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t2 ENCICLOPEDIA PRA
DA CONSTRU~AO CIVIL

TECTOS
OS tectos das habita<;(jes sao em geral de dois gene-

ros: os de madeira e os estucados.
Os tectos de madeira ainda constituem variadas espe-

cies, desde as antiquadas coberturas de vigas de madei-
ras pesadas, it vista, e dos de caixot(jes ricamente tra-
balhados, ate as esteiras de forro, leves e simples.

A variedade e assaz grande. As formas dos tectos de
madeira sac do mesmo modo tambem gran des.

o tectos e tucados formam relativa variedade, desde
os de mais rica ornamenta<;ao ate aos de maior singeleza.

DIVERSO
De entre os tectos estucados ha aque es

de fasquiado, de placas de estafe e os das
armado.

Fora deste quadro 86 hi a contar os ec os. co":=

construidos por necessidades imperiosas de de • '- -
edifica<;(jes. E entao nestes casos temos a
materiais de grande diversidade. De todos os
tos actualmente em uso daremos desen,ol .. _ E=-

OS nossos desenhos mostram desen\o n '--:::--=

modo da sua constru<;ao e assentamento.
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p R ELI M
con_ TI(;aodos tectos esta actualmente generalizada

s'mple mente aqueles que sao estucados, nas casas
e ' bita~~o de ordem vulgar. Nas casas de certa im-

_ r:- cia ainda se constroem tectos de madeiras pesadas
e 'ca ornamenta~ao.
ora desta ordem de edifica<;oes aplicam-se tectos de

. a requintaua em estabelecimentos comerciais, oude,
_ = ,ezesJ ,emos magnificos trabalhos de carlJintaria.

Em alguns saloes particulares, tambem se constroem
- c'o de preciosas madeiras e de estuque revestido de
.0 as de oiro, com sanqueados perenes de delicada
o. amenta~ao.

•..•ao tres os principais tipos de construQao de tectos
no sas edificaQoes, que enumeramos com pormenores.

Temos os tectos assentes em esteira, os que se cons-
oem no vigamento dos pavimentos. e os que se far-em

T placas de betao arm ado que servem de pavimentos.
E tes tiltimos sao meramente esboQados e caiados ou

esboQados e estucados, enquanto que os primeiros pode-
rao ser de madeira, estucados ou constituidos por placas

os mais di versos materiais.

A todos os vigamentos destinados a suportar os tectos
se da a designa~ao de 1:igamentos de esteira, ou sim-

Ie mente esteira, ou ainda este£ra de tectos.
A. sua disposiQao e, em geral, mais ou menos idPntica

ao vigampntos para sobrados, desenvolvida no sentido
mais estreito das dependi\ncias a cobrir, por efeitos de
ecoDomia, tanto do volume da madeira como da mao de
obra.

Para afastamento das vigas bastam nns om,40 de
eixo a eixo das suas espessuras, ou om,3U entre elas,
quando se tratar de tectos vulgares, estucados ou de ma-
deira. Para outros generos de tectos 0 afastamento das
. as sera diferente. como teremos oca~iao de observar.
As secQoes precis as para estas estei1'as estao nacon-

cordancia geral estabelecida no mercado, que pouc'o
mais ou menos aC'erta com os calculos arbitrados para
cada superficie.

.d..media das secQoes usadas para as esteiras dos tec-
os e a seguinte: om,lOXom,06, om,l~ X om,06 e

0- 14 X om,07, para dependencias de superficie ate gm,50
de comprimeuto, e de maior cutelo para maiores dimen-
si)es. Todos estes vigamentos deverao ser devidamente
- ugados como fazemus para os pavimentos (i), a fim
de se obter uma solidez que avite oscila~oes, que }Jodem

bar os tectos quando eSlUcados. Tambem nos cabe
. lembrar que todas estas madeiras deverao estar

e.:n eeas para se evitarem os torcimentos, que preju-
- - 0 bem depressa os tectos pm toda a sua estrutura,

e:- sejam e ucados ou de madeira.
o est2do das madeiras e muitas vezes, qnase

sE:!::'e: 0 _0 ',0 datlificador dos tectos.

NARES
As vezps, em certos casas, quando a superficiG a

cobrir e de deminutas dimensoes, constroe-se a esteira
apenas com serrafoes de om,OS X om,05, ou ainda de
om:08 x om,04 e tambem de om,07X om,03, 0 que se
pode corisiderar sufi"iente, tanto mais que 0 peso a su-
portar pelos tectos e apenas a sua carga pr6pria. Para
efeito das visitas ao s6Hio, deixam-se ficar assentes
sobre as paredes das divis6rias, umas passadeiras CODS-
tituldas por uma ou duas tabu as de um,o;m de espes-
sura, que nao sobrecarregam os tectos.

Em todas as plantas das editicaQoes vemos que ha
umas dependencias maiores do que outras, 0 que nos
faz preyer uma economia de madeira na construQao das
esteiras, a respeito dos cutelos das vigas, 0 que pode
fazer-se, mas lembramos, contudo, que e pr6prio nor-
malizar se todo 0 vigamento numa s6 secc;ao, a mais
forte. Como vantagem indicamos que, sendo as depen-
dencias pequenas, podemos fazer correr urn vigamento
ou serrafado comprido sabre alguns desses comparti-
mentos, 0 que nos traz economia de mao de obra e
aumento de solidez na estrutura. No entallto cada obra
e urn casO pr6prio.

o construtor estudara a economia conveniente, por-
que as vezes urn vigamento curto podera topejar com
urn outro de maior comprimento. obtendu-se boa segu-
ranQa e far-endo-se 0 aproyeitamento da madeira de
pequenas dimensoes.

Temos descrito a construc;ao de uma esteira vulgar,
para tectos estucados e de madeira, e vamos de seguida
estudar as esteiras para tectos encabeirados, sanyueados
e dA mosseira.

Para qualquer destes generos de tectos, constroe-se
primeiramente a esteira pelo sistema vulgar (Fig. 2) e
devidamente tarugada, como dissemos, para a sua boa
estabilidade.

Para os tectos encabeirados e sanqueodos fazemos 0
ass(~ntamento de chinchnreis ou tarugos, entre as duas
ultimas vigas de cada lado das paredes longitudinais
(Pig. 3), para neles assentarmos as tabuas de cabeira,
tal qual como nos sobrados, e as cambotas para as san-
cas resppctivamente.

As cambotas ficam pregadas superiormente nos chin-
chareis e inft<riormente ficam encastradas nas paredes.
Algumas vezes os chinchareis nao ficam assentes· entre
as duas vigas, porque se dispensou a que fica encostada
it parede.

Assim, neste caso, 0 chincharel assenta de urn lado
no fomeco aberto na viga, e a outra extremidade en-
castra na parede.

Nao se deve olvidar que todo este trabalho deve ser
muito bem nivelado.

Para os tectos amnsseirados poderemos tambem fazer
a aposiGao de cbinchareis, como fizemos para os teetos
ja estudados, mas vamos atender urn pouco na economia
da obra.

(1) Ver 0 Caderno n.O 7 desta Enciclopedia (Pat:imentos de
Madeira).



-c;:_=-~en 0 d~ ,JOo:as da masseira e feitO, pre-
-e ar na~ vIO'a da esteira, no senti do do

__ ~~:- ~-o de_tas (Fig. 7), pOI'meio de Q1'elha e dente,
"'- 0 fia pontas inferiores nas paredes.
s- :l . 0 da largara da casa 0 assentamento das
" . :eito sobre a viga da esteira, pOI' hoca de loho,
" rando a ponta inferior na parede. A viga en-

u~·"'a fica inti il e, se nao precisarmos dela para outro
80 de,emos assentit-la.

o a masseira a E'xecutada com madeiras pesa-
-=-= e chl·ia de ornatos que a sobrecarregam, faz-se, em
e::- - constru~Cles chamadas de categoria, a assenta-

_e=:.:> de cbincharais em todo a sentido transversal da
"'~:::,ira. a fim de neles serem assentes as vigotas res-
-~ 'Ta (Fig. 2).

- 'ezes. pOl' motivos decorativos, nao e conveniente
: -erose a fixa<;ao das masseiras sob a linba das vigas,
._ ~sim, com a linba de chincbarais aS8ente, podem
"e:::- . e as vigotas a onde melbor convenha e resol-

7,=-se qnalquer complica~ao.
~ 0 estes assentamentos deverao ficaI', muito bem

_. a e cert08 pela sua parte inferior, isto e, do
o ecto. Se nao se empregar madeira de quina viva

de rneia-quadra, devem as arestas boleadas au
as ficar para cima.

~ __-~IDERAMOS esteiras especiais aquelas que se
destinam a tectos mais ou menos invulgares, como

- -:Dl os de massa forte, os revestidos de cbapas de
iado material, e ainda os conhecidos tectos falsos.
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rig. 2. - PLANTAS DE ESl'EIRAS

Em cima. - Esteira· para tectos encabeirados
Em baixo. - Esteira para tectos vulgares

Piy. 3. - ESl'EIRA DE MASSEIRA
A) Pormenor dos chinchetreis

Para as tectos construidos eom rnassa forte e COD,e-
niente que as vigas da esteira sejam relati,ame -
grossas, a fim de se poder pregar bem a rede me ..
quer seja do cbamado metal distendido, quer se' a e
simples rede de capoeira.

Para as tectos de cbapas metitlicas au de fiOiO-
cimento cornbina-se ('m geral a equidistancia das ng -.
de molde que as chapas se fixem nas estremidades e.
se sao de grandes dimensCles, se possam tam barn 1'6_ ~

au aparafusar a meio ou a ter~os.

;;:

Pig. 4. - ESl'ElRA ENGRADADA
AO ALTO



EX2CUlf 0 de ~ esreira e com-eniente dese-
=.::..z.p 0 e-pecL',o pormenor, pois, compreende-se,
_::2 :130 sao iauais aquelas que fazemos para os tectos

- - de madeira ou estucados.
" esreiras para os tectos falsos devem construir-se

com serrafi'\es apropriados, assentes de par nas vigas
cipais ou, 0 que sucede muitas vezes, pregados no

~en 'do transversal da esteira .
..-os desenhos que apresentamos para os estudos dos

tee os de caixotoes (Fig. 20), mostramos a execul,(ao do
as entamento do serrafado.

Tambem fazemos referencia as esteiras apropriadas
para os subceus, que sao sempre providas de cadeias,
a fim de se deixarem as caixas para os envidrac;ados.

Fora das caixas para os envidra<;ados, constr6i-se a
esteira apropriada ao tecto que se adoptar.

Esta esteira preparada para conteI' subceus deve ser
cuid3.dosamente executada, com as vigas bem esquadria-
das, pois que qualquer ligeiro empeno pode prejudicar
o asselJtamento dos envidra<;ados.

o caso das esteiras engradada.~, soluc;ao que nao
satisfaz plenamente 0 fim visado, e tambeffi assunto para
estudo. Recorre-se a este sistema de esteira, quando a
superficie de qualquer d\'pendAncia a cobrir nao pode
comportar grandes vigas, pOI' falta de elegimento para
elas ou pOI' qualquer outro motivo estranho.

Algumas vezes para tectos estucados de gran des efei-
tos decorativos, em que se teme 0 comportamento das
vigas pOI' oscilac;oes, torcimentos e outros inconvenien-
tes pr6prios das madeiras, nem sempre bem secas e
desempenadas, constroem-se estes engradamentos.

Esta cOlJstruc;ao cOlJsta simplesmente de t:ibuas del-
gadas, uns om,03 e quanto basta, com 0 cutelo de om,lS
ou om,20, encastradas nas extremidades, como de ordi-
nario, e tarugadas amiudadamente em :fiadas de tabuas
da mesma espessura {\ altura, como mostramos no de-
senho (Fig. 4).

Os perial,(os de tabua que tarugam as tabuas compri-
das, entram nestas pOI' rasgos abertos em toda a sua
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Fig. 5. - CORTE DE TECTO
DE MADEIRA E DO PAllIMENTO

SUPERIOR

altura. Fica estabelecida uma epee e de a e. C

solidez e absoluta. e parece que pode eD . r os e - 0:
desmandos de madeiras yerdes ou de ma. qualidade ale~
de serem muito leves, 0 que em certos cas os e de estimar.

POI' este processo podem construir-se tecto de ma·
deira ou estucados, de qualqner dos sistemas em nso.

E' da maior pratica construirem-se os tectos no viga-
mento dos sobrados. E medida econ6mica e conce·

bida como nada prejudicial; no entanto surgem as vezes
desvantagens au prejuizos de grande importancia.

A combina<;ao dos varios elementos dos sobrados com
os tectos nem sempre resulta, como se deseja. Dma
vezes e 0 solho que esta verde e puxa para certo lado.
outras 1>aoas vigas a torcer para urn lado e outro, e
para concluir estas considera<;oes, fazemos notal' que 0
forro dos tectos de madeira e 0 fasq uiado dos tectos
estucados, tambem puxam cada urn para a sua banda.
Resultado: os tectos a rachar e a avizinharem-se toda
as consequencias.

Nas constru<;oes vulgares e assim, porem, que se
constr6i e e suficiente. As vigas recebem 0 solho pOl'
cima e 0 tecto pOI' debaixo (Fig. 5 e 6).

Nos tectos de luxo faz-se 0 assentamento de uma
esteira pOI' debaixo do vigamento do sobrado, a :fim do
tecto nao sofrer as causas do pavimento. IV1 as i8to, e
claro, e obra mais cara. As secl;oes destas esteiras sao
iguais' as restantes esteiras livres.

A construl,(ao destes tectos falsos e usada pOI' neces-
sidade, nas casas cuja cobertura e uma laJe ou placa de
betao armado, para Ber evitada a passagem de humida-
des que vem do exterior.

NeSle caso 0 tecto e completamente isolado da cober-
tura do edificio. como nos tectos dos ultimos andares
de qualquer edifica<;1io.

Fig. 6.- CORTE DE TECTO
ESTUCADO E vO PAV1MENTO

SUPERIOR



Fi,q. 7.- TECTO DE MASSEIRA
(Do lado esquerdo. - Corte longitudinal; Do lado direito. - Corte transversal)

TECTOS DE
AS tectos de madeira SaD os mais antigos, de~de que

comeQou a constru~ao de tectos nas hablta~~es.
as primitivos tectos eram apenas uma c~bertura, as-

ente subre urn vigamento, tal qual como saD os soalhos
dos pavimentos dos andares.

As coberturas das habitaQ~es dos iJ.ltimos andares,
eram ligeims esteiras pregadas para serrafOes. 86 m~ito
mais tarde se construiram as belos tectos, com as .Vlgas
a vista e os famosos caixot~es ornados de ricas obras
de taIba. Mas estes suntuosos tectos artezonados s6 se
construiam nos palacios.

~ as edifica<;~es vu1g'ares faziam-se as esteiras sim-
ples, e nos sal~es com alguma categ~ria aplicavam~se
o tipicos tectos amassei1'ados, onde a pmtura decuratlva
obressaia nas suas tintas de cola, entre roolduras de

razoavel desenvolvimento.
Ate a actualidade chegaram e ainda se usam, quase

todos os tipos de tectos de madeira, e nas constru<;oes
reO'ionais e de luO'ares pretensiosos vemo-Ios construidos

<:> <:> • • b dde madeiras caras ou na sua Imlta~aO, em usca e ar-
cai mo.

Actualmente constroem-se os tectos de esteira, de
masseim e de caixotoes, se~undo 0 valor das edifica~tles
que as comportam, ou conforme 0 gosto que deles se
espera.

Ctilizam-se para estas obras madeiras de diversas
qualidades. Nas constru~tles populares emprega-se 0

pinho, que urnas vezes €I pintado de branco,. a 6leo ou
cola e outras vezes e simplesmente envermzado.
Em algumas 10caJidades temos visto tectos de esteira

construidos com pinho braro e com pinho manso, em
'buas alternadas, resu1tando das suas cores diferentes,
m efeito esplendido depois de envernizado. Nos tectos
e pre~o elevado empregam·se madeiras ricas, porque

almente ficam enceradas.
e a te('tos de esteira sao constituidos pOI' tabuas de
·0 0(*') aplainadas s6 na face, e em geral com uma
_ eqnena moldura corrida nos dois cantos, quase sempre
-';' a au nncilo.

MADEIRA
as diferentes tipos de tectos de madeira ,amos r -

sar a descrever detalbadamf'nte, de modo que _
possam as similar a nossa descri<;ao.

DE todas as esteiras, a mais econ6mica e a q e
constituida por tabuas simplesmente encos '

umas as outras, e a de maior pre<.;oa que se forma 0_
reguas de 001,10 de largura, de macho e femea, e e~ -
beirada e moldurada.

As tabuas sao pregadas para as vigas ou serra
com preg'os de fasquiado com a cabeQa acha ad
sao, e claro, tectos para pintar, e com pregos redo
de cabe~a atarracada, de 14 e 14, se sao para fi ~
vista.

Depois de toda a esteira pregada, suo todos os •.•-
gos rebatidos; se os tectos fieam a vista, a cand e
cabe<;a dos pregos e coberta com cera \'irgem au
quer outra especie de betume adequado, se ~iio
dos sao essas cavidades sujeitas a betUIIla~aOe b
com massa de 61eo, como e pr6prio desses trab _

'rodos os tectos de esteira de forro de made'
rematados para as paredes pOl' uma aba, que e
regua que se prega para 0 paramento da parede.

Esta aba acompanha 0 tecto e recebe. como _._
sua pintura da mesma cor, ou fica encera 0- _
branco como a esteira a que liga.

Farro de junta - Encostam-se as tabna ao
das outras e pregam-se para as vigas com
pregos, conforme a sua largura, que em
om,16 a om,22.

(*) T'lbuas que geralmente tern a espes-ura
sao de casquinha a sua espessura e (Ie .quatro fio'O.



Depois de toda a esteira estar pre gada, assentam-se as
an8S cujo canto superior e sutado de encontro a esteira.

A. altura das abas e variavel, podendo tambem ser
IDoldurada.

A. aba e pregada em tacos embebidos nas paredes,
qual como faz8mos com as rodapes.

Algumas vezes as juntas do forro sao cobertas com
uma fasquia simples au moldurada (Fig. 8).

Todas as titbuas sao devidamente galgadas, para que
o seu numero numa esteira, seja regular e com a

e5ma largura.

Pfjrro chanfrado - Para este genero de esteira pre-
param-se as tabuas, devidamente galgadas e com os
can os chanfrados. Assentam-se encostando tambem as
'buas umas as outras.

lia fon'os com os chanfros de cad a canto simatricos
urn ao outro, para se encontrarem tabuas de espera e
de cobrir, e hit forros com as chanfros opostos em cada
canto. No ultimo caso a esteira assenta-se a encher e
no primeiro assentam-se primeiramente as tabuas de
espera, espa<;adas devidamente de acordo com a largura
da5 tabuas de cobrir, que s6 no fim se pregam e ficam
ent-aladas entre as de espflra.

Farro de meio-fio - T8m estas tabuas os cantos pro·
lidos de meio:fiu, tal qual como as tabuas de solho e
assim tambam se assentam, bavendo as tabuas de espera
e as de cobrir. As tabuas tern tambem de ser bem gal-
O'adas para que a pe-rfei<;aoseja obtida facilmente.

o pregamento e executado pregando-se a tabua de
espera com urn prego ao centro e s6 depais se prega a
'bua de cobrir corn urn prego em cada margern,

Quando estas tabuas de cobrir sao de boa largura, apli-
ca·se tambern urn prego no meio,

OS forros mais usados nas casas de habitac;ao sao
aqueles que geralmente se designam de esteira

obreposta (Fig. 9).

.1.s cibuas para es e
men e aplainadas no a r
t05, no que se refere' tiib as e e- e:- : a 1: =_ -
das titbuas de cobrir, e5m3 ao -,a be a a' a
face e depois dos cantos, feit-os saa de eo" ossa.-S _
junteira pelo seu tardoz. E este de;;engrossame· :::..
dois lados das tilbuas de cobrir que assenta sabre -" :::.-
espera (Pig. 11).

Os cantos das titbuas de cobrir sao em geral 0-

rados com j'emea ou com qualquer outro perfil
simples.

o assentamento deste farro, quando e a encher.
-se pregando as tabuas de espera ou cami;,;as co L..-

prego a meio, sabre cada viga, ficando espac;ada ~
das outras a largura necessaria para se fazer a asse:::.-
tamento das tabuas de cobrir ou saias, que se ~
com dais pregos aos lados para atingirem as cami.

Em volta dos teetos assentarn-se sabre as parede "
abas. 0 assentamento destas esteiras e del uma gra~-·
singeleza, como pelos desenhos muito bem se obse

Tectos encabeirados - Quando sao de relatint impo:--
tancia as dependencias a farrar, tambem quase semp_=
se encabeiram as esteiras. 0 encabeirado dos fa s
consiste em assentar em toda a volta das esteiras lllLZ

au mais tabu as de cabeil'a. Estas sao em geral ign ."
as que se pregam a encher a esteira.

As liga<;oes das cabeiras nos angulos das casas tan-
podem ser feitas pOl' meia-esquadria, como de topo. ~
jun~oes das tabuas que formam a esteira central co=::
as das cabeiras sao cobertas com uma pequena re",
moldurada au mata-juntas (Fig. 10).

Este forro de esteira e de todos as sistemas a ma'"
pratico e sem duvida a mais usual.

Os pregos que se utilizam para estes forros sao 0"
de fasquiado n.O 5 para as camisas e as de setia n.o ;
para as saias, pois que estes tern de atravessar tamb~
as tabuas de espera ou camisas.

510 estes forros de macho e f~mea, os que melbo;."
acabamento podem dar a urn tecto de esteira a en·

cher. Estas tabuas que tanto podem tel' de largnr.;.
om,10, om,12 au om,20, tern a mesma espessura dos a .
tr08 forros. Quando a sua largura e estreita, a costum
comportarem no canto do lado do macho, uma pequen
moldura, que e quase sempre 0 rincao.

As diferenc;as das larguras largas e estreitas da ori-
gem a dais sistemas de for1'o de tectos, que passam05
a descrever.

Forro largo - Este forro e quase sempre desprovido
de qualquer moldura. As til.buas sao aplainadas como e
necessario, e as cantos depois de feitos sao providos,
de ,urn lado. de macho e, do outro, de .f~mea.

E da maxima conveniencia que as tabuas fiquem bem
galgadas e de espessura desengrossada em todas ela£
para que, quando se assentam, as machos e,nfiem dlpi·
damente nas femeas e a face do tecto fique sem altos e
baixos. Embora seja sempre conveniente fazer urn afa-



gamento ligeiro, com uma plaina de dois ferros, a exe-
cuc;ao da mao-de-obra e muito facilitada.

~ste tipo de esteira com tabuns largas (Fig. 15) e de
sentamento muito rendoso.
Depois de todo 0 assentamento procede-se it aposic;ao

das molduras, quando 0 tecto nao fica completamente
liso. A disposic;ao das molduras, em reguas e fasquias,
e feita livremente. Podem ser pregadas em qualquer
lugar, obedecendo-se simplesmente ao seu desenho.

Para este tipo de tecto nao e preciso dotal' 0 viga-
mento de qualquer disposi<;;aoespecial, nem prove-lo de
chinchareis.

As molduras deverao ficar bem alinhadas e bem cor-
das a. meia-esquadria.

Farro esb'eito - Com r(lguas de orn,10 ou orn,12 pre-
ara·se urn forro magnifico, de born efeito e aprestado

~ara a forma<;;aode apainelados.
Este forro e sempre dotado de urn rincao no canto

orrido de macho.
~ Algumas vezes tambem se moldura comfemea(Fig.11),

o rincao (Fig. 16) e 0 mais apropriado.

.~ :

i

I
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Consiste esta pequena moldura num arredondado de
aresta, como apresentamo:s nos cantos das vigas, mui 0

fl'lCilde carrel' e ligar a meia-esquadria.
Nas esteiras a encher 0 assentamento e de execuc;ao

muito rapida, devido a sua pouca largura.
o forro moldurado nao necessita de afagamento.
Nos desenhos (Figs. 13 e 14) mostramos alguns opo

de apainelados, e muitos outros se podedo construir a
vontade do arquitecto e do construtor.

Para esta ordem de tra balhos e mister dotal' 0 riga-
menta com as chinchareis necessarios, para 0 prega-
mento das tabuus. Este faz-se como DOS solbos; apliea-
-se 0 prego na junta sabre a macho. POl' este meio 0

tecto fica sem as pregos it vista, pelo que pode ser
envernizado na cor da madeira.

Algumas vezes na constru<;;ao destes tectos empre-
gam-se tabuas de varias cores, 0 que Ihe cia urn boni 0

aspecto. Com madeira de pinho consegue-se isso Iaci}-
mente.



A&a
Vi,q. 12. - 'l'ECTuS ESC()NSOS

A) Estetra de escama; B) Esteira de forro Bobreposto

_-os tectos de forro apainelado tambem se costuma
_azer 0 encabeiramento, que as vezes conta tres ou mai s
-'buas.

o tra<;ado para os apainelados e obtido dividindo a
5uperficie a cobrir, no numero de partes iguais, que
:;'que de aeordo com a planta do tecto, a sua marca<;ao

o ngamento da esteira e feita com cordeis fixados em
eO'osapontadus.
Para a boa execu<;ao destes tectos constituidos por

ameis, e da maior conveniencia desenhar-se a planta
ormenorizada da es~eira, mesmo que se estude 0 tecto
l"opriamente dito. E segundo a planta, que se faz a

can tru<;ao da estrutura do tecto.

o tectos em rampa podem ser forrados pOI' diferen·
tes modos, alguns dos quais estudamos dentro dos

principios nsados na carpintaria.
m dos sistemas destes forros e 0 da sobreposi<;ao,

pregando-se no serrafado a camisa e sobre esta a saia.
como se pratica nos tectos vulgares destas obras.

Outro sistema em uso corrente e 0 de escama. 0 sen
assentamento inicia-se, pregando-se a primeira tabu
sobre 0 serrafudo, de um lado, e sobre uma ripu, par
lhe dar altura, do outro.

Seguidamente vao-se pregando as tabuas sobre 0 ser-
rafado e sobre a tabua ja assente, ficando sobrf'postas
umas as outras em toda a extensao do tecto.

Este sistema e bastante pratico. A prepara<;ao Oa5
tilbuas consta s6, alem do aplainado da face, da facta
dos cantos. Urn dos cantos, 0 que fica do Iado exterior.
assente sobre a tabua anterior, e em geral moldura 0
ou cbanfrado.

As tabu as sao desengrossadas, correndo· se a j nntei
no .tardoz, a fim de obter uma espessuraigaal em toda5
elas, junto ao canto exterior, conforme vemos no Por-
menor dos nossos desenhos (Fig. 12). Estes tectos de
rampa sao utilizados em s6taos, para aproveitamento
inclina<;ao do te11lado. Lembramos, porern, que para
constru<;ao destas esteiras nao deve ser aproveitado
varedo da cobertura. Constr6i-se, a parte, urn serrafa :
ou vigamento de esteira, para se evitar que as vib -
<;oes da cobertura ou torcimento das suas madeiras, i.::-
£luam perniciosamente na estrutura dOBtectos e nas p~-
redes divis6rias, que Ihes fiquem ligadas.

As coberturas dos edificios, apoiadas, como nao p
dia deixar de ser, llas paredes mestras e raras vez :
nas interiores, nao devem ligar se as esteiras de teC:.5
nem a outros motivos interiores da constrn<;ao.

AS tectos de masseira (Fig. 18) que san constituid :;
por uma esteira plana central e pOl' esteiras mc":-

nadas para as paredes, formando como que urn tee'
chanfrado, foram muito usados nos seculos anteriOl E:
quer construidos em madeiras, quer depois, mais tar':",
fasquiados e estucados.

Actualmente ainda se constroem nas moradias pr6 ~
e de ar solarengo estes interessantes tectos, onde, ~--;:
vezes, a pintura decorativa mostra 0 seu belo esple -:--

Os vigamentos para as masseil'as sao em prinE!,:
construidos pela forma geral de todos os vigame -
ASl'entam-se as vigas de parede a parede com a e _ -
distancia estabelecida, urnas das outras, e depois: --
o assentamento dos serrafues ou vigotas inc' ~-
(Fig. 7) para a fixa<;;aodas masseiras. Estes sefT--
podem ser pregados de par as vigas no sentido Ion . - -
nal da esteira, e encastrados na parede, e no
transversal san fixados as vigas pOl' boca de lobo (P . -
e tambem com as snas pontas ellcastradas na par -::'.

A inclina<;ao do amasseirado e variavel. \ ai do· _-
a urn espraiament') que 0 arquitecto tenha proje

Quando por conveniencia, para qualquer ele:. ~
masseira, as vigotas nao possam coincidir com as -
da esteira no seu sentido longitudinal, e mister ~
o assentamento de chinchareis (.,) para nele se
tarem as mesmas vigotas, ficando assim dese co=
das vigas.

(*) Antigalllente os chincharei- tambem e:-am
fornecos, nome proprio da escar,a oode eo a a 0.



Concluido, pOl' co~seguinte, 0 vigamento da esteira,
vamos ~~screver 0 forro da masseira, pois que 0 do
tecto e Ja nosso conhecido.

o revestimento da masseira pode ser feito de forro
a encher, como sabemos pelo estudo dos tectos rectos
com tabuas largas ou estreitas, sobrepostas encostadas'
de meio-fio e de macho e femea. ' , '

Qua.lquer genero de forro pode ser aplicado nas
masselras.

Nas boas construGoes as masseiras, as vezes ' sao
constituidas pOl' paineis engradados e almofadados
(Pig. 18), que se fixam as vigotas pOI' pregos e tamMm
em muitas obras pOl' parafusos.

N~stes tectos da masseira tambem, quando a sua
estmra central forma paineis almofadados, se emprega
o engradamento com a sua fixaQao aparafusada ao viga-
mento.

Todos os sistemas de tectos apainelados, quer sejam

-
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os paineis obtidos pOI' reguas, queI' pOl' almofada e-
gradadas, tanto podem ser pIanos como dobrados.

Nos nossos desenhos mostramos em pormenor
forma pratica desse genero de trabalho bem como
ligaQoes das masseiras com as esteiras. '

Estas ligaQoes, que sao em geral feitas nos ang 0-
do tecto, silo cobertas com reguas molduradas.

Quando as masseiras sao de forro a encher, em qu -
que~ das suas modalidades, tambem se podem faze os
apamelados, pregando·se pOI' cima as moldul'as que os
formam.

As abas destes tectos de boa apresentaQao sao qu e
sempre molduradas com gran des perfis.



Fig. 18. - TECTO DE MASSEIRA
(Em cima. - Planta ; Ern baixo. ,- Corte)

DESIGNAM·SE pOl' tectos sanqueados aqueles que
fazem a sua ligat;ao com as paredes pOI' gran des

circulos, que sii.o as sancas
Para a constrl1~ao das saneas pregam-se nas vigas

nmas cambota.~ com a forma que se pretende dar ao san-
queado, em geral um quarto de cfrculo, cuja ponta
inferior encastra na parede, como vemos no desenho
(Fiq. 19-C).

Se 0 tecto e de forro a encher, tambem se enche a
sanca, mas, e compreensfvel, enche-se com reguas muito

Fig. 19. - CORTES DE TECTOS
A) Maueira almojadada; B) Masseira de JOTTO

de flUJ,CM e jemea; C) 8n.nca de JOTTOde macho e jemea
D) Liga~ao da masseiTa

estreitas, para poder dar- e a ,0 sem -e_-
perfeit;ao do arco. 0 forro mais indicado para
e 0 de macho e femea.

o afagamento deste sanqueado
a plaina de volta ou de curvas
curvas.

Algumas vezes 0 tecto liga com a sanca sem
quer interrllp<;ao, outras vezes fica separado po :-
quias ou reguas molduradas ou lisas.

Nos tectos de pouca categoria pode 0 sanqueado -
pouco cfrculo; uma concavidade de om,06 ou om,
suficiente.

CHAMAM-SE de artezoe.~ ou de caixoti'Jes os te
de vigamento a vista, que providos de chinchare .

formam como que umas caixas decoradas, em que
vezes predomina a talha.

Estes tectos SaD considerados e com justi~a tee:
,'icos. SiLO quase sempre construidos de boas made'
e a sua manufactura e muito cui dada, logo a partir
vigamento da esteira.

o vigamento e todo ele aplainado e as suas are
inferiores sao molduradas. 0 assentamento de toda
esteira e fetto com perfeit;ao de acabamento, como bo_
obra de carpintaria que e.

o assentamento dus chinchareis que e logo feito
seguir a esteira, fica regulado de maneira que as mo.-
duras das suas arestas e das vigas liguem bem, a me' -
-esquadria, sem deixarem fendas e imperfei~lIes
murtagens.

Assente todo 0 engradamento da esteira faz-se -
asse/ltamento dos caixotlles, que SaDpreviamente _
parados fora do seu lugar.

Quando 0 tecto fica no vigamento dos pavimen' s
pregam-se em todos os lados das caixas constituidas pe ~
vigas e cbinchareis, uns serrafos para depois se fixa E.-

neJes os tectos dos caixotOes. Esta fixa~ao pode ser £ '.
a pregos ou a parafusos.

Quando, porem, 0 tecto e feito numa esteira 1i
de pavimentos, podem os caixotlles ser metidos
cima e assim fixados.

o que nunca e conveniente fazer-se, e a decora -
dos caixotoes sobre 0 tardoz do pr6prio solho do p -;-:
mento superior, embora tenha sido tratado com urn a -
bamento para esse filll. As inconveniencias sao mui '-,,-
mas para a perfeit;ao da obra. As vibra<:lIes do ~-:-
mento reflectem-se na dura~ao da estabilidade do tee:-

E da melhor conveniencia nunca esquecer 0 com -
tamento das varias especies de madeiras, durante
esta~lieB.

Os tectos dos caixotlles prbpriamente ditos, sao co=.s-
tituidos pOI' uns tampos engradados e almofadados c =
molduras que se fixam para os serraflles, que pre": -
mente se pregaram nas vigas, para esse fim, co=-
atras dissemos.

Por debaixo desses tectos pregamos ou aparafosac.':~
para as vigas, umas guarni<;lies ou fasquias mo1dur ',-
que os Bustem, caso fiquem desligados dus serra;' •
pOI' qua1quer conveniencia. E de facto nada nos 0 ~'••



do~ caixo ~es. Podem ficar soltos
a . Oes 00 fasquias, que devera ser a

=.c...;.O maneira de os conservarmos sem deforma<;ao
ma. As nbraQ~es do vigamento nao podem deste

r:::.odoatingir os tectos dos caixot~es, que ficam inc6-
U:Ile .

_-0 nosso desenho (Fig. 23) mostramos os diversos
modo de se fazer 0 assentamento dos caixot~es.

A decoraQao dos artez~es depende do projecto da
dependeocia em que a sua aplicaQao se faz, pois que se
tern construido caixotlies de extrema simplicidade e de
riquissima concepQao artistica.

Algumas obras comportam caixot~es de grande re-
le,o, de altas molduras e de requintada talha.

Obedecendo a curioso recorte de passadas epocas,
tem-se construido caixot~es de aspecto soberbo de im-
ponencia, variando-se os ornatos de cad a caixotao num
lllesmo tecto, tal como se praticava em varios estilos
arquitect6nicos, sobretudo na Arte G6tica.

o efeito destes tectos e magnifico (Fig. 1) e empre-
gam-se muito em salOes e vestibulos, nao s6 de casas
particulares como em estabelecimentos, em que a exi-
gida rica apreseJita<;ao. Cada caixotao forma em relaQ9.o
a UDladependencia urn tecto falso, em face do pavimento
que Ihes fica superior.

As abas que rematam estes tectos ricos com as pare-
des. sao constituidas pOl' molduras de grande beleza.

Nos tectos artezonados de pouca categoria, as abas
sao umas estreitas fasquias assentes sobre as vigas que
encostam Has paredes.

Os tectos artezonados constrllidos de boas madeiras
ficam encerados ou pulidos e, quando as madeiras sao
claras, ficam envernizadas. Construidos em madeiras
inferiores, pintam-se com tintas de 61eo e obtem-se pOI'
vezes tectos maravilhosos.

Os tectos artezonados sao de todos os tectos de ma-
deira os mais ricos e os de mais dificil execnC;ao, quando
se trata de uma obra de grande acabamento.

A maior perfei<;ao a exigida sobretudo nas liga<;~es
das molduras.

VEM dos longinquos tempos da ldade-Madia os tectos
de vigamento a vista, sempre de agradavel as-

pecto. Nao nos referimos, e claro, aos pobres tectos
que niio ex£stem, em que se veem as vigas e os tardo-
zes do solho do pavimento superior e nada mais. Hefe-
rimo-nos aqueles tectos que nos mostram grandes viga-
mentos aplainados e moldurados, embora os mais vetustos
nos deixem tambem vel' 0 tardoz do solho, que nesses
velhos tempos era de tabuas muHo grossas e largas.

Actualmente esses tipos de tectos sao providos de
forros assentes entre as vigas, deixando um espa<;o
livre entre 0 solho do pavimento e 0 forro.

As vigas sao aplainadas e molduradas nas suas ares-
tas inferiores, e 0 seu assentamento e executado como
qualquer vigamento vulgar.

Nos nossos desenhos (Fig. 20) mostramos estes tectos
nas suas varias formas de execu<;1io.Em A vemos um
tecto numa esteira sem pavimento superior, caso que
tambem se pode aplicar aos caixot~es; em B temos um

Fig. 20.- TEOTOS DE VIGAS A VISTA
A) Oorte de esteira de tecto proprio; B) Oorte de te<J[o'a.l.m:

0) Oorte de tecto comum ao pavimento superio-r

forro separado do solho, 0 que do mesmo modo 0
compreendflr-se para os artezonados; e em C se
-nos do pr6prio solho, que no seu tardoz forma 0 ec:o
simplesmente guarnecido de fasquias.

Em certas obras sucede nao se po del' apro,ei~ 0
vigamento existente pOl' qualquer motivo, e dispondo-se
de pe dil'eito alto, constr6i-se uma esteira de serrafOe~,
apropriada a este sistema de tecto, formando-se as~
urn. tecto falso.

As vezes esta nova esteira, apresentando largas e
grossas vigas, e desprovida dessa madeira, porque _
armam com tabuas delgadas umas caixas com os pem
desejados.

Assim, estes vigamentos a vista sao constituidos 0
vigas falsas, que, apesar disso, formam, pOI' vezes .
dissimos tectos que fingem atestar uma larga yems ez.

Para este trabalho de vigamentos falsos, e prec·'
uma certa pericia dos carpinteiros, senao redunda e
desastre tecnico.

Fig. 21. - PLANTA DA ESTEIRA DE TE
ARTEZONADO



N0S tectos de pequenos pavimentos intermedios, nas
casas comerciais, e costume fazer-se, para se nao

desperdic;ar 0 pe direito existeote, que nestas pequenas
obras e sempre diminuto, aplicar no solho superior que
serve de tecto, uns serrafos moldurados a imitarem
vigas a vista.

Do mesmo modo e com 0 mesmo objectivo, tambem
algumas vezes se pregam os serrafos em quadricula.
nesses tectos, na imitac;ao de artezoes.

o resultado destes trabalhos de fingimento e quase
sempre satisfat6rio, quer sejam de boas madeiras en-
vernizadas, quer sejam de pinho da terra pintados com
tintas de 61eo.

A composic;1io das molduras dos caixotoes, quaisquer
que sejam os seus perfis, formam-se, para evitar gran-
des pesos a puxar as esteiras, com pec;as assentes umas
sobre as outras, em sobreposic;ao, ficando interiormente
um espac;o oco.

ALGUNS tectos de tabuas sobrepostas, no sistema de
carnisa e saia, sao encabeirados com duas ou tr~E

tabuas de cabeiras, que tambem se sobrepoem umas L
outras.

Quase sempre a cabeira que recebe 0 topejamento
do fo1'1'oda esteira, ou tapete, fica sabre posta, passan-
do, por cOllseguinte, sobre as carnisas desse plano, 1'e-
cebendo as tapas das respectivas salas.

Como este fo1'ro e de ttibuas moldu1'adas nos se "
cantos ou juntas, e mister fazer as mu1'tagens na mo~-
dura da cabeira, co1'tadas it meia-esquadria, para dare_
entrada aos tapas das saias da esteira.

As juntas molduradas destas tabuas, tamMm, jur:-
do topo sao sambladas Ii meia-esquadria, para rema -
rem com a murtagem da cabeira onde assentam.

Os fo1'ros destas esteiras sao em geral tabuas Jar ;;;
tanto no plano do tapete como nas cabeiras, asse -~~
em todos os Jados dos tectos.

fi'1Y. 23. - CAlX()TOE:i
(Em cima.- Caixotiio compieta· Em baUo.- Caixotii.o canstituido

pelo pGl.o-imentasuperior)



Fig.24. - TECTOS f;ANQUEADOS
(Corte longitudinal - Corte transversal)

TECTOS
OS tectos estucados sao de origem italiana, e foi da

ltalia que sairam para todos os paises da Europa,
magnificos estucadores, que fizeram escola nas obras
onde exemplificaram a sua arte. Mas vai longe essa
epoca dos grandes estuqlles, repletos de ornamenta<;ao
rica e bela. Actualmente os tectos estucados, entre nos,
sao simples e quase sempre desprovidos de ornatos de
grande desenvol vimento artistico.

Para os tectos esrucados constroi-se, como e obvio,
a eSleira vulgar, devidamente tarugada.

Sobre a esteira assentam-se os fasquiados ou placas
de estafe. 0 primeiro destes sistemas ja esta quase fora
de uso nas nossas· edifica<;<les.

ESTUCADOS
Os tectos estucados acompanham todas as mOla-': -

des que se usam nestas coberturas. quer se aate '"
masseiras, sanqueados ou mesmo artezonado . T '
estas modalidades vamos descrever separadamen e.

oEPOIS da esteira estar pronta faz-se 0 assentame
do fasquiado, cujas fasquias de sec<;ao trapezo'

sao pregadas sobre todas as vigas, com um prego
fasquiado n.o 4. As fasquias que tern de espes_ ~

F~.25.-TECTOS ESTUCADOS
A) Tecto fasquiado; B) Tecto fasquiado, rebocado, esbo~ado e estucado; C) Tecto de placas

de estafe, esbo~ado e estucado
(Do Iado esquerdo.- Corte transversal; Do lado direito.- Corte longitudinal)



DIYER a

Pig. 21l.- SANCAS DE TECTOS
ESTUCADOS

A) Sanca fasquiada ; BJ Sanca revestida de estafe;
C) Dobra de lIIasse'ira fasquiada; DJ P01"menOr da quebra

da 1na~seira

.015 ou om,018 e tern de Iargura maxima om,02 ficam
:::eparadas umas das outras cerca de om,015, espa<;o este
q e 0 fasquiador calcula pela espessura do seu dedo
maximo da mao direita.

.ds fasquias SaD pregadas com a base mais estreita
ara cirna, para que 0 reboco, vulgarmente chamad.o

pardo nao caia. A disposic;:ao,do fasquiado e pe:p~endI-
c ar ao ,igamento au serrafado e, para perfeH;ao da
e: eira deve ficar bem alinhado, direito e nivelado.

Quando, por ventura, as vigas ou serrafoes apresen-
-ern qualquer salieneia no seu comprimento, ~ conve-

'en'e tosqu£ar-se com a enx6 esse defetto, aSSIm como
quando aeonteee aparecer qualqu,er reinterfinc.ia ou

_ea de\ e cal<;ar-se esse local da vIga com uma npa ou
com nma fasquia, consoante a profundidade eneontrada.

as acrescentos das fasquias SaD feitos por ehanfro
sabre a viO'as. Nos primeiros tempos da construc;:ao
es es tecto~, os fasquiados eram feitos pelos carpintei-

:'os. mas depois, com 0 grande desenvolvimento que
,er m eriou-se a classe dos fasquiadores C"*), que

odo esse trabalho com uma presteza admiravel
balhando sempre de empreitada. .

~ e' ca<;(}esde categoria 0 fasquiado que se em-
u e a de madeira de casquinha, eujas qualidades

cia SaD sempre de primeira ordem e conser-
. simo bern.

COITentias aplicava-se 0 fasquiado
se poder pregar sem rachar, devido

. era metido em agua durante
- -se hUmido.

Este servic;:o era absolutamente mau porque em ~_
quando se pregava 0 fasquiado ja 0 ,igamen 0 e_- _
seeD e, assim, 0 estado das madeiras provoca ,a - __"
chas dos tectos a breve prazo.

Com 0 encarecimento da casquinha come~ou a 0;;--.

-se s6 0 fasquiado de pinho, e partiu dai 0 desere ~:-
dos tectos de fasquiado.

Tambem 0 enchimento do fasquiado com 0 reboe:
provocava de certo modo altera<;oes. nos tectos, porq =
se fazia esse trabalho com as fasqUJas num estado l! ::
se ia alterando. Com os fasquiados de casquinha n.;;'
sucediam os maus resultados, porque, sabe-se rna'
bern, que esta madeira !Jao e .sujeita .as contrae~o~s
que 0 pinho se submete, demaIs a maIS tendo-se allld~
molLado.

Finalizada a esteira, pracede-se ao enehirn~nto d~
pardo, reboco assim chamado pela sua cor, pOlS que e
nma arO'amassa de cal e areia, ao tra<;o de 1 : 2. A es-
pessura'" do pardo abaixo da face das fasquias e em ger
de om,005.

Este trabalho de encher os tectos e executado pelo
pedreiro, que para isso se serve da trolha e da .colbar
para a apiica<;.ao da argamassa, alisando-a depms com
a desempenadeira.

S6 depois do pardo estar bem seen Ye~ ? estucadar
fazer 0 esbo<;.o, que para esse trabalho utdIza a trolha
e a colher e para 0 seu alizamento tern 0 esparavel.
Finalmente, depois de bem seco 0 esbo~(), apllCu-se
entao 0 estuque.

COM 0 progresso foi 0 fasquiado suhstitnido peia
placas de estafe, que sao constituidas p(Jr~gesso

ligado a sisal e tern 0 formato de 1'",00 x Um,DU e a
espe~sura de om,005 a om,OUS.

Estas placas sao providas de umas deigadas reguns
de madeira para a sua boa fixa<;a.oaos vigamentos, na,'
suas extremidades e no meio, pois que sem essa pre-
cau<;.aopodiam esboroar-se ao serem pregadas.

Estas placas de estafe san pregadas sobre todas a
vigas que alcan<;.amcom a sua superficie. .

AIO'umas vezes as dimensoes das placas termmam
fora "'das vigas e, embora os estucadore~ apliquem .nas
jun<;.5es, meadas de Enhol para a g~rantla ~e boa hga-
<;.ao, tal pratica nao deve ser segu:da. As Jun<;oes das
placas devem fazer-se s6 sobre as vIgas.. ._

86 em casos imprescindivei~ se deve aeeltar a ,hga<;ao
das pIacas em vao, fora das vIgas. Embora se dlga que
esse processo de Iiga<;ao das placas em qllalquer lugar.
em nada altera 0 revestimento dos tectos, desde que S8
utilize bastante Hnhol nesse servi<;.o, os estaques 00 en-
tanto aparecem bastante rachados frequentemente.

Sobre as placas de estafe faz-se 0 esbo<;.o,e sobre
este aplica-se 0 estuque, como de ordinario em todos 0:
tectos estucados. Para os sanqueados dos tectos estuca-
dos, qualquer que seja 0 tipo de sanca, pode fazer-_;>
a aplica<;.aodas pIacas de estafe.

(*) as primeiros fasquiadores sairam doe carpinteiros civis e •
sua ferramenta era apenas 1 serra. 1 martelo, 1 formao largo, 1 e -
e 1 cordel para 0 destorcimento do fasquiado.



:2-se 0 costumado reboco de arga-
- . , depois 0 esboQo e, finalmente, 0

..
-. -mos dos Pavirnentos Diversos apre-

t! enhos respectivos, que nos mostram
_= : '0 que SaD relacionados com as aboba-

-=-~_-DO as placas de betao armado das coberturas
dos pavimentos servem tambem de rectos, e,

- se abe, necessario dar-Ihe 0 acabamento condi-
- -= com as paredes e com os tectos, das dependencias
-~spquentes .
.:Jemro dessa necessidade imperiosa, estucam-se os

-~c os da mesma maneira que se estucam todos os outros
-ec os, depois de devidamente preparados para isso.

Assim, depois de 'ra a a co:.
crespimento, que e um reboco co
mento e areia. Depois. antes de .e
da-se na placa uma demao de cal. e
mente, para 0 esboQo ligar bern,

Feito 0 esbo!;o aplica-se 0 es uque, como
Estes tectos podem ficar magn\ficamen-e

dos, mas deve ter·se em conta que a laca -:> ~=---
armado esteja bem seca. De contrario a es:n .
estalar e fender, nao !i6 na sua concordanc'
guarnecimento das paredes, como tambem 0::-:
superficie lisa.

Nos sanqncados entre as tectos e as pare es e :'~-
gida a maxima perkia dos estucadores, pois que ~
pequena imperfeiGao pode prejudicar toda a obra e: --
cada .

OS rebocos dos tectos sobre placas de be :-0 a.-=.....:
e os de abobadilha, s6 deverao ser feitos q c......~=

as respectivas superficies estejam bem secas. 0- s'_
Gas tambem s6 se devem fazer depois de todo os c'
cos estarem no mesmo estado, e, finalmente, 0 e:::.~.==
s6 se aplica depois de tudo bem seco e pru r'o .-
este trabalho final, que deve ser esmerado e so--
bras, tremidos e impurezas dos materiais.

Todos estes tectos podem ser estucados a jso 0_ ~

esponjado, como os que assentam nas esteiras.
No nosso Caderno sobre Interiores e Ex teriores , -

taremos dos esbo<;os e do estuque. .
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0"" -ectos de abobadilha sao os mais pobres dos tee-
m estucado. ~ 0 entanto exigem perfeic;ao, pelo

enas na sua fae a final.
Es"e_ ec a s·o. como e abe, 0 tardoz dos pavi-
e ~o_ de abob cobrindo as superficies de tijolo

e e :;:0-:-0 . ....,aogeralmcnte curvos, de uma
b ompanhando a pequena ab6bada

obras deixam-se ficar rectos

-se 0 costumado reboco de arga-
= -.::'c: : depois 0 esboc;o e, finalmente, 0

, -mos dos Pavimentos Diversos apre-
esenhos respecti\'os, que nos mostram

::0', que san relacionados corn as aboba-

--: ,'DO as placas de betao armado das coberturas
dos pavimentos servem tambem de tectos~ e,

- se sabe, necessario dar-lhe 0 acabamento condi-
-~'~ com as paredes e com os tectos, das dependencias
-~sequelltes.
=>entro dessa necessidade imperiosa, estucam-se os

- c os da mesma maneira que se estucam todos as outros
-ectos, depois de devidamente preparados para isso.

Assim, depois de 'rada a co:.
crespimento, que e urn reboco co_
mento e areia. Depois. antes de Le :
da-se na placa uma demao de cal, e
mente, para 0 esboc;o ligar bem.

Feito 0 esboc;o apEca-se 0 estuque, como c.e
Estes tectos podem ficar magnificamen-e be~

dos, mas deve ter-se em conta que a plaC2
armado esteja bem seca. De contd.rio 0 es,uq e ,-
estalar e fender, nao so na sua concordanei eo::::c.
guarnecimento das paredes, como tambem or' - - -
superficie lisa.

Nos sanqueados entre os tectos e as paredes e e~-
gida a maxima perkia dos estucadores, pois que --
pequena imperfeiGao pode prejudicar toda a obra e" -'
cada.

AS rebocos dos tectos sobre placas de betao a -
e os de abobadilha, so deverao ser feito qua::

as respectivas superficies estejam bem secas. 0 es
COstambem s6 se devem fazer depois de todos os re
cos estarem no mesmo estado, e, finalmente, 0 e. >

s6 se aplica depois de tudo bem seco e pruprio p~
este trabalho final, que deve ser esmerado, sem so -
bras, tremidos e impurezas dos materiais.

Todos estes tectos podem ser estucados a Jiso a ::.
esponjado, como os que assentam nas esteiras.

No nosso Caderno sobre Interiores e Exteriores,
taremos dos esboc;os e do estuque.
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OUTROS
0_ ectos de madeira e estucados, hi! a con-

ainda com alguns tectos de construvuo invul-
- que em certas ocasioes sac de absoluta neces-

e. A. construvao dos tectos especiais depende
re da natureza da obra, e dos fins a que se desti-

dependencias, a onde temos de construi-los.
:- a por ,ezes tectos de grande prevo. com materiais
as. e podem do mesmo modo serem apenas urnas

les e eiras, constituldas por pobres folhas de car-
comprimido.
Q1lns tectos destas variadas categorias tern inte-

~ sse, e por isso descrevemo-los convenientemente,
a.-a ficarem conhecidos nas suas bases construtivas.

on tectos falsos sac aqueles que se constroem abaixo
dos tectos pr6prios, umas vezes para diminuivao

e grandes pes direitos, outras, para encobrir deficien-
c' existentes no verdadeiro tecto, e ainda aqueles que
::cam pOl' debaixo das placas de betao armado, a fim
.e e,itar infiltravoes vindas de cima.

0- tectos falsos, que tanto podem ser de madeira
como estucados ou de outros quaisquer materiais, sac

or ,ezes de boa apresentavao.
As esteiras para estes teetos sao, em geral, consti-
idas por serrafOes ou simples serrafos, se as superfi-

cies sac estreitas. 0 encastramento destes serrafoes
.az-se facilmente, deixando os agulheiros relativamente
espavosos. Depois do acompanhamento dos serrafoes
es ar seco, aplica-se 0 revestimento de madeira ou de
es afe para estucar.

AS dependencias onde seja conveniente construir
paredes de forte revestimento, tambem se cons-

oem tectos fortes. Estes tectos com 0 seu vigamento
da esteira assente pelo sistema vulgar, sac compostos
por uma rede metalica pregada nas vigas. Depois de
mada a rede, aplica-se pelas malhas, que poderao medir
0'" 01 X OIIl ,03 pouco mais ou menos, urn entranQado de
es opa ou sisal, destinado a receber a argamassa de en-
chimento.

.A argamassa que e feita com cimento e areia pelo
avo de 1: 2 ou mesmo de 1: 1, e por isso denominada

massa forte. Inferiormente aplica-se 0 esbovo e 0 es-
que.
Estes tectos sac de grande resistencia e pr6prios para

babitaQoes de loucos e outros individuos perigosos.
Dendo ao linhamento de estopa, Hohol ou sisal, a

massa adere bem it rede metalica.

TECTOS

PAl{A a construQao de tectos revestidos de cha r - ::-

fibrocimento, metlilicas ou de madeira pre ",_.:
prepara-se devidamente 0 vigamento da esteira. .:_
acordo com as dimensoes das respecti,as chapas.

Porem, se a esteira ja existe porqne se trata de ==
tecto velho, estuda.se 0 modo de aplicar as ch -
quer cortando-as, quer dando ao conjunto uma fe'(f-
apropriada.

De urn modo geral as chapas sac pregadas as Dg"-
em toda a superficie do tecto, e depois cobrem-se ~
juntas com fasquias au reguas em forma de quadricUla.
como vemos no desenho do tecto (Fig. 13).

Quando se faz a aplicavao de chapas metalicas, como
por exemplo, de aluminio, podem tambem ser do mesma
metal as reguas cobl'e-,jttntas.

Na aplicaQao de placas de fibrocimento poderemos
fixar reguas de madeira. As placas ficam soltas, para
se nao quebrarem com os pregos, e as reguas que as
suportam sac aparafusadas as vigas.

As reguas de madeira sac pintadas com tinta de 6leo
e as placas poderao ficar na sua cor natural, dada a
dificuldade de serem pintadas.

o conjunto resulta bern, quer no aspecto, quer na
dnraQao da obra.

Com as chapas de cartao ou de madeira prensada 0
trabalho de fixa<;ao e muito mais [licil. As chapas pode-
rao ser pregadas ou aparafusadas ao vigamento, e as
fasquias cobre-juntas tambem do mesmo modo se podem
fixar.

Nos tectos assim construidos, pode fazer-se toda a
sorte de pintura que se pretenda.

Finalizando a descrivao dos tectos de chapas, pode-
remos aiuda acrescentar, que as placas cia contrapla-
cado de madeira, poderao tambem ser aplicadas nestes
forros. Esta madeira e leve e gar ante bem a fixavao
as vigas da esteira, pOl' meio de pregos <.lU de pa-
rafusos.

Estes tectos de contraplacado de madeira, podem,
como os outros tectos de [orro de madeira, ser pinta-
dos ou envernisados.

Os tectos de espelhos ou de quaisquer outras chapas
de vidros, sac tratados tal qual como os tectos de cha-
pas de fibrocimento. Os vidros ficam Iivres, simples-
mente sustidos pelas reguas cobre-juntas. Se os vidros
fossem aparafusados ao vigamento da esteira corriam 0

risco de racbarem, talvez mais gravemente do que as
placas de fibrocimento.

As formas a dar aos apainelados pode ser a mais va-
riada possivel, desde os quadrados aos Iosangos, numa
combinaQao simples, como as dos nossos desenhos,
(Figuras 14 e 17), ou de composiQao opulenta como
os artezoes.


