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XPO:TA. no Caderno N.o 13 a constituic;ao das alve-
~arias com os materiais seus componentes, especi-

:: _ 0 as argamassas, tratamos agora neste Caderno
-n s diferentes aplicaGoes. Desenvolvemos os casos

--5 aredes exteriores com a alvenaria de pedra, e os
edes interiores com os frontais e tabiques de

E odamos as obras de alvenaria desde as fundac;oes
• platibanda, descrevendo todas as fases com a apli-

- 0 de socos, pilllstras, faixas e cimalhas.
Esrudamos a construc;uo e 0 trac;ado de molduras e

ontoes, dentro das regras das alvenarias, deixando
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antever os trabalhos de cantaria, que podem subs' .
certos motivos arquitectouicos que fazemos de 8.:'0 -

massa.
Os vlos de portas, janelas e frestas sao tratados co~

a clareza necessaria, descrevendo as sua denomina<; s
particulares a cada situaQao, para que os estudiosos
os menos versados nos termos tecnicos da Constru<;·
Civil possam compreender, sem duvidas, 0 que esc -
recemos.

A materia respeitante a areos e ab6badas sera mo-
tivo, como as obras de cantaria, a cadernos apropriados
sequentes.
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F ou N
~ fundac;oes ou alicerces de uma edificaviio, que se

iniciam pela abertura de caboucos au fundac;oes, e
do trabalhos de mais responsabilidade da cans-

00 clnl. As boas fundavoes garantem a boa solidez
ma casa atraves dos tempos. A boa alvenaria a em-

:-eear nas fundavoes, e urn factor primordial para as
o fnndavi:les.

A. ma fundavoes nao podem garantir, nem nunca
~an 'ram, a solidez da construvao ; sao frequentes os
uen amentos, que prejudicam para sempre a edificio,

iazendo-o jingar e tirando-lhe 0 nivelamento e as pru-
adas. bases essenciais de toda a edifica<;ao.

Antes de entrarmos propriarnente no estudo da al-
enaria das fundavoes, vamos tratar da implantavao,

poi qne a desse principio que sai a abertura dos ca-
oncos.

IMPLANTAQAO
Os mE\lhores terrenos para edificavoes SaDos de rocha

firme, os de terra compacta ou dura, e de super-
cie plana ou quase plana. Os piores terrenos saD os
e areia, de terra vegetal, de terra lodosa e de corren-

-e humidas.
Os terrenos de superficie irregular, de socalcos e de

andes rebaixamentos, embora de boa qualidade nao
:ao aconselhaveis, pOl' encarecerem a construvao, devido

mnros de suporte e a outros trabalhos de elevado
revo, para seguranva da edificavao, abaixo do primeiro
mento.

Qnando os terrenos nao sao firrnes, as fundavoes
.ogem grandes profundidades, sendo tarnbam, as ve-

ze . necesssario preparar-lhes sapatas de betao arm ado
e lages com as dimensoes totais das plantas da edifi-
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caQiio, no mesmo material, 0 que muito eleva 0 cns 0
da obra.

A escolha de urn born terreno s6 pode fazer-S6
livremente, no campo, Nas cidades essa escolha nao
pode fazer-se como se deseja, porque as construc;i:l6s
tern de obedecer aos trac;ados dos arruamentos, sem se
olhar, como e de compreender, it orientavao e a outras
circunstancias.

Posta isso. facil e de conceber que a implantavao
de urn edificio, que numa propriedade agricola a feita
a vontade do seu proprietario, nas cidades (au vilas) e
travada de acordo com as linhas dos arruamentos au
com as plantas de urbaniza<;ao, segundo as leis municipais.

Dentro destes principios, apresentamos dais estudos
de implantavoes de edificios. Urn trata de uma moradia
independente, a construir na melhor orientaGao do seu
local, e outro implanta urn predio de rendimento no
alinhamento de uma rua citadina, entre dois edificios
ja existentes.

A implantav1i.o e 0 inicio da construvao, pois que e
a marca<;ao no terreno, da planta das funda<;oes em toda
a sua grandeza.

A planta das funda<;oes e cotada de eixo a eixo das
paredes e passa-se ao terreno, transladando da escala de
1: 100 do projecto, ao tamanho natural sobre 0 terreno.

A medivao faz-se com a fita metrica, os alinh<lmentos
com urn cordel e os pontos convergentes e extremida-
des, marcam-se com estacas.

A espessura das fundac;oes e mantida entre doIs
cordeis, e como as cotas da planta das fundar,;Oes S~lO

indicadas nos eixos, damos para cada lado desse eixo
parcel as iguais, que perfazem a espessura total.

Assim, nas paredes au fundavoes de om,70, damos
para cada lado do eixo 0"',35, e de resto assim tudo em
qualquer espessura. As plantas das funda<;oes tern de
ser perfeitas para que 0 tra<;ado da implantavao fique
bem feito. Deve ter-se em atenc;ao os angulos, a1\salien-
cias e as reentrancias, para que os resultados sejam os
del:lejados.

A implantavao de uma casa no alinhamento de uma
rua, e muito mais facii do que a implantac;ao de uma
moradia, a construir num terreno livre.

Primeiramente marcam-se as fundavoes das paredes
exteriores e, s6 depois se trata das funda<;oes que dizem
respeito aos interiores.

Quando hil pavimentos amassamados constroem-se
as paredes delgadas, tabiques de tijolo assente ao cutelo,
sobre os massames, nao aparecendo, pOI' conseguinte,
na planta das funda<;oes essas linhas.

Em geral qualquer fundac;ao nao pode tel' menos
de om,40 de largura. espa<;o preciso para 0 trabalhador
poder trabalhar it vontade.

A profundidade dos caboucos deve ser a mesma
em toda a implantavao, para que se nao produzam
assentamentos e quebras dos alicerces.

86 se excpptua esta regra, quando algumas parce-
las de fundac;ao assentam sobre rocha, onde se faz
uma ligaQao perfeita.



Fig. 3. - PLANTA DAS FUNDAQOES DE UMA
C.dSA ENTRE OUTRAS E0IFICAQOES

FUNDAyOES
DEPOIS de concluida toda a implanta<;ao da obra a cons-

trUlr, inicia-se a abertura das fundac;l)€,s, com a
esca,a<;ao feita currectamente entre os dais cordeis
crados nas estacas.

.-\dmitindo-se por principio, que 0 terreno e born
r a a edificac;ao, as funda<;Ms sao abertas ate a profun-

idade de 1m,00, sendo conveniente que em to do 0 tra-
do. fiquem sempre ao mesmo nivel, para qne no caso

de se darem QssentameTitos, se ocasionem pur igual em
oda a superficie da obra.

e par ventura 0 terreno em algum ponto, ameac;ar
es oroar-se para dentro da funda<;ao, ampara se com

tabuas au taipa' es 0 c.a s '0

enchimento (Fig. 4).
Os espac;os de terreno en e {J:l

dentes as divisCles do res-do-chao,
de ervas, entulhos e outras coisas
acumulac;ao de ratos e insectos.

Depois de completamente abertas odas ~::::s
ou cahoucos, e convenientemente aprumadas e :-. ~ -.
inicia-se 0 seu respectivo enchimento com
pedra rija e argamassa.

Se se duvida da resistencia do terreno, de,e u"'-·s=
al8m de se lht' dar maior profundidade as u
uma especie de sapata com 001,10 ou Om,la de •
sura, que consiste na construc;ao de uma rede de :e .. :5
redondos, de qualquer diiimetro, de 001,000 a (p.
expmplo, com uma malha de 001,10 ou 0 15 q
enchera de betao, ao trac;o de 2:4:6 ou outro
menos semelhante.

Sobre esta sapata assenta-se a alvenaria de
e argamassa.

Se, porpm, 0 terreno for born, este trabalho ~-
necessario, fazendo·se a alvenaria logo directame=-=
sobre a terra, devendo esta simplesmente ser b_"'::-
a masso.

Quando 0 terreno e rocboso as fundac;Cles s6 se ~'_'-
tam a uma pequena escavac;ao, para limpeza do er-;oe= .
da sua superficie ate it rocha, que as vezes est1l. a '. ~=
do solo. A alvenaria faz uma 6ptima ligac;ao com a :-
chao J it. 0 terreno de pissarro nao oferece es a re~-
tencia e economia.

Sabre terra solta ou areia nao e com'enieme faz::
o enchimento das fundac;of's, bem como nos erre s
humidos ou encharcados. Para estes casos e mister co...::-
truir drenos apl'opriaaus com pedra britada. 0
cascalho. e com leves escavaC;Oes para 0 exterio~
constru<;ao, para 0 desvio das aguas para ora
obra.

Quando na abertura das funda<;l)es se encontra a
movediQa ou ,entulho, profundamos mais ate encon •...
terreno fixe. As vpzes, porem, esse terreno fixe n - 0 ~2
encontra nos primeiros metros de escavac;ao, sei Oll ~ """2

pouco mais ou menos, e entao para nao encarec
construc;ao, tern 0 construtor de recorrer a outros e>~.

Fig. 4. - DIVEltSAS FUNDAQOES: A) FUNDAQAO ABERTA NORMALMENTE; B) FUXDAf;10
ABERTA EM TERRENO MOVEDIQOj C) j'UNDAQAO CHElA DE ALVENARIA SOBRE SAP~-=

DE BETAO ARMALJO



Fig. 5-DIVERSOS TIPOS DE FUNDAQOES: A) FUNDA9AO COM SAPATA
DE BET.iO SOBRE CASCALHO; B) FUNDA9AO COM SAPATA DE BETAO;

C) FUNDA9AO DE ALVENARIA SOBRE A TERRA

ma placa de betao armado em toda a superficie da edi-
ficac;ao, e ootros sistemas mais ou menos identicos, estao
indicados, obedecendo a calcolos de resistencia.

Nos terrenos duvidosos tern de procedAr se sempre
a construc;ao de sapatas, como ja vimos, dando pOl'
,ezes cuidados apreciaveis, pois os as.~entamentos e os
escor1'egamentos surgem-nos, quando menos os espera-
mos.

Para terrenos que nos nao ofere cern eonfianc;a, cons-
uimos boas sapatas com a largura de om,10, para eada

ado da parede da fundac;?to.
Em alguns casos aplicamos, antes da sapata, sobre

o terreno, uma camada de cascalho de uns om,10 ou
0"',15, sobre a qual vazamos 0 betao.

Alguns construtores espalbam sobre 0 solo das fun-
dac;oes, uma leve camada de areia de argamassa, quando
a erra e urn pouco argilosa .

.d..pedra a empregar na alvenaria de fundac;oes, nao
e,era, ser de pequenas dimensoes, apenas se utilizando
equenos fragmentos no enchimento entre os grandes
ocos.

Os espac;os vazios deverao ser sempre evitados, a fim
e no preeavermos contra infiltrac;oes de humidade

~e agua, e ate mesmo da quebra da pr6pria alve-
a.
o enehirnento dos caboucos termina cerea de om,10

o 0"'.15, abaixo do nivel do terreno ou do pavimento
a. Kos angulos ou cruzamento de paredes, assen-

-~e pedras gran des que atravessam de uma a outra
.:-~e e, para que 0 travamento seja perfeito.

enchimento dos cabouco8 nunca devera ser feito
e pOI' parede, mas sim simulHineamente Duma
e zona de construc;ao, para que as ligac;oes sejam

DaD0 possivel como monolito8.
mill as obras as fundac;oes nao SaD cbeias de

n:t1gar de pedra rija e argamassa de cimento
8.0 ac;o de 1:4, nem de argamassa de cal e

de 1:3 mas de betao a 2:4:6 ou 1:3:5,

como e corrente. Desta forma a massa e vasada no
caboueo, das pr6prias latas ou padiolas em que e conuu-
zida.

Todas as jundar.;oes deverao fiear bem ligadas entre
si, em todo 0 conjonto da obra.

A fim de dar passagem as eanalizagoes de esgotos,
em manilhas de gres, que s6 depois das fundagoes cheias
se fazem, ligando-as ao colector da via publica nuns
casos, e a jOSSfL nootros, deixam-se umas aberturas na
alvenaria dos caboucos.

Terminado de uma maneira geral 0 completo enchi-
mento dos caboucos, isto e, cODstruidos os alicc1'ces do
edificio, inicia-se a eleyac;ao da constru<;ao.

ENTRE 0 nivel do terreno e 0 pavimento do res-do-cha.o
deixa-se ficar urn espac;o livre, destinado it cir-

culac;ao do aI', designado pOl' caixa de 0.1', e que
Danca deve tel' menos de om,60 de altura. A fim de se
estabelecer urn born arejamento em toda a caixa de ar,
deixam-se umas aberturas em todas as paredes interio-
res, de compartimento para compartimento. Estas aber-
turas poderao mediI' de om,30 a om,40 de largura, pOl'
0, m40 ou Om,50 de altura.

Muitas vezes, mesma. tamhem se abrem nas paredes
exteriore8 uns ventiladores, para constante renovac;1io
do ar interior .

Este arejamento preserva de apodrecimento ou ata-
que dos insectos, 0 vigamento e 0 soalho do primeiro
piso. Exceptuam-se da caixa de ar os pavimentos de
betonilha, betao armado e outr08 de similar consti-
tuic;ao, como sejam os das cozinhas, casas de banbo,
latrinas, salas de festas, etc.

Quando 0 nivel da rua e relativamente alto em rela-
c;ao ao nivel do terreno, as paredes das caixas de ar
fazem parte integrante das fundac;oes.



J..s paredes da caixa de ar apertam as suas espes-
s sabre as fundagCies om,lO de cada lado, s6 em
c~_ as casas, porque de ordinario manteem-se as espes-

as das fundagoes (Fig. 8),
Quando as edifica~oes tern subterraneo, com 0 piso

aixo da terra de qualquer das suas fachadas, procede-se
com as paredes desse andar, tal qual como procedemos
com as paredes da caixa de ar Duns casos, e noutros
procedemos como se fossem as paredes de urn res-do-
-chao, que mais adiante trataremos.

As paredes da caixa de ar, tanto as paredes me.~tras,
que sao as exteriores, como as que montam sobre as
"'undaC:;(jes,para suportarem os frontais ou tabiques, de-
,erao ser feitas com alvenaria de pedra e argamassa.

POI' economia deixam-se quase sempre estas paredes
. eriores e inferiores em d~stico, mas 0 seu emboQo e
:nui 0 aconselbavAI, para se evitar a aglomeragao de in-
_ectos e precaver-se contra qualquer infiltra<;ao que de
oU uro venha a dar-se.

Tamhem 0 terreno, na caixa de ar, deve ficar com-
e amente limpo, para se evitarem os mesmos inconve-
entes.

A altura da caixa de ar permite que 0 1'cs-do-chao
fique superior 80 nivel do terreno ou da rua, dando a
babitagao a comodidade de estar afastada da humidade,
e as farhadas da edifical,:30 maior beleza. A estetica e a
convenipncia obtidas ao mesmo tempo.

Quando os primeiros pisos dos ediflcios sao desti-
na:los a lojas de comercio, as caixas de ar s6 se cons-

oem quando 0 terreno for muito mais baixo do que
o nivel da rua. De contrario essa particularidade e
inutil.

A s fundagoes para edificios relativamente pesados,
devem ser de boas dimensoes, e e par conseguinte

de necessidade serem calculadas. Se 0 terreno e dos

Fig. 6. - PIA 7A DE UMA CASA
LYDEPE~-DE TE

piores, de terra movediga ou de en-n - o.
correr a poc:;os profundos, que se e c e
sobre os quais se fazem correr vigas d
ou grandes arcos de tijolo, que ressah-arao eXLE:::- -
cerca de 3m,aO.

Os espagos vazios de pogo a poc:;o,sob as
sob os arcos, enchp,m-se geralmenre de ah-e a '3 0---.
naria, como simples tapamento, se hoo,er p7e ',,-
disso, pOl'que se as vigas ou arcos tocarem 0 -eo_==-
tudo e dispeusado.

As escavagoes dos caboucos sao feitas, como 0
gente sabe, com a enxada, e a terra e balde ..

para fora com a pa. Se, porem, as fundac:;oes a 'ncE-

grande profundidade, ja esse processo de trabalho ..-:
pode ser empregado.

Fig. 7.-PLANTA DE UMA CASA IN1'ERCALAD.1
NUM ARRUAMENTO

Recorre-se para tiragem dessa terras a mag .. ~ ~
adequados, sendo 0 mais vulgar 0 atingo e pra 'co
rilho.

o sarilho e urn eixo de madeira asse te sobTe
cruzetas, com uma currla enrolada em cuja e.s e::::
des se ligam dois baldes. Enquanto urn dos b 'es :::0:_=
sobe 0 outro, pelo enrolamento e de enrollEle=-_
corda.

o eixo do sarilho e provido de qua 0 :0:: _

cruz, para manejo do aparelho. Dois trab
de c~da lado, fazem-no girar.

E de tudos os processos para es e ~ E::"
Iho, 0 melbor, assim como para as ai,e ~. "
gao, e 0 sem Jim de todos 0 mai reco e_ ~

As roldanas exigem maior es or~



E L E v
C~CIDA.' em nh-el geral todas as paredes das fun-

da e- e da caixa de aI', na altura indicada no
.<' do projecto da obra, para 0 primeiro piso, proce-

~ ao chamado ensoleiramento, que estabelece desse
-' el para cima todas as alturas do edificio que se v1ti
~__ er.

POI' meio de urn escantilhao, que e uma rE:1guade
e' a. com todas as alturas marcadas, que se coloca
c'ma da soleira da porta principal, vai-se marcando

a alpando todos os nivelamentos da obra na sua
ora.
As paredes mestras, que SaD de alvenaria de pedra

e ar massa, que se elevam depois de marcadas sobre
- paredes das funda<,;oes, com as suas espessuras pr6-

_ . . apertam om,10 de cada lado e vaG crescendo ate
ao eD"undopisa, onde no nivel do respectivo pavimento

ertam novamente 0"',10 do lado interior, e assim su-
ees iyamente ate ao tecto do tlltimo pisa, As empenas (*),
que podem ser de alvenaria ou de blocos de cimento,
o me IIl0 de tijolo, apertam a partir de cada piso, om,05
do lado interior, pois que do exterior vao sernpre en-
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costando aos edificios vizinhos. ou dam qn 0 ~ "
se the eucostem. Portan 0 sempre n pr mada.

As marca<;oes sobre as paredes, a re peito da s ~
espessuras, limita<,;oes de nembas. ,300 , etc., sao fe'- -
com a colher de pedreira, em chapadas de argam _~
que para esse fim se depositam sabre elas.

Nos nossos desenhos (l{~·.qs. 8 e 9) ve-se toda
ascen~iio das alvenarias, desde as funda~oes ate ao be:-
rado ou platibanda do edificio. Para os coroamentos d~
fachadas damos tambem a tra<,;adopratica das fralltiJa.

A s par'edes mestras que sao as das fachadas principal
e posterior, nas casas providas de empenas, e to-

das as quatro au mais fachadas, nas casas isolaJas
como as moradias, sao, como jit vimos, construidas de
alvenaria de pedra e em alguns casos de al\'enaria de

tijolo, a mais de uma vez.
Estas fachadas sao cortadas pelos \'aOR de

portas e de janelas, e por outras aberturus,
consoante 0 projecto da obra.

Quando as paredes saem das fundu\ops. tern
de ter-se em conta as saliencias, para a forma-
<,;aodos sacas e das pilastras, como vemos no
desenho que mostramos (Fi,q. 12), ou, pelo con-
trario, deixamos caixas para dar lugar a socos
e pilastras de cantaria (Fig. 15) As dirnensoes
destas caixas sao estabelecidas de acordo com
as cantarias, tudo segundo 0 projecto da obra.
As saliencias dos socos e das pilastras, salvo
motivo eRper,ial do eswdo do arq uitecto, e em
geral de orn,02 ou om,025.

Do mesmo modo, tambem igualmente prati-
camos com as .faixas, que sao saliencias Lori-
zontais (Fig. 16), que tanto podem ser da pro-
pria alvenaria como de cantaria. Os socos sao,
como que urn rodapo, que sohre 0 solo percorre
a fachada, e as pila8tras sao saliencias verti-
cais que partem do soco, comhinam-se com as
faixas e topejam com as cornijas.

Os vaos de portas e janelas, que, como ja
vimos, SaDaberturas nas fachadas, destinados a
dar passagem para a interior dos edificios e a
dar luz, ventila<,;ao para os interiores e recreio
para as moradores, e se constroem conforme a
projecto em execuc;ao, sao deviJameute mar-
cados sobre a alvenaria que se eleva. Os vaos
de janelas podem ser de peito, de varanda e de
sacada, tendo estes ultimos as caracteristicas de
portas.

Para a construc;ao dos vaos de portas, dei-
xam-se geralmente galas de ambos os lados do

.-._.,
I

.!
I
I
I
iof""" •

~(J.IJ(J••"

Fig. 8. - CORTE DE UMA FACHADA DE/WE
AS FUNDAQOES



que as ,ezes sao feitas com as pedras
_ r6pria al,enaria, devidamente aparelhadas
~-::-~. 11) on de tijolo (Fig. 10).

Fa-a a aplicaQuo de guarnecimentos de can-
:a. deisam-se caixas em lugar de golas, para

~e:-em recebidas as omb1'eiras (Figs. 12, 13 e 14).
Para a construQao de vaos de janelas faz-se
a ado das suas larguras, tal qual como se
'ca para afl portas, na ocasiao do ensolei-

l' ento, como atras dissemos. Ate atingir a
-ura do peitoril, que em geral e de urn,90,

con roi-se 0 pano de peifo de tijolo maci<;o a
- ~ ·ez. Em edificios de certa importancia 0

aDO de peito e construido com 1 \"ez de tijolo,
-ambem maci<;o, para se e\"itar a infiltra<;ao das
, 21las para 0 interior.

a pano de peito nao deve ser de maior espes-
s ra (1), para os moradores poderem vel' sem

. culdade a via publica.
A parie superior dos vaos de portas e jane-

.a_. estabelecida pelo escantilh1io das alturas,
e ormada pOI' arcos de tijolo ou vergas de betao
rmado, a fim de suportarem a alvenaria que
e fica pOI' cima. Quando os vaos SaG rectos e

-e nao aplica uma verga (2) de betao armado,
e se constr(ii a arco de ressalva (5), que geral-
mente e um areo de gear9iio, encha-se de massa
'oda a altura acima do nivel. Este areo concorda
com as golas, isto e, fica it face do paramento da
parede. 1\a parte interior, na restante espessura
da parede, comtroi-se um arco plano de tijolo,
nas boas cOllstru<;oes; nas obras de pequena
C<ltegoria aplica-se uma pequena padieira, que
mais nao e do que um comprimento de praocha
de madeira.

Quando os vaos sao guarnecidos de cantaria,
ambem sabre as OTI/breiras assenta a urga (Figs. 8 e 9).

N U 1"azio entre a 'rerga e 0 area de reslJalva, faz-se
urn enchimeoto de argamassa a superfieie, para que
sobre a cantaria jit ressalvada pelo arcu, nao incida
qualquer peso que a quebre.

Quando os yaOS possuem em lugar do arco de res-
_aha uma yerga de betao arm ado, deixa-se ficar nesta
e do seu lado exterior ou cabe<;a, uma caixa ou rebaixo
• ara dar lugar a verga de cantaria (Fig. 2()). 0 que se

- ssa com os vaos rectos passa·se igualmente com os
aos de volta ou de arco.

as e~pa<;os entre os vaos, nas fachadas, designam-se
mhos ou machus.

a aSSl'ntamento das soleiras, sohre os elegimentos
_i os com duas pf\dras, uma em cada extremidade do

-0, e cobertos com argarnassa sabre a alvenaria, deye
~erxar urn espa<;o entre a soleira e a alvenaria que Ihe
::::ca pOI' debaixo (Fig. 21), denominado ali1;iado ou

'0. que s6 se enche de argamassa a superficie da
ede.
r'obre 0 pano de peito ou parapeito, assenta-se 0

_ ':qri!, de cantaria, que como as soleiras, silo assentes
-~obl'e eleg7'mmtos, ficando com 0 respectivo ali1;iado,
'::. e e tapaJo igualmente como ja descrevemos.

nitas vezes em lugar de guarnecimentos de can-
-a. aplicam se guarnecimentos de betao ou qualquer

- - - _3 ou ajnda apenas fingidos com 0 reboco.
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Fi.'l' 9. - CORTE DE UMA FACHADA ATE
A P LATIBAN DA

As saliencias dos guarnecimentos sabre 0 fuste da
parede e de uso serem de orn,O:!.

Em alguns edificios aplica-se nas fachadas forro de
cantada, e nesse caso deixa-se a alvenarla mais estreita
para dar lugar a espessura das pedras.

Depois das soleiras assentes, assentam-se sobre elas
os socos ou simplesmente as ombreiras, que pOI' sua
vez recebem as vergas (4) .

Em algumas edifica<;l5es deixam-se, as vezes, as
soleiras entaladas entre os socos. Isto e apenas uma
forma de COnStrll<;aO, sem qllalquer ioteresl:'e de maior.

Alem das portas e janelas. mais aberturas camp 1'-

tam as paredes exteriores, como sejam as frestas e os
mezanino.~.

As frestas sao. em geral, pequenas janelas, umas
vezes de formas rectangulares e outras de formas cir·
culares, que nestes caws tomam a designa<;ao de oculus.

Tambem se design am frestas, nmas estreitas aber-

(1) Os servi~os de incendio nao concordam COlD g:r=
pessuras de panos de peito, para se poder fazer 0 la 93 e::-
eseadas em caso de sinistro.

(2) As vergas de !,etao arm ado thl-se geralmene
frances de lintel, por negligencia de tradu~ao.

(3) Os arcos de ressalva tarnbem tiveram em em.
na~ao dc archeus.

(4) Ver 0 Caderno ObI-as de Cantaria.
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Fig. 10.- vios DE PORTAS E JANELAS
(Al~ados e Planta .•) - Golas de tijolo

do Renascimento, SaD umas jauelas de pe-
quena altura, dispostas num piso superior
ao andar nobre, que tradicionalmente e 0

primeiro andar dos palacios e edificios so-
larengos. A sua construc,;ao na alvenaria
e em tudo identica a das janelas vulgares.

Nas jauelas das casas de subterriineo
que actualmeute se denominam caves, e
nas fre.stas desses mesmos pis as, nao se
deixa em geral pano de peito. A alvenaria
cresce ua sua pr6pria espessura, ate it al-
tura do peit01'il au quase ate a essa altura.
Umas vezes forma urn parapeito horizontal
e outras urn chanfro ou esbarro (Fig. 18).

Para a res salva de vaos que se abrem
em paredes de alvenaria existente, e muito pratica a
aplicac,;ao de vigas de ferro 1, devidamente calcuJadas
para 0 suporte da carga que sobre elas incidira.

Fig. 11.- vios DE PORTAS E JANELAS
(Al~ados e Plantas) - Golas de alvenaria

as deixadas nas empenas, para entrada de luz em
apo entos iuteriores.

as mezanino8 que nos vieram da arquitectura italiaua

fi'ig. 12.-PAREDES DE ALVENARIA DE PEDRA
(Cunhais, Pilastras e Enchal~os)
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Fig. lB.-PAREDES DE ALVENARIA DE PEDRA
(Gavet08, Cunhais, Golas e Enchalyos)

Fig. 15. - PAREDl£S DE ALVENARIA DE PIeDRA
(Alyaclo e f'lanta com caixas pU1'a socos e pllastras)

A os espa<;(os entre as espessuras das paredes e os
parapeitos das janelas ou vaos de portas, d~i·se 0

nome de ellchal<;os ou enchalces. 0 r-asgamento das pa-
redes, des de 0 parapeito ate as aJ'estas e a abertura do
vao pelo lado interior.

Os tectos dos enchal<;(os, ou sejam os seus s6fitus,
em tambem 0 seu rasgamento ate a aresta, que se

denornina voo ou voamento.
As arestas, tanto do rasgamento como do voamento,

devern comportar tacos para a fixa<;(aodos guarneci-

mentos de aresta, no caso que a obra comporte esses
guarnecimentos, porque em certos projectos as arestas
sao arredondadas em massa.

Os enchal<;(osdos vaos de porta tern, qnanto 11.0 pavi-
mento a seguir a soleira, a designaQao de limiar.

E,claro que nem todas as obras tern grandes enchal-
<;(os.As vezes mesmo, os enchalQos tern os seus rasga-
mentos e voamentos em angulo recto, e em al$umas
constru<;(oes hit rasgamentos, mas nao voamentos. E tudo
questao do genero de obra a realizar. No entanto, de
Urn modo geral todos os vaos, quer de janelas quer de'
portas, devem tel' os seus enchalQos bem equilibrados.

~
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Fig. 16. - FACHADA E EMPENA DE UJfA EDIFlC.J..';.;'.r

(Socos, faixas, pilast1'as e ciITUllhas)



Fig. 17. - PORTA.IS EM PAREDES INTERIORES DE TIJO[,O
(A. Esquerda vao com areo de tijolo; a Direita vao com verga de madeira)

Para se obter 0 bOIll equilibrio dos rasgamentos, e
mister considerar uma linha do eixo do vao, e estl!bele-
cidas as distancias de cada lado da Hnha do eixo para
a golas, da-se para alargar 0 ras~amento a medida
mais conveniente; e na linha do paramento interior da
parede. da-se de cada lado da linha do eixo 0 respec-
'vo comprimento, que se marea no chao.

Nas Figuras 10, 11, 12 e 13, mostramos a forma dos
enchal~os, tal qual se c:ostumam construir.

A s paredes interiores sao construidas pel os Vill'ios
processos, mais ou munos conhecidos. Quando as

al edes interiores tern de suportar cargas de pavimentos
:nperiores, ou servirem de limite a corpos distintos da
edi£.ca<;ao, CODstroem-;.e paredes de alvenaria de peclra

arganwssa. As caracterlsticas destas paredes san as
::lesmas de todas as al venarias.

_-a con::-tru<;(')es aotigas as paredes divis6rias eram
os ontais e os tabiques, cuja estrutura era de madeira.

eroa1mente esses tipos de cODstruQao esElO pratica-
~:e po tos de lado (,..). 86 em casos de ordem l'spe-

a:'nda se constropm.
~s divis6rias que tern de suportar cargas maiores,

~ co truidas a 1 vez de tijolo e correspondem aos
::;.ro=. e as de menor esforQo sao construjdas a 1/2 vez

:::: "00 e correspondem aos tabiques. As divis6rias de
:::::-.: r s'rnplicidade san construiclas com tijolo a cutelo.

.-=..ss-m no no~so desenho (Fig. 6') indicamos as es-
:::='" - '" das paredes divis6rias.

~soes principai da construQao, as paredes que
da e'cada e ouo-as, conforme as neces-

sidades, san sempre construidas a 1 vez de tijolo fura =:
(2 furos), se as cargas sao pequenas, mas se tern ~=
suportar vigas ou lages de betao armado, constroem·~=
com tijolo maci~o. Em certns trabaihos eonstroern-se -'"
paredes a 1 vez de tijolo. com tijolos maci~os no ~e::--
ticlo transversal. os travadouros. e eom tijolos furad
no sentido longitudinal. Da-se a esta forma de co "-
truir a designa<;ao de tijolo misto.

Os panos de tijolo a cutelo san aplicados Das dj"';-
s6rias de retretes, vestiarios e outros tabiques que •
suportarn peso algum ou nao chegam aos tectos.

Os frontais que meden .. orn,23 em tosco (1 VPZ de -=.
jolo) e os tabiques que tAm em tosco 0"',11 e om.O:-
san assentes sobre as fundaqoes no seu eixo, e e::-
vam-se ate ao nivel do vigamento ou de placa de be--
armado, que forma 0 piso do andar superior, e sem,.:::
assim ate 0 ultimo andar do edificio.

QUANDO as paredes atingem mais de 11I1,40 ja 0: :::

dreiros nao podem trabalhar, porque lhes fa~
altura n ecessaria. Come~a-s e pOl' isso a arma<;ao
andaimes.

A travessam·se na parede que se constroi un L_-

vessanhos, que se apoiam nas suas extn ..ruidatles IE'~

prumos assentes no chao, espa<;ados de 2"',00 em 2-,( _
Os prumos devem comportar a altura necessaria p ~
se chegar ao fim da parede, isto e, ao seu ponto '"
alto .

(*) Ern outro Caderno desta Eneiclopidia serao estud2:dc.;: -"
Frontais, Tabiques e outras eEtruturas de madeira.



.1 lar~ura do andaimo, que e 0 comprimento dos tra-
,essan has, serit de mold(~ a dar lugar a duas tabuas,
cerea ue om,;30 des \'iadas da parede, de cad a lado delas.
Estas tabuas que sao vulgares tf\m geralmente om,20 au
om,25 de [argllra e ficam prej;,adas nos travessanhos,
que par sua vez SiLO pregados nos prumos.

A parede vai subindo e novo piso se da ao andaime
ate se terminar. De prumo a prumo, prega-se pela al.
ura de om,90 uma costane£ra, tabua estreita, que serve

para amp<lro dos operarios e que e 0 guarda-costas.
A subida para a andaime e feita par uma prancha

de maddra, as veses constituida pOI' duas tabuas, com
ripas ou serrafos atravessados, como se fossem degraus,
para facilitar a subida. Esta pranchada e preferivel a
urna escada que torn aria dincH a circula~ao do pessoal.

Os buracos que serviram de lugar aos travessanhos,
0- huei'l'os, san no final da construc,;iio da parode tapados
com-enientemente.

TbI a designa<:ao geral de pat·tais todos os vaos de
portas das paredes interiores. As suas larguras

-·0 marcadas sohre as paredes das funda~5es, e as suas
ras sao tiradas com 0 escantilhao das alturas de

a a construQao.
.:l ombreiras san formadas com as tijolos bem com-

:.-.-do , ate a altura das vergas. Em toda a altura das
.2 reiras serao dispostos alguns tacos de madeira, para~=1'azer neles a fixaGao dos guarnecimentos de madeira.

.\ ,erga' destes portais au vaos de portas interiores,
- ~ :n ser can tituidas par vergae de betao armada, se

c do ,ao e as'az ·-'rande. au par arcos de tijolo
.:...cila mill 0 ba' a, cnja diferen<;a de nivel e cheia

Quando os vaos sao relativamente estreitos, nm 0-

queno arco resolve 0 caso, e nas ob1'as de pequena c -
tegoria uma simples verga de madeira e mais qne sufi-
ciente.

Esta verga e sempre picada com um bico da enxo
nas suas duas faces, para melhor se Ihe agregar 0 rebaco.

1l/"etu:zrtR
eme/~vafQo
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RomlJr€ira
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Fig. 19- CORTES DE VERGAS
A) Corte de arco de t1jolo e pad£eira; B) Corte de verga

de betao armado

Nos areas de tijalo e nas vergas de betaa armada e
conveniente aplicar alguns tacos, para a fixa~ao do-
guarnecimento~. 0" nossos de,;enhos (Fig. 17 e 22). e -
clarecem bem as diferentes sistemas de construir p01·tais.

Junto ao nivel das pavimentos tambem se aplicam
tacos, para a fixa<:ao dos roda-pes, caso que ja tratamos
noutro Caderno desta Enciclopedia.

OBEDECENDO a determinados projectos, aplicam-se al-
gumas vezes nas fachadas dos edificios ext en 5es

de tijolo a vista. Os tijolos para este genera de trabalho
san de esmerado acabamento, e pel a sua fabricaQ3.o te
o nome de tijolos p1·ensados. As suas dimensCles san as
vulgares, de om,~3x 0"',11 x 001,075. Os tijolos prerrsa-
dos sao maci~os.

Nos muros de veda~ao 0 seu emprego e mnito n a 0
e ohtem-se com eles urn born aspecto.

Nalgurnas obras ap1icarn-se tambern tijolos de b
vidrado, de cores, 0 que dA as obras um cunha pi oresco.

Nas constru~oes de tijolo a vi.~ta quando come
sezonar a argamassa, e conveniente fazer a 1:illcag_
on refrechamento das juntas, para se evitar a pe eu -
~ao da humidade na parede, a1em de se consegu' as.=
melhor efeito decorativo. Para se obter este se . 0 C
mec;a-se par faller a limpeza das juntas. 0 qne s
com um pequeno ponteiro de madeira. e se usass
ponteiro de ferro danificavam-se as arestaS dos .-
o que era prejudicial e puliam-se, nao permi - 0 _
argamassa se l1es aderisse.

o refrec1amento das juntas prop ia 62-
feito com um pequeno ferro com a ex eIT!

para melhor se recalcar a argama_sa d " j
A ,incagem pode dei:s:ar as jll

aspec 0 c6nc-avo an., e 0 rec' s.
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SOB esta designa<;ao agrupamos uma. serie de trabalhos

complementares, da alveuaria uns, e seus resultan-
-es outros.

Todos eles ficam bem esc1arecidos, e aqueles que
ecessitam de tra<;ados especiais Him-nos aqui bem ex-
os os, como convPID.

Ha, porem, uns especiais pormenores, que tanto di-
zem respeito a trabalbos de alvenaria como de cantilria,
sendo mesmo neste material que eles tern mais aplica-
«;80 logo as reservamos para as Cadernos de Obras de
Gantaria.

o frontoes que alguns edificios comportam como
coroamento, e que nas obras de elevado pre<;o

cao de c<lntaria, tambem podem ser construidos de al-
,enaria. As saliencias podem, como ja vimos para as
,ulgares cimalhas ou cornijas, ser construidas de tijolo
revestido de rebouco, com as molduras corridas como
e \OlgaI'.

as fronWes tern a sua origem na arquitectura clas-
ica, e podem ser construidos com as formas triangular

e curva.
Para 0 seu tra<;ado, conquanto baja absoluta liber-

dade na sua execu<;ao, demais a mais na arquitectura
chamada modernista, deixou 0 famoso arquitecto ita-
liano Sebastiao Serlio (;;) uma interessante regra, pela

Fig. 20. - vlu DE JAiYELA
(..dJ~!1do e C01'te)

E N o R E
qual se desenbam frontoes triangu.ares e c ~:- _
forma elegantissima (Fig. 1).

Trabalha-se esta regra de curiosa maneira:
Estabelecido 0 comprimento do frontao A·B. -

linha superior da cornija, traGa-se uma linba per 2::' -
cular pelo eixo C da linha A-B. Desse centro' _
do lado inferior urn arco de circulo de A para B. =
tocando ua linha do eixo da 0 ponto D. De D ce •
de A para B superiormente urn arco de cirrulo. . =
passando peJa linha de eixo, da 0 ponto E, que e - --
tura do frontao.

Fig. 21.- VAG DE PORTA
(Alyado, Planta e Corte)

As molduras do frontao san as mesmas da
sobre a qual assenta.

Nos vertices dos frontoes triangulares co
em muitos caSOR, peanhas ou plintus, a que := •
nome de acroterios, para comportarem figuras on :- -

A parte triangular dos frontoes, entre a
duras, onde no nosso desenho marcamos a le ra C.
de ordinario fica na prumada do fuste da pare

C~) Sehastiiio Serlio viveu a grande epoca do Re....l1.R:i.::=:::Jl
compartilliou da gl6ria de Vignola, Paladio, .Miguel-: -;-~
tantos outros.



alcado da obra, e que pode ser liza ou decorada, deno-
mina-se timpano.

Este timpano, mesmo que as molduras se.iam de cau-
taria, pode muito bem ser de alvenaria e rebocado. es-
boCado e estucado, ou revestido do mesmo reboco apE-
cado em toda a fachada.

A s platibandas que tambem usam a designa~ao de
aticos e acroterios, podem ser construidas de tijolo

furado. As suas espessuras, qUA sao variaveis, podem
utilizar os tijolos a ~he a UrDavez e ate alvenaria. Todo
este ass unto ja foi tratado quando estudamos os Mar/ei-
ramentoB e Telhados ( ••), e voltamos a falar deles, porque

Fig. 22. - v.io DE PORTA E DE JANELA
(Alt;ados e Cm·tes)

as platibandas sao os terminais 16gicos das fachadas
(Pig. 9) que se nao encimam pOl' beirados.

As platibandas concordam com as cornijas ou cima-
Ihas e com as pilastras, mantendo-lhes as linhas, con-
soante 0 estilo arquitect6nico do edificio.

Em obras de certo caracter, tambem se fixam figu-
ras ou vasos ornamentais sobre as platibandas.

Aparte 0 projecto da obra, a altura normal das pla-
tibandas em casos correntios vai de om,70 a 0"',90.

s pilastras, que sao saliencias verticais nos fustes
das fachadas, sao nas obras de categoria, cons-

-mdas de cantaria. Quando nao SaG deste material, sao,
como se deduz, da pr6pria alvenaria (Fig. 12).

.dS pilastras, tal qual como os socos, as faixas e as
has, podem tel' as saliencias que se entender.

Quando as pila-tras e a_
os fustes das paredes, po co
nam-se pilastras adoyadas.

As pilastras quando coos ui
das fachadas, perdem urn terl;0 da sua a:.-

Assim, pOl' exemplo, se as pila:- as
gura om.60, ficam no caso apontado s6 com

A principal missao das pilastras nas facha as
vidir as difereotes corpos dos edificios e quando
saliencia ou balan~o e assaz grande, dar-lhe- 0 " e
de 1'0bustez.

As pilastras podem tomar as mais variadas fOr::::J •
de acordo com 0 projecto da obra, serem Ii as, c ~-
das, refendidas e rematadas pOl' capiteis.

AS remates das fachadas sao quase sempre come",
dos pOl' cornijas. Estas molduras podem se

rancadas das Ordens Arqu£tect6nicas, ou serem sim ~e:-
mente salieucias au sacadas de concepctLO mode .
Tudo depende do estudo do projecto da fachada.

As cornijas ou vulgarmente cimalhas, podem sa::"
c·onstruidas de cantaria uu de alvenaria, onde predo .
o tijolo, que muito facilita a corrimento das mold :r ".

No nosso desenho (Fig. 23) mostramos dais tipos ~
cimalhas em parpdes de alvenaria de pedra, mais
menos baseados no estabelecido de antanho. mas L S

estudos de Madeiramentos e Telhados apresent-am ~~
de sabol' moderno e ligeiro.

o balanc:o das cornijas, saindo do Classico o::e
comportar as dimensoes que se desejar.

~e SaG construidas de alvenaria, da se as pedr
aparelho tosco e aproximado das mnlduras, e se 30':~
tijolos dispoem-se e cortam-se estes na melhor or e~
Depois vem 0 reboco, COl'rem-se os moldes e tudo _
correcto.

Fig. 23. - CIMALHAS E PLATIBANDA.S n;LG~~-
A) Construt;ao de Alvenaria de pedra; B) Constr1.J¢o



M u
E~'IRE n6s a df\signac;ao de muros s6 a atribuida a pa-

redes que nao fazem parte de edificios. Assim,
en 0 deste principio temos os muros de veduc:ao, de

SD orte de terras, cortinas, muretes, guardas de pontes,
a ascadarias, ate.

A construc;ao dos muros obedece aos mesmos princi-
pios da construc;ao de todas as paredes, e as alvenarias
para a sua formac;ao, sao exactamente as mesmas que se
n 'lizam na construc;ao das paredes dos edificios.

Apenas variam as argamassas, quando se trata da

Fiq. 24.-DIVERSOS PERFIS DE MUROS
A.) Muro de crista; B) Muro chanfrado; C) lYluro redondo;

D) Muro boleado

construc;ao de muros junto do mar, como muralhas de
diques, cais, etc. Na construc;ao civil propriamente dita
os muros sao iguais as paredes, no fundo uma e a mesma
coisa, apenas questao de nomenclatura.

e os muros sao destinados a receber s6cos de can-
taria, a conveniente deixar na sua espessura a res pec-
',a caixa ou rebaixo, para se fazer esse assentamento,

Fig. 25.-DIVERSOS PERPIS DE MUR()S
th eapeamento recto; B) Muro de capeamento chan-
I JI 0 de cn'sla aceolada; D) Muro de capeamento

e [aixa

R o s
quando nao a feito simultaneamente, a medida que se
eleva 0 muro.

Quando os muros tem capeamentos moldurados, pre-
param-se as respectivas carceas de madeira para se
fazer 0 perfil com argamassa, correndo-as em toda a
extensao do muro, depois de previa mente deixar a ca-
mad a de argamassll julgada necessaria, sobre e em torno
do tijolo ou da pedra.

as muros de suporte sao, como 0 seu nome indica,
destin ados a suportar terras que encostam ou fi-

cam sobranceiras a qualquer pJ'oprieJade, e sao cons-
truidos de alvenaria de pedra e argamassa de cimento
a areia, £10 trac;o de 1 : 4.

Estes muros podem tel' 0 seu paramento livre, per-
pendicular ou com jorramento formando talude. Para
que a resistencia dpstes muros seja eficaz, e mister oar- .
-lhe certa espessura. Os calculos de resisWncia assim
o indicam como e 6bvio. Porem, como tratamos os temas
praticamente, damos a forma corrente da construc;ao de
muros de suporte, que podem resistir sobejamente aos
fins para que sao construidos.

Muitas vezps constroem-se os muros de suporte com
o paramento livre perpendicular, e com 0 tardoz em
jorramento. enquanto que em alguns casos 0 seu perfil
mostra jorramento em ambos os paramentos.

Os nossos exemplos tratam muros de suporte com os
paramentos da frente, perpendicular, um estudo, e com
jorramento, outro.

Em ambos estes problemas a construc;ao dos seus
tardozes a feita em forma de degraus, 0 que muito fa-
cilita a sua elevac;ao, em face cie terrenos movedic;os.

Eis a forma apreciada para os muros que se elevem
ata 3m ,OU de altura. pouco mais ou menos, aparte ({ual-
quer calculo estudado. lsto e urn sistema pratico e de
bons resultados.
Constroe-se uma fundac;ao de 2m ,00 de espessura e uma
altura de om,60 a om,80, sobre a qual se eleva 0 muro
com 0 aperto de ambos os lados de om,20, 0 que the da
a espessura de IID,60.

Com om,80 de altura 0 muro aperta, no seu tardoz
om,40, crescendo em seguida com IITl,20 de espes:mra
ara atingir mais om,80. Ai novo aperto de 01ll,40 e fica
com a espessura de om,80. Sobe-se mais 01ll,80 e aper-
ta-se mais OlD ,40.

Depois sobe 0 muro ata alcanc;ar a superficie que se
suporta, com 01ll,40 de espessura. Este e 0 caso do muro
de suporte com 0 paramento vertical (Fig. 27).

Do mesmo processo faz-se a construc;ao dos muros
com jorramento no seu paramento principal (Fig. 26).

Este estudo adapta-se a urn muro de 2m,6U ou a qual-
quer altura que convenha, dando-Ihe em geral urn jor-
ramento de OID,20ou 0"',30.

Quando estes muros amparam terrenos sabre a via pu-
blica, tambe:'mse designam pOl'cortinas, especialmente S6

sao encimados por gradeamentos ou muretes de resguardo.



l[ ROS DE VEDAQAO
o muros de vedaC;ao que, em geral, sao construidos

como todas as paredes de alvenaria, de pedra e
c.:"2aIIlassa, de cal e areia ou cimento e areia, sao em
=: 'm propriedades construidos de pedra seca, e outras
.eze' tomam-se as juntas das pedras nas faces dos pa-
::a:nentos, com argamassa, ficando interiormente a alve-

inSORsa.
Tambem em muitas casos os muros de pe(b'a solta

~o emboc;ados e rebocados nos seus paramentos, 0 que
e \-ale uma certa seguranc;a.

Os mU1'OS de veday170 quando construidos de tijolo,
com as espessuras de uma ou meia vez, sac desigoados
cortinas, e quando sac de pequena altura tern 0 nome
mnples de muretes.

Os muros de veda~ao podem ter os mais variados
pedis e ter os remates mais convl:'nientes (Figg. 24 e 25).

As fundaGeles para estas paredes obedecem aos mes-
os preceitos das restantes obras de alvenaria, s6 sendo

menos profundas se sao para muretes ou delgadas cor-
nas.

Entre os coroamentos destes muros, que podem ser
construidos a vontade, dois tipos ba que marcam indi-
ca~Oes.

Se 0 muro termina em chanfro, mostra que e per-
-encya da proprieJade para cujo lado baixa, se termina
em crista C'), isto e. se comporta urn chanfro para cada
lado, diz-DOSque e de constru~ao mea, que pertence aos
proprietarios cujas propriedades separa. Se terminam
arredondados ou capeados sac de constru~ao neutra,

Estes muros poderao ser de pedra, de tijolo rebo-

Fig. 26. - CORTE DE MURO DE
LPO~T£ CuM JORRAMENTO
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Fig. 27. - CORTE DE MURO DE SUPORTE
DE PARAMENTO VERTICAL

cado ou de tijolo a vista e poderao ter socos e capea-
mentos de tijolo, rebocado ou a vista, ou ainda de can-
taria.

Se se trata de cortinas de meia vez de tiJolo em
grandes extenseles, e conveniente construir uma especie
de pilares a 1 vez ou 1 e meia vez de tijolo, espa~ados
de 3"',00 em 3m,00, para Ihes dar a necessaria robustez.
Estes pilares que fazem parte integrante do muro, po-
dem ter a sua termina~ao em ponta de diamante ou
coroada de qualquer forma (F!:g. 28).

Alguns muros de veda~ao atingem apenas uma pe-
quena altura, geralmente convencionada, que e coberta
com um capeamento a maior parte das vezes, recf'bendo
superiormente urn gradeamento de ferro au mesmo de
madeira, que corre entre pilares (Fig. 29).

Em geral os gradeamentos s6 sac aplicados nos
muros de veda~ao, que separam as propriedades das
vias publicas. Quase sempre estas veda<;eles tomam um
aspecto rico ou pitoresco, consoante 0 local on de sao
construidas, de acordo com projecto da casa que se
constroi ou com as posturas municipais.

Os muros de veda<;ao quando construidos para sepa-
rarem duas propriedades, chanfrados superiormente
para os dois lados, sac chamados vulgarmente muros
de duas aguas.

Nas composi<;oes decorativas dos muros de veda-
I;ao, que enfrentam a via publica, tambem as .ezes sa



u 'lizam tijolos brancos, silico-calcareos, e tijolos de ci-
mento branco.

As combinaQtles de tijolos de cores sac urn motivo
decorativo de primeira ordem, para este genero de
construc;ao.

Os muros de veda<;ao tambem podem 8er construirios
de perpianhos e de blocos de cimento, sendo nesteR
casos rebocados com argamassa de cimento e areia ou
cal e areia, como melhor convier .

'\ os muros de certa catpgoria utilizam-se os tijol"s
prensados de burro vulgar, cujas juntas poderao ser
tomadas no refl'echamento, com massa colorida e outras
,ezes com cimento branco.

U:1I das vulgares cortinas. muros de vedac;ao e mu-
ros de suporte. constroem-se pOl' vezes certas

aredes de~tinadas a varios fins, quase sempre de ordem
e perial, como paredOes ou muralhas, que mais nao sac
o que paredes grossas, paredes duplas e paredes en-

costadas, etc.
Algumas obras que comportam os muros de grande

e"pessura, sac construldas na sua totalidade par gran-
es blol'os de cantaria, au simples ppdras de aparelho
'" .co, fazendo uma alvenaria quase que cic16p,ca, em
oe a argamaRsa de cimento e areia tern grande apli-

C;8.0. Os perpiunhos tern nestas muralhas adpquado
na-ar.

Em todos os tipos dos chamados paredlJes, pequeno

emprego e dado aos fragmflntos de pedra e aos escaci-
lhos de ti.Jo1o, que s6 se devem aplicar nas paredes de
encosto e noutras de somenos importlincia.

DENOlVIINAM-SE geralmente enrommento8 os empedra-
dos de rampas ou ribanceiras e socalcos, para se-

guranQa das terras nos terrenos de aluvElo e outros, em
que a ameaGa de escorregaruento e patente.

Estes pmppdrados inclinados sac quase sempre cons-
truldos de pedras soltas, com as juntas tomadas com
argamassa, as vezes de cores. Em certos taludes, porem,
as pedras sao dispostas com argamassa, como se fosse
uma alvenaria.

As pedras aplicadas nestas obras, que sao fragmen-
tos irregulares de aparelho poligonal, dao-nos 0 opus
in8e~·tum dos Homanos no sen aspecto.

Vulgarmente a estes empedrados da-se a designa<;;ao
de rustico, devido ao aparelho do facetamento das pedras,
como sucede com os envazamentos dos muros em que se
aplica tal sistema de trabalho.

Na constru<;ao de taludes em locais urbanirados, e
costume dotal' superiormellte 0 enrocamento, com urn
capearnento de pedras aparelbadas rusticamente tambam,
e integrado nn. pr6pria alvenaria. ,r;.~

Em certos enrocamentos, especialmente nos jardins,
e tambem costume deixar entre as pedras as juntas
largas, onde se disptle relva, chorao ou qualquer outra
vegeta<;ao.
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