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Atenciosamente, 

t- Anexos: RRT de Projeto. 

~· Especitlcacoes Tecnlcas: Apresenta as especificacoes tecnicas de materiais e services: 

Cotac;:oes de Precos: Precos de itens coletados no mercado. 

t:> Composicoes de Prec;o Elaboradas: Apresenta as cornposicoes elaboradas de services ausentes na Tabela 
Seinfra 24.1; 

r, Composicoes de Preco: Apresenta as cornposicoes analitica de Preco dos Services: 

v Mem6ria de Calculo: Demonstra corno foram calculados os itens orcados. 

t> Cronograma Fisico-Financeiro: Mostra o cronograma e estabelece valores para desembolso mensal. 

t· Orcamentos: Apresenta o Orcamento da obra 

t> Premissas para Elaborac;:ao do Orc;:amento: Define a Fonte de Precos Basicos, o BDI utilizado a estrutura 
dos Orcarnentos e quantitativos. 

> Projeto de lnstalacoes - Sanitario; 

> Projeto de lnstalacoes - Agua Fria; 

~ Projeto de lnstalacoes - Eletrico; 

)" Projeto Estrutural em Concreto; 

> Projeto Arquitetonico; 

l> Projetos Desenvolvidos: Descreve os projetos Elaborados a partir dos Estudos Basicos elencados abaixo: 

:,, Estudos Preliminares 

!> Estudos Basicos: Descreve os Estudos Basicos Elaborados sao eles: 

t,, Localizacao: Apresenta Locallzacao do Municipio e/ou das obras projetadas; 

[;- Equipe Tecriica: Elenca OS profissionais envolvidos; 

.:,ti',\(\.') 

Descricao Surnaria do Projeto . c> .··· 
O presente Rela~6rio tern por finalidade expor de maneira detalhada as normas, materiais, e acabamentos que irao definir os·~~t~s.>- .. 

da CONSTRU9AO DE UM EST ADIO DE FUTEBOL e foi orientado visando atender as exiqencias legais e tecnicas desta Prefeitura 

Municipal, contendo os seguintes capitulos: 

Apresentacao: Apresenta a estrutura do Relat6rio; 

i -,.. (' ·.,., 
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Desenhista: 
Diego de Sousa Sandre Dantas 

Arquiteta e Urbanista Responsavel: 

Arq. Gessica da Silva Matias 

Engenheiro Civil: 

Eng.0 Mateus Dantas Pereira Chaves 

Engenheiro Coordenador Responsavel: 
Eng.0 Leonardo Silveira Lima 

Contato: 
Fone: 85 3241 31471 e-mail: geopac@geopac.corn.br 

Endere90: 
Avenida Padre Antonio Tomas, 2420 sala 301 Aldeota Fortaleza-CE 

Empresa: 
Geopac Engenharia e Consultoria Eireli - EPP 

Produto: 
Construcao de urn Estadio de futebol no bairro Gererau no municipio de ltaitinga/CE 

' . ~> 
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Foram realizadas visitas no local pela equipe Tecnica da Geopac Engenharia em conjunto com a equipe tecruca da Prefeitura 

Municipal para se verificar o terreno e o entorno, tarnbern foram realizadas reuni6es com a Prefeitura para definicao do programa de 

necessidades. 
A Construcao devera ser executada de acordo com o Projeto Arquitetonico e o Orcarnento. 
Na mem6ria de calculo encontramos precisamente, conforme a planta, as quantidades dos services de consirucao. 

E: 551512 IN: 9565478 
i 

Trata-se de um projeto que tern por objetivo a Construcao de um estadio de futebol no municfpio de ltaitinga/CE. 

O local da obra possui as seguintes coordenadas: 

("; ; 
\ I •,.<; .'; 

····",, lnspecao o Local da Obra 
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03 VESTIARIOS 48,83 rn2 

CANTIN A 10,00 rn2 

DEPOSITO 2,70 m2 

I BILHETERIA 6,36 m2 

COMAN DO 2,29 m2 

i POSTO MEDICO 1 5,00 m2 
; 

POSTO MEDICO 2 8,37 m2 

ADMINISTRAt;;AO 8,72 m2 
··- 

LAVABO 2,04 m2 

L CIRCULAt;;Ao --~-- 219,59 m2 -- 

56,80 m2 07 W.C's 

AREAS DOS AMBIENTES 

m I 
AREA DA EDIFICAt;;AO 200,38 m2 

AREA DO CAMPO 4.524,00 m2 

7 519 33 2 AREA DO TERRENO 

O projeto arquitet6nico da construcao do Estadio de futebol foi elaborado levando em consideracao as necessidades apresentadas e 

consideracoes relevantes levantadas pela Prefeitura Municipal de ltaitinga. 

Tudo foi pensado de forma funcional e de facil execucao em obra, mas sem deixar de !ado o conforto e o bem-estar de seus usuarios 

O programa de necessidades foi elaborado atraves de reunioes com a Prefeitura, onde foi definido a execucao de 02 blocos com os 

ambientes distribuldos da seguinte forma: 

O bloco 01 contara com WC's, sendo 01 feminino, 01 masculino e 01 para PCR, 01 vestiario para jogadores, 01 cantina com dep6sito 

e 01 bilheteria. 

O bloco 02 tambern contara com WC's, sendo 01 feminino, 01 masculino e 01 para PCR, 01 vestiario para jogadores, 01 sala para 

aoministracao corn lavabo, 02 postos medicos, 01 sala de comando e 01 vesfiario com WC para o arbiiro. 

Havera uma calcada de piso intertravado na frente dos dois blocos e na circulacao entre um bloco e outro, onde tambern estara 

localizado urn portao central de entrada de espectadores e nas laterais mais dois portoes de acesso de veiculos e jogadores. 

Projeto de Arquitetura 

::,:::t::::,:::i:::::stru,ao de ,um estadio de futebol no municipio de ltaitinga com as dimens6es de 87 ,00 x 52,00~, ~:e· ,~;~r '. c 
executado em grama sintetica. 

Nas alvenarias de tijolo cerarnico da mureta do campo sera executado fundacao de embasamento e revestimento com argamassa e 

pintura corn tinta mineral. 

No campo sera executado um alambrado com tuba de a90 galvanizado 2" e tela de protecao metalica ate a altura de 2m e acima 

disto ate a altura de 4m sera utilizada tela de protecao em nylon, para a protecao superior tambem sera utilizada a tela de nylon que 

se estendera ate o inicio grande area. 

A iluminagao do campo sera feita alraves de pastes de concreto, proporcionando sequranca e conforto para aqueles que utilizam o 

local. Sera reservada uma area para futura arquibancada. 

-. ~) 

<c-». -.J 
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c) Se~6es Transversais: As secoes Transversais estao apresentadas na Escala 1 :200 sem exagero vertical e foi a partir 
destas secoes que foi gerado o quadro de cubacao. 

b) Perfis Longitudinais: Nestas Pranchas estao indicadas os perfis longitudinais com exagero de 10 vezes de cada secao 
indicada na Planta Baixa. Estao indicadas a Cota de Terraplenagem. 

a) Planta Baixa: Nesta prancha estao indicados os Alinhamentos, as incicacoes das Secoes de acordo com estaqueamento 
a cada 20m, ou quando necessana. 

lntegram o projeto de Terraplenagem os seguintes projetos: 

Sendo: 

V: Volume em m3; 

Sn: Area da Secao na posicao n. em m2; 

D: Distancia entre as poslcoes n e (n + 1 ). 

O calculo dos volumes foi realizado a partir da diterenca entre volumes das superficies do Terreno Natural, atraves de um modelo 
digital do terreno (MDT) obtido a partir do levantamento topopratico, ea superficie projetada obtida pelas Cotas de Platores. 
Estes volumes foram processados pelo software licenciado Autodesk Civil 30 versao 2010. 
Os calculos dos volumes efetuados encontram-se apresentados no "Quadro de Cubacao", atravas do emprego da seguinte expressao: 

V =[Sn+ (Sn+ 1)) D / 2 

O grau de compactacao das ultimas camadas de aterro devera atingir, no minima, 100% do Proctor Normal e possuir CBR mfnimo 
de 7%. As camadas subjacentes deverao ser executadas com grau de cornpactacao minima de 95% do Proctor Normal. 

O corpo de aterro sera constitufdo de solos provenientes de cortes ou emprestimos com expansao inferior a 4%. Os solos com 

expansao superior a 2% e inferior a 4% deverao ficar a pelo menos 50cm abaixo do greide de terraplenagem. 

O movimento de terra sera feito com a ufilizacao de materiais escavados dos cortes para a execucao dos aterros, e os emprestirnos 
serao retirados da pr6pria poligonal do terreno. nae sendo necessaria a aquisicao de material. 

Para a terraplenagem das vias a cota final de terraplenagem sera a cota para a execucao da sub-base ou piso morto do piso final. 

O Projeto de terraplenagem tern como objetivo a realizacao de cortes e aterros necessaries para conformacao qeornefrica e 

rnplantacao das vias. ciclovias. Passeios e Areas de Conternplacao. Este projeto foi elaborado a luz do levantamento topoqrafico, 
projeto qeornetrico e de pavirnentacao. 

"'. '-"., ,,. ~ 0 3 '-·I~ • ' 
,,; ~f' 

~ ... - l ' 

Projeto de Terraplenagem 

Em todo o contorno do terreno sera construido muro, aproveitando uma parte do muro ja existente no local. 

Sera executada apenas 01 coberta para os dois blocos em telha ceramica com inclina9ao de 30% e apenas na fach,~da frontah,~a 
executada uma platibanda. 

' ',I. ,' "< r- i 
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Modelo Estrutural Adotado 
A presente estrutura foi processada segundo um modelo integrado e ftexibilizado de portico espacial (tanto os esforcos horizontais 

quanto verticais forarn calculados atraves de modelo de portico espacial). 

As cargas verticais das lajes no portico foram obtidas atraves da fransferencia de reacoes calculadas por processo simplificado de 

qumhoes de cargas. 

Todo o processamento foi realizado utilizando-se o software Eberick V10 da AltoQi. 

Cargas Adotadas Em Projetos 
Alvenarias 
Adotou-se o bloco de tijolo cerarnico revestido, pesando: 1. 12 kN/m2. 

Ar;o 
Armadura passiva: CA 50 I CA 60 

Es= 27 GPa 

··- ··- -·· 
Fck = 30 MPa (resistencia caracteristica cornpressao) 

--· -·-- --- 
Eci = 30000 MPa (modulo de elasticidade inicial - tangente) 

t, Propriedade dos Materiais 
Concreto 

· Cobrimento (mm) 
35 

40 

45 

- --· - 
Elemento Estrutural 
Lajes 

Vigas I pilares 

Funda96es 

Tipo e Qualidade do Concreto 
Concrete Armado classe C30 (Fck = 30 MPa) 

Relacao aqua/cmento: ale~ 0.60 

Parametros de Durabilidade 
Apresentam-se a qui os principais criterios e especificacoes ado tad as no projeto, segundo a norrna ABNT NBR 6118/2014. 

Agressividade Do Meio Ambiente 
Classe de agressividade ambiental: CA-Ill (Forte) 

Generalidades 
Para a infraestrutura, projetou-se um vigamento/cintamento ao nivel do pavimento Terreo, que tern por objetivo contraventar os pilares 

e tarnbem receber as paredes de alvenaria indicados no projeto arquitet6nico. 

As fundacoes sao diretas, sao forrnadas por sapatas armadas, dimensionadas para atender a resistencia do solo. 

Na execucao do Projeto Estrutural, o bloco de vestiarios foi dividido em dois blocos. Onde o local de entrada do estadio foi projeto no 

Bloco 1, conforme consta no Projeto Estrutural 

Projeto de Estruturas em Concreto 

--------------------------------------- ........ - ..... ,.,..·;,_.(.,_~)3 '-\~: t.-. 
-zr-·-· 
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Ag reg ados 
Os agregados miudo e qraudo deverao obedecer as especiticacoes da ABNT. 

A dimensao maxima caracteristica do agregado devera ser inferior a da espessura das lajes. 
O agregado qraudo sera a pedra britada e o agregado miudo a areia natural. 

Cimentos 
Serao aceitos somente cimentos que obedecarn as especficacoes da ABNT. Quando necessario, poderao ser feitas exiqencias 
adicionais. 

A fiscalizacao rejeitara os lotes de cimento cujas amostras revelarem, nos ensaios, caracteristicas inferiores as estabelecidas na NBR 
5732 da ABNT, sem que caiba a empreiteira direito a qualquer indenizac;:ao, mesmo que lote de cimento se encontre na obra. 

O cimento devera ser armazenado em local protegido da acao de intemperies e agentes nocivos a sua qualidade. 
Devera ser conservado em sua embalagem original ate a ocasiao de seu emprego. 

No seu armazenamento, as pilhas nao deverao ser constituidas de mais de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no 
maximo de 15 dias, caso em que podera atingir 15 sacos. Colocar as pilhas sabre estrado de madeira. 
Os lotes recebidos em epocas diversas nao poderao ser misturados. 

Conslderacoes para Agregados e producao de Concreto 

Vi gas 
Foram dimensionadas a partir da envolt6ria de esforcos transferida do portico espacial. lnicialmente, foi adotada uma reducao de 15% 
dos momentos negativos, porem rigorosamente observados os limites de plastificac;:ao da ABNT NBR 6118 e, quando necessario, 
aumentou-se a secao de armadura. Foram calculadas pelo "Metodo dos Esforcos" da "Teoria das Estruturas" e dimensionadas a 

flexao simples no Estado Limite Ultimo de acordo com a NBR-6118/2014, inclusive no que diz respeito as armaduras minimas 
recomendadas. As deformacoes tambern foram verificadas. Foram executadas vigas baldrame nos pavimentos terreo e vigas no 
pavimento superior. 

Pila res 
Do portico espacial foram transferidas varies cornbinacoes de carregamento para o calculo dos pilares. Estas, associadas as 
excentricidades e exiqencias da norma NBR-6118/2014, resultam em varias outras hipoteses com as quais cada lance de pilar foi 

dimensionado a F.N. excentrica com verificacao interativa de acordo com a NBR-6118/2014. 

Adotou-se fundacoes do tipo "diretas" em sapatas com tensao admissivel igual a 1,20 kgf/cm2. 

Para o assentamento das sapatas, foi necessario a escavacao com 1,60 metros de profundidade, sendo necessario a execucao de 

um colchao de areia com espessura de 0,40 metros e logo apes o assentamento da sapata com profundidade de 1,20 metros. 

Dimensionamento L :· ': ,-~ " 
~,it_,,.;.:·) J 

/) 

De po:se :~::::::: de apoio vindas do processamento do portico espacial, gerou-se uma serie de situacoes de carregame~t;s~-::,· - 

a consideracao da ac;ao do vento, objetivando obterem-se os maiores esforcos de trac;:ao e compressao, 

-----------------+-+,, c·j --- 
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Juntas de concretagem 

Ouando o lancamento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem, deverao ser tomadas as precaucoes 
necessarias para garantir, ao reiniciar-se o lancamento, a suficiente liga9ao do concreto ja endurecido com o do nova trecho. Antes 
de reiniciar-se o lanc;:amento devera ser removida a nata e feita a limpeza da junta. 

Deverao ser tomadas precaucoes para garantir a resistencia aos sstorcos que podem agir na superficie da junta, as quais poderao 

consistir em se deixar barras cravadas ou redentes no concreto mais velho. As juntas deverao ser localizadas onde forem menores 

os esforcos de cisalhamento, preferencialmente em posicao normal aos de compressao, salvo se demonstrado que a junta nao 

Adensamento 
Durante e iniediatamente ap6s o lancarnento, o concreto devera ser vibrado ou socado continua e energicamente com equipamento 

adequado a trabalhabilidade do concreto. 0 adensamento devera ser cuidadoso para que o concrete preencha todos recantos da 
forma. 

Durante o adensamento, deverao ser tomadas as precaucoes necessaries para que nae se formem ninhos ou haja secrecao dos 
materiais. Dever-se-a evitar a vibracao da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderencia. 

No adensamento manual as camadas de concreto nao deverao exceder 20 cm. Quando se utilizarem vibradores de irnersao, a 
espessura da camada devera ser aproximadamente 3/4 do comprimento da agulha. Se nao puder atender a esta exiqencia, nao 
devera ser empregado vibrador de irnersao. 

Transporte do concreto 
O concreto devera ser transportado do local do amassamento para o de lancarnento num tempo cornpatlvel com o prescrito ao que 
NBR-6118 prescreve para o lancamento, e o meio utilizado devera ser tal que nao acarrete desaqreqacao de seus elementos ou 

perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacao. 
No caso de transporte par bombas, o diametro interno do tuba devera ser no minima tres vezes o diarnetro maxima do agregado. 
O sistema de transporte devera, sempre que possivel, permitir o lancamento direto nas formas, evitando-se dep6sito interrnediario. 
Se este for necessario no manuseio do concreto, deverao ser tomadas precaucoes para evitar desaqreqacao. 

Agua para Concreto 
A agua destinada ao amassamento do concrete devera ser limpida, isenta de quantidades prejudiciais de substancias estranhas. 

Nao sera permitido o emprego de aquas salobras. 
Os limites maxirnos dos teores de substancias estranhas sao os estipulados pelas normas NBR 6118 e NBR 6587. 
Em caso de duvidas a respeito da qualidade da agua, a fiscalizacao devera exigir do construtor que mande proceder a analise da 

mesma por laborat6rio nacional idoneo. 

E vedado o emprego de -po de pedra em substnulcao a areia e o cascalho somente podera substituir a pedr~\j~;t:~a d~~gfi; ~e f _> 
realizados os testes prescritos na NBR 7211, a criterio da fiscalizacao, A areai ea pedra nao poderao apresentar subst§ndas'necivai: / 

como torroes de argila, rnaterias organicas, etc., em porcentagem superior as especificadas na NBR 7211 da ABNT. 

O agregado graudo sera constituido pela mistura em proporcoes convenientes, de acordo com os traces determinados em dosagem 

racional, das pedras britadas. No. 1,2 e 3. 
Os agregados deverao ser armazenados separadamente, de acordo com a sua granulometria e em locais que permitam a livre 

drenagem das aquas pluviais. 

')) ----- 
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lnstalacoes Eletricas · 

As instalacoes de luz e for<;a obedecerao as Normas e Especiflcacoes NBR-5410/05 da ABNT e as da concessionaria de energia 
local, sem prejuizo do que for exigido a mais nas presentes especiflcacoes ou nas especflcacoes complementares de cada obra 
Os eletrodutos serao cortados a serra e terao seus bordos esmerilhados para remover toda a rebarba. 

Durante a construcao, todas as pontas dos eletrodutos virados para cima serao obturadas com buchas rosqueaveis ou tarnpoes de 
pin ho bem batidose curtos, de modo a evitar a entrada de aqua ou sujeira. 

Os eletrodutos e respectivas caixas serao fixados na estrutura de madeira da coberta bem amarrados, de forma a evitar o seu 
deslocamento acidental. 

Objetivo 

O presente documento tern par objetivo o estabelecimento das condicoes tecnicas que deverao ser observadas quando da fabrlcacao, 

fornecimento, montagem das instalacoes elefricas destinadas a Obra. Este projeto foi concebido de modo a garantir uma perfeita 
continuidade operacional do sistema proposto. 

Projeto de lnstalacdes • Eletrlco 

Conslderacoes Finais 
No que diz respeito a coeficientes de sequranca e tensoes admissiveis, foram observadas todas as prescricoes da NBR-6118. 0 

mesmo ocorreu para os detalhes das armaduras (espacarnentos, comprimentos de ancoragens, raios de curvaturas, etc.) 

Foram verificadas tarnbern as deforrnacoes e limites de fissuracao dos elementos projetados. 

Cura do Concreto e Outros Cuidados 
Enquanto nao atingir endurecimento satisfat6rio, o concrete devera ser protegido contra agentes prejudiciais, tais coma rnudancas 
bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, aqua torrencial, agente quimico, bem coma cheques e vibracoes de intensidade tal 
que possam produzir fssurecao na massa do concreto ou prejudicar a sua aderencia a armadura. 
A protecao contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete) primeiros dias ap6s o lancarnento do concrete, aumentado 
este minima quando a natureza do cimento o exigir, podera ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com uma 

pelicula impermeavel. 0 endurecimento do concrete podera ser antecipado por meio de tratamento termico adequado e devidamente 
controlado, nao se dispensando as medidas de protecao contra secagem. 

Nao poderao ser usados processes de cura que descolarem as superficies expostas do concrete ou que reduzam a aderencia ou 
penetracao das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas. 

necessario para evitar que o assentamento do concreto produza fissuras ou descontinuidades na vizinhanca daquele piano. 
As eventuais juntas de concretagem devem ser judiciosamente previstas, de maneira que as emendas decorrentes dessas 

interrupcces sejam praticamente invisiveis ou propositadamente marcadas. 0 piano de concretagem devera ser previamente 

aprovado pela Hsca'izacao, com especiais cuidados na localizacao nos trechos de interrupcao diaria. 

No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes, o lancarnento do concreto devera ser interrompido no piano de liga9ao do 

pilar ou parede com a face inferior da laje ou viga, ou no piano que limita inferiormente as misulas e os capiteis, durante o tempo 

r•i '. :: , 

dlminuira a resistencia da peca. O concrete devera ser perfeitamente adensado ate a superffcie da junta, usand6-,f~r~~-~~and6',j/' 
necessario para garantir o adensamento. · · 1: - · · '· ; 

l 

" . ,,) 
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Recomendacoes Tecnicas Basicas 

Os condutores foram dimensionados pela aplicacao do criteria de queda de tensao e confirmados nas tabelas de conducao de 

corrente para condutores de cobre isolado com capa de PVC conforme NBR 5410, alem dos fatores de agrupamento e reducao de 
temperatura. 

A taxa de ocupacao dos eletrodutos nunca sera superior a 40% de acordo com a NBR 541 O. 

llumina~ao lnterna 

Na edifica9ao, serao instaladas kiminarias de ernbutir corn lampadas tubulares fluorescentes. 

Normas · · - -· · -- · 

Todas as lnstalaeoes Eletricas deverao obedecer as seguintes Norrnas: 

i· NT - 001/2018- Fornecirnento de Energia Eletrica em Tensao Secundaria de Dlstrinuicao; 
~- NBR 5410/2005 - Services em lnstalacoes Elefricas: 

NBR 5419/2015 - Protecao de Estruturas contra Descargas Atmostercas; 

Aterramento 
O sistema eletrico ssra aterrado atraves de uma malha de cobre nu de 50mm2 e hastes de terra de 5/8" x 2.40m. A esta malha serao 
interligados atraves de cabos de cobre nu, tambem de 50mrn2, todas as partes metalicas nao energizadas e as barras de terra dos 

quadros de distribui9ao e forca. 
Todas as liga96es de aterrarnento deverao ser executadas corn conectores apropriados (conexoes aparentes) ou atraves de solda 

exotermica (conexoes embutidas no solo). 
Devera haver no minima dais pontos de testes na malha, localizado em caixa de inspecao tipo solo com tampa reforcada. 
A resistencia do aterramento do sistema eletrico devera ser menor ou igual a 10 ohms. No caso de nao se obter este patamar de 

resistencia, pode-se aplicar betonita em volta dos cabos da malha e hastes. Nao sera aceito a aplicacao de sal ou carvao vegetal. 
As malhas de aterramento que envolve os sistemas de forca (Quadros) deverao ser interligadas atraves de uma barra ou caixa de 

equallzacao de potencial de terra conforme locallzacao definida nas pecas graficas. 

alvenaria e sobre o forro, com capacidade de interrupcao minima de 3kA e compensacao de temperatura. 

Na entrada de forca do Quadro Terminal (QGBT), deverao ter as Fases e o Neutro protegidos por protetores contra surtos. Para 
instala96es eletricas de baixa tensao de 60 Hz com ate 380V nominal a terra, devem utilizar-se dispositivos de protecao contra surtos 

com as seguintes caracteristicas: 
Tipo nao curto-circuitante; 

i Tensao de operacao continua - nominal= 275V; 

Corrente maxima de impulse: 12,5kA (Classe I); 

Corrente nominal de descarga: 80kA (Classe I); 
O condutor eletrico, corn classe de tensao de 750 V, tera fio de cobre eletrolitico, ternpora mole, corn encordoamento extraflexivel. 

Protecao e Medi~ao --,,c,,.:;_; j1 
A protecao em baixa tensao sera feita atraves de disjuntores termomaqneflcos, com tensao nominal de 220V para instalar;oes ~m-y 

! 

Para colccsr os eletrodutos e caixas ernbutidos nas alvenarias, o instalador aquardara que as rnesmas estejarn prontas, abrindo-se 
.. : ~- )"> • .. ·- .. ··-.. I" --:,' 

-~- / l ........ --- .... 
entao os rasgos e furos estritarnente necessaries, de rnodo a nao cornprorneter a estabilidade de parede. 
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Allmentacao 

O abastecirnento sera feito afravas da rede publics e sera lancado para o castelo d'aqua, e assim, atraves da gravidade sera 
distribuida em torno de toda a edifica9ao. 

Demonstrativo do calculo da pressao no ponto de alimentai,;ao 

Conexao analisada 

Curva 90 soldavel - 32 mm (PVC rigido soldavel) 

A mstalacao de aqua fria foi projetada de modo a atender a Norma Brasileira, bem como a Concessionaria local, garantindo desta 
forma um suprimento continue e em quantidade e qualidade suficientes 

O projeto foi elaborado atendendo as determinacoes do projeto arquitet6nico quanta a locehzacao e posicionamento das pecas 
hidrossanitanasede acordo com o que preconiza a seguinte norma: 

::· NBR-5626/98 - lnstalacao Predial de Agua Fria 

Projeto de lnstalacoes -Agua Fria 

0,19 % .t.U% = _;3 x 100 x 83}6 x 10 
380 x 56 x 35.0 

35,0 mm' 
110 A 

1000 V 
EPR 

10 m 
0,19 % 

Queda de Tensiio T rifasica (%) 81 fvletodo de Referencia: 
N° de Condutores Carregados: 
Seccao do Condutor: 
Capacidade de Conducao: 
Classe de Tensao: 
Tipo do Condutor: 
Exlensao do Condu!or: 
Queda de Tensao: 

Corrente: 80 A 
Corrente de Cur1o Circuito: 5 kA 
Curva - Disjuntor: 

\'3 x 380 x 0,92 
83,76 A lb = 50720 

Correnle de Circuito Trifasico 50720 W 
380 V 

0,92 

380 0,92 64.41 631 3 OiSJ C 3 1,00 64,41 81 I 3 ! 50,0 134 I 750 40 64,41 0.42 3x50,0d0,0+T25.0mm' 

N° de Polos: 3 

Palencia lns1alada: 
Tensao: 
F ator de Potencia: 

Caracteristicas do Quadro 

IQOLT 39000 13000 I 13000 13000 

360 o,92 83,76 ao j 3 OISJ c 5 1,00 83,76 01 j 3 -~ ~ 1000 10 83,76 __ o. 19 3 x 35,o + Js,o, ~1-~~ 'To,AL 50720 11000 111220 16500 L __ . _ _J__________j_ 34% 34% 33•;., 

QUADRO GERAL OE FOR9A (OF) 

A PROTE9AO CONOUTORES OD TENSAO 

TE~ O Fp 1, (A) 1, (A)I POLOS TIPO CURVA (~) 'IT~ M.R. ,~~~~ I s~!;~0 I"" (A)I ~~!!~ ~ 0::r 1, IA) QT(%) ALIMENTADORES 

380 0,92 19.36 25 i ---3-D!SJ~C 3 1,00 19,36 91 i -3 , 10,0 50 i 750 - 40 19,36 0.63 3x 10,0+ 10,0+T10,0mm' 

I 
~-- BALANC. 

I OUADROS ~~· R i s T 

'aoi. 11720 400TI 4220 3500 

. ----------------------------·----·--------·-·-------·------------·-·---·--- 

r. ;,~ ,. 
Nao devera haver emendas de cabos dentro de eletrodutos. ···t 
As caixas de passagem deverao ter no fundo uma cobertura de no minimo 10 cm de brita. .: , . - fj-/ 

. I 

Plantas, desenhos, diagramas e mem6ria de calculo complementam as lntormacoes acirna, que serao descritas a seguir e em volume I 

especifico do projeto . 

___ 1! 4 
----·-·--·--- Todos os eletrodutos deverao receber acabamento de bucha e arruela. 
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Velocidade = 1,00 mis 

Diametro comercial adotado: 025 mm 

7,18 rrm 

0,04 Lis ou 0,00004 m3/s 3500 
Vazao (min.) = _2_4_x_6_0_x-60- 

Dmin = ,I ( 4 x 0,00004 ) x 1000 
rr x 1 

Dimensionamento do Alimentador Predia/ 

Reservat6rios 
A edificayao sera dotada de 01 castelo d'aqua, localizado pr6ximo a edificacao com capacidade de 7.000 litros. 

Abaixo segue o relat6rio de dimensionamento de aqua fria: 

Calculo do Consumo Diario 

Populacao Tola!: 70 
Consumo per-capita (litros/pessoa/dia): 50 
Consumo To1al: 3500 

ccnexees L equivalente (m) 
Material Grupo ·--·· - - - Item Quant. Unitaria Total 

PVC Tomadas daqua- saidas longas 1' 1 1.20 1.20 
PVC Joelho 90 soldavel 32 mm 4 1.50 6.00 
PVC Hidrcimetro individual 1,5 m'/h - 1" x 3/4" (VN= 0, 75 m'/h) 1 100 1.00 
PVC Curva 90 soldavel 32 mm 3 0.60 1.80 
PVC Luva soldavel 32 mm 1 0.01 0.01 

Pressoes (m.c.a.) 
Estatica Perda de Dina mica Minima 

inicial carga disponfvel necessarla 
0.80 0.00 0.80 0.50 

Situacao: Pressao suficiente 

Trecho Vazao 0 Veloc. Comprimento (m) J Parda Altura Desnivel Pressoes (m.c.a.) 
(1/s) (mm) (m/s) Conduto Equiv. Total (m/m) (m.c.a.) (m) (m) Disp. Jusante 

I 1-2 0.00 25 0.00 0.48 1.20 1.68 0.0000 0.00 -0.10 0.00 1000 10.00 
2-3 0.00 25 0.00 0.50 1.50 2.00 0.0000 0.00 -0.10 -0.50 9.50 9.50 
3-4 0.00 25 0.00 0.30 1.50 1.80 0.0000 0.00 0.40 0.00 9.50 9.50 
4-5 0.00 25 0.00 0.20 1.00 1.20 0.0000 0.00 0.40 0.00 9.50 9.50 
5-6 0.00 25 0.00 0.50 1.50 2.00 0.0000 0.00 0.40 0.50 10.00 10.00 
6-7 0.00 25 0.00 0.60 1.50 2.10 0.0000 0.00 -0.10 0.00 10.00 10.00 
7-8 0.00 25 0.00 0.43 0.60 1.03 0.0000 0.00 -0.10 0 00 10.00 10.00 
8-9 0.00 25 0.00 2.30 0.60 2.90 0.0000 0.00 -0.10 -2.30 770 7.70 

9-10 0.00 25 0.00 6.90 0.01 6.91 0.0000 0.00 2.20 -6.90 0.80 0.80 
10-11 0.00 25 0.00 0.00 0.60 0.60 0.0000 0.00 9.10 0.00 0.80 0.80 

Pavimento Coberta · 

Nivel qeornetrico: 9.10 m 

Processo de calculo: Fair-Whipple-Hsiao 

Tomada d'agua: 

Tomadas daqua- saidas longas - 1" (PVC rfgido soldavel) 
Nivel qeornetrico: -o.nrm ---- 

Pressao inicial: 10.00 m.c.a. 
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Trecho I Vazao 0 Veloc. Comprimento (m) J Perda Altura Desnivel Pressoes (m.c.a.) 
I (Ifs) (mm) (m/s) Conduto Equiv. Total (m/m) (m.c.a.) (m) (m) Disp. Jusante 

1-2 1.13 40 0.90 1.80 2.30 4.10 0.0266 0.11 7.00 1.80 1.80 1.69 
2-3 1.13 40 0.90 3.00 0.01 3.01 0.0266 0.08 5.20 3.00 4.69 4.61 
3-4 1.13 40 0.90 2.40 0.01 2.41 0.0266 0.06 2.20 2.40 7.01 6.95 
4-5 1.13 40 0.90 2.85 3.20 6.05 0.0266 0.16 -0.20 0.00 6.95 6.79 
5-6 1.13 40 0.90 6.47 1.20 7.67 0.0266 0.20 -0.20 0.00 6.79 6.58 

I 6-7 1.13 40 0.90 3.95 3.20 7.15 0.0266 0.19 -0.20 0.00 6.58 6.39 

Oemonstrativo do ca/cu/a da pressao no ponto mais desfavorave/ 

Conexao analisada 

Luva so'davel - 25 mm (PVC rigido soldavel) 

Pavimento T erreo 

Nf vel qeornetrico: 2.20 m 

Processo de calculo: Fair-Whipple-Hsiao 

Tomada d'agua: 

Castelo D'aqua - 7000 L - 1.1/2" (Reservat6rio cilindrico) 

Nivel qeomelrlco: 7.00 m 

Dlstribuicao e Dimensionamento 
O abastecimento de aqua fria da editicacao sera por gravidade partindo do castelo d'aqua. 

A rede de distribui9ao interna de agua fria sera executada com tubos, pecas e conexoes fabricadas em PVC rigido e soldavel, 

dimensionados de acordo com as recomendacoes da NBR 5626/98. 

O barrilete, colunas, ramais, sub-ramais, foram dimensionados, levando-se em consideracao velocidade, vazao, perda da carga e 

pressao mfnima sempre obedecendo os limites permitidos para lnstalacao em questao. As colunas de alimentacao terao registros de 

modo a favorecer manobras nas futuras manutencoes. 

As instalacoes prediais hidraulicas foram projetadas para conduzir a aqua fria por tubulacoes dimensionadas para funcionar coma 

condutos fcrcados. Seu escoamento se processara por gravidade de acordo com a norma NBR-5626/98. 

A alimentacao dos ramais e sub-ramais sera atraves de sistema indireto de distribulcao e todas as tubulacoes de aqua fria serao de 

PVC rfgido soldavel Na uniao de tubos que formam anqulos de 45° e 90°, serao utilizadas curvas ao inves de joelhos, com excecao 

das areas internas dos ambientes, representados em detalhes isornetricos. 

Os diarnetros minimos das colunas de distribui9ao, bem como seus ramais e sub-ramais, foram dimensionados atraves do "metodo 

dos pesos" pelo processo de calculo "Fair-Whipple-Hsaio". Contudo, alguns diarnetros podem ser aumentados devido a 
simultaneidade de utilizacao dos pontos, determinado pelo "metodo das secoes equivalentes de 1/2", e/ou pelo calculo das pressoes 

nos pontos mais desfavoraveis. a fim de minimizar as perdas de cargas distribuidas e localizadas. 

Loucas, metais e acess6rios 
Todos os materiais das instatacces bicraulicas serao em louca de qualidade, de forma a atender as necessidades dos seus usuarios, 

Dimensionamento da Caixa D'aqua 

Diarnetro: 2,50m 

Area: 4,91m2 

Altura do Reservat6rio: 1,50m 

Capacidade Calculada: 7359 litros 

Reserva Tecnica 

Consume Total: 3500 

Reserva tecnica (dias): 2 

Total (litros): 7000 
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Tubulacoes em Geral 

As tubulacoes devem ter suas extremidades vedadas com plugs ou tempoes. que devem ser removidos na liga9ao final. Nao e 
permitido o uso de papel ou de madeira para a vedacao das extremidades. 

Nao e permitida a concretagem de tubulacoes dentro de pilares, vigas ou outros elementos estruturais, e deve ser observada a NBR 

6118, quanto a abertura e canalizacao embutida. 

Permite-se passagens curtas atraves de estrutura de concrete, desde que previstas no projeto estrutural. Estas passagens devem 

ser executadas nas formas com dimens5es pouco superior ao da tubulacao, para que estas possam ser instalada ap6s a concretagem 

e nao fiquem solidaria a estrutura. 

As buchas, bainhas e caixas necessaries a passagem prevista de tobulacces, atraves elementos estruturais, devem ser executadas 

e colocadas antes da concretagem. 

Liga~oes dos Aparelhos 

As torneiras dos lavat6rios e as esperas para as caixas de descargas acopladas aos vases sanitaries serao conectados as respectivas 

esperas, com liga96es flexiveis cromadas 0 %"; torneiras serao ligados diretamente as respectivas esperas. 

Consxces L equivalente (m) 
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total 

I RCi Fibra de vidro - 9000 L 1.1/2" 1 2.30 2.30 
PVC Luva soldavel 50 mm 3 0.01 0.03 
PVC Joelho 90 sotdavel 50 mm 3 3.20 9.60 · 

I PVC Curva 90 soldavel 50 mm 2 1.20 2.40 
i I Te de reducao 90 soldavet 

~·~- 
, 50 mm-25 mm 5 2.20 11.00 PVC 

PVC Te 90 sotoave! c/ reducao lateral 50 mm- 25mm 3 2.20 6.60 
PVC Te de redu9ao 90 soldavel cl reducao lateral 50 mm - 25 mm- 25mm 1 2.20 2.20 
PVC Te 90 soldavsl 25 mm 1 0.80 0.80 
PVC Curva 90 soldavel 25 mm 1 0.50 0.50 
PVC Joelho 90 soldavel 25mm 1 1.20 1.20 
PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01 

- - Prsssoes (m.c.a.) 
Estatica Perda de Dina mica Minima 
inicial carga disponivel necessarla 
4.80 3.25 1.55 0.50 

Situacao: Pressao suficiente 

.. 
. ~ 

7-8 1.13 40 0.90 2.40 1.20 3.60 0.0266 0.10 -0.20 -2.40 3.99 • t...::3,9.Q 
8-9 1.13 40 0.90 0.80 0.01 0.81 0.0266 0.02 2.20 -0.80 3.10 · .. 3.07 .,, _; 

9-10 1.13 40 0.90 1.90 3.20 5.10 0.0266 0.14 3.00 0.00 3.07 <.2.94 
10-11 1.07 40 0.85 1.60 2.20 3.80 0.0241 0.09 3.00 0.00 2.94 2.85 
11-12 1.04 40 0.83 4.10 2.20 6.30 0.0231 0.15 3.00 0.00 2.85 270 
12-13 0.95 40 0.75 1.90 2.20 4.10 0.0196 0.08 3.00 0.00 2.70 2.62 
13-14 0.85 40 0.68 8.70 2.20 10.90 0.0163 0.18 3.00 0.00 2.62 2.44 
14-15 0.82 40 0.65 11.63 2.20 13.83 0.0150 0.21 3.00 0.00 2.44 2.24 
15-16 0.78 40 0.62 4.05 2.20 6.25 0.0138 0.09 3.00 0.00 2.24 2.15 

I 16-17 0.74 40 0.59 8.77 2.20 10.97 0.0127 0.14 3.00 0.00 2.15 2.01 
17-18 0.61 40 0.49 1.90 2.20 4.10 0.0092 0.04 3.00 0.00 2.01 1.97 

I 18-19 0.43 20 1.38 4.10 2.20 6.30 0.1344 0.56 3.00 0.00 1.97 1.41 
J19-20 037 20 1.17 1.60 0.80 2.40 0.1002 0.24 3.00 0.00 1.41 1.17 
~20-21 0.37 20 1.17 1.73 0.50 2.23 0.1002 0.22 3.00 0.00 1.17 0.95 

21-22 0.37 20 1.17 0.80 1.20 2.00 0.1002 0.20 3.00 0.80 1.75 1.55 
! 22-23 0.37 20 1.17 0.00 0.01 0.01 0.1002 0.00 2.20 0.00 1.55 1.55 ; 

------------~-,~ 
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A instalacao de esgoto sanitarlo foi projetada de modo a atender as exiqencias tecnicas minimas, em caimentos, seccoes e pecas de 

conexao permitindo assim um facil escoamento, com vanes pontos de desobsfrucoes, limitando os niveis de ruidos e ventilando a 

rede de modo a se evitar ruptura dos fechos hidricos e encaminhar os gases a atmosfera. 

O projeto foi elaborado atendendo as determinacoes do projeto arquitetonico quanta a localizacao e posicionamento das pecas hidro 

sanitarias e de acordo com o que preconiza as seguintes normas: 

NBR-8160/99 - Sistemas Preciats de Esgoto Sanitario ~ Projeto e Execucao 

NBR 7229: 1993 - Projeto, construcao e operacao de sistemas de tanques septicos 

Projeto de lnstalacoes - Sanitario 

Tubulacao Enterrada 
Todos os tubos serao assentados de acordo com o alinharnento e a elevacao indicados no projeto. 

Para o assentarnento de tubulacoes em valas, observaro seguinte: - 

- Nenhuma tubulacao deve ser instalada enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade de atendimento, medidas eficazes de 

protscao devem ser adotadas; 

- As tubulacoes nao devem ser instaladas dentro ou atraves de: caixas de inspecao, pocos de visita, fossas, sumidouros, valas de 

infiltrac;:ao, coletores de esgoto sanitario ou pluvial, tanque septico, filtro anaer6bio, leito de secagem de lodo, aterro sanitario, dep6sito 

de lixo etc.; 

- A largura das valas deve ser de 15 cm para cada lado da canalizacao, ou seja, suficiente para permitir o assentamento, a montagem 

e o preenchimento das tubulacoes sob condicoes adequadas de trabalho; 

- 0 fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma superficie firme e continua para suporte das tubulacoes. 

O leito deve ser constituido de material granulado fino, livre de descontinuidades, como pontas de rochas ou outros materiais 

perfurantes. No reaterro das valas, o material que envolve a tubulaceo tambern deve ser granulado fine e a espessura das camadas 

de cornpactacao deve ser definida segundo o tipo de material de reaterro e o tipo de tubulacao: 

- As tubulacoes devem ser mantidas limpas, devendo-se limpar cada componente internamente antes do seu assentamento, 

mantendo-se a extremidade tampada ate que a montagem seja realizada; 

- Todos os tubas serao assentados com uma cobertura minima possivel de 30 cm; 

cimento e areia. Devera ser eliminado qualquer agente que mantenha ou provoque tens5es nos tubas e cooexoes. E desejavel que 

a fubulacao perrnaneca livre e com folga dentro dos rasgos executados na alvenaria. 

Quando indicado em projeto, as tubulacoes, alem do referido enchimento, levarao grapas de ferro redondo, em numero e 

espac;:amento adequados, para manter inalterada a posicao do tuba (permitindo-se somente, conforme descrito no paraqrafo anterior, 

o deslocamento longitudinalmente). 

Nao sera permitida a concretagem de tobuacoes dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. 

Uma outra alternativa de lancarnento de redes e tubulacoes e a utilizac;:ao de locais apropriados, simplesmente vazios ou provides de 

fundo/parede false, denominado de "shafts". Este espaco, adequadamente dimensionado a passagem das tubulacoes, oevera ser 

previsto no projeto. 

cuidadosamente concluido com talhadeira, conforme marcacao previa dos limites de corte. 

As lubulacoes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argarnassa de 

Tubulacao Embutida 

Para as tubula96es embutidas em alvenaria de tijolos ceramicos, o corte devera ser iniciado com serra 
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Caixa de gordura 

Numero de cozinhas: Uma cozinha 

Demonstrativo do calcu/o da Rede de Esgoto no ponto mais desfavorave/ 

Caixa de lnspeciio 3 
Situacao: Ramal secundario 

Conlribuicao total: 159.00 UHC 

Numero de pontos de contribuicao: 80 

Diarnetro calculado: 04" 

Diarnetro comercial adotado: PVC Esgoto - 100 mm - 4" 

Dimensionamento das Tubulacoes de Esgoto 
O dimensionamento dos coletores prediais, subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga e estabelecido em funcao das 

unidades Hunter de Contribuicao (UHC) atribuldas aos aparelhos sanitaries contribuintes. A NBR-8160/1999 fixa as valores dessas 

unidades para as aparelhos mais comumente usados. Assim as tubulacoes foram dimensionadas de acordo com as tabelas abaixo. 

A norma preconiza que para o dimensionamento dos coletores e subcoletores em predios residenciais, deve ser considerado apenas 

o aparelho de maior descarga de cada banheiro para a somat6ria do numero de UHC, no caso o vaso sanitario. 

captacao e dimensionamento , .' ' : '~~ 
O coletor predial, subcoletores, ramais e colunas de ventilacao, foram dimensionados pelos criterios fixados pela Norma Brasi!eira. · l 

au seja, atraves das unidades Hunter de contribuicao, levando-se em conta a quantidade e frequencia habitual de utilizacao dos 

aparelhos sanitaries. 0 tracado da tubulacao foi projetado de tal forma a ser o mais retilineo posslvel, evitando-se mudancas bruscas 

de dlrecao, 
Sera implantada uma rede geral de esgeto, constitulda de tubulacoes e caixas de inspecao de forma a conduzir os despejos sanitaros 

para o seu destine final. 

Os despejos das pecas sanitarias deverao ser captados obedecendo-se todas as indica96es apresentadas nos detalhes de esgoto 

utilizando-se todas as conex6es previstas na planta, nao se permitindo esquentes nas tubulacoes sob quaisquer pretextes. 

Os encaminhamentos serao divididos em primarios (vases sanitaries) e secundarios (lavatories, chuvelros, areas de service etc.). 

Todos as esgotos secundarios dsverao ser direcionados para ralos e caixas sifonadas e destes para as colunas e ramais de Esgoto 

Prirnario. Os despejos das pias deverao ser interligados a caixa de gordura e estas interligadas as caixas de esgoto prirnario. 

As fubulacoes e conex6es do sistema de esqoto sanltario deverao ser em PVC, ponta, balsa e virola, de fabricacao TIGRE au Similar, 

para as ramais e sub-ramais. 

As conex6es do slsrernaneverarrser encaixadas utilizando-se aneis apropriados e com ajuda do lubrificante indicado para este tipo 

de material. 

Os vasos sanitaries deverao ser auto sifonados e instalados conforme exiqencia do fabricante. 

Na instalacao deste devera ser usado anel de cera reforcada com uretano, reduzindo assim o tempo de instalacao e garantindo uma 

perfeita vedacao contra vazamentos de aqua e ellmmacao definitiva de adores. Os demais aparelhos, tais como lavat6rios, ralos, e 

pias deverao ser sifonados atraves de sif6es apropriados a cada peca. 

r:.::: 
NBR 13969:1997 - Tanques septicos - Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos efluerites. Jlq·u· idos0- ··{/ 

Projeto, construcao e operacao · --···--.. _1. f / 
• •w-.,.,. • --·••"'-·••• 
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Dlmensoes: 

Numero de valas calculado: 3 

Numero efetivo de valas adotado considerando alternancia: 6 
Comprimento de cada vala: 30.0 m 

lnclina9ao lateral: 60° 
Largura da base: 100 cm 
Largura no topo da vala: 152.0 cm 

Comprimento da base mais lateral: 169.3 cm 

Altura do reaterro: 15 cm 

Area de infiltra~iio estimada: 
A= (C / 1000) IT 
A =(3500 / 1000) /0.024 
A= 145.83 m2 

Dados: 
T axa de percolacao media do solo: 12000 minim 

T = Taxa maxima de aplicacao diaria superficial: 0.024 m3/m2.dia 

C = Comribuicao de esgoto: 3500 Lidia 

Tempo de duracao do Rebaixamento de 
Teste 

teste (min) agua (m) 
1 120 0.01 

2 120 0.01 

3 120 0.01 

Numero de 
Ocupantes 

Contribuicao de esgoto 
Habitacao Ocupa~iio Tipo 

Unitario Total 
N 

(Upessoa.dia) (Lidia) 
Estadio Definitiva Edificios Publicos 70 50.00 3500.00 

Vala de infiltra~ao 

Dlmensoes: 

Formato: Cilindrico 

Numero de camaras: Camara (mica 

Diametro: 227 cm 

Profundidade util: 120 cm 

Volume efetivo: 4.86 m3 
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OK 
> OK 

1,67 > 
> OK 
> OK 

c) Veriticacao da Geometria adotada 
Largura minfrna = 0, 7orii - 
Relacao comprimento largura: 2<=cll<=4 
Profundidade util maxima = 2,50m 
Profundidade util minima = 1,20m 

OBS: Serao utilizadas 3 rnanilhas com 0,50 m de Altura e Diametro de 1,21 
1,13 m3 = 1.130,97 L 

b) Dimensionamento do tanque Circular: 
Diametro 1,20 m 
Profundidade Util 1,00 m Ill> V = 

b) Dimensionamento do tanque em Forma Retangular: 
Largura 1,50 m 
Comprimento 2,50 m 
Profundidade Util 1,00 m Ill> V = 3,75 m3 = 3.750,00 L 

0,20 ) = 4.815,00 L = 4,82 m3 50,00 x 0,83 + 65,00 x V = 1.000,00 + 70,00 

Lf x K + T c x V = 1.000,00 + N 

Portanto: 

N = Nurrero de Contribuinte 
C = Connbulcao de Despejos (Upesxdia) 
T = Perfodo de Detencao (Dia) 
Lf = Conribuicao de Lodes Frescos (1/Pes/dia) 
K = Taxa de Acumula980 de lodo Fresco 

Onde: 

V=1000+N(CxT +Kxlf) 

O volume util em litres do tanque Septco e obtido pelo cakulo abaixo: 

a) Calculo do Volume Util 

-~-- !Numero de Contribuinte ou_Unidades de Contribui980 _ ------------------------- . 70,00 _ 
_ C lContribuiyao de Despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x _dia (ver Tabela_ 1 da Norma 07229-1993) _-_80o/d 50,00 _ 

T i Periodo de Deten9ao (Dia) - (ver Tabela 2 da Norma 07229-1993) j 0,83 
Lf !contribui9ao de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (ver Tabela 1 da Norma) --i-- 0,20 

-K[T~-de Acumula9ao d~ lodo digerido em dias, equivalente ao temp~~~~~~~·kJd~t~~(v~~;i~daT 6_5~0-0 _ 

Premissas de Projeto 

Trata-se de uma unidade cilfndrica ou prismatica retangular de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos por processos de sedrrenacao, 
flola980 e digeslao. Neste projeto utilizaremos uma unidade Cilfndrica. 

Utilizamos como referencia a Norma NBR 07229-1993 - Projeto, consrucao e operacao de sistemas de tanques septcos (ABNT). 

1.0 Dimensionamento de Tanque Septico de Camara unica 
"h( ,..1v·· 

Diametro aos tubes-de aistribuir;ao:--i o cm 
Dlstancia entre os tubas de distribui9ao: 100 cm 

Area util de infiltra9ao: 152.35 m2 
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77.35 m 3,00 232,05 > 

c) Dimensionamento de Vala de lnfiltrac;:ao 
Comprimento 1,00 m 
Largura 1,00 m ..,. A= 3,00 m 
Profundidade Util 1,00 m 
Quantidade 3,00 Valas de lnfiltrac;ao 

232.05 m2 5,80 x 1.000 
25,00 

Qinf x 1.000 
T infiltrac;ao 

Portanto 

A inf= 

Q inf = Volume de inviitrac;ao por Dia 
T infiltrac;:ao = Taxa de lnfiltrac;ao em L/m2xD. Obtida no Ensaio de Absorc;ao do Solo 

Qinfx1.000 
Ainf=~~-- 

Tinfiltrac;ao 
Onde: 

Conforme o Volume diario infiltrado por dia a area de lnfiltrac;ao necessaria e obtida pelo cakulo abaixo: 

b) Area de lnfiltrac;:ao 

Q inf=--V __ = 4•82 = 5,80 m'/Dia 
T 0,83 

Portanto: 

Onde: 
V = Volume util 
T = Tempo de Detenc;ao {Dia) 

O volume de lnfiltrac;ao por dia e obtido pelo calculo abaixo: 

··a) Volume de lnfiltrac;:ao por Dia 

2.0 Dimensionamento do Sumidouro " r.:.·,. ,'.CL ... 'o;:, 

Premissas de Projeto .P .---~-----'-------------------------------~---~---I V !Volurrn util i 4,82 m' -,:--· 11 empo-deoe1en93o(Dia-) ------ ---· ------ --------------------......... · ----- ···----- · · · -----,----- aJi ·· - 
T inf [Taxa de lnfiltrac;ao em L/m2xD • Obtida no Ensaio de Absorc;ao do Solo -------------!25:00-- 

, ' 1 • r~ 
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e Acesso de Viaturas na Editicacao 

• Saidas de emerqencia 

• Brigada dslncendio -- ... - ·- - . 

.. lluminacao de emerqencia 

e Sinalizacao de ernerqencia 

• Extintores 

DO ENQUADRAMENTO (indicar as medidas de sequranca requeridas pela edlficacao e areas de risco) 

dois vesfiarios para jogadores, urn vestiano para os arbitros, uma cantina, urna bilheteria, sala adrninistrativa, urna sala para cornando 

e controle*, e posto medico*. _ 

Sala de Comando e Controle: na eciflcacao esta previsto uma sala em local eslrateqico, que tern uma visao completa de todo campo, 

equipada com todos os recursos de intormacao e de corrumicacao disponiveis incluindo controle de acesso. Nesta sala deve-se 

interligar todos os sisternas de monitoramento e alarme, conforme item 9.8 da NT.003. 

Posto Medico: na edificacao esta previsto dois postos medicos para atendimento pre-hospitalar em ambas as torcidas, conforme item 

13.11 da NT.003. 

· Casa do Gerador: esta prevista a casa do gerador para acornodacao do grupo moto gerador de energia para a rnanutencao de 

todos os sistemas eletricos de sequranca (ernerqencia), conforme item 13.9 da NT.003. 

• Castelo D'aqua 

:-::,,.·'.:2:'? 
--~·-···~-1~:/ ··----~-· ·- --····· 

DA EDIFICA<;AO E AREAS DE RISCO: 
Numero da art do projeto: CE20210882327 

Classificai;ao da edificai;ao: F-3 

Proprletario: Prefeitura Municipal de ltaitinga 

Projetista: Leonardo Silveira Lima 

C_lassificai;ao da atividade: Centro Esportivo e de Exibicao 

Risco: Baixo (150 MJ/rn2) 

Endereco: Av. Deputado Paulino Rocha - ltaitinga/CE 

Area total construida*: 215,94 m2 

Area total do terreno: 7.519,33 m2 

Numero de Pavimentos: Edificacao Terrea 

Altura considerada: 0 m 
Altura total da editicacao: 10,30 m 

Descricao dos pavimentos: Trata-se de urn Centro Esportivo de pequeno porte cornposto por: 

· Campo Gramado 
· Bloco Administrativo (dois banheiros masculines, dois banheiros fernininos, dois banheiros acessiveis, dois banheiros cornuns, 

{- ·- ·.-; >- 
Projeto de lnstalacces - Prevencao e Combate a lncendio 
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Cores de Contraste: As cores de contraste sao a branca ou a amarela, conforme especificado na tabela 3 da NBR 13.434, para 

sinalizacao de proibi9ao e alerta, respectivamente. As cores de contraste devem ser fotoluminescentes para a slnalizacac de 
orientacao e de equipamentos. 

Cores de Sinalizacao 
A cor da sequranca deve cobrir no minimo 50% da area do slrnbolo, exceto no simbolo de proibicao, onde este valor deve ser no 
minimo de 35%. 

• VERMELHA: Utilizada para simbolos de proibicao e identflcacao de equipamentos de combate a incendio e alarme. 

• VERDE: Utilizada para simbolos de orientacao e socorro 

• PRETA: Utilizadas para simbolos de alerta e sinais de perigo. 

Quadrada e/ou retanqular: Utilizadas para implantar sirnbolos de orientacao, socorro, ernerqencia e identiflcacao de equipamentos 
utilizados no combate a incendio e alarme. 

para esquerda 15 x 30 para direita 15 x 30 

(fotoluminescente) (fotoluminescente) 

Extintor de incendlo 
tndicacao de saida, 

15 x 15 acima das portas 15 x 30 
(fotoluminescente) 

(fotoluminescente) 

Sinalizacao de solo quadrado 
-:» Proibido fumar 15 (hidrantes e (1,00mx1 ,OOm) 
~ 

extintores) Fundo:vermelha 

DA SINALIZAl;AO DE EMERGENCIA 
Os simbolos utilizados na Sinalizacao (NBR 13.434) estao indicados na tabela a seguir: 

Na editlcacao sera construida vias de acessos das viaturas do Corpo de Bombeiros interligando a Av. Deputado Patlino 

Rocha ao Estado, a qual faz limite com a referida editlcacao. Nela havers dois acessos de veiculos de emerqencia junto ao campo, 

em lados ou extremidades opostas, viabilizando a rernocao de vitimas, conforme item 13.5 da NT.003. 

Tambern existira uma area reservada e devidamente sinalizada, destinada a viaturas de emerpencia, com dimensoes 
minimas de 20,00 m de comprimento por 8,00 de largura, na area adjacente ao estadio e pr6ximo ao portao que da acesso ao campo, 

conforme item 13.6 da NT.003. 

Largura da via interna: 4 metros 
Altura da entrada principal: livre 

DD ACESSO DE VIATURAS 

r _, __ ~; 
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Este risco esta condicionado a alguns fatores: 

- Da natureza do fogo a extinguir; 

- Da substancia utilizada para a extincao do fogo; 
-+ Da quantidade desta substancia e sua unidade extintora; 
-+ Da classe ocupacional do risco. 

Os extintores em sua disposicao devem obedecer ao tipo e ao risco a proteger devendo de acordo com as reformas 
realizadas na edflcacao prover a rnudanca do tipo de extintor conforme o risco. 

Obs. 1: Os extintores quando acondicionados em suportes tipo "tripe" devem obedecer a sinatizaqao padrao estabetecida em norma. 
Obs.2: Os extintores localizados em areas externas serao protegidos contra intemperies e danos fisicos com capa protetora. 

TIPO E CAPACIDADE EXTINTORA 

LOCALIZA<;AO P6 QUIMICO 2-A:20-B:C C02-5 B:C I AGUA-2A 

TERREO 10 0 I 0 

TOTAL 10 0 I 0 

Risco da edificacao: Baixo 
Altura de instalacao do extintor (metros): 1,60m (ver detalhe) 

DISTRIBUl<;Ao DOS APARELHOS EXTINTORES 

DOS APARELHOS EXTINTORES: 

DA ILUMINA<;AO DE EMERGENCIA 

Tipo de lamoada: 2 larnpadas fluorescentes 
Potsncia (watt): 9W 

Tensao de alimentacao: 220V/6V 
Autonomia: 4 horas ligado em baterias (B.A.) 
Nivel de iluminamento: 3 lux para locais aberto e 5 lux para escada e locais com obstaculo. 
Luminarias de emerqencia alimentadas par central independente (bateria) com funcionamento minima de 4 horas. 
As lurninarias deverao ficar dispostas ate a altura de 2,50m do chao. 
Caracteristicas baslcas: comutacao instantanea e funcionamento autornatico quando houver queda de tensao 

• Pictograma devera ser fotoluminescente 

: ::::~:::::::,oD,vem ser tal modo, que a uma distancia minima de 4,00m seja possivel sua visualizacao e ide~tiica,i 3 
II> Altura minima das letras: 30 mm 

• Cores: Verde com cor de contraste 2.5 G 3/4 da Munsell Book of Colors® 

.. lnscri9ao: Sequira as indicacoes conforme NT 003/2011 (Figura 13) e os dados da populacao mencionados no item 

DIMENSIONAMENTO DE LOTAt;Ao E SAIDAS DE EMERGENCIA. 

lnaicacao de lotacao maxima de publico: 
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DA SAiDA DE EMERGENCIA 

Quanto a ocupacao: F-3 (Centro Esportivo e de Exibi9ao) 

Quanto a altura: Editicacao Terrea 

Qu_ant~ as caracteristlcas construtivas: Edifica9ao do tipo Z 
Area do maior pavimento: Terreo - 200 m2 

Numero de saidas da Edifica9ao: 06 (todas os portoes devem dispor de barra antipanico] 

Tipo de escada: Escada nao enclausurada (NE) 

Porta corta fogo: Nao possui 

Janela da escada (caixilho fixo de vidro aramado): Nao possui 

Janela de exaustao da antecamara: Nao possui antecarnara 

Area dos dutos de ventilacao: Nao possui duto de ventilacao 
TRF dos elementos estruturais do duto: Nao possui duto de vsntilacao 

Altura do corrimao: Altura de 0,92m da sua geratriz, boleado, cantos arredondados e instalados nos dois lades das escadas e 

arquibancadas 

TRF dos elementos estruturais: No minima 2 horas de resistencia ao fogo 

Nurnero de escadas: Quatro (08) escadas. 

Populacao: - 

Para fins de calculo, adotou-se o criteria do item 7.1.2.2 (Arquibancadas sem cadeiras ou poltronas) da NT 003/2011 que descreve a 

proporcao de 1 pessoa/0,50 m linear de arquibancada, tendo como formula a seguinte expressao: 

• P = (2 x X) x n 

• P: Populacao maxima (numero de pessoas) 

• X: Extensao da arquibancada (dado em metros) 

• n: Numero de degraus da arquibancada (dado em unidades) 

- Populacao maxima dos setores 01, 02, 03 e 04 

• P=(2xX)xn-,P=(2x11)x5-,P=110,QO---,P=110pessoas 

• X: 11,00 m 

• n: 5 degraus 

Ptotal = 4 x 110 = 440 pessoas 

Com os resultados encontrados, chegou-se a uma Populacao Maxima de 440 pessoas. 

Existirao catracas e setor de bilheteria para o controfe de acesso e que nao permita ultrapassar a fotacao maxima permitida 

de 440 pessoas. 

Por tratar-se de uma edificar;ao permanente, tendo sua popu!aqao inferior a 2.500 pessoas, os parametros de saida serao 
dimensionados conforme norma tecnica NT.005, assim descrito no item 2.2 da NT.003. 

extintor. 

(~b 
. ···-··---···----·-· 

L:::: .. :J,t·:J 
:t;..·, 

O emprego dos extintores obedecera aos seguintes principios: 

- A possibilidade de o fogo bloquear seu acesso devera ser a mfnima possivel; 

- Boa visualidade e facil tocallzacao: 
- Os locais onde os extintores serao colocados serao sinalizados por um quadrado no piso de 1,0 m2, abaixo do 

i <· 
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OlMENSIONAMENTO DO SPDA: 
Tipo de captacao: Para-raio Franklin 
Raio de protecao: 20,49 m 
Altura do captor no Castelo D'agua: 1,60 m 
Calculo do raio de protecao (R.P) e altura do captor (h) instalado sobre o castelo d'aqua: 

• Altura do castelo d'agua (H): 9,30 m (do piso ao topo) 

• Raio de acao (R.A): 3,00 m 

.. Angulo de protecao: Figura 1 - NBR 5419-3 ........ (a)= 62° 

• Altura do cone de protecao (He): (H + h)---> 9,30 + 1,60 = 10,90 m 

• h =RA+ tg(a)---+ h = 3,00 + tg(62°) ........ h = 3,00 + 1,88 ........ h= 1,60m --, h = 1.60 m 

e RP= Hex tg(a) ........ RP= 10,90 x !9(62°)---> RP= 10,90 x 1,88--, RP= 20.49 m 

DO SISTEMA DE PROTE~AO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 
Classlftcacao: Centro Esportivo e de Exibic;:ao, F-3 
Nivel de protecao: IV 

Ctasslficacao da estrutura: Estrutura Cornum 

Tipo de Estrutura: Areas Esportivas 
Area de exposlcao equivalente: 7.519,33 m2 

Calculo da necessidade de SPDA: Segundo NBR 5419, quando desnecessario, comprovar com calculo. 

NTOJ informa que devera ter no minima 02 alternativas de saidas de emergencia, em /ados distintos em todos os setores. 

A) Calculo de N° de Unidades de Passagem (N): N = P + C = 400 + 100 = 4---+ N = 4,0 
Onde "P" e a populaqao total, "C" e a capacidade de "U", que para Acessos!Descarqas/Portas = 100 e 

Escadas/Rampas = 75 (conforme Tabela 4 - NT.005). 

B) Unidade de Passagem (U): Conforme item 4.5.4.2.1 da NT.005, adotaremos U = 0,50 m. 

C) Numero Mfnimo de Saidas: Conforme Tabela 6 - NT.005, teremos o minimo de 02 saldas. 

"L" ea largura total das saidas, "N" e numero de unidades de passagens "U" que e dada em metro: 

L=NxU 

L = 4 x 0,50 = 2,0 m 

~-~;::..; .',(:{;·.~ .. JJ 

.;::J~·) 

I 
Assim, teremos 03 saidas de 2,00 m cada, para o escoamento de toda a populaqao do estadio. Pois, de acordo com o item 5.1.2 da· 

Calculo da Largura das Safdas - - -- 
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DIMENSIONAMENTO DO SPDA NA EDIFICA<;AO CONSTRUiDA 
Tipo de captacao: Gaiola de Faraday 

Largura da malha: 3,65 m 
Espagamento medic: 1 O m 

Perfmetro da coberta: 111,80 m 

Nurneros de descidas: 16 

Material utilizado: barra chata de alumfnio 3/4" x 1/4" x 3 m, totalrnente isolados da edficacao atraves de suportes isoladores, os 

quais encarnimarao ate o piso e interligara as hastes de aterrarnento. 

Altura da protecao mecanica de PVC rigido: 3,00 m 

Tipo de aterramento: hastes de terra tipo Copperweld 5/8" x 2,40rn com caixa de visita. 

Material utilizado: hastes de aterrarnento serao em cobre nas dirnensoes 5/8" x 2,40 me interligadas entre si com um cabo de cobre 

nu com area de secao de 50 mm2• 

Resistencia do aterramento: 10 0 (Ohm) 

Nurnsro de descidas: uma descida 

Material utilizado: cabo de cobre nu com area de secao 70 mm2, totalmente isolados da edificagao atraves de suportes isoladores, 

os quais encaminharao o cabo ate o piso e intsrliqara as hastes de aterramento. 

Altura da protecao mecanlca de PVC rigido: 3,00 m 

Tipo de aterramento: hastes de terra tipo Copperweld 5/8" x 2,40m com caixa de visita. 

Material utilizado: hastes de aterramento serao em cobre nas dimensoes 5/8" x 2,40 m e interligadas entre si com um cabo de cobre 

nu com area de secao de 50 mm2• 

Resistencla do aterramento: 10 0 (Ohm) 

Conclusao: Projetamos um para-raios tipo Franklin com altura de 1,00 m instalado sabre o paste de ilumina9ao que proteqera o 

rnesmo com duas descidas em cabo de cobre nu de 70 mm2. Estes cabos, por sua vez; serao conectados no solo com cabo de cobre 

nu de 50 mm2 as hastes de terra tipo Copperweld 5/8" x 2,40 m com caixa de visita. 

ii m 
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Brigadas de lncendio sac grupos de pessoas previamente treinadas, organizadas e capacitadas dentro de uma 

organiza9ao, empresa ou estabelecimento para realizar atendimento em siiuacoes de ernerqencia. Em geral estao treinadas para 

atuar na prevencao e combate de mcendios, prestacao de primeiros socorros e evacuacao de ambientes e em numero dimensionados 

_pela portaria N°003/2011 do CBMCE. 
Para os nurneros minimos de brigadistas, devera ser previsto os turnos. a natureza de trabalho e os eventuais 

afastamentos, alem de levar em conta a participa9ao de pessoas de todos os setores. Sempre que o resultado de calculo do numero 

de brigadistas par pavimento for fracionerio, deve-se arredonda-lo para mais. 
O organograma da brigada de incendio varia de acordo com o nurnero de edltlcacoes. o numero de pavimentos em cada 

edificac;ao e o nurnero de empregados em cada pavimento ou compartimento. 
Par tratar-se de uma edlficacao do Grupo F ficara facultada a exigencia de um Assessor Tecnico, logo assim, a Brigada 

de lncendio desta edificacao tera o seguinte organograma em escala hierarouica: 

• 1 x Uder 

" 1 x Assessor Tecnico (opcao facultativa) 

• Brigadistas (demais funcionarios) 

DA BRIGADA DE INCENDIO 

Na edificacao esta previsto dais pestos medicos para atendimento pre-hospitalar em ambas as torcidas, conforme 

item 13. 11 da NT. 003. 

DO POSTO MEDICO 

Na edincacao esta previsto uma sala em local estrateqico, que tern uma visao completa de todo campo, equipada 
com todos os recurses de lntorrnacao e de comunicacao disponfveis incluindo controle de acesso. Nesta sala deve-se interligar todos 

as sistemas de monitoramento e alarme. 
O Estadio sera equipado com sistema de sonorizacao que permitam difundir, em caso de emerqencia, aviso de 

abandono ao publico e acionar os meios de socorro para intervir em caso de incendio ou outras emerpencias. 

DA SALA DE COMANDO E CONTROLE 

Conclusao: Projetamos uma Gaiola de Faraday em Barra Chata de Alumfnio 3/4" x 1/4" a ser instalada em todo o p~rilnefro'fixo :J.:n 
sabre o telhado ceramico. Desta Gaiola ligamos as descidas fixadas na parede ate ligarem-se aos terminais de cornpressao 99~. V 
cabos de cobre nu de #35 mm2. Estes cabos, par sua vez. serao interligados ao anel enterrado no solo com cabo de cobre nu de #50 \ 

mm2, conectados as hastes de terra tipo Copperweld 5/8" x 2,40 m com caixa de visita. 


