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2 ENCICLoptDIA PRATICA
DA CONSTRU~AO CIVIL 2

ASNAS DE
EXPOSTA no. 1.0 Caderno toda a teoria preliminar da

construQao de asnas, pE'la qual os menos versados
em carpintaria civil podedio adquirir os necessarios
conhecimentos, vamos iniciar os estudos da constru<;ao
dos diversos tipos dessas obras.

Tratamos da construQao das Asnas Vulgares, aq uele
pratico tipo idealizado por Paladio, que tao bem se
barmoniza com a inclinaQao dos nossos telhadus e com
as utilissimas meias-asnas, de que expusemos desenvol-
vidos exemplos.

Terminamos aquele Caderno com a descriQao do
assentamento das asnas nos varios casos e nas suas
diferentes formas.

Iff" (G" ~~i }{II II ,0 '
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MADEIRA
Agora, neste 2.° Caderno, propomo-nos apresentar

todos os sistemas de asnns aplicados nn nossa cons-
truQao.

Falamos das belissimas Asnas de Mansarda, de tao
pratico tragado e execuQao, ate as utilissimas Sheds,
passando pela p_qrmenorizagao dos lanternins e de
outros sistemas usuais.

Alguns estudos de ~istemas especiais de asoas serao
desenvolvidos, como os destina-dos a tectos cilindricos
e os das construgoes de tesoura, de nivel e de alpendre,

. ,
cujos tra<;ados sao de apreciavel engenho.

Estes dois cadernos desta Enciclopedia formam um
util conjuuto da contrugao de Asnas de Madeira.

?rumOJ para 1,,-
~/fuer ;nt~rto,..ef



E STAS asnas especiais para telhados dobrados, criados
pelo espirito frances da epoca brilbante das gran-

des constru~()es de Luis XIV, devem 0 seu nome ao
famoso arquitecto frances Francisco Mansard (1).

Os telhados deste sistema, geralmente conbecidos
pelo nome de mansardas, constituidos por aguas dobTa-
dos, tern a enorrne vantagem de poderem comportar
dentro da sua pr6pria 'arma~iio um'pavimento.

Sob 0 ponto de vista exterior 0 seu efeito, dentro
de determinados estilos, e perfeito e atraente.

Em Portugal e no estilo de D. Joao V que a man-
arda teve 0 seu maior desenvolvimento, tendo depois

passado com manifesta utilidade a ATte Pombalina.
Acrualmente ainda a mansarda tern urn papel impor-

tante, construindo-se nas cidades em grande numero.
As asnas de mansard a comportam, praticamente, na

sua parte supe.rior a asna de tipo vulgar, enquanto que
inferiormente, a sua base de apoio sobre as paredes da
construQao, forma urn todo diferente.

Assim, acima da Linha temos tarnbem as Pernas, as
Escoras e 0 PenduTa(, e abaixo da Linha temos as Pernas
de Forr;a.

Geralmente as Pernas de Forr;a, que sustentam a
aSDa propriamente dita, apoiam-se no vigamento do
payimento onqe se erguem, outras vezes encastram nas
paredes da edilica~ao. Porem, em boas constru~(Jes, estas
pernas fixam-se numa segunda linha que fica interca-
lada entre 0 vigamento, mas onde 0 solbo nao assenta.

Nas condiQoes descritas a asna fica completamente
independente do pavimento.

Para a captaQ11.o das aguas pluviais em qualquer das
,ertentes do telbado, constroem-se algerozes de cbapas
de zinco ou de qualquer outro material.

Isto, e claro: se 0 projecto da obra assim 0 exigiI',
porque tanto na quebra do telbado como na sua base,
poderemos aplicar beirais como nas coberturas vulgares.

Nas edificaQoes do estilo de D. Joao V, nas da arte
pombalina e nas cbamadas a portuguesa veem-se com-
plicados beirais, cujo espaQo a constru~iio das asnas
admite sobejamente.

Nas duas vertentes superiores do telhado podem-se
zplicar todos os tipos de telbas, e nas vertentes inferio-
re ou abaR, aplica-se urn revestimento ou forro de cha-

a de zinco, de telhas, de ard6sias ou de placas de
qualquer material resistentes as intemperies.

Conquanto neste Caderno os estudos apresentados
se:am s6 relativos a construQao de asnas, diremos to-

na que as coberturas amansardadas podem tambem
se:- construidas pOl' estrutura simples, de prumos, ponta-
_e:e., e coras e niveis, como todos os restantes telbados.

Ern caderno pr6prio estudaremos todos os sistemas
"e e'truturas de telbados, desde' os mais simples e vul-
_ ~es aos de mansarda e de torre11.o.

1 Es e famoso arquitecto dcixou urn discipulo, 0 seu sobrinho-
-==-0 Jules Hardouin-Mansard, que nas~eu em 1646 e morreu em
: - _= e que e teYe ao serviQo do Rei Sol como sell primeiro arqui-
_ Denoou em Paris, Versalhes e outras localidades da Franya

---i.e:.s obra de arquitectura.

o tipo de asna vulgar, que nao obedece a regras es-
I peciais para a sua constrllQao. a n11.Oser aos re-

quisitos que todos estes trabalhos de carpintaria civil
exigem, e ? mais pr6prio para qualquer cobertura de
mansarda. E adaptavel a qualquer largura de van e a
qualq ner altura de pe direito, sendo pOl' isso absoluta-

I mente construtivel. Dentro de um criterio pratico e
deste tipo que tratamos em primeiro lugar.

No nosso problema damos ao, andar a construir na
mansarda, 0 pe direito de 2m,95, mas poderiamos tambem
dar maior altura,se 0 quizessemos.

Assim, acima do vigamento que cobre 0 andar de
baixo, medimos os 2m,95 de pe direito e mais a espes-
sura do Bolbo e a do tecto, que em conjunto dao apro-
ximadamente om ,05, 0 que no total perfaz os 3m ,00 que
vemos no desenho. 0 van mede HlTI ,50 de largura. De-
'senbamos a linna tra<:ando,Jhe a linba de eixo. para
efeito do traQado geral, que assim iniciamos. Sob a
linha desenhamos as pernas de fort:;a com a inclinaQao
que mais convier. de acordo com 0 projecto da obra.
A linba· da face interior da perna de for~a prolonga-se
para cima ate interceptar 0 eixo da l~nha. estabelecendo.
respecti\-amente os pontos A e B. E destes pontos que
tiramos os eixos das peTnas, cujo trac;ado agora segUE
como nos traQados das outras asnas_

Constroe-se 0 pend ural e as escora,~como e corrente,
fixando-se-lhe as ferragens de igual modo. A asua esH
armada.

Entre a linha e 0 vigamento, na parte interior daf
pe1'nas de for~a. aplica-se urn prt~mo para fixaQao de
tabiq ue ou qualquer outro tapume a fazer parede.

Dividida a perna em duas partes iguais para a escora.
assentamos sobre os pontos C e D as madres. que esta,
belecem pOI' consequencia a altura do fTechal.

80br~ 0 comprimento da linha assenta-se 0 alger02
para receber as aguas das vertentes superiores do te,
Jhado, e sobre as pernas de forr;a aplica-se urn revesti,
mento exterior, que pode ser de telbas, cbapas de zinco.
ard6sias, etc., construindo-se para esse fim urn tosce
apropriado, Para aparar as aguas das vertentes inferio
res, assenta-se um algeroz sobre a cornija, mais or
menos a altura do pav,imento do andar amansardado
As nguas destes dois algerozes san conduzidas pan
fora pOI' tubos de queda, como sucede com outrof
algerozes.

A liga<:ao das asnas entre si, faz·se por meio de UIT
contraventamento, com travessanhos e longarinas.

o vigamento do tecto, assente entre as linhas daf
aSDas, apoia-se nas extremidades sobre frecbais assentef
nos prumos e nas peTnas de fOTc;a,compreendendo-se per,
feitamente que essa esteira nao po de assentar nas linbaf
das asnas.

Se a largura do van medir mais de 9ffi.OO, a constru·
~ao acima da linha e feita como na a!ina vulgar composta
com 4 escoras, para 0 madeiramento comportar 2 madres.
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o numero de escoras corresponde, como JU escre-
vemos, ao numero de madres que teremos de empregar,
sempre consoaDte a largura do vao. Em cada vertente
de urn telhado 0 numero de madres a variavel, depen-
dendo sempre da largura do vao.

ESTE sistema de asna de mansarda que tratamos e do
genero vulgar, obedecendo apenas a urn meta do

muitissimo pratico, designado par tra<;adode 4 partes.
Aparte a maneira do seu tra<;ado, esta asna €I seme-

lbante ao tipo geral das asnas, nada tendo de especial.
Como a questao do pe direito, do andar a aproveitar

com a constru<;ao da asna, depen'de mais ou menos do
tra<;ado, podemos fazer descer a Linha inferior a altura
conveniente para um bom pe direito.

Dentro deste principio racional estabelecemos 0 pa-
,imento do andar, e damos dessa linha ata a altura
con,encional das paredes, uma distancia que nos per-
::nita 0 pe direilO desejado.

~o problema que apresentamos, a altura de que
-emo necessidade entre a Linha e a altura das paredes
e de O:n,48.

Definidas que foram as caracteristicas desta asna,
o~ estudar 0 seu tra<;ado.

Dc erminada a altura das paredes, tra<;a-se uma
-==-::. horizontal, A·B, que dividida ao meio da 0 ponto C.

Deste ponto traQa-se urn arco de clrculo, cujo raio
a A·C ou C-B. Seguidamente divide-se esta semi-cir-
cunferencia em 4 partes iguais, sendo as duas partes
superiores, de D a E e de E a F, Jestinadas as aguas
ou vertentes superiores do telhado e as duas restantes,
as que VaG de A a D e de B a F, as vertentes iroferio-
res, isto e, as dobras do telhado.

Os pontos D e F SaG as quebras do telhado ou as
suas dobras e coincidem com as pontas do Yarl'do.

Sempre, conforme os calculos dados para as dife-
rentes pe<;as de madeira, obtem-se 0 cutelo das }.t[udres,
e desenhando abaixo deste a Linha superior ou Nivel,
vemos que a sua linha de eixo intercepta a linha de
eixo das Pernas exactamente DOS pontos interceptantes
dos raios C-D e C-F.

Se a asna for de peljueno VaG nao tern necessidade
de Madres e pOI' conse~uinte dispellf>a as Escoras.

Mas se, pelo contnirio, 0 seu vao for grande, tere-
mos de aplicar Madres, e, entao, procedemos como Il,OS
outros tipos de asnas.

No nosso problema a dimensao entre paredes €I rela-
tiva, mede 7 metros, precisa pOI' isso de 1 Madre. As-
sim, temos de aplicar Escoras. Quando 0 espraiamento
da posi<;ao das Pernas a relati\"amente grande, fica
completamente nul a a ac<:flO das Escoras se forem de
encontro ao Pendural como no nosso caso,- sendo con-
veniente, par conseguinte, que fa<;am encontro pOI' sam-
blagem com a Linha superior ou Nivel, como na aSDa
de escoras.
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Terminado 0 traQado acima deste Nivel, faQamos 0
seu estudo para baixo.

Aplicam-se entre as Linhas superior e inferior as
Panas de For<Ja,como indicamos no estudo da Asna
rulgar.

o assentamento da Linha inferior e feito de acordo
com 0 pe direito desejado, e, e este pe direito que nos
dft a altura das Pernas de For<Ja,como decerto ja com-
preendemos.

Esra Linha entra no conjunto do vigamento, nao
sendo todavia conveniente que 0 solho pregue nela. Do
::nesmo modo a Linha superior, que fica intercalada na
e-teira _do tecto, nao recebe fasquiado, tabuas de forro
ou placas de revestimentQ de que se componha 0 tecto
do andar aproveitado.

A resistencia da asna perder-se-ia e perigava a sua
construc;::o.

QLASDO se pretende obter urn tecto cilindrico tern de
se construir asnas apropriadas a esse fim, se '0

e.:i:lcjo e destin ado a grande salao, igreja ou armazem.
Portanto 0 tipo de asnas a escolher tern de ser des-

_-:'i 0 de linha. Dentro desse sistema apresentamos
=:.z in'eres ante construQao de asna sem linha, para

-~ l!.-::osde mansarda.
~e;amos 0 problema de uma asna de 6m,OO de vao,

;.~=~~cien emente demonstra que qualquer que seja a
esta construc;ao e exequivel.
I; 0 e muito pratico.

Cp/fO

Freda!

~/

1
Estabelecida a altura maxima das paredes onde deve

assentar a asoa, traQa-se de urn lado a outro da cons-
truc;ao, uma linha horizontal, A-B, da qual achamos 0
centro, que e 0 ponto C.

Deste ponto tiramos um arco de circnlo, cujo dia-
metro e 0 VaGda asna, e, que vai de A a B.

o traQado, porem, vai continuando.
Dividlmos esta semi-circunferencia em 3 partes

iguais e achamos os pontos DeE, que correspondem
exactamente as quebras au dobras do telhado.

As distancias A-D e B-E, au sejam as dais terQos
inferiores au lateraisdo arco, formam as vertentes in-
feriores da cobertura. enquanto que a terQo superior
dividido ao meio pela perpendicular levantada de C
para F, fortDa as duas vertentes superiores.

Em tangencia c m 0 arco na intersecgao com a linha
perpendicular C-F, traQa-8e uma linha horizontal que
forma a canto inferior da Linha au Nivel da asna.

De acordo com 0 cutelo da Linha, deseuha-se a sua
linha de eixo, que da nas intersecQoes com as raios (;-D
e C-E as pontos de onde partem as eixos das Fernas.

Estas, pOl' sua vez, tell urn angulo de abertura den-
tro dos limites usuais, au seja em volta de 26 au 27
graus.

Urn pequeno Pendural estabelece a equilibria da
armaQao.

Apoiando a Linha ou Nivel firmam-se as Pernas de
ForQa sobre as paredes, formando tangencia com 0 arco
de circulo.

Dois grupos de 2 Escoras cada urn, mantem a com-
pleta seguranQa da asna pOI'meio de parafasos de porca.

Estas Escoras, cuja espessura nao vai alem de om,05
passam, uma de cada lado do Nivel e das Pernas, e



\E:
~_.,. ,,,,

\
\
\

\
\

\
\
\
\
\
\, \

"... \
" \

'...... \ I

"'..... ' I
Perna de Fore._a \ I

" \ I f "II'

------------ --------_.-.7~=~,C-.---'_:'~~;:- --------



tm a meia-madeira ao pas~arem uma sobre a outra
~dural. '
tdres com a altura correspondente ao seu vao,
nas asnas simples, dao a altura ao Pau de Fileira
'1reehal.
~erozes de, chapa de zinco recebem as aguas plu-
le todas as vertentes.
mo em todas as asnas deste sistema, ,as vertentes
,res podem ser revestidas de qualquer material
:e das intempeties, entrando no conjunto arqui-
ico da fachada do edificio.
aguas superiores da construQlto aceitam qualq uer

e telhado, pois gozam de uma certa independen-
1 toda a co bertura.
, Pernas de Forc;a podem, geralmentA, possuir as
lS de am,15 ou am, 16 x 0'",12 ou 0"\ 14, As outras
obedecem aos calculos, que demos no Iugar apro-

I do Caderno n.O 1.
,ra a forma<;ao do tecto arqueado prelram-se eam-
sobre as faces das asnas oode se assentam as ta-
o fasquiado ou quaisquer placas de revestimento.
ligagao das Pernas ao Nivel exige 0 emprego de

:ens. As Pernas de Forc;a emmecham numa laje,
)bre a parede faz 0 elegimento respectivo da cons-
),

iTINA-SE este tipo de asna a cobertura de gran des
vaos e, embora 0 estudo 'aqui apresentado nos
'e em cada agua uma s6 madre, pode comportar
au mesmo tres, conforme a necessidade da cons-

o. 0 reforgo da sua Linha ou Nivel com escoras,
,eja garantia da sua grande resistencia.
seu traQado e, como nos outros sistemas, bastante

:0. Assim; passamos a descreve-lo.
etermioada a altura das paredes que formam 0 van
)rir, traQa-se uma Iioha horizontal A-B, que divi-
ao meio, nos da 0 ponto C. Deste centro tiramos
,rco de circu!o, cujos raios na Iioha A-B, van s6
,0 primeiro tergo da espessura das paredes. Segui-
nte dividimos 0 arco de circulo em b partes iguais.
IOdicamos D, E, F' e G. As distaocias A-D e G-B
as duas vertentes inferiores do telhado, enquanto
o area D-G dividido ao meio, ponto B, da as duas
Intes sllperiores.
10 ponto D a G tragamos uma linha horizontal que
eixo da Linha superior ou Nivel, de onde tiramos,
corda com as espessuras de madeira a aplicar nas
I e nas madres, a linha de eixo das pernaa, com
gulo de abertura conveniente.

intercepgao dos eixos das pernas, forgosamente
na linha CoB, estabelece 0 lugar do pendural.

pernas divididas em partes iguais dao Ingar as
• que sendo em asnas de uma s6 madre em cada

;) e, pond em entalhar no pendural.
- pernas de jorc;a assentes na Linha iTiferio1', su-

a Linha superior e toda a construgao da asna
'amente dita.

~ma escora entre a perna de jorc;a e a Linha superior
.e . or liga<;ao e resistencia a obra. A Linha inferior,

como acontece nas outras asnas deste tipo, fica interca-
lada no vigameoto do andar a construir.

Todas as pegas de que se com (Joe a asoa SaD aper-
tadas por ferragem com parafuso de porca.

Sabre as Pernas de jorc;a san assentes longarinas,
que~ ligando as asnas umas as outras, dao ao mesmo
tempo base para 0 assentameoto do tosco, apropriado
aos revestimentos das vertentes ioferiores do telhado.
As longnrinas saD apoiadas em calgos fixados nas pe1'-
nas de jorc;a. •

A estrntura deste asoamfmto forma um conjnoto s6-
lido na cobertura de um edificio. Pela escala podem
observar-se no desenho todas as dimensoes da cons-
trogao,

Esta asna de escoras, quando dotada de boas ferra-
gens e constrnida com boas e secas madeiras, e, taIvez,
a melhor para snportar coberturas pesadas.

OUTROS
ASNAS DJ1J

TIPOS
MANSARDA

A variedade de tipos de telhados de mansarda e assaz
grande, tendo n6s, todavia, aqui apresentado ape-

nas quatro dos seus melhorelj tra<;ados.
No numero dos tipos que nestes cadernos omitimos,

contam-se alguns' bastante curiosos, mas de pouca apli-
ca<;ao, tanto mais que 0 genero de telhados que dessas
asnas precisavam estao actualmeote fora de uso.

A constru~ao dessas mansardas que hoje em dia s6
tem aplica<;ao em casos, cujo numero e bastante res-
trito, e geralmente feita, devido it categoria das obras.
pelo sistema ordinario, que nao comporta asnas, como
se sabe.

Longe vai ja 0 tempo das belas edifica<;oes no estilo
de D. Joi'lo V, em que os rtiversos sistemas de asnas
de mansarda gozavam de larga aplicagao.

De entre os tragados ,de asnas que nao estudamos,
mas que SaD interessantes, embora sem aplicagao na
actualidade, pelo seu dis!-,pndio e ... porque nao diL::e-lo,
inutilidade, citamos ao acaso dois.

Um, que nao e mais do que uma Asna de Paladio
eomposta, assente sobre Pernas de Forya de grande al-
tura, destina-se aressalvar urn grandf\ pe direito. Esta
asoa e de grande importancia em edificagoes de rendi-
mento, pois que aproveita urn andar que em telbados
vulgares se perdia. ,Neste caso a eleva<;ao das pernas
de jorc;a nao tem a necessidade de grande inclinagao,
podendo mesmo ficar qlJase verticais.

Outro tipo de que nos permitimos falar e aquele das
asnas de 4 partes, cnjo estudo neste caderno desenvol.
vemos no seu caracter simples (Fig. 2), mas que pode
ser construida. se a largura do vao for grande, na mo-
dalidade composta.

Neste caso pode ser compelida a conter 4 ou mais
escoras, providas de esticadores de ferro e demais fer-
ragens apropriadas e necessarias.

o equilibrio deste tipo de asna e facilmente com-
provado, como vimos no estudo dessa asoa no seu as-
pecto simples e vulgar. 0 tipo composto desta mesma
asna e ainda mais equilibrado, e pode conceder-nos uma
maior altura para pe direito .



ASNAS DE
As asnas de laoternim que se destinam it cobertura de
. armazens, em que pela sua extensao a luz e 0 ar

se tornam insuficientes, sao construl;l)es cnriosissimas.
Hil variadissimos tipos de asnas de lanternim, mas

alguns nao sao recomendilVeis, nao s6 pela sua dificil
construQao como tambem pela sua demonstrada inuti-
lidade.

Neste numero estao as asnas fabris (sheds) de lan-
ternim, cuja construQao e aplicaQao nao sao nada pd.-
ticas.

E alem destas muitas outras.
A"presentamos, pOl' conseguinte, dois casos que,

cremos, hastam para completa identificaQao com a cons-
truQao dos tipos de asnas de lanternim.

Nas construQl)es metilliras a variedade de asnas de
lanternim e muito mais vasta.

Os dois casos que estudamos dentro do sistema de
asnas de lanternim sao, a Asna de Paladio, a vulgaris-
sima Asna Simples, jil nossa conhecida, e a Asna de Es-
coras, curiosa e sempre de born efeito construtivo.

As descril;l)es que vamos fazer destes dois tipos de
asna de lanternim, vao mostrar aos leitores a forma do
seu tral;ado, e a maneira da sua construQao, que, como
todas as outras obras similares, e de born efeito e de
muito filcil execuQao.

As secQl)es das pel;as de madeira a aplicar na cons-
trul;ao destas asoas estao absolutamente dentro dos dl·
culos, para todos os tipos de asnas, cujas tabelas demos
jil, como dissemos, no 1.0 Oaderno desta Enciclopedia.

Quanto ao resto, apenas trabalho de samblagens.

LANTERNIM
E este 0 tipo mais simples de asna com lanternim

dentro das contruQl)es de madeira. 0 problema
que apresentamos e bastante priltico, e, assim, passamos
a estuda·lo. 0 seu vao mede 6 metros apenas.

Arbitrada a largura a dar ao lanternim, que no
nosso caso e de 2m,OO, ficam-nos, de cada lado, para
vertentes do telbado, outros 2m,OO.

Tral;ado 0 eixo da Linha e estabelecidos os pontos
A e B, estabelecemos os eixos das Pernas, que se pro-
longam com 0 Angnlo previamente marcado.

No eixo da Linha marcam·se os pontos C, DeE,
que sao respectivamente 0 centro ou eixo da constru-
Qao, fl os eixos dos Prumos que vao formal' 0 lanternim.

Oomo a largura das pel;as de madeira a aplicar nos
Prumos mede om,16, os pontos DeE estao a 2f1l,16 urn
do outro, 0 que gar ante a largura de 2m,OO ao lanter-
nim. .

Dos pontos C, DeE elevam-se perpendiculares; 0
C da CO no espigao do telbado e D dil F na intersecQao
com 0 eixo da Perna, que parte de A e termina em G,
na altura estabelecida para a Linha do lanternim.

De E a perpendicular encontra II na intersecQao
com 0 eixo de Perna, que parte de B e perfaz 1 no
eixo horizontal COlli G.

Para este vilo, que e relativamente pequeno, as
Pernas sao apenasdivididas em 2 partes iguids, com-
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portando cada uma, uma s6 Escora, que vai de encon-
tro ao Prumo. Um Nivel entre P e H aperta ajustada-
mente os Prumos, que tern a fun<;ao de Pendw·ais.

De G a I assenta nos topos dos Prumos, uma Linha
que da origem a cobertura do lanternirn, que nao e

, lllais, como se ve pelo desenho, de que uma pequena
asna.

A altura dos Prumos e estabelecida arbitrariamente,
tendo-se s6 em vista a necessidade de luz e de ar.

As PernCls do lanternim, que partem de G e de 1 e
vao para C', apertam-se de encontro ao Pendural como
nas asnas vulgares.

As sec<;()es das madeiras obedecem abs principios
indicados na constru<;ao de todas as asnas, sendo as da
parte principal comuns as constru<;()es de vaos identicos
e as da cobertura do lanternim correspondem samente
no vao que cobrem. No nosso problema, como com-
preendemos, 0 v:ao e de 2m,OO.

As aguas do Janternim podem cair, livre mente sobre
as vertentes laterais do telhado inferior, ou ser recolhi-
das em algeroz de qualquer sistema. No nosso casu 0

telhado do lanternim forma beiral.
Muitas vezes 0 telhado do lanternim nao e de telhas

nem de chap as de qualquer material opaco, mas de
vidro, para que a luz entre a jorros.

Os espa<;os laterais do lanternim, entre os Prumos,
san providos de caixilhos, envidrac;ados umas vezes,
outrassao-no de persianas.

Assim, se 0 telbado e de yidro, san as faces laterais
do lanternim de persianas. As vezes os lanternins san
completamente envidra<;ados.

As vertentes do telhado principal san geralmente
cobertas de telhas ou de chapas, e as aguas correm
sobre beiral ou san apanhadas ern algeroz, como no
nos so estudo.

Todas as pe<;as componentes da asna san ligadas
por samblagens, como mostramos em pormenor, e aper-
tadas por ferragens com parafusos de porca.

ASNAS
COM

DE ESCORAS
LANTERNIM

E urn magnifico tipo de asna este que agora tratamos.
Destina-se a cobertura de grandes espa<;os para

armazens, cais, hangares, parques, etc.
A sua contextura e elegante e 0 seu aspecto mostra

uma certa ligeireza. .
De facto 0 seu tra<;ado, que passamos a explicar, e

muitissimo pratico.
Depois de determinar-mos a altura das paredes ern

que a asna deve assentar, desenha-se 0 eixo da Linha
onde se estabelecem os pontos A-A', urn ern cada
extremo e de onde partem os eixos das Pernas.

o angulo de abertura para a inclina<;ao das Pernas
e 0 que geralmente se usa nas nossas construQ()es, 26°,
2~' e nao tivermos necessidade de adoptar qualquer
oc o.

As linhas de eixo das Pernas interceptam-se, como
e natural, a meio dovao,·, em B. Ai corre uma linha
vertical que divide a largura do van em duas partes
iguais.

o comprimento das Pernas, de A a B, divide·se em
3 partes iguais, em virtu de de se tratar de urn vau de
grande largura, cujos pontos enunciamos C e D.

A meio do vao, no aperto das Pernas, em B, 0 Pen-
dural, ergue-se para atingir <> lanternim.

Dos pontos C e D saiem as Escoras. De C sai a
Escora que vai apoiar-se num cachorro encastrado na
parede, e de D parte a Escora que vai ligar a Perna,
urn pouco acima de C.

As duas Escoras superiores trabalham como uma
verdadeira tesoura, com duas reguas cada uma; uma
de cada lado das Pernas e do PenduraL Estas reguas
das Escoras quando passam sobre 0 Pendural entalham
uma na outra a meia-madeira.

As quatro reguas das duas Escoras superiores aper-
tam-se as Pernas e ao Pendural, com parafusos de
porca munidos de anilhas. A ligaC;ao das Pernas ao
Pend ural e refor<;ada corn Pes de galinha (1).

As nuas Escoras inferiores saidas, como vimos, do
ponto C, das Pernas para 0 cachorro, apertam a Linha,
que neste sistema de asna e interrompida, com uma
regua de cada lado.

Estas Escoras unem cada uma as suas duas reguas
as Pernas e as Linhas por parafusos de porca, como se
faz nas Escoras superiores. .

As Pernas entalham nas Linhas e no Pendural com
as usuais samblagens, porque a espessura da madeira e
igual em todas essas pe<;as. A espessura das reguas das
Escoras e, geralmente, de om,Of>.

Assentam-se as Madres nos pontos C e D eo Pre-
chal ponco mais ou menos em A, e temos uma asna de
escoras pronta a receber 0 madeira)llento.

Mas, como neste nosso estudo esta asna comporta
lanternim, vamos estuda-lo.

Oomo ja sabemos 0 Pendural da asna prolonga-se
para cima ate atingir 0 espigao do lanternim, e das
Madres situadas em D arvoramos Prumos com a altura
estabelecida para a 'ventila<;ao. Esta, geralmente, e ob-
tida por vaos de persianas assentes entre os Prumos,
de asna a asna.

As Pernl1s do lanternim entalham nos Prumos e no
Pendural. As Escoras, se forem necessarias, no nosso
estudo indicamo-las, entalham tambem, por sua vez,
como de ordinaria, nas Pernas e no Pendural.

A Linha do lanternim e constituida por duas reguas
de om,05 ~e espessura, que se fixam aos Prumos e ao
Pendural por parafusos de porca.

A Fileira assenta sobre b Pendural, como de ordi-
nario, e os Prechais apoiam se sobre 0 topo dos Prumos
que, para is·so, forma, orelha. .

o restante acabamento da COnStrllC;aOda asna, pode
ser bem observado pelos leitores, no desenho do con-
junto e de pormenores.
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ASNAS ESPECIAIS
QUANDO as asnas vulgares nao podem satisfazer os

requisitos de uma constru<;ao, que pela sua indole
care«;;a de uma cobertura especial, tem de recorrer·se
aos mais diferentes tipos de asnas.

Assim, dentro de um criterio de especifica«;;ao de
problemas, agrupamos no mesmo conjunto, com a desi-
gna<;ao de Asnas Esveciais, todos os sistemas de asnas
que nao sendo vulgares, tambem nao perten<;am a ca-
tegorias ja especificadas praticamente pelos constru-
tores.

Estao neste caso as Asnas de Alpendre, de Ni,,;el
e de Tesoura.

Cada uma destas constru<;<les obedece a uma neces-
sidade prevista, e algumas vezes surgida tardiamente,
dentro da obI'a a edificar. POl' conseguinte tem 0 cons-
trutor de estar apetrecbado destes estudos, para 0 born
aparelhamento da sua edifica<;ao.

Todos estes tipos de asnas, concebidos para cas os
especiais, VaGser estudados, cada urn de pOl' si, com 0
desenvolvimento necessario.

As asnas designadas pOI' asnas de alpendre SaGgeral.
mente granrles e perfeitas constru<;<les, destinadas,

na maioria das vezes, a suportar madeiramentos de
apreciitveis dimens<les.

Servem vantajosamente para a cobertura de grandes
barrac<les, armazens, hangares, cais e recreios.

o exemplo que apresentamos cobre um espa<;o de
gm,30 de largura, em medida interior, porque exterior-
mente 0 seu poder de cobertura ultrapassa 9"',00. Des-
tina-se a asna do nosso estudo a suportar· 0 madeira-
mento e telhado de urn recinto aberto. It a asna apoiada
em prumos, que fazem parte da sua estrutura e de toda
a constru<;ao.

o equilibrio vertical e natural dos prumos e man-
tido pOI' urn esticador ,de ferro, com urr:a uniao central
ligada ao pendural da asna. As pernas ligam-se em sam-
blagem com os topos dos Fumos, e dirigem-se para 0

vertice da constru<;ao, numa inclina<;ao de acordo com
a abertura de urn angulo de 26°, 24, de usa. corrente
nas nossas edifica~<les.

As pernas apertam-se de encontro a urn pendural de
pouco comprimento, em cuja extremidade inferior apa-
rafusa pelas duas faces urn pend ural de ferro, que liga
it uniao central do esticador que aperta um prumo con-
tra 0 outro.

A meio do comprimento das pernas fixa-se urn nivel
constituido pOI' duas pe<;as, ficando uma de cada lado :
urn parafuso de porca aperta estas duas pe<;as do nivel
de encontro as pernas.

Divididas as pernas em 3 partes iguais, entre os ei-
xos das liga<;<les das samblagens, obtemos os lugares
para 4 madres. Estas fixam-se encostadas a cal<;os, cujo
sistema ja indicamos noutros estudos.

POI' este processo de construir asnas dispensamos a
fileira e os frechais.

Para boa fixa<;ao da extremidade das varas, assenta-
mos uma aba, que prega em todos os topos do varedo
e no terminal das pernas das asnas,

As ferragens completam a liga<;ao total da asna, e
as madres, com 0 concurso de duas longarinas, uma de
cada lado da edifica<;ao, de prumo a prumo perfazem
a completa estabilidade de toda a obra.

Esta, asna e de constru<;ao muita pratica e de custo
pouco elevado.

Como demonstramos pelo desenho, esta asna e su-
jeita ao tipo geral do tra<;ado de todas as demais asnas,
dispensando a Linha, se bem que 0 esticador faz com
precisao as suas vezes.

A disposi<;ao da primeira madre a assentar sobre a
perna da asna, faz coincidir a linha de eixo da sua es-
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pessura, com a intersec<;ao das linhas de eixo da perna
com a do prumo, permitindo assim estabelecer boa e
salida base para 0 assentamento do madeiramento da
edificaGao.

A ultima madre fica simplesmente encostada ao pen-
dural, cujo lugar the permite forte apoio, enquanto que
o lugar para as restantes madres e a divisao, como
atras disspmos,do comprimento da perna entre a pri-
meira e a ultima madre em partes iguais.

ESTE tipo de asna, que serve para V800sde grillldes
larguras, tem tambem a vantagem de dar aprovei-

tamento it parte central do s6Hio da edifica<;8ooonde e
aplicada.

A sua construr;ao e assaz curiosa e ao mesmo tempo _
muito pratica.

Quanto maior for 0 v800que esta asna ressalva, mais
pe direito se obtem no centro do edificio para 0 seu'
s6Uio, que muito bem se pode adaptar a qualquer :£im.

A aplicac:ao desta asna num edificio provido de
s6tao, permite-lhe uma boa arma<;ao para a sua cober-
tura e a utiliza<;ao de qualquer sistema de telhado. ~e,
porem, estabelecermos na cobertura algumas trapeiras,
poderemos transformar 0 s6tao numa 6ptima casa de
habita<;8oo. Tudo depended., para esse :£im,do alarga-
mento que dermos a edificac:8oo.

It claro que para 0 pavimento do s6tao permitido
pOI' este sistema de asnatura, construiremos um viga-
mento pr6priu' onde devera assentar 0 soalho, ficando a -

linha da asna intercalada nesse vigamento e abaixo do
seu nivelamento de superficie.

Com a construG8oo da esteira para 0 tecto :Ie s6t8oo,
da-se, como deve compreender·se, 0 mesmo efeito.

o nivel da asna :£icara tambem intercalado entre 0
vigamento ou serrafado da esteira e acima da sua face

- inferior. Isto e, 0 ni1:el da asna nno tocara 0 tecto do s6-
t8oo.Todas as pe<;as da asna :£icamcompletamente livres,
para 0 seu esforr;o, das ligar;Cles com a estrutura do
edificio.

£stabelecidas as caracteristicas desta asna e com--
preendidas as suas :£inalidades, vamos estudar 0 seu
trar;ado.

Dada a largura do vao que a asna deve cobrir, mar-
cam-se na linha de eixo da Lin!z((, que acabamos de
desenhar, os pontos limites A e B, e depois dividimos
o comprimento assim obtido em 3 partes iguais (i), C e D.

Dos pontos A e B tiramos as linhas de eixo das Per-
nas, com 0 angulo de abertura conveniente. ate inter-
ceptarem as perpendiculares que pdwiamente levanta-
mos dos pontos C e D, e que vao dar os pontos E e F.

Estes pontos SaD ligados entre si pela linha de eixo
do nivel.

As linhas E-C e F-D SaD os eixos dos Pendurai.~.
Os comprimentos das linhas de eixo das pernas A-E

e B-F saD divididos cada um em 2 partes iguais, em
cujo ponto intermedio marcamos G e H.

Destes pontos tiramos linhas obliquas, que vao, in-
terceptar os eixos dos pendurais quase na sua extremi-
dade inferior, para darem lugar as Escoras.

(1) No nosso estudo, de vido a medida total dar resto na divisao,
igualamos, por aproximayao, as partes, dando as dos lados dimen-
SaD igual.



PORNENOR DA ASNA
COM CONTRAFl'ITO PARA

BI':IRAI

Concluido 0 tra<;ado da constrUl;(aOaplicamos as di-
ferentes pel;(as de madeira que a compl'lem, com as con-
venientes sec<;oes, segundo os calculos.

Entre os dois pendurais, aplicamos sobl-e a linha
uma pe<;a de reforl;(o, para os apertar de encontro as
respectivas escoras.

Sobre os pontos E-F e G-H assentam-se as Madres
e sobre os pontos A e B assentamos os Frechais, cuja
altura e a resultante da altura daquelas.

Sobre os frechais e as madres correm as Varas, cujo
prolongamento de um e outro lado se interceptam, for-
mando 0 espigao do telhado.

As pontas elevadas do Varedo apoiam sobre a Fi-
leira, que por sua vElzdescansa sobre prumos erguidos
sobre os Niveis da asna.

o tra<;ado da constru<;ao desta asna fica esclarecido
com a descri<;ao feita e, concluimos : ferragens adequa-
das e tirantes e esticadores comprimindo as escoras, dao
maior e completa firmeza ao conjunto da obra.

o espa<;o central das asnas, compreendido entre os
pendurais, em todo 0 comprimento do madeiramento,
pode ser assoalhado, formando um apreciavel pavimento.

QUANDO por qualquer motivo ou necessidade da obra,
nao convenha a construl;(ao das asnas providas de

Linha recorre·se aos tipos desprovidos dessa pe<;a, dos
uais apresentamos a Asna de Tesoura (i).

Este genero de asna e de construc;ao relativamente
"ueira, mas de boa compleic;ao para a resistencia da

e " c~c;ao, devendo 0 seu nome a forma como as suas
e~coras se cruzam de encontro as pernas.

-) Em algumas regil'ies do nosso pais e correnti a a designa~ao
as asnas.

o seu trac;ado e de breve descric;ao. Ei-lo :

Tral;(a-se primeiramente uma linha em todo 0 com-
primento do vao a eobrir, indicando a altura onde nasee
a asna - A-B, de cujos pontos se tiram as linhas de
eixo das pernas, dando-se a estas 0 angulo de abertura
que mais convier. A intersec<,;ao destas linhas estabe-
lece a linha de elXO da asna, CoD.

Se 0 va.o for inferior a 100l,00, a linha das pernas
divide-se simplesmente em 2 partes iguais, como no
nosso problema, 0 que nos da 0 ponto E, mas se for de
maiores dimensoes dividimos 0 comprirnento das pernas
em 3 ou, mesmo, 4 partes iguais, como em esquema
mostramos.

Concluido 0 trac;ado da estrutura da asna, fazemos 0
desenho das pec;as de madeira de que se compoe.

As pernas e 0 pendural obedecem, mais ou menos,
a tabela que demos a respeito dos ciLlculos de resisten-
cia, e as escoras deverao ter om,05 de e!'pessura. Alar-
gura destas pe<;as mede de om,15, om,16 a om,18 e tra-
balbam uma de cada lado do pendural, fixando-se a este
e as pernas por meio de parafusos de porea.

o pendural fica apertado e ligado nas pernas com a
respecti va ferragem - 0 pe-de-galinha.

Sobre os pontos divis6rios das linhas de eixos das
pernas assentam-se, como nos ootros sistemas de 'asnas,
madres. 0 pendural suporta 0 pau de jileira como e de
uso.

Os frechais neste tipo de constru<;ao nao sao mais
do que umas simples e vulgares moores, porgue ficam,
eomo elas, tambem assentes sobre as pernas e apoiados
em cal<;os.

Tamb~m, quando se pretend a exteriormente um bei-
ral, deve prover-se a as~a. nas suas extremidades, com
contrafeitos para 0 assentamento de barbates pr6prios
para esse fim.

Em pormenor apresentamos 0 estudo da construc;ao
de madeira para 0 beiral.
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PAVIMENTO

ESTE cufiosissimo tipo de asna destina-se as cobertu-
ras de gran des espa<;os para oficinas, e e geral-

mente conhecido pelo nome Ingles de SheL
A sua disposi<;ao com envidra<;ados enfrentando 0

norte, permite uma 6ptima luz para qualquer ramo de
trabalho industrial.

A principal caracteristica desta asna e a constitoi-
<;ao das duas vertentes do telhado, por serem total-
mente desiguais em todos os sentidos.

Uma, com o·habitual angulo de abertura, usado con-
soante 0 clima da regiao ou pais onde e construida, e
outra com urn angulo sempre superior a 50°.

A primeira destas vertentes ou aguas e coberta por
telhas, chapas de fibro-cimento ou chap as onduladas de
ferro galvanizado, como urn vulgar telhado, e a se-
gunda e formada por urn envidra<;ado.

T.fLHADO OPACO
ENVlDRA~Al)O

Este envidra<;ado e, geralmente, constituido por vi-
dros foscos.

Para esta vertente envidl a<;ada 0 melhor angola de
abertura, no nosso clima. e 0 de 60", 65° ou 70°.

Convem, para efeito da obten<;ao de boa luz a dar
as oficinas, notar, que a abertura entre as duas pernas
nunca deve formar angola obtuso.

Geralmente 0 vaG obtido por estas asnas vai de 5
a 10 metros, com os rnelhores resultados no que diz
respeito a entrada de luz no recinto coberto. Se a area
a cobrir e grande, dispoem-se varias ordens de asnas,
como vemos nas figs. 10 e 11, e cujas linhas assentam
sobre pilares de tijolo ou colunatas de ferro.

Para a boa e completa ubtenc;ao de luz em oficinas
de certa importancia, usa-se aplicar para 0 trac;ado das
asnas urn metodo de facil comrreensao, que damos em
seguida.
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REGHA DE ILUMINAQAO NATURAL

A boa entrada de luz atraves da vertente en\'idra<;ada
da asna fabril, briga urn tanto com 0 pe direito

da edifica<;ao.
E bem de ver que se a altura em que se encontra

o t€lbado for considen'tvel, 0 efeito do sistema fabril
perde muito do seu valor, e, entao, qualquer asna com
lanternim oferece mais yantagens. Assim, a altura de
um telhado fabril deve ser construida em fun<;ao da
sua necessidade.

E a necessidade de construir coberturas por este
sistema, lljanda, para dele se obterem todas as suas
van tagens, nao s6 que 0 pe d1:reito nao seja muito alto,
como tambem que esteja em rela<;ao com a zona media
em que se executa 0 trab,albo da industria a instalar
no edificio.

No tra<;ado que apresentamos (fig. 11) esta estudado
claramente 0 assunto, que na pratica tem dado os me-
lhores resultados.

Vejamos: desenhada a asna tra<;am-se perpendicula-
res dos pontos 1 e 2 da vertente envidra<;ada para 0
interior da casa, que n·os dao, respectivamente, a e b.
Neste espa<;o entre as duas linhas entram os principais
raios de luz, que, como se sabe, incidem geralmente a
45°. Mas como e sempre conveniente aproveitar toda
a luz solar nos locais de trabalho (1), aproveitamos
tambem os raios luminosos que passam com outras di-
rec<;oes e, assim, tiramos perpendiculares com a aber-
tura de 15° do ponto 1 da linba I-a e do ponto 2 na
linha 2-b e obtemos os pontos dee, respectivamente.

(1) Excepc;ao feita as carnaras escuras, que tambern sao locais
de trabalho.

Ambas estas linhas sao inscritas para 0 lado exte-
rior do centro de luz 1-2-a-b, como se ve na gravura.

As liohas 1d e 2c prolongam-se na direc~ao da
terra, encontrando-se a obliqua 2-c de uma asna com
a 1-d da asna seguinte, formando 0 ponto cd', que nao
e mais do que a altura media das bancadas da oficina.

Ora, de uma maneira geral, as bancadas, cavaletes,
pranchetas, mesas, etc., tern as was alturas apropria-
das, que neste estudo sao demarcadas por uma linha
borizontal, que passa, como e ob\'io, no ponto c d' ja
obtido.

Estabelecida a altura geral das bancadas em uso na
industria a instalar na nossa edifica<;ao, temos a linha
de pavimento.

A constru<;ao dos pilares ou colunas paraapoio das
asnas e feita de acordo com 0 tra<;ado exposto.

Esta regra de constru<;ao tambem implica no com-
primento da asna, como se depreende.

DADO 0 vao da asna tra<;a-se primeiramento a linba
de eixo da Linha, de cujos pontos determioantes

- A-B saiem as linbas de eixo das Pernas. 0 angulo
de abertura da perna da vertente maior, pode ser 0
mesmo que geralmente se usa no tra<;ado dos outros
tipos de asnas, e que aqui no nosso problema e de 27°.
o angulo da abertura da perna da vertente menor, que
para 0 DOSSO clima pode ir de 60° a 70°, mas que mui-
tas vezes pode ser ainda de menor dimensao. mede no
DOSSO caso 65°.

A jun<;ao das duas pernas DO ponto D nunca deve
ser, para efeitos da boa constru<;ao, formada por um
angulo obtuso, como noutro lugar dissemos.
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Obtida a grandeza da perna maior CoD, que mede
neste problema 6m,lO, dividimo-la, como 0 van e grande,
em 3 partes, a fim de dar-mos ao telhado 2 madres.
Aos pontos correspondentes as divisoes da perna damos
as letras ~ e 1?

De 1? tin,mos uma linha de eixo para B e de E sai
tambem uma linha que yai interceptar urn ponto no e-ixo
da Linha, na prumada do ponto P, que nomeamos G.

Desenhada esta estrutura, estabelece-se a largura
das madeiras a aplicar na constru<;ao da asna, de acordo
com as linhas de eixo.

Do ponto P a B coloca-se uma escora, que fica
apertada no ponto G pOl' urn tirante de ferro, e que
tern urn papel importante na constru<;ao e resistencia da
asna. A escora que de E a G nos aparece nao tern
grande fun<;ao, devido a ficar mnito inclinada, mas como
fica apertada entre dois tirantes de ferro auxilia a re-
sistencia do conjunto.

Esta asna necessita, para as boas liga<;;oese apertos,
de ser provida de ferragens, como acontece com os
restantes tipos de asnas.

A vertente ou agua maior e constituida como os ma-
deiramentos vulgares. Lit vemos as madres amparadas
-a cal<;;ose 0 frechal, onde se assentam as varas com as
suas ripas, dispqstas consoante 0 genero de telhas ou
chapas de ferro onduladas ou de fibro-cimento. Na Yer-
tente menor assenta urn caixilho en vidra<;;adv, cujos
vidros muitas yezes san foscos.

A liO'a<;;aosuperior do caixilho e revestida de uma
chapa d: zinco, que cobre urn tanto as extremidades do
varedo, para que as aguas da ehuva nao entrem para a
edifica<;ao. A liga<;ao inferior recebe ja 0 zinco que fa7.
parte do revestim€nto do algeroz, ficando uma pestana
assente sobre 0 caixilho.

:It bem de entender que as extremidades deste te-
lhado podem ou nao tel' algerozes.

tie 0 conjunto da construQao 0 exigiI', os beirados
podertio ser construldos sem nenhum obstaculo para 0
tipo deasna em uso. Nafig. 12 damos urn pormenor de
beir8do, que mostra claramente que a sua execuc,:ao
pode ser efectuada, quando assim se entender.

As madeiras a aplicar nestas asnas podem tel' as mes-
mas secQoes das pe~as que compoem os tipos vulgares.

As ferragens san do tip a geral das ff'rragens de as-
nas, sem nada de particular. Os tirantes obedecem aos
mesmos diametros.

NESTAS asnas a constru<;;ao denominada simples nao
tern verdadeira utilidade, pelas suas pequenas di·

mensoes, pois sendo a Asna Fabril, como 0 seu nome
indica, destinada a oficinas, s6 as suas grandes armadu-
ras tern vantagens. Neste caso estao as asnas compostas
e de escoras.

A Asna Fabril Simples apenas comporta uma escora
com 0 seu estribo de ferro; 0 comprimento desta obra
nao pode ir alem de 8 metros, facto que a fez pOl' de
parte nas edificac;oes para que as asnas fabris san aeon-
selhadas.

Assim, como 0 seu emprego e quase dispensado,
iambem a sna descric;ao esta fora de lugar.

CO~fECA-SE 0 trac;ado desta a,sna como se iniciam os
tr~<;ados de todas as outras asnas, pelas linhas de

construc;ao ou de eixo das suas pec;as. COIDOneste nosso
estudo 0 van e relativamente largo, e mister que 0 te-
lhado contenha duas madres. Assim, dividimos 0 com-
primento pr6prio da perna da vertente maior, A, em
tres partes iguais, de cujos pontos tiramos as linh.as de
eixo das escoras.

As liga<;oes das pernas entre si san feitas como no
problema anterior, ubedecendo ao mesmo princlpio de
constru~ao. As escoras, partindo dos seus pontos na
perna A, van especar-se nuns cachorros de pedra en-
castrados nas paredes ou pilarf's onde as asnas assentam.

Onde a constru<;;ao deste tipo de asna mais difere e
sem duvida na Linha.

Esta, ao contnirio do que se faz nas constru<;oes
analogas, e constitulda pOI' duas reguas, passando uma
de cada lado das Escoras. Urn parafuso de porca com
as suas anilhas, para evitar 0 desgaste oa madeira,
aperta as reguas da Linha as Escoras, como demonstra-
mos no pormenor CoD.

Nas termina<;oes da Linha e assente, entre as duas
reguas, uma pec;a ou cal<;o de madeira da espessura
das pernas e das escoras, bem aparafusada ao conjunto,
para samblagem das Pel'nas, como apresentamos no
pormenor da liga<;ao das asnas.

Uns esq uadros de ferro em cada extremidade da Li-
nha, como nas outras asnas, fixa e aperta a constru<;ao.
Nas liga<;oes da perna A com as escoras e na das duas
pernas entre si aplicam-se as ferragens apropriadas.

o caixilho da perna U e os revestimentos de zinco
obedecem aos mesmos prec:Jitos dos outros tipos Shed.

Os de enbos apresentam a clareza suficiente para a
boa compreensao do tra~ado.

As sec~oes da madeira a empregar nestansna san as
mesmas que se utilizam nos outros tipos, salvo na l~nha,
cujas reguas componentes tern a espessura de om,OD.

Na maior parte das construQoes destes tipos de as-
nas e descurada a e~tetica, mas quase sempre 8em outra
razao explicavel que nao seja a da economia. Ora, nes-
tas obras, destinadas as industrias, pode muito bem ca-
ber urn POllCOde beleza, decorando a vertflnte menor
dos telhados com algumas molduras a encabeQar a sua
caixilharia.

N AO sendo relativamente grande 0 numero de tipos
de asnas Fabris (sheds), contarn-se, todavia, alguns

e com apreciitveis diferen<;as.
Os dois tipos que apres(\ntamos san os mais empre-

gados e uteis. Os restantes em que aqui DaOfa7.emos
referencia', nao se impoem as necessidades da constru-
<;ao. Hit, contudo, urn tipo com alguma curiosidade, a
asna de lanternim, mas se tivermos em conta a grande
vantagem desse- atributo, vamos francamente para urn
telhado envidra<;ado.

A asna fabril de lanternim e uma constru<;ao cara.
o seu pre<;o relativamente eleva do, afasta qualquer van-
tagem que ela possa oferecer.



COLECGAO C OMPLETA DOS CADERNOS DA
ENCICLOPEDIA PRATICA DACONSTRUCAO CIVIL

I - Asnas de Madeira (27 fig.)
2 -- Asnt;ls de Madeira (13 fig.)
3 - Escadas de Madeira (18 fig.)
4 - Escadas de Madeira (25 fig.

5 - Escadl(ls de Madeira (15 fig.)
6 - Escadas de Madeira (23 fig.)
7 -' Pavimentos de Madeira (34 fig.)
8 - Madeiramentos e Telhados (25 fig.)
9 - Madeiramentos e Telhados (2 I fig.)

10 - Madeiramentos e Telhados (22 fig.)
I I - Madeiramentos e Telhados (18 fig.)
12 -. Tectos _Diversos (27 fig.) .
13 - Obras de Alveitaria (32 fig.)
14 - Obras de Alvenaria (29 fig.)
15 - Arcos e Ab6badas (40 fig.)
16 - Obras de Cantaria (27 fig.)
17 - Obras de Cantaria (42 fig.)
18 - Pm1ime11tos Diversos (26 fig.)
19 - Vdos de Janelas (2 I fig.)
20 - Vdos de Janelas (26 fig.)
2 I - Portas Exteriores (24 fig.)
22 - Portas Interiores (25 fig).
23 - Instala<;6es Sa11itdrias (25 fig.)
24 - InstalaC;6es Sanitdrias (27 fig,)
25 - 111stalaC;6esSa11itdrias (22 fig.)
26 - Interiores e Exteriores (25 fig.)
27 - Chamines e Aquecime11to (26 fig.)
28 - Trabalhos de Ferro (26 fig.
29 - Ventilac;ao e Acustica (25 fig.)
30 - Diversos Trabalhos (23 fig.)


