vazao potencial de 2,0 11m2 de superficie de contribui9ao; 
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• a geometria das estruturas das valas e p090S que contem as vias permanentes deveni ser definida 
no projeto atendendo, alem das condi90es acima, ao gabarito dinamico do carro, aos gabaritos da 
passagem de servi~o e da superestrutura da Via Permanente, incluindo 0 sistema de drenagem, 
em conformidade com a Especifica~ao Tecnica da Superestrutura da Via Permanente, e ao 
gabarito definido pelo projeto de sistemas como, cabos instalados na parede dos runeis e 
catemiria; 

• tolerancia de constru~ao, incluindo a loca~ao do eixo da vala = 150 mm; 
• nos trechos de via permanente deveni ser garantida passagem de servi~o em conformidade com a 

Especifica900 Tecnica da Superestrutura da Via Permanente; 
• 0 revestimento primario de valas e p090S em concreto projetado, deveni ser considerado 

provisorio, nao fazendo parte do dimensionamento da estrutura permanente, com exce~ao das 
paredes diafragma que devem ser consideradas como conten~ao permanente do empuxo do 
maci~o, associado ou nao a paredes de concreto convencional armado. 0 concreto projetado 
provisorio deveni estar em conformidade com a Especific~ao Tecnica de Concreto Projetado; 

• 0 revestimento definitivo das valas e po~os devera ser em concreto moldado em conformidade 
com a Especifica~ao de Concreto Convencional Armado ou Protendido; 

• todas as exigencias dos documentos relacionados no sub-item 2.3, desta especifica~ao tecnica; 
• grau de compacta9ao minimo de reaterros de 98% do proctor normal e desvio de umidade 

maximo de 10% da umidade otima. 
• Medidas de contingenciamento durantes as escava~oes. 

4. REQUISITOS PARA ELABORA€;AO DO PROCEDlMENTO EXECUTIVO 

o procedimento executivo, a ser emitido pela contratada, devera descrever a metodologia de 
execu~ao das etapas referentes aos servi90s de implanta9ilo das valas e p090S. Esta descri9ilo devera 
conter informa90es detalhadas sobre 0 desenvolvimento e controle dos servi~os previstos, no 
minimo no que se refere a: 

• equipamentos a serem utilizados; 
• seqUencia executiva; 
• procedimentos para controle de loca~oo, desvios e prumos; 
• metodos de escava~ilo e concretagem das paredes de conten~ilo; 
• metodos de escav~ilo intema das valas e p090s; 
• metodologia de controle das deforma~oes do maci90 e estruturas extemas e intemas aos po~os e 

valas e de controle das vibra~oes, no caso de uso de explosivos; 
• metoda executivo das drenagens provisorias; 
• destino dos materiais remanescentes dos cortes e/ou escava90es e origem dos materiais de 

aterros; 
• metodo executivo dos reaterros e controle tecnologico; 
• procedimento executivo a ser adotado nos casos de paralisa9aO dos servil(os de escaval(ao; 
• demais requisitos constantes das especifical(oes tecnicas do sub-item 2.3. 
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5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

5.1. Antes do inicio das atividades 

• procedimento executivo; 
• detalhes de todas as medidas necessarias a redu~ao dos impactos ambientais; 
• documenta~ao completa dos equipamentos a serem utilizados incluindo os de proje~ao de 

concreto. 

5.2. Durante a execu~ao das atividades 

• relat6rio semanal com dados de execu~ao dos elementos construtivos de conten~ao das 
escava~5es (paredes e escoramentos), dentre estes: volumes escavados, volumes concretados, 
loca~ao (desvios e prumos), etc; 

• relat6rio semanal com os mapeamentos geoI6gico-geomecanicos, nas faces visfveis das 
escava~5es. 

• relat6rio semanal das ocorrencias extraordimirias e as respectivas solu~5es adotadas 

5.3. Ap6s a conclusao das atividades 

• relat6rio de consolida~ao do mapeamento geol6gico; 
• relat6rio de consolida~ao das valas e po~os e demais estruturas, enfocando todos os requisitos de 

desempenho exigidos, tanto para as estruturas em execu~ao, como concluidas. 
• manual de utiliza~o, inspe~ao e manuten~ao das estruturas. 

Este manual deve conter de forma clara e sucinta os pontos basicos para a manuten~ao preventiva 
das estruturas e a sua periodicidade ao longo do tempo. Deve, da mesma forma, estabelecer 0 

intervalo de tempo entre as inspe~5es e monitora~5es a que deve ser submetida a estrutura, para que 
seja assegurada a vida (ltH especificada em projeto. 
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1. OBJETIVO 

Esta especifica~ao tecnica tern por objetivo estabelecer os requisitos de desempenho de elementos 
de funda~ao de estrutums, necessarios a implanta~ao das obms da Linha 5 - Lilils do Metro de Sao 
Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

o projeto e a execu~ao de funda~oes deverao atender os requisitos constantes da nonna brasileim 
NBR-6122 - Projeto e Execu~ao de Funda~Oes - Procedimento, alem dos requisitos estabelecidos 
nesta especifica~ao tecnica. 

Os requisitos de desempenho serao estabelecidos atmves de padroes executivos e/ou parametros 
tecnicos minimos , para 0 servi~o concluido eem andamento. 

2.1. Servi~o concluido 

As funda~oes executadas deverao resistir aos esfor~os a que serao submetidas, com defonna~oes 
compatfveis com as admitidas no calculo das estruturas, constru~oes e/ou maci~os, as quais 
suportam. 

Deverlio ser efetuados testes e/ou ensaios sobre os elementos de funda~ao executados para 
avalia~ao do desempenho global do grupo de funda~oes e, no minimo atendendo 0 que segue 
abaixo: 

• para funda~oes cmvadas em estacas de concreto pre-moldadas el ou metalicas deverao ser 
efetuados ensaios dinamicos sobre estacas devidamente instrumentadas (prova de carga 
dinamica) em numero minimo de tres; 

• para funda~oes escavadas e moldadas "in loco" deverlio ser efetuados testes de verifica~ao da 
integridade do fuste das estacas, em 20% das estacas executadas. 

A escolha das estacas, pelo Metro de Sao Paulo, a serem submetidas aos testes e/ou ensaios, sera 
feita em fun~ao das condi~oes executivas individuais de cada elemento e condi~oes geologico
geotecnicas do subsolo. 

2.2. Servi~o em andamento 

Durante todo 0 desenvolvimento dos servi~os deverao ser atendidos os requisitos estabelecidos na 
especifica~ao tecnica de topografia. 

A execu~ao das funda~Oes devera ser precedida da execu~ao dos servi~os preliminares de limpeza 
do terreno, remo~ao de funda~oes remanescentes. pisos, dutos, mfzes e demais estrutums enterradas 
ou em superficie, que possam interferir ou vir a serem afetadas com 0 desenvolvimento dos 
trabalhos previstos, 
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Os rernanejamentos de utilidades p6blicas deverao atender os requisitos da especificayao tecnica de 
Remanejarnento de Utilidades P6bIicas. Nenhuma escavayao ou cravayao podera ser iniciada 
enquanto os serviyos preliminares, nas frentes de serviyo, nao tenham sido concluidos. 

Todas as etapas de implantayao das fundayoes deverao ser executadas de forma a nao comprometer 
a integridade do maciyo, edificayoes e redes de utilidades p6blicas situadas dentro da area de 
influencia de execuyao dos serviyos. Deveriio ser previstas em projeto e serem executadas 
instrumentayoes dessas estruturas, de acordo com os requisitos da especificayao tecnica de 
Instrumentayao. 

A armadura e concreto dos elementos de fundayao rasa e profunda, deverao atender os requisitos de 
desempenho estabelecidos nas especificayoes tecnicas de Concreto Pre-Moldado e Concreto 
Convencional Armado e Protendido. 

2.2.1. Funda~oes diretas 

2.2.1.1. Escava~ao da vala 

A vala para implantayao das fundayoes devera ter suas paredes estaveis e protegidas, e todos os 
trabalhos dentro da mesma deverao ser desenvolvidos sob condiyao isenta de agua. Quando 0 apoio 
tor sobre solo, deverao ser tomadas providencias adequadas para evitar 0 amolecimento e a 
Jeteriorayao da superficie de assentamento, antes da concretagem da estrutura da fundayao. 

A cota de assentamento da estrutura de fundayao, prevista em projeto, devera ter sua definiyao final 
por ocasiao da escavayao, de forma a atender as caracteristicas de suporte do terreno requisitadas no 
projeto. 

2.2.1.2. Reaterro da vala 

Devera ser feito de forma a restabelecer as condiyoes originais do terreno ou atender condiyoes 
impostas pelo projeto. A sua execuyao nao devera induzir esforyos adicionais aos previstos no 
projeto, para a estrutura de fundayao. 

2.2.1.3. Metodologia de Avalia~ao do desempenho 

A pres-sao admissfvel do terreno na cota final de assentamento, devera ser comprovada 
tecnicamente por engenheiro especialista de fundayoes. Se 0 metodo utilizado para a definiyao real 
deste parametro nao for julgado suficiente pelo Metro de Sao Paulo, 0 terreno de fundayao devera 
ser submetido a prova de carga sobre placa, de acordo com os requisitos da NBR-6489, 
devidamente interpretada, de forma a comprovar 0 parametro desejado. 
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2.2.2. Funda~oes profundas cravadas 

2.2.2.1. Elemento estrutural 

o elemento de fundayao devera ter caracteristicas estruturais que atendam as cargas admissiveis 
requisitadas no projeto. 

2.2.2.2. Crava~ao 

Devera ser feita de forma a nao provocar danos estruturais no elemento de fundayao e de forma a 
atender as tolerancias executivas de excentricidade e desvio de inclina<;ao estabelecidos na Norma 
Brasileira NBR-6122. 

Os comprimentos das estacas deverao ser estimados atraves das sondagens existentes na regiao de 
implanta<;ao das funda<;oes e deverao con star do projeto. 

o comprimento final das estacas devera ser definido por ocasiao da crava<;ao, de forma a atender as 
solicita<;Oes finais sobre a mesma ou seja, cargas admissiveis de projeto e acrescimos de carga 
devido a desvios construtivos. 

2.2.2.3. Metodologia de avalia~ao do desempenho 

A carga admissivel sobre as estacas, conforme definiyao da NBR-6122, para 0 comprimento final, 
devera ser comprovada tecnicamente por engenheiro especialista de funda<;oes. Se 0 metoda 
utilizado para a defini<;ao real deste parametro nao for julgado suficiente pelo Metro de Sao Paulo, 
a fundayao devera ser submetida a prova de carga estatica, de acordo com a NBR-6121, 
devidamente interpretada, para comprova<;ao do parametro desejado. 

2.2.3. Funda~oes profundas escavadas 

2.2.3.1. Escava~o 

Os comprimentos das estacas deverao ser estimados atraves das sondagens existentes na regiao de 
implantayao das fundayoes e deverao constar do projeto. 0 comprimento final dever! ser definido 
por ocasiao da escava<;ao de forma a atender as solicitayoes finais sobre as estacas, ou seja, cargas 
admissiveis de projeto e acrescimos de carga devido a desvios construtivos. 

Devera ser garantida a estabilidade das paredes da perfura<;ao, acima e abaixo do lenyol freatico, no 
decorrer de todas as fases executivas. 

Quando se utilizar de lama bentonitica deverao ser atendidas as exigencias da NBR-6122. As 
caracteristicas da bentonita deverao ser atestadas por laborat6rio idoneo. A Contratada devera 
manter em campo urn laborat6rio com as condi<;oes e aparelhagens necessarias para a realiza<;ao 
dos testes de avaliayao das caracteristicas da suspensao, durante a execuc.;ao das fundayoes. A 
freqOencia de execuyao destes testes de controle e metodo de amostragem, deverao ser propostos 
pela contratada antes de se iniciar os servi<;os e, no minimo, serem feitos nas seguintes etapas: 

• roordenador Tecnico-Conlratada I Emilente I Melra IData I 
I J I I 
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Nos Jocais de escav~ao proximos Ii edifica~oes e passagens de pedestres, deverao ser tomadas 
providencias adequadas para conten~ao dos materiais oriundos da escava~ao. Em hipotese aJguma e 
permitido 0 encaminhamento de materiais escavados ou excessos de lama para galerias de aguas 
pluviais e redes de esgoto. 

2.2.3.2. Instala~ao da armadura 

Antes da sua instala~ao deverno estar garantidas a limpeza do fundo da escava~ao e homogeneidade 
da suspensao ao longo de toda a escava~ao. 

Durante a sua instala9ao deverno ser tomadas as providencias necessarias para se garantir as cotas e 
rccobrimentos minimos requisitados no projeto. 

Quando de utilizar de lama bentonftica na escava~ao, 0 tempo maximo de permanencia da 
armadura dentro da lama, antes da concretagem, e de 2.0 (duas) horas. 

2.2.3.3. Concretagem 

Antes da concretagem deverno estar asseguradas as caracterfsticas requisitadas e homogeneidade da 
suspensao assim como, a limpeza do fundo da escava~ao. Deverao ser efetuados nesta etapa, testes 
de controle da densidade, viscosidade e teor de areia da suspensao, em amostra retirada proxima ao 
fundo (20 cm acima) eli meia altura da escava~ao. 

o teor maximo de areia permitido e de 3% em peso. 0 percentual de areia e obtido pela rela~ao 
abaixo, para urn volume de aproximadamente 1300 cm3 de amostra de lama. 

peso retido na # 200 
a% = peso total da amostra x 100 

o periodo de tempo maximo entre 0 final da escava~i'io e infcio da concretagem e de 5.0 (cinco) 
horas. 

2.2.3.4. Metodoiogia de avalia~ao do desempenho 

A carga admissivel sobre as estacas, conforme defini9aO da NBR-6122, para 0 comprimento final, 
devera ser comprovada tecnicamente por engenheiro especialista de funda90es. Se 0 metodo 
utilizado para a defini9aO deste parametro nao for julgado suficiente pelo Metro de Sao Paulo, a 
iunda9iio devera ser submetido a prova de carga estatica, de acordo com a NBR-6121, devidamente 
Interpretada, para comprova~ao do parametro desejado. 
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2.3. Nonnas e Especifica~oes Tecnicas a serem atendidas 

ET-5.00.00.00/3C2-00 1 ..................................................................................... ServilYos TopogrMicos 
ET-5.00.00.00/3D2-001 ......................................................... Remanejamento de Utilidades Pliblicas 
ET -5 .00.00.00/317-00 1 ................................................................................................. .InstrumentalYao 
ET-5.00.00.00/3J4-002 ............................................... Concreto Convencional Armado ou Protendido 
ET -5 .00.00.00/3J5-00 1 ...................................................................................... Concreto Pre-Moldado 
IC-5.00.00.00/3C9-001.. ........................................ Engenharia de SeguranlYa e Medicina do Trabalho 
IC-5.00.00.00/3C9-002 ............................ SeguranlYa e Medicina do Trabalho em Obras Subterraneas 
IC-5 .OO.OO.OO/3N4-00 I ......................................................... Controle de Impactos ao Meio Ambiente 

NBR-6122 .......................................................... Projeto e ExeculYao de FundalYoes - procedimento 
NBR-6121 ............................................................... Estacas - Prova de Carga Estatica - procedimento 
NBR 6484 ......................................................... ExeculYao de Sondagens de Simples Reconhecimento 
NBR-6489 ..................... : ........... Prova de Carga Direta sobre Terreno de FundalYao - procedimento 
NBR-12131 ....................................................... Estacas- Prova de Carga Estatica- metoda de ensaio 
NBR 13208 .................................................................... Estacas - Ensaio de Carregamento Dinamico 
NBR-9061 ........................................................................... Seguran~a de Escava~oes it Ceu Aberto 

3. IMPOSI<;OES DEPROJETO 

Todas as exigencias estabelecidas nas normas e especifica~oes tecnicas do item acima. 

4. REQUISITOS PARA ELABORA<;AO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

o Procedimento Executivo a ser emitido pela contratada devera descrever a metodologia de 
execulYao das etapas referentes aos serviIYos de implantaIYao das fundalYoes. Esta descri~ao devera 
conter informalYoes detalhadas sobre 0 desenvolvimento dos servi~os previstos, no minima no que 
se ref ere it: 

• equipamentos a serem utilizados e acess6rios; 
• seqUencia executiva das estacas e ou fundaIYoes rasas; 
• origem e caracteristicas dos materiais a serem utilizados; 
• procedimentos para controle de loca~ao, desvios e prumos; 
• metodo de escava~ao da vala e/ou da estaca e/ou cravaIYao; 
• metodo de concretagem; 
• controle da carga admissivel do terreno e/ou pressao admissivel sobre as estacas. 

I Coordenador Tecnico - Contralada I Emitente I Metro I Data / I 1 rerifica~o -Metro 
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5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

5.1. Antes do inicio das atividades 

• Procedimento Executivo; 
• certificados e atestados do fomecedor de estacas pre-moldadas contendo as caracteristicas 

tecnicas dos materiais empregados na fabrica~iio das mesmas e caracteristicas estruturais das 
estacas; 

• caracteristicas tecnicas dos materiais a serem empregados na confec~ao de estacas escavadas tais 
como: tipos e marcas de cimento, a~os, bentonita e demais materiais. 

5.2. Durante a execu~ao das obras 

5.2.1. Funda~oes diretas 

Atestados tecnicos efetuados por engenheiro especialista de fundar;oes, sobre a libera~ao da base de 
assentamento das funda~oes, antes de iniciada a concretagem do elemento. 

5.2.2. Funda~oes cravadas 

Boletim de crava~ao com os seguintes dados: 

• data de crava~ao; 
• mimero da estaca, bloco, eixo; 
• cota de crava~ao; 
• cota de arrasamento; 
• suplemento utilizado- tipo e comprimento; 
• comprimento cravado com e sem suplemento; 
• comprimento final da estaca (entre arrasamento e ponta); 
• diagrama de crava<;ao; 
• deslocamentos e levantamentos verificados, devido a crava~ao de estacas vizinhas; 

loca~ao final; 
• desaprumo; 
• anormalidades de execu~ao. 

Atestado tecnico efetuado por engenheiro especialista de funda~oes sobre a I ibera<;ao do 
comprimento final das estacas, antes de se iniciar a concretagem dos blocos de funda~ao ou vigas 
de coroamento. 

5.2.3. Funda~oes escavadas 

Boletim individual de execu~ao com os seguintes dados: 

numero da estaca, bloco, eixo; 
data e horario de infcio e fim de escavayao; 

L oordenador T ecnico - Contratada / Emitente I Metro I De!a I 
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• diametro perfurado; 
• loca~ao final e desaprumos; 
• comprimento final da estaca (entre arrasamento e ponta); 
• cota de arrasamento; 
• consumo real de materiais por etapa , real e teorico; 
• data e horario de inicio e fim de cada etapa de concretagem; 
• equipamentos e metodologia de Iimpeza da ponta; 

Resultados dos testes efetuados na lama bentonitica, para cada fundas:ao. 

II Coordenador T ecnico - Conlralada / Emitenle / Metro I Data I 
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1.0BJETIVO 

Esta especifica~ao tecnica tern a finalidade de estabelecer os requisitos de desempenho que deverao 
atender os projetos, a implanta~ao e a opera~ao dos sistemas de rebaixamento e controle do nivel 
d'agua do subsolo, necesslirios it implanta~ao das obras da Linha .5 - Lillis do Metro de Sao Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

2.1. Servi~o Concluido 

Os sistemas de controle e rebaixamento do nivel d'agua deverao atender as finalidades preconizadas 
no projeto, principal mente em rela~ao it posi~ao do nivel d'agua e vazao de agua bombeada. Deverao 
ser executados de forma adequada, auxiliando a escava~iio e complementando os metodos 
construtivos propostos. 

2.2. Servi~o em Andamento 

2.2.1. Instala~o 

o projeto e a implanta~ao dos sistemas de rebaixamento do nivel d'agua deverao apresentar 
cuidados que evitem a interferencia com as redes de utilidade publica existentes, enterradas 
ou aereas e com im6veis na regiao de influencia dos servi~os. 

As perfural;oes deverao ser precedidas de pOyOS de prospecyiio com 0 objetivo de garantir a 
integridade das redes· de utilidade publica ou estruturas enterradas, bern como utilizar 
revestimentos superficiais para evitar 0 desmoronamento das paredes dos furos e infiltrayoes 
indesejaveis da agua de perfura~ilo,junto a superficie. 

Os processos de perfura~ao para execul;ao dos po~os, ponteiras, drenos e instrumentos de 
monitora~ao deverao garantir a estabilidade das paredes dos furos, atraves de revestimento 
integral, sendo que a lama de perfura~ao ou 0 revestimento, nao poderao comprometer a 
entrada de agua ou seja; provocar a colmata~ao das paredes dos po~os. Em qualquer tipo de 
perfura~ao, a agua e 0 material escavado deverao ser adequadamente removidos. 

Ressalta-se tambem, que os processos de perfura~ao nao poderao comprometer 0 maciyo, 
especial mente aqueles utilizados para instalayao de drenos ou ponteiras a vacuo, internos as 
escavayoes subtem1neas. 

As perfura~oes executadas e nao conclufdas por qualquer motivo, deverao ser preenchidas 
com solo-cimento ate a superficie. 

Caso ocorram duvidas durante a perfura~ao e instala~ao dos POI;OS de bombeamento, deverao 
ser realizadas sondagens complementares para definir 0 posicionamento correto dos filtros e 
selos de veda~ao. 

ICOOrdenador Tecnico - Contratada I Emitante I Metro J Data I 
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Nos locais de per:fur~ao e descarga de materiais, pr6ximos de edi fica~oes, passagem de 
pedestres e vias publicas, deverno ser tomadas providencias adequadas para limpeza e 
conten~ao de materiais oriundos das perfura~Oes e/ou necessarios a execu~ao dos servi~os. 

Destaca-se que devem ser realizadas limpezas sistematicas em varias etapas de constru~ao 
dos po~os, ponteiras, drenos verticais ou sub-horizontais, para que sejam removidas todas as 
particulas finas retidas nas paredes das perfura~oes ou material filtrante. Esta limpeza devera 
ser realizada imediatamente ap6s 0 termino da perfura~ao e, ap6s a instala~ao do conjunto de 
tubos I isos, filtro e material filtrante. 

2.2.2. Opera~ao 

Diante da sensibilidade e particularidade da opera~ao do sistema de rebaixamento temponirio 
do nivel d'agua, 0 acionamento do bombeamento devera ser automatico e continuo, com 
paineis de controle e sistema de alarme. Deverao ser previstos esquemas de emergencia para 
suprir situa~oes de colapso da rede eletrica ou de equipamentos e esquemas permanentes e 
eficientes de manuten~ao corretiva e preventiva do sistema. 

A opera~ao do sistema de rebaixamento devera ser monitorada atraves de instrumentos de 
medidas dos niveis d'agua no' subsolo e nos po~os de bombeamento, vazoes de agua afluente 
do maci~o, pressoes de inje~ao de agua, pressoes de vacuo e outros controles 
complementares. 0 inicio de bombeamento nao devera ocasionar urn rebaixamento brusco 
do nlvel d'agua do subsolo, sendo sua capacidade total de bombeamento acionada gradual e 
cuidadosamente, evitando 0 carreamento de finos do filtro ou do maci~o para dentro dos 
po~os de bombeamento. 

Deverao ser realizados ensaios e testes de bombeamento, devidamente monitorados, para 
ajustar 0 projeto dos sistemas de rebaixamento do nivel d'agua as condi~oes de execu~ao e 
opera~ao dos mesmos, antes e durante a implanta~ao total do projeto. 

Ap6s 0 desligamento e desmontagem compieta do sistema, deverao ser recuperados os 
materiais aproveimveis e preenchidos os furos com areia ou mistura de solo cimento. 

2.3. Normas e Especifica~oes Tecnicas a serem Atendidas 

ET -S.OO.OO.OO/3C2-00 I .................................................................................. Servi~os Topograficos 
ET-S.OO.OO.OO/3IS-OOl ........................................................................ Drenagem de Aguas Pluviais 
ET-S.OO.OO.OO/3W9-001 ............................................................. Sondagens e Ensaios Geotecnicos 
lC-S.OO.OO.OO/3C9-001 ....................................... Engenharia de Seguran~a e Medicina do Trabalho 
lC-S.OO.OO.OO/3C9-002 .......................... Seguran~a e Medicina do Trabalho em Obras Subterraneas 
IC-S.OO.OO.OO /3N4-001.. .................................................. Controle de Impactos ao Meio Ambiente 

Normas nao citadas nesta especifica~ao poderao ser utilizadas, desde que tenham fe publica, 
devendo neste caso, serem fomecidas ao Metro de SlIo Paulo, em portugues ou ingles. Nos casos 
de diferen~as existentes entre normas, valera 0 prescrito nas normas citadas nesta especifica~ao. 
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3. IMPOSI<;OES DE PROJETO 

Para dimensionar e detalhar os sistemas de rebaixamento, utilizar os processos e recomenda~oes do 
livro "Theorie und Praxis der Grundwasserabsenkung" de Hertb, Walter e Amdts, Erich. (1972). 

Os tubos filtros em PVC ou metiilico ou espiralado, deverno apresentar ranhuras de 0.75 a I mm e 
area aberta ou vazada minima de 10%. 

o espa~o anelar entre a parede do tubo e a do po~o, entomo do tuba filtro ou liso, deverii ter espessura 
compativel com 0 sistema de limpeza, "desenvolvimento", adotado para a implanta~ao do projeto. 

4. REQUISITOS PARA ELABORA<;AO DO PROCEDlMENTO EXECUTIVO 

A Contratada devera apresentar nos Procedimentos Executivos: 

• processos de perfuravao, instala~ao, limpeza e opera~ao, bern como os respectivos equipamentos; 
• seqUencia construtiva detalhada das etapas de implanta~ao; 
• descri~ao dos testes e ensaios de bombeamento a serem efetuados antes e durante a implantac;ao; 
• especificac;ao dos materiais e servic;os a serem aplicados; 
• dimensionamento da potencia das bombas de vacuo, submersa, centrifugas para injetores e 

ejetores e circuito hidraulico; 
• esquema detalhado para opera<;ao em situa~oes de emergencia ou para substitui<;ao de bombas; 
• equipamentos e itineriirio para transporte do material oriundo da perfura~ao e limpeza, etc. 

5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

5.1 Antes do Inicio dos Servi~os 

• procedimento Executivo; 
• projeto do sistema de rebaixamento; 
• seqUencia construtiva e logistica de impianta9ao; 
• dimensionamento do sistema de bombeamento; 

o projeto deverii apresentar 0 detalhamento dos elementos componentes dos sistemas de 
rebaixamento do nivel d'Agua, tais como: diiimetro da perfura<;ao, diiimetro do tuba perfurado ou 
ranhurado e liso, posicionamento do material filtrante, tubo filtro e selo de vedavao, cota de 
instala9ao, faixa granulometrica do material filtrante, pres sao de vacuo minima necessaria, 
posi9ao desejada do nivel d'agua rebaixado, etc. Os padroes tipicos de instala9ao e monitoramento 
dos sistemas de rebaixamento estao apresentados nos anexos desta. 

o projeto tambem devera contemplar de forma clara e detalhada as condi<;oes de opera<;ao e 
desligamento do sistema de rebaixamento do nivel d'agua. 
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5.2. Durante a Execu~ao dos Servi~os 

• Relat6rio completo da instaia«;ao dos elementos do sistema de rebaixamento; 
• Boletins de instalay3.o de campo de todos elementos; 
• Boletins diarios contendo as Ieituras de vazoes, posiyoes do niveI d'agua, pressoes de vacuo, 

pressoes de inje«;ao, etc. 
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ANEXOI 
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1.0BJETIVO 

Esta especifica~ao tecnica tern por objetivo estabelecer os requisitos de desempenho dos sistemas de 
drenagem de aguas pluviais das areas de implantas;ao da Linha 5 - Lilas do Metro de Sao Paulo. Estes 
sistemas tern como fun~ao coletar e escoar as aguas que: 

. precipitem sobre a area do empreendimento e escoem superficial ou sub superficialmente; 

. atinjam superficialmente a area e 

. atravessem a area atraves de redes tronco, galerias enterradas e/ou canais a ceu aberto. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

2.1. Servi~o concluido 

Os sistemas de drenagem provis6rios e definitivos deverao coletar e escoar convenientemente as 
aguas pluviais precipitadas nas areas ocupadas pelo empreendimento, as que atinjam estas areas 
superficialmente ou as que as atravessem atraves de redes tronco, galerias enterradas elou canais a 
ceu aberto. 

Estes sistemas deverao estar compatibilizados com as redes de drenagem da sub-bacia, de maneira 
que sejam mantidas as condi~oes de funcionamento originais ou redimensionadas para garantir a 
prote~ao contra enchentes das areas do empreendimento e seu entomo, definindo a cota de enchente 
da area do empreendimento. 

Na entrega, para aceitas;ao por parte do Metro de Sao Paulo e da PMSP, os sistemas deverao estar 
totairnente desimpedidos de obstru~oes de qualquer natureza e livres de danos e avarias. 

2.2. Servi~o em andamento 

Em todas as fases executivas deverao ser respeitados os requisitos constantes na Especifica~ao 
Tecnica de Servi~os Topognificos e na Instrm;ao Complementar de Controle de Impactos ao Meio 
Ambiente. 

2.2.1. Servi~os preliminares 

Eventuais demolis:oes a serem executadas nas areas utilizadas para implanta~ao dos sistemas 
provis6rios ou definitivos de drenagem deverao obedecer aos requisitos constantes na 
Especificas:ao Tecnica de Demoli~oes. 

Eventuais interferencias com utilidades pubJicas ou outras estruturas enterradas deverao ser 
levantadas peia Contratada atraves de prospecs;oes ou detec~oes por equipamento, orientadas 
pelo Cadastro Unificado de Utilidades PUblicas obtido junto as Concessionarias e 
Permissionarias. 
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Os remanejamentos necessarios, definitivos ou provisorios, deverao ser executados con forme 
projeto. Estes serviC;os deverao respeitar a Especificac;ao Tecnica de Remanejamento de 
Utilidades publicas. 

Desvios de trafego deverao ser executados conforme projeto e obedecendo 0 conteudo da 
Especificac;ao Tecnica de Sinalizac;ao e Desvio de Trafego. 

2.2.2. Sistemas provisorios de drenagem 

Deverao ser executados sistemas provis6rios de drenagem durante a implantac;ilo da Linha 5-
U\as, em \ocais sujeitos a eventuais fluxos de aguas pluviais, causadas ou nile peJas obras, de 
maneira a nilo prejudicar os trabalhos na Linha 5 - U\as, nilo interferir com 0 trans ito de 
pedestres e vefculos e com atividades da comunidade na regiilo. 

Quando urn sistema existente for suprimido temponiria ou definitivamente, 0 sistema provisorio 
que 0 substitua devera ter capacidade que, no minimo, corresponda a do sistema substituido, de 
modo a restabelecer a situac;ilo original, e se necessario redimensiona-Io. 

Quando a area implicada se restringir ao canteiro de obras, 0 sistema provisorio devera atender 
no minimo a uma vazilo provocada por uma chuva de periodo de retorno de 5 anos ou igual ao 
seu periodode funcionamento, qual for maior. 

Obras definitivas poderilo ser utilizadas na drenagem do empreendimento, desde que sejam 
mantidas permanentemente suas plenas condic;Oes de funcionamento, sendo sanado 
imediatamente qualquer tipo de dano, obstruc;ao ou assoreamento. 

2.2.3. Materiais e equipamentos 

Todos os materiais e equipamentos utilizados durante a execuc;ilo deveriio atender as defmic;oes e 
exigencias de projeto, requisitos desta especificac;ao e requisitos ambientais estabelecidos na 
InstruC;ilo Complementar de Controle de lmpactos ao Meio Ambiente. 

Tubos de concreto, tampoes para poc;os de visita e redes de ac;o. para confecc;ao de gabioes 
empregados nos sistemas de drenagem deverilo atender a: 

• NBR 08890-Tubo de Concreto, Sec;ao Circular, para Aguas Pluviais, Esgotos Sanitarios, 
Requisitos e Metodos de Ensaio; 

• NBR 10160-Tampilo Circular de Ferro Fundido; 
• NBR 10514-Redes de Ac;o com Malha Hexagonal de Dupla Torc;ao para Confecc;ao de 

Gabioes. 

Concreto para estruturas moldadas "in loco" e elementos pre-moldados e/ou pre-fabricados de 
concreto deverilo atender as Especificac;Oes Tecnicas de Concreto Convencional Armado e 
Protendido e de Concreto Pre-moldado. 
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o annazenamento dos materiais deveni ser feito de fonna a nao interferir com as condi~oes de 
tr:ifego, nao obstruir acessos a propriedades de terceiros e pennitir 0 acesso e remo~ao sem riscos 
as pessoas e danos as estruturas adjacentes. 

Materiais nao classificados nesta especifica~o tecnica poderao ser propostos com os devidos 
certificados e documenta~ao tecnica. 

2.2.4. Valas 

As valas para implanta~ao de dispositivos de drenagem deverao garantir durante 0 decorrer da 
obra a estabilidade e a integridade de edifica~oes, utilidades piiblicas e demais estruturas 
Jindeiras, bern como a seguran~a dentro das mesmas. Para tanto, devera ser prevista em projeto a 
necessidade de escoramento e 0 tipo mais adequado em fun~ao das dimensoes da vala, 
profundidade, caracteristicas do solo, presen~a de len~oJ frelitico e cargas acidentais. 

Os recalques admissiveis deverao ser fixados no projeto e deverao ser respeitados durante a 
execu~iio. Os requisitos para instrumenta~ao estao contidos na especific~ao tt~cnica de 
Instrumenta~iio. 

A loca~ao, a fonna e as dimens3es das valas deverao ser previstas em projeto, de modo a 
promover a trabalhabilidade dentro das mesmas e a minima interferencia com trlifego, 
edifica~oes, redes de utilidade piiblica e demais estruturas. 

Em valas para assentamento de tubos, deverao ser seguidas as condi~oes contidas na NBR ] 2266 
- Projeto e Execu~ao de Valas para Assentamento de Tubula~ao de Agua, Esgoto ou Drenagem 
Urbana. 

2.2.5. Preparo do fuudo, ber~os e assentamento de tubos 

A escava~ao e a regulariza~ao do fundo deverao garantir as cotas definidas em projeto. Devera 
ser verificada a capacidade de suporte da camada de solo em que se encontrar 0 fundo, de modo a 
se assegurar uma sustenta~iio adequada, seja para assentamento de tubos, de adue1as pre
moldadas ou pre-fabricadas de concreto ou para galeria celular de concreto moldada "in loco". 

Deverao ser definidos em projeto os tipos de ber~o para assentamento de tubos que 
proporcionem a estabilidade da rede, a manuten~o da sua declividade e a sua integridade 
estrutural, de acordo com 0 tipo de solo e cargas. 

o material de escava~ao que nao for reaproveitado devera ser disposto em bota-fora conforme 
Especific~ao Tecnica de Jazidas, Annazens e Bota-Fora. 

2.2.6. Esgotamento de valas/rebaixamento de len~ol frelitieo 

o projeto devera definir e detalhar 0 processo de esgotamento a ser adotado quando necessario. 
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o esgotamento da vala devera ser tal que proporcione condi~oes seguras e adequadas ao trabalho 
dentro da vala. 

o sistema de capta'rao das aguas provenientes do sistema de esgotamento devera estar previsto 
em projeto e compatibilizado com 0 sistema de drenagem superficial. 

Em caso de rebaixamento de lemtol freatico, 0 sistema devera estar total mente implantado e em 
opera9ao antes do inicio dos servi'ros da etapa que 0 requisitar. Piezometros deverao estar 
previstos em projeto e ser instalados para 0 controle de eficiencia do rebaixamento e area de 
influencia desse sistema. 

As condi90es e requisitos para rebaixamento estao na Especifica9ao Tecnica de Rebaixamento e 
Controle de Agua Subterriinea. 

2.2.7. Estruturas de concreto 

Para estruturas de concreto deverao ser seguidas as especifica90es tecnicas de Concreto 
Convencional Armado e Protendido e de Concreto Pre-moldado. 

2.2.8. Iteaterros 

Os reaterros laterais e sobre estruturas permanentes ou tubula~Oes deverao ser projetados e 
executados de fonna a atender os requisitos tecnicos definidos no projeto, nao danificar, local ou 
globalmente, as pe~as estruturais ja executadas e nao provocar recalques do material de reaterro 
por adensamento ou por modifica9ao do comportamento hidrol6gico do maci~o. 

Para eventual uso de material para reaterro provenientes de jazidas, seguir Especifica~ao Tecnica 
de Jazidas, Armazens e Bota-Fora. 

2.3. Normas e Especificalj:Oes Tecnicas a serem atendidas 

ET-S.OO.OO.OO/3C2-00l ......................................................... Servi90s Topograficos 
ET -S.OO.OO.OO/3C9-00 l .......................................................................... Demoli'roes 
ET-S.OO.OO.OO/3D2-001.. ............................ Remanejamento de Utilidades Piiblicas 
ET-S.OO.OO.OO/3Gl-OOl ........................................... Jazidas, Armazens e Bota-Fora 
ET-S.OO.OO.OO/312-001 ................... Rebaixamento e Controle de Agua Subterriinea 
ET-S.OO.OO.OO/3I7-001 ...................................................................... Instrumentavao 
ET-S.OO.OO.OO/3J4-002 ..................... Concreto Convencional Armado e Protendido 
ET-S.OO.OO.OO/3JS-OOI .......................................................... Concreto Pre-moldado 
IC-S.OO.OO.OO/3C9-001 ................................... Engenharia de Seguranva e Medicina do Trabalho 
IC-5.00.00.00/3N4-00L ................................................ Controle de Impactos ao Melo Ambiente 
IP-5.00.00.00/3IS-OOl .............. Instru'rao para Elaboravao de Projeto de Drenagem Superficial 
NBR-08890 ......................................... Tubo de Concreto, SC'rao Circular, para Aguas Pluviais, 
Esgotos e Metodos de Ensaio 
NBR-l 0 lS8 ........................................................ Tampao Circular de Ferro Fundido - Dimensoes 
NBR-I0160 ............................................................................ Tampao Circular de Ferro Fundido 
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NBR-10514 ................ Redes de Ac;o com Malha Hexagonal de Dupla Torc;ao, para Confecc;ao de 
Gabioes 
NBR-12266 ..... Projeto e Execuc;ao de Valas para Assentamento de Tubulac;ao de Agua, Esgoto ou 
Drenagem Urbana. 
Decreto n. 41.814 de 15 de man;o de 2002 que regulamenta a Lei n. 13.276 de 04 de janeiro de 
2002, que torna obrigatoria a execuc;ao de reservatorios para aguas coletadas por coberturas e 
pavimentos nos lotes, edificados ou nao, que tenham area impermeabiliazada superior a 500,00m2. 

Os projetos e servic;os de Desvio e Sinalizac;ao de Trafego devem obedecer as Normas e 
Especificac;oes da PMSP vigentes no periodo de execuc;ao do servic;o. 

Normas nao citadas nesta Especificac;ao poderao ser utilizadas desde que tenham fe publica, 
devendo, neste caso, ser fornecidas ao Metro de Sao Paulo em portugues ou ingles. 

Nos casos de diferemras existentes entre norm as, valera 0 prescrito nas norm as citadas nesta 
especificac;ao. 

3. IMPOSIC;OES DE PRO.IETO 

Os requisitos mfnimos de projeto, quer de sistemas definitivos ou provisorios, estao estahelecidos na 
Instruc;ao para Elaborac;ao de Projeto Executivo de Drenagem Superficial. 

4. REQUISITOS PARA A ELABORA(:AO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

Devera ser elaborado urn procedimento executivo relativo as obras de drenagem, contendo: 

. sequencia de implantac;ao; 

. metodos construtivos detalhados. 

5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

5.1. Antes do inicio das atividades 

Procedimento executivo. 

5.2. Durante execu~o das obras 

· documentos tecnicos do projeto executivo elaborados conforme orientac;ao constante na Instruc;ao 
para Elaborac;ao de Projeto Executivo de Drenagem Superficial; 
· resultados de ensaios de materiais e pec;as pre-fabricadas ou certificados emitidos por empresas de 
tecnologia de materiais; 
· resultados das leituras de instrumentac;ao, quando utilizada; 
· resultados das leituras de piezometros, quando houver rebaixamento de lenc;ol. 
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5.3. Ap6s a conclusio das obras 

Desenhos "as built", retratando fielmente as caracteristicas do sistema de drenagem implantado, 
com locay3.o dos dispositivos em coordenadas padrao Metro de Sao Pavio. 
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1. OBJETIVO 

Esta especifica9ao tern por finalidade estabelecer os requisitos tecnicos de desempenho para a 
instala9ao e opera9ao dos sistemas de instrumenta9ao, necessarios a monitora9ao de maci90s e 
estruturas localizadas dentro da area de influencia das obras da Linha 5 - Lilas do Metro de Sao 
Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

2.1. Servi~o concluido 

Os sistemas de instrumenta9ao instalados para medir deslocamentos, deforma90es, tensoes, 
press6es, vibra90es e outras grandezas, devem apresentar desempenhos tais que seus resultados 
tenham acuracia e precisao necessarias para uma boa interpreta9ao dos fenomenos fisicos. As 
leituras devem ser realizadas e entregues com a freqiiencia exigida em projeto e, no tempo 
necessario para interpreta900 simultanea ao andamento da obra. 

2.2. Servi~o em andamento 

2.2.1. Instala~ao 

A instalayao de todos os instrumentos, bern como as leituras iniciais ou de "zeragem", deverao ser 
realizadas em tempo habil, antes de ser afetada pelo andamento da obra, nas posi90es e condi90es 
previstas em projeto, com identifica9ao no campo de forma clara e inequivoca, durante todo 0 

periodo de monitoramento. 

Os furos para instala9ao dos instrumentos deverao ser realizados tomando-se os devidos cuidados 
para evitar danos ou rompimentos de eventuais redes de utilidades publicas enterradas ou aereas, 
cadastradas ou nao. 

Os instrumentos denominados de placas, tassometros e pinos, destinados para medir recalques de 
macil;os e edifica90es, deverao ser instalados obedecendo rigorosamente os detalhes apresentados 
nas folhas 6 a 8. Qutros instrumentos nao citados, com finalidades similares, poderao ser 
qualificados ap6s a realiza9ao de testes e ensaios que reproduzam resultados com as caracteristicas 
de leituras exigidas, nas mesmas condi90es dos instrumentos usuais. 

As perfura90es deverao atingir rigorosamente as profundidades ou cotas de instala9ao previstas no 
projeto, sendo que as placas, tassometros e se90es de medidas de convergencias de tuneis nao 
poderao ser instaladas com deslocamentos maiores que 0.5 m, em rela9ao a posi9ao de projeto. 

Para insta1a9ao de inclinometros, em maci90s e em concreto, devera ser seguida a posi9ao dos 
pIanos ortogonais, conforme orienta9ao do projeto, utilizando-se torpedo com sensibilidade de 
0.0001 rad ou menor, de forma que 0 sistema de leituras tenha precisao de 0.0003 rad ou 0.3 
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mm/m. As leituras de inclinometros deverao ser realizadas no minima 4 vezes em cada 
profundidade. mudando-se 0 torpedo de plano e sentido de movimenta~ao ao longo do tubo. 

Devera ser verificado 0 correto funcionamento de tOOos instrumentos instalados, bem como ser 
realizada a sua calibrayoo e aferi~ao, segundo os padroes e parametros tecnicos estabelecidos. 

2.2.2. Opera~ao 

As leituras do sistema de instrumentayao deverao ser reaJizadas segundo os procedimentos 
previamente estabelecidos e freqUencias previstas no projeto e ainda, deverao ser submetidas a 
procedimentos diarios de verificayao para eliminayao de erros sistematicos e controle dos erros 
aleat6rios. 

Os trabalhos de nivelamento dos aparelhos de medidas de recalque deverao ser realizados 
utilizando-se nivel de precisoo, com micrometro que permita Ieitura direta de decimos de 
milimetros e aproximayao estimativa dos centesimos de milimetros, ou seja, sensibilidade de 0,01 
mm, como tambem utilizada mira de invar ou trena de ayO, sen do permitido erro maximo de 
fechamento tolerado de 0.5 mm. 0 sistema de leituras de nivelamento devera permitir uma 
precisao de 0.1 mm nas medidas externas de campo e 0.25 mm nas rnedidas de obras subterraneas. 

As leituras de convergencia dos runeis deverao ser realizadas com aparelhos de sensibilidade de 
0.01 mm, como tambem 0 sistema de leitura devera permitir precisao de 0.1 mm. 

Para leituras de vibrayoes em estruturas, oriundas de detona9ao it fogo, deverao ser utilizados 
geofones tri ortogonais e sism6grafos compatfveis, capacitados para rna is de 12 canais, bern como 
sensores para captayao das sobrepressoes de ar originadas pelas detonayoes. 

Os servi~os de instrumenta~ao deverao ser realizados por equipe qualificada e treinada. 

2.3. Normas e Especifica~oes Tecnicas a serem atendidas 

ET-5.00.00.00/3C2-001 .................................................................................... Serviyos Topograficos 
IC-S.OO.OO.OO/3C9-001.. ........................................ Engenharia de Seguranya e Medicina do Trabalho 
IC-5.00.00.00/3C9-002 ............................ Seguran~a e Medicina do Trabalho em Obras Subterraneas 
IC-S.OO.OO.00/3N4-001.. ....................................................... Controle de Impactos ao Meio Ambiente 

3. IMPOSI~6ES DE PROJETO 

As seyoes completas de instrumenta~ao de recalques, para escava90es de rune is, deverao ser 
compostas no minima de 3 placas junto it superficie e urn tassometro posicionado no eixo da 
escavayao ou das parcializayoes quando existam, a cerca de 15m da abObada do rune1. As se~i:'Ies 
intermedi<irias deverao ser compostas de 1 placa 00 minimo. 0 espayameoto maximo entre as 
seyi:'les devera ser de 5 vezes 0 diametro equivalente ao da escavayao. 
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o revestimento de mnds das es~oes em NA TM devera ser monitorado atraves de instrumentos 
para medic;1i.o de tensoes no revestimento, no minima em uma se~ao. Esta sec;1i.o interna devera 
coincidir com uma se~ao completa de instrumenta~1i.o de recalques. 

As edifica~Oes lindeiras localizadas dentro da area de influencia e sujeita aos efeitos da obra 
dever1i.o ser instrumentadas com 0 minima de 3 pinos de recalques de forma a definir um plano. 

Todos emboques dos tune is deverao ser instrumentados atraves de se~6es completas. 

A freqiiencia de leitura dos instrumentos devera ser especificada em projeto, para cada tipo de 
instrumento, em fun~1i.o da distancia da frente de escava~ao, do metoda construtivo e das condic;oes 
geol6gica-geotecnicas do trecho. 

4. REQUISITOS PARA ELABORA<;AO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

A Contratada devera apresentar a descric;ao do procedimento executivo de implanta~ao do projeto 
de instrumenta~ao, descrevendo a metodologia a ser seguida, a rela~ao de atividades, 0 

detalhamento da instalac;ao dos instrumentos, bem como os detalhes e informa~6es tecnicas dos 
equipamentos de instrumenta~ao e de aferi~ao dos mesmos, destacando os seguintes elementos: 

• equipamentos e instrumentos de leituras; 
• precisao e acunicia dos aparelhos e sistemas de instrumenta~ao; 
• metodologia de processamento e analise dos dados de leituras de campo; 
• "softwares" utilizados; 
• procedimento de leituras de instrumentac;ao contemplando a sistematica de controle de erros. 

Outros instrumentos, ensaios ou montagens especiais poderao ser utilizadas ap6s a qualifica~ao dos 
mesmos. Assim, deverao ser fornecidas as seguintes informa~6es basicas: 

• caracteristicas fisicas dos instrumentos e dispositivos complementares, bem como amostras e 
projetos de constru~ao; 
• parametros dos aparelhos e dos sistemas de leitura relacionados com a confiabiIidade, 
durabilidade, robustez, acuracia, precisao, sensibilidade e aplicabilidade; 
• procedimentos e condi~oes de instala~ao, calibra~ao, leitura e ca1culo; 
• relatos ou artigos tecnicos sobre 0 sistema; 
• disponibilidade, restri~oes legais e patentes sobre 0 sistema e seus componentes. 

Ii CoordenadN Tecnico - Conlratada I Emitente I Metro I Deta I 
I I I Velifica~o • Metro 

I I 



DOCUMENTO TECNICO 
(ContlnuaI;30) 

Con tratads I Emiteote I Melro Fomecedor I Projatista COdigo 

ET -5.00.00.00/317-001 
I Rev~ 

Departamento de Concep<;:i'lo Civil- CIC 

EmiS~~ / 09/ 2008 rO'ha 
5 de 8 

5. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA 0 METRO DE SAO PAULO 

5.1. Antes do inicio dos servi~os 

• Procedimento executivo; 
• projeto compieto, incluindo especial mente a consolida~ao das previsoes de grandezas limites ou 

de alerta, bern como a evolu~ao das mesmas com 0 tempo e as frentes de escava~ao; 
• relat6rios complementares de apresent~iio dos instrumentos. 

5.2. Durante a execu~io dos servi~os 

• Relat6rios de consolida~ao de instala~iio e localiza~ao dos instrumentos, "as built", para cada 
etapa de servi~o, contendo grlificos, tabelas, esclarecimentos, comentarios e outras informal(oes 
adicionais. 

• Boletins de leituras em forma digital. 

A Contratada deveni apresentar as leituras sistematicas e eventuais de instrumenta~ao, bern como a 
sua interpretal(iio, de acordo com as freqliencias de leitura especificadas em projeto, em midia 
eletronica, em tempo habit para analise ap6s a realizal(oo das ieituras, dentro do horlirio comercial 
do mesmo dia. 
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e 4" (8UJAOI 

o 
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\ If 4" THREADED PROTECT. VI! 1.10 

\

PLUGI "0" • .... 
....... , d. 

~~~; ~ / 
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PAREDE e""" 
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ISmm WALL 
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CONCRETO DE Ii: CHIMENTO 
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4'1 6ALVANIlEO iiEEL SL~e:V 
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(AMIC DE MIRAl liE" O£TAU-IE 

SEMI' SPHIl RteAL BR:.5S HEAD TH~ED ANI! GLUED 
(LE."ELI.ING STAFF" SUPPORT) SEE DETAIL 

.SPlJMA OE PROTI:C!o 
PIiOTECTIVE FOAM 

CHAPA '%50 • 250 mm 
ESPESSURA 8m", 
ZllO • 2~m .. PLATE 
THICKNESS 6 .... 
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TAMPA DE PROTECAO DE ACO 
STEEL. PROTECTIVE LID 

CORRENTE DE A4;O COMPR. = 500 M ... 
STEEL CHAIN LENGTH = 500 ml1l 

TUBO PVC R(GIDO II! I SO "'''' 
PAR£DE S",m 

ES'ERICA DE LATla 
::E~IR') vER DETA"H::!E~ __ _ 

(LEIIELLING STAFF SUPPORT) SEE OETAIL 

Ao 

TuSO GA':'VANtZAOO 0 a" 
PROT GIDO GRA". GRAFITA 
", GkVANIZEO STeEL PIPE 
PHOTECTEO BY GRAPH I TlZED GREASE 

Ntl fA DE Clf'A.£NTO 
(VERTIO" PEU) TUao Oe: I) I" ) 
WATER - CEMENT GRo---u:r
POUREO THOUGH II! I" PIPE 

TRECHO PERFURAOO DE TUtiJO DE , Itl 
.... 0 lit PlPE PERFURATED SECTiON 

COTA OE IIISTAL"cAo E PERI'U~ 
DRILLING A .. O iNSTALLATiON ELI!VATION 

TRECHO CRAVADO 
ORIIIEN nCTION 

DETALHE DA CABECA 
ESFERICA DE LATAo 
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BRASS HEAD 
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1. OBJETIVO 

Esta Especificar;ao Tecnica tern por objetivo estabelecer os requisitos de desempenho para os 
revestimentos em concreto projetado simples, arm ado ou reforr;ado com fibras metalicas, a serem 
empregados na construr;ao de runeis e estar;oes executados pelo metodo NATM, bem como para 
po~os, contenl(ao de taludes e na abertura de valas associadas a estacas ou estacoes, necessarias it 
implanta~ao das obras da Linha 5 - Lilas do Metro de Sao Paulo. 

2. REQUISITOS DE DESEMPENBO 

o concreto projetado podera ser empregado como revestimento provisorio ou definitivo 
(incorporado como camada definitiva da estrutura). 

Para cada finalidade apresentam-se, a seguir, os parametros a serem controlados nas etapas dos 
s~rvil(oS conclufdos e em andamento. 

2.1. Servi~o concluido 

2.1.1. Concreto projetado provisorio 

o concreto projetado provisorio sera controlado durante 0 servir;o em andamento. 

2.1.2. Concreto projetado definitivo (incorporado a estrutura) 

2.1.2.1. Parametros e valores de resistencia e de durabilidade 

Abaixo sao apresentados os parametros e os valores minimos que os corpos-de-provas, obtidos da 
estrutura e de placas, confonne 0 tipo de parametro, devem atender it idade de 28 dias. 

Caso a contratada opte por uma idade de controle diferente de 28 dias, esta devera ser justificada. 
cabendo it responsavel pelo projeto executivo emitir relatorio tecnico especifico, propondo os 
limites de resistencia do concreto na idade de controle, tomando como referencia a resistencia aos 
28 dias especificada no projeto basico e resultados experimentais da evolur;ao da resistencia do 
concreto ate a idade de controle ou, caso esta seja inferior a 28 dias, ate a idade de 28 dias. 

2.1.2.1.1. Concreto projetado simples ou armado 

Todos os requisitos abaixo devem ser atendidos simultaneamente: 

• Resistencia basica it compressao axial (Metodo de Ensaio NBR-5739): a resistencia media, aqui 
denominada de fcm, deve ser igual ou superior a 30 MPa. 0 valor de fern sera calculado atraves 
da media aritmetica de seis corpos-de-prova, sendo que nenhum valor individual deve 
apresentar valor inferior a 23 MPa; 
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• Abson;ao de agua por imersao e fervura (Metodo de Ensaio NBR-9778): deve ser menor ou 
igual a 8 %. A absor~ao de agua sera calculada atraves da media aritmetica de seis corpos-de
pro va, sendo que nenhum valor individual deve apresentar valor superior a 10 %; 

• Penetra~ao de agua sob pressao (Metodo de Ensaio NBR-10787): deve ser menor ou igual a 
50 mm. A penetra~ao de agua sera calculada atraves da media de tn!s corpos-de-prova, sendo que 
nenhum valor individual deve apresentar valor superior a 70 mm; 

• No caso de proje~ao sobre maci~o rochoso, a aderencia mfnima (determinada de acordo com 
metodo de ensaio conforme item 10.6 da EFNARC) devera ser de 1,0 J\1Pa entre camadas de 
concreto e de 0,5 MPa entre 0 concreto projetado e 0 substrato rochoso; 

• A espessura sera avaliada atraves de corpos-de-prova extrafdos da estrutura e nenhum deles pode 
apresentar valor inferior ao determinado em projeto. Todos os corpos-de-prova extraidos da 
estrutura servidio de fonte para a analise da espessura do revestimento. 

• Absor~ao eapilar (SIA 162/1): determinar 0 coeficiente de absor~ao angular para a idade de 
ensaio de 24 horas obtido do grafico da curva de desempenho da absor~ao capilar versus tempo, 
para 0 perfodo minima de dura~ao do ensaio de 15 dias. Os corpos-de-prova devem ter seus 
ensaios iniciados it idade de 28 dias. 0 limite de aceita~ao dado pelo coeficiente de abso~ao 
capilar para a idade de ensaio de 24 horas e de: aZ4 ~ 15,0 g/m2/sll2 

• Resistividade Etetrica - volumetric a (NBR-9204): 

- Revestimento de primeira fase: maior ou igual a 15.000 ohm.em, para a umidade do 
corpo-de-prova entre 4 e 4,5%; 

- Revestimento de segunda fase: maior ou igual a 60.000 ohm.cm, para umidade do corpo
de-prova entre 4 e 4,5%. 

• Oesempenho da Estrutura: 

- Nenhuma armadura estrutural pode estar exposta, e todas a~ partes metalieas devem 
possuir urn cobrimento minimo de 30 mm; 

- Estanqueidade, para as estruturas onde nao se utiliza membrana plastica para 
impermeabiliza~ao, conforme exigencias estabelecidas na Especifica~ao Tecnica de 
Sistemas Impermeabilizantes: 

• Na meia se~ao superior, a partir de 2,0 m acima do nivel do piso das 
passagens de emergencia, e tambem toda laje de piso entre as canaletas de 
via, total isen~ao de lixivia~5es, eflorescencias, pontos de gotejamento ou 
escorrimento superficial de agua sobre a regiao onde sera instalada a via 
permanente (via + terceiro trilho); 

• Para as paredes, tetos e pisos ou revestimento dos runeis fora das regi5es 
citadas anteriormente, total isen~ao de eflorescencias, gotejamentos e pontos 
de escorrimento superficial sobre regioes onde serao instalados 
bandejamentos de cabos e equipamentos do sistema de sinaliza~ao; 
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• Admitem-se areas de umedecimento na propor~ao de 1 m2 de area umedecida 
a cada 10,0 m lineares de faixa longitudinal de revestimento, para cada lateral 
do tunel (a partir da geratriz superior do tUnel); 

- Estanqueidade, nas estruturas impermeabilizadas com membrana plastica, con forme 
exigencias estabelecidas na Especifica~ao Tecnica de Sistemas Impermeabilizantes: 

• Nenhuma infiltra~ao atraves da estrutura de concreto, principalmente aquelas 
com mecanismo de lixivia~ao; 

- As aguas drenadas do revestimento primario, caso existam, deverao estar adequadamente 
conduzidas para drenos permanentes embutidos nas lajes de fundo ou para canaletas 
drenantes situadas na lateral da via; 

- Todas as fissuras com infiltra~ao de agua ou com abertura superior a 0,3 mm deverao ser 
consolidadas com resinas duraveis; 

- Nenhuma segrega~ao ou juntas frias no concreto deve ser verificada na analise visual da 
estrutura; 

2.1.2.1.2. Concreto Projetado Com Fibras 

Alem dos limites estabelecidos para 0 concreto projetado simples ou armado (com exce93.0 da 
resistividade e1etriea), 0 concreto projetado com fibras devera atender aos seguintes limites 
adicionais: 

• Teor de fibras incorporado (DIN EN 14488-7): 0 valor do teor de fibras do revestimento 
endurecido, obtido atraves da media aritimetica de seis corpos-de-prova, nao deve ser inferior a 
Vr- 10% (em kg/m3 de concreto), onde Vee 0 consumo de fibras especificado atraves de estudo 
de dosagem realizado antes da execu~ao do revestimento, conforme item 5.1 desta especifica~ao 
tecniea; 

• Resistencia a tra'rao na flexao (ASTM C-78-02): a resistencia a tra'rao na flexao deve ser maior 
ou igual ao valor especificado em projeto e nunca inferior a 4 MPa. A resistencia a tra~ao na 
flexao devera ser calculada atraves da media de seis corpos-de-prova, sendo que nenhum valor 
individual deve apresentar valor inferior a 75 % da resistencia especificada em projeto e nunca 
inferior a 3 MPa; 

• Resistencia Residual (Fator de Tenacidade - Metodo Japones JSCE SF4): a resistencia residual 
deve maior ou igual ao valor especificado em projeto e nunca inferior a 3,0 MPa. A resistencia 
residual devera ser calculada atraves da media aritimetica de seis corpos-de-prova, sendo que 
nenhum valor individual deve apresentar valor inferior a 75 % da resistencia especificada em 
projeto e nunca inferior a 2,3 MPa; 

• Capacidade de Absof9ao de Energia (Metodo de ensaio DIN EN 14488-5) a capacidade de 
absor«;ao de energia, para um deslocamento vertical (deflexao) de 25 mm, deve ser maior ou 
igual a 1000 J, em peIo menos dois de tres corpos-de-prova ensaiados. 
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2.1.3. Criterios de amostragem 

2.1.3.1. Formaf;3o de um lote 

Para tuneis de via, urn lote sera composto por, no maximo, 50 metros lineares de estrutura. 
Quando 0 revestimento for constituido por fases, cada fase sera urn lote, isto e, estas exigencias, no 
caso de revestimento de tuneis de via, se aplicam, separadamente, para 0 revestimento primario e 
para 0 revestimento secundario. 

Para pOyOS e estayoes, urn lote sera composto por, no maximo, 50 m3 de estrutura. 

Para estruturas de conten~ao, urn lote sera composto por, no maximo, 80 rn3 de concreto projetado 
aplicado. 

2.1.3.2. Localizaf;8o dos corpos-de-prova extraidos da estrutura para urn lote 

Os locais de extrayao deverao obedecer a seguinte distribuiyao: 

Os corpos-de-prova extrafdos da estrutura devem ser distribuidos, homogeneamente, entre as 
paredes laterais, teto e laje de fundo; 

Os corpos-de-prova destinados ao 10caJ parede lateral, deverao ser subdivididos em 
aproximadamente metade na altura entre 0,5 a 1,5 me 0 restante na altura entre 1,5 a 2,5 m; 

Adicionalmente, quando 0 tUne I for confeccionado por cambotas rnetalicas, os corpos-de-prova 
destinados a cada local devem estar localizados 50% entre cambotas e os 50% restantes, a uma 
distancia maxima de 15 cm destas. 

As condi~oes de cura dos corpos-de-prova deverao ser equivalentes as condic;oes impostas ao 
revestimento. 

A Tabela 1 mostra a formayao de urn lote e os ensaios que deverao ser realizados em testemunhos 
extrafdos das estrutura. 

2.1.3.3. Localiza~8o das pia cas para a formaf;3o de urn lote 

Os corpos-de-prova obtidos de placas para a formayao de urn lote deverao coincidir com os Jotes 
formados por corpos-de-prova extrafdos. 

2.2. Servi~os em andamento 

Cabera it Contratada, atraves de seu Procedimento Executivo, especificar os parametros e limites 
que adotani durante a obra em andamento, para assegurar 0 atendimento it todos os panimetros 
especificados para 0 servi~o concluido. 
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Para assegurar uma adequada intera~iio do revestimento primario com 0 maci~o, de modo a prover 
efetivo e imediato suporte, durante a escava~ao de urn tunel NATM, a Contratada, atraves do 
Projeto Executivo, devera especificar os parametros e limites para a resistencia a baixa idade (are 
24 horas) do concreto projetado. Para tanto, 0 concreto devera ter sua evolu~ao de resistencia 
especificada conforme a classifica~ao J 1, J2 ou 13, de acordo com a Figura 1. A Classe J 1 e definida 
por pelo menos tres pontos (resistencia a compressao x idade) delimitados na area entre as Iinhas 
"A" e "B"; A Classe 12 e definida na area entre as linhas ·'B" e "C"; e a Classe 13 na area acima da 
I inha "C". 

Legenda: 
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Figura 1 

6 

Z 
9 12 

Y : Resistencia it compressao fc em N/mm2 

X: Minutos 
Z: Horas 

Os parametros citados a seguir sao os minimos exigidos pelo Metro de Sao Paulo, aos quais a 
Contratada devera manter controle dentro do servi~o em andamento. 

2.2.1. Para metros e amostragem minimos 

2.2.1.1. Concreto projetado provisorio 

• Antes da proje~ao 

Deve ser realizado em todo caminhao betoneira: 

- abatimento (via urn ida) (NBR NM-67) 
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• Ap6s a proje~ao 

Deve ser realizada pelo menos uma determina~ao por periodo de 4 horas: 

• rela~ao ale real na estrutura (via seca); 

Deve ser realizada pelo menos uma determina'tao para cada 250 m2 de revestimento ou periodo de 
15 dias: 

• Resistencia a baixa idade: evoluyao da resistencia com tres determina'toes de resistencia 
do concreto jovem: 

- Aos 30 minutos de idade; 
- Entre 4 e 6 horas de idade; e 
- Entre 12 e 24 horas de idade. 

A evoluyao da resistencia devera ser determinada atraves do penetrometro de 
profundidade con stante - PPC (Metodo A da EN 14488-2), para resistencias entre 
0,2 MPa e 1,2 MPa e pelo metodo de crava~ao de pinos (Metodo B da EN 14488-2), 
para resistencias acima do limite superior da sensibilidade do PPC (entre 2 e 
16 MPa). Como altemativa ao Metodo B da EN 14488-2, pode-se utilizar 0 

penetrometro de energia constante - PEC. 

• Concreto endurecido obtido de placas de controle: 

Deve ser realizada pelo menos uma determina'tao a cada 3 dias ou 80 m3de produ'tao: 

- Resistencia it compressao axial a 24 horas, 3 dias, 7 dias e 28 dias de idade em corpos-de
prova extraidos de paineis moldados (NBR 13070). 

2.2.1.2. Concreto projetado definitivo 

Materiais 

• Cimento: conforme a norma brasileira NBR 5737. 

Os parametros a serem controlados estao apresentados na Tabela 2. 

• Agregados: conforme a norma brasileira NBR 7211. 

Os parametros a serem controlados estao apresentados na Tabela 3. 

• Aditivos: conforme a norma brasileira NBR 11768. 

Os parametros a serem controlados estao apresentados na Tabela 4. 

• Agua: conforme a norma NM 137. 

• Fibras: conforme a norma NBR 15530. 

• Tempo de inicio e fim de pega (ASTM C-403-99). 
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A composic;ao quimica e os requisitos fisicos a serem controlados e atendidos pela silica ativa 
deverao estarde acordo com a norma ASTM C-1240-04. 

• Ac;o: em conformidade com as normas NBR 7480 e NBR 7481. 

A metodologia de controle devera considerar os ensaios feitos pela contratada ou laborat6rio 
contratado, bern como os ensaios de controle feitos pelos pr6prios fomecedores de materiais. 

A cada 6 meses ou quando os valores dos ensaios nos diferentes laborat6rios diferirem mais que 
10% (em qualquer dos ensaios) entre os resultados dos ensaios, devera ser feita uma campanha 
inter-laboratorial, com amostras irmas, para efeito de comparac;ao e identificac;ao de eventuais 
d istorc;oes. 

A sistematica do controle tecnol6gico para cada material esm apresentada na Tabela 5. 

Concreto 

• Antes da projec;ao: 

Para todo caminhao betoneira controla-se no minimo: 

- rela'tao agua-cimento real (via seca) (metodo da "frigideira" com teor de cimento 
corrigido ); 
- abatimento (via urn ida) (NBR NM 67); 

• Ap6s a proje'too: 

Para cada periodo de 4 horas de produyao controla-se no minimo: 

- a rela«ao ale real na estrutura (NBR 13044); 

Para cada 250 m2 de revestimento ou periodo de 15 dias: 

- a resistencia Ii baixa idade, conforme EN 14488-2. 

Pelo menos uma vez a cada 80 m3 controla-se: 

- a reconstituic;ao do concreto na estrutura nas seguintes posiC;5es da se'tao do tUnel "invert", 
paredes laterais e ab6bada (NBR 13044). 
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Concreto endurecido 

Todos os ensaios abaixo discriminados serao efetuados em corpos~de-prova obtidos de placas: 

• Concreto projetado simples: 

- resistencia a compressaoaxial (NBR-5739), a 10 horas, 24 horas, 3 dias. 7 dias e 28 dias, 
com no minimo 2 corpos-de-prova por idade; 

absor~ao por imersao e fervura (NBR-9778) aos 28 dias, com no minimo 2 corpos-de
prova; 

- penetra~ao de agua sob pressao (NBR-10787), aos 28 dias com no minimo 2 corpos-de
prova; 

Obs.: a execu~ao de controle da resistencia a compressao a idade de 28 dias sera feita apenas 
quando 0 concreto nao atingir a resistencia especificada de 30 MPa aos 7 dias; 

• Concreto projetado com fibras: 

- Teor de fibras incorporado (DIN EN 14488-7), com seis corpos-de-prova; 

- Resistencia Residual (Fator de Tenacidade - JSCE SF4), na idade de 28 dias, com seis 
corpos-de-prova; 

- Capacidade de Absor~ao de Energia (Metodo de ensaio DIN EN 14488-5), na idade de 28 
dias, com tres corpos-de~prova ; 

- Resistencia a tra~ao na flexao (ASTM C-78-02), aos 28 dias de idade, com seis corpos-de
prova; 

- todos os demais ensaios determinados no item 2.1.2.1.1. Concreto Projetado Simples, no 
minimo para a idade de 28 dias, com no minimo 2 corpos-de-prova. 

2.3. Normas e Especifica~oes Tecnicas a serem atendidas 

2.3.1. Especifica~oes Tecnicas da Linha 5 - Lillis do Metro de Sao Paulo 

ET-5.00.00.00/3MI-OOI - Sistemas Impermeabilizantes 

2.3.2. Especifica~oes de 6rgaos normativos 

Normas ABNT I MERCOSUL 

NBR NM 137 - Argamassa e Concreto - Agua para Amassamento e Cura de Argamassa e Concreto 
de Cimento Portland; 
NBR 5737 - Cimento Portland Resistente a Sulfatos; 
NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento; 
NBR 7211 - Agregado para Concreto; 
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NBR 7480 - Barras e Fios de A.yo Destinados a Armaduras para Concreto Armado; 
NBR 7481 - Telas de Ac;o Soldadas paraAnuadura de Concreto; 
NBR 9935 - Agregados - Terminologia; 
NBR 11172 - Aglomerantes de Origem Mineral; 
NBR 11768 - Aditivos Para Concreto de Cimento Portland; 
NBR 12317 - Verifica.yao de Desempenho de Aditivos para Concreto - Procedimento; 
r..'BR 12654 - Controle Tecnol6gico de Materiais Componentes do Concreto - Procedimento; 
l'.:BR 12655 - Preparo, Controle e Recebimento de Concreto - Procedimento; 
NBR 13070 - Moldagem de Placas para Ensaio de Argamassa e Concreto Projetados -
Procedimento; 
NBR 13597 - Procedimento para qualificafYlio de mangoteiro de concreto projetado aplicado por via 
seca; 
NBR 15530 Fibras de a.yo para concreto - especificac;ao. 

NormasASTM 

C-823-00 - Standard Practice for Examination and Sampling of Hardened Concrete in 
Constructions; 
C-II16-03 - Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete and Shotcrete; 
C-l140-03a - Standard Pratice for Preparing and Testing Specimens from Shotcrete Test Panels; 
C-1141-0 I - Standard Specification for Admixtures for Shotcrete; 
C-1240-04 - Standard Specification for Silica Fume used in Cementitius Mixtures 

NormasACI 

ACI 212.3R-91 - Chemical Admixtures for Concrete; 
ACI 506.R-90 - Guide to Shotcrete; 
ACI 506.1 R-84 - State ofthe Art Report on Fiber Reinforced Shotcrete; 
ACI 506.2R-90 - Specification for Materials, Proportioning, and Application of Shot crete; 

Outros Orgaos 

European Standard EN 14487-1 Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and 
(.:onformity; 
European Standard EN 206-1 - Concrete - Part 1: Specification, Performance, Production and 
Conformity; 
European Federation of Producers and Applicators of Specialist Products for Structures (EFNARC) 
.. European Specification for Sprayed Concrete. 

2.3.3. Metodos de ensaio de orgios normativos 

Normas ABNT I MERCOSUL 

NBR 1'JM 9 - Concreto e argamassa - Determina.yao dos tempos de pega por meio de resistencia a 
penetra.yao; 
NBR NM 30 - Agregado mi6do - Determina.yao da absor.yao de agua; 
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NBR NM 33 - Concreto - Amostragem de concreto fresco; 
NBR NM 52 - Agregado miudo - Determina'tao de massa especifica e massa especifica aparente; 
NBR NM 53 - Agregado graudo - Determina'tao de massa especifica, massa especifica aparente e 
absor'tao de agua; 
NBR NM 67 - Concreto - Determina'tao da Consistencia pelo Abatimento do Tronco de Cone; 
NBR NM 68 - Concreto - Determina'too da consistencia pelo espalhamento na mesa de Graff; 
NBR NM 248 - Agregados - Determina'tao da Composi'tao Granulometrica; 
NBR 5739 - Ensaio de Compressao de Corpos-de-Prova Cilindricos de Concreto; 
NBR 5754 - Cimento Portland - Determina'tao de teor de esc6ria granulada de alto-fomo por 
microscopia; 
NBR 7215 - Cimento Portland - Determina'tao da Resistencia Ii Compressao; 
NBR 7218 - Agregados - Determina'tao do Teor de Argila em Torroes e Materiais Friliveis; 
NBR 7389 - Aprecia'tao petrogmfica de materiais naturais, para utilizac;ao como agregado em 
concreto; 
NBR 8522 - Concreto - Determina'tao do Modulo de Deform~ao Estatica e Diagrama Tensao e 
Deforma'tao; 
NBR 8548 - Barras de A'to Destinadas a Armadura para Concreto Armado com Emenda Medinica 
ou por Solda - Determina'tao da Resistencia Ii Tra'tao; 
NBR 9204 - Concreto Endurecido - Determina'tao da Resistividade Eletrica - Volumetrica; 
NBR 9773 - Agregado - Reatividade potencial de alcalis em combina'toes cimento-agregado; 
NBR 9775 - Agregados - Determina'tao da umidade Superficial em Agregados Miildos por meio do 
Frasco de Chapman; 
NBR 9778 - Argamassa e Concreto Endurecidos - Determinac;ao da Absor'tao de Agua por Imersao 
- indice de Vazios e Massa Especifica; 
NBR 9833 - Concreto Fresco - Determina~ao da Massa Especifica e do Teor de Ar pelo Metodo 
Gravimetrico; 
NBR 9936 - Agregados - Determina'tao do teor de particulas leves; 
NBR 10786 - Concreto Endurecido - Determina'tao do Coeficiente de Permeabilidade a agua; 
NBR 10787 - Concreto Endurecido - Determina'tao da Penetra'tao de Agua sob Pressao; 
NBR 10908 - Aditivos para Argamassa e Concreto - Ensaios de Uniformidade; 
NBR 11579 - Cimento Portland - Determina'tao da finura por meio da peneira 0,075mm (nO 200); 
NBR 11582 - Cimento Portland - Determina'tao da Expansibilidade de Le Chatelier; 
NBR 13044 - Concreto Projetado - Reconstituic;ao da Mistura Recem Projetada; 
NBR 13069 - Concreto Projetado - Determina'tao dos Tempos de Pega em Pasta de Cimento 
Portland, com ou sem Utilizac;ao de Aditivo Acelerador de Pega; 
NBR 15577-1 - Agregados - Reatividade alcali-agregado - Parte I: Guia para avalia'tao da 
reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto; 
NBR 15577-2 - Agregados - Reatividade alcali-agregado - Parte 2: Coleta, prepara'tao e 
periodicidade de ensaios de amostras de agregados para concreto; 
NBR 15577-3 - Agregados - Reatividade alcali-agregado - Parte 3: Analise petrografica para 
verifica'tao da potencialidade reativa de agregados em presenc;a de alcalis do concreto; 
NBR 15577-4 - Agregados - Reatividade alcali-agregado - Parte 4: Dertermina'tao da expansao em 
barras de argamassa pelo metodo acelerado; 
NBR 15577-5 - Agregados - Reatividade alcali-agregado - Parte 5: Determina'tlio da mitiga'tao da 
expansao em barras de argamassa peJo metodo acelerado 
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NBR 15577-6 - Agregados - Reatividade a1cali-agregado - Parte 6: Detennina9ao da expansao em 
prismas de concreto; 
NBR NM 10 - Cimento Portland - Analise quimica - Disposi90es gerais; 
NBR NM 11-2 - Cimento Portland - Analise qufmica - Metodo optativo para detennina9ao de 
oxidos principais por complexometria - Parte 2: Metodo ABNT; 
NBR NM 14 - Cimento Portland - Analise qufmica - Metodo de arbitragem para detennina9ao de 
dioxido de silicio, oxido ferrico, oxido de aluminio, oxido de calcio e oxido de magnesio; 
NBR NM 15 - Cimento Portland -Analise quimica - Detennina9ao de residuo insoluvel; 
NBR NM 16 - Cimento Portland -Analise qufmica - Determina9ao de anidrido sulfUrico; 
NBR NM 18 - Cimento Portland - Analise quimica - Determina9ao de perda ao fogo; 
NBR NM 20 - Cimento Portland e suas materias-primas - Analise quimica - Detennina9ao de 
dioxido de carbono por gasometria; 
N BR NM 22 - cimento Portland com adi~oes de materiais pozolanicos - Analise qufmica - Metodo 
de arbitragem; 
NBR NM 23 - Cimento Portland e outros materiais em po - Determina9ao de massa especifica; 
NBR NM 46 - Agregados - Determina9ao do material fino que passa atraves da peneira 75 
micrometros por lavagem; 
NBR NM 47 - Detennina9ao do teor de ar em concreto fresco - Metodo Pressometrico; 
NBR NM 49 - Agregado miitdo - Determina9ao de impurezas organicas; 
NBR NM 65 - Cimento Portland - Determina~ao do tempo de pega; 
NBR NM 76 - Cimento Portland - Determina~ao da finura pelo metodo de permeabiliade ao ar 
(Metodo de Blaine); 

l"ormas ASTM 

C -78-02 - Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (using Simple Beam with Third
Point Loading); 
C -227-03 - Standard Test· Method for Potential Alkali Reactivity of Cement - Aggregate 
Combinations (Mortar-Bar Method); 
(,·266-03 - Standard Test Method for Time of Setting of Hidraulic - Cement Paste by Gillmore 
l':eedles; 
(-403-99 - Standard Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration 
Resistance; 
('-1018-97 - Standard Test Method for Flexural Toughness and first-crack Strength of Fiber
reinforced Concrete (using beam with third-poindd loading); 
C-1l17-89 - Standard Test Method for Time of Setting of Shotcrete Mixtures by Penetration 
Resistance. 
('-1260-05 - Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar 
Method) 

Outros orgaos 

SIA Standards V 198/7 - Switzerland- Resistencia "in-situ" pelaAgulha Meynadier; 
CETESB Ll.007/88 - Determina9ao da Agressividade da Agua ao Concreto; 
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SNCF - Metodo Frances desenvolvido por FFCC Alpes Essais para verificar absor~ao de energia; 
JSCE SF 4 e 5 - Japan Society of Civil Engineers; 
R. Torrent, Holderbank Managemente and Consulting Ltd, Switzerland; 
H.S.E. - Guidance Notes EH40: Occupational Exposure Levels; 
EH44 Dust: - General Principals of Protections - Classifications, packin, labeling of Danerous 
Substances Regulations; 
BS6164: 1990 - Safety in Tunnelling in the Construction Industry; 
European Standard EN 14488 (all parts) - Testing Sprayed Concrete; 
European Federation of Producers and Applicators of Specialist Products for Structures (EFNARC). 

3. IMPOSI<;OES DE PROJETO E EXECU<;AO 

Este capitulo fixa urn paddio minimo exigido da Contratada pelo Metro de Sao Paulo para 
elabora~ao do projeto executivo e execUlrao dos revestimentos definitivos de po~os, runeis, 
esta~Oes e estruturas de contenyllo em concreto projetado das obras metrovhirias. 

Nos trechos onde for verificado urn micro-clima mais agressivo, com CAA superior a III 
(NBR 6118), ou em casos especificos de presen~a de sulfatos, aguas muito agressivas, solos muito 
agressivos ou hidrocarbonetos em contato com 0 revestimento, 0 fern devera ser majorado e a rela~ao 
agualcimento devera ser minorada, para atender os requisitos de durabilidade do concreto frente ao 
ataque de agentes quimicos agressivos. Os criterios de major~ao do fem e minorayoo da rela~ao 
agualcimento devem seguir ao que estabelece os itens 5.2.2.2, 5.2.2.3 e 5.2.2.4 da NBR 12655:2006 
e itens 4.1, 5.3 e Anexo Fda Norma EN 206-1: 2000. 

3.1. Vida util 

Devem ser tomadas todas as medidas tecnologicas para assegurar vida utH minima de 100 anos. 

3.2. Resistencia a compressao axial 

o valor minimo da resistencia media do concreto a compressao (fem), determinada conforme item 
2.1.2.1.1. desta especifica~ao tecnica, devera ser de 30 MPa, aos 28 dias de idade. 0 limite superior 
do fem sera de 80 MPa. 

3.3. Durabilidade 

3.3.1. Absor~ao de agua por imersao e fervura (NBR-9778) 

o revestimento devera ser projetado para valores de absoryiio maximos de 8%. 

3.3.2. Penetra~ao de agua sob pressao (NBR-I0787) 

o projeto devera fixar valor maximo de 5 cm. 
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3.3.3. Resistividade eletrica volumetrica (NBR-9204) 

o revestimento devera ser projetado para atender aos seguintes valores de resistividade eletrica -
volumetrica do concreto: 

• concreto entre terra externo e terra do tUnel: maior ou igual a 15.000 ohm.cm; 
• concreto entre terra do tUnel e terra da via: maior ou igual a 60.000 ohm.cm. 

3.4. Concreto Refor~ado com Fibras 

o valor minimo da resistencia media it tra~ao na flexao do concreto refor~ado com fibras, 
determinada conforme item 2.1.2.1.2. desta especifica~iio tecnica, devera ser de 4 MPa, aos 28 dias 
de idade. 

o valor minimo da resistencia residual media do concreto refor~ado com fibras, determinada 
conforme item 2.1.2.1.2. desta especifica~ao tecnica, devera ser de 3 MPa, aos 28 dias de idade. 

o valor minimo da capacidade de absor~ao de energia do concreto refor~ado com fibras, 
determinada conforme item 2.1.2.1.2. desta especifica~iio tecnica, devera ser de 1000 J, aos 28 dias 
oe idade. 

3.5. Tipo e consumo de cimento 

Deve-se empregar cimento Portland resistente it sulfatos (NBR5737). 0 consumo minimo de 
cimento devera ser igual ou superior a 300 kg/m3 de concreto e 0 consumo maximo devera ser de 
500 kg/m3 de concreto. 

3.6. Rela~ao agua/cimento 

A relac;ao agua Icimento real na estrutura para concreto projetado via seca ou via umida devera ser, 
no maximo, de 0,55. 

3.7. Concreto como sistema impermeabilizante 

Caso 0 revestimento de concreto projetado tenha participa~ao como elemento de estanqueidade it 
agua, devera ser empregado 0 concreto projetado de baixa penneabilidade, confonne defini~6es 
cstabelecidas na Especifica~iio Tecnica de Sistemas Impermeabilizantes. 

3.8. Distancia maxima da armadura ao substrato 

As irregularidades do revestimento devem ser preenchidas com concreto projetado de modo que 
sejam evitadas sombras de proje~ao, sendo a distancia maxima de fixa~ao da armadura em rela~ao a 
superficie do substrato de 8 cm. 

I c:,ardenador T ecnico - Contratada / Emitente I Metro I Data I 

~ .. 
I I I Verifica~a - Metro 

I I 



DOCUMENTO TECNICO 
(Contlnua<;lIo) 

Can tratada I Emitente I Metro Fornecedor I Projetista COdigo 

ET -S.OO.OO.OO/3J 4-001 
Departamento de Concep~o Civil - CIC 

Emi~~ I 09 / 20081 Folha 15 de 24 

3.9. Coloca\,ao da barra chata - drcnagcm cletrica 

A colocac;ao da barra chata devera ser feita na posic;ao e em dimensoes tais que nao provoque 
sombra durante a projec;ao fonnando vazios ao seu redor. 0 concreto em volta destes deve ser 
compacto. 

3.10. Arma~ao das tclas 

As telas metalicas deverao apresentar uma bitola maxima estrutural de 12,5 mm, com espac;amento 
minimo de 12,5 cm, em pel0 menos uma direc;ao de armadura. 

Nao sera pennitida a projec;ao de concreto sobre armadura montada com vergalhoes (armadura 
convencional para concreto moldado in loco). 

Nos casos de emendas por traspasses e/ou quando da utilizac;ao de armadura ou tela nas duas faces 
do revestimento, a projec;ao devera ser executada em camadas sucessivas, de modo a evitar sombras 
e vazios entre as telas. Nostraspasses, as barras das telas deverao estar coincidentes. 

3.11. Limpeza antes da aplica~ao do concreto projetado 

Toda vez que se reiniciar a projec;ao de concreto dentro de uma mesma camada dentro uma mesma 
fase de concreto projetado deve-se proceder a limpeza com jato de ar e agua a uma pressao minima 
de 6 Kgf/cm2. 

3.12. Aditivos aceleradores 

Somente serao pennitidos 0 emprego de aditivos nao alcalinos (teor de alcalis inferior a 1 % sobre a 
massa de aditivo). Para defmic;ao do teor de aditivo deverao ser realizados estudos de dosagem e de 
compatibilidade cimento-aditivo para assegurar os parametros especificados de resistencia a baixa 
idade e resistencia final. 

3.13. Adi~6es 

o consumo de adic;oes (silica ativa ou metacaolim), em relac;ao ao peso de cimento, nao devera ser 
superior a 8%. Polimeros acrilicos poderao ser adicionados em teor minimo que garanta uma 
melhoria significativa quanto Ii reduc;ao de penneabilidade. 0 limite maximo para 0 teor exige 
estudos de dosagem para assegurar os parametros minimos de resistencia e modulo de elasticidade. 

3.14. Teor maximo de particulas em sus pen sao do processo via seca ou umida 

Em conjunto com a atual legisla~ao brasileira deve-se seguir tambem as recomenda~oes 
preconizadas pelas diretrizes inglesas da H.S.E. Guidance Notes EH40: Occupational Exposure 
Levels - EH44 Dust: General Principals of Protections - Classifications, packin, labeling of 
Danerous Substances Regulations. Adicionalmente temos os criterios estabelecidos BS6164:1990 
Safety in Tunnelling in the Construction Industry. 
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3.15. Cobrimento das cambotas ou qualquer armadura 

As cambotas ou annaduras deverlio apresentar urn cobrimento minimo de concreto projetado de 
3 em para serem consideradas como elementos colaborantes definitivos na estabilidade do rune!. 

3.16. Instala~ao de chumbadores e insertos - etapa em execu~ao e obra concluida 

Devera ser previsto pelo Projeto a delimita~ao de areas para a instala~ao de chumbadores. 

:E vedado. tanto na etapa durante a execu~ao como na etapa concluida, 0 emprego de insertos que 
comuniquem 0 concreto projetado de primeira fase com 0 concreto (projetado ou convencional) de 
scgunda fase, integrantes do revestimento do rune I, de tal modo que urn dos revestimentos 
(primario ou secundario) tenha sua se~ao total mente trans pass ada pelo inserto. 

No caso de tune is em rocha em que tenhamos apenas uma fase de revestimento 0 chumbador 
podera atravessar 0 revestimento e se apoiar dentro da rocha. 

Em qualquer caso, os churnbadores ou insertos nao poderlio induzir falhas de estanqueidade 
(gotejamento ou escorrimento superficial) no revestimento. Em caso de falha de estanqueidade na 
regiao dos insertos, estes deverao ser tratados com sistema vedante de infiItra~oes (inje~oes com 
resinas duraveis). 

3.17. Resistencia ao Fogo 

Quando 0 concreto projetado for empregado como estrutura definitiva, 0 projeto executivo deven 
apresentar 0 dimensionamento estrutural do revestimentoem situa~ao de incendio, de maneira que est€ 
tenha tempo requerido de resistencia ao fogo - TRRF superior ao TRRF exigido pelo Corpo d€ 
Bombeiros do Estado de Sao Paulo, conforme Decreto Estadua146.076/2001. 

o projeto executivo tam bern devera preyer medidas tecnol6gicas do concreto, com rela~ao a dosagem t 
materiais constituintes (por exemplo, fibras polimericas), de maneira a evitar 0 lascamento explosivo 
spalling - do revestimento, quando submetido a a~ao do fogo, em situa~ao de incendio. 

4. REQUISITOS PARAAELABORA(:AO DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO 

Os procedimentos executivos deverao constituir-se num conjunto de documentos informativos 
sobre as diretrizes a serem seguidas e os objetivos a serem aIcan«;ados pela Contratada no que diz 
respeito as fases de projeto executivo e produ~ao, bem como contemplar os seguintes itens: 

• Estrategia de suprimentos 

• Materiais 

C0otdenador T ecnico - Contralada I Emitente I Metro ,Data I 
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A caracteriza((ao previa dos materiais devera apresentar marcas, tipos, procedencia, fomecedores 
e as caracteristicas fisicas e quimicas requeridas. 

• Dosagem 

Deverao ser detalhados todos os dados de entrada a serem considerados e as caracteristicas finais 
do concreto que se visa obter. 0 estudo devera ser feito em laborat6rio idoneo e os resultados 
deverao ser apresentados com uma antecedencia minima de 30 dias do inicio da aplicayao do 
concreto em estudo. 

• Estoeagem e movimenta~iio de materiais 

• Produ~ao 

- Mistura 

A Contratada devera descrever 0 procedimento que sera adotado para execuyoo da 
mistura do concreto, definindo se a mistura sera feita em central instalada no pr6prio 
canteiro ou se sera utilizada usina externa de terceiros. Neste ultimo caso, a Contratada 
devera informar: 

- descriyao das instaiayoes e equipamentos; 
- sistematica de controle de quaJidade pr6prio da us ina. 

- equipe de concreto projetado 

Deverao ser apresentados os atestados de certificayao tecnica dos capatazes e dos 
mangoteiros da equipe, de acordo com os criterios da NBR-13597, antes do inicio dos 
trabalhos de projeyao. 

- Descri9ao dos equipamentos e procedimentos 

- preparo do concreto 
- trans porte 
- projeyao 

- Etapas para execuyao do revestimento de concreto projetado 

Camada de revestimento definitivo 

• sob 0 ponto de vista estrutural: 

- revestimento primario (1 a fase); 
- revestimento secundario (2a fase); 

• sob 0 ponto de vista de estanqueidade: 

II Cooroenador Tecnico - Contralada I Emilente I Melrol Data I 
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- sistema impermeabilizante primario; 
- sistema impermeabilizante principal. 

• Procedimentos de controle da agressividade ambiente 

- agua: agressividade medida pela nonna Ll.007 da CETESB 
- solo: agressividade medida pela nonna Ll.007 da CETESB 
- atmosfera. 

• Tecnicas de aplica~ao 

A Contratada devera explicitar os procedimentos minimos que serao adotados para garantir 0 

atendimento ao desempenho do servi!to concluido especificado. 

Especial aten!tao devera ser dada aos procedimentos de preenchimento de furos no revestimento 
causados por extra!toes de testemunhos. 

• Controle tecnol6gico - plano de amostragem 

5. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA 0 METRO DE,SAO PAULO 

5.1. Antes do inicio das atividades 

• Procedimento executivo 
• Relat6rio de estudo de dosagem 

Antes do inicio das atividades devera ser emitido 0 relat6rio completo de estudo de dosagem. Este 
relat6rio devera ser fomecido ao Metro de Sao Paulo com uma antecedencia, minima, de 30 dias do 
inicio efetivo de aplica!tao do concreto projetado para a execm;:ao de revestimento provis6rio ou 
ddinitivo 
E'ite estudo devera ser confirmado em no maximo 30 dias de prodm;ao da estrutura, atraves dos 
ensaios e"igidos no item 2.1. desta Especifica!tao. 

A itemiza~ao basica deste relat6rio devera ser: 

• Objetivo 
• Dados de entrada para 0 estudo de dosagem; 
• Metodologia adotada; 
• As dosagens experimentais (executadas em laborat6rios idoneos, levando em considerayao a 

agressividade do meio determinada por ensaios laboratoriais normalizados); 
• Dados obtidos durante 0 estudo (rela~o agua-cimento real para cada mistura experimental 

aprovada para utilizac;ao, tempo de inicio e fim de pega do concreto projetado (NBR NM-9), 
com curvas de evolw;ao de resistencia Ii penetra~iio, etc); 

• Trayos experimentais aprovados para utiliza~ao. 
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5.2. Durante a execu~ao 

• Relat6rios Peri6dicos de Controle da Obra em Andamento 

Ao serem iniciadas as atividades de execu~ao do revestimento de concreto projetado deverao ser 
enviados ao Metro de Sao Paulo os Relat6rios PeriOdicos de Controle da obra em execu~ao, com 
freqiiencia minima mensal. 

Nestes relat6rios peri6dicos da obra em andamento deverao ser fomecidos todos os dados do 
controle exercido pela Contratada conforme definido nesta Especificar;ao Tecnica com uma 
sistematica tal que permita ao Metro de Sao Paulo, de fonna agil, 0 conhecimento detalhado e 
atualizado da situa~ao da quaJidade da obm. 

A itemiza~ao Msica deste tipo de relat6rio devera conter: 

• Objetivo; 
• Controle efetuado no periodo; 
• Concreto projetado (ensaios com corpos-de-prova extraidos da estrutura); 
• Verifica~oes no revestimento conclufdo; 
• Analise e interpreta~ao dos resultados; 
• Aceitar;ao ou rejeir;ao do lote. 

Quanto a apresenta~ao das informa~oes os relat6rios peri6dicos deverao conter tabelas e graficos de 
consolida~o para uma melhor visualiza~ao da situar;ao da qualidade dos servi~os. 

Estes graficos deverao ser anexados ao relat6rio e contemplarao todos os resultados obtidos nos 
ensaios de controle das etapas em andamento. Deverao ser apresentados no minimo os graficos 
(placa e estrutura): 

• crescimento da resistencia versus tempo; 
• resistencia versus avan~o do timel; 
• parametros de durabilidade versus avan~o do tune!. 

5.3. Apos 0 servi~o concluido 

• Relat6rio do concreto projetado conclufdo 

Ao termino do processo deverao ser compilados e consolidados todos os dados obtidos nas etapas 
serviryo em andamento e serviryo concluido, bern como os gra.ficos de situar;ao da quaJidade. De 
posse destes dados a Contratada devera formular urn relat6rio Mcnico final de consolidar;ao dos 
resultados de controle obtidos no revestimento. Este relat6rio tecnico sera conclusivo e avaliara a 
estrutum executada sob os aspectos de estabilidade e dumbilidade, com a utilizar;ao da totalidade 
dos valores obtidos para a estrutura, podendo esta consolida~ao e analise ser feita por trechos 
claramente definidos da estrutura. 
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Quanto a apresenta~ao das informa~5es neste relat6rio deverao ser apresentados tabelas e gnificos 
consolidados para uma melhor visualiza~ao global da qualidade dos servi~os. 

Estes gnificos deverao ser anexados ao relat6rio e contemplarao todos os resultados obtidos nos 
ensaios de controle. Deveriio ser apresentados no minimo os graticos (placa e estrutura): 

• resistencia (media, maior, menor e caracteristica) mensal versus tempo de obra; 
• panlmetros de durabilidade (maior, menor e medio) mensa I versus tempo de obra. 
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TABELA 1- FORMA(,;AO DE UM LOTE DE ENSAIOS A SEREM REALIZADOS EM 
TESTE~OSEXTRAiDoSDAESTRUTURA 
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IABOBA!l<\ 2m 2 (IV) 2 (III) - - - - 2 (lI) - 2 (V) - · 
PAREL'E LATERAL HIl 2 (IV) 2 om - - - · 2 (Ill - 2 (V) - · 
PlSO DEANITlVO (1) 2m 2 (IV) HIII) - - - · 2CIn - 2 (V) · -

1m - 1(III) 1 (IV) - - · 1 (II) - . · -
PAREL'E LATERAL 1(n - 1 (III) 1 (IV) . - - 1 (II) . - - -
PJSO DEFlNITlVO (ll un . 1 (III) 1 (IV) . - · l(II) . - · -
ABOBA!l<\ un - 1 (III) - 1 (V) 1 (IV) · 1(ll) - - - · 
PAREDE LATERAL 1(1) - 1 (III) - 1 (V) 1 (IV) - 1(m - - - -
ABOBADA 1(1) - 1 (III) - - - 1 eN) 1 ell) - - - -
PlSO DEANITlVO (ll 1 (1) - 1 (III) - - - 1 eN) 1 (II) - - - -
A8OBA!l<\ 2m - 2 mn . - - · 2OI) 2 (IV) 
PAREL'E LATERAL 2m - 2 (III) - - - - 2(II) 2 (IV) 

PLACAS (3) 
- . - - - - · - - - 6(1) -
- - - - . · - - . · 3m 

TOfAL (p'S SJMfILfS 17 6 ~ 3 2 2 2 17 4 0 0 0 

TOfAL (p' 5 (DIll 
17 6 3 2 2 2 17 4 6 6 3 

FlBRAS 

Observa~oes da Tabela 1: 
(1) - Quando 0 lote nlio apresentar piso definitivo os corpos-de-prova devem ser igualmente distribuldos entre a abObada e 
a parede lateral; 

(2) - A sequencia de ensaios para urn mesmo corpo-de-prova e obtida atraves da leitura na horizontal da Tabela. Os 
algarismos romanos entre parenteses indicam a seqUencia em que os ensaios deverao ser realizados; 

(3) - Ensaios adicionais para Concreto Projetado com Fibras - CP's extraidos de placas moldadas simultaneamente it 
proje~lio do revestimento; 

(4) - Os locais da se~iio para extra~iio referem-se a estruturas de tiineis e esta~oes. Para estruturas de conten~lio e p~os, os 
locais de extra~lio deverlio ser detinidos pela Contratada; 

(5) - Ensaios adicionais no caso de projeyllo sobre maci~o rochoso. 
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TABELA 2 - ClMENTO I CONTROLE 

FREQUENClA ENSAIO METODO 

Finura de peneira O,075mm NBR 11579 

Area especifica NBRNM-76 

Ver Tabela 5 Tempos de inicio fun de pega NBRNM65 

Expansibilidade a quente NBR 11582 

Resistencia a compressao NBR 7215 

Perda ao fogo NBRNM 18 

Residuo Insoluvel NBRNM 15 (I) NBRNM 22 (2) 

Tri6xido de enxofre (S03) NBRNM 16 

Oxido de magnesio (Mg) (3) NBRNM 11-2 NBRNM 14 
VerTabela 5 

Anidrido CarbOnico (CO2) NBRNM20 

Toor de esc6ria (4) NBR 5754 

Atividade pozolanica (2) NBR5753 

Compostos de Bougue (5) NBRNM 11-2 NBRNM 10 

Notas: 

(l , exceto cimento CP IV 

(2) para 0 cimento CP IV 

(31 exceto cimento CP III 

( 4) para os cirnentos CP III e CP II E 

(5) para 0 cimento CP V 
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TABELA3-AGREGADOS/CONTROLE 

FREQirENCIA ENSAIO METODO 

Determina\=ao da composi\=ao granulometrica NBRNM-248 

Determina\=i'io do teor de argiJa em torroes e materiais 
NBR-72J8 friaveis 

VerTabela 5 
Detennina\=i'io do teor de materiais pulverulentos NBRNM-46 

Determina"ao do teor de partfculas leves NBR-9936 

Determina"oo de impurezas organicas NBRNM-49 

A Determina\=ao da umidade superficial NBR-9775 

Reatividade aJcali-agregado - Amilise petrograiica NBR 15577-1 
A cada 3 meses para verifica"ao da potencialidade reativa de NBR 15577-3 

agregados em presen"a de alcalis do concreto 

A cada 6 meses 
Reatividade alcali-agregado - Dertermina"ao da NBR 15577-1 
expansao em barras de argamassa pel0 metodo NBR 15577-4 

acelerado 

A cada 6 meses 
Reatividade atcali-agregado - Determina\=ao da NBR 15577-1 

mitiga\=ao da expansllo em barras de argamassa pelo NBR 15577-5 
metoda acelerado 

Determina\=lio da massa especifica na condi\=ao NBRNM-52 
saturada superficie seca - miudo 

Determinac;:llo da abson;:lio de agua NBRNM-30 
VerTabela5 

Determina"ao da massa especifica na condi\=ao 
NBRNM-53 saturada - superficie seca 

Determina"llo da absor~ao de agua NBRNM-53 
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TABELA 4 - ADITIVOS I CONTROLE 

FREQUENCIA ENSAIO DE RECEBIMENTO OBSERVACAO 

Tempo de Inicio e Fim de Pega ASTM C 266-03 (a) 

Desempenho NBR-12317 
Ver Tabela 5 

Espectro de Absoryao de Infravermelho ASTMC494 

Unifonnidade NBR-10908 

Obs.: a) Aditivo para concreto projetado 

TABELA 5 - FREQUENCIAS DOS ENSAIOS DOS MATERIAlS 

Responsive) Frequ~ncia Local de Ensaio 

Fabrica Fabricante Oiaria Hbrica 

Cimento Silo da central 
F omecedor do 

Quinzenal 
Laborat6rio da 

(por tipo) concreto concreteira 

Silo da central Contratada Mensal 
Laborat6rio 
Contratada 

Agregado 
Estoque da F omecedor do 

Semanal 
Laborat6rio da 

miudo 
centml concreto concrete ira 

(por fomecedor) Estoque da 
Contmtada Quinzenal 

Laborat6rio 
centml Contratada 

Agregado Estoque da F omecedor do Semanal Laborat6rio da 
graudo central concreto concreteira 

(por Dma,. e por Estoque da 
Contratada Quinzenal Laborat6rio 

fomecedor) central Contratada 

Hbrica Fabricante or fomecimento (ou 
Flibrica 

Aditivo 
partida) 

Canteiro de Laborat6rio 
obras Contratada 

Agua Central 
Fomecedor do 

Semestral 
Laborat6rio da 

concreto concrete ira 

A~o Flibrica Fabricante Hbrica 
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1 OBJETIVO 

o objetivo deste documento e indicar os niveis admissiveis para as vibrac;oes e ruidos primarios e 
secundarios remanescentes nos im6veis lindeiros as Linhas Metroviarias adotados pela 
Companhia do Metropolitano da Cidade de Sao Paulo. 

2 NivEIS ADMISsivEIS NAS EDIFICACOES LlNDEIRAS 

Os limites maximos permissiveis de ruidos e vibrac;oes nas edificac;Oes lindeiras a linhas 
metroviarias sao relatados nos pr6ximos subitens. 

2.1 Niveis de ruido prima rio 

Os niveis ocorrentes de ruidos primarios provenientes da passagem dos trens, equipamentos, e 
ferramentas de manutenc;ao de via, devem satisfazer as normas NBR 10151 e I\IBR 10152. 

2.2 Niveis de ruido secundario 

Na tabela 1 estao especificados os limites maximos permissiveis de ruidos secundarios aceitaveis 
nas edificac;oes lindeiras ao longo da linha, provocados pel a operac;ao dos trens, veiculos e 
equipamentos de manutenC;ao. 

Os niveis de ruidos secundarios sao expressos em decibeis (dBA) referentes a 20x10-2 Pascais 
(Pa) (0,0002 micro-bar), medidos em instrumento padrao para determinac;ao de nivel de som, na 
escala A. Todos os niveis ou medic;oes de ruidos especificados se referem ao uso da ponderac;ao 
A e resposta lenta de um instrumento que satisfaz os requisitos Tipo 2 da revisao mais recente da 
ANSI S 1.4 -1993, "Especificac;oes de medidores de nivel de som". 

Os niveis globais, de ruidos secundarios, para serem comparados com os da tabela 1, sao 
calculados por meio da seguinte expressao: 

Nivel global = 10.log (I.(10 l j /i0)) 

onde Lj sao os niveis de ruidos secundarios (em dBA) nas bandas de 1/3 de oitava. 
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TABELA 1 
CRITERIOS PARA RUIDOS SECUNDARIOS MAxlMOS PROVOCADOS PELA 

OPERACAO DE TREM 

A - RESIDENCIAS E EDIFiclOS COM AREAS DE PERNOITE 

Categoria da Area da Comunidade Nivel Maximo de Ruido Secundario (dBA) 

Moradia Edificio Hotel 
Unifamiliar Multifamiliar 

I Residencial de baixa densidade 30 35 40 

II Residencial de media densidade 35 40 45. 

III Residencial de alta densidade 35 40 45 

IV Comercial 40 45 45 

V IndustriaVRodovia 40 45 50 

B - EDIFICACOES DE usa ESPECIAL E AREAS EXTERNAS 

Tipo de Edifica~lo ou Sala Nlvel Maximo de Ruldo Secundario (dBA) 

Salas de concerto e estudios de TV 25 

Auditorios e Salas de Musica 30 

Igreias e teatros 30-35 

Dormitorios de Hospitais 35-40 

Tribunais 35 

Escolas e Bibliotecas 35-40 

Edificios de Universidades 35-40 

Escritorios 35-40 

Edificios Comerciais 45-55 
Fonte: "Diretrizes para projeto de instalac;Oes de Transito Rapido", 1979, APTA 

(American Public Transport Association) 

2.2 Niveis de vibra~ao 

Na tabela 2 est80 especificados os limites maximos permissiveis de vibrac;Oes aceitaveis nas 
edifica¢es lindeiras ao longo da linha e estayOes, provocados pela operayao dos trens, veiculos 
e equipamentos de manuteny80. 

Os niveis de velocidade de vibrayao, na tabela 2, estao expressos em decibeis (dB, referentes a 
25,4x1O-S mm/s) , em termos do valor RMS - "root mean square". A analise dos sinais de vibrayao 
deve ser feita em bandas de 1/3 de oitava, na faixa de 1Hz a 100Hz. As vibrayOes a serem 
analisadas deverao ser captadas com transdutor de velocidade ou acelerOmetro, neste caso 
integrando-se adequadamente 0 sinal de acelerayao. 

td .... ' .. '~_CO" ... do' '''''"''''"'''' 
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As medi90es de vibra9Ao deverAo ser realizadas na dire9Ao vertical sobre 0 piso da edifica\(Ao, 
nos locais e pontos de maior intensidade. Em uma mesma edifica9Ao poderAo ocorrer medi90es 
em varios Iocais e pontos. 

TABELA 2 
CRITERIOS PARA VIBRACOES MAXIMAS PROVOCADAS PELA 

OPERACAO DE TREM 

A - RESIDENCIAS E EDIFiclOS EM AREAS DE PERNOITE 
Niveis Mbimos de Vibra~ao Transmitida por 

via solida (dB re: 25,4x10-6mm/s ) (2) 
Categoria da Area da Comunidade Moradia Edificio Hotel 

Unifamlliar Multifamiliar 

I Residencial de baixa densidade 70 70 70 

II Residencial de media densidade 70 70 75 

11\ Residencial de alta densidade 70 75 75 

IV Comercial 70 75 75 
V IndustriallRodovia 75 75 75 

B - EDIFICACOES COM FUNCOES ESPECIAIS 
Tipo de Edifica~ao ou Sala Niveis Mbimos de Vibra~ao Transmitida por 

via sollda (dB re: 25,4x10-6mm/s) (2) 

Salas de concerto e estUdios de TV 65 
Auditorios e Salas de Musica 70 
Igrejas e teatros 70-75 

Dormitorios de Hospitais 70-75 
Tribunais 75 
Escolas e Bibliotecas 75 
Ediffcios de Universidades 75-80 
Escritorios 75-80 
Edificios Comerciais e I ndustriais 75-85 
Laboratorios Industriais ou de 60-70 
PesQuisa (sensiveis a vibracaes) 

i(1) Os criterios se aplicam a vibraC;ao vertical de superficies de piso dentro dos edificios 

I (2) Referencia padrao para niveis de velocidade apresentada logaritmicamente em decibeis 
Fonte: Wilson, Ihring & Associates {Adotado par MARTA, V\fWIATA, BARJ, BART, MTA, CTA, 

NFTA, SCTD E MTDB como criterios de proieto} 

Os niveis RMS globais de vibrayao, para serem comparados com os da tabela acima, sao 
calculados por meio da seguinte expressAo: 

Nfvel RMS global = 10.log (I{10 LJ/l0» 

onde Lj sao os niveis RMS de vibra9aO (em dBV) nas bandas de 1/3 de oitava. 
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1. FINALIDADE 

Este documento estabelece a sistematica utilizada para ajuste e calibrayao de equipamentos 
de inspeyao, mediy80 e ensaios, no ambito da GMT - Ger~ncia de Manutenyao - e da GLG -
Ger~ncia de Logistica - da Cia. do Metropolitano de Sao Paulo 

2. REFERENCIAS 

NBR ISO 9001/2000 
NBR ISO 9000/2000 
IN PRO-M-I-OBP-003 

3. SETORES ENVOl VIDOS 

GMT/MTT - Departamento TEknico de Manutenyao e Informayao 
GMT/MTO - Departamento de Oficinas de Manutenyao 
GMT/MTR - Departamento de Manutenyao de Material Rodante e Testes 
GMTIMTS - Departamento de Manutenyao de Sistemas 
GMT/MTV - Departamento de Manutenyao de Via Permanente e Conservayao Civil 
GLG/LGM - Departamento de Gestao de Materiais 

4. CONCEITOS 

4.1. EQUIPAMENTOS DE INSPECAo, MEDICAo E ENSAIOS (EIME): todos os instrumentos. 
pad roes de mediyfio, materiais de referencia, dispositivos auxiliares e instruyOes necessarias 
para execuyao da mediyao, incluindo 0 equipamento de mediy80 usado no decorrer do ensaio 
e da inspeyao, bem como aquele usado na calibrayao. 

4.2. EQUIPAMENTOS DE INSPECAo, MEDICAo E ENSAIOS CALIBRADOS: sao aqueles 
calibrados contra padroes rastreaveis e que possuem uma planilha de calibrayao onde se 
registra as medidas tomadas e, em fungao destas, 0 laude conclusivo. A necessidade do uso 
deste tipo de EIME, bem como os criterios de rastreabilidade das medidas efetuadas, devem 
ser definidos nos procedimentos especlficos de cada processo. 

4.3. EQUIPAMENTOS DE INSPECAo, MEDICAo E ENSAIOS VERIFICADOS: sao aqueles 
ca/ibrados contra padroes rastreaveis, porem nao sao geradas pia nil has da calibrayao. 0 usa 
deste tipo de EIME e facultado sempre que nao houver menyao nos procedimentos especificos 
de cada processo que obriguem 0 usc de ElMEs calibrados. 

4.4. EQUIPAMENTOS DE INSPECAo, MEDICAo E ENSAIOS INDICATIVOS: sao equipamentos 
que nao sao calibrados nem verificados, pois apenas fornecem informayaes de grandezas 
fisicas que nao necessitam de precisao. Devido a esse fato, n80 sao controlados pelo ABPOA. 

4.5. CAUBRACAo: e 0 conjunto de operayaes que estabelece. sob condiyoes especificas. a 
relayao dos valores indicados por um instrumento ou sistema de mediyao com os valores 
correspondentes de uma grandeza determinada por um padrao de refer~ncia. 
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4.6. AJUSTE: e 0 conjunto de opera<;oes que tem como finalidade eliminar desvios apresentados 
pelo equipamento de inspe<;ao, medi<;ao e ensaios, para que 0 mesmo tenha a maior exatidao 
e precisao posslvel em rela<;ao ao padrao de trabalho, ou pelo menos dentro de uma faixa 
aceitavel para trabalho. 

4.7. AlMOXARIFADO DE FERRAMENTAS: sao as areas pertencentes ao GLG/LGM que cuidam 
da guarda e da movimenta<;ao dos equipamentos de inspe980, medi980 e ensaios. Tanto no 
Patio Jabaquara quanto nos Patios Itaquera e Capao Redondo, estes almoxarifados sao 
coordenados pela GLG/LGM/LMA. 

4.8. LABORA TORIOS DE CALIBRACAO: sao as areas responsaveis pela calibra<;ao e ajuste dos 
equipamentos de inspe<;ao, mediyao e ensaios. Na GMT e na GLG existem, respectivamente, 
as seguintes areas: a MTO/OFJ/PCS-IST, responsavel pelos equipamentos eletro-eletronicos, 
e a GLG/LGM/EGM, responsavel pelos equipamentos mecanicos. 

4.9. ABPOA: Administrayao de Bens Patrimoniais Operativ~s e Administrativos, e 0 sistema no 
qual esta contido 0 controle de calibra9ao dos equipamentos de inspe<;ao, medi<;ao e ensaios. 
o documento que trata desse sistema e a IN PRO-M-I-OSI-005. 

4.10. IN: InstrUl;:ao Normativa, eo documento que normaliza rotinas no ambito da GerEmcia. 

4.11. SS: Solicitayao de Servi<;e, e 0 formulario utilizado para solicitar as areas definidas na IN PRO
M-I-OBP-003, a analise da necessidade de aquisi9ao de um equipamento de inspe<;ao, 
medi9ao e ensaios. 

4.12. RANBPO: Relat6rio de Analise de Bens Patrimoniais e Operativ~s, eo meio pelo qual as areas 
definidas na IN PRO-M-I-OBP-003 respondem a solicita9ao de analise da necessidade de 
aquisi9ao de equipamento de inspe980, medi9ao e ensaios, feita por uma area fim. 

4.13. PMS: Pedido de Materiais e Serviyos - e 0 documento emitido pelo usuario, que se destina a 
compra de um material nao-estoque. 

4.14. STA: SOlicita980 de Teste de Amostra, e 0 documento pelo qual 0 GLG/LGM/EGM/ECM 
solicita as areas competentes que verifiquem se um determinado item corresponde a sua 
especifica<;ao. No caso de equipamentos de inspe<;ao, medi9ao e ensaios, e 0 documento pelo 
qual 0 GLG/LGM/EGM/CRS solicita aos laborat6rios de calibrayao que verifiquem se 0 
mesmo corresponde ao que foi solicitado no processo de compra ou de reparo externo. 

4 15. K42 - CONTROlE DE MATERIAlS: e 0 sistema que gerencia informa96es de movimenta980 
de estoque de materiais. Faz parte do ambiente IMS - Initial Multi System. 

4 16. RIM: Relat6rio de Inspe9ao de Materiais, €I 0 documento de registro do resultado da inspe980 e 
ensaios. No caso de ElMEs €I 0 documento pelo qual 0 GLG/LGM da andamento as 
providencias relativas ao destino de um equipamento de inspe980, medi980 e ensaios, 
anteriormente definido pelos laborat6rios de calibra9ao ou pelo almoxarifado de ferramentas 
como inadequado ao uso. 

4 17. CI: Comunica<;80 Interna, €I 0 formulario padronizado FE-0030, utilizado para a comunica980 
formal. 
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4.18. ETIQUETA VERMELHA: e como e conhecido 0 formulario padronizado numero FE 0515, 
denominado Etiqueta de Componente, utilizado, na rotina descrita neste Procedimento da 
Qualidade, para relatar 0 motivo pelo qual 0 equipamento de inspec;ao, medic;ao e ensaios esta 
sendo entregue no almoxarifado de ferramentas. 

4.19. RECADO: e 0 formulario padronizado FE 0032, utilizado para comunicac;:6es informais por 
escrito. 

4.20. UT DONO: corresponde a urn c6digo alfanumerico que identifica a area que e dona do 
equipamento de inspe~o. medic;ao e ensaios. 

4.21. UT ADM: corresponde a um c6digo alfanumerico que identifica 0 almoxarifado de ferramentas 
que ira controlar fisicamente 0 equipamento de inspec;:ao, medic;ao e ensaios. 
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5. ROTINAS 

5.1 CONTROLE 

o controle de ajuste e calibrac;:ao de equipamentos de inspec;:ao, medic;:ao e ensaios esta 
inserido em um sistema chamado ABPOA. Cada equipamento de inspec;:ao, medic;:ao e ensaios 
e controlado por esse sistema atraves de seu numero de patrimOnio. 

NOTA 1: os equipamentos de inspec;:ao, medic;:ao e ensaios semi permanentes, que necessitam 
de controle de calibrac;:ao, embora nao patrimoniados, estao contemplados no ABPOA. Neste 
caso, sao controlados pelo sistema atraves de urn numero gerado pelo almoxarifado de 
ferramentas. 

5.2 AQUISICAo DE NOVO EQUIPAMENTO DE INSPECAO, MEDICAo E ENSAIOS 

A solicitac;:ao de aquisic;:ao de novo equipamento de inspec;:ao, medic;:ao e ensaios. bern como a 
respectiva analise, serao executadas con forme a IN PRO-M-I-OBP-003 

NOTA: todo equipamento de inspec;:ao, medic;:ao e ensaios, ao ser adquirido, deve vir 
acompanhado do respectivo laudo de calibrac;:ao, manual do usuario, manual de servic;:o com 
esquemas eletricos e especificac;:Oes. 
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PROCESSO DE AOUISICAO DE NOVO EOUIPAMENTO DE INSPECAO, MEDICAO E ENSAIOS 

GLG/LGM 

" 
LABORATORIO 

DE 
CALIBRAyi,O 

y 

GLGlLGM 

LABORATORIO 
DE 

CALIBRACAO 

GLGlLGM 

ALMOXARfFADO DE 
FERRAMENTAS 

Solicita a aquisi~o a GCP, recebe e encaminha ao 
laborat6rio de calibra~ao, atraves de STA (se for 
equipamento eletronico) au atraves da pr6pria Nota Fiscal 
(se for equipamento mecanico) 
NOTA: ao ser encaminhado ao laborat6rio de calibra~ao, 
a equipamento e acompanhado de toda a documenta~ao 
disponivel (Iaudo de calibra~o. manual do usuario, 
manual de servi~ com esquemas eletricos e 
especificaQ5es, etc) 

Atende a STA e devolve a documenta~o ao 
GLGJLGMJEGM (se for equipamento eletronico) au 
encaminha a Nota Fiscal (se for equipamento mecanico), 
e retem a equipamento de inspe~ao. medi~o e ensaios. 

Arquiva a STA au a Nota Fiscal e solicita patrimonio. 
NOTA: a coloca~o da plaqueta de patrimonio sera feita 
no laborat6rio de calibra~ao. 

Ap6s a patrimonia~ao, executa a inclusao no sistema 
ABPOA (exceto as campos "UT DONO" e "UT ADM") e 
devolve a equipamento de inspe~o, medi~ao e ensaios 
para a GLGlLGMJEGM. 

Emite ajuste de estoque e envia para a almoxarifado de 
ferramentas. 
NOTA: a documento de ajuste de estoque deve 
mencionar a numero de patrimonio do equipamento de 
inspe~ao, medi~ao e ensaios. 

Executa a inclusao no sistema K42. inclui as campos "UT 
DONO" e "UT ADM" no ABPOA e informa a usuario 
solicitante e a respectiva area responsavel pelo controle, 
quando hauver, atraves de comunicado via correia 
eletronico (exceto quando a equipamento de inspe~o, 
medi~ao e ensaios e de usa geral) 
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5.3 REPOSI9Ao DE EQUIPAMENTO DE INSPE9Ao, MEDl9Ao E ENSAIOS 

,-~p I 

i 

I 

-':'LMOXARIFADO DE i 

FERRAMENTAS 

r-~-~ 

jlABORATORIP DE L CAUBRACAO 

• 

I 

ALMOXARIFADO DE 
FERRAMENTAS 

Quando 0 usuario detecta que 0 equipamento de inspeC;80, 
mediC;80 e ensaios sofreu queda, escala inoperante, etc, devolve
o para 0 almoxarifado de ferramentas, atraves de Etiqueta 
Vermelha 

NOTA: na Etiqueta Vermelha devera ser mencionado 0 c6digo 
do equipamento de inspe~o, mediC;80 e ensaios, a sua 
descric;ao, 0 numero de patrimonio, RG e nome do empregado 
que detem a posse do mesmo. Devera tambem conter a 
assinatura do Supervisor da area. 

Atualiza dados no K42 e ABPOA e encaminha 0 equipamento de 
I inspec;ao, medic;ao e ensaios para 0 laborat6rio de calibrac;ao, 
• junto com a Etiqueta Vermelha. 

Quando 0 equipamento de inspec;ao, medi~o e ensaios nao tem 
mais condic;ao de usc, 0 laboratorio de calibrac;ao emite 
comunicado via correia eletrOnico informando 0 usuario (exceto 
quando de uso geral) e devolve 0 instrumento p/o almoxarifado 
de ferramentas com recado anexo 

NOTA 1: no caso de equipamento de inspec;ao, mediyao e 
ensaios sucateado. se 0 usuario, ao ser informado pelo 
laboratorio de caHbra~o quiser se manifestar, informando ao 
GLG/LGM/EGM/ECM sobre alguma alternativa de 
especificac;ao (equipamentos mais modernos), pode faze-Io. 0 
GLG/LGM/EGM/PGE, quando da analise de gestao concluir 
pela necessidade de reposi~o, e caso tenha recebido do usuario 
alguma proposta de alterac;ao de especifica~o, solicita ao 
GLG/LGM/EGM/ECM que atualize a especificayao. Caso a! 
analise de gestao indique que a reposiyao nao e necessaria, 0 
GLG/LGM/EGM/PGE informa 0 usuario que os equipamentos 
disponiveis em estoque devem ser utilizados· e que, quando 
ocorrer necessidade de reposic;ao, sua alternativa sera. 
considerada . 

Atualiza dados no K42 e ABPOA. 

Emite Recado solicitando inspec;ao do equipamento de inspeC;80, 
mediyao e ensaios, enviando-o ao GLG/LGM/EGM/CRS 
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I GlGllGMlEGMfCRS 

'Ii LABOAATORIO DE 
CAlIBAAQAO 

I 

GlGllGM 

• 

I 

LABOAATORIO DE 
CAlIBAAQAOi 

GLGllGM 

ALMOXARIFADD DE 
FERAAMENTAS 
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Emite RIM oficializando 0 destino do equipamento de inSpey80, 
mediyao e ensaios, conforme retina descrita no PQ 002342. 

Solicita a aquisiyao a GCP (conforme item 5,2), recebe e 
encaminha ao laboratorio de calibray80 , at raves de STA (se for 
equipamento eletronico) au da propria Nota Fiscal (se for 
equipamento mecanico) 

NOTA : ao ser encaminhado ao laboratorio de calibray80, a 
equipamento de inspeyao, mediyao e ensaios e acompanhado 
de toda a documentay80 disponivel (Iaudo de calibray80, manual 
do usuario, manual de serviyo com esquemas eletricos e 
especificayoes, etc) 

Atende a ST A e devolve a documentay80 ao 
GLG/LGM/EGM/CRS (se for equipamento eletronico) au 
encaminha a Nota Fiscal (se for equipamento mecanico), e retem 
a equipamento de inspeyao, mediy80 e ensaios. 

Arquiva a STA au a Nota Fiscal e solicita patrimonio . 

NOTA : a colocay80 da plaqueta de patrimonio sera feita no 
laboratorio de calibray80. 

Apos a patrimoniay80, executa a inclus80 no sistema ABPOA 
(exceto as campos nUT DONO" e nUT ADM") e devolve a 
equipamento de inspeyao, mediyao e ensaios para a GLG/LGM. 

Emite ajuste de estoque e envia para a almoxarifado de 
ferramentas. 

NOTA : a documento de ajuste de estoque deve mencionar a 
numera de patrimonio do equipamento de inSpey80, mediy80 e 
ensaios substituido. 

Executa a inclus80 no sistema K42, inclui as campos "UT DONO" 
e "UT ADM" no ABPOA e informa 0 usuario solicitante e a 
respectiva area responsavel pel a contrale, quando hauver, 
atraves de comunicado via correia eletronico (exceto quando 0 
equipamento de inspey80, mediy80 e ensaios e de usa geral) 
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B 

ALMOXARIFADO DE 
FERRAMENTAS 

Providencia 0 ajuste de estoque e baixa do numero de 
patrimonio do equipamento de inspe<;8o, medi980 e ensaios 
substituido. 

Exclui do sistema ABPOA e K42 

5.4 CONVOCAQAO PARA CALIBRAQAO 

Existem duas convoca¢es mensais para a entrega dos equipamentos de inspec;ao, medic;ao e 
ensaios. 

No dia 01 (ou no dia uti! imediatamente anterior, caso 0 dia 01 nao seja dia util) 0 almoxarifado 
de ferramentas gera mensagem no correio eletrOnico, para todos os supervisores, alertando que 
a convocac;ao contendo os equipamentos de inspec;ao, medic;ao e ensaios cuja data de validade 
vence ate 0 dia 31 do mes corrente esta disponivel no sistema ABPOA. 

Cad a usuano e os supervisores, inclusive os do almoxarifado de ferramentas, consultam a 
relac;ao de equipamentos sob sua detenc;ao no sistema e providencia a entrega dos mesmos no 
almoxarifado de ferramentas, que e feita ate 0 dia 07. 

No dia 08 (au no dia util imediatamente anterior, caso 0 dia 08 nao seja dia util), 0 almoxarifado 
de ferramentas gera mensagem no correio eletrOnico, para todos os chefes de departamento, 
alertando que a listagem contendo os equipamentos de inspec;ao, medic;ao e ensaios que foram 
convocados mas ainda Mo foram entregues, esta disponivel no sistema ABPOA. 

Cada chefe de departamento consulta essa relac;ao e providencia a interdic;ao desses 
equipamentos de inspec;ao, medic;ao e ensaios, fazendo-o ate 0 dia 15. 

Novo cicio de convocac;ao se inicia no dia 16 (ou no dia util imediatamente anterior, caso 0 dia 
16 nao seja dia util): 0 almoxarifado de ferramentas gera mensagem no correio eletrOnico, para 
todos os supervisores, alertando que a convocac;ao contendo os equipamentos de inspec;ao, 
medic;ao e ensaios cuja data de validade vence ate 0 dia 15 do mes seguinte esta disponivel no 
ABPOA. 

Cada usuario e os supervisores consultam a relac;ao de equipamentos sob sua detenc;ao no 
sistema e providencia a entrega dos mesmos no almoxarifado de ferramentas, que e feita ate 0 

dia 22. 

No dia 23 (ou no dia util imediatamente anterior, caso 0 dia 23 nao seja dia util), 0 almoxarifado 
de ferramentas gera mensagem no correia eletrOnico, para todos os chefes de departamento, 
alertando que a listagem contendo os equipamentos de inspec;ao, medic;ao e ensaios que foram 
convocados mas ainda nao foram entregues, esta disponlvel no sistema ABPOA. 

Cada chefe de departamento consulta essa relac;ao e providencia a interdic;ao desses 
equipamentos de inspec;ao, medic;ao e ensaios, fazendo-o ate 0 dia 30. 
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05 equipamentos entregues no almoxarifado de ferramentas, atendendo a convocac;ao, sao 
identificados atraves de etiqueta vermelha, mencionando que se destinam a calibrat;:ao. Ap6s 
recebe-Ios, 0 almoxarifado de ferramentas 05 encaminha para 05 laborat6rios de calibraC;ao. 

NOTA 1: em nenhuma hip6tese, ap6s a convocac;ao, 0 equipamento de inspe9§o, medic;ao e 
ensaios programado no periodo pode ser entregue no almoxarifado de ferramentas como "01< 
para uso", 

NOTA 2: 05 acertos de movimentat;:ao dos equipamentos de inspec;ao, medic;ao e ensaios, nc 
almoxarifado de ferramentas, quando 05 mesmos forem entregues para cumprir convocac;ac 
para calibrac;ao, sao realizados com base no seguinte f1uxo: 

I Entrega equipamento de insp8{;i!o, medi{;ilo e ensaios convocado 

I I USUARIO • para calibrac;ao. com etiqueta vermelha, mencionando na mesma 
"para calibrac;ao" 

Recebe 0 equipamento de inspec;ao, medic;ao e ensaios, da baixa 
na cautela. emite TM e atualiza 0 K42 e 0 ABPOA 

ALMOXARIFADO DE 
Envia equipamento de inspec;ao, medic;ao e ensaios FERRAMENTAS 0 ao 
laborat6rio de calibrac;ao 

NOTA 1: 0 acerto no K42 implica na passagem de situac;ao au 
(usuario) para 00 (oficina) 

i 
NOTA 2: 0 acerto no ABPOA implica na passagem de situac;ao 

I I au (usuario) para QD (disponivel). e de QD (disponivel) para 00 
(oficina), exceto para os equipamentos de inspec;ao, medic;ao e 
ensaios em poder do pr6prio almoxarifado de ferramentas, que I 

I estao em aD (disponivel) e passam para 00 (oficina) 

Executa a calibrac;ao, insere, no ABPOA, a nova data de validade 
LABORATORIO DE da calibrac;ao, insere a nova periodicidade (nos casos em que a 

CALIBRACAO 
mesma for alterada, com base no hist6rico do equipamento) e 
devolve 0 equipamento para 0 almoxarifado de ferramentas 

5.5 CALIBRACAo E AJUSTE 

As calibrac;Oes dos equipamentos de inspec;ao, mediC;80 e ensaios realizadas em data! 
anteriores ell emissao deste Procedimento da Qualidade, nao geravam registros de nenhum. 
especie. Portanto, durante um periodo de transit;:ao de 5 (cinco) an05, que corresponde I 

maxima periodicidade de calibrac;ao encontrada em nossos equipamentos, teremo: 
equipamentos de inspet;:ao, medic;ao e ensaios calibrados, porem sem 05 respectivos registro: 
de calibrac;80. Esses casos podem ser reconhecidos pelas diferentes etiquetas utilizadas 
conforme descrito no item 5.7, 

05 laborat6rios de calibrac;ao realizam a calibrac;ao de cada equipamento conforme 0 respectiv( 
procedimento de calibraC;80, Cada um desses laborat6rios possui uma !ista que relaciona todo! 
esses procedimentos e e responsavel por mante-Ia atualizada. No caso em que nao houve 
condic;Oes internas para realizar a calibrac;ao, esta e feita em laborat6rios externos. 
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No caso de calibra<;ao feita internamente, existem duas situa<;Oes distintas, conforme 0 tipo de 
EIME em questao: 

· para ElMEs calibrados : cada equipamento possui uma planilha de calibrayao onde se registra 
as medidas tomadas e, em funyao destas, 0 laudo conclusivo. 

· para ElMEs verificados : as medidas tomadas durante a calibra<;ao e 0 laudo conclusivo nao 
sao lanyados em planilha de calibra<;ao. 

Quando 0 equipamento sofre calibrayao externa, os laboratorios de calibrayao confrontam 0 

laude fomecido pelo laboratorio externo com as especificayaes de uso do equipamento, 
concluindo pela aprovayao ou reprovayao do mesmo, efetuando os registros necessarios no 
verso do proprio laudo. 

A periodicidade de calibrayao dos equipamentos de inspeyao, mediyao e ensaios e estabelecida 
pelos laboratorios de calibra<;ao e registradas no ABPOA. 

NOTA 1: ao liberar 0 equipamento de inspeyao, medi<;ao e ensaios calibrado, os laboratorios de 
calibrayao atualizam no sistema ABPOA a data da calibrayao. Com base no historico das 
calib ra<;Oes , 0 laboratorio tambem pode alterar a periodicidade de calibrayao. 

NOTA 2: caso 0 equipamento de inspeyao, medi<;ao e ensaios tenha permanecido durante todo 
o periodo de validade de sua calibra<;ao anterior sem usc, e apos certificar-se que as condi<;Oes 
em que 0 mesmo ficou armazenado nao afetaram a sua calibra<;ao, os laboratorios de 
calibra<;ao poderao revalida-Ia por mais um periodo, fazendo 0 registro correspondente em sua 
planilha de calibra<;ao. 

NOTA 3: quando 0 equipamento de inspeyao, medi<;ao e ensaios sofre manuten<;ao corretiva, e 
novamente calibrado. Ao ser liberado, os laboratorios de calibra<;ao atualizam no sistema 
ABPOA a data da calibrayao. Portanto, a validade da calibra<;ao anterior €I interrompida, 
passando a valer a nova validade. 

NOTA 4: nos casos em que os equipamentos de inspeyao, medi<;ao e ensaios sao enviados 
para caJibrayao externa, a Gen!incia de Manutenyao e a Ger€mcia de Logistica examinam os 
procedimentos de calibrayao utilizados por esses laborat6rios e os aprova, caso sejam 
adequados aos seus requisitos de calibrayao. 

5.£) RASTREABI LI DADE 

Quando um determinado equipamento de inspeyao, medi<;ao e ensaios for reprovado, ao ser 
calibrado, os laboratorios de calibra<;ao fazem uma pesquisa no ABPOA para listar as areas que 
realizaram mediyaes com aquele equipamento no seu periodo de validade, passando a 
informa<;ao aos respectivos supervisores atraves de correio eletronico. 

Cada uma das supervisOes que utilizou aquele equipamento, ao receber esse comunicado, 
deve abrir uma Nao Conformidade e proceder da seguinte forma: 

· se 0 desvio apresentado pelo EIME nao implicar em necessidade de revisao dos equipamentos 
onde ele foi utilizado, essa resoluyao devera ser anotada no fechamento da Nao Conformidade. 

· se 0 desvio apresentado pelo EIME implicar em necessidade de revisao dos equipamentos 
onde ele foi utilizado, reavaliar as mediyOes feitas com ele e adotar as disposiyaes adequadas, 
registrando-as no fechamento da Nao Conformidade. 
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NOTA 1: os pad roes utilizados na calibra~o dos equipamentos sao rastreaveis a padroes de 
medi~o nacionais ou intemacionais. 

NOTA 2: para garantir a rastreabilidade, 0 emprestimo de equipamentos de inspec;:ao, medic;:ao 
e ensaios so pode ser feito mediante assinatura do Supervisor da "UT DONO· na cautela. 0 
requisitante do emprestimo deve comparecer ao almoxarifado de ferramentas. de posse do 
equipamento e da respectiva cautela assinada, para oficializar 0 emprestimo. 

5.7 IDENTIFICA<;Ao DOS EQUIPAMENTOS DE INSPE<;Ao. MEDI<;Ao E ENSAIOS 

Os equipamentos de inspec;:ao, medic;:ao e ensaios sao identificados atraves das etiquetas 
mostradas no Anexo 1, conforme sua classifica~o : instrumento calibrado (com ou sem 
restri~o). instrumento veriftcado ou padrao. Para os instrumentos calibrados anteriorrnente a 
emissao deste Procedimento da Qualidade (conforme citado no item 5.5) M ainda a etiqueta 
identiftcada no Anexo 1 como "etiqueta antiga". 

Os equipamentos apenas indicativ~s, nao calibrados nem veriftcados, sao identiftcados com 
uma etiqueta com os dizeres "instrumento indicativo". 

Essas etiquetas sao colocadas no equipamento de inspe~o, medi~o e ensaios, ou onde 
aplicavel. Em qualquer situac;:ao que impossibilite a identifica~o da data de validade da 
calibrac;:ao de urn equipamento, pode-se recorrer ao ABPOA, onde a partir do numero que 
identifica 0 equipamento nesse sistema, pode-se obter essa informac;:ao. 

Quando urn equipamento de inspec;:ao, medic;:ao e ensaios nao atende mais aos requisitos de 
precisao para uma determinada aplicac;:ao, mas ainda pode ser utilizado em outras aplicac;:oes, C 

mesmo e reclassificado e deve ser identificado atraves de etiqueta adesiva amarela (conforme 
mostrado no Anexo 1). sendo que a informa~o sabre suas restric;:oes de usa sao aftxadas nc 
proprio equipamento, de modo a impedir 0 seu uso nas aplicac;:Oes em que nao estiver apto_ 

NOTA 1: ate a data de emissao da revisao 03 deste procedimento, os ElMEs verificadm 
recebiam a nomenclatura de "nao calibraveis". A partir dessa data, com a adequac;:ao de 
nomenclatura, esses ElMEs permanecem com etiquetas "nao calibraveis" ate que seja/T 
convocados nova mente para calibra~o, recebendo entao a etiqueta com a nomenclature 
"verificado" . 

NOTA 2: apenas no caso dos paqufmetros, adota-se outr~ tipo deidentificac;:ao : quando ( 
instrumento e reclassificado, 0 laboratorio de calibrac;:ao informa 0 almoxarifado de ferramental 
atraves de Recado. 0 almoxarifado de ferramentas promove ajustes de estoque no K42 E 

ABPOA, identificando a classificac;:ao do paquimetro atraves de riscos feitos no propri( 
instrumento. obedecendo a seguinte codificac;:ao: 

· 1 risco - classe 1 
· 2 riscos - classe 2 
· 3 riscos - classe 3 
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5.8 UTILlZAQAO E ARMAZENAMENTO 

o funcionario que detem 0 equipamento e res pon savel pelo seu usa, preservayao, manuseio e 
armazenagem. Quando notar qualquer ocorrencia que possa comprometer a integridade e a 
precisao do mesmo (queda, usa indevido, etc), deve encaminha-Io imediatamente 80 

almoxarifado de ferramentas, identificado com a etiqueta vermelha (conforme descrito no item 
5.3), onde mencionara os motivos pelos quais esta encaminhando-o para manutenyao corretiva. 

NOTA: nestes casos, nao h8 necessidade de reavaliayao das mediyOes efetuadas 
anteriormente, com 0 referido equipamento de inspeyao, mediyao e ensaios. Sempre, ap6s a 
manutenyao corretiva, 0 equipamento de inspeyao, mediyao e ensaios sera calibrado. 

5.9 ARMAZENAMENTO DE DADOS 

No caso de ElMEs calibrados, 0 executante da calibrayao registra nas planilhas de calibrayao os 
dados referentes a mesma. Para as calibra<;Oes externas, ap6s aprovado 0 laudo, 0 mesmo 
sera mantido em arquivo. Os laborat6rios de calibrayao mantem os registros dessas 
calibrayOes. 

5:10 CONDIQOES AMBIENTAIS 

Os equipamentos de inspeyao, mediyao e ensaios sao calibrados contra pad rOes de calibrayao, 
em laborat6rios cujo ambiente e controlado, naquelas caracteristicas que, segundo a 
necessidade, podem influir no resultado das mediyOes. As condi<;oes ambientais de temperatura 
e umidade, para as nossas aplicayOes, sao consideradas adequadas quando seus valores se 
situarem na faixa de, respectivamente, 23° C ± 4° C e 60% ± 15%. 

5.11 CALCULO DA INCERTEZA DE MEDIQAO 

o calculo da incerteza de mediyao e realizado para os equipamentos de inspeyao, mediyao e 
ensaios calibrados (cuja utilizayao determine essa necessidade), de acordo com a planilha de 
calibrayao de cada equipamento, e em conformidade com os procedimentos especificos. 

5.12 PROTEQAO DAS CALIBRAQOES 

Os equipamentos de inspeyao, medit;:ao e ensaios, ao serem calibrados, recebem 0 tipo de 
proteyao adequado a cada caso contra ajustes que possam invalidar as condi<;oes de 
calibrayao. 

NOTA: as calibrayoes dos equipamentos de inspeyao, mediyao e ensaios realizadas em datas 
anteriores a inclusao deste subitem neste Procedimento da Qualidade, nao receberam esta 
proteyao. Portanto, durante urn periodo de transiyao de 5 (cinco) anos, que corresponde a 
maxima periodicidade de calibrayao encontrada em nossos equipamentos, teremos alguns 
equipamentos de inspeyao, mediyao e ensaios catibrados, porem sem proteyao da calibrayao. 
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5.13 EQUIPAMENTOS DE INSPECAO, MEDI9AO E ENSAIOS COM INDICACAO DIGITAL 

Os equipamentos de inspe~o. medic;ao e ensaios que realizam mediytles mecanicamente, 
porem mostram 0 resultado em display digital, e portanto possuem uma parte eletronica em sua 
construc;ao. sao classificados no sistema ABPOA como "instrumentos mecanicosu

• Portanto. ao 
serem convocados para calibrac;ao, sao destinados a GLG/LGM/EGM/CRS. onde recebem a 
primeira calibrac;80. 

Caso seja reprovado. 0 laborat6rio de calibra~o procede conforme descrito no item 5.6. 

Em seguida 0 equipamento de inspec;ao. medic;ao e ensaios e enviado para a MTOIOFJ/PCS, 
que realiza a manutenc;ao preventiva na parte eletronica e devolve para a 
GLG/LGM/EGM/CRS. Esta realiza a calibrac;ao final. 

5.14 TRANSFER~NCIA DEFINITIVA DE EQUIPAMENTO DE INSPE9AO. MEDICAO E ENSAIOS 

Quando uma determinada oUT DONO" quiser transferir definitivamente a posse de um 
equipamento de inspec;ao. medic;ao e ensaios, deve devolve-Io para 0 almoxarifado de 
ferramentas e informs-Io, via correio eletronico, 0 numero de patrimonio do equipamento e a 
nova HUT DONO". Com base nestas informaytles. 0 almoxarifado de ferramentas efetua a 
alterac;ao de HUT DONO" no ABPOA. 

NOTA: 0 comunicado via correio eletronico deve ser impresso e arquivado pelo almoxarifado de 
ferramentas como documento comprobat6rio da transferencia. 
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ETIQUETAS UTILIZADAS NOS ElMEs 

COR: BRANCA 

81lt'iUt-, Pat. 999~99 
Calibrado: OO/OO{2DOO 

Yalidade: 00/00/2001 

INSTRUMENTO CALIBRADO SEM 
RESTRI9AO 

COR: AMARELA 

B MillS.' Pat.999999 

VERIFlCADO 

INSTRUMENTO VERIFICADO 

COR: BRANCA OU PRA TA 

INSTRUMENTO AFERIDO 
(ET/QUET A ANT/GA) 

COR: AMARELA 

INSTRUMENTO 

INDICATIVa 

INSTRUMENTO INDICA T/VO 

COR: AMARELA 

8IMi'«-' Pat. 99999~ 
Calibrado: 

Yalidade: 

OO/CO/20ao 

00/00/2001 

INSTRUMENTO CALIBRADO COM 
RESTRI9AO 

COR: BRANCA 

l?ADRAO 

8''''''3-' Pat. 999999 
Calibrado: 00/00/2000 
Validad!!: . 00/00/2001 

INSTRUMENTO PADRAO 

COR: AMARELA 

HMli.;t., Pat.999999 

NAO CALIBR.AVEL 
iROx.'asvEITIVA: 00/2001 

INSTRUMENTO NAo CALIBRA VEL 
(ET/QUET A ANT/GA) 
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PBA - Plano Basico Ambiental METRO 

Linha 5 - Lilas - Trecho Adolfo Pinheiro - Chacara Klabin com Patio Guido Caloi 

5. TERM OS DE REFEREI',JCJA PARA CONTRATACAO DE 

SERVU;OS 

5.1. TR PARA CONTRATACAO DO GERENCIAMENTO DA QBRA 

TERMO DE REFERENCIA 

CONCORRENCIA N°41029212 

OBJETO: 

PRESTAC;AO DE SERVIC;OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGEN HARIA PARA 
VERIFICAC;AO E VALlDAC;AO, BEM COMO ASSESSORIA NA APROVAC;AO DOS 
PROJETOS EXECUTIVOS E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS 
E SISTEMAS, INCLUiNDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO, VIA PERMANENTE, 
IMPLEMENTAC;AO DE SISTEMAS, SERVIC;0S E FORNECIMENTOS E GESTAO 
AMBIENTAL - DO TRECHO ENTRE 0 POC;O LARGO TREZE EO POC;O DIONisIO DA 
COSTA, DA LlNHA 5 - LlLAs, PARA A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE sAo 
PAULO - METRO 

1 CONSIDERACOES GERAIS 

A linha 5 - Lilas foi projetada para estabelecer a ligac;ao metroviaria entre Capao 
Redondo, a Sui, e Chacara Klabin no Centro Expandido, passando pelo subcentro de 
Santo Amaro, importante polo regional. Esta linha tem papel fundamental na estruturac;ao 
da rede de transporte publico metropolitano, conectando-se com as seguintes linhas do 
sistema metroferroviario: Linha 9 - Esmeralda da CPTM, na Estayao Santo Amaro; Linha 
1 - Azul da COMPANHIA DO METRO, na Estac;ao Santa Cruz e Linha 2 - Verde da 
COMPANHIA DO METRO, na Estac;ao Chacara Klabin. 

A linha ja esta operacional no trecho que liga 0 extremo sui da cidade (Capao Redondo) 
ao subcentro de Santo Amaro e estabelece integrac;ao com a Linha 9 - Esmeralda da 
CPTM. Sua conclusao incorpora 0 prolongamento ate a Chacara Klabin, /igando amplas 
areas do sui e do sud oeste as demais regioes da metropole, at raves da amp/iac;ao da 
integrac;ao com a rede metropolitana de transporte sobre trilhos, assim como com os 
corredores de 6nibus estruturais, municipais e metropolitanos. 

o presente Termo de Refer€mcia tem como objetivo fornecer informac;oes sobre 0 

empreendimento, necessarias a formulac;ao de propostas, par parte das 
PROPONENTES, para prestac;ao de servic;os de aprovac;ao e validac;ao de projetos e de 
Assessoria para 0 gerenciamento das obras civis e sistemas -contemplando obra bruta, 
acabamento, via permanente, implementac;ao de sistemas, servic;os e fornecimentos, 
apoio tecnico-administrativo e gestao ambiental - do trecho entre 0 poc;o Largo Treze e 0 
poc;o Dionisio da Costa, da Linha 5 - Lilas, a serem contratados pela COMPANHIA DO 
METRO. 

CODrGO EMrSSAO FOlHA 
RT 5.00.00.00/8N4·Q04 Janeiro120 1 0 418 
APROVACAO VERrFrCACAO REV. 

B 
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2 DESCRICAO SUMAAIA DAS PRINCIPAlS OBRAS. SISTEMAS E SERVICOS DE 
ENG EN HARIA 

A execuy80 do empreendimento do Trecho entre 0 POyO Largo Treze (exclusive) e 0 
Poyo Dionisio da Costa, incluindo as EstayOes Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Borba 
Gato, Brooklin/Campo Belo, Agua Espraiada, Ibirapuera, Moema, Servidor, Vila 
Clementi no, Santa Cruz e Chacara Klabin da linha 5 - Lilas, da Companhia do 
Metropolitano de S80 Paulo, compreende: 

2.1 OBRA CIVIL 

LOTE1: Trecho entre 0 Poyo Largo Treze e a Vala a Ceu Aberto - "VCA" de partida das 
tuneladoras (Inclusive), compreendendo: 
• Tunel em NATM duplo situado entre 0 Poyo Largo Treze e a Estayao Adolfo Pinheiro 

com extensao de 400m; 
• Poyo de Ventilayao e Saida de Emergencia Delmiro Sampaio; 
• Estayao Adolfo Pinheiro; 
• Tunel em NATM duplo situado ap6s a Estayao Adolfo Pinheiro, com extensao de 

100,Om; 
• Poyo Conde de Itu; 
• Superestrutura de Via Permanente (via dupla) do Largo Treze ate 65m ap6s a 

cabeceira norte da Estayao Adolfo Pinheiro. 

LOTE 2: Trecho entre a Vala a Ceu Aberto - "VCA" de partida das tuneladoras (exclusive) 
e a Estayao Borba Gato (Inclusive), compreendendo: 
• Estay80 Alto da Boa Vista; 
• Estayao Borba Gato; 
• Poyo de Ventilay80 e Saida de Emergencia Paulo Eir6; 
• Poyo de Ventilayao e Saida de Emergemcia Alexandre Dumas. 

LOTE 3: Trecho entre a Estay80 Borba Gato (exclusive) e a EStay80 Agua Espraiada 
(exclusive) compreendendo: 
• Estayao BrooklinjCampo Belo; 
• Tunel Singelo 1 em Shield com extensao de 4,5 km; 
• Tunel Singelo 2 em Shield com extens80 de 4.5 km; 
• Tunel em NATM duplo com extensao de 270m; 
• Vala a Ceu Aberto - "VCA" de enlace com a Linha Vila Maria - Campo Belo, com 

extensao de 175m; 
• Poyo de Ventilayao e Saida de Emergencia Sao Sebasti80; 
• Poyo de Ventilayao e Saida de Emergencia Roque Petrella; 
• Superestrutura de Via Permanente (via dupla) com inicio 65 m ap6s a cabeceira norte 

da Estayao Adolfo Pinheiro (exclusive) ate 0 Poyo Bandeirantes (exclusive); 
• InterligayOes entre 0 Tunel Singelo 1 eo Tunel Singelo 2; 
• Vala a Ceu Aberto - "VCA" de partida das tuneladoras, com extensao de 112m. 

LOTE 4: Trecho entre a Estayao Agua Espraiada (Inclusive) e 0 Poyo Bandeirantes 
(inclusive), compreendendo: 
• Estay80 Agua Espraiada; 
• Poyo de Ventilay80 e Saida de Emergencia Jesuino Maciel; 
• POyO de Ventilayao e Saida de Emergemcia Bandeirantes; 
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• Viaduto rodoviario de transposir;ao da Av. Jornalista Roberto Marinho, no eixo da Av. 
Santo Amaro. 

LOTE 5: Trecho entre 0 POQO Bandeirantes (exclusive) e a Estag80 Moema (inclusive). 
compreendendo: 
• Estar;ao Ibirapuera; 
• Estag80 Moema; 
• Pogo de Ventilar;ao e Saida de Emergencia Irauna; 
• POQO de Ventilag80 e Saida de Emergencia Rouxinol; 
• Pogo de Ventilag80 e Saida de Emergencia Jandira. 

LOTE 6: Trecho entre a Estar;ao Moema (exclusive) e a Estar;ao Vila Clementi no 
(inclusive), compreendendo: 
• Estar;ao Servidor; 
• Estag80 Vila Clementino; 
• Estacionamento de T rens Servidor; 
• POQO de Ventilar;ao e Saida de Emergencia Chibaras; 
• Pogo de Ventilag80 e Saida de Emergencia Indian6polis; 
• POQO de Ventilar;ao e Saida de Emergencia Olimpico; 
• Pogo de Ventilar;ao e Saida de Emergencia Magalhaes. 

LOTE 7: Trecho entre a Estar;ao Vila Clementino (exclusive e 0 Pogo Dionisio da Costa 
(inclusive) e 0 Tunel de Via do trecho entre 0 Pogo Bandeirantes (exclusive) e 0 Pogo 
Dionisio da Costa (inclusive), compreendendo: 
• Esta980 Santa Cruz; 
• Esta980 Chacara Klabin; 
• Tunel para Via Dupla em Shield com extens80 de 6,0 km; 
• Superestrutura de Via Permanente (via dupla) entre 0 POQO Bandeirantes (inclusive) e 

o Pogo Dionisio da Costa (inclusive); 
• Pogo de Ventilag80 e Saida de Emergencia Botucatu 
• POQO de Ventilag80 e Saida de Emergencia Joel J. Meio; 
• Pogo de Ventilag80 e Saida de Emergencia Mauricio Klabin; 
• POQO de Ventilag80 e Saida de Emergfmcia Profa Carolina Ribeiro; 
• Pogo de Ventilag80 e Saida de Emergfmcia Dionisio da Costa. 

LOTE 8: Patio de Manuteng80 e Estacionamento de Trens Guido Caloi, compreendendo: 
• Edificios Administrativos e Oficinas do Patio de Manuteng80 e Estacionamento de 

. Trens; 
• Acesso ao Patio; 
• Superestrutura de Via Permanente do Patio de Manutenr;ao e do Estacionamento de 

T rens e seus acessos. 

2.2 SISTEMAS 

• Sistemas Eletronicos e Telecomunicac;6es 

Sinalizar;ao convencional e CBTC 

Sonorizag80: 
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- Gabinete 
- Sonofietores 
- Sensores 

Modulo SSO 

• Sistema de Comunica~ao e Controle e Interface - ICCS 

- Gabinetes 
- Bloqueias 

Telefonia 
- DGE/OGO - Oistribuidor Geral Eletrico I Qtice 
- AT - Armario de T ermina~a de Distribuiy80 
- Central Telefonica 
- Pontos T elefonicos Esta~o 
- Pontos de rede Estayao 

SCAP 
- Sistema de Centrole de Arrecadayao e de Passageiros 
- CCO - Centro de Controle Operacional 

• Sistemas Eletricos 

Subesta~o Eletrica Primaria 

Subesta~o Retificadora 
- Trafo Retificador 22/0,8 kV 
- Trafos Auxiliares 22/0,46 kV 
- Cub/culas dos disjuntores e Mediyao 22 kV 
- Cublcula do retificador e disjuntores de sa/da 

Cubiculas dos seccionadores 
Cublculas das contatores 

- Cubiculas das sistemas digitais 

Subestayaa Auxiliar 
- QPO (Quadro principal de distribuiy80, 460V) 

QOER (Quadro de distribuiy80 E.R., 460V) 
QCB (Quadra Comando Bambas, 460V) 
Trafas de B.T., 460V/220V 
QGO (Quadro Geral de distribui~o, 220V) 
PVST (Painel de Ventila~a Salas Tecnicas, 220V) 
QOFE (Quadro de distribuiyao de feiras e eventos, 220V) 
QFCh (Quadro de Forys de chuveiros, 220V) 

Sistema de lIuminay80 
- PL (P 
- ainel de Luz) 
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- Luminarias 

Sistema 01 - Oetecyao de Incendio 
PCA - Painel Controle de Alarme 
Detetores 

- Acionadores Manuais 
- Indicadores 

Sistema de Bandejamento/Caminhamento 

Bandejas 
Caminhamentos de infraestrutura = eletrodutos de 3/4" it 4" 

Vias 
- Bandejamento para cabos 

Caminhamento de cabos 22 kV 
Cabos de 22 kV 
lIuminacao e tomadas 
Bombas 
Ventilayao 

- Seccionadoras de Vias 
Contatoras de Vias 

• Sistemas Mecanicos 

Sistema de Portas de Plataforma 

Sistema de Ventilacao Principal 
Jato-Ventiladores de Exaustao 

- Jato-Ventiladores de Insuflayao 

Sistema de Oetecyao de Incendio 

Bilheterias e SSOs 

Equipamentos de Infra-estrutura (Patio) 
- Ponte Rolante 

Monta Cargas 
- Torno Rodeiro 

Maquina de Lavar Trens 
- Balan98 Rodoviaria 

Aquecedor de Agua 
Posto de Abastecimento 

- Ar Comprimido 
Elevadores 

Veiculos Auxiliares 
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Trator de Manobra Terra-Trilho 
Vagao Plataforma 

- Trole de Transporte de Trilhos 
- Trem Esmerilhador 

Vefculo de Socorro Rodoferroviario 
Caminhao Rodoferroviario 
Caminhao Bau Rodoferroviario 
Caminhoneta Ferroviaria com Plataforma 
Veiculo para Rede Aerea 

• Sistema de Via Permanente 

Trilhos e suas Fixacoes. 

Vias em Lastro e massa-mola. 

Barreiras, Fechamentos e Revestimentos Acusticos. 

METRO 

Nota: Os itens acima mencionados sao meramente orientativos e nao contemplam a 
totalidade dos sistemas/equipamentos objeto da presente licitacao. 

2.3 PROJETO CIVIL 

Os projetos executivos serao desenvolvidos em 12 lotes, por projetistas Contratadas pel a 
COMPANHIA DO METRe, compreendendo as estay6es, poc;:os intermediarios, os tuneis 
e patio. 

2.4 PROJETO DA VIA PERMANENTE 

Os projetos de Via Permanente serao executados pelas Construtoras dos 4 Lotes (1,3,7 
e 8). 

2.5 PROJETO DE SISTEMAS 

Os projetos executivos serao desenvolvidos pelos fornecedores contratados pela 
COMPANHIA DO METR6. compreendendo os principais sistemas e equipamentos acima 
relacionados, entre outros. 

3 ESCOPO 
• Servic;:os de verificacao, validac;:ao e assessoria a aprovacao dos projetos; 

• Servic;:os de Assessoria ao gerenciamento do empreendimento, de responsabilidade 
da COMPANHIA DO METRO, relacionados no item 2 e compreendendo, sem a elas 
se limitar, 0 planejamento, a programac;:ao e controle fisico-financeiro do 
empreendimento, analise de riscos e proposicao de medidas mitigadoras para a 
conclusao nos prazos e datas pre-estabelecidas, com custos e metas de qualidade e 
gestao de contratos. 
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Estes servi«;os sao de alta complexidade. e serao executados por profissionais 
experientes que fornecem avalia«;Oes e verifica«;Oes independentes e objetivas dos 
processos de implementa«;ao e do desempenho das areas intervenientes no 
empreendimento. 0 objetivo desse servi«;o e garantir que os custos. os prazos e as 
metas de qualidade sejam atingidos. 

o Modelo de Gerenciamento a ser implantado pela COMPANHIA DO METRO sera 
estruturado em Coordenadorias de Apoio a Gestao Tecnica e Administrativa, de Projeto 
Civil e Via Permanente e de Sistemas. 

Naopera«;8o deste Modelo a CONTRATADA devera levar em considera«;8o todas as 
areas de conhecimento envolvidas e estar capacitada para lidar com diferentes naturezas 
de servi«;os a serem prestados, as peculiaridades e complexidades proprias do 
empreendimento e os relacionamentos intemos e extern os das equipes com as 
projetistas, empreiteiras, fornecedores. laboratorios de controle tecnologico. topografia, 
instrumenta«;ao, concessionarias de servi«;os publicos, outros orgaos pOblicos e privados, 
entre outros. 

A empresa CONTRA T ADA devera fornecer e implantar urn software/hardware de 
gerenciamento de empreendimento. consagrado no mercado e aprovado pela 
COMPANHIA DO METRO. 

3.1 PRINCIPAlS ATIVIDADES: 

As principais atividades da PROPONENTE, a serem consideradas, sem a elas se limitar. 
sao: 

3.1.1 Coordenadoria de Assessoramento a Gestao Tecnica e Administrativa 

3.1.1.1Servi~os de Assessoramento a Gestao Tecnica e Administrativa 

Gerir recursos. informa<;oes, pessoas e conhecimentos das normas, documentos 
e procedimentos pertinentes, no seu nivel de competencia. 
1) Acompanhar os cronogramas fisico e economico de execu<;ao dos projetos e 

obras. 

2) Verificar as medi«;oes. dentro dos critMos estabelecidos nos contratos, 
respeitando normas e instru«;Oes da COMPANHIA DO METRO e emitir os 
respectivos Atestados de Medi«;80. 

3) Preparar e/ou consolidar as informa<;oes requeridas para determina«;8o da 
evolu«;8o das obras. inclusive disponibilizando as informa¢es por meio digital 
via WEB. 

4) Analisar e controlar os documentos gerados/recebidos durante as fases de 
projetos e implanta<;ao de obras e servi<;os; 

5) Assessorar na intera<;ao com 0 Governo do Estado, a Prefeitura Municipal e 
demais Institui<;oes para equacionar a integrat;:ao urbana dos projetos e obras, 
especialmente acessos vlanos. remanejamentos de interferencias. 
reurbaniza«;8o, paisagismo, circula«;8o no entorno entre outros; 
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6) Assessorar na Gestao de Risco, Qualidade e Meio Ambiente, com base em 
documentos especificos (IC-S.OO.OO.OO/3AO-002 e IC-S.00.OO.OO/3AO-001 e 
NOR-OO-201 - Revisao 00 - Diretrizes Ambientais para Contratayaes); 

7) Assessorar nos programas socio ambientais. apresentando os impactos 
gerados, avaliando resultados e indicando as medidas mitigadoras e 
compensatorias implementadas. 

8) Elaborar 0 Relatorio de Comissionamento no termino dos servic;os, registrando 
os principais aspectos da implantac;ao das Obras, os resultados alcanc;ados e 
recomendac;Oes pertinentes a operac;ao e manutenc;ao dos equipamentos civis 
e de sistemas. recomendac;Oes para emissao dos T ermos de Aceitac;ao 
Definitivos (TAD's) contendo no minimo: Relac;ao de Projetos; Planilhas de 
Quantidades; Cronogramas Fisico (previsto e realizado): Controle de 
Qualidade; Relatorios de Ensaios. 

Para as atividades dos itens 1 a 7 sera elaborado relatorio mensal contendo 0 

detalhamento de todas as ayaes desenvolvidas. 

Alem deste relatorio. deverao ser apresentados relatorios especificos solicitados pela 
COMPANHIA DO METRO quando sa tratar de assuntos relevantes afetos a 
implementac;ao do empreendimento. 

Sera emitida uma Ordem de Servic;o para cada Etapa de Obra. 

3.1.2 Coordenadoria de Projeto Civil e Via Permanente 

Gerir recursos, informac;Oes. pessoas e conhecimentos das normas, documentos e 
procedimentos pertinentes, no seu nivel de competlmcia. 

3.1.2.1 Atividades de planejamento e controle do desenvolvimento do Projeto Civil 
e Via Permanente 

1) Planejar e controlar as metas e diretrizes; 

2) Gerir 0 desenvolvimento dos projetos; 

3) Acompanhar 0 desenvolvimento e aprovac;ao de projetos junto aos orgaos e 
demais instfmcias necessarias; 

4) Coordenar as interfaces entre projetos; 

S) Coordenar as atividades de validac;ao, verificar;ao e assessoria a aprovac;ao de 
documentos tecnicos emitidos por terceiros e a verificac;ao e validac;ao de 
documentos emitidos pela propria CONTRATADA; 

6) Controlar a documentac;ao tecnica e administrativa, utilizando 0 software GED da 
COMPANHIA DO METRO; 

7) Assessorar nas interfaces projet%bra, compreendendo: 

7.1 A verificac;ao dos documentos de "as built", relatorios tecnicos elaborados pelo 
ATO das projetistas, relatorios de retroanalise e vistoria cautelar. Esta verificac;ao 
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tem seu custo diluido na atividade de assessoramento das interfaces projet%bra, 
nao prevendo remunera<;8o por documento aprovado; 

7.2 Analise e interpreta<;ao das leituras relativas a instrumenta<;8o das obras e 
manifesta<;ao, junto as projetistas, sobre os pareceres e providencias cabiveis, 
quando necessario. Este trabalho sera realizado com utiliza<;ao de software 
fornecido pela COMPANHIA DO METRO; 

7.3 Assessoramento especializado a implementa<;8o da obra e outros servi<;os de 
engenharia; 

7.4 Implanta<;8o de um sistema de infonna<;6es geo-referenciadas, com dados 
sobre as vistorias previas cautela res, e os resultados das instrumenta<;6es, para 0 

acompanhamento do comportamento das edifica<;oes na faixa de influencia da 
obra, permitindo todas as avalia<;oes necessarias, inclusive 0 controle dos laudos 
e das indeniza<;6es propostas; 

8) Assessorar nas interfaces projeto/implanta<;8o de acabamento, paisagismo e 
comunica<;ao visual, bem como verifica<;ao de documentos "as built" e 
assessoramento a sua aprova<;ao. Esta verifica<;ao tem seu custo diluido na 
atividade de assessoramento das interfaces projeto/implanta<;ao de acabamento, 
nao prevendo remunera<;8o por documento aprovado; 

9) Assessorar nas interfaces projeto/implanta<;8o da via permanente, bem como 
verifica<;ao de documentos "as built" e assessoramento a sua aprova<;ao. Esta 
verifica<;8o tem seu custo diluido na atividade de assessoramento das interfaces 
projeto/implanta<;8o de via permanente, nao prevendo remunera<;ao par 
documento aprovado; 

Os profissionais envolvidos nas atividades de 7 a 9 serao substitufdos em fun<;8o das 
fases da obra e consequente competencia profissional, mantendo constante 0 

dimensionamento da equipe. 

Sera elaborado relatorio mensal contendo 0 detalhamento de todas as atividades 
desenvolvidas. 

Sera emitida uma Ordem de Servis:o para cada etapa de obra. 

3.1.2.2 Atividades de analise e valida~ao do projeto executlvo civil 
1) Analisar criticamente 0 projeto basico aprovado pela COMPANHIA DO METRO, 

em fun<;ao dos dados complementares obtidos apos 0 desenvolvimento deste 
projeto (topografia, sondagens e outros). e emitir relatorio conclusivo. 

2) Analisar e validar cada estrutura de conten<;8o e suporte, provisoria e definitiva, 
estabelecidas no projeto executiv~, que sera obtido atraves da elaborayao das 
memorias de calculo das respectivas unidades construtivas. 

As memMas de calculo serao entregue a COMPANHIA DO METRO concluidas e 
aprovadas. acompanhadas de relatorio informando os softwares utilizados, 
fundamentando e interpretando os para metros geotecnicos, 0 partido estrutural adotado, 
os resultados encontrados e as considera<;6es tecnicas de defesa e justificativa da 
solu<;8o e metodos de calculo adotados, bem como sua aderemcia ao projeto basico. 
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Esta atividade devera ser desenvolvida com a participayao, no local de desenvolvimento 
dos trabalhos, de toda a equipe prevista para tal, e devera contar com um supervisor 
tecnico de projeto, que sera 0 responsavel tecnico pela mem6ria de calculo apresentada. 

o prazo para conclusao desta etapa de trabalho devera ser compatfvel com 0 de emissao 
dos documentos, pela projetista, para analise da supervisora, e tambem com 0 

cronograma de ataque de obras. 

Sera elaborado relatorio mensal contendo 0 detalhamento de todas as atividades 
desenvolvidas. 

Sera emitida uma Ordem de Servir;:o. por Lote de Projeto Civil (1 ao 12). 

3.1.2.3 Atividade de verificac;ao e assessoria it aprovac;ao do proJeto executivo civil 
e de via permanente 

Verificar e assessorar a aprovayao dos relatorios tecnicos e desenhos, emitidos por 
terceiros. A atividade deve considerar os aspectos de engenharia intrinsecos a cad a 
disciplina, 0 projeto basico aprovado pela COMPANHIA DO METR6, todas as 
informayOes complementares desenvolvidas na etapa basica ou executiva, a 
compatibilidade com as demais disciplinas, e ainda 0 projeto de sistemas em 
desenvolvimento. 

Deve tambem considerar os entendimentos mantidos com concessionarias e outras 
empresas envolvidas neste processo, bem como atender as exigetncias ligadas ao meio 
ambiente. 

A aprovayao do desenho inclui todos os demais documentos a ele relacionados, como 
memoria de calculo, planilha de quantidades e outros. Sera considerado verificado 0 

documento original assinado pelo especialista da disciplina em questao e pelo 
coordenador do projeto. 

Para desenvolver esta atMdade, a empresa devera alocar a forya de trabalho prevista na 
planilha da COMPANHIA DO METR6, sendo que para cada disciplina devera ser 
indicado um supervisor tecnico de projeto, que sera necessariamente engenheiro, 
arquiteto ou geologo, dependendo da disciplina. As especialidades deverao ser 
organizadas, no minima em quatro areas: estruturas e edificayoes, geotecnia, arquitetura 
e via permanente. 

No caso dos relat6rios tecnicos. a verificayao de documentos de terceiros prevista podera 
eventual mente ser substituida por emissao de relatorios proprios, que poderao ser 
solicitados pela COMPANHIA DO METRO para embasar avaliayao tecnica de alguma 
alternativa construtiva. 

o prazo para analise de cada documento tecnico e de ate 14 dias corridos. Sera 
elaborado relatorio mensa I contendo 0 detalhamento de todas as atividades 
desenvolvidas. 

Sera emitida uma Ordem de Servir;:o, par Lote de Projeto Civil (1 ao 12) e por Lote de Via 
Permanente (1 ao 4). 
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3.1.3 COORDENADORIA DE PROJETO DE SISTEMAS 

Gerir recursos, informa<;Oes, pessoas e conhecimentos das normas, documentos e 
procedimentos pertinentes, no seu nivel de competencia, e desenvolver a<;Oes 
necessarias para a execu<;ao de servi<;os especializados de engenharia para analise do 
projeto executivo e acompanhamento da implementa<;80 dos Sistemas da Unha 5 - Lilas. 

Os serviyos em questao deverao ser realizados por meio de equipes tecnicas 
devidamente qualificadas. 

Sera elaborado relat6rio mensal correspondente a cada Ordem de Servi<;o emitida, 
contendo 0 detalhamento de todas as atividades desenvolvidas. 

3.1.3.1 Atividades de planejamento e controle do desenvolvimento do Projeto de 
Sistemas 

1) Planejar e controlar as metas e diretrizes; 

2) Gerir 0 desenvolvimento dos projetos; 

3) Acompanhar 0 desenvolvimento e aprovayao de projetos junto aos 6rgaos e 
demais instancias necessarias; 

4) Coordenar as interfaces entre projetos; 

5) Coordenar as atividades de verifica<;80 e assessoria a aprovayao de documentos 
tecnicos de terceiros; 

6) Controlar a documentayao tecnica e administrativa, utilizando 0 software GED da 
COMPANHIA DO METR6; 

7) Assessorar nas interfaces projeto/obra, como tambem nos serviyos especializados 
na implementayao de Sistemas e outros serviyos de engenharia; 

Sera emitida uma Ordem de Servi<;o para cada sistema/subsistema em cada Etapa do 
Empreendimento. 

3.1.3.2 Atividades de analise, verifica~io e assessoria it aprova~io do proJeto 
executivo e de documentos tecnicos de sistemas 

1) Analisar a arquitetura dos Sistemas e suas interfaces, especificayOes tecnicas e 
demais documentos com 0 objetivo de verificar sua conformidade com os 
requisitos tecnicos e normas especificado$ no projeto basico; 

2) Analisar 0 projeto executivo dos Sistemas, verificando a sua conformidade com as 
especifica<;Oes tecnicas, requisitos funcionais, operacionais e de interfaces, 
avaliando a compatibilidade nas interfaces com outros sistemas, propondo 
alterayOes sempre que necessario. Os serviyos abrangem a analise dos seguintes 
tipos de documentos: 

- indices de documentos; 

- Projeto de hardware e software; v Projeto de fabrica<;ao; 
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Projeto de instala~o; 

- Dossias e memoriais descritivos de hardware e software; 

Dossias e memoriais descritivos de interfaces e interoperabilidade; v 
Memoriais de calculo; 

Estrategias de implanta~o; 

Manuais de Manuten~o e Opera~o; 

- Procedimentos de Testes; 

Revisao de documenta~o do projeto apos implantac;ao. 

3) Analisar e verificar os projetos executivos de fabricac;ao; 

4) Analisar e verificar os projetos executivos de instalac;ao; 

5) Elaborar a analise e a verificac;ao dos manuais de operac;ao e manuten~o; 

6) Elaborar a analise e a verificayao de procedimentos e demais documentos 
tecnicos necessarios a implantac;ao dos Sistemas; 

Sera emitida uma Ordem de Servic;o para cada sistema! subsistema em cada Etapa do 
Empreendimento. 

3.1.3.3 Atividades de acompanhamento de fabrica~ao, montagem e instala~o dos 
Sistemas 

Sera emitida uma Ordem de Serviyo para cada sistema! subsistema em cada Etapa do 
Empreendimento. 

3.1.3.4 Atlvldades de acompanhamento dos testes de aceita~o e comissionamento 
dos Sistemas 

Testes em campo 
instalac;ao 

- pre-comissionamento 

comissionamento 

Sera emitida uma Ordem de Serviyo para cada sistema! sUbsistema em cada Etapa do 
Empreendimento. 

3.1.3.5 Atividades de acompanhamento do projeto de Sistemas em campo 
1) Retirada de pendancias de projeto; 

2) Analise dos projetos em carater "as built" (conforme construido). 
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3) Avalia~o de desempenho e opera~o assistida. 

Sera emitida uma Ordem de Servil):o para cada sistema! subsistema em cada Etapa do 
Empreendimento. 

3.1.4 CONSUL TORIA 

3.1.4.1 A CONTRA TADA devera manter em seu quadro tres consultores, aprovados pelS 
COMPANHIA DO METRO, que participarao de uma equipe permanente de avaliayao 
mensal. de aspectos criticos e estrategicos no desenvolvimento do empreendimento. 
principalmente em relayao a obras enterradas e subterrfmeas. 

A CONTRATADA devera manter uma consultoria permanente - BOARD - para avaliayao 
mensal do desenvolvimento do empreendimento sob seus aspectos criticos, 
principal mente em rela~o a obras enterradas e subterrtineas. 

3.1.4.2 A CONTRA T ADA devera prever consultoria especializada, aprovada pela 
COMPANHIA DO METRO. relativos a todas as materias de engenharia, e para os quais 
necessite de urn parecer. 

Sera emitida Ordem de Serviyo para cada atividade de consultoria. 

ANEXOXVA 

Caracteristicas Gerais da Linha 5 

CARACTERisTICAS GERAIS DA UNHA 5 

Subtrecho Largo Treze - Esta~ao Adolfo Pinheiro 

o tral):ado em planta deste subtrecho acompanha 0 eixo da Rua Adolfo Pinheiro 
localizando a Estayao Adolfo Pinheiro em segmento de tangente entre as ruas Isabel 
Schmidt e Padre Jose de Anchieta. 0 trayado em perfil tern rampa ascendente 
posicionando esta esta~o em cota menos profunda para facilitar a sua constru~o por 
meio de Escava~o a Ceu Aberto "VCA". 

A estayao devera ter acessos em ambos os lados para integrar com as linhas de 
passagem pelas ruas Adolfo Pinheiro e AntOnio Bento, que formam 0 binario de 
circulayao dos Onibus oriundos dos corredores que cruzam 0 centro de Santo Amaro, ja 
que esta esta~o padera oferecer maior comodidade para integra~o com algumas linhas 
de passagem do que a Esta~o Largo Treze. 

Este subtrecho com 400m, sera construido pelo metodo NATM em tunel duplo para 
instalayao de AMVs nas aproximayOes da Estayao Adolfo Pinheiro. Esta estal):ao tera 
plataformas laterais e sua constru~o sera realizada par meio de escava~o a ceu aberto 
necessitando de projeto de desvio de trafego no periodo de obras. Neste subtrecho sera 
implantado 0 POl):O Voluntario Delmiro Sampaio de ventila~o e saida de emergencia. 

Sao propostas desapropriayOes nas quadras adjacentes ao segmento da esta~o para 
desvio de trafego, apoio a obra e implanta~o dos acessos. 
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Subtrecho Esta~ao Adolfo Pinheiro - Esta~ao Alto da Boa Vista 

o travado neste subtrecho apresenta uma transivao em planta ao deixar de acompanhar 
o leito da Rua Adolfo Pinheiro para prosseguir pelo leito da Avenida Santo Amaro. Entre 
as estavoes Adolfo Pinheiro e Alto da Boa Vista 0 travado em planta contempla 210m a 
ser construido em NATM implantando-se tUnel duplo para instalavao do segundo 
aparelho de AMV junto a Estavao Adolfo Pinheiro e para implantavao de segmento de 
transivao para 0 inicio da utilizavao de 2 shields singelos em uma extensao de 3244m de 
tuneis sendo 620m ao longo deste subtrecho. 

A Estavao Alto da Boa Vista sera implantada na Avenida Santo Amaro, envolvendo 
desapropriavOes em sua margem oeste para que seja construlda em Vala a Ceu Aberto 
sem que haja obstruvao do transito do Corredor Santo Amaro. 0 travado em perfil 
apresenta rampa ascendente e pouco acentuada, posicionando-se a estavao em 
profundidade favoravel a sua construvao por meio de escavavao a ceu aberto. 

A Estavao Alto da Boa Vista ficara localizada entre a Rua Irineu Marinho e a Rua da 
Fraternidade em local pr6ximo ao ponto de converglmcia da Avenida Joao Dias com a 
A'v. Santo Amaro e da Rua Adolfo Pinheiro com a Av. Vereador Jose Diniz. Esta estavao 
estara circundada por transito de grande volume de onibus, uma vez que essas vias 
compoem os corredores de onibus que atendem 0 subcentro de Santo Amaro. Em ambas 
as vias deverao ser adequados os pontos de parada existentes para a integra~o de 
passagem de linhas de onibus destes corredores com a Unha 5 - Lilas, observando que 
nesse local h8 urn conjunto maior de linhas, sendo que algumas sao distintas daquelas 
que passam pelas esta~es Largo Treze e Adolfo Pinheiro. 

Neste subtrecho, sera implantado 0 POvo Conde de Itu para servir de apoio as frentes de 
escavavao de tuneis de via singela pelo metodo shield. 

Subtrecho Esta~ao Alto da Boa Vista • Esta~ao Borba Gato 

A partir deste subtrecho passa a acompanhar 0 leito da Avenida Santo Amaro, mantendo
se em toda sua extensao de 995m a continuidade da construvao por SHIELD 
implantando-se as do is tuneis singelos e a Estavao Borba Gato com plataforma central. 0 
tra<;ado em perfil apresenta inclina<;80 descendente com baixa declividade localizando a 
Estavao Borba Gato, ja na bacia do vale onde se insere a Av. Professor Vicente Rao, 
com profundidade adequada it sua constru<;ao por meio de escava<;ao a ceu aberto. Sera 
construlda no local de convergencia da Rua Adolfo Pinheiro com a Av. Santo Amaro em 
area a ser desapropriada que situa-se entre estas duas vias e a Prava Augusto Tortorelo 
de Araujo, viabilizando sua execuvao sem prejulzos operacionais ao transito geral e aos 
corredores de onibus Santo Amaro e Adolfo Pinheiro. Para esse local convergem as 
linhas de onibus desses corredores sendo por isso necessario prover 0 local com pontos 
de paradas adequados a integravao com a COMPANHIA DO METRO. 

No ponto media desse subtrecho sera implantado a P090 Alexandre Dumas para 
ventilavao e saida de emergencia. 

Subtrecho Esta~o Borba Gato • Esta~ao Brooklin-Campo Belo 

A partir da Estayao Borba Gato 0 trayado em planta prossegue acompanhando 0 eixo da 
Av. Santo Amaro. Neste subtrecho de 743m, propoe-se tambem a continuidade do 
metodo construtivo implantando-se dois tUneis singelos com a maquina Shield 
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considerando a Esta~o Brooklin-Campo Belo com plataforma central. Esta esta<;80 esta 
projetada junto a margem oeste da Av. Santo Amaro, para que 0 tra<;ado da 
COMPANHIA DO METRO m10 inviabilize no futuro 0 projeto de um viaduto sobre a Av. 
Vicente Rao. 

o tra<;ado em perfil apresenta rampa descendente proxima ao limite de declividade para 
cruzar em subterraneo 0 fundo de vale onde se insere a Av. Vicente Rao. A Esta<;80 
Brooklin-Campo Belo sera implantada pr6xima a esta avenida na margem oeste da 
Avenida Santo Amaro em area a ser desapropriada para implanta<;ao atraves de 
escava<;ao a ceu aberto sem que ocorra a obstru<;ao do tn:!!fego geral e do corredor de 
Onibus. Neste subtrecho sera implantado 0 Po<;o Sao Sebastiao para ventila<;ao e salda 
de emergencla. 

Na Esta~o Brooklin-Campo Belo havera a integra<;ao fisica da Linha 5 - Lilas com 0 
corredor de media capacidade Diadema - Brooklin que esta sendo implantado ao longo 
das avenidas Roque Petroni Junior e Professor Vicente Rao. Portanto sera implantado 
um acesso pela extremidade norte das plataformas da esta<;ao para que ocorra a 
integra<;ao fisica com 0 referido corredor atraves de passarela de acesso ao ponto de 
parada. 

Subtrecho Esta~o Brooklin-Campo Belo • Esta~ao Agua Espraiada 

o subtrecho Esta<;ao Brooklin-Campo Belo - Esta~o Agua Espraiada tem extensao de 
1036m sendo que para os 518m iniciais propoe-se a continuidade do metodo construtivo 
dos subtrechos anteriores que preconiza a utiliza<;ao de Shield para implanta<;ao de dois 
tune is singelos. Os 370m seguintes do subtrecho, pr6ximos a Esta<;80 Agua Espraiada, 
serao construidos em NATM e parte em VCA para implanta~o do enlace com a linha 15 
- Vila Maria-Agua Espraiada, um segmento de transi~o para 0 arrastamento da maquina 
Shield ao trecho seguinte ate 0 Po<;o Bandeirantes, e para a instala<;ao de um conjunto 
de AMVs e do enlace, e ainda, implanta~o do Po<;o Roque Petrella. 

Apes este segmento, na aproxima<;ao das plataformas da Esta<;ao Agua Espraiada os 
tuneis da linha 5 - Lilas voltarao a ser implantados com dois Shields singelos para se 
obter condir;oos mais seguras para as obras 5ubterraneas sob 0 leito da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho. Desta forma as vias permanentes da Linha 5 ficarao externas 
as duas plataformas previstas para a Esta<;ao Agua Espraiada, criando condi<;oes para 
que as vias permanentes da Linha 15 Vila Maria - Agua Espraiada possam ser 
implantadas intemamente a estas plataformas para viabilizar no futuro a integra<;80 "porta 
a porta" dos maiores fluxos de transfer€mcia entre estas duas lin has de MetrO. 

A Esta<;ao Agua Espraiada sera implantada pr6xima ao leito da Avenida Jornalista 
Roberto Marinho para aproxima-Ia do tra<;ado da Linha de MetrO Leve Sao Judas I 
Aeroporto I Morumbi. Sera construida em vala a ceu aberto, necessitando de amplo 
espa<;o para abertura da vala e para desvio do trafego geral e das linhas de Onibus do 
corredor Santo Amaro, utilizando para isso das desapropria<;6es propostas para a 
constru<;8o do viaduto Os projetos, de estrutura da esta<;80 e do viaduto, serao 
compatibilizados de forma que possam ser correlacionadas as suas interferencias fisicas, 
as suas etapas de implanta<;ao e as solu<;oes de desvio de trafego para 0 periodo de 
obras. 0 projeto devera contemplar 0 ponto de parada do Corredor Santo Amaro 
considerando que sera necessaria a integra~o de passagem das linhas de Onibus desse 
corredor com a Linha de MetrO Leve Sao Judas I Aeroporto I Morumbi e principalmente 
com a Linha 5 - Lilas em sua fase operacional Esta~o Agua Espraiada. . 
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a acesso da demanda lindeira para a linha Sao Judas I Aeroporto I Morumbi sera 
realizado atraves de uma passarela a ser implantada sobre 0 leito da Avenida Jornalista 
Roberto Marinho atendendo ambos as lados dessa avenida. A mesma passarela sera 
utilizada para a integrayao dessa linha com as linhas 5 - Lilas e 15 "'Vila Maria - Agua 
Espraiada e para acesso da demanda lindeira da margem sui da Avenida Jornalista 
Roberto Marinho. 

Subtrecho Esta~ao Agua Espraiada· Esta~ao lblrapuera. 

No ponto intermediario deste subtrecho sera implantada a Subestacao Primaria 
Bandeirantes. No segmento de 952m, compreendido entre a Estayao Agua Espraiada e 0 
Poc;o Bandeirantes, prosseguira a utilizayao de shield para implantac;ao de dais tuneis 
singelos. Estes dois tUneis estarao afastados entre si para inseryao interna das vias 
permanentes da Linha 15 - Vila Maria/Agua Espraiada cujo trayado acompanha 0 leito 
das avenidas Brigadeiro Luiz Antonio e Santo Amaro e passa sob a via permanente de 
sentido centro-bairro da Linha 5 - Lilas, nivelando-se ao trac;ado desta linha na Estacao 
Agua Espraiada. Estao previstas a implantayao do Poyo Jesuino Maciel de ventilayao e 
saida de emergemcia e Poc;o Bandeirantes para saida de emergencia. 

a poc;o a ser implantado na mesma area da Subestayao Primaria Bandeirantes podera 
ser utilizado para entrada de maquina shield para inicio de escavayao a partir desse 
ponto ate 0 final do Trecho da segunda etapa, ap6s Estayao Chacara Klabin. Este trecho 
soma 5976m de extensao para o· qual esta proposto como metodo construtivo, a 
implantaC;80 de tUnel duplo atraves de shield, incorrendo nos projetos das estayaes com 
plataformas laterais. Este metodo construtivo foi adotado na elaboraC;80 dos estudos do 
projeto funcional e estara sujeito a revisOes e alterayaes no desenvolvimento do projeto 
Basico e Executivo. 

o trayado em planta neste subtrecho €I composto por curvas reversas efetuando-se a 
transiC80 de mudanya da diretriz da Av. Santo Amaro para a Av. Ibirapuera, passando 
sob quadras edificadas nas imediacOes da Av. Bandeirantes. a tra-ado em perfil do 
subtrecho €I aprofundado em relaC80 as cotas das estac;Oes Agua Espraiada e Ibirapuera 
para cruzar em subterraneo 0 leito da Av. Bandeirantes. Ao aproximar da Av. Ibirapuera 0 
trac;ado foi projetado em segmento de tangente. para a inserC;80 da estacao nas areas 
frontais dessa avenida a serem desapropriadas. Assim, localizada fora do eixo da 
avenida, proporciona condicoes para sua construyao por meio de escavacao a ceu 
aberlo, sem que ocorram interferencias com 0 corredor de onibus e 0 trafego gera/. 

a projeto dos acessos a estayao deve contemplar a necessidade de integracao com 0 
corredor de onibus da Av. Ibirapuera, adequando-se 0 ponto de parada a esta funcao. 

Subtrecho Esta~ao Ibirapuera • Esta~o Moema. 

Logo em seguida a Estac;ao Ibirapuera 0 trayado em planta tern urn segmento em curva 
leito desta avenida, com trayado em perfil praticamente plano, ate a EstaC;8o Moema. 
proxima do Largo Moema. 

Esta estayao esta projetada em segmentos de tangente e devera ser construida por meio 
de escavacao a ceu aberto. Para reduzir interferencias com a circulayao do trafego geral 
e dos onibus no Corredor Ibirapuera, esta prevista a desapropriac;ao de areas edificadas 
situadas na margem leste da avenida como apoio a obra e para implantayao dos 
acessos. 
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Da mesma forma que a Esta~o Ibirapuera, a Esta~o Moema devera ter seus acessos 
compatibilizados com 0 corredor de Onibus pois a partir desta esta~o ha lin has de Onibus 
que se destinam a outras regiOes do centro expandido, e tomam dire¢es divergentes da 
diretriz da Linha 5 - Lilas. 

Subtrecho Estac;ao Moema - Estac;ao Servidor 

Ap6s a Esta~o Moema, 0 tra~ado prossegue em tunel sob a Av. Ibirapuera ate 0 

"Conjunto POliesportivo do Ibirapuera", onde esta pre vista a implanta~ao do 
estacionamento de trens Moema em area pertencente ao citado centro esportivo, 
adjacente a Av. Ibirapuera, livre de interferencias e possibilitando sua implanta~ao par 
meio de escavayao a ceu aberto. 

Logo ap6s 0 estacionamento de trens, 0 tra~do em planta tern segmento em curva a 
direita, passando em tunel sob 0 pavilhao poliesportivo, para tomar a diretriz da Rua 
Pedro de Toledo. Neste segmento, 0 projeto do trayado em planta e em perfil fica 
delimitado pela necessidade de se evitar interferencias com as edifica¢es deste conjunto 
Poliesportivo. 

Na Rua Pedro de Toledo 0 trayado prossegue na margem direita do eixo da via para nao 
interferir com os pilares do viaduto existente sobre a Av. Rubem Berta. A Esta~o 
Servidor esta projetada em local situado antes do cruzamento com a Av. Rubem Berta, 
em frente ao Hospital Servidor e ao "Conjunto Pofiesportivo do Ibirapuera". A Esta~ao 
Servidor tambem sera implantada em area pertencente a este equipamento urbano, junto 
a Rua Pedro de Toledo, possibilitando sua constru~o por meio de escava~o a ceu 
aberto. 

Dentre os acessos previstos para esta estayao deve estar contemplada no projeto a 
integra~o com as linhas de Onibus da Av. Rubem Berta, e com 0 futuro corredor de 
Onibus previsto no Plano Diretor Estrategico do Municipio de Sao Paulo para esta mesma 
aven[da. Deve ser considerada tambem a existencia em seu entorno de institui~oes de 
atendimento a pessoas portadoras de deficiencia f[sica, com enfase para equipamentos e 
sinaliza~o especial nas travessias de pedestres. 

Subtrecho Estac;ao Servidor - Estac;ao Vila Clementino 

Ap6s a Esta~o Servidor, 0 tra~ado em perfil cruza em sUbtem'3neo 0 leito da Av. Rubem 

Berta, passando a ter declividade maxima ascendente ate a Esta~o Vila Clementi no, 
projetada na meia encosta do espigao da Av. Domingos de Moraes e em profundidade 
maior do que as demais esta~Oes. Em planta, 0 tra~ado volta a posicionar-se 
simetricamente em rela~o ao eixo da Rua Pedro de Toledo, localizando a Estayao Vila 
Clementi no em segmento de tangente na quadra compreendida entre as ruas Leandro 
Dupre e dos Otonis. Devido a sua localizayao no eixo da via, a sua profundidade e a falta 
de espa~o livre na superficie, a Esta~o Vila Clementino devera ser construida utilizando 
metodo nao destrutivo. 

Subtrecho Estac;ao Clementino - Estac;ao Santa Cruz 

Ap6s a Esta~o Vila Clementino 0 tra~ado em planta prossegue sob 0 leito da Rua Pedro 
de Toledo ate a Esta~ao Santa Cruz. 0 trayado em perfil e projetado em rampa 
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ascendente buscando 0 espigao da Av. Domingos de Moraes, de forma a passar sob 0 

tra~do da Linha 1 - Azul. A nova Esta~ao Santa Cruz da Linha 5 "'Li!as estara anexa a 
esta~o da Linha 1 - Azul para promover a integra~ao prevista. 

A localiza~o da nova esta~ao, recuada do cruzamento da Av. Domingos de Moraes, e 
necessaria para se obter suficiente extensao de trecho ate a Esta~o CMcara KIa bin de 
forma que 0 tra~do em perfil cruze em subterraneo 0 vale onde situa-se a Rua 
Embua~u, em rampa descendente dentro dos limites tecnicos de declividade. 

No recuo da futura estayao em rela~o ao eixo da Av. Domingos de Morais e tambem 
conveniente para que seja construlda sem a necessidade de se obstruir a Rua Tenente 
God6i Ribeiro e para manter uma distancia de percurso para 0 usuMo que permita 
dispersar a concentra~o de grande demanda que ira transferir-se entre as duas linhas 
de metro. As obras da estayao deverao ser executadas utilizando metodo nao destrutivo. 

Subtrecho Santa Cruz - Esta~ao Chacara Klabin 

Ap6s a Esta~o Santa Cruz 0 tra~do em planta se desenvolve em longa curva para 
tomar a dire~ao da Esta~o Chacara Klabin, situada na Rua Vergueiro pr6ximo a Rua 
Desembargador Aragao, ja na bacia do Rio Ipiranga canalizado sob 0 leito da Av. Ricardo 
Jafel. 0 tra~do em perfil tem rampa descendente com inclina~o pr6xima do limite 
tecnico para passar sob areas edificadas sem comprometer as funda~oes das edificac;oes 
e evitar afloramento do trac;ado no vale onde se situ a a Rua Embua~u. 

Esta e5ta~ao tera a fun~ao de promover a integray80 com a Linha 2 - Verde e sua 
constru~o devera utilizar metodos nao destrutivos. 

Ap6s a Esta~o Chacara Klabin 0 tunel estende-se por cerca de 500 m, ainda passando 
sob quadras edificadas, para implanta~o do Terminal de Manobras que devera ser 
executado tambem com shield duplo, que sera posteriormente retirado pelo pOyO de 
allvio no final do trecho. 
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ANEXOXVI 

CRITERIO PARA ENQUADRAMENTO NAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 

FORMACAO PERTINENTE E EXPERIENCIA PERTINENTE E 
CARGO COMPATIVEL COM A ATIVIDADE A COMPATlvEL COM A ATIVIDADE 

SER DESENVOLVIDA A SER DESENVOLVIDA 

COORDENADOR DE Curso Superior de Engenharia ou 
APOIO A GESTAO ArQuitetura, com experi~ncja em 10 (dez) anos de experiencia na 

TECNICA E gerenciamento de empreendimentos de fum;:ao descrita. 
ADMINISTRATIVA grande porte, em area urbana. 

Curso Superior de Engenharia Civil, com 10 (dez) anos de experiencia na 
COORDENADOR DE 

habilitagao legal e experi~ncia em atividade de projetos civis e 5 
PROJETO CIVIL E VIA 

coordenagao de projetos de obras civis (cinco) anos de experi~ncia na 
PERMANENTE 

de grande porte, em area urbana. func;:ao deserita. 

SUPERVISOR TECNICO 
Curso Superior de Engenharia Civil. com 
habilitagao legal e experiencia em 7 (sete) anos de experiencia na 

DE PROJETOS DE elaborac;:ao, como responsavel tecnico, atividade de projetos civis e 3 (tres) 
ESTRUTURAS E de projetos de obras civis de grande anos de experiencia na func;:ao 
EDIFICACOES porte, em area urbana, enterrada ou descrita. 

subterranea. 

Curso Superior de Engenharia Civil, com 

SUPERVISOR TECNICO habilitac;:ao legal e experiencia em 7 (sete) anos de experiAncia na 

DE PROJETOS DE elaborac;:ao, como responsavel tecnico, atividade de projetos civis e 3 (tres) 

GEOTECNIA de projetos de geotecnia de obras civis anos de experiencia na func;:ao 
de grande porte, em area urbana. deserita. 
enterrada ou subterranea. 

Curso Superior de ArQuitetura, com 7 (sete) anos de experi~ncia na SUPERVISOR TECNICO habilitac;:ao legal e experi~ncia em atividade de projetos de arquitetura DE PROJETOS DE elaboragao. como responsavel tecnico, e 3 (tres) anos de experiencia na ARQUITETURA de projetos de arquitetura de grande fu ngao descrita. porte em area urbana. 

Curso Superior de Engenharia Civil, com 
habilitac;:ao legal e experiencia em 

SUPERVISOR TECNICO elaborac;:ao. como responsavel tecnico, 7 (sete) anos de experi€mcia na 

DE PROJETOS DE VIA 
de projetos de via permanente atividade atividade de projetos de via 

PERMANENTE de projetos de via sobre lastro e de via permanente e 3 (tres) anos de 
permanente em fixac;:ao direta sobre experiencia na fungao descrita. 
trilhos com utilizagao de sistema de 
amortecimento de vibrayoes. 

COORDENADOR DE Curso Superior de Engenharia 10(dez) anos de experi€mcla na 

PRO.lETOS DE Eletrotecnlca. com habilitagao legal e ativldade de projetos de sistemas e 

SISTEMAS experiencia em coordenac;:ao de projetos 5 (cinco) anos de experlencla na 
de sistemas de grande porte. func;:ao deserita. 

Curso Superior de Engenharia 
Eletrotecnica, com habllitac;:ao legal e 7 (sete) anos de experiencia na 

SUPERVISORES experiencia em desenvolvimento de atividade de projetos de sistemas 
TECNICOSDE projetos de sistemas de grande porte. eletrotecnico e 3 (tres) anos de 

PROJETO experlencia nafum;:ao descrita. 
ELETROTECNICO 

SUPERVISORES Curso Superior de Engenharia eletrOnica 7(sete) anos de experiencia na 
TECNICOSDE com habilitac;:ao legal e experiencia em atividade de projetos de sistemas 

I 

PROJETO ELETRONICA desenvolvimento de projetos de sistemas eletronlco e 3 (treS) anos de 
de grande porte. experiencia na func;:ao descrita. 

SUPERV1SORES Curso Superior de Engenharia Meca.nica 7(sete) anos de experiencla na 
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FORMACAo . PERTINENTE E EXPERIENCIA PERTINENTE E 
CARGO COMPATivEL COM A ATIVIDADE A COMPATivEL COM A ATIVIDADE 

SER DESENVOLVIDA A SER DESENVOLVIDA 
TECNICOSDE com habilitay30 legal e experil3ncia em atividade de projetos de sistemas 

PROJETO MECANICA desenvolvimento de projetos de sistemas mecanico e 3 (tres) anos de 
de grande porte. experiencla na funyao descrlta. 

Curso Superior de Engenharia com Acima de 5(cinco) anos de 

ASSESSOR T~CN1CO habilitay30 legal e especializay30 nas experil3ncla na funy30 descrita. 
disciplinas especiticas requeridas no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Curso Superior de Engenharia com 

ENGENHEIRO SENIOR habilitay30 legal nas disciplinas 5( cinco) anos de experil3ncia na 
especiticas, requeridas no funyao descrita. 
desenvolvimento dos trabalhos. 

Curso Superior de Engenharia com 
ENGENHEIRO DE habilitayao legal nas disciplinas 5( cinco) anos de experiencia na 

PROJETOS SENIOR especificas, requelidas no funyao descrita. 
desenvolvimento dos trabalhos. 

Curso Superior de Engenharia com 
ENGENHEIRO DE habUitayao legal nas disciplinas De 2 (doiS) a 5(cinco) anos de 

PROJETOS PLENO especlticas, requeridas no experiencia na funy30 descrita. 
desenvolvimento dos trabalhos. 

Curso Superior de Engenharia com 
ENGENHEIRO DE habilitay30 legal nas discipllnas 2 (dois) anos de experiiflOcia na 

PROJETOS JUNIOR especificas, requeridas no funyao descrita. 
desenvolvimento dos trabalhos. 

Curso Superior de Engenharia com 
ANALISTA DE habititay30 legal nas disciplinas 5( cinco) anos de experil3ncia na 

CONTRATOS SENIOR especificas, requeridas no , funy30 descrita. 
desenvolvimento dos trabalhos. 

ANALISTADE Curso Superior de Engenharia com 

PLANEJAMENTO habilitayao legal nas disciplinas 5( cinco) anos de experiencia na 

SENIOR especiticas, requeridas no funyao descrita. 
desenvolvimento dos trabalhos. 

Curso Superior de Engenharia com 
ANALISTADE habilitayao legal nas disciplinas De 2 (dois) a 5(cioco) anos de 

PLANEJAMENTO PLENO especificas, requeridas no experiencia na funy30 descrita. 
desenvolvimento dos trabalhos. 

TECNICO DE Curso de nivel medio, com formayl!lo 
PLANEJAMENTO tecnica com habiUtayao legal nas 4 (quatro) anos de experiencia na I 

disciplinas especIficas, requeridas fUnyao descrita. I 
no desenvolvimento dos trabalhos. 
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5.2. TR PARA CONTRATA~AO DA SUPERVISAO AMBIENTAL DA QBRA 

TERMO DE REFER~NCIA 

CONCORRENCIA N° XXXXXXXX 

OBJETO: PREST A9AO DE SERVI90S TECNICOS ESPECIALIZADOS DE 
ENGEN HARIA PARA ASSESSORIA A FISCALlZAC;:'AO DAS o BRAS, 
SERVI90S E GESTAO AMBIENTAL, CONSIDERANDO OBRA BRUTA E 
ACABAMENTO, DIVIDIDO EM DOIS LOTES (UM PARA OS LOTES DE 
OBRAS 1,2,4,5,6 e 8 - SUPERVISORA I, E OUTRO PARA OS LOTES DE 
OBRAS 3 e 7 - SUPERVISORA II), ENTRE 0 POC;:O LARGO TREZE 
(EXCLUSIVE) E 0 P090 DIONIsIO DA COSTA, DA LlNHA 5 - LlLAS, 
PARA A COMPANHIA DO METRO POLITANO DE sAO PAULO - METRO. 

1 CONSIDERA~OES GERAIS 

A linha 5 - Ulas foi projetada para estabelecer a ligayao metroviaria entre Capao 

Redondo, a Sui, e Chacara Klabin no Gentro Expandido, passando pelo subcentro de 

Santo Amaro, importante p610 regional. Esta linha tem papel fundamental na 

estruturayao da rede de transporte publico metropolitano, conectando-se com as 

seguintes linhas do sistema metroferroviario: Unha 9 Esmeralda da CPTM, na Estayao 

Santo Amaro; Linha 1 - Azul do MetrO, na Estayao Santa Cruz e Unha 2 - Verde do 

MetrO, na Estayao Chacara Klabin. 

A linha ja esia operacional no trecho que liga 0 extremo sui da cidade (Capao Redondo) 

ao subcentro de Santo Amaro e estabelece integrayao com a Unha 9 - Esmeralda da 

CPTM. Sua conclusao incorpora 0 prolongamento ate a Chacara Klabin, ligando amp las 

areas do sui e do sudoeste as demais regioes da metr6pole, atraves da ampliayao da 

integrayao com a rede metropolitana de transporte sobre trilhos, assim como com os 

corredores de Onibus estruturais, municipais e metropolitanos. 

o presente Termo de Referencia tem como objetivo fornecer informayOes sobre 0 

empreendimento, necessarias a formulayao de propostas, por parte dos proponentes, 

para prestagao de serviyos tecnicos especializados de engenharia para Assessoria a 

fiscalizayao das obras, serviyos e gestao ambiental, considerando obra bruta e 

acabarnento, dividido em dois lotes (urn para os lotes de obras 1,2,4,5,6 e 8 -

Supervisora I, e outr~ para os lotes de obras 3 e 7 Supervisora II), entre 0 Poyo Largo 
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Treze (exclusive) eo POyO Dionisio da Costa, da Linha 5 - Lilas, para a COMPANHIA 

DO METRO. 

2 DESCRlC;AO SUMA.RIA DAS PRINCIPAlS OBRAS, SISTEMAS E SERVIC;OS 

DE ENGENHARIA 

A execuyao do empreendimento do Trecho entre 0 POyO Largo Treze (exclusive) e 0 

Poyo Dionisio da Costa, incluindo as Estayoes Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Borba 

Gato, Brooklin/Campo Belo, Agua Espraiada, Ibirapuera, Moema, Servidor, Vila 

Clementino, Santa Cruz e Chacara Klabin da linha 5 - Lilas, da Companhia do 

Metropolitano de sao Paulo, compreende: 

LOTE1: Trecho entre 0 Poyo Largo Treze e a Vala a Ceu Aberto - "VCA" de partida das 

tuneladoras (exclusive), compreendendo: 

• Tunel em NATM duplo situado entre 0 Poyo Largo Treze e a Estayso Adolfo 
Pinheiro com extensso de 400m; 

• Poyo de Ventilayao e Saida de Emerglmcia Delmiro Sampaio; 
• Estayao Adolfo Pinheiro; 
• Tunel em NATM duplo situado ap6s a Estayao Adolfo Pinheiro, com extensso de 

100,Om; 
• Superestrutura de Via Permanente (via dupla) do Largo Treze ate 65m ap6s a 

cabeceira norte da Estayso Adolfo Pinheiro. 

LOTE 2: Trecho entre a Vala a Ceu Aberto "VCA" de partida das tuneladoras 

(exclusive) e a Estayao Borba Gato (Inclusive), compreendendo: 

• Estayso Alto da Boa Vista; 
• Estayso Borba Gato; 
• Poyo de VentilaQso e Saida de Emergencia Paulo Eir6; 
• Poyo de VentilaQso e Saida de Emergencia Alexandre Dumas. 

LOTE 3: Trecho entre a Estayso Borba Gato (exclusive) e a Estayao Agua Espraiada 

(exclusive) compreendendo: 

• Estayao Brooklin/Campo Belo; 
• Poyo Conde de Itu; 
• Tunel Singelo 1 em Shield com extensso de 4,5 km; 
• Tunel Singelo 2 em Shield com extensao de 4,5 km; 
• Tunel em NATM duplo com extensso de 270m; 
• Vala a Ceu Aberto - "VCA" de enlace com a Linha Vila Maria Campo Belo, com 

extensso de 175m; 
• Poyo de Ventilayso e Saida de Emergencia Sao Sebastiso; 
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• POCO de Ventilacao e Saida de Emergencia Roque Petrella; 
• Superestrutura de Via Permanente (via dupla) com inicio 65 m ap6s a cabeceira 

norte da Estacao Adolfo Pinheiro (exclusive) ate 0 Poco Bandeirantes (exclusive); 
• InterligacOes entre 0 Tunel Singelo 1 eo Tunel Singelo 2; 
• Vala a Ceu Aberto "VCA" de partida das tuneladoras, com extensao de 112m. 

LOTE 4: Trecho entre a Estacao Agua Espraiada (Inclusive) e 0 POCO Bandeirantes 

(inclusive), compreendendo: 

- EstaC80 Agua Espraiada; 
POCO de Ventilacao e Saida de Emergencia Jesuino Maciel; 
POCO de Ventilacao e Saida de Emergencia Bandeirantes; 

- Viaduto rodoviario de transposicao da Av. Jomalista Roberto Marinho, no eixo da 
Av. Santo Amaro. 

LOTE 5: Trecho entre 0 PoCO Bandeirantes (exclusive) e a Estacao Moema (inclusive), 

compreendendo: 

• Esta<;ao I birapuera; 
• Esta<;ao Moema; 
• PoCO de Ventilacao e Saida de Emergencia Ira(ma; 
• POCO de Ventilacao e Saida de Emergencia Rouxinol; 
• POCO de Ventilacao e Saida de Emergencia Jandira. 

LOTE 6: Trecho entre a Estacao Moema (exclusive) e a Estacao Vila 

(inclusive), compreendendo: 

• Esta<;8o Servidor; 
• EstaC80 Vila Clementi no; 
• Estacionamento de Trens Servidor; 
• POCO de Ventilacao e Saida de EmergEmcia Chibaras; 
• POCO de Ventila<;ao e Saida de Emergencia Indian6polis; 
• POCO de Ventilayao e Saida de Emergencia Olimpico; 
• Poyo de Ventilacao e Saida de Emergencia Magalhaes. 

Clementi no 

LOTE 7: Trecho entre a Estacao Vila Clementino (exclusive e 0 POCO Dionisio da Costa 

(inclusive) e 0 Tunel de Via do trecho entre 0 POCO Bandeirantes (exclusive) e 0 POCO 

Dionisio da Costa (inclusive), compreendendo: 

• Esta<;8o Santa Cruz; 
• Esta<;8o Chacara Klabin; 
• Tunel para Via Dupla em Shield com extensao de 6,0 km; 
• Superestrutura de Via Permanente (via dupla) entre 0 Poco Bandeirantes 

(inclusive) e 0 POCO Dionisio da Costa (inclusive); 
• POCO de VentilaC80 e Saida de Emergencia Botucatu 
• POCO de Ventilay80 e Saida de Emergencia Joel J. Melo; 
• POCO de Ventilay80 e Saida de Emergencia Mauricio Klabin; 
• POCO de Ventilay80 e Salda de Emergencia ProfS Carolina Ribeiro; 
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• Po~ de Ventilayao e Saida de Emergencia Dionisio da Costa. 

LOTE 8: Patio de Manutenyao e Estacionamento de Trens Guido Caloi, compreendendo: 

• Edificios Administrativos e Oficinas do Patio de Manutenyao 
• Estacionamento de Trens e obras de acesso ao Patio; 

3 ESCOPO 

Os trabalhos a serem contratados referem-se a Serviyos Tecnicos Especializados de 

Engenharia para Assessoria a Fiscalizayao de obras civis. 

Entende-se par Fiscalizayao todas as ayoes de supervlsao, verificayao e 
acompanhamento dos serviyos desenvolvidos pelo Construtor, por meio de atuayao 
direta e permanente no campo, nos laboratorios e em fabricas, emitindo Boletins de 
Inspeyao de Materiais (BIM's) e Fichas de Verificayao (conformidade e nao
conformidade) em reJayao a Qualidade das Obras, Meio Ambiente, Seguranya, Higiene e 
Medicina do Trabalho, Gestao de Riscos, Instrumentayao, Tecnologia de Materiais, 
Cronograma Fisico-Financeiro e Controle de Distribuiyao de Projetos e Documentayao 
Tecnica. 

A ayao fiscalizadora deve-se estender, tambem, a analise e verificayao de todas as 

mediy6es apresentadas pel a Construtora, cuja evoluyao devera estar em sintonia com 0 

cronograma fisico-financeiro geral do empreendimento. 

TamMm, sem a isso se limitar, refere-se ao acompanhamento dos processos 

administrativos e executivos que integram a implantayao do empreendimento e ao 

reiacionamento da obra com a comunidade. 

Para tanto a COMPANHIA DO METRO exigira a Contratada a apresentayao do Modelo 
dE' Assessoria a Fiscalizac;ao e sua Metodologia de Execuyao para a implementayao das 
obras da Linha 5, estruturado em Supervisoes Tecnicas e Ad mi nistrativas , com as 
equipes de fiscalizayao posicion ad as em diversas frentes de trabalho nos Lotes de obras 
civis. 

Essas equipes devem estar aptas a lidar com diferentes naturezas das obras, 
relacionando-se de forma integrada e eficaz com as projetistas, empreiteiras, 
fornecedores, laborat6rios de controle tecnol6gico, empresas de instrumentayao, 
empresas de assessoria ao gerenciamento e supervisao, concession arias de serviyos 
publicos, outros 6rgaos publicos e privados, e em particular com a COMPANHIA DO 
METRO. 
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3.1 PRINCIPAlS ATIVIDADES DE ASSESSORIA A FISCALIZACAO 

As principais atividades a serem consideradas no programa das Supervisoras I e 1\ sao: 

3.1.1 SUPERVISORA I 

3.1.1.1Assessoria it Gestao Tecnica e Admlnistratlva dos Contratos dos Lotes de 
Obra 1. 2. 4. 5, 6 e 8. 

a) Atividades Tecnicas e Administrativas 

./ Acompanhar e controlar a distribuic;ao dos projetos executivos e demais 
documentos tecnicos nas frentes de obras com emissao de relatorios mensais; 

./ Analisar os relat6rios mensais, relativos a Qualidade, ao Meio Ambiente, Risco, 
Controle Tecnologico, Instrumentayao, Seguranya e Medicina do Trabalho, 
Desenvolvimento das obras de acordo com 0 Cronograma Fisico-Financeiro, e 
demais documentos tecnicos relacionados com 0 empreendimento, 
encaminhados pela Construtora, e emitir 0 seu parecer para cada urn deles; 

./ Gerir 0 banco de dados de informayoes de obras, conforme criterio estabelecido 
pela COMPANHIA DO METRO; 

./ Elaborar a documentac;ao para subsidio aos processos de licitac;ao do 
fornecimento de serviyos de apoio as obras civis e eventuais aditivos; 

./ Analisar 0 merito, apresentado pela Co ntratada , dos serviyos adicionais e 
eventuais, decorrentes de condiyoes imprevistas; 

./ Coordenar as interfaces entre as empresas contratadas, entidades publicas e 
areas internas da COMPANHIA DO METRO, com 0 objetivo de facilitar 0 
desenvolvimento das obras. 

b) Acompanhamento Fisico e Econ6mico 

./ Acompanhamento dos cronogramas, fisico e economico, de eXeCUy80 das obras 
considerando os serviyos realizados pela Construtora; 

./ Verificac;ao das mediy5es dentro dos criterios estabelecidos nos contratos, 
respeitando normas e instruyoes da Companhia do Metro, em particular os 
criterios de mediyao e outras pertinentes, obedecendo a preceitos legais, 
utilizando-se inclusive de levantamentos topograficos, diligenciamentos e outras 
ayoes necessarias, quando for 0 caso . 

./ Preparac;ao e consolidayao das informay5es requeridas para determinac;ao da 
evoluyao das obras, inclusive disponibilizando as informayoes por meio digital via 
WEB. 

c) Gestao Ambiental 
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Cabera a Supervisora apoiar a Gestao Ambiental da COMPANHIA DO METRO e zelar 

pelo cumprimento, por parte da empreiteira e fornecedores, dos aspectos ambientais 

inerentes a execu~o das obras e servi~s. de acordo com as normas e especificac;oes 

ambientais. Essas ac;oes deverao ser implementadas em sintonia com as 

recomendac;Oes contidas na NOR-00-201 - Revisao 00 - Diretrizes Ambientais para 

ContratayOes. As seguintes atividades, sem a elas se limitar, serao desenvolvidas: 

./ Intera~o com os 6rgaos ambientais; 

./ Prepara~o dos documentos necessarios para a obtenc;ao das licenyas de 
instalac;ao e operac;ao requeridas; 

./ Implementac;ao do Programa de Intera~o e Comunicac;ao Social; 

./ Implementac;ao e Controle do Programa de Desapropriac;ao, Indenizac;ao e 
Reassentamento de populac;oes de baixa renda; 

./ Interac;ao com a Prefeitura Municipal e 6rgaos setoriais para equacionar a 
integra~o urbana dos projetos e obras, especialmente acessos viarios, 
reurbaniza~o, paisagismo, circula~o no entorno entre outros; 

./ Implementac;ao da reposic;ao de vegeta~o e eventuais compensac;oes requeridas 
nas licenc;as ambientais; 

./ Monitoramento dos impactos do Empreendimento; 

./ Prepara~o de relat6rios pert6dicos de acompanhamento da execuc;ao dos 
programas s6cio ambientais, apresentando os impactos gerados, avaliando 
resultados e indicando as medidas mitigadoras e compensat6rias implementadas. 

3.1.1.2 Assessoria it Fiscallza~ao de Obra Civil do Lote de Obra 1 

./ Assegurar que as obras sejam executadas dentro da qualidade, prazos, custos e 
escopo contratados, com foco especial nos aspectos ambientais, na arqueologia, 
no patrimonio hist6rico, na seguranya, higiene e medicina do trabalho, por meio 
de emissao de Fichas de Verificac;ao (Conformidade/Nao Conformidade), e no 
relacionamento da obra com a comunidade; 

./ Exigir das Contratadas 0 atendimento as obrigayOes contratuais e legais 
referentes as gestoes de riscos, ao meio ambiente, a seguranc;a e a medicina e 
higiene do trabalho, bem como as normas e legisla~o vigente; 

./ Garantir que as recomendayOes definidas no Comite de Analise do 
Empreendimento sejam implementadas e controladas; 

./ Cuidar para que as obras sejam realizadas dentro dos pad rOes tecnicos 
esperados de acordo com a legislac;ao, projetos, especificac;oes tecnicas e 
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normas pertinentes; 

./ Emitir relat6rios de fiscaliza~o das obras com parecer conclusivo e 
recomendayees ao Comit& de Analise do Empreendimento; 

./ Verificar e acompanhar 0 atendimento as normas de seguranya do Ministerio do 
Trabalho, Normas Ambientais e as Normas e EspecificayOes de Serviyos da 
Companhia do MetrO, bern como outras aplicaveis, comunicando imediatamente a 
Companhia do MetrO, quaisquer irregularidades observadas durante a execu~o 
das obras e serviyos. 

3.1.1.3 Assessoria il Fiscalizayao de Obra Civil do Lote de Obra 2 

./ Assegurar que as obras sejam executadas dentro da qualidade, prazos. custos e 
escopo contratados. com foco especial nos aspectos ambientais. na arqueologia, 
no patrimOnio hist6rico, na seguranya, higiene e medicina do trabalho, por meio 
de emissao de Fichas de Verificayao (Conformidade/Nao Conformidade), e no 
relacionamento da obra com a comunidade; 

./ Exigir das Contratadas 0 atendimento as obrigayOes contratuais e legais 
referentes as gestOes de riscos, ao meio ambiente. a seguranc;:a e a medicina e 
higiene do trabalho, bern como as normas e legisla~o vigente; 

./ Garantir que as recomendayees definidas no Comit& de Analise do 
Empreendimento sejam implementadas e controladas; 

./ Cuidar para que as obras sejam realizadas dentro dos padrOes tecnicos 
esperados de acordo com a legisla~o, projetos, especificayOes tecnicas e 
normas pertinentes; 

,/ Emitir relat6rios de fiscalizayao das obras com parecer conclusivo e 

recomendayees ao Comit& de Analise do Empreendimento; 

./ Verificar e acompanhar 0 atendimento as normas de seguranya do Ministerio do 
Trabalho, Normas Ambientais e as Normas de Serviyo da Companhia do MetrO, 
bem como outras aplicaveis, comunicando imediatamente a Companhia do MetrO, 
quaisquer irregularidades observadas durante a execuyao das obras e serviyos. 

3.1.1.4 Assessoria il Fiscalizayao de Obra Civil do Lote de Obra 4 

./ Assegurar que as obras sejam executadas dentro da qualidade, prazos, custos e 
escopo contratados, com foco especial nos aspectos ambientais, na arqueologia, 
no patrimOnio hist6rico, na seguranc;a, higiene e medicina do trabalho, por meio 
de emissao de Fichas de Verificac;ao (Conformidade/Nao Conformidade), e no 
relacionamento da obra com a comunidade; 

./ Exigir das Contratadas 0 atendimento as obrigayOes contratuais e legais 
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referentes ;as gestoes de riscos, ao meio ambiente, a seguranya e a medicina e 
higiene do trabalho, bern como as normas e legislayao vigente; 

./ Garantir que as recomendayoes definidas no Comite de Analise do 
Empreendimento sejam implementadas e controladas; 

./ Cuidar para que as obras sejam realizadas dentro dos padr5es tecnicos 
esperados de acordo com a legisla~o, projetos, especifica95es tecnicas e 
normas pertinentes; 

./ Emitir relatorios de fiscaliza~o das obras com parecer conclusivo e 
recomenday5es ao Comite de Analise do Empreendimento; 

./ Verificar e acompanhar 0 atendimento as norm as de seguranya do Ministerio do 
Trabalho, Normas Ambientais e as Normas de Serviyo da Companhia do Metro, 
bern como outras aplicaveis, comunicando imediatamente a Companhia do Metro, 
quaisquer irregularidades observadas durante a execu~o das obras e serviYos. 

3.1.1.5 Assessoria a Fiscaliza~ao de Obra Civil do Lote de Obra 5 

./ Assegurar que as obras sejam executadas dentro da qualidade, prazos, custos e 
escopo contratados, com foco especial nos aspectos ambientais, na arqueologia, 
no patrimonio historico, na seguranya, higiene e medicina do trabalho, por meio 
de emissao de Fichas de Verifica~o (Conformidade/Nao Conformidade), e no 
relacionamento da obra com a comunidade; 

./ Exigir das Contratadas 0 atendimento as obrigay5es contratuais e legais 
referentes as gestoes de riscos, ao meio ambiente, a seguranya e a medicina e 
higiene do trabalho, bern como as normas e legislayao vigente; 

./ Garantir que as recomenday5es definidas no Comite de Analise do 
Empreendimento sejam implementadas e controladas; 

./ Cuidar para que as obras sejam realizadas dentro dos pad roes tecnicos 
esperados de acordo com a legisla~o, projetos, especifica95es tecnicas e 
normas pertinentes; 

./ Emitir relatorios de fiscaliza~o das obras com parecer conclusivo e 
recomendayoes ao Comite de Analise do Empreendimento; 

./ Verificar e acompanhar 0 atendimento as normas de seguranya do Ministerio do 
Trabalho, Normas Ambientais e as Normas de Serviyo da Companhia do Metro, 
bern como outras aplicaveis, comunicando imediatamente a Companhia do Metro, 
quaisquer irregularidades observadas durante a execuyao das obras e serviyos. 

3.1.1.6 Assessoria a Fiscallza~ao de Obra Civil do Lote de Obra 6 
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./ Assegurar que as obras sejam executadas dentro da qualidade, prazos, custos e 
escopo contratados, com foco especial nos aspectos ambientais, na arqueologia, 
no patrimonio historico, na seguran~a, higiene e medicina do trabalho, por meio 
de emissao de Fichas de Verifica~ao (Conformidade/Nao Confonnidade), e no 
relacionamento da obra com a comunidade; 

./ Exigir das Contratadas 0 atendimento as obriga~oes contratuais e legais 
referentes as gestoes de riscos, ao meio ambiente, a seguran~ e a medicina e 
higiene do trabalho, bem como as nonnas e legisla~ao vigente; 

./ Garantir que as recomenda¢es definidas no Comite de Analise do 
Empreendimento sejam implementadas e controladas; 

./ Cuidar para que as obras sejam realizadas dentro dos pad roes tecnicos 
esperados de acordo com a legislayao, projetos, especifica~oes tecnicas e 
normas pertinentes; 

./ Emitir relatorios de fiscaliza~ao das obras com parecer conclusivo e 
recomenda~Oes ao Comite de Analise do Empreendimento . 

./ Verificar e acompanhar 0 atendimento as normas de seguran~ do Ministerio do 
Trabalho, Normas Ambientais e as Normas de Servi~o da Companhia do Metro, 
bem como outras aplicaveis. comunicando imediatamente a Companhia do Metro, 
quaisquer irregularidades observadas durante a execu~ao das obras e servi~os. 

3.1.1.7 Assessoria it Fiscaliza~io de Obra Civil do Lote de Obra 8 

./ Assegurar que as obras sejam executadas dentro da qualidade, prazos. custos e 
escopo contratados, com foco especial nos aspectos ambientais, na arqueologia, 
no patrimonio historico, na seguran~a, higiene e medicina do trabalho, por meio 
de emissao de Fichas de Verificayao (Conformidade/Nao Confonnidade), e no 
relacionamento da obra com a comunidade; 

./ Exigir das Contratadas 0 atendimento as obriga~oes contratuais e legais 
referentes as gestoes de riscos, ao meio ambiente, a seguran~ e a medicina e 
higiene do trabalho, bem como as normas e legisla~ao vigente; 

./ Garantir que as recomenda~oes definidas no Comite de Amc31ise do 
Empreendimento sejam implementadas e controladas; 

./ Cuidar para que as obras sejam realizadas dentro dos padroes tecnicos 
esperados de acordo com a legislayao, projetos, especifica~oes tecnicas e 
nonnas pertinentes; 

./ Emitir relatorios de fiscaliza~ao das obras com parecer conclusivo e 
recomenda~oes ao Comite de Analise do Empreendimento . 

./ Verificar e acompanhar 0 atendimento as norm as de seguran~a do Ministerio do 
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Trabalho. Normas Ambientais e as Normas de Servi~o da Companhia do MetrO. 
bern como outras aplicilveis, comunicando imediatamente a Companhia do MetrO, 
quaisquer irregularidades observadas durante a execuyao das obras e serviyos. 

3.1.1.8 Assessoria a Fiscallza~o dos Servi~os de Topografia, Controle 

Tecnol6gico da Qualidade e Instrumenta~o dos Lotes de Obra 1, 2 e 8 

a) Topografia 

./ Analisar e aprovar 0 Procedimento Executivo apresentado pela Contratada quanto 
aos equipamentos a serem utilizados, a metodologia de execuyao dos varios 
serviyos de locayao e ao transporte de altitudes, direyao e nivelamento; 

./ Verificar a qualificayao da equipe; 

./ Analisar 0 relat6rio de aferiyao dos medidores eletrOnicos e de classificayao para 
os teodolitos e nlveis; 

./ verificar em campo da implantayao das poligonais e redes de RNs, bern como de 
suas manutenyaes e respectivas mem6rias de calculo das pOligonais e dos 
transportes de RNs; 

./ Verfficar em campo da locayao das obras e dos levantamentos de as built e 
respectivas memorias de calculo; 

b) Controle tecnol6gico e Inspe~io de materiais a serem aplicados 

./ Todos os materiais aplicados deverao ser avaliados e validados em funyao dos 
resultados de ensaios fornecidos pela Construtora, bern como os ~msaios e 
avaliayoes geol6gicas e geotecnicas, e outros controles necessarios; 

./ Inspecionar todos os materiais a serem aplicados nas obras, de forma a garantir 
que atenda as especificayoes tecnicas de projeto e as Normas Tecnicas de 
qualidade, por meio de atuayao direta e permanente no campo, nos laboratorios e 
em fabricas, emitindo Boletins de Inspe<;ao de Materiais (BIM's) e Fichas de 

Verificayao (conformidade e nao-conformidade). 

c) Instrument~io 

./ Acompanhar as ayaes da ATO e da Construtora sobre 0 desempenho da obra. 
movimentayoes do maciyode terra e das edificayoes, nlvel de lenyol freatico, 
convergencia e diverglmcia dos tune is, em funyao das leituras e dados de 
instrumentayoes fomecidas pela Instrumentadora . 

./ Observar permanentemente a eficilcia das ayoes mitigadoras realizadas pela 
Construtora e seu relacionamento com os moradores e usuarios dos imoveis 
afetados pela obra, independentemente do grau de intensidade registrado nas 
instrumentayaes. 
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3.1.1.9 Assessoria it Fiscaliza~ao dos Servi~os de Topografia, Controle 

Tecnologico da Qualidade e Instrumenta~ao dos Lotes de Obra 4,5 e 6. 

a) Topografia 

../ Analisar e aprovar 0 Procedimento Executivo apresentado pela Contratada quanta 
aos equipamentos a serem utilizados, a metodologia de execuc;:ao dos varios 
serviyos de locayao e ao transporte de altitudes, direc;:ao e nivelamento; 

../ Verificar a qualificayao da equipe; 

../ Analisar 0 relat6rio de aferi9ao dos medidores eletr6nicos e de classifica9ao para 
os teodolitos e niveis; 

../ Verificar em campo a implanta9ao das poligonais e redes de RNs, bem como suas 
manuten90es e suas mem6rias de calculo; 

../ Verificar em campo a loca9ao das obras e dos levantamentos as built e 
respectivas mem6rias de calculo; 

../ Verificar e liberar em campo a loca9ao dos tuneis em NATM a cada 5 cambotas e 
em tUnel em shield a cada instala9ao de palanque da poligonal. 

b) Controle tecnologico e Inspe~ao de materiais a serem aplicados 

../ Todos os materiais aplicados deverao ser avaliados, se necessarios validados, 
em func;:ao dos resultados de ensaios fornecidos pela Construtora, bem como os 
ensaios e avalia90es geol6gicas e geotecnicas, e outros controles necessarios . 

../ Inspecionar todos os materiais a serem aplicados nas obras, de forma a garantir 
que atenda as especifica90es tecnicas de projeto e as Normas Tecnicas de 
qualidade, por meio de atuayao direta e permanente no campo, nos laborat6rios e 
em fabricas, emitindo Boletins de Inspeyao de Materiais (BIM's) e Fichas de 
Verifica9ao (conformidade e nao-conformidade). 

c) Instrumenta~ao 

../ Acompanhar as a90es da A TO e da Construtora sobre 0 desempenho da obra, 
movimenta90es do maci90 de terra e das edifica90es, nivel de len901 freatico, 
convergencia e divergencia dos tUneis, em fun9ao das leituras e dados de 
instrumenta90es fornecidas pela Instrumentadora . 

../ Observar permanentemente a eficacia das a90es mitigadoras realizadas pela 
Construtora e seu relacionamento com os moradores e usuarios dos im6veis 
afetados pela obra, independentemente do grau de intensidade registrado nas 
instrumenta90es. 

3.1.2 SUPERVISORA II 
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3.1.2.1 Assessorla a Gestao Tecnlca e Administratlva dos Lotes de Obra 3 e 7; 

a) Atividades Tecnicas e Administrativas 

./ Acompanhar e controlar a distribuiyao dos projetos executivos e demais 
documentos tecnicos nas frentes de obras com emissao de relatorios mensa is; 

./ Analisar os relatorios mensais, relativos ell Qualidade, ao Meio Ambiente, Risco, 
Controle Tecnologico, Instrumentayao, Seguranya e Medicina do Trabalho, 
Desenvolvimento das obras de acordo com 0 Cronograma Fisico-Financeiro, e 
demais documentos tecnicos relacionados com 0 empreendimento, 
encaminhados pela Construtora, e emitir 0 seu parecer para cada um deles. 

b) Acompanhamento Fisico e Economico 

./ Acompanhamento dos cronogramas, fisico e economico, de execuyao das obras 
considerando os serviyos realizados pela Construtora; 

./ Verificayao das mediyoes dentro dos criterios estabelecidos nos contratos, 
respeitando normas e instruyoes da Companhia do Metro, em particular os 
criterios de mediyao e outras pertinentes, obedecendo a preceitos legais, 
utitizando-se inclusive de levantamentos topograficos, diligenciamentos e outras 
ayoes necessarias, quando for 0 caso . 

./ Preparayao e/ou consolidayao das informayoes requeridas para determinayao da 
evoluyao das obras, inclusive disponibilizando as informayOes por meio digital via 
WEB. 

c) Gestao Ambiental 

Cabert. ell Supervisora apoiar a Gestao Ambiental da COMPANHIA DO METRO e 

zelar pelo cumprimento, por parte da empreiteira e/ou fornecedores, dos aspectos 

ambientais inerentes a execuyao das obras e serviyos, de acordo com as normas 

e especificayOes ambientais. Essas ayoes deverao ser implementadas em 

sintonia com as recomendayoes contidas na NOR-00-201 - Revisao 00 -

Diretrizes Ambientais para Contratayees. As seguintes atividades, sem a elas se 

limitar, deverao ser desenvolvidas: 

./ Interayao com os orgaos ambientais; 

./ Preparayao dos documentos necessarios para a obtenyao das licenyas de 
instalay80 e operayao requeridas; 
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./ Implementacao do Programa de Interacao e Comunicacao Social; 

./ Apoio na implementayao do Programa de Desapropriayao, Indenizacao e 
Reassentamento de populacoes de baixa renda; 

./ Interacao com a Prefeitura Municipal e 6rgaos setoriais para equacionar a 
integrayao urbana dos projetos e obras, especial mente acessos viarios, 
reurbanizayao, paisagismo, circulacao no entorno entre outros; 

./ Implementacao da reposiyao de vegetacao e eventuais compensayaes requeridas 
nas licencas ambientais; 

./ Monitoramento dos impactos do Empreendimento; 

./ Preparayao de relat6rios peri6dicos de acompanhamento da execucao dos 
programas s6cio ambientais, apresentando os impactos gerados, avaliando 
resultados e indicando as medidas mitigadoras e compensat6rias implementadas. 

3.1.2.2 Assessoria is Fiscallza~ao de Obra Civil do Lote de Obra 3 

./ Assegurar que as obras sejam executadas dentro da qualidade, prazos, custos e 
escopo contratados, com fooo especial nos aspectos ambientais, na arqueologia, 
no patrimonio hist6rico, na seguranca, higiene e medicina do trabalho, por meio 
de emissao de Fichas de Verificacao (Conformidade/Nao Conformidade), e no 
relacionamento da obra com a comunidade; 

./ Exigir das Contratadas () atendimento as obrigacoes contratuais e legais 
referentes as gestoes de riscos, ao meio ambiente, a seguranya e a medicina e 
higiene do trabalho, bem como as normas e legislayao vigente; 

./ Garantir que as recomendayaes definidas no Comite de Analise do 
Empreendimento sejam implementadas e controladas; 

./ Cuidar para que as obras sejam realizadas dentro dos padrOes tecnicos 
esperados de acordo com a legislayao, projetos, especificayaes tecnicas e 
normas pertinentes; 

./ Emitir relat6rios de fiscalizayao das obras com parecer conclusivo e 
recomendacOes ao Comite de Analise do Empreendimento . 

./ Verificar e acompanhar 0 atendimento as normas de seguranya do Ministerio do 
Trabalho, Normas Ambientais e as Normas de Serviyoda Companhia do Metro, 
bem como outras aplicaveis, comunicando imediatamente a Companhia do Metro, 
quaisquer irregularidades observadas durante a execucao das obras e serviyos. 

3.1.2.3 Assessoria is Fiscallza~ao de Obra Civil do Lote de Obra 7; 

./ Assegurar que as obras sejam executadas dentro da qualidade, prazos, custos e 
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escopo contratados, com foco especial nos aspectos ambientais, na arqueologia, 
no patrimonio hist6rico, na seguranc;a, higiene e medicina do trabalho, por meio 
de emissao de Fichas de Verifica~ao (Conformidade/Nao-Conformidade), e no 
relacionamento da obra com a comunidade; 

,/ Exigir das Contratadas 0 atendimento as obriga~6es contratuais e legais 
referentes as gestoes de riscos, ao meio ambiente, a seguran~a e a medicina e 
higiene do trabalho, bern como as norm as e legisla~ao vigente; 

,/ Garantir que as recomenda~oes definidas no Comite de Analise do 
Empreendimento sejam implementadas e controladas; 

,/ Cuidar para que as obras sejam realizadas dentro dos padroes tecnicos 
esperados de acordo com a legisla~o, projetos, especifica¢es tecnicas e 
normas pertinentes; 

,/ Emitir relat6rios de fiscaliza~o das obras com parecer conclusivo e 
recomendaC;Oes ao Comite de Analise do Empreendimento. 

,/ Verificar e acompanhar 0 atendimento as normas de seguran~a do Ministerio do 
Trabalho, Normas Ambientais e as Normas de Servic;o da Companhia do Metro, 
bern como outras aplicaveis, comunicando imediatamente a Companhia do Metro, 
quaisquer irregularidades observadas durante a execUC;ao das obras e servi~s. 

3.1.2.4 Assessoria a Flscaliza~ao dos Servi~os de Topografia, Controle 
Tecnol6gico da Qualidade e Instrumenta~ao dos Lotes de Obra 3 e 7. 

a) Topografia 

,/ Analisar e aprovar 0 Procedimento Executivo apresentado pela Contratada quanto 
aos equipamentos a serem utilizados. a metodologia de execu~o dos varios 
servi~s de loca~ao e ao transporte de altitudes, djre~o e nivelamento; 

,/ Verificar a qualificaC;ao da equipe; 

,/ Analisar 0 relat6rio de aferi~ao dos medidores eletronicos e de classifica~o para 
os teodolitos e niveis; 

,/ Verificar em campo a implanta~ao das poligonais e redes de RNs, bern como suas 
manutenc;oes e suas memorias de calculo; 

,/ Verificar em campo a loca~ao das obras e dos levantamentos as built e 
respectivas memorias de calculo; 

,/ Verificar e liberar em campo a locac;ao dos tuneis em NATM a cada 5 cambotas e 
em tunel em shield a cada instala~o de palanque da poligonal. 

b) Controle tecnol6glco e Inspe~ao de materials a serem aplicados 

,/ Todos os materials aplicados deverao ser avaliados. se necessarios validados. 
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em func;:ao dos resultados de ensaios fornecidos pela Construtora, bern como os 
ensaios e avaliac;:oes geol6gicas e geotecnicas, e outros controles necessarios . 

.r Inspecionar todos os materiais a serem aplicados nas obras, de forma a garantir 
que atenda as especificayOes tecnicas de projeto e as Normas T ecnicas de 
qualidade, por meio de atuac;:ao direta e permanente no campo, nos laboratorios e 
em fabricas, emitindo Boletins de Inspec;:ao de Materiais (BIM's) e Fichas de 
Verificac;:ao (conformidade e nao-conformidade). 

c) Instrumenta!;80 

.r Acompanhar as ac;:oes do ATO e da Construtora sobre 0 desempenho da obra, 
movimentac;:oes do macic;:o de terra e das edificac;:oes, nivel de lenc;:ol freatico, 
convergencia e divergencia dos tuneis, em funyao das leituras e dados de 
instrumentac;:oes fornecidas pela Instrumentadora . 

.r Observar permanentemente a eficacia das ac;:aes mitigadoras realizadas pela 
Construtora e seu relacionamento com os moradores usuarios dos imoveis 
afetados pela obra, independentemente do grau de intensidade registrado nas 
instrumentac;:oes. 

ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA 

CARACTERisTICAS GERAIS DA LlNHA 5 

Subtrecho Largo Treze - Esta~8o Adolfo Pinheiro 

o trayado em planta deste subtrecho acompanha 0 eixo da Rua Adolfo Pinheiro 

localizando a Estayao Adolfo Pinheiro em segmento de tangente entre as ruas Isabel 

Schmidt e Padre Jose de Anchieta. 0 trayado em perfil tern rampa ascendente 

posicionando esta estayao em cota menos profunda para facilitar a sua construyao por 

meio de Escavac;:ao a Ceu Aberto "VCA". 

A estayao devera ter acessos em ambos os lados para integrar com as linhas de 

passagem pelas ruas Adolfo Pinheiro e Antonio Bento, que formam 0 binario de 

circulac;:ao dos onibus oriundos dos corredores que cruzam 0 centro de Santo Amaro, ja 

que esta estayao podera oferecer maior comodidade para integrac;:ao com algumas linhas 

de passagem do que a Estac;:ao Largo Treze. 

Este subtrecho com 400m, sera construido pelo metodo NATM em tUnel duplo para 

instalac;:ao de AMVs nas aproximac;:oes da Estac;:ao Adolfo Pinheiro. Esta estac;:ao tera 

plataformas latera is e sua construc;:ao sera realizada p~r meio de escavac;:ao a ceu aberto 
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necessitando de projeto de desvio de trafego no periodo de obras. Neste subtrecho sera 

implantado 0 Poyo Voluntario Delmiro Sampaio de ventilac;:ao e saida de emergencia. 

Sao propostas desapropria<;oes nas quadras adjacentes ao segmento da estac;:ao para 

desvio de trafego, apoio a obra e implanta<;ao dos acessos. 

Subtrecho Esta~ao Adolfo Pinheiro - Esta~ao Alto da Boa Vista 

o tra<;ado neste subtrecho apresenta uma transic;:ao em planta ao deixar de acompanhar 

o leito da Rua Adolfo Pinheiro para prosseguir pelo leito da Avenida Santo Amaro. Entre 

as esta¢es Adolfo Pinheiro e Alto da Boa Vista a tra<;ado em planta contempla 210m a 

ser construido em NATM implantando-se tunel duplo para instalac;:ao do segundo 

aparelho de AMV junto a Esta<;ao Adolfo Pinheiro e para implanta<;ao de segmento de 

transi~ao para a inlcio da utilizac;:ao de 2 shields singelos em uma extensao de 3244m de 

tuneis sendo 620m ao longo deste subtrecho. 

A Esta~ao Alto da Boa Vista sera implantada na Avenida Santo Amaro, envolvendo 

desapropria<;oes em sua margem oeste para que seja construida em Vala a Ceu Aberto 

sem que haja obstru~ao do transito do Corredor Santo Amaro. 0 tra<;ado em perfil 

apresenta rampa ascendente e pouco acentuada, posicionando-se a esta~ao em 

profundidade favoravel a sua constru<;ao por meio de escavac;:ao a ceu aberto. 

A Esta~ao Alto da Boa Vista ficara localizada entre a Rua Irineu Marinho e a Rua da 

Fratemidade em local proximo ao ponto de convergencia da Avenida Joao Dias com a 

Av. Santo Amaro e da Rua Adolfo Pinheiro com a Av. Vereador Jose Diniz. Esta esta~ao 

estara circundada par transito de grande volume de onibus, uma vez que essas vias 

compoem os corredores de onibus que atendem a subcentro de Santo Amaro. Em 

ambas as vias deverao ser adequados as pontos de parada existentes para a integrac;:ao 

de passagem de lin has de onibus destes corredores com a Linha 5 - Lilas, observando 

que nesse local ha urn conjunto maior de lin has, sendo que algumas sao distintas 

daquelas que passam pelas esta~oes Largo Treze e Adolfo Pinheiro. 

Neste subtrecho serao implantados 0 Poyo Conde de Itu para saida de emergencia e 0 

Po~o Sao Jose, para ventila~ao e salda de emergencia. 

Subtrecho Esta~ao Alto da Boa Vista - Esta~ao Borba Gato 
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A partir deste subtrecho passa a acompanhar 0 leito da Avenida Santo Amaro, mantendo

se em toda sua extensao de 99Sm a continuidade da constru9ao por SHIELD 

implantando-se os dois tuneis singelos e a Esta9ao Borba Gato comp~ataforma central. 0 

tra98do em perfil apresenta inclina980 descendente com baixa declividade localizando a 

Esta9ao Borba Gato, ja na bacia do vale onde se insere a Av. Professor Vicente Rao. 

com profundidade adequada a sua constru9ao por meio de escavar;ao a ceu aberto. Sera 

construida no local de convergencia da Rua Adolfo Pinheiro com a Av. Santo Amaro em 

area a ser desapropriada que situa-se entre estas duas vias e a Pra98 Augusto Tortorelo 

de Araujo, viabilizando sua execur;ao sem prejuizos operacionais ao transito geral e aos 

corredores de onibus Santo Amaro e Adolfo Pinheiro. Para esse local convergem as 

linhas de onibus desses corredores sendo por isso necessario prover 0 local com pontos 

de paradas adequados a integrar;80 com a COMPANHIA DO METRO. 

No ponto medio desse subtrecho sera implantado 0 Por;o Alexandre Dumas para 

ventilar;ao e saida de emergencia. 

Subtrecho Estaf.;iio Borba Gato - Estaf.;iio Brooklin-Campo Belo 

A partir da Estar;ao Borba Gato 0 tra98do em planta prossegue acompanhando 0 eixo da 

Av. Santo Amaro. Neste subtrecho de 743m. propoe-se tambem a continuidade do 

metodo construtivo implantando-se dois tuneis singelos com a maquina Shield 

considerando a Estar;ao Brooklin-Campo Belo com plataforma central. Esta estar;80 esta 

projetada junto it margem oeste da Av. Santo Amaro, para que 0 tragado da 

COMPANHIA DO METRO nao inviabilize no futuro 0 projeto de urn viaduto sobre a Av. 

Vicente Rao. 

o tra98do em perfil apresenta rampa descendente proxima ao limite de declividade para 

cruzar em subterraneo 0 fundo de vale onde se insere a Av. Vicente Rao. A Esta980 

Brooklin-Campo Belo sera implantada proxima a esta avenida na margem oeste da 

Avenida Santo Amaro em area a ser desapropriada para implanta980 atraves de 

escava9ao a ceu aberto sem que ocorra a obstru9ao do tratego geral e do corredor de 

onibus. Neste subtrecho sera implantado 0 P090 Milton Campos para ventila9ao e saida 

de emergencia. 

Na Estar;ao Brooklin-Campo Belo havera a integrar;ao flsica da Linha 5 - Lilas com 0 

corredor de media capacidade Diadema - Brooklin que esta sendo implantado ao longo 
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das avenidas Roque Petroni Junior e Professor Vicente Rao. Portanto sera implantado 

urn aces so pela extremidade norte das plataformas da estayao para que ocorra a 

integrayao fisica com 0 referido corredor atraves de passarela de aces so ao ponto de 

parada. 

Subtrecho Esta~ao Brooklin-Campo Belo - Esta~ao Agua Espraiada 

o subtrecho Estayao Brooklin-Campo Belo - Estayao Agua Espraiada tem extensao de 

1036m sendo que para os 518m iniciais propoe-se a continuidade do metodo construtivo 

dos subtrechos anteriores que preconiza a utilizayao de Shield para implantayao de dois 

tune is singe los. Os 370m seguintes do subtrecho, proximos a Estayao Agua Espraiada, 

serao construidos em NATM e parte em VCA para implantayao do enlace com a linha 15 

- Vila Maria-Agua Espraiada, um segmento de transiyao para 0 arrastamento da maquina 

Shield ao trecho seguinte ate 0 Po yO Bandeirantes, e para a instalayao de um conjunto 

de AMVs e do enlace, e ainda, implantayao do POyO Dias Velho. 

Apos este segmento, na aproximayao das plataformas da Estayao Agua Espraiada os 

tuneis da linha 5 - Lilas voltarao a ser implantados com dois Shields singelos para se 

obter condiyoes mais seguras para as obras subterraneas sob 0 leito da Avenida 

Jornalista Roberto Marinho. Desta forma as vias permanentes da Linha 5 ficarao 

externas as duas platafonnas previstas para a Estayao Agua Espraiada, criando 

condiyoes para que as vias permanentes da Linha 15 Vila Maria - Agua Espraiada 

possam ser implantadas internamente a estas plataformas para viabilizar no futuro a 

integrayao "porta a porta" dos maiores fluxos de transferencia entre estas duas linhas de 

Metro. 

A Estayao Agua Espraiada sera implantada proxima ao leito da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho para aproxima-Ia do trayado da Linha de Metro Leve Sao Judas I 

Aeroporto I Morumbi. Sera construida em vala a ceu aberto, necessitando de amplo 

espayo para abertura da vala e para desvio do trafego geral e das linhas de onibus do 

corredor Santo Amaro, utilizando para isso das desapropriayoes propostas para a 

construyao do viaduto Os projetos, de estrutura da estay80 e do viaduto, serao 

compatibilizados de fonna que possam ser correlacionadas as suas interferencias 

fisicas, as suas etapas de implantayao e as soluyoes de desvio de trafego para 0 periodo 

de obras. 0 projeto devera contemplar 0 ponto de parada do Corredor Santo Amaro 
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considerando que sera necessaria a integragao de passagem das linhas de Onibus desse 

corredor com a Linha de Metra Leve Sao Judas / Aeroporto / Morumbi e principal mente 

com a Linha 5 - Lilas em sua fase operacional Estagao Agua Espraiada. 

o acesso da demanda lindeira para a linha Sao Judas I Aeroporto / Morumbi sera 

realizado atraves de uma passarela a ser implantada sobre 0 leito da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho atendendo ambos os lados dessa avenida. A mesma passarela sera 

utilizada para a integragao dessa linha com as linhas 5 - Lilas e 15 - Vila Maria - Agua 

Espraiada e para acesso da demanda lindeira da margem sui da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho. 

Subtrecho Esta~ao Brooklin - Esta~ao Agua Espraiada - Esta~ao Ibirapuera. 

No ponto intermediario deste subtrecho sera implantada a Subestayao Primaria 

Bandeirantes. No segmento de 952m, compreendido entre a Estagao Agua Espraiada eo 

POyO Bandeirantes. prosseguira a utilizagao de shield para implantayao de dois tOneis 

singelos. Estes do is tuneis estarao afastados entre si para insergao interna das vias 

permanentes da Linha 15 - Vila Maria/Agua Espraiada cujo trayado acompanha 0 leito 

das avenidas Brigadeiro Luiz AntOnio e Santo Amaro e passa sob a via permanente de 

sentido centro-bairro da Linha 5 - Lilas. nivelando-se ao trayado desta linha na Estayao 

Agua Espraiada. Estao previstas a implantagao do POyO Demostenes de ventila<.iao e 

saida de emergencia e Poyo Bandeirantes para saida de emergencia. 

o POyO a ser implantado na mesma area da Subestagao Primaria Bandeirantes podera 

ser utilizado para entrada de maquina shield para inicio de escavayao a partir desse 

ponto ate 0 final do Trecho 2, na Estagao Chacara Klabin. Este trecho soma 5976m de 

extensao para 0 qual esta proposto como metodo construtivo. a implantayao de tOnel 

duplo atraves de shield, incorrendo nos projetos das estagao com plataformas laterais. 

Este metodo construtivo foi adotado na elaboragao dos estudos do projeto funcional e 

estara sujeito a revisOes e alterayoes no desenvolvimento do projeto Basico e Executivo. 

o trayado em planta neste subtrecho e composto por curvas reversas efetuando-se a 

transigao de mudanya da diretriz da Av. Santo Amaro para a Av. Ibirapuera. passando 

sob quadras edificadas nas imediayOes da Av. Bandeirantes. 0 trayado em perfil do 

subtrecho e aprofundado em relayao as cotas das estayOes Agua Espraiada e Ibirapuera 

para cruzar em subterraneo 0 leito da Av. Bandeirantes. Ao aproximar da Av. Ibirapuera 
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o tra~do foi projetado em segmento de tangente, para a inseryao da estayao nas areas 

frontais dessa avenida a serem desapropriadas. Assim, localizada fora do eixo da 

avenida, proporciona condiyoes para sua construyao por meio de escavac;ao a ceu 

aberto, sem que ocorram interferencias com 0 corredor de onibus e 0 trafego gera!. 

o projeto dos acessos a estayao deve contemplar a necessidade de integrayao com 0 

corredor de onibus da Av. Ibirapuera, adequando-se 0 ponto de parada a esta funyao. 

Subtrecho Estac;ao Ibirapuera - Estac;ao Moema. 

Logo em seguida a Estay80 Ibirapuera 0 trayado em planta tern urn segmento em curva 

leito desta avenida, com trayado em perfil praticamente plano, ate a Estayao Moema, 

localizando esta estayao pr6xima do largo Moema. 

Esta estayao esta projetada em segmentos de tangente e devera ser construida por meio 

de escavac;ao a ceu aberto. Para reduzir interferencias com a circulayao do trafego 

gElral e dos onibus no Corredor Ibirapuera, esta prevista a desapropriayao de areas 

edificadas situadas na margem leste da avenida como apoio a obra e para implantayao 

dos acessos. 

Da mesma forma para a Estayao Ibirapuera, a Estayao Moema devera ter seus acessos 

compatibilizados com 0 corredor de onibus pOis a partir desta estayao hit linhas de onibus 

que se destinam a outras regiOes do centro expandido, e tomam direyaes divergentes da 

diretriz da linha 5 - lilas. 

Subtrecho Estac;ao Moema - Estac;ao Servidor 

Ap6s a Estayao Moema, 0 tra~do prossegue em tUnel sob a Av. Ibirapuera ate 0 

"Conjunto Poliesportivo do I birapuera" , onde esta prevista a implantayao do 

estacionamento de trens Moema em area pertencente ao citado centro esportivo, 

adjacente a Av. Ibirapuera, livre de interferencias e possibilitando sua implantay80 por 

meio de escavac;ao a ceu aberto. 

logo ap6s 0 estacionamento de trens, 0 trayado em planta tern segmento em curva a 
direita, passando em tunel sob 0 pavilhao poliesportivo, para tomar a diretriz da Rua 
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Pedro de Toledo. Neste segmento, 0 projeto do trayado em planta e em perfil fica 

delimitado pela necessidade de se evitar interferemcias com as edificac;5es deste conjunto 

Poliesportivo. 

Na Rua Pedro de Toledo 0 trac;ado prossegue na margem direita do eixo da via para nao 

interferir com os pilares do viaduto existente sobre a Av. Rubem Berta. A Estac;ao 

Servidor esta projetada em local situado antes do cruzamento com a Av. Rubem Berta, 

em frente ao Hospital Servidor e ao "Conjunto Poliesportivo do Ibirapuera". A Estac;ao 

Servidor tambem sera implantada em area pertencente a este equipamento urbano, junto 

a Rua Pedro de Toledo, possibilitando sua construc;ao por meio de escava~ao a ceu 

aberto. 

Dentre os acessos previstos para esta estac;ao deve estar contemplada no projeto a 

integrac;ao com as linhas de 6nibus da Av. Rubem Berta, e com 0 futuro corredor de 

6nibus previsto no Plano Diretor Estrategico do Municipio de Sao Paulo para esta mesma 

avenida. Deve ser considerada tambem a existencia em seu entorno de instituic;5es de 

atendimento a pessoas portadoras de deficiencia fisica, com enfase para equipamentos e 

sinalizac;ao especial nas travessias de pedestres. 

Subtrecho Esta~ao Servidor - Esta~ao Vila Clementino 

Ap6s a Estac;ao Servidor, 0 trayado em perfil cruza em subterrfmeo 0 leito da Av. Rubem 

Berta, passando a ter declividade maxima ascendente ate a Estac;ao Vila Clementi no, 

projetada na meia encosta do espigao da Av. Domingos de Moraes e em profundidade 

maior do que as demais estac;5es. Em planta, 0 trac;ado volta a posicionar-se 

simetricamente em relac;ao ao eixo da Rua Pedro de Toledo, localizando a Estac;ao Vila 

Clementino em segmento de tangente na quadra compreendida entre as ruas Leandro 

Dupre e dos Otonis. Devido a sua localizac;ao no eixo da via, a sua profundidade e a falta 

de espac;o livre na superficie, a Estac;ao Vila Clementi no devera ser construida utilizando 

metodo nao destrutivo. 

Subtrecho Esta~ao Clementi no - Esta~ao Santa Cruz 

Apes a Estac;ao Vila Clementino 0 trac;ado em planta prossegue sob 0 leito da Rua Pedro 

de Toledo ate a Estac;ao Santa Cruz. 0 trac;ado em perfil e projetado em rampa 
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ascendente buscando 0 espigao da Av. Domingos de Moraes, de forma a passar sob 0 

tra~do da Linha 1 - Azul. A nova Estayao Santa Cruz da Linha 5 - Lilas estara anexa a 
estayao da Linha 1 - Azul para promover a integrayao prevista. 

A localizayao da nova estayao, recuada do cruzamento da Av. Domingos de Moraes, e 

necessaria para se obter suficiente extensao de trecho ate a Estacao CMcara Klabin de 

forma que 0 tra<.;:ado em perfil cruze em subterraneo 0 vale onde situa-se a Rua 

Embuacu, em rampa descendente dentro dos limites tecnicos de declividade. 

No recuo da futura estacao em rela<;8o ao eixo da Av. Domingos de Morais e tambem 

conveniente para que seja construida sem a necessidade de se obstruir a Rua Tenente 

Godoi Ribeiro e para manter uma distancia de percurso para 0 usuario que permita 

dispersar a concentrayao de grande demanda que ira transferir-se entre as duas lin has 

de metro. As obras da estayao deverao ser executadas utilizando metodo nao destrutivo. 

Subtrecho Santa Cruz - Esta~io Chacara Klabin 

Apos a Estayao Santa Cruz 0 tra~do em planta se desenvolve em longa curva para 

tomar a direcao da Estayao ChBcara Klabin, situada na Rua Vergueiro proximo a Rua 

Desembargador Aragao, ja na bacia do Rio Ipiranga canalizado sob 0 leito da Av. Ricardo 

Jafet. 0 trayado em perfil tem rampa descendente com inclinayao proxima do limite 

tecnico para passar sob areas edificadas sem comprometer as fundacoes das edificacoes 

e evitar afloramento do tra~do no vale onde se situa a Rua Embuacu. 

Esta estacao tera a funyao de promover a integra<;8o com a Linha 2 - Verde e sua 

construyao devera utilizar metodos nao destrutivos. 
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5.3. TR PARA CONTRATACAO DO ESTUDO DOS IMPACTOS DA EXPANSAO 

AO DA LINHA 5-LILAs (TRECHOS LARGO TREZE - ADOLFO PINHEIRO E 

ADOLFO PINHEIRO - CHAcARA KLABIN) NAS CONDICOES DE VIDA E DE 

VIAGEM DAS POPULACOES DE SUAS AREAS DE INFLUENCIA 

TERMO DE REFER~NCIA 

1. APRESENTACAO 

Apresenta-se a seguir 0 Termo de Referenda para a elaborac;ao de proposta 

de execuc;ao da Pesquisa de Avaliagao dos Impactos da Linha 5 nas CondiyCies de Vida 
e de Viagem das populac;:5es residentes em suas areas de influencia, com urn recorte 
especifico para as familias pobres, 

Visa-se com 0 mesmo estabelecer diretrizes, norm as e condic;:5es gerais para 0 

desenvolvimento das atividades necessarias a implementac;ao da referida pesquisa. 

2. HISTORICO 

E de importancia estrategica para a Cia do MetrO a avaliac;ao constante de sua 

efetlvldade social, com 0 conhecimento minucioso dos impactos que a implantagao de 

suas linhas vern provocando em todas as esferas da vida urbana - no uso do solo, na 

localizac;ao das atividades econOmicas, na qualidade ambiental, nas condiyCies de vida 

da populac;ao e no quadro de oportunidades sociais dos individuos urbanos. 

o monitoramento desses impactos permite subsidiar as estrategias de ac;ao da Cia, com 

relac;ao as politicas de controle dos mesmos e ao planejamento dos futuros 

investimentos, a concepc;§o de politicas que capitalizem as externalidades geradas; e as 

negociac;:5es com os agentes internacionais de financiamento que, atualmente, exigem a 

delimitayao precisa da natureza social dos investimentos. 

o reconhecimento da natureza social de uma obra como uma linha de metrO possibilita 

checar 0 alcance de objetivos implicitos a grande parte das poHticas sociais no pais - e 

dentro das quais, atualmente, as pOliticas de transporte coletivo se inserem - e que se 

referem a capacidade de provocar mudan~as nas condi~aes de vida, particularmente 

nos niveis de equidade social. E isso, nao apenas por seus efeitos diretos no aumento 

da acessibilidade urbana, e na mobllidade da populac;ao, mas tambem por seus efeitos 

indiretos - e aqui falamos nao apenas de metrO mas tambem em trens metropolitanos e 
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corredores de onibus - no dinamismo economico das areas que recebem 0 investimento, 

gerando melhoria do habitat, ampliay80 das oportunidades socia is, de emprego, 

educayao, lazer, etc. Isto e, 0 foco recai aqui sobre 0 exame das condi¢es em que se da 

a efetiva apropriayao e distribuiyao dos beneficios gerados pelos investimentos entre os 

diferentes segmentos das popula¢es afetadas. 

No caso da expans80 da Linha 5 - Lilas, cuja execuyao contara com 0 financiamento do 
BID e do BIRD, a preocupac~o com a avaliay80 desses impactos urbanos e sociais 
demonstra a importancia que estes organismos tradicionalmente conferem aos objetivos 
do projeto relacionados com a melhoria da acessibllldade das popula¢es rna is pobres 
atingidas pelo investimento - particularmente a acessibilidade aos polos de emprego e 
aos servh;:os de saude e educay~o da metr6pole"; e a minimizaliiao do custo 
generalizado da viagem (equayao envolvendo tarifa, tempo de viagem, confiabilidade e 
seguranya) para os usuarios de baixa renda do sistema, particularmente aqueles das 
regioes perifericas do sudoeste e sui da metrepole - Itapecerica da Serra. Embu, Taboao 
da Serra, etc. 

Visando conhecer e avaliar os impactos dessa linha nos diversos segmentos da 
populayao afetada, e tambl!m, mensurar a consecuy80 dos objetivos acima descritos 
com reJayao as popula¢es pobres, a Cia do Metro, atraves de sua Ger~ncia de 
Planejamento de Transporte - GPM - fara realizar, durante os perlodos de pre e pes 
implantay80, urn estudo sobre os Impactos da linha 5 nas condlc;6es de vida e no 
padrao de viagens das populaliioes residentes nas areas de influencia da linha, 
englobando os segmentos de renda media residentes no entorno do trac;ado dos 
novos trechos. e os de baixa renda residentes na area de influencla regional desta 
linha - que engloba a perlferia sui e sud oeste da metr6pole . 

3. OBJETIVOS DO ESTUDO PROPOSTO 

Com esse estudo pretende-se: 

• conhecer 0 impacto da Linha 5 nas condi¢es de vida e na mobilidade e padroes 
de viagem de dois dos segmentos socia is residentes em suas areas de influencia 
lindeira e regional - 0 segmento de renda media e 0 segmento de baixa renda -
visando identificar 0 grau de equidade na distribuiy80 dos beneficios deste 
importante investimento de infraestrutura pOblica . 

• Acom pan har, atraves de tecnicas de "painel ", a trajeteria das familias pobres 
residentes no vetor sui e sudoeste da area de influ~ncja regional desta linha, 
pesquisando a evoluy80 de seu quadro de vida urbano, as condi¢es de seu 
habitat e seu padrao de mobilidade antes e depois da linha; e checando, atraves 
da comparay80 com um grupo de controle, tambem de baixa renda (mas 
residente fora da area de influ~ncia da linha) se a implantay80 da mesma trara 
efetivamente beneficios concretos para suas condiyoes de vida. 
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o estudo devera checar hipoteses referentes aos impactos das condiyOes de transporte 

no quadro de vida das populac;:Oes urbanas e mais especificamente da pobreza. tal como 

expostas no documento do anexo 14 deste Termo de Referencia. 

Especificamente. serao checados os seguintes objetivos do Projeto, que funcionam. para 

o estudo, como hipoteses de trabalho: 

• melhoria da qualidade de vida urbana das populayOes residentes nas areas de 
influencia da linha que se tornaram usuarias da mesma, com destaque para 0 
entendimento dos diferentes efeitos que 0 metrO pode provocar nas condi«;oes de 
vida de diferentes grupos sociais. A percepyao da varia«;ao e do poder de capta«;ao 
dos beneficios do investimento publico entre os grupos de media e baixa renda pode 
ajudar a direcionar estrategias especificasdirigidas aos segmentos menos 
privilegiados 

• melhoria da acessibilidade aos pol os de emprego, educat;io, servit;os e demais 
equipamentos coletivos, para as populac;:Oes afetadas pela nova linha. com 0 
mesma recorte para as duas populac;:Oes - media e baixa renda; 

• redut;io do "custo generallzado da viagem", principalmente para as popula«;oes 
pobres usuarias da nova linha. 

Respeitando exigencias metodol6gicas de qualquer estudo de avalia«;80 de impactos, 
serao usados, no estudo, metodos proprios da pesquisa social, qual seja : 

• levantamento de dados secundarios, com base principal mente nas Pesquisas 
Origem / Destino do MetrO; 

• pesquisa de campo com coleta de informa«;oes domiciliares por amostragem; 
• pesquisa com tecnicas qualitativas ("painel" e entrevistas em profundidade e/ou 

historia de vida). 

A mensurayao dos efeitos da linha na vida das populac;:Oes sera feito atraves de metodos 
experimentais comparativos: 

• de uma mesma situayao em diferentes perfodos do tempo (antes e depois da 
implementayao da linha) 

• e da compara«;80 de duas populayaes similares, passfveis de serem comparadas 
(duas popula«;oes alvo - renda media e baixa renda) que sofre a influencia da 
linha, versus grupos de controles contendo popula«;oes de perfil identico as 
primeiras mas que nao sofram a influencia da linha). 

Assim sendo, 0 recorte espaclal de estudo sera composto pelas seguintes areas: 

• entorno da linha, num raio de aproximadamente mil metros do trayado ; 

4 Anaxo 1 :"AvaliaC;ao dos Impactos Urbanos dos Invastimantos am Transporta de Alta e Media 

Capacidada - Quadro Concaitual a Matodol6gico· - 1998 - CEU/PMUGPM/DM. 
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• area de influencia regional - definida pela bacia de Onibus integrados a linha 
• area de controle. com caracteristicas urbanas e sociais identicas ell 

area de influencia regional. mas sem se situar dentro dela. 

No que se refere ell perlodlza~ao, 0 estudo levantara dados sobre as populayaes alva 
em momentos especificos, caracteristicos do antes e do depois da operayao da linha, a 
saber: 

• periodo pre Implanta~o do primeiro novo trecho (Largo Treze - Adolfo 
Pinheiro): 

• coleta de dados secundarios, atraves dos dados das Pesquisas 00 para os anos 
de 1997 e 2007 e outras (Censo, estatisticas vitais, dados da ocupayao do solo 
urbano e da dinAmica imobiliaria) nas areas de estudo com 0 objetivo de se criar 
urn diagnostico sobre a evoluyao e caracteristicas das condiyaes de vida e de 
viagem das popula~oes residentes no entorno da linha e em sua area de 
influencia regional : 

• coleta de dados em campo, atraves de pesquisas domiciliares, nas areas de 
estudo do entomo. regional e de controle, 6 meses antes da inaugurayao do 
primeiro novo trecho ; 

• paine I com uma amostra de famllias pobres (tam bern 6 meses antes da 
inauguraya.o), que seguirao sendo entrevistadas em mais 2 tomadas, no periodo 
pos implantaya.o do segundo novo trecho (Adolfo Pinheiro - Chacara Klabin); 

• periodo p6s implanta~ao dos novos trechos da Linha 5 : 
• nova coleta de dados domiciliares nas areas de estudo do entorno, regional e de 

controle (6 meses apos a inaugura~ao do segundo novo trecho) ; 
• duas novas tomadas junto ao painel de famflias pobres, usuarias e nao usuarias 

dos novos trechos da linha 5 - com urn espa~amento de 6 meses entre as 
coletas, possibilitando captar a evolu~ao de suas condi~oes de viagem, a 
comparayao entre familias usuarias e nao usuarias dos novos trechos e as 
repercussOes em suas condic;oes de vida. Assegura-se, assim. 0 conhecimento 
dos impactos da linha a curto, medio e longo prazo. 

• Atualizayao do estudo urbano da area na fase pOs implantac;ao 

4. OBJETO DA LICIT ACA.O 

Este Termo de Referencia visa a contratayao dos seguintes servi~os: 

4.1 Pesquisa de dados secundarios sobre as condiy5es de vida e de viagem das 
areas de estudo visando uma diagn6stico do perfil urbano das areas em estudo no 
periodo 1997 a 2007 . 

4.2 Pesquisa domiciliar. sobre as condi~oes de vida e de viagem das populac;oes 
residentes nas areas de estudo acima determinadas contendo: 

• caracterizayao das condh;oes de vida incluindo perfil demografico e socio -
econOmico, condi~oes do domicilio, condic;oes de vida no bairro, migrac;ao 
intraurbana, escolaridade, trabalho e renda; 
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• caracteriza9Bo das condi~Oes de viagem - origem I destin~ dos delocamentos; 
frequencia de viagens; uso dos modos e motivayoes das escolhas modais; tempos e 
custos dos deslocamentos; 

• avaliayoes sobre as condiyOes atuais de vida e de viagem da area de residencia . 

4.3 Palnel com as familias pobres resldentes na area de infJu~ncla regional 

Pesquisa de painel, periodica e qualitativa. junto a uma subamostra fixa de familias 
pobres moradoras na area de influencia regional, com um levantamento mais detalhado 
de varios dos itens da pesquisa anterior - condiyoes de vida urbana, estrategias de 
sobrevivencia na area, estrategias familiares relativas ao uso do transporte e ao gasto 
com 0 trasnporte, mobilidade residencial e motivayoes desta dinitmica, perfil deemprego 
e renda, padroes de viagem, OlD, mobilidade, motivayOes de escolha de modos, tempo 
e custo das viagens, avaliay5es sobre as condiy5es de vida e de viagem, e a influencia 
das condiy5es de deslocamento na inser9Bo desta populayao no mercado de trabalho. 

4.4 Estudo de dlagn6stlco urbano das areas de influencia da Linha, antes e depois da 
opera9Bo comercial dos novos trechos. 

5. ESCOPO 

o escopo dos serviyos a serem contratados e constituido das seguintes atividades: 
• quanto ao estudo de diagn6stico urbano das areas em estudo: 

- seleyao e prioriza9Bo das fontes de dados 
- sele9Bo dos itens de abordagem 
- elabora9Bo de mapas graficos e tabelas analiticas 

pre-analise, analise e edi9Bo de relatorio 

• quanto as pesquisas domiclliares 
- Elaborayao dos questionarios domiciliares, a partir das areas de abordagem 

definidas abaixo; 
Teste piloto com os questionarios; 
Oefini9Bo das margens de erro rna is adequadas de acordo com as variaveis que 
se vai investigar, e da grandeza amostral resultante, para cada universo; 
Planejamento· de campo - envolvendo planilha e coleta, procedimentos 
padronizados e fluxograma de atividades; 
Treinamento dos entrevistadores; 
Aplica9Bo dos questionarios domiciliares; 
Checagem dos trabalhos de campo e conferencia dos questionarios preenchidos; 
Codificayao e digitayao dos questionarios; 
Testes de consistencia; 
Expansao, plano amostral e tabula9Bo dos dados; 
Montagem do arquivo de dados, das tabelas e dos questionarios e remessa ao 
Metro. 
Pre-am'!ilise, analise e ediyao de relatorio 
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• quanta II pesquisa painel 
elaborayao dos rotelros das pesquisas qualitativas, a partir das areas de 
abordagem definidas abaixo; 

- sorteio da amostra; 
- treinamento dos entrevistadores; 

aplicayao das entrevistas; 
- transcrh;ao das fltas; 

montagem do arquivo de dados e remessa ao MetrO 
Pre-analise, analise e ediyao de relat6rio . 

6. PERFIL DAS PESQUISAS A SEREM CONTRATADAS 

6.1 Quadro Metodol6gico e Conceitual 

A coleta de dad os devera ser feita atraves de questionarios estruturados, aplicados a 

cada urn dos membros da familia dos domicilios da amostra. As bases metodol6gicas 

que orientam as pesquisas a serem desenvolvidas sao as seguintes: 

• os estudos sabre impactos urbanos em transporte, ja desenvolvidos na 
GPM. com relayao a indicadores de impacto e metodologias de coleta5

; 

• a Pesquisa de Condig6es de Vida da FSEAOE, no que se refere a 
indicadores de condiyCies de vida urbana; 

• a Pesquisa 010 da CMSP, no que se refere aos indicadores de padrao de 
viagem; 

• a modalidade de pesquisa por "painel de usuarios", tal como sugerida 
pelo Banco Mundial; 

• 0 quadro conceitual sobre pobreza urbana e uso de transporte tal como 
desenvolvido por estudos da Gerencia de Planejamento. 

A Pesquisa por Painel 

A tecnica da pesquisa evolutiva par painel longitudinal envolve a delimitaC;;80 de uma 

amostra permanente de familias, permitindo que a coleta de dados acompanhe urn 

mesmo grupo da papulaC;;ao alvo, durante urn certo periodo de tempo, dentro do qual se 

imagina que os indicadores de interesse possam evoluir. 

Vide documento ja citado, do anexo 1 - "Avaliac;ao dos Impactos Urbanos des Investimentos em 

Transporte de Alta e Media Capacidade - Quadro Conceitual e Metodol6gicoR 11998 - PMUGPM Cia do 

Metro de Sao Paulo. 
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No caso do estudo em questao, 0 que se pretende €I acompanhar as evoluyaes nas 

condiyaes de vida e de viagem das familias pobres que serao afetadas pela implantayao 

da Linha 5. checando as alterayOes e possiveis melhorias na sua qualidade de vida 

urbana e no seu habitat. em funyao dos ganhos previstos para esse segmento, e para 

sua area de moradia, com relayao a indicadores como acessibilidade e custo 

generalizado da viagem, e com relayao ao aumento do leque de oportunidades urbanas 

decorrentes dessa melhoria da acessibilidade. 

A tecnica de pesquisa por painel €I urn metodo largamente utilizado em marketing de 
produtos e comec;a, agora, a ser aplicada no setor de serviyos sendo urn exemplo de sua 
utilizayao a pesquisa por painel junto aos usuarios da RATP francesa. A pesquisa mensal 
de emprego do IBGE (PME) tambem vern utilizando esta tecnica. 

o indice de renovayao da amostra permanente da popula~ao alvo. periodicamente 
pesquisada, costuma ser de cerca de 25%. mas 0 mesmo devera ser adequado ao perfil 
de nosso grupo alvo - que sao as familias pobres da regiao oeste e sudoeste da 
metr6pole. 

o Conceito de Pobreza Adotado 
Conceitualmente 0 estudo se apoia na definiyao de pobreza como um fenomeno 
multidimensional que hoje, no Brasil, tem caracteristicas predominantemente urbanas, e 
que inclui nao apenas a insuficiemcia de renda mas tambem a priva~ao de uma serie de 
serviyos urbanos basicos - trabalho, educayao. habitayao. saneamento e transporte 
publico, entre outros - que moldam as condiyOes de vida urbana das populayaes pobres. 

Transporte Publico como Estrategia de Inclusao Social 

o conceito de transporte publico como estrategia de inclusao social se fundamenta nas 

reflexOes expostas a seguir: 

• As analises sobre os resultados do Censo de 2000, recem divulgados. mostram que 
embora na ultima decada. indicadores socia is tradicionalmente relacionados com a 
pobreza brasileira (taxa de mortalidade, falta de saneamento, analfabetismo) tenham 
acusado sensivel melhora. as taxas de incidencia da pobreza e da desigualdade 
social no pais. medidas pelo montante e diferencial da renda media familiar per capta. 
se mantiveram com minimas modificayaes. Este descolamento do fenomeno com 
relayao aos indicadores tradicionais vern nos indicar que a pobreza. hoje, no pais 
possui urn novo perfil e que sao outros os fatores que a produzem. 

• De outro lado, uma serie de estudos realizados ao longo das Ultimas decadas sobre 
as metr6poles brasileiras mostram que hoje elas sao 0 foco preponderante do 
crescimento da pobreza no pais, concentrando 113 da populayao pobre brasileira. 
Este novo perfil metropolitano da pobreza €I hoje produzido pelo desemprego, pelos 
baixos rendimentos, e tambem pela expulsao dos municipios centrais e isolamento 
nos municipios metropolitanos perifericos, pela baixa mobilidade e falta de 

COOIGO EMISSAO FOLHA 
RT 5.00.00.00l8N4-004 Janeiro/2010 466 
APROVACAO VERIFICAC;:AO REV. 

B 



PBA - Plano Basico Ambiental METRO 
Linha 5 - Lillis - Trecho Adolfo Pinheiro - Chacara Klabin com Patio Guido Caloi 

acessibilidade dessas popula90es aos polos de emprego, fatores que se repetem nas 
varias metropoles brasileiras. 

• Analises mais acuradas mostram que a avan90 da pobreza urbana se prende nao 
apenas aos efeitos desfavoraveis das politicas de emprego e renda, mas tambem a 
problemas na politica de ordena9ao do usa do solo urbano (que causam a expulsao 
da pobreza para as periferias) e a deficiencias na oferta de transporte coletivo, que 
inviabilizam, para essas popula90es pobres, 0 acesso ao emprego e as demais 
facilidades e servi90s da cidade. Forma-se assim aquilo que estudiosos ja chamam 
de "exilio nas periferias", com popula90es excluidas dos servi90s de transporte e do 
usufruto da multiplicidade de oportunidades que a vida urbana oferece. 

• Oesse modo, investir no sentido de diminuir os deficits na oferta de transporte publico 
para as pobres, apresenta-se, atualmente, como uma das estrategias mais eficazes 
de indusao social dessas popula90es. 

Linha de pobreza 

Existem varias possibilidades metodologicas utilizadas pelos especialistas que se 

dedicam aos estudos de mensura9ao da pobreza. Para 0 presente estudo, foi adotada a 

linha de pobreza desenvolvida nos estudos da Ora. Sonia Rocha, pesquisadora do IPEA, 

e atualmente na FGV/Rio. Essa linha combina dados de renda familiar per capita 

advindos das varias PNAO's com indicadores relativos a estrutura de consumo efetivo 

das familias (a partir da base de dados fornecidas pelas pesquisas POF e ENOEF, 

ambas do IBGE). Para maiores detalhes vide os estudos da pesquisadora nas seguintes 

fontes: TO nO 721, do IPEA (para as linhas de pobreza em 1997), e Revista Economia, 

NileroilRJ, voI2,no1, jan/jun de 2001 (para as de 1999). 

A IIariavel utilizada nos estudos sobre pobreza dessas fontes mencionadas e a renda 

familiar per capita, que leva em conta todos as rendimentos dos membros da familia, 

seu tamanho e seu papel como unidade redistributiva da renda. Ja a OP9ao para a 

presente estudo, que relaciona pobreza e transporte foi 0 de trabalhar nao apenas com a 

renda per capita mas tambem com a renda familiar como urn todo, em fun9ao de dois 

fatores: primeiramente, porque estudos sobre a setor ja demonstraram que decis6es 

sabre usa e despesa com transporte emergem de uma estrategia familiar de 

enfrentamento da realidade cotidiana nas grandes cidades; e depois porque a maioria 

dos dados disponfveis das pesquisas na area de transporte, como as pesquisas de 

Origem IOestino, trabalham com a renda media familiar e nao a per capita. Oesse modo, 

as linhas de pobreza adotadas para 0 presente estudo sao as que se seguem. 
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Como exemplo desta metodologia, explicita-se que 0 corte para a linha de pobreza per 

capita na RMSP, para 0 ano de 2008, foi fixado em 0,72 salarios minimos ou R$300,78 

de renda familiar per capita mensa I ou US$ 5,25 day/capita. De acordo com esse corte, a 

populayao abaixo da linha de pobreza na metr6pole paulista, em 2008, chega a cerca de 

5,5 milhOes de pessoas, ou 29% do total da metropole (segundo calculos de Sonia 

Rocha.) . 

Os calculos da linha de pobreza familiar resultam no corte de R$1.140,OO de renda 

familiar ou cerca de 3 sm mensa is ). 

Na epoca da coleta de dados estas lin has de pobreza deverao ser atualizadas. 

6.2 Recorte Espacial 

A area de pesquisa, mostrada no mapa do anexo 1, corresponde as areas de influ€mcia 
da Linha 5, no que se refere a area do entorno a linha e a area de influencia regional, 
tal como definidas pel as projeyees de demanda realizadas pelo PMl. 

A area do entorno corresponde ao conjunto de zonas % que comp5em 0 entorno da 
Linha, zonas cujos limites distam, em media, urn km da linha de metro. 

A area de influencia regional corresponde a urn conjunto de zonas 00 dos veto res 
perifericos sui e sudoeste da metropole, servidos pela bacia de onibus que se integra ou 
se integrara a Linha por ocasiao dos novos trechos. 

6.3 Amostra 

• Pesqulsa Domiciliar 
• Amostra - 1000 domicllios para cada uma das areas de estudo - entorno. regional e 

controle, garantindo uma representatividade estaUstica adequada para cada uma 
delas. 

• Painel de Familias Pobres 
• Amostra - Familias pobres residentes na area de Influencla regional - cerca de 30 

familias dos vetores sui e sudoeste da metropole, que serao acompanhadas e 
pesquisadas durante 0 periodo de durayao do estudo . 

6.4 Temas de Abordagem 
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A determinayao primeira e central a ser considerada e a de que a implantayao de uma 
linha de metrO corresponde a uma alterayao do conjunto da matriz de acessibilidade do 
espayo urbano, na medida em que ela altera 0 tempo de acesso de inumeras localidades 
em suas areas de influencia. Essa melhoria de acessibilidade, que acontece com maior 
intensidade no entorno da linha, mas nao deixa de ser registrado nas outras areas de 
influencia, desencadeia uma gama diversificada de impactos na esfera da populayao, do 
espayo construido, da localizayao das atividades econOmicas, na estruturayao urbana, na 
forrnayao de centralidades, etc. 

a presente estudo enfocara as mudanyas na esfera da popula~ao, e dentro desta 
esfora devera privilegiar os seguintes temas: 

• mobilidade urbana - analisando os indicadores apontados pelo Appraisal 
do Banco Mundial, com relayao a mobilidade diana das popula\(6es pobres 
(custo generalizado da viagem, ganhos de acessibilidade, etc.), 
expandindo tais indicadores para os demais segmentos de populayao 
residentes nas areas afetadas pela nova linha e complementando-os com 
outros atributos dessa mobilidade (motivos, modos, frequencia, 
microacessibilidade, uso de subsidios tarifarios, condiyOes de viagem, 
afford ability, etc.); 

• mobilidade residencial, mostrando as mudanyas no perfil da populayao 
da area, que se referem aos movimentos de populayao entendidos como 
mudanyas intraurbanas compuls6rias (ou expulsao), e a dinamica de 
atrayao de novos segmentos, envolvendo dados s6cio-econOmicos e 
demograficos (perfil da populayao residente, estrutura familiar, densidade 
demografica e domiciliar, tempo de residencia, trajet6ria residencial e suas 
motivayOes; infraestrutura e condiyao de ocupac;:ao do im6vel,etc.); 

• mobilidade ocupacional, mostrando as mudanyas na acessibilidade aos 
polos de emprego (perfil ocupacional da populayao pesquisada antes e 
depois da implantac;:ao da linha; localizayao dos empregos da populayao 
residente, antes e depois da linha 5; mudanya nos locais de procura de 
emprego; interferencia das condi\(6es de viagem nas oportunidades de 
colocayao profissional I dificultando ou facilitando a obtenyao do emprego, 
etc). 

Tarnbem serao enfocados indicadores qualitativos de impactos, at raves de avaliac;:oes 
com relayao as condic;:Oes de vida e de viagem na area. antes e depois da implantac;:ao 
da linha. 

6.4.1 Indicadores 

Conceituamos a seguir os principais indicadores que serao usados como medida para 
checar 0 alcance dos objetivos do investimento, no que se refere aos impactos nas 
condi\(6es de vida e de viagem das populac;:Oes. 

Acessibllldade - este indicador se refere a urn atributo do espayo, em relac;:ao a 
urn ponto de referencia, dimensionado pelo tempo e custo necessario para 
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exame das condi90es em que se da a efetiva apropria<;ao e distribui9aO dos beneficios 

gerados pelos investimentos entre os segmentos da popula9ao - particularmente as 

classes menos favorecidas. 

Alguns pressupostos com rela9ao a avalia<;ao da efetividade social devem ser lembrados 

aqui. Ha que se considerar. por exemplo. que: 

• 0 enquadramento. ainda bastante recente. do setor de transporte. no conjunto das 

politicas socia is implica na necessidade de uma enfase especial na avalia~ao de sua 

efetividade social ou seja dos impactos dos investimentos do setor sobre 0 meio 

urbano e a popula<;ao alvo. A demand a atual crescente. dos agentes de financiamento 

internacional, por esse tipo de avalia<;ao. evidencia essa importancia. 

• Dado que se trata de uma avalia<;ao que afere basicamente mudan9as em fenomenos 

sociais. as quais implicam. quase sempre, em urn timing bastante longo (medio e 

longo prazo). essa e necessariamente uma avalia~ao ex-post, isto e, realizada 

quando 0 investimento ja foi implantado e os impactos efetivamente ja aconteceram. 

• Mas a analise das mudan9as e apenas urn primeiro passo, ja que esse tipo de 

avaliayiio envolve a inten<;ao de se estabelecer uma rela<;ao de causalidade entre as 

politicas e as mudan9as nas condi90es sociais ( fugindo das tradicionais avalia90es 

de custo-beneficio), buscando checar se os objetivos dessas politicas foram 

alcanyados. Para essa analise, sao necessarios a defini9aO operacional desses 

objetivos ( nem sempre claros ou explicitados). dos criterios de sucesso dos mesmos. 

das medidas de aferi<;ao desse sucesso. e dos metodos de analise que permitam 

responder a essa condiyiio de causalidade. 

• Trata-se de uma avaliayiio bastante complexa. ja que para se aferir a efetividade. e 

necessario tam rem uma avalia~ao politica dos principios que regem esses 

programas. Isto e, nao basta avaliar 0 impacto dos resultados mas e preciso avaliar 

se a nova situayiio gerada e positiva a luz de alguns principios de equidade e justi9a 

social minimamente aceitos e que estao na base de qualquer politica social. Trata-se, 

portanto, de uma avalia<;ao politica das mudanyas e que, no fundo consiste em 

atribuir valor aos programas analisados, a suas conseqGencias, ao aparato 

institucional que Ihes da fundamento, etc. 
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3 DESAFIOS METODOLOGICOS 

Existe urn certo consenso, na literatura, sobre a dificuldade em se determinar 0 impacto 

de urn investimento em transporte sobre 0 meio urbano. Seja pela heterogeneidade dos 

impactos, por sua multideterminayao ou pelo alcance espacial dos mesmos, seja porque 

a dinamica urbana (embora bastante sensivel em relat;ao ao transporte, sendo 

imediatamente impactada por alterat;oes desses sistemas) nao gira unicamente em torno 

dessa questao, ja que depende tambem de outras at;oes e politicas no campo social, 

infl"a-estrutural etc. 

Assim sendo, tais impactos sao, ao mesmo tempo, bastante imediatos mas de dificil 

identificayao. Como a estrutura urbana e urn corpo vivo, em constante transformat;ao, a 

grande dificuldade e, sem duvida a de isolar os efeitos causados pelo transporte dos 

efeitos de uma serie de outros fatores que atuam conjuntamente, e desenvolver uma 

reia'.(8o clara entre polltica e mUdant;as. 

Esse e 0 primeiro desafio metodol6gico que se impoe a esse tipo de estudo, e as 

ferramentas exigidas para contorna-Io, das quais se falara mais adiante, devem dar conta 

dessa multidimensionalidade das mudanyas analisadas. Para tanto, essa avaliayao deve 

necessariamente usar metodos analiticos experimentais (series temporais ou grupos de 

controle) com 0 enfrentamento de todos os problemas metodol6gicos ai implicados, como 

a dificuldade de controle das variaveis sociais e ambientais, por exemplo, ou a 

delimita'.(8o espacial das areas afetadas par urn fenOmeno, que, por principio, e de dificil 

delimita'.(8o. 

Urn segundo desafio se refere ao fato de que tal pesquisa se centra na analise dos 

impactos, devendo basicamente medir trajet6rias e evoluyao de uma serie de aspectos 

que conformam a vida das populat;Oes urbanas. Isso condiciona a uso de criterios de 

aferi'.(8o de mudanyas, de tecnicas de coleta de dados hist6ricos com periodizayOes 

ajustadas a cada tipo de impacto analisado, e a captat;80 de trajet6rias de vida atraves 

de metodos qualitativos especlficos, cruzados com informat;oes secundarias que 

garantam a fidedignidade de dados que neo podem se fundamentar apenas em dados de 

mem6ria dos entrevistados. 

o terceiro desafio metodol6gico refere-se ao fato de que esta e necessariamente uma 

pesquisa "policy-oriented", no sentido de que ela existe enquanto uma ferramenta para 

se avaliar politicas e portanto e "orientada para tal finalidade". Isso tern repercussoes 
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metodol6gicas significativas, ja que 0 levantamento dos impactos e um primeiro passo do 

projeto, e deve portanto, estar ajustado aos passos seguintes, que envolvem a analise do 

conteudo das politicas e programas analisados, seus principios, objetivos; a avaliayao da 

coerencia entre os tais objetivos e os efeitos alcanyados; e, finalidade ultima desse 

estudo, a proposiyao de recomendayaes para projetos futuros. 

Assim sendo, todas as etapas de realizayao da pesquisa de impactos devem estar 

orientadas pelos criterios de aferiyao da efetividade. Isso significa, por exemplo. que os 

indicadores selecionados para a mensuracao dos diversos tipos de impacto devem 

coincidir ou pelo menos permitir comparacoes com os indicadores que traduzem os 

objetivos dos programas em foco. Significa. ainda que as generalizacoes e proposicoes, 

resultantes dessa avaliacao de politicas ja implementadas. em que pese seu carater ex

post e sua base advinda de estudos de caso (por contingencias relativas ao carater 

experimental do metodo adotado). devem estar todas orientadas para 0 futuro, visando 

se constituir em diretrizes para as tomadas de decisao com relacao a priorizacOes, 

estrategias e projetos a serem implantados. 

4 A PROPOSTA METODOLOGICA 

De maneira geral, a avaliacao de politicas socia is usa os metod os proprios da pesquisa 

social: levantamento de dados secundarios e a pesquisa de populayaes por amostragem, 

para a pesquisa de impactos, e a analise de conteudo para a avaliayao das po1iticas 

propriamente dita. Assim, 0 caminho metodologico a ser seguido e aquele tradicional das 

pesquisas socials. Entretanto, as especificidades do setor em estudo, no caso, 0 de 

transportes, trazem exigencias de adequacOes que desenham particularidades seja no 

encadeamento das etapas a serem seguidas, seja no conteudo das mesmas. 

Os debates havidos ajudaram a desenhar uma proposta metodologica que fosse 

adequada para a avaliayao das politicas de transportes. Tal metodologia contem os 

seguintes passos essenciais: 

- com relac;ao a pesquisa de impactos : a) estabelecimento de premissas teoricas que 

orientem os principios metodologicos; b) escolha de um universe de analise (0 meio 

urbano, a populacao residente no entorno, a populacao usuaria) que de conta da 

abrangencia dos impactos socia is dos investimentos ; c) delimitacao de um modele 

analitico de causalidade; d) estabelecimento de uma tipologia de impactos, com a 
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sele<;ao do conjunto de indicadores apropriados a especificidade de cada tipo, e das 

formas particulares de avalia<;ao para cada um deles; e) configurayao dos recortes 

espaciais e temporais de analise, com a escolha das areas de estudo, e as periodizay6es 

adequadas a cada dimensao de impacto analisada; f) sele<;ao de tecnicas 

complementares de coleta de dados, que respondam as exig~ncias de ava1ia9ao da 

efetividade em suas diferentes dimensOes ( efetividade objetiva, subjetiva e substantiva); 

g) escolha dos metodos de analise dos dados que permitam responder aos desafios 

relacionados ao estabelecimento das relayOes de causalidade. 

- com rela~o ao processo de avaliac;ao das politicas propriamente dito: a) 

especificayao das mliltiplas dimensOes implicitas em cada um dos objetivos das politicas 

enfocadas; b) transformayao do rol de objetivos especificados em indicadores 

opmacionais e mensuraveis; c) seleyao dos metodos de analise da coer~ncia entre tais 

objetivos e os impactos constatados ( analise do custo-efetividade, analise de 

congru~ncia, etc) ; d) determina<;ao das escalas que dao significado aos resultados 

aferidos para cada indicador (faixa de variayao aceitavel, pondera9ao dessa escala), e 

qW3 permitem estabelecer 0 grau de alcance dos objetivos propostos; e) ponderayao dos 

resultados obtidos face aos criterios de sucesso ja especificados para cada um dos 

objetivos analisados; f) finalmente, a definiyao de parametros externos aos programas, 

relacionados com principios sociais consensualmente aceitos (de justiya e equidade 

sodal, por exemplo), que permitam que se proceda a uma avaliayao polltica dos 

resultados alcan9ados ( em termos dos impactos socio-economicos aferidos), e por 

conseq(j~ncia, a uma avaliayao politica dos princlpios e objetivos das politicas 

implementadas. 

Para efeito desse trabalho, destacamos as particularidades de apenas alguns dos itens 

elencados acima-, que mereceram adequa<;Oes mais significativas. Os comentarios se 

restringem ao primeiro bloco metodol6gico, relativo a pesquisa de impactos. 

Premissas Teoricas Iniciais 

Em primeiro lugar, a complexidade do objeto de estudo exige a identificayao previa de urn 

corpo de premissas teoricas, das quais decorrem os principios metodologicos a serem 

adotados. Tais premissas devem expressar as concep90es mais modemas vinculadas 

aos estudos de avalia9ao de politicas e de pesquisa urbana, e para 0 nosso caso, elas 
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devem se referir, ao menos, aos seguintes pontos : 

1) 0 carater sistemlco das polfticas publicas - a concepyao moderna na area de 

estudos de avaliayao de politicas preconiza que 0 carater integrado e sistemico das 

diversas politicas publicas e essencial para sua efetividade. 

Tal afirmacao tem por base a constatayao de que os fatores que estruturam as condicoes 

de vida sao multifacetados e interelacionados, e requer que os investimentos em 

transportes coletivos urbanos sejam compreendidos de forma integrada as outras 

dimensoes das politicas sociais. Pelos seus efeitos sinergicos positiv~s, estes 

investimentos sao capazes de impactar poderosamente as condicoes de vida das 

populat;,:5es, principal mente as de baixa renda, ao aumentar sua mobilidade residencial, 

acesso a mercados de trabalho. acesso a ocupat;,:5es, acesso aos equipamentos sociais 

de educayao. saude. lazer, cultura. Por esta razao. a metodologia de avaliayao de 

impactos e os facos de analise devembuscar apreender a amplidao destes efeitos. 

2) as tendencias atuais de estrutura~ao economico-espacial - ha hOje a consciencia 

crescente de que processos de reestruturayao produtiva impactam de forma acentuada 

as economias urbanas das grandes metropoles. 

Estes fenOmenos trazem consigo mudanyas estruturais no mercado de trabalho, como 

sua flexibilizaC80, a criacao de novos espac;os de atracao, novas exigencias de 

qualificayao, e tambem mudanyas nos padroes de mobilidade espacial. E neste contexto 

que um politica de transporte de massas mostra-se crucial. Ela, alem de configurar um 

dos instrumentos do n(ideo basico das politicas sociais, atende requisitos associados ao 

quadro de descentralizayao do emprego, de maior mobilidade ocupacional e de 

reestruturay80 urbana, habilitando novas areas como locus de serviyos e comercio. 

Assim, a metodologia adequada para a avaliayao de pOliticas de transporte deve ser 

capaz de captar fenOmenos como 0 "arraste social" ou 0 dinamismo econOmico 

decorrente do investimento e desenhar uma prospecyao dos impactos dos futuros 

investimentos inseridos nesse contexto de reestruturayao econamica e urbana da RMSP. 

3) a necessaria enfase na equidade social - Um dos objetivos implicitos de qualquer 
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politica publica e 0 alcance da equidade social, 0 que significa que nao e suficiente 

apenas suprir a popula~ao com urn dado servi~o, mas e preciso garantir que a 

distribui~o dos beneficios gerados seja justa e eqOitativa entre todos os segmentos da 

popula~ao. Nas condi((6es de rapida mudanya tecnol6gica e economica, com 0 aumento 

das exig~ncias de qualifica~ao e da competi~o, as tend~ncias espontaneas sao de 

agravamento das desigualdades. 

Para enfrentar estas tend~ncias e sustentar urn processo de reversao gradual das 

disparidades sociais, cada uma das politicas setoriais que conformam condi¢es de vida 

devem desenvolver estrategias especlficas de alcance desses objetivos, ate porque as 

tend~ncias rna is comuns sao as da apropria~o seletiva dos resultados dos programas 

implementados. E as avaliayOes pretendidas devem reservar urn espayo especifico para 

a checagem do alcance de objetivos relativos a essa esfera, indicando correyOes de rumo 

ou medidas mitigadoras. 

A Deflnl~ao do Modelo Analitlco 

Po:iticas publicas, em geral, tern sempre como fundamento, uma proposta de intervir em 

processos sociais. Assim sendo, revelam uma concep~ao causal da hist6ria cotidiana, 

que tern como argumento a ideia de que 0 futuro tende a se reproduzir com uma certa 

inercia social, e que a decisao de intervir para alterar uma situa~o implica em introduzir 

uma variavel ex6gena no sistema. No caso do setor de transportes, os investimentos 

implantados tern esse papel. 

Ora, a avalia~o da efetividade consiste justamente em medir 0 peso da variavel 

transporte sobre a determinaQBo de uma nova situac;ao constatada, comparativamente a 

uma situa~o antiga. Essa mensura~ao se configura atraves de metodos experimentais 

comparativos de uma mesma situa~ao em diferentes periodos ( antes e depois da 

implementa~o ) ou de duas situayoes similares, passlveis de serem comparadas. Se a 

diferenya resultante dessa compara~o puder ser atribuida ao fator transporte e se ela 

estiver dentro dos parametros desejados (objetivos da politica) conclui-se pela sua 

efetividade e pelo sucesso do empreendimento. Em outras palavras, diz-se que as 

politicas tiveram sucesso quando se pode imputar a elas a causa necessaria, quando nao 

suficiente, de uma mudan~ observada, e quando tais mudan~s coincidem com os 

objetivos desejados pala a~ao proposta. 
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Para percorrer esses passos, impoe-se uma abordagem ampla, com um enfoque 

historico- evolutivo, das alterayees no ambiente urbano e nas condicoes de vida da 

popula~o, que evidencie, de um lado, as determinay5es multiplas dos processos em 

curso, e de outr~, sua integra~o em uma conjuntura maior de evolucao da metropole. 

A forma de se construir um arcabouco compreensivo destas determinayees e partir do 

que se considera central - os investimentos e suas decorrencias na acessibilidade - , 

desdobrando, na analise con creta , os diversos efeitos urbanos dessa alterac.;:ao da 

acessibilidade, e incorporando as mediacoes necessarias. 0 importante e evidenciar que 

esta rede de determinantes interage nao de forma aleatoria, mas estruturada segundo 

rela~6es de causafidade definidas, em que uns se sobrep5em aos outros. 

Assim, a logica de aferi~o da efetividade implica na construc.;:ao de um modelo analitico 

causal, que venha hierarquizar as distintas ac.;:oes a serem analisadas, distinguir a 

diversidade de conseqOEmcias de cada uma delas, delimitar as variaveis chaves 

passiveis de serem mensuradas e identificar as mediac5es a serem consideradas, de tal 

modo que sirvam de roteiro ao conjunto das pesquisas de campo e a tabulac.;:80 de fontes 

ja existentes. 

A partir destes modelos e da compreensao de que 0 fundamental e ater-se aos impactos 

mais re leva ntes , capazes de alavancar a melhoria nas condiy5es de vida pelos seus 

aspectos estruturais, tem-se como resultado uma tipologia basica dos principais 

impactos, sendo que a abordagem metodologica e necessaria mente distinta em cada urn 
dos campos em que se subdivide a analise. 

Tipologia de Impactos 

A determina~o primeira e central a ser considerada e a de que 0 investimento em 

transporte, por defini~o, corresponde a uma altera~o do conjunto da matriz de 

acessibilidade (6) do espaco urbano, na medida em que altera 0 tempo de acesso de 

inumeras localidades, em especial quando referido a mod os de media e alta capacidade 

e a um sistema de transporte integrado. 

6 (Cl 0 conceito de acessibilidade, tal como utilizado em estudos sobre transportes, e aqui entendido como 

urn atributo do espaco. em rela<;:ao a urn ponto de referencia, e dimensionado pelo tempo necessario para 

acessar este ponto. 
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Assim, a analise de impactos deve se iniciar, quase sempre, pelos efeitos dos 

investimentos sobre a acessibilidade das areas a serem estudadas, checando-se a 

seguir, toda a gama diversificada de impactos s6cio-econOmicos e urbanos que essa 

melhoria de acessibilidade provoca. Essa l6gica de analise nos leva ao privilegiamento de 

alguns tipos de impactos, comentados a seguir, cada um com suas respectivas 

mediac;:oes, e que se referem aos efeitos na esfera da popula~o - evoluc;:ao da 

mobilidade urbana, da mobilidade residencial (incluindo 0 perfil social e demografico dos 

resldentes) e da mobilidade ocupacional; e na esfera relativa ao espa~o construido -

evoluc;:ao das atividades econOmicas, dinamica de valorizac;:ao imobiliaria, alterac;:oes no 

uso do solo e efeitos na estrutura urbana. 

Alam disso, como as alterac;:oes que efetivamente ocorrem nao podem ser apreendidas 

como decorrencia (mica de mudanc;:as na acessibilidade, a preciso considerar, para cad a 

um desses conjuntos, toda uma sarie de multiplos determinantes que deverao ser 

tornados na analise como media¢es relevantes - renda e perfil distributivo, dinamica 

espacial das atividades econOmicas e emprego, regulayao do usa do solo, distribuic;:ao 

espacial dos equipamentos publicos. alam, obviamente, da caracteristica modal do 

investimento (alta ou media capacidade, por exemplo) e da especificidade de cada area 

de estudo. 

Impactos na mobilidade urbana - A melhoria na acessibilidade abre a possibilidade de 

modifica¢es nos padroes de mobilidade urbana (entendida aqui como um atributo da 

populac;:ao), na medida em que reduz 0 tempo de acesso entre diversas localidades, 

fac:ilitando os deslocamentos. 

Mas a relevante salientar que a determinayao da mobilidade, enquanto fato social, nao se 

pmnde exclusivamente a dimensao da acessibilidade. Ela a antes de tudo, um funyc30 

direta da renda disponivel das familias, alam de outras mediayoes: as necessidades de 

deslocamento em func;:ao da distribuic;:ao da populayao e das atividades no espac;:o, as 

estratagias familiares, a mobilidade residencial e ocupacional dos usuarios, etc. 

Sem esquecer as determinayoes relativas ao conjunto das politicas de trans porte como 

urn todo : valor das tarifas, grau de integrayao do sistema, e os atributos de viagem : 

tempo, custo e condiy5es. Oesses ultimos, satiente-se a importancia do levantamento 

do custo social das viagens, que a 0 valor monetario dos beneficios e prejuizos advindos 

do aumento ou reduyao no tempo de deslocamento. 
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Finalmente, saliente-se a importAncia de indicadores qualitativos dos efeitos sinergicos 

dos investimentos em transporte para a popula~o urbana, que devem ser levantados 

atraves de avalia~oes retrospectivas dessa popula~o sobre 0 impacto do corredor nos 

seus habitos de viagens, no acesso a empregos e equipamentos socia is, no alargamento 

de suas oportunidades de inser~o urbana, etc. 

Impactos na mobllidade residencial - Urn outro conjunto de impactos relevantes diz 

respeito as mudan~as nos perfis das popula¢es das areas em estudo, e que podem ser 

apreendidos atraves do estudo de dinAmica da mobilidade residencial nessas areas e 

suas conseqOencias. 

Assim sendo, 0 impacto a ser analisado €I referido aos movimentos de popula~ao, 

entendidos quer como mudan~s compuls6rias ou expulsao, quer como a dina mica de 

atra~o de novos segmentos, 0 que podera derivar uma sensivel modifica~ao do perfil 

s6cio-economico e demografico da popula~o residente. 

Desse modo, as dimensoes a serem consideradas sao de dois tipos: demograficas (a 

estrutura etaria e familiar, a densidade demografica e domiciliar, 0 tempo de residElncia, a 

trajet6ria residencial e as motiva~oes subjacentes as decisoes tomadas nesse ambito); e 

soclo-economlcas (infra-estrutura basica da area; a condi~ao de ocupa~ao do im6vel; a 

renda media familiar; 0 perfil ocupacional dos moradores). E as media¢es se referem 

aos distintos modos de transporte; a dinamica imobiliaria (Iegisla~ao de uso e ocupa~o 

do solo, dinamica economica da area afetada, disponibilidade de solo, caracterlsticas dos 

lotes, padrao construtivo,etc.); e as caracteristicas da area de influencia no que se refere 

as condi¢es de propriedade dos im6veis por parte das familias residentes, distinguindo 

proprietarios e locatarios. 

Impactos sobre a atividade economica - Aqui, 0 enfoque recai nas condi~oes de 

"arraste" criadas a partir dos investimentos em trans porte na regiao diretamente afetada, 

em razeD de sua maior atratividade - isto e, os efeitos de medio e longo prazo sobre 0 

perfil regional da atividade economica, emprego e renda, derivados da melhoria no 

sistema de trans porte. 

o determinante central desta altera~o do perfil economico esta ligado a melhoria da 

acessibilidade, mas €I preciso evidenciar que urn conjunto de outros elementos, grande 

parte decorrentes da reestrutura~ao da economia metropolitana, tambem co-determinam 

estas transforma~oes, e precisam ser considerados como media~Oes relevantes 
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(tendencias gerais de incremento nos servic;os, de reduyao do emprego fabril e maior 

informalidade, p~r exemplo, alem de aitera<;oos na renda mooia familiar e no perfil 

distributivo da renda). 

E importante reter, neste caso, que se busca enfatizar 0 ganho sistemico da metropole e 

das areas de impacto afetadas, pela maior atratividade de novas atividades e pela 

capacidade de arraste que estas iniciativas tern. Assim, nao e apenas 0 balanyo liquido 

da criayao/destruiyao de postos de trabalho que e relevante, mas 0 ganho do conjunto da 

metro pole, ao desenvolver atividades industriais ou de serviyos assentadas sobre 

padroes de elevada produtividade, com todas suas conseqOencias indiretas sobre a 

circulayao de renda . 

Impactos na dinamlca do mercado imobiliario • Todos os modelos de amlilise sao 

unanimes em apontar uma forte correlayao entre valores de imoveis e a acessibilidade, 

em decorrencia da relevancia do componente diferencial intra-urbano como predominante 

na forrnayao dos prec;os imobiliarios. Ha contudo, como nos de rna is casos, de se 

ressaltar tam bern a influencia da legislayao de usc e oeupayao do solo, da renda media 

familiar da area ou do dinamismo eeonOmico local, que aiteram as condh;oes de 

valorizayao dos imoveis, mesmo em caso de nao haver melhora na acessibilidade. 

Em paralelo, esta avalia<;:ao deve considerar as qualificayoes assinaladas no item anterior 

(atividade economica), salientando as interrelayOes entre a valorizayao imobiliaria e as 

alterayOes entre oferta e demanda de residencias/postos de trabalho na area, bern como 

as caracterlsticas que afetam 0 solo estacado e a renovayao de edificayOes 

(disponibilidade, caracteristicas dos lotes, lei de zoneamento, padrao construtivo, renda 

media familiar). 

Urn aspecto importante desse impacto diz respeito a sua evoluyao diferenciada ao Ion go 

das diversas "etapas" do empreendimento, 0 que acaba requerendo a definiyao de uma 

temporalidade adequada para a analise. De fato, ainda que a valorizayao da terra urbana 

possa se manifestar antes mesmo da conclusao dos investimentos, seus resultados 

podem se mostrar distintos ao longo do tempo, com potencial retenyao especulativa nos 

momentos inieiais, enquanto a prazo mais longo sobressaem efeitos de outra natureza, 

como consolida<;:ao de ganhos patrimoniais e alterayao no padrao construtivo, associ ados 

p~r vezes a descaracterizayao do patrimonio cultural e historieo. 

Impactos na estrutura urbana • Neste caso a questao remete as altera<;:Oes nos 
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pad roes vigentes de uso e ocupac;ao do solo, decorrentes da maior acessibilidade e que 

podem derivar tendEmcias de incremento no uso misto, adensamento e verticalizac;ao, 

mesmo sem corresponde.nte alterayao na legislayao e formas de regulayao pertinentes, 

ainda que esta legislayao desempenhe um papel extremamente importante na 

caracterizac;ao destes impactos. Em paralelo, a analise deste impacto deve associar 

estas mudanyas as que se verificam tambem nas relac;oes funcionais entre as diversas 

regioes da cidade (sub-centros, novos p610s de atrac;ao de investimentos, nova 

localizayao de comercio e serviyos, novas areas residenciais adensadas, etc.). 

Evidentemente, estas alterac;oes estao fortemente correlacionadas as mudanc;as do perfil 

econOmico apontadas no conjunto de impactos anterior. Contudo, vale a pena distinguir 

estas facetas do mesmo processo, na medida em que , no primeiro caso, busca-se 

chamar atenyao sobre as caracteristicas econOmicas dos impactos, enquanto aqui 0 

predominante e a dimensao urbanistica do fenOmeno. 

Os demais condicionantes deste impacto se referem a mediac;oes que incorporem os 

padroes de renda vigentes, a legislayao urbanistica e os pr6prios impactos sobre 

atividade econOmica e mercado imobiliario mencionados acima. Tambem neste caso, e 

preciso distinguir os diferentes modos principais e as respectivas capacidades, porque os 

investimentos em transporte tendem muitas vezes a correr atras da demanda, atenuando 

seu impacto na reestruturayao do espayo, apenas sancionando tend~ncias de expansao 

e crescimento urbano, por vezes sem interferir diretamente em seu dinamismo, como no 

caso de alguns corredores de Onibus. 

Espa~o e Tempo do Estudo 

Duas questoes essenciais, que permeiam as analises a serem esboyadas, referem-se a 

determinayao do espac;o e tempo que devem ser consideradospara que a aferiyao dos 

impactos possa refletir as principais e mais relevantes alterac;oes impostas ao meio 

urbano pelo investimento avaliado. 

Com relayao a dimensao espacial, ha que se fazer referencia, em primeiro lugar, as 

dimensoes da area de influ~ncia. Parte-se da constataC;80 de que alteray5es da 

acessibilidade em qualquer area da metr6pole impactam a totalidade do espac;o 

metropolitano, dada a exist~ncia de uma matriz de acessibilidade que interliga de modo 

relativo, todos os pontos da metr6pole. Entretanto, em func;ao dos diferenciais intra-
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urbanos, tais impactos acontecem em graus diferenciados de uma regiao para outra. 

Como e importante para 0 estudo considerar os impactos mais relevantes, inclusive em 

termos de intensidade, ha a necessidade de recorta-Io espacialmente em termos de 

areas de infJullncia, 0 que pode ser feito a partir da considerayao de urn raio de dist8ncia 

do corredor, ou atraves do uso de uma matriz de viagens que explicite a influllncia do 

modo de transporte sobre os deslocamentos de cada zona, respeitando-se, finalmente, 

os contomos impostos pelas unidades de coleta das fontes de dados. Considere-se, 

entretanto, que cada tipo de impacto pode apresentar areas de influllncia diferentes, 0 

que impOe muitas vezes recortes especificos para cada urn deles. 

A dimensao temporal do estudo e influenciada pelos proprios objetivos da avalia980. Se 

o interesse €I avaliar altera90es nas condi90es de vida e a capacidade de arraste dos 

investimentos, os fenomenos a serem mensurados exigem urn tempo de matura980 

longo, geralmente a medio e longo prazo, 0 que impOe uma temporalidade coerente com 

esses prazos. A isso se somam as necessidades de temporalidades diferenciadas para 

cada tipo de impacto considerado, ou ainda a considera980 de que impactos negativos a 

curto prazo, numa determinada esfera (atividade economica no entomo das linhas, por 

exemplo) podem se transformar em positiv~s num prazo mais longo. TamMm aqui, as 

temporalidades definidas devem fevar em conta as periodizac;Oes das fontes de dados 

utilizadas. De qualquer modo, os criterios para a delimita9ao da periodiza980 Msica 

devem seguir diretrizes de temporalidades especificas das seguintes dimensOes: 

din.3mica economica (trajetoria ciclica, recessao e recuperac;ao), condi90es de vida 

(especialmente evolu9ao da renda media familiar), politica setorial de transportes 

coletivos (marcos setoriais) e tendllncias da urbaniza980 e da estruturayao do espa90 

intra-metropolitano. 

Mas 0 problema da delimitaC;80 espacial e territorial deste tipo de estudo nao se esgota 

com a determina«;ao das areas de influllncia e de uma temporalidade especffica, uma vez 

que a aferiyao de impactos induz a urn enfoque comparativo, dado seu carater 

metodol6gico experimental. Para tanto, e importante que alem das areas de influllncia, 

seJam tambem pesquisadas areas que atuem como "controle" (sem 0 investimento, mas 

com caracteristicas semelhantes) de forma a isolar 0 maximo possivel os demais 

condicionantes dos impactos dos investimentos em transportes. Assim 0 estudo comporta 

trlls grupos de areas relevantes, a saber: areas de influemcia dos investimentos, areas de 

contro/e, e a area metropolitana como urn todo. 
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Ha, no entanto, outra forma de se avaliar os impactos dos investimentos que nao 

necessariamente a comparar;:ao entre a area de influencia e a area de "controle". De fato, 

uma alternativa a contraposiyao de sub-espar;:os seria a analise diacronica das 

caracterfsticas das areas de influencia a partir do uso de series temporais. Assim, uma 

vez elencadas as variaveis de interesse, haveria que decidir quais os "momentos" mais 

convenientes para apreende-Ias, de forma a captar com maior eficacia os efeitos dos 

investimentos estudados. Dado que 0 interesse principal sao os impactos do investimento 

p6s-operayao, haveria, simplificadamente, dois momentos significativos - antes e depois 

da operayao - distantes 0 suficiente para garantir a apreensao das diferenr;:as entre as 

variaveis no que se refere ao timing de modificayao de cada uma delas no perfodo 

posterior ao inicio da operayao do sistema. 

Tendo em vista a eficacia comprovada dos dois metod os comparativos - sincronico (area 

de influencia x areas de controle) e diacronico ( area de influencia antes e depois da 

obra). a analise pode se utilizar dos dois de forma complementar, 0 primeiro privilegiando 

a visao do momenta e 0 segundo a do processo. Evidentemente, para equacionar a 

questao da multideterminayao das variaveis propostas, de forma a isolar 0 efeito 

transporte, esses procedimentos comparativos devem ser complementados com metodos 

de analise apropriados, tais como a analise de varianya multivariada (tecnica mais 

indicada para este tipo de analise) ou a regressao multipla. 

Tecnlcas de Coleta e Fontes de Dados 

De modo geral, os estudos de avaliar;:ao da efetividade social das politicas publicas usam 

uma serie de tecnicas e fontes complementares de coleta. Essa diversidade se impoe, 

dadas as varias dimens5es da efetividade a serem avaliadas - a efetividade objetiva, que 

e 0 criterio de aferiyao de mudanr;:as quantitativas no meio urbano e nas condir;:oes de 

vida; a efetividade subjetiva, se referindo a aferiyao da percepyao da populayao sobre a 

adequar;:ao dos resultados objetivos dos programas a suas necessidades e expectativas; 

e a efetividade substantiva, criterio de aferir;:ao de mudanr;:as qualitativas nas condir;:oes 

de vida. 

Primeiramente, 0 carater do estudo, centrado na evoluyao e trajet6rias de fenomenos 

sociais e urbanos com urn tempo de maturayao longo, faz com que se privilegie as 

fontes de dados secundarios. No caso do setor de transportes. elas se referem, 
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basicamente, aos Censos Demogrruicos e a Pesquisa Origem e Destino, eficazes pela 

desagrega980 que possibilitam, pelas series temporais disponiveis e pela cobertura 

ampla de dad os de perfil de popula980, de OCUpa980 e de mobilidade. Tambem 

importantes sao as fontes cadastrais (fiscais ou de concessionarias de servicos publicos), 

uteis para os dados economicos, de estrutura980 urbana e uso do solo. No caso da 

dinarnica imobiJiaria, 0 estudo pretende testar a utiliza980 do ITBI (Imposto Intervivos 

sobre Transa¢es Imobiliarias), fonte pouco usada, mas que pode oferecer vantagens 

quanto a ampla cobertura de dados, longas series hist6ricas, etc. 

A pesquisa de campo por amostragem, por sua vez. preenche os requisitos para a 

obtenr;ao de um retrato das condi¢es de vida atualizado, possibilitando a 

complementa980 dos dados secundarios quanto ao perfil populacional, habitacional. 

ocupacional e de mobilidade e alem disso permite desenhar trajet6rias, detectar 

alterac;oes nas oportunidades de inser980 urbana. e captar percep¢es do grau de 

influencia do investimento nas modificac;Oes havidas e na delimita980 dessas trajet6rias. 

Finalmente. para cobrir as exigencias da avaliac;ao da efetividade subjetiva (detectando 

satisfac;oes e expectativas) e para levantar as motivay5es e 16gicas inerentes as distintas 

trajet6rias de vida, e recomendavel a utiliza980 de tecnicas de pesquisa qualitativa -

paineis de discussao ou hist6rias de vida. 

5 COMENT ARIOS FINAlS 

Oestaca-se, aqui, em primeiro lugar. a importancia de, no balanc;o final dos resultados, se 

generalizar conclusoes aplicaveis a novas projetos. Isto significa que as questoes 

relevantes da analise devem ser formuladas, levando-se em conta 0 desafio de 

responder acerca das implicac;oes gerais dos investimentos em transporte. mesmo que 

as respostas exijam as qualificac;oes impostas pelas inumeras mediay5es mencionadas. 

Tambem, e de grande relevancia para essa generalizac;ao que ela se baseie em um 

corpo te6rico consistente. muitas vezes inexistente para algumas das dimensoes 

enfocadas. Assim, e do interesse desse projeto de avaliayao criar, paralelamente. 

condir;oes para que tal deficiencia te6rica deixe de existir. 

Finalmente, os produtos concretos esperados de tal projeto incluem : a) um 

conjunto de estudos de casas com as ava/ia¢es de impactos de investimentos 

em media e alta capacidade; b} uma avaliac;ao da efetividade social das politicas 

1 COOIGO EMlssAo FOLHA 
, RT 5.00.00.00J6N4-004 Janeir0J201O 487 I APROVACAo VERIFICAQAo REV. 

B 



PBA - Plano Basico Ambiental METRO 
Linha 5 - Ulas - Trecho Adolfo Pinheiro - Chacara Klabin com Patio Guido Caloi 

de investimento. com propostas de corre«;ao de rumos e medidas mitigadoras; c) 

recomendayoes para a politica de transporte. que possam ser incorporadas pelas 

empresas do setor em seu planejamento geral e it definiyao de projetos de futuros 

investimentos. Tais recomenday6es devem sugerir. inclusive. integray80 de 

politicas setoriais e' reformulayao de intervenyOes, nao apenas na dimensao dos 

projetos especificos, mas igualmente no que se refere as alterayOes do quadro 

legal e aspectos da polltica urbana que potencializem os efeitos socia is das 

intervenyaes em transporte. 
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6. AUTORIZACOES ESPECiFICAS 

Tendo em vista as caracteristicas do empreendimento, prev~-se que a necessidade das 

seguintes anu~ncias, autorizavoes e/ou licenvas ambientais para a implantav80 da Linha 

5-Lilas: 

• Licenva de Instalav80 a ser emitida pela Secretaria do Meio Ambiente, conforme 
exigido pelo Decreto Federal n'99.274/90 e Resoluva 0 CONAMA n'237/97, apas 
comprovavao de que todas as medidas mitigadoras propostas no EIA e medidas 
complementares que venham a ser solicitadas no Parecer Tecnico da 
CETESB/EM ou pelo CONSEMA atraves de Deliberavao, e incorporavao no 
Projeto Executivo, nos pianos e programas detalhados de execuvao, nos 
documentos de licitavao / contratavao das obras, ou em outros instrumentos 
especificos segundo aplicavel. 

• AutOrizav80 da CETESB/DEPRN para a supressao de vegetavao necessaria e 
para as intervenvoes em areas de preservavao permanente - APP. 

• Licenva especifica da CETESB/DEPRN, segundo pertinente, para utilizavao de 
bota-foras, areas de emprestimo, canteiros de obra e instalavoes industriais e/ou 
administrativas de apoio as obras. 

• Licenva de Instalavao da CETESB para as instalavOes industriais provisarias caso 
estas venham a ser instaladas (usinas de concreto), mediante encaminhamento 
dos respectivos Memoriais de Caracterizavao (MCE's). 

• Outorga do Departamento de Aguas e Energia Eletrica (DAEE), nos termos da 
Portaria DAEE n'717/96, para todas 0 usa da agua e perfurav80 de povos 
artesianos. Nao ha necessidade de autorizavoes para 0 rebaixamento do lenvol 
freatico, visto a dispensa do DAEE (documento apresentado a seguir). 

• Licenva de Operavao, a ser emitida pela Secretaria do Meio Ambiente, tambSm de 
acordo com 0 Decreto Federal n'99.274/90 e Resoluva 0 CONAMA n'237/97, 
apas comprovavao, no final das obras, de que todas as medidas mitigadoras e/ou 
compensatarias preconizadas foram devidamente implementadas durante 0 
periodo de construvao e/ou encontram em fase de implementavao de acordo com 
cronogramas previamente aceitos. 

Sem prejuizo do exposto, 0 licenciamento de todas as areas de apoio, caso sejam 

necessarias, devera ser objeto de consultas formais junto <it Prefeituras do Municipio de 

Sao Paulo, para verificar eventuais exig~ncias especificas de licenciamento da esfera 

municipal e/ou restrivOes pontuais decorrentes da legislavao de uso e ocupavao do solo 

aplicBveis em cada local. 
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METRO 

SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 
UEPARTAMENTO DE AGlJAS E ENERGIA ELitTRICA 

R. Boa Vista,170/175 lit 3293 8200/3293-8201-CI£P 01014-000 - sp 
www.daee.sp.gov.br 

Sao Paulo, 18 de dezembro de 2008 

OFiclO DrO 0" 5067/08 

Pre£ado Senhor: 

Em resposta a seu questionamento atravcs do OfiGio DM 66 de 

17/i 1/2008, sobre a necessidade de Outorga de Usa da A.gua para rebaixamento do 

lenybl freMico com a finalidade de permitir a implanta~ao de obras de extensiio da 

Linha 5 do Metro, com 0 lant;:amento da agua na rede de aguas pluviais, informamos 

que pela Legisla~ao de Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo, a Lei Estadual 

1,663/91 e seus regulamentos, ai incluida a Portaria do DAEE 111196, que estabeleceu 

os procedimentos de Outorga, 0 simples rebaixarnento do lenvol freatico, sem a 

utili2a~iio do Rccurso Hidricos, nlio e objeto de Outorga, 

Sendo 0 que se apresenta para 0 momento, aproveitamos 
a oportunidade para apresentar a Yossa Senhoria, os protestos de nossa estima e 
considera~o. 

Eng'. LEILA DE C~MES 
Diretora da Diretoria de Procedimentos de Outorga e Fiscaliza~iio 

limo. Senhor 

MARCOS KASSAB 

MO. Diretor de Planejamento e Expansao dos 

Transportes Metropolitanos METRO 

Rua Augusta, 1616 -- Cerqueira Cesar 

01304-902 CAPITAL - SAO PAULO 
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