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Atenciosamente, 

,. Anexos: RRT de Projeto. 

,. Especificacoes Tecnicas: Apresenta as especificacoes tecnicas de materiais e services: 

~ Cotacoes de Precos: Precos de itens coletados no mercado. 

,. Cornposicoes de Pre90 Elaboradas: Apresenta as cornposicoes elaboradas de services ausentes na Tabela 

Seinfra 24 .1; 

~ Composlcoes de Pre90: Apresenta as composicoes analitica de Pre90 dos Servicos: 

,. Mem6ria de Calculo: Demonstra como foram calculados os itens orcados. 

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

" Orcamentos: Apresenta o Orcamento da obra 

I> Premissas para Elabora9ao do Orcamento: Define a Fonte de Precos Basicos, o BDI utilizado a estrutura 

dos Orcamenios e quantitativos. 

> Projeto de tnstalacoes - Sanitario: 

>- Projeto de lnstalacoes -Agua Fria; 

> Projeto de lnstalacoes - Eletrico; 

> Projeto Estrutural em Concreto; 

> Projeto Arquitetonico: 

. _ I> __ ~roj~t~s Desenvolvidos: Descreve os projetos Elaborados a partir dos Estudos Basicos elencados abaixo: 

> Estudos Preliminares 

" Estudos Basicos: Descreve os Estudos Basicos Elaborados sac eles: 

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

" Equipe Tecnica: Elenca os profissionais envolvidos; 

O presente Relat6rio tern por finalidade expor de maneira detalhada as normas, materiais, e acabamentos que irao definir os services 

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

Municipal, contendo os seguintes capitulos: 

" Apresentacao: Apresenta a estrutura do Relat6rio; 

Descricao Surnarla do Projeto 

/ /.. ;:/, _________________________________________ ,_c:7 ('..''. 
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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.com.br 

Endereero: 

Avenida Padre Antonio Tomas. 2420 sala 301 Aldeota Fortaleza-CE 

Em pres a: 

Geopac Engenharia e Consultoria Eireli . EPP 

/ . 
L · .... f· (, 

Produto: 

Construcao de um 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 tecnica da Prefeitura 

Municipal para se verificar o terreno e o entorno, tarnbem foram realizadas reuni6es com a Preteitura para defini9ao do programa de 

necessidades. 

A Construcao oevera ser executada de acordo com o Projeto Arquitet6nico e o Orcarnento. 

Na mem6ria de calculo encontramos precisamente, conforme a planta, as quantidades dos services de construcao. 

E: 551512 I N: 956~478 

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

O local da obra possui as seguintes coordenadas: 

lnspecao o Local da Obra 
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07 W.C's 56,80 m2 

03 VESTIARIOS 48,83 m2 

CAN TINA 10,00 m2 

DEPOSITO 2,70 m2 

BILHETERIA 6,36 m2 

I COMAN DO 2,29 m2 

POSTO MEDICO 1 5,00 m2 

POSTO MEDICO 2 8,37 m2 

ADMINISTRA<;AO 8,72 m2 

LAVABO 2,04 m2 

CIRCULAt;AO 219,59 m2 

AREAS DOS AMBIENTES 

I AREA DO TERRENO 7.519,33 m2 

i AREA DA EDIFICA<;AO 200,38 m2 

I AREA DO CAMPO 4.524,00 m2 

O projeto arquitet6nico da construcac 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 lado 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 

ambienies distribuidos da seguinte forma: 

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

e O 1 bilheteria. 

O bloco 02 tambem contara com WC's, sendo 01 feminine, 01 masculine e 01 para PCR, 01 vestiario para jogadores, 01 sala para 

adrninistracao com lavabo, 02 postos medicos, 01 sala de comando e 01 vestiario com WC para o arbitro. 

Havers uma calcada de piso intertravado na frente dos dois blocos e na crculacao entre um bloco e outro, onde tarnbern estara 

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

Projeto de Arquitetura 

p/ 
O Projeto se trata da consnucao de um estadio de futebol no municipio de ltaitinga com as dimensoes de 87,00 x 52,00m, que sera . 

executado em grama sintetica 

Nas alvenarias de tijolo ceramico da mureta do campo sera executado funda9ao de embasamento e revestimento com argamassa e 

pintura com tinta mineral. 

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

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

se estendera ate o inicio grande area. 

A ilumnacao do campo sera feita atraves de pastes de concrete, proporcionando sequranca e conforto para aqueles que utilizam o 

local. Sera reservada uma area para futura arquibancada. 

Projeto de Urbanizacao 
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c) secoes Transversais: As secoes Transversais estao apresenladas 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 incicacces das Secoes de acordo com estaqueamento 

a cada 20m, ou quando necessaria, 

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 posicoes n e (n + 1). 

O calculo dos volumes foi realizado a partir da diferenca entre volumes das superficies do Terreno Natural, atraves de um modelo 

digital do terreno (MDT) obtido a partir do ievantamento topoqrafico, e a superficie projetada obtida pelas Colas de Platores. 

Estes volumes foram processados pelo software licenciado Autodesk Civil 3D versao 2010. 

Os calculos dos volumes efetuados encontram-se apresentados no "Quadro de Cubacao", atraves do emprego da seguinte expressao: 

V =[Sn+ (Sn+ 1)] DI 2 

O grau de cornpactacao das ultimas camadas de aterro devera atingir, no minimo, 100% do Proctor Normal e possuir CBR minimo 

de 7%. As camadas subjacentes deverao ser executadas com grau de cornpactacao minima de 95% do Proctor Normal. 

O corpo de aterro sera constiiuido de solos provenientes de cortes ou empresfimos 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 ulilizacao de materiais escavados dos cortes para a execucao dos aterros, e os emprestirnos 

serao retirados da pr6pria poligonal do terreno, nae sendo necessaria a aquislcao de material. 

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

O Projeto de terraplenagem tern come objetivo a realizacao de cortes e aterros necessaries para contormacao geometrica e 

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

projeto qeometrico e de pavimentacao. 

Projeto de Terraplenagem 

Sera executada apenas 01 coberta para os dois blocos em telha ceramics com nchnacao de 30% e apenas na fachada frontal sera 

executada uma platibanda. 

Em todo o contorno do terreno sera construido muro, aproveitando uma parte do muro ja existente no local. 
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Modelo Estrutural Adotado · · - - 

A presente estrutura foi processada segundo um modelo integrado e flexibilizado de portico espacial (tanto os esforcos horizontais 

quanta verticais foram calculados atraves de modelo de portico espacial). 

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

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

Cargas Adotadas Em Projetos 

I> Alvenarias 

Adotou-se o bloco de tijolo cerarnico revestido, pesando: 1.12 kN/m2• 

i A!;O 

Armadura passiva: CA 50 I CA 

r-Es = 27 GPa 

t> Propriedade dos Materiais 

i. Concrete 
L 
; Fck = 30 MPa (resistencia caracteristica cornpressao) 

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

Lajes 
L .. ,, .• 

Elemento Estrutural 

~ Tipo e Qualidade do Concrete 

Concreto Armado classe C30 (Fck = 30 MPa) 

Relacao agua/cimento: ales 0.60 

Parametros de Durabilidade 

Apresentam-se aqui os principais crferios e especifcacoes adotadas no projeto, segundo a norma ABNT NBR 6118/2014. 

!> Agressividade Do Meio Ambiente 

Classe de agressividade ambiental: CA-ill (Forte) 

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

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

As fundacoes sac diretas, sao formadas 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 

Generalidades 

Projeto de Estruturas em Concrete 
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Agregados 

Os agregados miudo e graudo deverao obedecer as especiflcacces da ABNT. 

A dimensao maxima caracteristica do agregado devera ser inferior a da espessura das lajes. 

O agregado graudo sera a pedra britada e o agregado rniudo a areia natural. 

Cimentos 

Serao aceitos somente cimentos que obedecam as especificacoes da ABNT. Ouando 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 incenlzacao, mesmo que late 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 ccasiao de seu emprego. 

No seu armazenamento, as pilhas nae deverao ser constituidas de mais de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no 

maxima de 15 dias, caso em que podera atingir 15 sacos. Colocar as pilhas sabre estrado de madeira. 

Os lotes recebidos em spocas diversas nae poderao ser misturados. 

Consideracoes para Agregados e producao de Concreto 

t- Vigas 

Foram dimensionadas a partir da envoltoria de esforcos transferida do portico espacial. lnicialmente, foi adotada uma reducao de 15% 

dos momentos negativos, porern rigorosamente observados os limites de plastificacao 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 U!timo de acordo com a NBR-6118/2014, inclusive no que diz respeito as armaduras minimas 

recomendadas. As deforrnacces tarnbern foram verificadas. Foram executadas vigas baldrame nos pavimentos terreo e vigas no 

pavimento superior. 

J< Pilares 

Do portico espacial foram transferidas varias combinacoes 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. 

De posse das reacoes de apoio vindas do processamento do portico espacial, gerou-se uma serie de sitoacoes de carregamento sem 

a consideracao da acao do vento, objetivando obterem-se os maiores esforcos de fracao e cornpressao. 

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 

> Fundacoes 

---------------,.,._·:s:l 
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Juntas de concretagem 

Quando o lancarnento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem, deverao ser tomadas as precaucoes 

necessaries para garantir, ao reiniciar-se o tancarnento, a suficiente liga9ao do concrete ja endurecido com o do novo trecho. Antes 

de reiniciar-se o lancamento devera ser removida a nata e feita a limpeza da junta. 

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

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

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

Adensamento 

Durante e imediatamente ap6s o lancamento, o concrete devera ser vibrado ou socado continua e energicamente com equipamento 

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

form a. 

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 nae se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderencia. 

No adensamento manual as camadas de concrete nae deverao exceder 20 cm. Quando se utilizarem vibradores de imersao, a 

espessura da camada devera ser aproximadamente 3/4 do comprimento da agulha. Se nae puder atender a esta exiqencia, nae 

devera ser empregado vibrador de imersao. 

No caso de transporte por bombas, o diametro interno do tubo devera ser no minima Ires vezes o diarnetro maxima do agregado. 

O sistema de transporte devera, sempre que possivel, permitir o lancamento direto nas formas, evitando-se dep6sito intermediario. 

Se este for necessario no manuseio do concrete, deverao ser tomadas precaucoes para evitar desaqreqacao, 

perda sensivel de-qualquer tieles pcrvazamento cu evaporacao. 

Transporte do concreto 

O concrete devera ser transportado do local do amassamento para o de lancamento num tempo compativel 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 

Agua para Concreto 

A aqua destinada ao amassamento do concrete devera ser limpida, isenta de quantidades prejudiciais de substancias estranhas. 

Nao sera permitido o emprego de aguas salobras. 

Os limites rnaximos dos teores de substancias estranhas sac 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 id6neo. 

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

O agregado qraudo 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. 

realizados os testes prescritos na NBR 7211, a criteria da fiscallzacao. A areai ea pedra nae poderao apresentar substancias nocivas, 

E vedado o emprego de p6 de pedra em substituicao a areia e o cascalho somente podera substituir a pedra britada depois de 

l(g 

~ 
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lnstalacoes Eletricas 

As instalacces de luz e tores obedecerao as Normas e Especificacoes NBR-5410/05 da ABNT e as da concessionaria de energia 

local, sem prejuizo do que for exigido a mais nas presentes especificacoes ou nas especificacoes 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 tamp6es de 

pinho bem batidos e 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 por objetivo o estabelecimento das condicoes tecnicas que deverao ser observadas quando da Iabricacao, 

fornecimento, montagem das inslalacoes eletricas destinadas a Obra. Este projeto foi concebido de modo a garantir uma perfeita 

continuidade operacional do sistema proposto. 

Projeto de lnstalacoes • Eletrico 

Consideracoes Finais 

No que diz respeito a coeficienles de sequranca e tens6es admissiveis, foram observadas todas as prescricoes da NBR-6118. 0 
mesmo ocorreu para os detalhes das armaduras (espacamentos, comprimenlos de ancoragens, raios de curvaturas, etc.). 

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

Cura do Concrete e Outros Cuidados 

Enquanto nae atingir endurecimento satisfat6rio, o concrete devera ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como rnudancas 

bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, aqua torrencial, agente quimico, bem como cheques e vioracoes de intensidade tal 

que possam produzir fissuracao na massa do concrete 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 minimo quando a natureza do cimento o exigir, podera ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com uma 

pelicula irnpermeavel 0 endurecimento do concrete podera ser antecipado por meio de tratamento terrnico adequado e devidamente 

controlado, nae se dispensando as medidas de protecao contra secagem. 

Nao pocerao ser usados processos de cura que descolarem as superficies expostas do concreto ou que reduzam a aderencia ou 

penetracao das camadas de acabamento quevierern a ser aplicadas. 

dirninuira a resistencia da peca. 0 concreto devera ser perfeitamente adensado ate a superficie da junta, usando forma quando 

necessario para garantir o adensamento. 

No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes, o lancamento 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 

necessario para evitar que o assentamento do concrete 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 Fiscalizacao, com especiais cuidados na localizacao nos trechos de interrupcao diaria 
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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, alern dos fatores de agrupamento e reducao de 

temperatura. 

A taxa de ocupacao dos eletrodutos nunca sera superior a 40% de acordo com a NBR 5410. 

tluminacao lnterna 

Na ediiicacao, serao instaladas luminarias de embuiir com lampadas tubulares fluorescentes. 

NBR 5419/2015-Prote9ao de Estruturas contra Descargas Atmosfericas; 

NT - 001/2018- Fornecimento de Energia Eletrica em Tensao Secundaria de Disnibuicao; 

NBR 5410/2005 - Services em lnstalacoes Eletricas: 

Todas as lnstalacoes Eletricas deverao obedecer as seguintes Normas: , 
Normas 

Aterramento 

O sistema eletrico sera 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, tarnbern de 50mm2, todas as partes rnetalicas nao energizadas e as barras de terra dos 

quadros de distribui9ao e torca - 

Todas as liga96es de aterramento deverao ser executadas com conectores apropriados (conexoes aparentes) ou atraves de solda 

exoterrnica (conexoes embutidas no solo). 

Devera haver no minima dois pontos de testes na malha, localizado em caixa de inspecao tipo solo com tampa retorcada 

A resislencia do aterramento do sistema eletrico dsvera 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 fores (Quadros) deverao ser interligadas atraves de uma barra ou caixa de 

equahzacao de potencial de terra conforme localizacao definida nas pecas graficas. 

Protecao e Medi9ao 

A protecao em baixa tensao sera feita atraves de disjuntores terrnomaqneticos, com tensao nominal de 220V para instalacoes em 

alvenaria e sabre o forro, com capacidade de mterrupcao minima de 3kA e compensacao de temperatura. 

Na entrada de torca do Quadro Terminal (QGBT), deverao ter as Fases e o Neutro protegidos por protetores contra surtos. Para 

instalacoes 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; 

• Tensao de operacao continua - nominal= 275V; 

~ Corrente maxima de impulso'.12;5-kA(Glasse I); 

; Correntenornlnarde descarqa: 80kA (Classe I); 

O condutor eletrico. com classe de tensao de 750 V, tera fio de cobre eletrolitico, tempera mole, com encordoamento extraflexivel. 

Para colocar os eletrodutos e caixas embutidos nas alvenarias, o instalador aguardara que as mesmas estejam prontas, abrindo-se 

entao os rasgos e furos estritamente necessaries, de modo a nao comprometer a estabilidade de parede. 
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Alirnentacao 

O abastecimento sera feito atraves da rede publica e sera lancado para o castelo d'aqua, e assim, atraves da gravidade sera 

distribuida em torno de toda a edifcacao. 

Demonstrativo do calculo da pressao no ponto de alimentaqao 
Conexao analisada __ 

Curva 90 soldavel - 32 mm (PVC rigido soldavel) 

A mstaiacao de agua fria foi projetada de modo a atender a Norma Brasileira, bem coma a Concesslonaria local, garantindo desta 

forma um suprimento continua e em quantidade e qualidade suficientes. 

O projeto foi elaborado atendendo as deterrninacoes do projeto arquitet6nico quanta a localizacao e posicionamento das pecas 

hldrossanitartas e de acordo com o que preconiza a seguinte norma: 

!> NBR-5626/98 - lnstalacao Predial de Agua Fria 

Projeto de lnstalacoee - Agua Fria 

0,19 % .'lU% = ../3 x 100 x 83,76 x 10 
380 x 56 x 35.0 

Queda de Tensao T rifasica (%) Metodo de Re~rencia: 81 
N' de Condutores Carregados: 3 
seccao do Condutor: 35,0 mm' 
Capacidade de Conducao: 110 A 
Classe de Tensao: 1000 V 
Tipo do Condutor: EPR 
Exensao do Condutor: 10 m 
Queda de T ensao: 0,19 % 

Corrente de Curto Circuito: 
Curva - Disjuntor: 

80 A 
5 kA 

Corrente: 
N' de Polos: 

..J3 x 380 x 0,92 
83,76 A 50720 lb = Falor de Potencia- 

Tensao: 
Correnle de Circuito Trifasico 50720 W 

380 V 
0,92 

Potencia lnslalada: 

Caracersjcas do Quadro 

QUADRO GERAl. DE FORCA (OF) 

BALANC. I TENSAO PROTECAO CONDUTORES QD TENSAO 
OU AD ROS POT. I 

i 
Fp 

POLOS! TIPO CURVA 
I« ~~ M.R. 

COND. SEC<;AO lubofA) CLASSE DE DIST. OT(%) 
ALIMENTADORES 

iv.,' R s T M l•(A) l,{A) 
fkA) FA I, (A) CARR. (mm1) TENSAO M Im) l•IA) 

QDL 11720 40]0 4220 3500 380 0,92 19,36 25 3 DISJ c 3 1,00 19,36 81 3 10,0 50 750 40 19,36 0,63 3 x 10 0 + 10.0 - T10,0 mm" 
QDLT 39000 13000 13000 1))00 380 0.92 64,41 63 3 DISJ c 3 1,00 64,41 81 3 50.0 134 750 40 64,41 0,42 3 K 50,0 + 50,0 - T25,0 rnrn' 

ITOTAL 50720 17000 17220 16500 380 0,9l 83,76 80 j DISJ c 5 1,00 83.76 61 3 35,0 110 1000 10 83,78 0,19 3 x 35,0 + 35,0 + T16,0 mm1 
34% ! 34% 33% I 

Nao devera haver emendas de cabos dentro de eletrodutos. 

As caixas de passagem deverao ter no fundo uma cobertura de no minima 10 cm de brita. . ... , . ·., ·};.. 

Plantas, desenhos, diagramas e mem6ria de calculo complementam as inforrnacoes acima, que serao descritas a seguir e em volume 

especifico do projeto. 

If', l. ~ 
Jf'--'·.: ! T ados 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 

24 x 60 x 60 

Dmn = -,J ( 4 x 0,00004 ) x 1000 
rr x 1 

0,04 Us ou 0,00004 m3/s 3500 
Vazao (min.) 

Reservat6rios 

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

Abaixo segue o relat6rio de dimensionamento de aqua fria: 

Calculo do Consumo Diario 

Populacao Total: 70 
Consurro per-capita (!itros/pessoa/dia): 50 
Consurro T olal: 3500 

Dimensionamento do Alimentador Predial 

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

PVC Tomadas dagua- saidas longas 1" 1 1.20 1.20 
PVC I Joelho 90 soldave' 32 mm 4 1.50 6.00 

I PVC Hidrometro individual 1,5 m'/h - 1" x 3/4" (VN= 0, 75 m'/h) 1 1.00 1.00 
PVC Curva 90 soldavel 32 mm 3 0.60 1.80 
PVC Luva soldavel 32 mm 1 0.01 0.01 

I Pressoes (m.c.a.) I 

I 
Esta ti ca ! Perda de 

! 
Dina mica Minima 

inicial I carga disponivel necessaria 

I 0.80 I 0.00 I 0.80 0.50 

Situacao: Pressao suficiente 

I Vazao 0 i Veloc. Comprimento (m) J ' Perda Altura I Desnivel Pressoes (m.c.a.) 
Tree ho i (1/s) (mm) I (mis) Conduto Equiv. Total (m/m) (m.c.a.) (m) I (m) Disp. Jusante 

1-2 0.00 25 I 0.00 0.48 1.20 1.68 0.0000 0.00 -0.10 0.00 10.00 I 10.00 
I 2-3 I 0.00 25 ! 0.00 0.50 i 1.50 2.00 0.0000 0.00 -0.10 -0.50 9.50 9.50 

3-4 0.00 25 I 0.00 0.30 150 1.80 0.0000 0.00 0.40 I 0.00 9.50 9.50 
4-5 0.00 25 I 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 I 0.00 0.50 1.50 2.00 0.0000 0.00 0.40 ! 0.50 1000 ! 10.00 
6-7 0.00 25 I 0.00 0.60 i 1.50 2.10 0.0000 0.00 -0.10 0.00 10.00 10.00 
7-8 0.00 25 I 0.00 0.43 I 0.60 1.03 0.0000 0.00 -0.10 0.00 10.00 10.00 

I 8-9 0.00 25 I 0 00 2.30 0.60 2.90 0.0000 0.00 -0.10 -2.30 7.70 7.70 
I 9-10 0.00 25 I 0.00 6.90 0.01 6.91 0.0000 0.00 2.20 I -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 

i 
I 
\. 

Pavimento Coberta 

Nivel qeometrico: 9.10 m 

Processo de calculo: Fair-Whipple-Hsiao 

Tomada d'agua: 

T omadas dagua- saidas long as - 1" (PVC rigido soldavel) 

Nivel qeornetrico: -0.10 m 

Pressao inicial: 10.00 m.c.a. 
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l Trecho 
I 

Vazao 0 
I 

Veloc. I Comprimento (m) I J 
I 

Perda 

I 

Altura Desnivel Pressoes (m.c.a.) 

i (lls) (mm) (mis) I Conduto I Equiv. Total I (m/m) (m.c.a.) (m) (m) Disp. I Jusante 
1-2 1.13 40 

I 
0.90 I 1.80 : 2.30 4.10 I 0.0266 0.11 7.00 1.80 1.80 I 1.69 

2-3 1.13 40 i 0.90 I 3.00 I 0.01 3.01 I 0.0266 0.08 I 5.20 3.00 4.69 I 4.61 
3-4 1.13 40 I 0.90 I 2.40 I 0.01 2.41 I 0.0266 0.06 2.20 2.40 7.01 6.95 
4-5 1.13 40 I 0.90 I 2.85 i 3.20 6.05 l 0.0266 0.16 -0.20 0.00 6.95 6.79 

I 5-6 I 1.13 40 ' 0.90 I 6.47 I 1.20 I 7.67 I 0.0266 0.20 -0.20 0.00 6.79 6.58 I 
6-7 1.13 40 I 0.90 l 3.95 I 3.20 7.15 I 0.0266 0.19 -0.20 0.00 6.58 6.39 

Demonstrativo do calculo da pressao no ponto mais desfavoravel 

Conexao analisada 

Luva soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel) 

Pavimento Terreo 

Nivel geometrico: 2.20 m 

Processo de calculo: Fair-Whipple-Hsiao 

Tomadad·agua: 

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

Nivei qeometrico: 7.00 m 

Distribuicao e Dimensionamento 
O abastecimento de aqua fria da edficacao sera per gravidade partindo do castelo d'aqua 

A rede de distribuicao interna de aqua fria sera executada com tubes, 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 minima sempre obedecendo os limites permitidos para instalacao em questao. As colunas de alirnentacao terao registros de 

mode a favorecer manobras nas futuras manutencoes. 

As instalacoes prediais hidraulicas foram projetadas para conduzir a aqua fria per tubulacoes dimensionadas para funcionar come 

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

A alirnentacao dos ramais e sub-ramais sera atraves de sistema indireto de distribuir;:ao e todas as tubulacoes de aqua fria serao de 

PVC rigido soldavel. Na uniao de tubes 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 diametros minimos das colunas de distribuicao, bem coma seus ramais e sub-ramais, foram dimensionados atraves do "rnetodo 

dos pesos" pelo processo de calculo "Fair-Whipple-Hsaio". Contudo, alguns diametros podem ser aumentados devido a 
simultaneidade de utilizacao dos pontos, determinado pelo "rnetodo 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. 

t.oucas, metais e acess6rios 
Todos os materials das instalacoes hidraulicas serao em louca de qualidade, de forma a atender as necessidades dos seus usuarios. 

Dimensionamento da Caixa D'aqua 

Diarnetro: 2,50m 

Area: 4,91 m2 

Altura do Reservat6rio: 1,50m 

Capacidade Calculada: 7359 litres 

Reserva Tecnica 

Consumo 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 tobulacoes dentro de pilares, vigas ou outros elementos estruturais, e deve ser observada a NBR 

6118, quanta a abertura e canalizacao embutida. 

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

ser executadas nas iormas com dirnensoes 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 necessarias a passagem prevista de tubulacoes, atraves elementos estruturais, devem ser executadas 

e colocadas antes da concretagem. 

Ligay6es dos Aparelhos 

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

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

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

I RCi I Fibra de vidro - 9000 L I 1.1/2" 1 2.30 2.30 ' 
! PVC Luva soldavel 50mm 3 i 0.01 0.03 

PVC Joelho 90 soldavel 50 mm 3 I 3.20 9.60 
PVC Curva 90 soldavel 50 mm 2 1.20 2.40 
PVC Te de redu9ao 90 soldavsl 50 mm -25 mm 5 2 20 11.00 
PVC Te 90 soldave' ci reducao lateral 50 mm-25mm 3 2.20 6.60 

! PVC I Te de redu9iio 90 soldavel cl reducao lateral I 50 mm - 25 mm- 25mm 1 2.20 2.20 
PVC ; Te 90 soldavel i 25mm 1 i 0.80 0.80 
PVC Curva 90 soldavel 25 mm 1 0.50 0.50 
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20 
PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01 

I Pressoes (m.c.a.) 
I Estatica 

I 
Perda de Dlnamtca 

I 
Minima 

I inicial carga disponivel necessaria 

I 4.80 I 3.25 1.55 I 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 3.90 
! 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 I 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 2.70 

12-13 I 0.95 I 40 0.75 1.90 2.20 4.10 0.0196 0.08 3.00 0.00 2.70 I 2.62 
13-14 0.89 ... 10. 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 I 2.24 

' 
! 

I 15-16 0.78 40 0.62 4.05 I 2.20 6.25 0.0138 0.09 3.00 0.00 2.24 ! 2.15 
16-17 I 0.74 40 0.59 877 2.20 10.97 0.0127 I 0.14 3.00 0.00 2.15 2.01 i 
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 
18-19 I 0.43 20 138 4.10 2.20 6.30 0.1344 i 0.56 3.00 0.00 1.97 1.41 
19-20 0.37 20 1.17 1.60 0.80 2.40 ' 0.1002 0.24 3.00 0.00 1.41 1.17 

I 

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 

i 21-22 0.37 i 20 1.17 0.80 l 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 

t-. l'.) 
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A instalacao de esgofo sanitario foi projetada de modo a atender as exiqencias tecnicas minimas, em caimentos, seccoes e pecas de 

conexao permitindo assim um facil escoamento, com varies pontos de cesobstrucoes, 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 arquitet6nico quanto a localizacao e posicionamento das pecas hidro 

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

I> NBR-8160/99 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao 

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

Projeto de lnstalacoes - santtarto 

Tubulai;ao Enterrada 

Todos os tubas serao assentados de acordo com o alinhamento e a elevacao indicados no projeto. 

Para o assentamento de tubulacoes em valas, observar o seguinte: 

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

protecao devem ser adotadas; 

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

infiltra9ao, coletores de esgoto sanitario ou pluvial, tanque septico, filtro anaer6bio, leito de secagem de lode, aterro sanitario, dep6sito 

de lixo etc.: 

-A largura das val as 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 concicoes adequadas de trabalho; 

- 0 !undo 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 tubulacao tambern deve ser granulado fino ea 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; 

Tubulacac Embutida 

Para as tubulacoes embutidas em alvenaria de tijolos ceramlcos, o corte devera ser iniciado com serra eletrica portalil e 
cuidadosamente concluido com talhadeira, conforme rnarcacao previa dos limites de corte. 

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

cimento e areia. Devera ser eliminado qualquer agente que mantenha ou provoque tens6es nos tubes e conex6es. E desejavel que 

a iubulacao permaneca 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 nurnero e 

espacamento adequados, para manter inalterada a posicao do tubo (permitindo-se somente, conforme descrito no paraqrafo anterior, 

o deslocamento longitudinalmente). 

Nao sera perrnitida a concretagem de tubulacces dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. 

Uma outra alternativa de lancamento de redes e tubulacoes e a utiliza9ao de locais apropriados, simplesmente vazios ou provides de 

fundo/parede fatso, denominado de "shafts". Esie espaco, adequadamente dimensionado a passagem das tubulacoes, devera ser 

previsto no projeto. ·· 
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Caixa de gordura 

Narnero de cozinhas: Uma cozinha 

Demonstrativo do calculo da Rede de Esgoto no ponto mais desfavoravel 

Caixa de lnspecao 3 

Situacao: Ramal secundario 

Contribuicao total: 159.00 UHC 

Numero de pontos de contrbuicao: 80 

Diametro 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) atribuidas aos aparelhos sanitaries contribuintes. A NBR-8160/1999 fixa os valores dessas 

unidades para os 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 preoios 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. 

Capta9ao e dimensionamento 

O coletor predial, subcoletores, ramais e colunas de ventilacao, foram dimensionados pelos criterios fixados pela Norma Brasileira, 

ou 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 possivel, evitando-se rnudancas bruscas 

de dire9ao, 

Sera implantada uma rede geral de esgoto, constituida de tubulacoes e caixas de inspecao de forma a conduzir os despejos sanitaries 

para o seu destine final. 

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

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

Os encaminhamentos serao divididos em primaries (vases sanitaries) e secundarios (lavat6rios, chuveiros, areas de service etc.). 

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

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

As tubulacoes e conexoes do sistema de esgoto sanitario deverao ser em PVC, ponta, bolsa e virola, de fabricacao TIGRE ou Similar, 

para os ramais e sub-rarnais. 

A,s conexoes do sistema deverao ser encaixadas utilizando-se aneis apropriados e com ajuda do lubrificante indicado para este tipo 

de material. 

Os vases 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 

perieita vedacao contra vazamentos de aqua e eliminacao definitiva de odores. Os demais aparelhos, tais como lavat6rios, ralos, e 

pias deverao ser sifonados atraves de sifoes apropriados a cada peca 

~ NBR 13969:1997 - Tanques septicos - Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos efluentes liquidos - ~, 

Projeto, construcao e operacao \ 



; .// 
µ.-';,<::<"J:1('!.C<f·,..:;1. . .-.~ 

Leonardo Silveira Lima 
Fnr,. CW!I ! RNP Oil0155Hlt1-7 

Volume estimado: 
V= 1000 + (C * T + K * Lf) 
V= 1000 + (3500 * 0.83 + 65 • 14) 
V= 4815 Lou 4.82 m3 

Dados: 

lntervalo entre limpezas: 1 ano 
Temperatura do mes mais frio: 20 °C 
K = Taxa de acurnuacao de lodo: 65 
T = Tempo de detencao de despejos: 0.83 dia 
Lf = Contribuicao de !odo fresco: 14 Litros/dias 
C = Conlribuicao de esgoto: 3500 Udia 

! Numero de I 

I Ocupantes 
Contribuicao de esgoto Contribulcao de lodo 

Habitacao I Ocupacao Tipo 

I 

I i unltario Total Unitario Total 
I I N 
I (L/pessoa.dia) (Lidia) I (L/pessoa.dia) (Lidia) 

I 

Estadio I Definitiva Edificios Publcos 70 50.00 3500.00 0.20 14.00 

Tangue septico 

Destino final 

O destine final sera na vala de infiltracao. 

Das Caixas de lnspecao 
As caixas de inspecao serao em alvenaria, com dimensao e execucao conforme pecas graficas, terao tampa em concrete arrnado, 

serao hermeticamente fechadas; terao alca para facilitar a rernocao quando for da limpeza ou possiveis desobstrucoes nas 

tubula~oes-:- - -- - 

Ventilacao 
Devera ser implantado um sistema de ventilacao, conforme indica9ao nas plantas, que permifira o acesso do ar atrnosferico no interior 

do sistema de esgoto, bem como a saida dos gases de forma a impedir a ruptura dos fechos hidricos. 

As colunas de ventilacao serao situadas acima da cobertura 30 cm, no caso de telhados ou laje de cobertura, caso a laje seja utilizada 

para outros fins, a distancia minima sera de 2,00 m protegida adequadamente contra danficacoes. 

f· ... . 
. 

I 

Tipo de caixa: Pequena 

Altura sobressalente: 25 cm 

Volume estimado: 18 litros 

Dimens6es: 

Profundidade total: 51 cm 

Profundidade util: 26 cm 

Diarnetro: 30 cm 

Volume de retencao: 18.4 litres 
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Dirnensoes: 

Numero-de valas cslculado: 3 

Nornero efetivo de valas adotado considerando alternancia: 6 

Comprimenio de cada vala: 30.0 m 

lncfnacao 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 infiltra9ao estimada: 

A= (CI 1000) IT 
A =(3500 I 1000) /0.024 
A= 145.83 m2 

Dados: 

Taxa de percolacao media do solo: 12000 minim 

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

C = Controuicao de esgoto: 3500 Udia 

I I 
Tempo de duracao do Rebaixamento de 

Teste 
teste (min) agua (m) 

I 

I 1 120 0.01 

I 2 i 120 0.01 
i I 

I 3 120 0.01 

I Habitacao 
I I 

Numero de 

Ocupantes 
Contribuicao de esgoto 

I 
I Ocupacao 

I 
Tipo 

! 
I 

tlnitarto Total 
N 

-· -- - .. - I (Upessoa.dia) (Udia) 
I 

Estadio Definitiva Edificios Publicos 70 50.00 3500.00 

Vala de infiltra9ao 

Diarnelro: 227 cm 

Profundidade util: 120 cm 

Volume efetivo: 4.86 m3 

Dirnensoes: 

Formato: Cilindrico 

Numero de cameras: Camara (mica 
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Profundidade util minima= 1,20m > OK 

OK 
> OK 

1,67 > 
> OK 

c) Verifica!;aO da Geometria adotada 
Largura minima= 0.70m 
Re!a9ao comprimento largura 2<=dl<=4 
Profundidade util maxima = 2,50m 

b) Dimensionamento do tanque Circular: 
Diametro 1,20 m 
Profundidade Util 1,00 m • V= 1,13 m' = 1.130,97 L 
OBS• Seraoutilizadas 3 manilhas com 0,50 m de Altura e Diametro de 1,2( 

3.750,00 L 

b) Dimensionamento do tanque em Forma Retangular: 
Largura 1,50 m 
Coirprimento 2,50 m 
Profi.mdidade Util 1,00 m • V = 3,75 m' 

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

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

Portanb: 

N = Nurrero de Contribuinte 
C = Contribui9ao de Despejos (Upesxdia) 
T = Periodo de Detencao ( Dia) 
Lf = Contribuit;ao de Lodos Frescos (1/Pes/dia) 
K = Taxa de Acurrulacao de lodo Fresco 

Onde: 

V=1000+N(CxT +Kxlf) 

O volume util em litros do tanque Septco e obtido pelo calculo abaixo: 

a) Calculo do Volume Util 

H !Nurooro de Contribuinte ou Unidades de Contribui9ao 70,00 
C !contribuit;ao de Despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (ver Tabela 1 da Norma 07229-1993) - 80°!. 

- .. -~-----~ - 
50,00 

f J ;~~::, 0,:·~~~: 
~~~::~~; :~~ ~:~;;~~:;:~~ , ,;, ( '" T abela 1 ,a Noma) - ~- 

0.83 ~--.-·- .. 
0,20 

··-K--To~a de Acumula9ao de lodo d~erido em dias.·;q-uivalente ao tempo de acumula9ao de lodo fr~s~(~er Ta0bela 3 d; _ _, 65,00 

Premissas de Projeto 

Trata-se de uma unidade cilindrica ou prisrratca retangular de fiuxo horizontal, para trataroonto de esgoi:Js por processes de sediroonta9ao, 
flotat;ao e digestao. Neste projeb utilizarernos uma unidade Cilindrica. 

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

1.0 Dimensionamento de Tanque Septico de Camara (mica 

r 
\ 

Diametro dos tubas de distribuicao: 10 cm 

Distancla 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;:iio 
Comprimento 1,00 m 
Largura 1,00 m ..,... A= 3,00 m 
Profundidade Util 1,00 m 
Quantidade 3,00 Valas de lnMtrac;:ao 

232,05 m2 
5,80 x 1.000 

_ 25,00 
Q inf x 1.000 
__ T infiitrac;:ao 

Portanto 

A inf 

Q inf = Volume de lnviltrac;:ao por Dia 
T infiltrac;:ao = Taxa de lnfiltrac;:ao em Um2xD - Obtida no Ensaio de Absorc;:ao do Solo 

Onde 

Conforme o Volume diaro infiltrado per dia a area de lnfiltrac;:ao necessaria e obtida pelo calculo abaixo 

b) Area de lnfiltra9iio 

4·82 
- 5,80 m'/Dia 

0,83 Q inf - ---~-- 

Portanto: 

T = Tempo de Detenc;:ao (Dia) 

Onde: 
V· ·1 Q _ uh. 

inf T 
detenc;:ao 

= Volume util v 

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

a) Volume de lnfiltrayao por Dia 

v [Volurre util 4,82 m' 
T [Tempo de Detenc;:ao (Dia) 0.83 

T inf [Taxa de lnfiltrac;:ao em L/m2xD - Obtida no Ensaio de Absorcao do Solo 25,00 

Premissas de Projeto 

-----------------cz( 
_2_.o D_ime __ n_si_o_n_ame __ n_t_o_d_o_S_u_m_i_do_u_r_o J3~- 



Leonardo Silveira Lima 
f:rg. ()vil I RNP 06015Ht06-7 

.. Acesso de Viaturas na Edificac;ao 

• Saidas de emerqencia 

• Brigada de lncendio 

.. llurninacao de ernerqencia 

• Sinalizacao de ernerqencia 

• Extintores 

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

dais vesnarios para jogadores, um vestiario para os arbitros, uma cantina, uma bilheteria, sala administrativa, uma sala para comando 

e controle*, e posto medico", 

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

equipada com todos os recurses de informacao e de comunicacao disponiveis incluindo controle de acesso. Nesta sala deve-se 

interligar todos os sistemas 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 manutencao de 

todos os sistemas eletncos de sequranca (emergencla), conforme item 13.9 da NT.003. 

· Castelo D'agua 

DA EDIFICACAO E AREAS DE RISCO: 

Numero da art do projeto: CE20210882327 
Classiticacac da edtf1ca911-o: f:3---- -- ----- ----- ·- 

Proprietario: Prefeitura Municipal de ltaitinga 

Projetista: Leonardo Silveira Lima 

Classificacao da atividade: Centro Esportivo e de Exibic;ao 

Risco: Baixo (150 MJ/m2) 

Endereco: Av. Deputado Paulino Rocha - ltaitinga/CE 

Area total construida*: 215,94 m2 

Area total do terreno: 7.519,33 m2 

Numero de Pavlmentos: t-dinca-c;ao-T efrrea· - 
Altura considerada: 0 m 
Altura total da edificacao: 10,30 m 

Descricac dos pavimentos: Trata-se de um Centro Esportivo de pequeno porte composto por: 

· Campo Gramado 

· Bloco Administrativo (dois banheiros masculines, dois banheiros feminines, dois banheiros acessiveis, dois banheiros comuns, 

Projeto de lnstalacoes - 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 proibicao e alerta, respectivamente. As cores de contraste devem ser fotoluminescentes para a sinalizacao de 

orientacao e de equipamentos. 

Cores de Sinaiizacao 

A cor da sequranca deve cobrir no minima 50% da area do simbolo, exceto no simbolo de proibicao, onde este valor deve ser no 

minima de 35%. 

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

• VERDE: Utilizada para slmbolos de orientacao e socorro 

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

Quadrada e/ou retanqular: Utilizadas para implantar simbolos de orientacao, socorro, ernerqencia e identificacao de equipamentos 

utilizados no combate a incendio e alarme. 

para esquerda 15 x 30 Im para direita 15 x 30 

(fotoluminescente) (fotoluminescente) 

I Extintor de incendio ~!!l•LI 
lndicacao de said a, 

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

(fotoluminescente) 

Sinalizacao de solo quadrado 

Proibido fumar 15 (hidrantes e (1,00mx1 ,OOm) 

extintores) Fu ndo :vermelh a 

DA SINALIZA~AO DE EMERGENCIA 

Os simbolos utilizados na Sinalizacao (NBR 13.434) estao indicados na tabela a seguir: 

Rocha ao Estadio, a qual faz limite com a referida edficacao. Nela havera dais acessos de veiculos de ernerqencia junta ao campo, 

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

Tarnbern existira uma area reservada e devidamente sinalizada, destinada a viaturas de ernerqencia, com dirnensces 

minimas de 20,00 m de comprimento por 8,00 de largura, na area adjacente ao estadio e pr6ximo ao portao que ca acesso ao campo, 

conforme item 13.6 da NT.003. 

f/ 
Na editcacao sera construida vias de acessos das viaturas do Corpo de Bombeiros interligando a Av. Deputado ipaulino 

Largura da via interna: 4 metros 

Altura da entrada principal: livre 

DO ACESSO DE VIATURAS 
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Este risco esta condicionado a alguns fatores: 

- Da natureza do fogo a extinguir; 

-+ Da substance utilizada para a extmcao 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 edifica9ao prover a rnudanca do tipo de extintor conforme o risco. 

Obs.1: Os extintores quando acondicionados em suportes tipo "tripe" devem obedecer a sinalizar;ao padrao estabelecida em norma. 
Obs.2: Os extintores /ocalizados em areas externas serao protegidos contra intemperies e danos fisicos com capa protetora. 

Risco da edlficacao: Baixo 

Altura de instalacao do extintor (metros): 1,60m (ver detalhe) 

DOS APARELHOS EXTINTORES: 

DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA 

Tipo de lampada: 2 lampadas fluorescentes 

Potencia (watt): 9W 

Tensiio 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. 

l.urninarias de ernerqencia alimentadas por central independente (bateria) com funcionamento minima de 4 horas. 

As lurnlnanas ceverao ficar dispostas ate a altura de 2,50m do chao. 

Caracteristicas baslcas: comutacao instantanea e funcionamento autornanco quando houver queda de tensao. 

• Pictograma devera ser fotoluminescente 

• Altura minima das letras: 30 mm 

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

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

DIMENSIONAMENTO DE LOTAt;AO E SAiDAS DE EMERGENCIA. 

l 
• Formato: quadrado t: 
• Dimens6es (LxH): Devem ser tal modo, que a uma distancia minima de 4,00m seja possivel sua visualizacao e identifica9~. 

lndicacao de lotacao maxima de oublico: 
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DA SAIDA DE EMERGENCIA 

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

Quan to a altura: Edificacao T errea 

Quanto as caracteristicas construtivas: Edificacao do tipo Z 

--Area ao--rifaior pavimento: Terreo - 200 m2 

Numero de saidas da Edifica9ao: 06 (todas os port6es 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 antecamara 

Area dos dutos de ventilacao: Nao possui duto de ventilacao 

TRF dos elementos estruturais do duto: Nao possui duto de ventilacao 

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

arquibancadas 

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

Numero 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 coma 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 = (2 x X) x n _. P = (2 x 11) x 5 _. P = 110,00 _. P = 110 pessoas 

• X: 11,00 m 

• n: 5 degraus 

Ptotal = 4 x 110 = 440 pessoas 

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

Existirao catracas e setor de bilheteria para o controle de acesso e gue nao permita ultrapassar a lotacao maxima permitida 

de 440 pessoas. 

Par tratar-se de uma edificar;;ao permanente, tendo sua popular;;ao inferior a 2.500 pessoas. os parametros de saida serao 

dimensionados conforme norma tecmce NT.005, assim descrito no item 2.2 da NT.003. 

----, Os locais onde os extintores serao colocados serao sinalizados por um quadrado no piso de 1,0 m2, abaixo do 

extintor. 

O emprego dos extintores obedecera aos seguintes principios: 

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

----, Boa visualidade e fac] localizacao: 
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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: 

e 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 = R.A + tg(a)--> h = 3,00 + tg(62°)--. h = 3,00 + 1,88 __, h= 1,60m--> h = 1 60 m 

• R.P =Hex tg(a)-> R.P = 10,90 x tg(62°)--> R.P = 10,90 x 1,88--> R.P = 20 49 m 

DIMENSIONAMENTO DO SPDA: 

DO SISTEMA DE PROTEt;AO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

Classifica9ao: Centro Esportivo e de Exibicao, F-3 

Nivel de protecao: IV 
Classlflcacao da estrutura: Estrutura Comum 

Tipo de Estrutura: Areas Esportivas 

Area de exposicao equivalente: 7.519,33 m2 

Ca!cu!o da necessidade de SPDA: Segundo NBR 5419, quando desnecessetio. comprovar com calcu/o. 

NT03, informa que devet« 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!Oescarqas!Portas 100 e 

Escadas/Rampas = 75 (conforme Tabela 4- NT005). 

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

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

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

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 

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

L=NxU 

Calculo da Largura das Saidas 
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DIMENSIONAMENTO DO SPDA NOS POSTES DE ILUMINACAO 

Tipo de captacao: Para-raio Franklin 

Raio de protecao: 26, 10 m 
Altura do captor nos Postes de llurninacao acima da estrutura metiilica de ilurnlnacao: 2, 10 m 

Ciilculo do raio de protecao (R.P) e altura do captor (h) instalado sobre o poste de ilurninacao: 

• Altura do poste de ilumina9ao (H): 20,20 m (do piso ao topo) 

• Raio de acao (R.A): 2,60 m 

• Angulo de protecao: Figura 1 - NBR 5419-3 ____,.(a)= 51° 

• Altura do cone de protecao (He): (H + h) ____,. 20,20 + 1,00 = 21,20 m 

-~ h = R.A + tg(a) ____,. h = 2,60 + tg(51°) ____,. h = 2,60 + 1,23 ____,. h = 2.10 m 

• R.P =Hex tg(a) ____,. R.P = 21,20 x tg(51°) ____,. R.P = 21,20 x 1,23 ____,. R.P = 26 10 m 

Material utilizado: cabo de cobre nu com area de secao 50 mm2, totalmente isolados da edifcacao atraves de suportes isoladores, 

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

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

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

Material utilizado: hastes de aterramento serao em cobre nas dimens6es 5/8" x 2,40 me interligadas entre si com um cabo de cobre 

nu com area de secao de 50 mm2. 

Reslstencla do aterramento: 10 0 (Ohm) 

Ccnclusao: Projetamos um para-raios tipo Franklin com altura de 1,60 m instalado sabre o castelo d'aqua que proteqera o mesmo 

com duas descidas em cabo de cobre nu de 50 mm2• Estes cabos, per 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. 

ifC 2095/05 

Numero de descidas: duas descidas 
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DIMENSIONAMENTO DO SPDA NA EDIFICACAO CONSTRUiDA 

Tipo de captacao: Gaiola de Faraday 

Largura da malha: 3.65 m 
Espa9amento medic: 10 m 

Perfmetro da coberta: 111,80 m 

Numeros de descidas: 16 

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

quais encarninharao ate o piso e interliqara as hastes de aterramento. 

Altura da protecao rnecanica 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 dimensces 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) 

Numero de descidas: uma descida 

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

os quais encarninharao o cabo ate o piso e lnterliqara as hastes de aterramento. 

Altura da protecaomecahicade 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 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 Q (Ohm) 

Conctusao: Projetamos um para-raios tipo Franklin com altura de 1,00 m instalado sobre o poste de ilurninacao que proteqera o 

mesmo 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. 
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e 1 x Assessor Tecnico (opcao facultativa) 

• Brigadistas (demais funcionarios) 

Brigadas de tncendio sao grupos de pessoas previamente treinadas, organizadas e capacitadas dentro de uma 

orqanizacao, empresa ou estabelecirnento para realizar atendimento em situacoes de emerqencia Em geral estao treinadas para 

atuar na prevencao e com bate de incendios, prestacao de primeiros socorros e evacuacao de ambientes e em nurnero dimensionados 

pela portaria N°003/2011 do CBMCE. 

Para os nurneros rninimos de brigadistas, devera ser previsto os turnos, a natureza de trabalho e os eventuais 

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

de brigadistas por pavimento for fracionario, deve-se arredonda-lo para mais. 

O organograma da brigada de incendio varia de acordo com o numero de edificacoes, o numero de pavimentos em cada 

edificac;ao e o numero de empregados em cada pavimento ou compartimento. 

Por tratar-se de uma editicacao do Grupo F ficara facultada a exiqencia de um Assessor Tecnico, logo assim, a Brigada 

de lncendlo desta edificac;ao tera o seguinte organograma em escala hierarquica: 

• 1 x Lider 

DA BRIGADA DE INCENDIO 

Na edifica9ao esta previsto dais postos medicos para atendimento pre-hospitalar em ambas as torcidas, conforme 

item 13.11 da NT.003. 

DO POSTO MEDICO 

Na editicacao esta previsto uma sala em local estrateqico, que tern uma visao completa de todo campo, equipada 

com todos os recursos de informacao e de cornunicacao disponiveis incluindo controle de acesso. Nesta sala deve-se interligar todos 

os sistemas de monitoramento e alarme. 

O Estaolo sera equipado com sistema de sonorizacao que permitam difundir, em caso de ernerqencia, aviso de 

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

DA SALA DE COMANDO E CONTROLE 

., 

Conclusao: Projetamos uma Gaiola de Faraday em Barra Chata de Aluminio 3/4" x 1/4" a ser instalada em todo o perimetro fixo 5 
sabre o telhado cerarnico. Desta Gaiola ligamos as descidas fixadas na parede ate ligarem-se aos terminais de cornpressao com 

cabos de cobre nu de #35 mm2• Estes cabos, por 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. 
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A CONTRAT ADA mantera na obra engenheiros, mestres, operatics e funcionarios administrativos em nurnero e especializacao 
compativeis com a natureza dos services, bem come materiais em quantidade suficiente para a execucao dos trabalhos. 
Todo pessoal da CONTRA TADA devera possuir habilita9ao e experiencia para executar, adequadamente, os services que lhes forem 

atribuidos. 

Mao de Obra 

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especflcacoes deverao ser respeitadas. Quaisquer 

modificacoes deverao ser autorizadas pela fiscalizacao. 

Caso julgue necessario, a Fiscalizacao e Supervisao poderao solicitar a apresentacao de certificados de ensaios relatives a materiais 

a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

Os materiais adquiridos deverao ser estocados de forma a assegurar a conservacao de suas caracteristicas e qualidades para 

emprego nas obras, bem come a facilitar sua inspecao. Quando se fizer necessario, os materiais serao estocados sobre plataformas 

de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em dep6sitos resguardados das internperies. 

De um mode geral, serao validas todas as insirucoes, especiflcacoes e normas oficiais no que se refere a recepcao, transporte, 

manipulacao, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especficacces Tecnicas, serao fornecidos pela CONTRAT ADA. 

Materiais 

Sao parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcricao, todas as normas (NBR's) da Associacao 

Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), bem come as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relacao com os services objeto do 

contrato. 

Normas 

Sera mantido pela CONTRA TADA, perfeito e ininterrupto service de vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade per quaisquer danos decorrentes de negligencia durante a execucao das obras, ate a entrega definitiva. 

A utiliza9ao de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada service, a criteria da Fiscalizacao e Supervisao. 
A CONTRAT ADA tornara todas as precaucees e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de predios vizinhos, 

canalizacoes e redes que possam ser atingidas, pavirnentacoes das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a 

sequranca de operarios e transeuntes durante a execucao de todas as etapas da obra. 

Execueao dos Servieos W,- 
O contratado devera dar inicio aos services e obras dentro do prazo pre-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de !, 

\ 

Service expedida pela Prefeitura Municipal. 

Os services contratados serao executados rigorosamente de acordo com estas Especificacoes, os desenhos e demais elementos 

neles referidos. 

Serao impugnados pela Fiscalizacao lodes os trabalhos que nae safistacam as condicoes contratuais. 

Ficara a CONTRAT ADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo ap6s a oficializacao pela Fiscalizacao, ficando 

per seu contra exclusive as despesas decorrentes dessas providencias. 

A CONTRAT ADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligencia, impericia e 

omissao. 
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Cabera ao construtor o cumprimento das disposicoes no tocante ao emprego de equipamentos de "sequranca" dos operarios e 

sistemas de protecao das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverao ser utilizades capacetes, cintos de sequranca luvas, 

mascaras, etc., quando necessaries, come elementes de protecao dos operarlos. As rnaquinas deverao canter dispesitivos de 

protecao tais coma: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc. 

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as norrnas de reqularnentacao "NR-18" da l.eqislacso, em vigor, condicces e Meio 

Ambiente do Trabalho na lndustria da Construcao Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalhe, a CONTRAT ADA devera: 

a) Preslar todo e qualquer socorro imediato as vitimas: 

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de rnudancas das 

circunstancias relacionadas com o acidente; e 

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAt;AO no lugar da ocorrencia, relatando o fato. 

A CONTRATADA ea unica responsavel pela sequranca, guarda e conservacao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensilios e, ainda, pela protecao destes e das instalacoes da obra. 

A CONTRAT ADA devera manter livre os acessos aos equipamentos contra incendios e os registros de aqua situ ados no canteiro, a 

fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incendio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer 

especie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra. 

No canteiro de trabalho, a CONTRA TADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia efetuado 

por nurnero apropriado de homens id6neos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, 

com respective "porte" concedido pelas autoridades policiais. 

Condlcces de Trabalho e Seguranr;a da Obra 

Ficara a cargo da contratada, para execucao dos services toda a despesa referente a mao-de-obra, material, transporte, leis sociais, 

licences. enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. 

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em ate cinco (05) dias uteis a partir da expedicao da ordem de service 

peia Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura c6pias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e 

Comprovante de Pagamento da mesma. 

Despesas lndiretas e Encargos Sociais 

Para perfeita execucao e complete acabamento das obras e services, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais 

vigentes, a prestar toda assistencia tecnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos. 

Assistencla Tecnica e Administrativa 

Qualquer empregado da CONTRA TADA ou de qualquer subcontratada que, na opiniao da Fiscslizacao, nae executar o seu trabalho Y 
de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou lndesejavel por outros motives, devera, 

mediante solicitacao por escrito da Fiscaiizacao, ser afastado imediatamente pela CONTRAT ADA. 

()! 
······--. i 
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Mem6ria de Calculo e Quantitativos 

O cronograma fisico e financeiro, propomos o avanco fisico e o avanco financeiro da obra. No cronograma fisico determinamos o 

avanco esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento. 

O tempo de duracao proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas caracteristicas realizadas pela 

Prefeitura Municipal. 

O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 

Cronograma Fisico Financeiro 

Administra9ao Local 

A administracao local da obra foi orcada de acordo com os percentuais admitidos e estimados pelos 6rgaos de controle e pela 

Prefeitura Municipal desde o inicio a conclusao das obras. 

A admnistracao local devera ser paga proporcionalmente a execucao financeira da obra. Em caso de necessidade de aditivos de 

prazo, o onus referente ao custo da Administra9ao Local ficara a cargo da Contratada. 

No caso de haver services a serem executados que nao constem nas Tabelas Oficiais adotadas acima recorremos as opcoes abaixo: 

" Elaboracao de Cornposicoes de Precos Unitarios de Services com insumos das tabelas adotadas. 

• Elaboracao de Cornposicoes de Precos Unitarios de Services com insumos cotados no mercado. 

• Cotacao de preco do Servco no mercado. 

Para elaboracao deste orcamento adotou-se os precos basicos e oficiais das seguintes tabelas de Pre90: 

• Tabela SEINFRA 27.1 vigente desde 03/2021 com desoneracao (Disponivel e publicada no site da Secretaria de 

lnfraestrutura do Estado do Ceara - https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos); 

• Tabela SINAPI/CE 07/2021 com desoneracao (Disponivel e publicada no site da Caixa Econ6mica Federal - 

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi) 

Fonte de Precos 

O orcamento e a aveliacao do custo de uma determinada obra ou service de engenharia a ser executado, onde sao discriminados 

todos os services e materiais pertinentes e necessaries a execucao da obra. Ea relacao discriminada de services com os respectivos 

precos, unidades, quantidades, precos unitarios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos 

precos unitarios, 

Os precos orcados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legisla9ao em vigor, incidentes sabre o custo da 

mac de obra. 

O Orcarnento para obra em questao esta estruturado da seguinte forma: 

• Orcarnento Resumido 

• Orcarnento da Adrninistracao Local e Mobilizacao 

• Orcamentos por Trecho 
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As cornposicoes de custo unitano de services estao apresentadas com a discriminacao separada de material e mac de obra, 

mostrando no final a somat6ria. 

A Sumula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composicoes de custos unitarios devem compor o orcamento-base e as 

propostas das licitantes. Neste relat6rio constam as seguintes cornposicoes: 

Composicoes de Precos Unitarias (CPU) de Services constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboracao deste orcamento. 

Composlcces de Preco Unltarlos 

A Surnula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orcarnento-base e as propostas 

das licitantes. Para tanto, o Municipio utilizou-se da Ccmposicao de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de lnfraestrutura do 

Estado do Ceara (SEINFRA) na ocasao da publicacao da Tabela de Precos Basicos utilizada para ser fonte de precos deste 

orcamento. 0 detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 

Encargos Sociais 

Para a obra em questao a Prefeitura ivlunicipai adota na Composicao do BDI o metodo e todos os limites propostos no Acordao 

2622/13 - TCU Plenario, 0 detalhamento do BO! segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 

0 801 e a taxa de Bonificacao e Despesas lndiretas das Obras. E um elemento primordial no processo de forrnacao do preco final 

pois representa parcela relevante no valor final da obra. 

A Surnula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orcamento-base e as propostas das 

licitantes. No Estado do Ceara a apresentacao do detalhamento do BDI no orcamento-base ganhou respaldo com a Resolucao do 

TCE-CE n° 2.206/2012. 

Composicao do SDI 

jl; 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O levantamento de quantitativos e o processo de determinar a quantidade de cada um dos services de um projeto, tendo como ,p · 
objetivo dar inforrnacoes sobre a preparacao do orcarnento. A mem6ria de calculo de quantitativos demonstra de forma clara e 

transparente o rnetodo de calculo para se calcular a quantidade de cada item orcado. 

A Mem6ria de Calculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo. 



,1'.EbNA~o&1tCfEiRA 'u~; 
ENG. CIVIL RNP 060158106-7 

DOIS MILHOES, DUZENTOS E NOVENTA E TR~S MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E ONZE CENTAVOS 

RESPONSAVEL: VALOR DO ORQAMENTO 

BLOCO 2 ( W.C.'s, VESTIARIOS E POSTO MEDICO) 
"iMPLANr1t.cAo: CAMPo-DE-FUrEBOL, ILUMINACAO EXTERNA. SPDA, CASTELO o·AGUA, EsrAcAo OE TRATAMENro DE EsGOTo e MURO 

2. 

3. 

242.824,4-0 

289.342, 13 
1.761.446,58 

2.293.613,11 TOTAL 

ENC SOCIAIS BASE COD. ORQA: DESCRIQAO DO ORQAMENTO: 

A OR~AMENTO RESUMIDO 
r 

~T-E~ __ ___Li~SCRIGA~---·-- .. -----~ ..... 
BLOCO 1 ( W.C.'s, VESTIARIO, CANTINA, DEP6SITO E BILHETERIA) 

-- ·-·-·-- -· ··---- 

ESTADIO MUNICIPAL DE ITAITINGA 

ITAITINGA/CE 
OBRA: 
LOCAL: 

TOTAL 

88,68% 10/2021 
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