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APRESENTACAO
\COOH-JUR

Este documento faz parte do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitario do Distrifo

de Jordao, conforme Autoriza?ao de Servi$o N°. 01/2021-UGP, referente ao contrato n°

015/2019 - SEUMA, firmado entre a Prefeitura de Sobral e o consorcio Magna Beck de Sousa,

formado pelas empresas Magna Engenharia e Beck de Souza Ltda., assinado em 25/11/2019.

Para elabora?ao do Projeto em questao foram obedecidas as normas pertinentes do SAAE —
Servico Autonomo de Agua e Esgoto, alem das recomendapoes da ABNT.

O presente Volume constitui tomo unico do projeto, contendo os seguintes elementos:

• Memorial Descritivo e de Calculo e Cademo de Especificafoes;

• Or9amento e Cronograma;

• Desenhos

CONTEUDOVOLUME TOMO

Memorial Descritivo e do Calculo, Cademo de
Espceitieacoes, Orcaruemo. Cronograma cDesenhosi 01

f
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SIGLAS E ABREVIATURAS 3k

\ COO&JUR./
/SES-Sistema de Esgotamento Sanitario

ABNT - Associaÿao Brasileira de Nonnas Tecnicas
ANA - Agenda Nacional de Agua
SAAE-Servitpo Autonomo de Aguas e Esgoto
CREA-CE - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ce
DN - Diametro Nominal
DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura Tcrrestre
EEEB - Estaÿao Elevatoria de Esgoto Bruto
LBAMA - Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais RenovaveisICMBio

- Institute Chico Mendes de Conserva?ao da Biodiversidade
I/s;L/s - Litro por segundo
mca - Metro de coluna de aguam/s -
Metro por Segundo
m3/s - Metro Cubico por SegundoNA
- Nivel de Agua
ETE-Esta?ao de Tratatamento de
Esgoto
EEE-Esta$ao Elevatoria de Esgoto
ER-Emissario por Recalque
NBR - Norma Brasileira
RN - Referencia de Nivel
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1. Introdugao -

O distrito de Jordao, localizado na regiao noroeste da cidade de Sobal, apresenta na sua

formagao o piano urbanistico tipico de bairro com predominance de populagao de baixa e

media renda, com habitagdes do tipo popular e algumas ate bem rusticas.

O distrito esta localizado na Serra do Rosario e possui uma populagao de aproximadamente

3000 pessoas que na sua estrutura economica dependem predominantemente da cidade de

Sobral, na sua maioria sao trabalhores que se deslocam do distrito para trabalharem nas mais

diversas atividades em Sobral-Ce. Alguns sao ainda aposentados que moram no distrito e

desenvolvem atividades agrfcolas.

O presente Documento Tecnico apresenta o Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento

Sanitario da localidade, instalado em uma area de aproximadamente 26,40 hectares, a parte

urbanizada este sistema e projetado para atender as unidades existentes no distrito,

contemplando cerca de 3000 habitantes no local.

No presente memorial sera apresentado o dimensionamento da rede do sistema de esgotamento

sanitario, as estagoes elevatoria de esgoto os respectivos emisssario por recalque, e a ETE -

Estagao de Tratamento de Esgoto Sanitario, a ser instalada na area do distrito, confome projeto,

especificagoes de materiais e servigos, o orgamento e desenhos.

O Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitario do Jordao,contempla as seguintes unidades:

a) Memorial descritivo - descrigao da area do empreendimento, parametros deprojeto,

materiais utilizados e resultados do dimensionamento.

Memorial de calculos - demonstrative complete, premissas, equagoes dos

dimensionamentos hidraulicos de todas as unidades;

Desenhos — plantas e detalhes da rede coletora e da interligagao final com osistema

existente;

b)

c)

1
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d) Especifica9oes tecnicas — de todos os materials, equipamentos e servicoÿ. indulge

com ilustraqoes quando se tratar de inovaqoes.

e) Orÿamento detalhado e cronograma fisico - com as composi9oes dos pre9os

unitarios tendo a Planilha da Prefeitura como referenda, conforme item anterior.

Ressalta-se tambem a necessidade de aplica9ao de BDIs diferenciados nos casos de

materiais/equipamentos com custos significativos.

No Capitulo 2 sao apresentadas as caracteristicas gerais do empreendimento, identificando

a sua localiza9ao, popula9ao e tipo de ocupa9&o do solo.

O Capitulo 3 relaciona a infraestrutura existente que sera utilizada na coleta e condu9ao
dos esgotos gerados na area.

Os criterios e parametros para dimensionamento da rede sao apresentados no Capitulo 4.

No Capitulo 5 estao todas as expressoes utilizadas no dimensionamento das tubulaqoes bem

a memoria de calculo utilizada nos calculos das Planilhas constantes nos Anexos 1.

As Especificaqoes de Materials e Servi90s, seguindo as orienta9oes do SAAE, estao no

Capitulo 6.

As Planilhas Or9amentarias, bem como os criterios utilizados sao mostradas no Capitulo 7

e no Anexo 2. No Anexo 3 sao apresentados os Laudos de Sondagem.

No Capitulo 8 esta a rela9ao dos desenhos e detalhes da rede coletora e asinterliga9oes ,

constante no Anexo 4.

O projeto da Rede Coletora de Esgoto esta elaborado conforme as condiqoes exigiveis das

Nonnas NBR 9648, 9649, 12207, 12208, 12209, 9800 e 12266 da ABNT,bem como os

procedimentos e as Normas do SAAE.

2
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2. Caracteristicas do Empreendimento

O Distrito do Jordao, localiza-se na porcao noroeste da cidade de Sobral, a area

intervenfao esta limitada a parte urbanizada do distrito:

A implantaÿao do SES visa suprir necessidades dotar a area de infraestrutura de saneamento

basico, melhorando as condigoes sanitaria do Distrito trazendo melhores condi?5es
sanitarias para a popularao local

A Figura 1 mostra a imagem aerea da regiao do Distrito do Jordao, com indicacao da area
em questao

EIP

1L-vl

BSP
¥j

ill

(Fonte: Google Earth, 2021)

Figura 1- Imagem aerea do Distrito do Jordao

2.1 Area de Projeto

A area de implantagao do projeto compreende 26,4 hectarese tem suasareas divididas entre

uso residencial, comercial, misto e de uso publico.

A topografia do terreno e iregular, com declividade media acima de 10%(dez por cento) no

sentido norte/sul/.

2.2 Populaÿao de Projeto

A populacao prevista de 3.000 habitantes no inido de piano e de 3.490 ao fim de piano, ficara

distribuida em 600unidades existentes destinadas a habitacao coletiva. Considerando que a

3
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area do empreendimento e igual a 26,40 ha, a densidade populacional sera igual a 1ljt_ÿ )
habitantes por hectare no inicio de piano e de 132 habitantes por hectare ao final <ÿpjaigÿUR. /

3. Diagnostico da Infraestrutura Existente

O Distrito de Jordao, possui uma pequena rede coletora de esgoto santitario, entretanto este
esgoto nao e tratado, jogando diretamente na barragem do agude existente na localidade.

3.1 Situa?ao Operacional

Inexiste operagao de manutengao na localidade para o esgoto coletado, sao pouquissimas
ruas nao passam de 2(duas) e portanto o esgoto coletado e lancado diretamente no agude

existente sem nenhum tratamento. A estimativa e de que a vazao total a ser acrescentada ao
sistema por conta da rede a ser implantada, e de 11,54 1/s, havendo necessidade de DE
construgao da ETE tipo compacta:

a) Bacia 01 -Bacia 01

b) Bacia 02-Bacia 02
c) Bacia 03-Bacia 03

Vazao Total do Sistema

.0,77 1/s

.9,181/s

.1,59 1/s
,11,54 1/s

4.0 Criterios e Parametros do projeto

4.1 Parametros hidraulicos de projeto

O dimensionamento hidraulico do sistema e baseado no numero de habitantesatendidos para o

horizonte doprojeto e no consumo especlfico de agua por habitantepara a determinagao, atraves

do coeficiente de retomo, da geragao de esgoto per capita.

Alem disso, o esgoto coletado deveniser transmitido para a rede de forma concentrada,

Os paiametros adotados sao discriminados a seguir:

• Consumo especifico de agua: 150,001/hab.dia

• Coeficiente de retomo: 80%

• Geragao de esgoto per capita: 120,00 1/hab.dia ( 80% de 150,00 1/hab.xdia)

Os coeficientes de consumo, adotados segundo as normas sobre o tema sao:

4
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• Coeficiente de consumo maximo diario: K1 = 1,20

• Coeficiente de consumo maximo horario: K2 = 1,50

• Coeficiente de consumo minimo horario: K3 = 0,50

As infiltra9oes a rede coletora sao calculadas com base num parametro linear de:

• qinf = 0,50 L/s x km (0,0005 L/s x m)

\COOKJUR./

A declividade minima admissivel adotada e:

• i = 0,0045 m/m

A vazao minima considerada foi a recomendada no item 5.1.1.1 da NBR 9649/1986 da ABNT,

onde em qualquer trecho da rede coletora, o menor valor da vazao a ser utilizada nos calculos
e de 1,5 L/s, correspondente ao pico instantaneo de vazao decorrente da descarga de vaso

sanitario. Sempre que a vazao a jusante do trecho for inferior a 1,5 L/s, para calculos hidiaulicos

deste trecho, utilizou-se o valor de 1,5 L/s. Para os demais itens foi observado o que se segue:

a) Diametro Minimo e Localiza9ao dos Coletores

Para redes coletoras publicas adotou-se o diametro minimo de 150 mm. A localiza9aodos
coletores sera locada, preferencialmente, no ter90 medio da rua ou avenida, visando reduzir

problemas de interferencias com outras redes da inffaestrutura e facilitar futuras necessidades

de manutenpao na rede.

b) Declividade Minima

Os coletores foram projetados de modo a se ter sua autolimpeza, desde o inicio do piano. Para

a autolimpeza deve-se garantir, pelo menos uma vez por dia, uma tensaotrativa de 1,0 Pa.

Cada trecho foi verificado pelo criterio da tensao trativa media e a declividade adotadafoi a que

proporcionou, para cada trecho da rede, tensao trativa media igual ou superior a 1,0 Pa,

calculada para a vazao inicial, seguindo recomenda9ao do item 5.1.4 da NBR 9649/1986.

c) Declividade Maxima

Foi verificada a velocidade maxima em cada trecho, de acordo com o item 5.1.5 da NBR

9649/1986. A maxima declividade utilizada foi aquela para a qual se obteve velocidade na

tubula9ao inferior a 5,0 m/s, para a vazao de final de piano.

d ) Lamina d’agua maxima

As redes coletoras foram projetadas para que trabalhem com lamina igual ou inferior a 75% do

diametro da tubulaqao, destinando-se a parte superior da tubula9ao a ventila9ao do sistema e

as imprevisoes e flutua95es excepcionais de nivel dosesgotos.

e) P090S de Visita (PV)

5
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Forain utilizados pogos de visita em todos os pontos de singularidades de rede coletbrartaiÿ-ÿ~ÿ;
Como, no initio de coletores, nas mudangas de diregao, de declividade,de diametro e na mimao

’ /

de coletores. Foram adotados os pogos de visita padrao SAAE, conforme os diametros
chegada e saida dos coletores, a distancia maxima entre PV's devera ser de 80 metros,

facilitando desta foima a manutengao da rede.

A profimdidade minima adotada em todos os trechos visou garantir o recobrimento minimo de

0,70 para rede/ramais na calgada e 0,95 para redes em vias sob trafego de veiculos, procurando
evitar interferencias com a rede de drenagem pluvial e rede de abastecimento de agua.

f) Distancia entre Singularidades

A distSncia maxima adotada entre singularidades (PV e / ou Cl) foi de 80 m, seguindo

recomendagao da SAAE, a fim de permitir o alcance dos equipamentos e instrumentos de

limpeza e de desobstrugao.

g) Degrau (DG) e Tubo de Queda (TQ)

Nao foram utilizados em nenhuma das altemativas ou trechos de rede, considerando a

experiencia das equipes de operagao e manutengao das redes coletoras, que mostra que os

desgastes e servigos de recuperagao nao conespondem aos custos deimplantagao de novos PVs
em substituigao a essas unidades.

h) Material da Tubulagao

Adotou-se, para o presente projeto, tubos de poll Cloreto de Vinila (PVC) com junta elastica.

Esse material esta normalizado atraves da NBR 7362-1 dejaneirode 1999, quefixa as condigoes

exigiveis para tubos de PVC destinados a rede coletora e ramaisprediais enterrados para a

condugao de esgoto sanitario e despejos industrials, cuja temperatura do fluido nao exceda

40°C.

i) Largura da Faixa de Servidao e Recobrimentos Minimos para Redes de Esgoto

O Quadro 5 estabelece a faixa de servidao a ser obedecida de acordo com a profimdidade e do

diametro da rede, bem como o seu recobrimento.

Quadro 2-Largura da Faixa de Servidao e Recobrimentos Minimos

Largura da Faixa de_Servidao_Profundidade Diametro Recobrimento

100 mm 0,70 m

150 mm 1,50 m 0,95 m para redes
em vias publicas e
0,70mpara redes

nos passeios

ate 2,50 m no
passeio e 4,5

m na rua.

de 200 mm a
350 mm

2,50 m

de 400 mm a
600 mm

5,00 m

6
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1de 800 a
1500mm

6,00 m

\COOafouR.
As redes de esgoto estarao distantes das redes de agua e de instalagoes como redeeletnea..gu,ir/
telefonicas:

=t> Na horizontal: no minimo em 1,0 m da geratriz lateral dos tubos;
Na vertical: a geratriz superior da rede de esgoto no minimo 0,20 m abaixo dageratriz
superior das redes de agua ou de outras instalagoes.

j) Ligagao Predial

Ligagao predial e o trecho de canalizagao que parte do coletor e adentra os limites dapropriedade
beneficiada. A execugao da ligagao predial sera feita posteriormente a

execugao dos coletores principais. Cada edificagao tera um ponto de ligagao, executada atraves

de selim elastico partindo da rede coletoa ate o passeio atraves de CIs localizados na calgada

externa da area.

4.2 Vazoes para Areas Especiais e Institucionais

Na localizadade nao existem gmades consumidores tais como industrias ou hoteis ou ainda

demand para grandes vazoes, portanto toda vazao decorre das residencias existentes.

5.0 Dimensionamento da Rede

A elaboragao do projeto esta baseada nos parametros e faixas de recomendagoes para o

dimensionamento de unidades componentes de um projeto para um Sistema de Esgotamento

Sanitario das seguintes Normas Brasileiras editadas pela AssociagaoBrasileira de Normas

Tecnicas (ABNT), entie outras:

• NBR 9648-Estudo de Concepgao de sistemas de Esgoto Sanitario (1986);

• NBR 9649-Projeto de Redes Coletoras de esgoto Sanitario (1986);

• NB 568-Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitario (1989);

• NB 569-Projeto de Estagoes Elevatorias de Esgoto Sanitario (1989);

• NBR 14486-Sistemas enterrados paracondugao de esgoto sanitario-Projetode redes

coletoras com tubos de PVC;

• Recomendagoes do SAAE.

5.1 Redes Coletoras

Previamente ao tragado da rede coletora, foram definidas as 3 (tres) sub-bacias de esgotamento
sanitario, integrantes da area de projeto, para as quais sera encaminhado o esgoto coletado.

Para a definigao das vazoes de projeto, foram adotados os parametros apresentadosem item
anterior e as seguintes expressoes:
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QMED — P x q x C + Lc * Ti XcooCjijR./

86.400

QMIN = fa X p X X c + Lc X 7r

86.400

QlWax diar = fa X P X q X C +ic X 7*

86.400

QiwAxhor.= fa x kz x P x q X C + Lc x jy

86.400

onde:
QMed = vazao media (L/s);
QMin = vazao minima (L/s);

QMaxdiana= vazao maxima horaria (L/s);

QMdxhor= vazao maxima horaria (L/s);

q = per capita de consumo de agua (150 L/s x hab);

P-popula9ao de projeto (hab);

C = coeficiente de retomo esgoto/agua (0,8);

kl = coeficiente do dia de maior consumo (1,2);

k2 = coeficiente da hora de maior consumo (1,5);

Lc = extensao total das tubula9oes, em metros;

ti = taxa de infiltra9ao.

No dimensionamento da rede coletora foram consideradas as recomenda9oes e

verifica9oes da NBR-9649 da ABNT, a saber:

5.2 Equaÿao de Manning-Conduto Livre

Existem varias equa9oes que podem ser utilizadas para o calculo das perdas de cargas em

condutos livres. No presente projeto adotou-se a equa9ao de Manning porser a mais utilizada

no dimensionamento dos coletores de esgotos.

Q= Ax Rh273 x Im

ou

v = Rh2/3 x I1/2

8
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Onde:

Q = vazao na se?ao (m3/s)

A = area da segao (m2)

Rh— Raio Hidraulico (m)

I- declividade (m/m)

n = coeficiente de rugosidade de Manning, adotou-se valor de 0,013

v = velocidade (m/s)

— «

COOR.JUR.

5.3 Velocidade Critica

Seguindo recomendaipao do item 5.1.5.1 daNBR 9649/1986, nos trechos em que a velocidade
final foi superior a velocidade critica, a maior lamina admissivel deve ser de 50% do diametro

do coletor, a fim de assegurar a ventilafjao do trecho.

A velocidade critica e definida por:

vc = 6x ijg x Rh

Onde:

Vc = velocidade critica (m/s)

&-acelera?ao da gravidade (adotado o valor de 9,81 m/s2)
RH = Raio Hidraulico (m)

5.4 Tensao Trativa Media

Como as particulas solidas sao normalmente depositadas nas tubulagdes de esgoto nas horas de

menor contribuiÿao, utiliza-se o criterio da tensao trativa critica, que e a tensao minima

necessaria para o inicio do movimento das particulas depositadas nastubulaÿoes de esgoto. Seu

valor e determinado por:

Tt — YXRHXI0

Onde:

T, = Tensao trativa media (Pa)

Y = peso especifico da agua (adotado o valor de 104 N/m3, de acordo com o itemA-7.9 da

NBR 9649/1986)

RH = Raio Hidraulico (m)

h ~ Declividade (m/m)

9
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A tensao trativa minima para autolimpeza dos coletores de esgoto e de 1,0 Pa, deacord£>0\
com o item 5.1.4 da NBR 9649/1996.

A rede foi traÿada e dimensionada com o auxilio de planilha de dimensionamento deredg_ ./
utilizando o Excel.

5.5 Declividade Minima

Imin = 0,0055 X Qf0’47
Onde:
Imin= Declividade minima em m/m;
Qi- 1,5 1/s.
Imin = 0,0055 x l,5-°’47

Imin = 0,0045 m/m

Seguindo o piano de escoamento do bairro, foram definidos 3 (tres) bacias para a coletora e

transporte de todo esgoto sanitario do Distrito do Jordao, seguindo as seguintes quantidades para

cada bacia

5.6 Resumo da Rede Coletora e Bacias

TOTAL(m)DN- 150 (m)BACIAS

373,001 373,00

4.416,00 4.4716,002

804,003 804,00

5.593,00TOTAIS 5.593,00

O Anexo 1 apresenta a planilha de dimensionamento.

6.0 Estates Elevatorias e Linhas de Recalque

Os coletores de esgoto da rede podem ter todos os trechos por gravidade ou combinar trechos por

gravidade com trechos com escoamento for?ado. Essa mudanfa no escoamento e obtida com o

emprego das Estates Elevatorias de Esgoto (EEE), que segundo a NBR 12.208/1992, e a

instalaÿao construida e equipada destinada ao transporte de esgoto do nivel do poÿo de suc?ao das

10
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bombas ou de chegada ate o nivel de descarga na saida do recalque, acompi

aproximadamente as variapoes da vazao afluente (NBR 12.208/92).

O Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) do Distrito de Jordao-Sobral/CE apresenta 3 (tres)

estapoes elevatorias. Estas bombeiam todo o esgoto para o tratamento preliminar da ETE, e apos

este seguira para a Estapao de Tratamento de Esgoto tipo Compacta a ser construida no mesmo

local.

6.1 Gradeamento e Caixa de Areia

Gradeamento e o processo que retem possiveis materials grosseiros em suspensao e corpos

flutuantes. Sera utilizado gradeamento equipado com grades metalicas (Inox) para a remopao

manual, facilitando assim a operapao significativamente.

De acordo com a NBR 12.208/92 para o dimensionamento desta unidade deverao ser observados

os seguintes criterios:

- Velocidade maxima atraves da grade de 1,20 m/s;

- Inclinapao em relapao a horizontal para limpeza mecanica de 60° a 90°;

*JUR.y

- Perda de carga minima a ser considerada para limpeza mecanica de 0,10 mm.

Apos o gradeamento, o esgoto tambem passara por um canal para deposito da areia, caixa de

areia, esta estrutura devera ser de concreto armado.

6,2 Pogo de Sucÿdo

O po?o de suc?ao de uma elevatoria de esgoto e uma estrutura de transi5ao que recebe as

contribuigoes dos esgotos afluentes e as coloca a disposipao das unidades de recalque.

Visando simplificar a construpao e um menor custo de operapao, recomenda-se que o popo seja

projetado com uma profundidade minima necessaria, embora esta esteja condicionada pelos

condutos afluentes a elevatoria.

Para se ter um firacionamento adequado dos conjuntos elevatorios, o volume requerido do popo

de sucpao dependera fundamentalmente do numero de bombas existentes, do numero de partidas

e da seqiiencia operacional dos mesmos.

Para o dimensionamento dos popos de sucpao se faz necessario adotar algumas especificapoes da

NBR 12.214 (1992) relatadas a seguir:

- A submergencia minima da secpao de entrada da tubulapao deve ser maior que 3,00 vezes o

diametro e nunca inferior a 0,50 m;

11
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l- Devem ser evitadas zonas mortas do escoamento e formapao de vortice mediante ~

geometricas apropriadas do popo de sucpao e, se necessario, utilizando dispositivos anfitmjjipps;

- O escoamento na entrada do popo deve ser regular, sem deslocamento e zonas de velocidades

elevadas. A velocidade de aproximapao da agua na secpao de entrada da camera de sucpao nao

deve exceder 0,60 m/s;

- Deve haver ainda completa independence das tomadas de sucpao sem interference entre elas,

observando sempre as recomendapoes estipuladas pelo fabricante das bombas.

O popo de sucpao adotado utilizara bombas de rotapao constante, por apresentarem custos de

aquisipao e operapao menores do que as bombas de rotapao variavel. Os principals fatores

considerados no seu dimensionamento estao relacionados a seguir:

- Aspectos hidraulicos relacionados a prevenpao da formapao de vortice;

- Selepao, projeto e posicionamento das bombas, tubulapSes e valvulas;

Volume de reserva para absorver eventuais paradas de bombeamento e para absorver incrementos

de vazoes nas horas de pico;

- Relapao entre a vazao afluente e a capacidade das bombas, bem como o numero de partidas por

hora para qual o motor da bomba e o equipamento eletrico foram dimensionados;

- Menor volume possivel para que o tempo de detenpao do esgoto nao seja excessivo, evitando-

se a septicidade desse esgoto.

Segundo a NBR 12.208, o volume util do popo de sucpao e o volume compreendido entre os

niveis maximo e minimo de operapao das bombas. Ja o volume efetivo do popo de sucpao

compreende o volume entre o fundo do popo e o nivel medio de operapao das bombas. Sendo

assim, o volume util e volume efetivo do popo de sucpao estao basicamente condicionados aos

dois ultimos fatores acima relacionados, onde o volume efetivo e utilizado para o calculo do tempo

de detenpao de esgoto.

O volume util e determinado em funpao do tempo de ciclo e da vazao de bombeamento. Segundo

TSUTIYA (2000), o parametro tempo de ciclo e de fundamental importancia, pois durante a

partida do motor da bomba e gerada uma determinada quantidade de calor. Essa energia liberada

12
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f vvo t
em cada partida devera ser dissipada, sendo que urn numero excessivo de partidas "7
motor a urn superaquecimento. A dissipagao dessa energia e feita atraves de um intertedg,<Te

tempo adequado entre partidas sucessivas do motor da bomba. Devido a importancia desse

parametro no dimensionamento do pogo de sucgao, serao adotados valores recomendados pelo

fabricante das bombas selecionadas.

A estrutura do pogo sera em concrete* armado e cada pogo tera uma passagem para manutengao

atraves de tampa de inspegao. O sistema para remogao dos solidos sera realizado por cestos

localizado no pogo de entrada do esgoto. A area do terreno da elevatoria sera devidamente cercada

e iluminada.

6.3 Conjunto Motobomba

As exigencias e o numero dos conjuntos moto-bomba foram determinadas confonne a vazao

maxima do final do plano.Geralmente, as estagoes possuem uma bomba de reserva, alem do

numero de bombas necessario para atender a demanda. Por serem moto-bombas de rotagao

constante, recomenda-se que sejam iguais.

Por apresentar vazoes baixas sera previsto uma bomba que atenda a vazao final. Sera instalada

uma segunda bomba de reserva.

6.4 Linhas De Recalque

As linhas de recalque fazem parte do sistema de bombeamento de uma estagao elevatoria. Assim

como o tragado da rede coletora, o dimensionamento das linhas de recalque depende da topografia

do local, da vazao a ser transpoitada e do ponto a que se pretende esgotar o fluido.

A potencia instalada de um conjunto motobombas esta diretamente ligada a altura manometrica

do sistema, incluindo o desnivel geometrico e a perda de carga, sendo que, esta ultima, depende

do diametro e comprimento da tubulagao.

A escolha da potencia realmente instalada foi determinada na memoria de calcula em anexo a

partir do calculo hidraulico das linhas de recalque.

6.5 Estagao Elevatdria De Esgoto -EEE- 01

A estagao elevatoria de esgoto EEE-01 tern como objetivo transpor os esgotos coletados na bacia

01 para a Bacia 2. A EEE-01 esta localizada em um terreno com area de 450,00 m2.

13



As principals caracteristicas desta unidade sao as seguintes estao apresentadas no Quadro abaixo.

Quadro 01:Caracteristicas da estaÿao elevatoria de esgoto EEE-1
Ff'vTS

SEINF

CONJUNTOS ELEVATORIOS !

\ CQG&JUR. JNumero de Conjuntos 1 + 1 rescrva

SubmerslvelTipo

Vazao de Recalque 0,76 1/s

6,60 mcaAltura Manometrica

Potencia Nominal 0,50 Cv

_FotodeS„cta,

1,20 mDiametro

0,50 mAltura util

Volume util 0,70 m3

________
Unha de Recalque

Diametro 50 mm

264,00 mExtensao

PVC PBA Classe 15Material

6.6 Estacao Elevatoria 2 - EEE-02

A estasao elevatoria de esgoto EEE-02 tern como objetivo transpor os esgotos coletados nas
bacias 01 e 02 para a bacia 03. A EEE-02 esta localizada em urn terreno com area de 450 m2.

As principals caracteristicas desta unidade sao as seguintes estao apresentadas no quadro abaixo

Quadro 2: Caracteristicas da estacao elevatoria de esgoto EEE-2

_CONJUNTOS EEEVAT6RrOS _
1 + 1 ReservaNumero de Conjuntos

SubmerslvelTipo

9,94 1/sVazao de Recalque

17,14 mcaAltura Manometrica

5,00 CvPotencia Nominal

L Poyo de Sucgan

2,40 mDiametro

1,00 mAltura util

4,50 m3Volume util

14
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iCOO&JUR. /
_____ Linha de Recalque

Diametro 100 mm

Extensao 165,00 m

Material PVC DEFOFO-CLASSE 1 MPA

6.7 Estaÿao Elevatoria De Esgoto FINAL - EEE - FINAL

A estaqiao elevatoria de esgoto EEE-03 tem como objetivo transpor os esgotos coletados nas
bacias 01,02 e 03 03 para a Estapao de Tratamento de Esgoto -ETE tipo UASB esta localizada
era urn terreno com area de 600.

As principals caracteristicas desta unidade sao as seguintes estao apresentadas no quadro abaixo.

Quadro 3: Caracteristicas da estaÿao elevatoria de esgoto EEE-3.

CONJUNTOS ELEVATORIOS

Numero de Conjuntos 1 + 1 Reserva

SubmersivelTipo

11,541/sVazao de Recalque

Altura Manometrica 8,68 m

Potencia Nominal 3,0 Cv

Po?o de Sucÿao ;

2,40 mDiametro

Altura util 1,00 m

5,42 m3Volume util

Linha de Recalque

150 mmDiametro

20,00 mExtensao

PVC -DEFOFO 1 MPAMaterial

Todo o dimensionamento das estagoes elevatorias, bem como seus respectivos emissarios estao
no anexo II deste volume.

7.0 Dimensionamento Do Tratamento Preliminar Gradeamento E Caixa De Areia

7.1 Esta£ao Elevatoria - EEE-01

7.1.1 Gradeamento

15
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Jtkh J- QMax. = 10,80 m3/h- 0,003 m3/s

COOPfeuR. /
Eficiencia (E)

- Espessura das barras (t) = 8 mm

- Espagamento entre as barras (a) = 20 mm

- E = a/(a+t) = 20/ (20 +8) = 0,7143 / 71,43%

Area IJtil (Au) da grade

- Velocidade adotada (V) = 0,60 m/s

- Au = Q Qmix.h/V = 0,003 (m3/s) /0,60(m/s) = 0,005 m2

Area Total da Grade (At)

- At = Au/E = 0,005/0,7143-0,007 m2

Comprimento do canal

O comprimento do canal de acesso a grade ( C ) e dado por :
C = ( Qmax.Hor. x t ) / At, onde:
Qmax. Hor. — 0,003 m3/s
At = 0,007 m2

t = 3,0 s
C = 0,003 x 3 / 0,003
C = 3,00 m

Largura teorica do canal

A largura teorica do canal de acesso a grade (b) e dada por:

b = At / Hmix , logo:

Hmax = 0,112 m ( 75% de 150 mm)

At = 0,003 m2

b = 0,003/ 0,112
b = 0,0267 m adotar b = 0,30 m

Numero de barras da grade

N = b / ( e + a), onde:
b = 300 mm, e = 8 mm e a = 20 mm

N = 300 / ( 8 + 20 ) = 10,71 und

N — 11 barras
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Largura real do canal (B)

A largura real do canal de acesso a grade sera dada por (B):
B = Nxe+ (N-l) x a + a
Onde N = 11 barras, e = 8 mm, a = 20 mm
B= (11 x 8 + (11- l)x 20 +20)/1000

B = 0,308 m

Velocidade atraves da grade

V = Qmax. Hor. / ( B X h X E)

V = 0,003 / (0,308 x 0,112 x 0,7143)

V = 0,12 m/s

Velocidade na grade considerando 50% de obstruÿao

V = 2x0,12 m/s

V — 0,24 m/s ( a velocidade referente a vazao final, com 50% de obstruÿao na grade, encontra-

se abaixo de 1,20 m/s, atendendo, portanto, a norma NBR 12.208.

Perda de carga na grade (hf) e dada por:

hf = 1,43 x ( Va2-v2) / 2 x g, onde:

V = velocidade atraves da grade 50% obstrufda = 0,24 m/s;

v = velocidade a montante da grade = V x E = 0,17 m/s; ( 0,24 x 0,7143)

g = acelera?ao da gravidade = 9,81 m/sA2.

Para a grade com 50% de obstrusao temos:

hf = perda de carga na grade = 0,00209 m

hf = perda de carga adotada = 0,050 m

Comprimento da grade (X)

O comprimento sera dado por:

X = ( hmax. + hf + D + f) / sen0

Onde:

hmax. = altura da lamina liquida de esgoto = 0,112 m ( 75% de 150 mm)

hf = perda de carga na grade = 0,050 m

D = diametro de entrada da tubula<?ao-0,150 m
f — folga adotada — 0,10 m

X = (0,112 + 0,05 + 0,15 + 0,10 ) / sen45°

X = 0,58

X = 0,60 m adotar
Grade (0,30 x 0,60 x 11 barras de 8 x 20 mm)

7.1.2 Caixa De Areia (Desarenador)
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