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co STRU(:AO c

ADEIRAMENTO
E TEL.HADO

WIL'\TE a coLertnra de urn odificio e constituida
e...o rnadeiramento e pelo telhado. 0 madeira-
e uma estrutura ou armaG~tode madeil:a, em cuja

erior 0 telhado assenta. Exceptuum-se deste
_ '0 cobertura os edificios de arquitectura mo-

e que os telhudos sao substituidos pOl' placas
·-0 armado, e ainda aqueles que, construldos den-

D

tro de qualquer modalidade arquitecto . ~ _ -
de telhado, tern 0 rnadeimme11to subs' ..
trutura metitlica.

Os processos e sistemas de constru~-
mentos sao variados, como tambem ,a ]<1

dos telhados. Algumas cobertura sao e
pelas sinuosidades que apresentam.
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Fig. 1. - DIVERSOS TIPOS DE TELHADOS

o de du 3 a~; B) Telluu.lo de trapdras; CJ Tacani~a; D) Al1ado de lelhado; E) Telhado de :ra' - j

de qua ro a a& j G e H) Telhados de mallsarda; I) Telhado com asna; J) Telhado de u !l a.l
L) Telhado dd tiguas desigu,ais j M) Cil ufa



E M
. ~a os edificios, ou para melhor, 0 seu te-
0; em yarias formas, Assim, temos telba-
a ciglUL ou '/;ertente (Fig. 1-J), de duas aguas

tgs. l-A e 2-A), de tres aguas (Figs. 1-E e 2-D),
-2 ~ ~o agum; (Figs. 1-F e 2-B), de agt£as empenadas
:.-. 2-E; de aguas irregulares (Fig. l-L), c6nicos

.' ;-JI e 2-P), irregulares (Fig. 2-1), de mansarda
-G e H e 2-G e H), de ponta de diamante

2-C) e de empenas cortadas (Fig. 15), aMm de
os que a fantasia arquitect6nica po de criar.
principal das coberturas reside no madeira-
CQntruQao deste tosco exige bans conheci-

==:-.--: os carpinteiros civis e e deste importante ramo
- -- alba que ,amos tratar, desenvolvendo como e

ormas exigidas para a sua boa execu<;ao.
ados normais sac aqueles de duas au quatro

- a 'l:ertentes,. todos os outros sao construidos por
s de ordem arquitect6nica, como os de fei<;ao
e 0 de mansarda (i), ou de ordem meramente

a can tru~ao, par irregulares superficies da
o - mda ou ainda por desconhecida ezigencia.

_-:::.:::::J. -elhado de duas aguas paralelas entre as empe-
- "' ':0 edifi~io a constru<;ao e assaz trivial, mas Dum de

mentes ja. a execu<;ao e mais cara. Nos telbados
o aguas, designam-se as duas principais par

'ras e as dos topos par tacanigas (Fig. 9). Nos
- = de tres aguas as designa<;oes sao as mesmas ha-

-O'=':Q.: orem, como se compreende, apenas uma taca-
".. : -0 ~ado oposto a esta bit, decerto, uma empe11.a.

: - ados podem ser constituidos par diferentes ti-=-:~':e -elba de barro. Os tipos de telhas mais usados
o:=;; actualmente, sao: de meia-cana au it, po1·tU-
- ; marselha, roma11.a e ltlsa. As dimensoes destas

iam de fabrica para fitbrica, assim como a qua-

-.
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L ;. 2.- PLANTAS DE TELHAD08 DIVERSOS
:::~-- - de dua.s aguas j B) Tellzado de quatro agnas; OJ Te-

• , D) Telhado de tres ag!LQsj E) Telhado de ga-
~) TdJw.do de cupula ; G) Telhado de t1'a,peiras; II) Te-

lAado de mo.n~arda ; I) Telhado de laras

A sE
lidade do seu fabrico. Muitas ,ezes em yez de fe . a:=; -'2
barra, empregam-se chapas onduladas de zinco ga "
zado ou de fibrocimento. Porem, nas casas de babi a<;-~
sac as telbas 0 tipo de cobertura mais usado e mm
vantajoso. 0 telbado de telbas de meia-cal1a s6 e u_ado
actualmente em coberturas ordinarias de telbeiros ou de
edifica<;oes pobres; no entanto algumas vezes ainda se
exigem nas coberturas de casas it, po1·tuguesa.

Todos os outros tipos de telbas substituem com ...-all·
tagem as velhas telhas de meia-cana, quer no aspecto;
quer na ecoDomia permanente do telhado. As telhas dos
tipos To111al1oe luso semelham·se muito no aspecto as
velhas telhas. Nos teJhados it p01'tuguesa distinguem-se
tres formas de e:xecuc;i:io: telhado valadio, telhado moins-
wdo e telhado meio-moi7'iscado.

Os trac;ados dos telhados nas plantas das edificac;oes
SrLOobtidos racionalmente. Nas construc;oes de

planta regular e com empenas constroem-se como atras
dissemos duas aguas regt£laTes, de igual inclinagao.
1\ssim, divide-se a superficie da cobertura em duas par-
tes iguais, no sentido paralelo as suas duas fachadas,
e, por conseguinte, perpendicular as empenas.

A linha que separa as duas vertentes do telhado 6 a
seu esp(qao (F1'g. 2-A). Nas plantas dos edificios que s6
tern uma empena, constr6i-se, alem das duas aguas mes-
tras, paralelas as suas fachadas, uma terceira agna,;
oposta a empena (Fig. l-E e F1·g. 2.D) e que se designa
por tacanic;a.

o tragado desta planta e feito assim: tiram-se linhas
a 45°, dos angulos para 0 interior, que se cruzam, tiran-
do-se desta intersecgrw uma linha paralela as fachadas
principais e que termina na empena da edificagao. As
linbas a 45° sac as 1'incoes e a linha con'ida 0 espigao
do telbado. Nas plantas de quatro aguas, em que par
conseguinte ba duas tacanic;as, 0 tragado e obtido da
mesma forma. Nos telhados de ctguas desiguais 0 seu tra·
<;ado e realizado em obediencia ao projecto da obra.

A inclinaC;ao normal dos telhados no nosso pais e de
26° a 27°, mas tambem se constroem segundo as e:xigen-
cias arquitect6nicas, obedecendo a estilos ou a fantasias.
Nas regioes do norte as telhados tern 0 ponto mais ele-
vado do que no suI, devido as intemperies.

Nos edificios grandes, de planta caprichosa, tem de
construir-se coberturas movimentadas, que dao ao con-
junto arquitect6nico grande beleza.

Na planta movimentada que apresentamos na figura 3.
mostramos uma completa construc;ao de um telhado com
os 1'incoes, lar6s (3) e espigoes, num conjunto felicissimo

(1) Os telbados de rnansarda dao lugar a urn pavirnento reeuailo,
tamhem designado pOl' mansarda. '

(2) Uesigna-se pOI' portuguesa a antiga telba de rneia-cana, im-
propl'iamente charnada de eanudo,

(3) Lara e exactarnente 0 inverso do riucCio. Estc e a salicncia
Oll arcsta do tcJhado e aquelc a reintraneia,



: e. _-o~ desen 0 dos alc;ado (Fig. 4) ,B-
as' "nac;oe em 1iga<;aocom os espigoes por

e _. coes e laros.
""'a-se pollto do telhado ~t altura deste em re1a<;5.0

~a da edifica<;ao. Observamos no estudo desta
- ~ ,endo nos alc;ados as alturas diferentes dos seus

olhando ao mesmo tempo a p1anta com corpos
'- ren e 1arguras. Os telbados de um'.\. ligna sao

o a alpendres e barracas.

[os telhados especiais aque1as coberturas de
l'ei<;~o invulgar, como os de ?nansarda, c6m'cos,

. a' e de empenas cortadas, e que passamos a es-
- e-alhadamente.
: elhados de mansarda sao um tipo de cobertura

elo arquitccto frances Mansard (*), que muitis-
orizou a Rellascenqa F1"anCeSa e que entre nos
o Estilo de D. Judo V, e caracterizou depois

lhw - a famosa Consl1'ur;ao Lisboeta.
_ e.tudo (Fig. l-G e 1l) e bastante simples: duas

e ~raA e duas oguas dobradas" uma de cada lado das
. yertentes do telhado. E nas ugnas dobradas

rem as portas e as junelas que seryem 0 pavi-
hubitar, que tambem se designa pOI' ?nansarcla.

ac;ao das (/Yllas mcstras e a inclin<tC;aovulgar de
:!-o, enquunto que a incliua6i.o das (iguas dobra-

e ,uiavel. 0 seu tr~H~adoe depeudente do estudo
-'ec 6nico que S0 constr6i.
: l!lhados c6nicos suo as ql!e so assernelham a urn

_ . Porern, Sl) quando essas coberturas suo l'ealizadas
c ap~ meti.licns au quaisquer outros reyestimentos,
_ e con truir tal qual a cone. Empregando-se tel11as

~po de cobertura, entao a telhado propriamente dito,
e _er canstruido par (i,r;uas triangulares, como mos-
- no desenho (Piy. i-LVi) 0 alQado, e no desenho
f!-F), a planta. Este tipo de cabertura e proprio
;lyuhoes, quiosques e coretos.

- elhados pi1'((midais distinguem·se dos telhados co-
or terem a seu ponto muito elevado, terminando

,ezes em agulha.
-a a sua construQao e feita tamMm por aguas
res.

- elhados de empenas coriadas sao geralmcnte cons-
. - spar daas ugnas mestras e par tacanigas curtas.

rac;ado exige urn bocadinho de atenc;iio. Assim,
:" a a largura cia superficie a cobrir em duas partes

. doc obremos as aglws mest1'((s,' depois tiradas as
45° dos angulos da planta a e b, interceptam-se

:la linha do espigdo e temos 0 ponto o. Seguida-
com a compasso ern a marcamos a distancia a-c

a-a e ternos 0 ponto 1,. depois com 0 compasso
camas a distancia b-c na linha boo e ficamos

on 0 2. Ligados a pontos 1 e 2 temos 0 ponto
e e de onde partern as paralelas o'-e e o'-f, que
s rincoes que formam a tacanir;a curta ou encurtada.

I-
I
1/!i__
A

Para a obtenc;iw dos alc;ados principai do - •
varn-se !inhas perpendiculares de 0 e 0' no ~ . ~ . ~
a obtenc:ao dos alc;ados laterais ou da tacan" e!e-:- -- __
de c e f tambem linhas perpendiculares q e ~
empena a cortam em l' ee'. Os desenhos que - ~ ~=::-
tam os (Fig. 6-A e B) sao suficientemen e e . '-_=

Nos estudos dos madeiramentos ficam comp e
nOQoes necessarias it construc;ii.o das cobe
ficios pelo sistema de te1hados.

~L ~
1. .l--. ._. _
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~~ s coberturas das edificagoes podem ser construidas
pelos sistemas ordinariu e de asnatu1'a.

primeiro e 0 que tern 0 madeiramento apoiado em
~ ',e' , escoras, prumos e pontaletes, e 0 segundo e

ele que se baseia no sistema de varios tipos de asnas.
~ sobre 0 sistema ordinario que aqui vamos estlldar os

ersos modos de construir os madeiramentos. Do sis-
de asnatura ja tratamos desenvolvidamente nos

:::0550S Caderno8 n.OS 1 e 2. Qualquer que seja 0 tipo
s asnas a empregar numa cobertura 0 modo de consti-
. 0 madeiramento e, mais ou menos, sempre 0 mesmo.

o mesmo varedo e ripado, 0 mesmo numero de frechais,
~a es e fileiras. 0 mesmo mimero de rincoes e de paus
de lar6 se a planta da casa a cobrir e de planta de igual
co gura~ao. Pelo sistema de construgao ordinaria de
m deiramentos chegam-se a conceber curiosissimos tipos

e armac;ao, que em mnitos casos nada ficam devendo
rill sis ema de asnamento.

A. Iigac;ao das asnas entre si faz-se por cruzes de
':(1: to Andre e pOI' escorarnentos de boneca, tal qual como
8. cede com a ligagao dos prumos que suportam a fileira
e as madres, entre eles pr6prios. As ligagoes, como se
ob_en-a, sac igualmente perfeitas. Todavia 0 asnamento
orna mnis s6lida e homogenea uma cobertura, mormente
e urn grande edificio.

NA constru~itO de urn madeiramento pelo sistema c",-- -
nario a fllngaO dos frechais, cont1'Ctjrechais; -

clres e fileira e exactamente a mesma que quando =-
utiliza 0 sistema de asnamento. As secgoes dessas '.:>..

rcntes pegas sac igualmente tambem as mesmas.
A construgao do madeiramento de um telhado de d

vertentes, apoiado Das suas extremidades nas empe '-
iniciawse depois de conhecida a altura do 1)o11.to: .:
acordo com 0 projecto da obra, pelo assentamento
pau de jileira, que deve ficar bem nivelac1o.

Depois, consoante a sua largura, a \Tertente pode Ie
uma ou duas madres, a fim de garantir melhor apoio -
'Caredo. 0 maior comprimento entre madres nunca de -
ser superior a 3m, 50, sendo. porem, conveniente
esse comprimento va de 3m,00 a 3'\50.

Tanto 0 patt de jilei1'Ct como as madres deyerao se:
sustidas em todo 0 seu comprimento por p1'umos qll

sac arvorados quase sempre de 2m,00, 2"',50 ou em .
timo caso de 3m,00, espagados uns dos outros. 0 pr-
mos sac escorados entre si por cruzes de Santo Andr'
ou por escoras de encontro it fileira (Fig. 8).

Os frechais sao assentes sobre as paredes, no e
paramento interior, tal qual como sucede quando e e~·
pregam as asnas. S6 depois de completado 0 e co -
mento das madres e da fileira se procede ao assen=- -



Fig. 7.-MADEIRAMENTO DE UM TELHADO DE DUAS AG AS
A) Estrutura completa; B) Al~aclo de uma vertente

_<::::-0 do 'Laredo, que entalha na fileira, nas madres e no
::ec pOl' meio de dente de Celo. A fixac;ao das varas
- ...=:e!!1ll'ada pOl' pI'egos de telhado. As varas ficam

e diculares aos frechais, qualquer que seja alar-
da vertentes (Fig. 11).
'gaC;ao da vara ao frechal chama-se bal'bato e 0

e -e de cao onde embarba sobre 0 frechal apenas deve
e profundidade om,Ol. 0 desenho (Fig. 7) e sufi-

'e::"emente claro sobre 0 assentamento do madeira-
_;;::ro completo. As pontas da fileira, das madres e do
=e.chal encastram na empena, pelo menos am ,10.

:e 0 comprimento do telhado for relativamente curto
. ~funero de prumos de apoio a fileira pode ser redu-
• 0 a liD, bem como as escoras das madres que se

_._ lificam.
U a sentamento do varedo deve ficar bem nivelado,

:=:empenado 0 direito. Geralmente neste trabalho 0 car-
~. reiro faz uso do nivel, da regua e do fio para 0 born
_:::-orcimento de todo 0 plano. Depois de concluido 0
--e:1 amento do varedo procede-se ao assentamento do

. : ado.
~..!sripas SaDpregadas sobre todas as varas corn pre-

""_- de selia; 0 seu espac;amento depende das dimen-
:- - das tellias que se pretendam apticar. Se 0 compri-
:="'::l 0 da vertente do telhado nao del' conta certa de

acrifica-se 0 comprimento da ultima telha, a que
'lill 0 do espigao, cortando-a.
espac;o entre varas varia de om,35 ate om,45 quando

~e izam telhas, e atinge maior espa<;o quando a co-
a e constituida pOI' chapas de zinco, feno ou fi-

c!Jci::nlen to.

Nos telhados de tr~s
mos, a tacani<;;a,

a empena.
Nos telhados de quatro aguas con-

guinte, duas tacanic;as. Siio duas agu 'me
as fachadas principais da edificac;ao e
seus topos - as tacanic;as.

A constru~iio do madeiramento das cob.
tacani<;as tem como principal elemen 0 0
uma especie de ,-iga com 0 seu can 0 '5.
frado para os dois lados, a fim de conco:" ~
pIanos das duas vertentes de que ela faz ' _
gulo. Este rinciw e assente, em geral~ 0
de fileira na extremidade superior e ab . 0
na sua extremidade inferior,

As varas embarbadas no frechal &Sse
rinciLO, tal qual como assentam sobre a
baixo dente de cao .

Algumas vezes, pOl' necessidade de qu
feito da cobertura, e 0 rincao assente sobre
frechal, como se fosse uma vara, e ne e
prias varas assentam no rincao pOl' en e.

Os rinclles SaD assentes a 45° a par' dos -_
telhado (Figs. 9 e 10), e quando as su e .eies
SaD irregulares 0 rincao e 0btido pelo me 0
com que nos angulos se acha a sua biuect '. '

A vigota destinada a senir de rincao e. s
tada espel·ta para que 0 seu assen mIle "0 :l_-z =

rr



Fig. 9.- TELIIAnO DE Tnf.;s AGUAS
A) Corte; B) Pl-anla

bem apertado. Todo 0 madeiramento deyo formaT um
conjunto solido e resistmte. Ficando 0 madoiramento
pra.ticamente exposto ao c:l10r sol:lr e como nmn sem-
pre a madeira esta completamente seca, e du mflxima
conveniencia que todas as pec;as fiquom muito bi)lll aper-
fad as e pregadas.

. - A.LCADO E PLANTA DE .11 JJ..J.nEJflA.\fE~70
DE Tni: iaUA

QUAXDO os telhados 1'azem reinterilncias (F,:,q. 1:
quando as agnas mestras dobram pOl' efeito

arquitectura da obm, surge-nos 0 lal'6. Esta designa -
significa exactamente 0 caso oposto ao rincao. A co -
truc;3.o do lar6 no madeiramento consta de uma vie -
assente na fileira superiorrnente e sob 0 1'1'echali '-:=-
riormente, tal como sucede com 0 assentamento l..

rincuo. Esta vigota e 0 chamado pan do lar6 e e pre _-
rada para sobre ela se construir urn canal revestido
chapa de zinco para recebimento da agua da chuva, "
como se compreende 0 varedo assenta sobre ela e::::
baixo e na fileira em cima.

o assentamonto do pau do lar6 dove fical' mnito €:--
feito para que 0 telhado ntio fiquo de1'oituoso e a desci'
das aguas se f'1<;acom facilidade.

o cunal assente sobre 0 pau do lar6 e 1'eito com ID_-
deira e a sua largura n:\o deve SOl'inferior a 0"\ 1;>, p _
que as telhas possam doLru<::ur-se sobre ele bem h \'
tudo. 0 pau do lar6, tal qual como sucede com 0 rinca
deve ficar oem escorado, para a sua 1'Ull(JWnitO lie
prej udicada.

NA constru~ao dos !olllallos II pO~'luguesa par:t que,_
nrgamas~a so uao perca e c:ua para 0 esp:l<;'o

86tao, e mister assentar 11111 1'01'1'0de t[lbuas de 0'''.C1:
de espessura, so1>re0 varedo. i~depois soore estt' for.
que se prega 0 l'ipado.

Este forro pode ser de junta, de chanf1'o ou de mnc'
e femon. Quando 0 soGo nuo e aproveitado nilO ; e '-
gida grande perroi~uo !loste t1":loal110e 0 flll'l'O 11;10 ,r-
cisa de ser aplainado, porem, se se aproveitar 0 va
telhado cOllvem que tudo fique born trabalhado, pois q
pode ficar it vista. Neste caso tamMm 0 varedo 10 -
ser aplainado.

Algumas vezes, mesmo com telhados do outros i o~.
deixa-se tudo hem 1'orrado, para se fazer bom apro\e:-
tamellto de todo 0 s6t1'io.Ficando 0 trabalho limpo co
se fosse um vordadeiro tocto, pode fazor-se a sua In-
tura. Estos 1'01'1'05tern a dosigna<;ao do guaJ'da-p6.

A s madeiras que se empregam nos toscos sao 3C

mente apenas as de pinho nacional. Antigam
empregavam-se diversas madeiras, como a casquin
castanho, e as vezes no varedo 0 eucalipto.

Esta illtima s6 era nceite pelo sou oaixo pre\o.
que e uma especie que torce constantemen e, faze
gimr toda a estrutUl'a em prejuizo do telhado.
deim de castanho 1'azia-se um varedo com 0_ .eu: _-
mos redondos e de vurios di[tmetI'Os. Da ca qui h·
nas dil'omos e repetimos que e uma optima I ade'r'
a constl'u<;ao ci\'il, pel a Ult con ex ura £iuro::l. e
laLurac;ao e consornt ·ao. 0 pinho: uan 0 _ C



Fig. 11.- DIFEBENTES PLANTAS DE TELHA.DOS
A) Telhculo de quat1'o (tguas 'i?'1'egularesj B, 0 e D) l'elhados com laro; a) Aguas l/ieslral j b) TJ.e.:J

1) Rincoes; 2) La1'os j 3) Fileiras

~-roo e quina viva, oom desempenado e de boa qua1i-
e. con idera-se uma das melhoros madeiras para tos-

:. Para preservar as madeiras contra os insectos e
:_:emperies e conveniente aplicar-lhes um induto apro-
ri· do.

oCl;oes das diforentes pe<;as do madeira a empre-
os madeiramentos S~LOas seguintes:

. dre : de om,18XOm,10, om,20X om,10 e om,18X001,12;
::-' eiras: de 01U,18X001,10,0:n,20XOm,10eom,18Xom,1:?;

De om,08XO"\055, quando afastadas om,30 au om,40;
De 0"',l1xOIll,08, quando afastadas 0"\65 au 001,75;
De 0"',10 X 0111,05, para telha marselha e com afas-

tamento vulgar;
De OJl\14XO"',07, para telhados moiriscados;

'pa : de 001,036XOIll,024 0 01ll,036XOIll,048.

Todas estas madeiras oxistem no mercado com ostas
- c oes ou com sec<;oes aproximadas, 0 quo para este

nao tom grande importancia.
•\s vigas destinadas a rincues e a paus do lar6 devom
r as mesmas secQuos que tem as madres au as paus

e fileira, salvo quando nuo possam ser apoiadas au es-
oncadas. Neste caso a altura do seu cutelo pode atin-

c' 001,20 ou 001,25. rl'odas as ligaQoes das diferontes
e<;as dos madeiramentos deYer~LOser feitas pOI' meio
e entalhes, como orelhas, meias-madeiras e ganzepos,

o depois devidamente pregado. As diferentes peQas
= madeiramentos ou annagoes de telhado, tern, ah~m das
s'gnal;oes actuais, que sao as que damos nos nossos

estudos, outras, arcaicas 0 fora de lEO ~
e locais ainda outras. Assim, a re e_- ~ -::.. ~
os 10itores e estudiosos as conhe<;a .

Espigao, cwne,o vara, eaibro,o ri c~o, g "-'.:
1'odo e Tevessa,o lar6, 1'evessa, guieiro m rt . - _ •
tido e 1'ibeiro,o madre, terqa; ripa, I a;

PARA efeitos do sanquoado que 0 -e
sentar junto ao algeroz ou ao b .

fim quebrar a queda abrupta das ~ouas
constr6i-se 0 barbato. 0 barbato proyoc
inclina<;uo do telhado, na sua primeira fiz

o baroato e constituido pOI' nma t'b _ ~_ .;_
todo 0 comprimento do telhado, sobre -0
com dois pregos de meia-galiota. E_· 'b
do barbato, tem geralmente a largura e r
pessura de OIll,OJou 01ll,0~5. Co tuma e
tahua de solho .

Sobre a tabua de baroato prega-se
lhado junto ao lado do algeroz, omo ,e
e constituido pOI' uma tabua e uma ripa. 0
e conveniente elevar mais a altura do bar
prega-se sobre a ripa outra ripa, pn, ain
duas ripas uplica-se urn serrafiio. E sobre 0
se debruQum as telhas sobre 0 algeroz on

Pela descri<;ao de todos os pormenores co "!

os conhecimentos do toseo de uma edifica -0.

Fi,q. Ll,-DIPEREr..'TES EJIBARB.WOS DO VAR£DO
.A) Algi:To= iJ. /;is!{J.; B) Plalibanda; 0) Beirado separada j D) Beirado co



MADEIRAMENTOS
o madeiramentos vulgares sao bastante simples de

concep~ao e facilimos de construir. De um modo
geral um patt de fileira, duas moores, dois f1'echais, 0
'Caredo e 0 1'ipadO constituem um madeiramento bastante
rngar. Quando a superficie das vertentes dos telhados
e de relativa largura aumenta 0 numero de madres e 0
comprimento das varas, e, quando essas vertentes sao
compridas, quando medem mais de Sffi,50, torna-se ne-
cessaria a aplicac;ao de prumos, escoras e pontaletes.
~ todas estas exigencias da constru~iw de uma cober-
:ura nos moldes ordinarios nao altera a categoria da
estrutura de baixa importitncia.

Porem, quando as coberturas medem grandes super-
cles e· pOI' qualquer motivo de ordem especial se nao

~ode aplicar 0 sistema de asnatura, forc;oso e recorrer
adeiramentos de estrutura especial que 0 construtor

em de estudar com minucia, para a boa seguran~a de
a a oara.

Os frechais sac a base de toda a cobertura com arma-
r;l de madeira, pois neles embarbam as varas e des-

c;.am os niyeis e, pOI' vezes, tambem encastram as
scor - e outras pe~as necessarias ao bom trantmento.

OIDO ja. descrevemos 0 mais simples sistema de ma-
e' amento, 0 do tipo chamado ordinario, conta apenas
~ p nmos a apoiar'o pau de fileira.
_-os nos os desenhos (Fig. 7) mostramos dois cortes

6 llllla asnac;ao bem simples de construir e no desenho
(Fig. 13) tambem apresentamos urn caso que quase nao

es udo, tal e a sua concepc;ao de simplicidade.
Esm- casos simples sac geralrnente aplicados nos telha-
[lOS de duas aguas, em que a fileira e as madres eneas-
-3.Ill nas empenas .

.is madres, como muito bem se compreende, sao as-
se 'es a diridir 0 espa~o entre 0 frechal e a fileira. Se

e apenas necessario urna, fica a meio dn. br~ra
tente, se sac duas ficam a terc;os dessa me ma ].
e assirn sucessivamente.

No espigao as varas de ambas as ugllas topejam ~
contra a outra (Fig. 15) sobre a fileira.

o espigao e a linha mais alta do telhado.
Os prurnos que apoiarn a fileira e as madres assen-

sobre 0 vigamento do pavimento do s6tiLO,ou, na
deste, sobre 0 vigamento da esteira do tecto do an
inferior. Os porrnenores das ligac;oes de todas as pec; -
como samblagens e meias-madeiras, estao lm"game -
descritos no nosso Caderno n.O 1 quando tratnmos
PJ"elim.inares de Asnas de ilfadd'l'a..

TELHADOS DE D1VIAMADRE EM CADA
VERTENTE E SEM APOIOS CENTRAl

QUA~f)O se pretendo aproveitar 0 s6tao de uma cas...
com grande amplitude ou quando niw haja pare-

des onde se possa apoiar a armac;ao, e conveniente es-
tudar uma estl'utura espocial para estes casos (Fig. Hi

o nosso problema e bnstante pdtico, de facil estuc.
e de facilima execu~ao de carpintaria. Dividida a 1. r·
gura total da superficie da cobertura em duas pane=
iguais, obtemos a localizac;ao do pau de fileim, que o.
ora n~io assentamos. De seguida achamos 0 centro d
cada uma das vertentes, dividindo ao meio 0 espac;o que
medeia do frechal it. fileira -e localizumos a respec ',_
madre, que assentamos.

;0 OJ' ~D. 11 )If.
"-I! t L!".1"" b I==-
EJCala ,,1:20
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:- :_15.- POR.11ENORES DO MADEIRA.11ENTO vel,GAR
- y,.• ado de te1ha ma1'selha; E) Te1ltwlo de lellta de meta-cana

.J.ssentes as madres vamos imodiatamente oscor£das
G cachorros encastrados nas paredes mestras, e

deste escoramento assentamos 0 nivel bem aper-
o entre as madres. Para completa fi1'Illeza desta

cie de asna assentamos a meia-madeira sobre as fre-
uns traressanhos au pequenos niveis, que so apa-

- m para as escoras em grupos de dais.
estas pe<;.as devem assentar nos seus Iugares

rpertas, pregando-se tudo depois muito bem.
mente asscntam-se os prumos que suportam a pau

~,eira e aparafusam no ni'l:el. As varas pod em l(\go
- - e' er assentes, abrindo-se nelas urn dente de cao

entalhar na madre e um outro para ir de en(;ont1'o
de fileira, e em baixo mais outl;Opara embarbar

chal. 0 travamento e absoluto. A solidez doste
ir mento de tuo simples concepr;iio e garantida.

_- orIllenor A mostramos a ligac;ot'tOdo prulllo do
de Jilei1'Cl ao nh;el e no pormenor B mostramos a

gem dos trave8sanlIOs nas suas ligac;ues ao fl'echal
ra. Estas arma<;5es suo espac;adas umas das ou-

e 3m 00 a 3"',50, tal qual como se fossem asnas.
do todo a madeiramento estiver pronto proce-
a a entamento das 1-~1aS, 0 que se faz sempre

de acordo com os tamanhos das telhas, e a fisa<;.:':
barbato. Se 0 telhado for it pm-tgggesa moi1'iscado -
do assentamento das ripas e do bnrbato faz-se 0 ~~-
tamento do gnarda-p6. S6 no final se assenta 0 -
e 0 barbato. Depois do madeiramento pronto pI'
-se ao assentamento das telhas.

ESTRUTURAS SEM APOIOS CENTRAl::
PARA GRANDES LARGURA=

PARA coberturas de edificag~es destinadas a po~~_
tectos cilindricos e ainda para aquelas em que -

e possivel 0bter apoios no centro da dependencia :.. - -
brir, estudam-se variados tipos de arma<;:lJespara _-
quer sistema de telhado, quer de telhas quer de cL_

o estudo que apresentamos no desenho (Pig. 1-=-_
e bastante pratico, assemelha-se a uma ~isna, pres:_·_-
a uma grande largura de pavimento e comporta s=-
maclres, tr6s em cada \'ertente do telhado .

E Ulil tipo do armar;:'to ideal para urn madeira e:'-
de edifica<;:lo destinada a armaz6m, oficilla, igreja; ~--
de espect£tCulos, etc.

o assentamento desta armagao e tamMm muito -:-..
tico. Vamos descreve-lo. Primeiramente assentam-se
frechais sobre as paredes, como muito bem se C J:::
preende e e de uso antigo. Assenta-so 0 pan de ji;~
e depois de se obter a divisao do espa<;o que vai d:. :...
leira ao frechal em duas partes iguais, em cada vOrle:.-
do telhado, assentam-se as resl)octivas mad1'es.

Em ~eguida aplicam-so as esco1'Ctssobre os cacho:-:-
e de encontro ~t madre, com bow de lobo, e os lIi:~
que apertam as I:liadres, de uma a outra vertente; s::
tambem providos de boca de loho.

Segue-se 0 assentamento dos niveis au t1'<t,'essa :...-
dois a par, que fixados aos frechais em meia-made! _
vao de el1contro ~lS escoras, que do cachono amp:tr;...-:..
as madres e apertam-nas pOl' meio de um parafusu ~=-
porca. Depois uma nova escora, de duas reguas a : -
vai de a a b, apertando respectivamente a eSCON -
cachorro e 0 nivel entre madres, pOI' parafusos ta :'.::-
de porca para melhor firmeza. Um prull10 apertado e=-__
as reguas da escora a-b ampara a madre, dando u '
equilibrio.

A fileira e apoiada pOI'um prumo que se fixa no --~
entre madres pOI' uma samblagem.

Os principais elementos da armagao esUio no·
lugares.

Vamos continual'.
Dividido 0 espago entre a fileira e a madre e

paGo entre a madre e 0 frechal, em cada vel' ente. -
cede-se ao assentamento das respectivas mad es. ~-
dre superior e amparada pOI' um prumo que e ". _
samblagem no nivel entre madres, e pOI' uma (!.$~r.

se fi:m no prumo do pau de fileira pOl' a b
bellJ. Tanto 0 prumo como a e cora SegllI"_

pOI' hocas de 10ho. ~
A madre inferior 6 simple-men e

prurno que se aporta entre as regua
vessanbo, que do ii:echal vai ape l'

para a madre edia, a e-' 0 -



- \8rtentes do telJwdo, encontra-se a arma<:11Opronta
receLer 0 Y11.redo, 0 guarda-p6 se for necess£trio, 0

_. ~o e . .. a teJha.
-L.la 11.rruar;ues, como todas as aSl1as, medeium de

~ as outrns 3111,00 ou 3111,50.
_\ escoras e as prumos s110 fixados 2LSmadros pOl'

_ :0 de pregos. Os n1\'eis talllLem sao fixados pOl' pre-
_ :. E te sistema de armn<:rLOl) muitissimo solido e ofe-

todas as garantias de seguran<:a.
:: pormenoros (Fi[J. 14-1 e 2) mostram, respcctiva-
e as lignr:oes da madre media e do pau de fileira.

. ob esta ,uma<:ilo pode assentar-se qualquet' tipo do
-ec 0: ~o for um tecto cilindrico e necess:il'io aplicar-se

:l . erie de camuolas, fixadas £tS oscoras 0 ao n1vol,
e. iJente, para a constru<;ao do tocto.
L decerto desnocessurio dizer que quando se assenta
~au de fiJeira e as primciras madros fuz-se 0 sou am-

l1ro\-isoriamente, com q uaisquer serrafos, ate se
er apJicar 0 oseoramento apropriado.

DlIr:mte tado 0 trahalho, que de\'e SOl' foito pOI' dois
~ 7pintoiros, como om goral sucede com os t08C08, clos
-.. upercohendo-se das necessidades e ox-igt3ilCias da

Jra,
Durante toda a cOllstra<;ao a seguran<;a dos trabalhos

_ ~e ser sempre tida em boa conta.
a fio de ]Jl'n1no deve estar sempre pronto, pois a sua
. 'z:tC;rLOe precisa em todas as oleva<;oos,

1< construc;ao doste madeiramento (Pig. 14-n), temos
em conta que ele pode apoiar-se sobro duas pa-

e uma om cada lado da cohertura, 0 que muito fa-
c- '- a c0l1cepc;rLOda obra.

A situac;ao dosbs paredes e indifere ~C. -
nos garantam os apoios de que carecelllo".

Dostina-se a um s6Ga de rebtiyo Jk
mais que do vigamento ate ao frec11al D'

1"',00 de altura e que do mesma vigame
temos 2111,00. 0 que, porem, sllcede com
tambem pode suceder com outro muio
para casa de babitac:ao.

No caso de se pretender cOllstrllir 31'

fica toda a estrutura integrada nebs. A ~u
preendidas entre as estrllturas que compO
ramento, que como de costume, pOl' erei 0 e
e de 3f1l,OO ou 31\1,50, constituern 6ptim e

ComjJreendida a vantagem oferecida pOl'
de arma~ao, vamos descre\'er a sua com
norizada como com-em.

Achado a eixo da Yertente marca--e 0 lie

o procura-se a centro de cada \"erten e
onde se assentum "as respectivas m dre q e
imediatamente em prumos fi.xados no \i.a

Depois acha-se 0 lugar das madre i er'o
cam entre a madre media e 0 frech' e -
assentam imediatamente.

Estas madres sao amparadas par d
fixam. uma no vigamento, outra no p 0
a madre media, pOI' sambbgens. De seg .
o lugar para a madre superior, que ca.
media e 0 lugar do pau de £leira. Es
-se e ampara-se pOl' uma eSCOI'Q que en-
de apoio it madre media.

Seguidamente assenta·se apertadamen ~-.:
tre as duas madres superiores, a que :tz 0 e _
toda a estrutura.

No fim assenta-se 0 pau de fileira ue
e apoiado pOI' um pequeno prullio que ~e
ni\"el.



N AS antigas edificac;(jes as coberturas terminavam
sempre em beiral ate it supressao da permissao

de se deixarem os telhados pingar para a via publica.
Actualmente, nas novas obras tem-se construido bei-

rais, s6 como motivo de composic;ao, porquanto a sua
rectaguarda la fica 0 algeroz para recolher as [lguas
que descem do telhado. Nas casas chamadas it p01't'll.-A junc;ao das varas sobre a fileira e, em todos os gttesa constr6i-se sempre 0 beiral, como seu motivo prin-

,casos de madeiramentos, sempre igual. Topejam cipal. 0 beiral, a que tambem se da 0 nome de beirado,
deencontro uma a outra, de cada lado. Sobre os rin- e em geral constituido pOl' duas ordens de telhas de
c~es .tamMm 0 varedo das duas aguas vai topejando a meia-cana. Nas edificac;oes cujos telhados sac de telh3s
medida que a vertente vai descendo (P-(q. 10). marselhas ou Iusas, apenas uma ordem de telhas de

As ripas assentam-se de cima para baixo, ficando a meia-cana forma 0 beirado.
primeira junto it junc;ao das varas (Fig. 15), deixando- S6 com telhas de meia-cana, designadas tambem telhas
-se apenas 0 espac;o para 0 assentamento das telhas. portuguesas (4O), se podem construir os beirados; com

Em baixo as varas embarbam, como ja dissemos, no as outras telhas nrlO se obtem a graciosidade que elas
frechal, para que as telbas se debrucem sobre 0 alge- dao ao conjunto construtivo, nem so formam convonien-
roz, au, sobre 0 beirado. temente as goteiras.
- Geralmente as fachadas dos edificios sac providas do Mas para que os beirados bem rosultem e convoniente
cimalhas junto do telhado, como remate estetico. 0 al- que os madeiramentos form em, com 0 seu varedo, um
germ>;que se destina a receber as ilguas pluviais, carro contnifeito. Este contrafeito e um requebro no prolon-
em todo 0 comprimento da fachada sobre a parede. gamento da vertente da cobertum.

~~~/~/~~~~~ /dJ2P~~a#a:P~~~#'~~~~
- {ntioau cIa , urn profong-amento com pontas ere varns pregaaas ere

a]C1'erozessao geralmente revestidos de chapas de par (Fig. 20-C) as respectivas varas da cobortura, ou
'_eo n.O 13, quando nao sao construiclos em betitO. tamMm pregados sobre elus (Fig. 19). Estes casos de

nao sac construidos em forma de caixa ou ca- contrafeitos sac nocessilrios sobretudo para saliencias
podem ser formados pOl' urn canal constituido pOl' do tolhado nos alpendrados.

nii.o necellsitando de revestimento nesse caso. Nos beirais sem alpendrado 0 requebro exigido para
gura dos algerozesvai de om,15 a om,20 e a sua a estetica e feito sobre a pr6pria parede onde assentu
·0 deve tel' menos de om,20. (Fig. 12-D), pois que nao e necessario 0 prolongamento

seu comprimento os algerozes tern varios traineis do varedo .
. es conforme 0 numero de tubos de quedn para Em muitas coberturas 0 beirado fica completamente
das aguas pluviais. Esclarecendo melhor : de es- dcsligado do telbado, que e construido com telhas de
espac;o os algerozes inclinam 0 seu fundo para qualquer tipo (Fig. 12-C). Noutros casos em que 0 te-
dos funis que despejam nos tubos de queda. lllado e feito com telhas marselhas, lusas ou outras,

modo geral a porC;ao de algeroz a fazer des- elas assentam simplesmente sobre a fiada do beirado
, uas num tubo de queda, pode ir ate 4m,00 de (Fig. 12-D), formando assim um born conjunto.

'menta ficando, bem, entendido, 2m,00 de cada As pontas das varas que servem os beirados sac
, respectiva saida. As vezes ultrapassa-se essa quase sempre recortadas para melhor aspecto. Quan.Jo

mas isso nao e coisa muito de aconselhar, por- os telhados sao de telhas de meia-cana 0 beirado pro-
ocasi~es de grundes chuvas os resultados sac priamente dito nao existe, porque este e conseguido

,e' . com a ultima fiada de telhas (Figs. 17 e 18).
erozes quando ficam a vista sao amparados de Sob 0 ponto de vista dos telhados trataremos no Ca-
e ac;o (as vezes om ,80 ou 1m,OO), pOI' consolas derno seguinte dos beirados nas suas diversas modali-
e' de barras de ferro, cravadas na cimalha dades. Nas construc;oes ligeiras, como barracas, arma-

e (1ig. 12-A). Em outro Caderno apresentare- zens, etc., nuo se constr6i nenhum beirado propriamente
o sobre tnbos de queda e servi\os anexos. nem tao pouco se pratica 0 contrafeito no varedo, dei-
dn elevac;oes que ficam it frente dos a1- xam-se correr as varas ate fora da parede onele 0 te-
qU3'8 sempre construidas com tijolo, mas
bo con truc;ues sac ~onstituidas pOI' ba-

r ou os motivos, As platiballdas tam-

Toda a armac;ao esta pronta. A sua simplicidade e
grande. 0 pormenor 3 indica as sambIagens e as liga-
c;(jes do prumo que sustenta a madre media.

o n1vel, os prumos e as escoras entalham nas mad res
pOI' bocas de lobo, e fixam-se-lhe pOI' pregos. Este sis-
tema de arma<;ao de madeiramonto e rnuito usual e equi-
librado.

Com 0 assentamento do varedo 0 travamento fica
absolutamente completo. As varas, como e de usa cor-
rentio, entalham nas madres pOI' \Jm dente de cao 0 que
tnmbem se pratica para a £10ira e para 0 embarbamento
do frecha1.

Mm se da a designac;ao de acroterios, especialmente nas
obI'as de arquitectura classiea. A alt,lra das pJatibandas
e variada, obedecendo somente ao projecto da obra.
A sua espessura tambem s6 obedece ao sistema cons-
trutivo da respectiva edificac;uo, mas nas construQ(jes
vulgares emprega-se apenas meia vez de tijolo.

(*) Antigamcnte as tel has de rneia-cana cram designadas pOl'
tclhas de tlthand1'al e ainda recclltemcnte pOl' telhas de canudo.
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Fig, 19, - ESTRUTURAS DE BEIRAIS

A) Vm'a dependarada .l)(~m tclhas; B) Va1'a depcndl!racla para ehapas; C) Contmfeito lJara beiml

Thada se prolonga fazendo beiral com a sua primeira
liada de telhas, quaisquer que sejam as seus tipos,
e mesmo chapas quer de zineo, quer de fibrocimento
(Fig. 19-A e B).

Nestes casos 0 vareda prega no frechal onde obtOm
uma parte da sua seguranga.

EM certas eonstrll<;oes de ordem especial, como as
1'llsticas e pitol'e:;cas e ainda nas chamadas it ZJO'I'-

tuguesa, costurna usar-se a aplica~rLo de alpendrados.
Os. <11pendrados, que nao suo mais do que ulpendres de
pOllea salicncia, destinarn-se nestas edificac;oes a eobrir
terragos, varalldas, entradas e outros motivos junto das
paredes da casa que os possua.

A construgao dos alpendrados e efectuada de dife-
rentes maneiras. Algumas vezes urn ni\'el inferior en-
castrado na parede sustem a ponta do varedo, e, ern
trabalhos de maior categoria e com maior balango e 0
contrafeito do varedo apoiado sobre urn frechal assente
ern especies de consolas encastradas nn parede.

Em muitos destes tipos de alpendrados empregn-se
urn fOlTO a fazer de tecto. 0 fono a utilizar-se nestes
trabalhos costuma ser de macho e femea e algumas \'0-

zes mesmo e rincoado para melhor aspecto.
o frechal e assente sobre a consola e fixado pOI'meio

de dente de dio. Estas consolas sao construldas com
madeira aplainada e ate mesmo moldurada.

Alguns alpendrados, porem, sustentam-se sem amparo
algum, desde que 0 sea balango nao seja grande.

Nos alpendrados providos de forro e tambem de uso
aplicar-se no topo de todo 0 varedo, ama aba consti-
tuida pOl' uma regua de madeira. Se em vez de tecto
o alpendrado tiver antes guarda-p6 ja nao se aplica a
aba, par desnecessaria.

Os alpendrados sac tamMm providos de barbato para
a boa disposic;ao do beiral.

A inclinac;ao das coberturas dos alpendrados pode ou
nao ~er igual a inclinagao dos telhados da edificagao.

rolongamentos do varedo para a formac;ao dos
.:..~- ~do tern a mesmas secgoes das varas, mesmo

- =2"~ "'crescen das em contrafeito. Algumas vezes,.

no entanto, para efeitos do estudo arquitect6nico da obra,
da-se-lhes maior largura ou altura.

Os topos das varas, quando 0 alpendrado nao e pro-
vido de aba, sac recortados para tornar mais agradavel
o seu aspecto.

Todas as madeiras que constitnem estes trabalhos
e que ficam a vista costumam ser pintadas, nao so para
a sua conservac;ao como tambem para a sua aparencia
de obra bem acabada.

It ainda 0 pinho a madeira indicada para esta especie
de trabalhos. No entanto em obras caras emprega-se a
casquinha.

Em certos casos os alpendrados de grande balan~o
dao as edificac;oes urn aspecto agradavel e de comodi-
dade, sobretudo nas casas de moradia e nas vivendas
campesinas ou de praia.

Os alpendrados de pequena saliencia nao tlmprestam
tanta beleza, pois que se tornam mesquinhos no con-
junto arquitect6nico.

Os varios sistemas da sua constru<;ao dependem sim-
pIesmente do projecto da obra.

Ftg. 20.-ESTRUTURAS PARA BEIRAIS
A) Alpendrado eom nivel; B) A11Jendrado; C) Contrafeito;

D) Beiral e algeroz



QUANDO 0 e.spal;O ou vao entre a esteira do tecto do
. nndar ultimo de urn edifieio e 0 madeiramento

nao e destinado a aproveitar-se, e, quando 0 projecto da
obra nrLOeonta com ossa altura na faehada, e assente
logo, direetamente, sobre as pontas do vigamento da
esteira urn contrajrechal destinado a reeeber e embarbe
das varas da cobertura. Este contra-frechal assenta so-
bre as vigas da esteira ensambladas num dente de eclO,
eavidade que nao tern mais de 0"',01 de profundidade.

o contra-freebal nao e senao urn l'egundo frechal,
~i8tO qne 0 fi-echal prbpriamente dito fica pOl' debnixo
da esteira, para assentamento desse vigamento.

Neste modo de construir 0 madeiraruento, 0 algeroL:
descansa logo aeima do yigamellto e se nao se Ileeessi-
tar de platibanda, a faebada nao fica muito elevadn. Uma
grade de terro substitui a platibanda, assente sobre a
cirnalhn.

Este madeiramento Jigado ao vigamento inferior fica
muito 80lidifieado, tornando todo 0 tosco muito seguro.

Fig. 2:?-APLICA9AO DO FRECHAL
E CONTRA-FRECHAL

As eoherturas do uma agua sao praticamcnte as mais
simples e f£lceis de construir. Mas estns cober-

turas sac 136 prcstuveis para edifieacoes ligeiras, como
barracas, barracoes e alpendres.

Quando a lm'gura destas edificac;oes e relativamente
estreita assenta-se simplesmente 0 varedo sobre os fro-
chais 0 mais nada, mas qU~Lndoa sua largura ultrapassa
4'",00, entao e necessario aplicar-lhe uma madre, que
so suporta apoiada nas empenas ou sobre urn prumo.

Em larguras aproximadas dos 5"',00 ou 6m,00 tern a
madre de ser escorada, 0 que se faz firmando as esco-
ras num nivel que bem pode integrar-se 110 vigamento
da esteira do tecto, se acaso a edificac;ao 0 leva.

Nas coberturas de maior responsabilidade, uma das
escoras que sustentam a madre v~i firmar-se contra a
parede num caeholTo de cantaria. As vezes 0 cachorro
serve para apoio dos niveis, que pOI' sua vez suportam
o prumo que suporta a mach'e,

Quando a superficie da cooertura 0 assaz grande po-
dem aplicar-se duas ou mesmo tres madres, no entanto
se se notal' certa responsabilidado deye preferir-se 0
omprego de meias-asnas.

Uma cobertura de uma itgua dove comportar sempre
dois frechais, urn para 0 apoio superior do vareda
e outro para 0 sell apoio inferior.

Em alguns casos, para melhor travamento de toda
a arma<;ao, aplica-so um prumo JUDtOda parede onde
a cobertura encosta) que tirmado sabre 0 nhcl vai dar
apoio directo ao frechal superior.

Nos telhados do alpendros e de telheiros qllaso sem-
pre se constr6i oeiral, no entanto algumas vezes tamoem
so dota a cobortu ra de platibanda.

A juneao des telhados de uma ilgua a uma parede Oll
a urn edificio onde encosta, e executada com cuidadosa
perieia, porque ficalldo mal fcito este trabalho corre-so
o risco do deixar entrar a ilgua pluvial no interior da
cdificac;i'LO.

Nos nossos desenbos mostramos tres diferentes for-
mas de executar estas liga<;oes dos telhados, de malleira
a dar a optima compreensao do traoalho (Fig. 25).

Em A indicamos 0 simples encastramento do yaredo
na parede onde a ahertura encosta, em B mostramos 0
assentamonto do varodo num freehal embebido na pa-
rede, e em C damos 0 encastramento da vara, assente
sobre 0 frechal apoiado num prnmo.

As telbas encastram ou nao na parede, mas toda_
ficam completamente ligadas a essa constru<;rlOde molde
a 11aOdeixarem passar a itgua da chuva.

Em A a telba e coberta na sua parte superior com ar-
gamassa de cimento e areia, ao trac;o de 1:4, em B
telha fiea livre mas uma fralda de chapa de zinco n,O1:?,
metida na parede, cobre·a ate quase ao meio e em C
telha eneastra prbpriamente na parede.

POl' conseguinte, todas as liga~oes superiores de.
cobertura ficam absolutamente garantidas contra a ini.:.-
tra<;rw das aguas.

A disposi<;ao do varedo destes telhados de uma ::
11gua e em tudo identica ados telhados de du 3e
ou mais. 0 assentamento da ripa obedece ': CO.:::l
muito bem se compreendera, a edida do . :p....::..
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Fig. 23.-;COBERTUBAS DE UMA AGUA

D) Macleh'amcnto com n'ivel; B) J1Iacleiramellto CO1/!nivel, escora e llrumo ; F) 1Jladeil'amenlo com nivel e pruma;
OJ Macleil'amenlo com lIivel, escara e dais prU11ws; fI) VaTcda numa vcrtente; J, J e L) Pormenores

-:ire ar-:>e. ERtas coberturas prestam-se, como toelos
~ :lis telhados, a receber tadas as classes do tclhas
chapas de zinco, de ferro e de fibrocimento.

do se l)retende fazer beiral e conyeniente pro-
_0 varedo 0 contrafeito de que j[t fahimos, para

nqlbcacZo quedai resulta de ao telhado a elegfin-
:saria.

- coberturas prestam-se tambem a SOl'providas
b6ias, trapeiras, lucarnas e frestas.
- formas de construir coberturns de uma Yor-

-e_ ~ ode 0 construtor levar it prittica, obedocendo sim-
-ente aos principios que aqui temos desenvolvido.

'veis aplicados nestns edificagoes para a sua boa
~:lllca, como travamento, podem fazer parte iute-

--e de uma esteira de vigamento para soalho, quando
ci eira aproveitar 0 vao do telhado para s6t~io.

re 0 varedo e sempre necoss11rio construir 0 bar-
- . tal qual como em todas as coherturas, embora
_=e: desenhos nitO tenhamos indicado isso, par desne-
~:~-io.

~

~~
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#""'d"''''
,Fr""c4al

A inclinagao destas coberturas concorda com as co-
bertnras com que tenha ligac;:ao 0 quando separadas de
qllaJqucr corvo de edificio podem tel' a incJinaC;aovulgar'
no nosso dima, de 26° a 27°.

As coberturas de uma agua, quando se trate de edi-
ficagoes de urn corto valor, porque tambem" pOI' caren-
cia de espac;:o, assim se constroem casas de habitac;:ao,
cOll1portam platibandas e algerozes, tal qual como nos
telhados de duas ou mais aguns.

A execuc;:ito dos toscos das coberturas de uma agua
exigo as mosmos requisitos de carpiutaria como sao os
que se empregam em todos os madeiramentos.

Sucede, porem, que em muitas edificac;oes de uma s6
vortente e exigi do melhor acabamento de trabalho do
quo em norma se faz, porque 0 destino que so pre ten de
dar a estas pOl' vezes pequenas casas e de grandiosa
v<lloriza~ao.

Dentro da concep~ao apresentada devemos tel' em
conta que todos os trabalhos de constru~ao civil devem
ser sempre valorizados. .



P..!.R..!. os madeiramentos de constru<;ao vulgar nno
sac necessarios os calculos de resistencia, porque

as madeiras do mercado ja comportam as sec<;oes de '
acordo com a resistoncia exigida para este genero de co-
berturas, qualquer que seja a forma porque so constroem.

De uma maneira geral a cobertura de urn odificio vul-
gar e sempro apoiada nos pr6prios motivos da constru-
r;iio 0 pOl' is so se justifica a ausencia de calculos.

Quando a constru<;ao de uma cobertura nao tern onde
ser apoiada senao naS paredes mestras, nao pode fazer-
-se urn madeiramento ordinario de prumos e escoras, tern
do construir-se pOl' meio do asnas. Os mais diversos ti-
pos de asnas de madeira para as coberturas de urn edi-
ficio, foi 0 aasunto dos doi~ primeiros Cadernos desta
Enciclopedia Pratica da Consfrugdo Civil, onde the demos
urn desenvolvimonto relativamento grande e aprociavel.

Aqui, tratamos siruplesmente dos madeirnmentos ordi-
mirios, d~ contextura comum - aqueles que se empre-
gam e!\pocialmente nas coberturas das casas de habita<;~io
e ate mesmo em certos edificios do importancia.

Em quilogramas, pouco mais ou menos, pOl' 1m~ :

TELHADOS
Telhas de meia-cana:

Mouriscado . . . 75
Meio-mouriscado . 65
Valadio. . . . . 55

Telhas marselhas e atlns .
Chapas:

Ferro galvanizado .
Zinco . . . . . .
FibrocimeIito (de 6 mm)

8
8a9

16
MA DEIRAJ\IENTOS

(Madeira de pinho)
Telhados:

Marselhes ou aLins . .
De telhas de meia·cana
De chapas • . . . .

E.r }u:,rro de
-~/me/'ltc

ANOTACOES
!>

A constru<;ao dos toscos e om geral feita com as ma-
deiras em serragem, s6 se aplainando ou mol-

durando quando 0 madeiramento tern caracter de limpo
e destinado a pintar, 0 que as vezes e conveniente.

Porom, nas edifica<;oes vulgares em quo 0 madeira-
mento s6 e visto nos s6trws algumas vezes, 0 tosco fica
tosco, embora com as suas samblagens perfeitissima_
como convem.

Para as boas ligac;oes das madeiras entre si, com a_
samblagens bem esquadriadas, 6 mister que todas a~
pec;as que compoem a construc;ao sejam bem secas, de-
sempenadas e possuidoras de poucos n6s.

Para a conservac;ao do madeiramento e da maxima
conveniencia aplicar-lhe duas demaos de tinta de 61eo
de linhac;a. Nas pec;as mais expostas as intemperies e
aconselhado 0 tratamento com indutos preservativos con-
tra os insectos.

Quando por economia se nlio fa<;a a pintura com tin .a
it base de 6leo de linha<;a ou nao se aplique qualquer
induto preservativo, nile se deve, por6m, deixar de pin-
tar as pontas das pec;as, quaisquer que sejam, que en-
castram nas paredes, para que 0 seu apodrecimento seja
evitado ou, pelo menos, retardado quanto possivel.

Nos madeiramentos de grande extensao, para que a
sua resistencia seja de facto garantida aplica-se, de uma
maneira geral, uma ferragem adequada a cada sambla-
gem, tal qual como sucede para com as asnas. Esta
pec;as de ferragem para cada ligaC;ao sao, como se com-
preende, pes de galmha, esqtLadros, compassos e barras
ou chapas.

Algumas vezes, como mais atras ja descrevemos e fi·
zemos notal', 0 tosco fica integrado na constitui<;ao de
frontais e tabiques, quando 0 seu volume possa preju-
dicar 0 espac;o destinado a aproveitamento, como em
s6taos destinados a habita<;ao ou a armazens. Neste
casos, prumos e escoras quase que ficam invisiveis.
N unca, em caso algum, se devem aproveitar as linhas
das asnas nem os niveis dos toscos para esteiras, quer
de tectos, quer de soalhos, porque isso vai prejudicar
toda a estrutura do madeiramento aumentando-lhe inu-
tilmente uma carga desnecessaria. Quando inadvertida-
mente se sobrecarregam assas partes dos madeiramen-
tos, pode ter-se a certeza de que mais cedo ou mais
tarde toda a estrutura perde a estabilidade.

Fig. 25.-LIGAQOES DE COBERTURAS DE UMA AGUA A CONSTRUQAO mWE ENCOSTAJi
A) Encastramento simplu das varas; B e Cj Encastramento sOOTe frecha.is


