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1.1. DEFINIQAO DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE

O Programs PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturagao e Aparelhagem
da Rede Escolar Publica de Educagao Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE),
faz parte das agoes do Plano de Desenvolvimento da Educagao (PDE), visando aprimorar a
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construgao das escolas, como na
implantag§o de equipamentos e mobiliarios adequados, tuna vez que esses refletem na

melhoria da qualidade da educagao.

O programa alem de prestar assistencia financeira aos municipios, com carater
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educagao infantil da rede

publica.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de urn projeto basico, tern a finalidade
de caracterizar criteriosamente todos os materials e componentes envolvidos, bem como a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto executivo e suas
particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto basico aqui referido compreende somente a porgao
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir mvel de

detalhamento maior que o anteprojeto. O projeto basico, contudo, para qud seja assim

considerado, devera ser complementado pelo projeto de implantagao no terreno, bem como
por ajustes ao projeto-padrao fornecido em fungao de atendimento a exigences locais,
elaborados localmente por equipe tecnica capacitada.

Constam do presente memorial descritivo a descrigao dos elementos constituintes do
projeto arquitetdnico, com suas respectivas sequences executivas e especificagoes.

Constam tambem do Memorial a citagao de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,

codigos referentes a construgao civil, emitidos por orgaos publicos federais, estaduais e

municipais, ou por concessionary de servigos publicos.
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2.1. CONSIDERAQOES GERAIS

O Projeto Padrao Tipo 1, desenvolvido para o Programa Proinfancia, tern cÿaftacidade
de atendimento de ate 376 criangas, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 cnarTgas”
em periodo integral. As escolas de educagao infantil sao destinadas a criangas na faixa
etaria de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuidos da seguinte forma:

Creche -para criangas de 0 ate 4 anos de idade, sendo:

• Creche1-0ate 11meses

• Creche 11-1ano ate 1ano e 11meses

o Creche III- 2 anos ate 3 anos e 11meses

Pre-escola-para criangas de 4 ate 5 anos e 11meses

O partido arquitetonico adotado foi baseado nas necessidades de desenvoivimento
da crianga, tanto no aspecto ffsico, psicologico, como no intelectua! e social. Foram levadas
em consideragao as diversidades que temos no pais, fundamentalmente em aspectos

ambientais, geograficos e climaticos, em relagao as densidades demograficas, os recursos

socioeconomicos e os contextos culturais de cada regiao, de modo a propiciar ambientes

com conceitos inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos

(voiumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as praticas pedagogicas, culturais e

sociais.

Foi considerada como ideal a implantagao das escolas do Tipo 1 em terreno

retangular com medidas de 40m de largura por 70m de profundidade e declividade maxima

de 3%. Tendo em vista as diferentes situagbes para implantagao das escolas, o Projeto

Padrao apresenta opgoes e alternativas para efetua-las, dentre elas, opgao de instalagoes

eletricas em 110V e 220V, alternativas de fundagoes, implantagao de sistema de esgoto

quando nao houver o sistema de rede publica disponivel e alternativas de elementos

construtivos visando o conforto termico.

Com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, as criangas na faixa etaria

definida, o projeto adotou os seguintes criterios:

• Facilidade de acesso entre os blocos;

• Seguranga fisica, que restringe o acesso das criangas desacompanhadas em

areas como cozinha, lavanderia, castelo d’agua, central de gas, luz e telefonia;

• Circulagao entre os blocos com no mmimo de 80cm, com .garantia de

acessibilidade em consonancia com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagoes,

mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

• Setorizagao por faixa etaria, com a adogao de salas de atividades exclusivas,

para a promogao de atividades especificas de acordo com as necessidades pedagogicas;

0 Ambientes de integragao e convivio entre criangas de diferentes faixas etarias

como: patios, solarios e areas externas;

0 Interagao visual por meio de elementos de transparency como instalagao de

visores nas portas, esquadrias com peitoril baixo e elementos vazados nos solarios;

0 Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensoes

de instalagoes adequadas, como vasos sanitarios, pias, bancadas e acessorios em geral.

Tais criterios destinam-se a assegurar o conforto, saude e seguranga dos usuarios

na edificagao, e independem das tecnicas construtivas e materiais aplicados.
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2.2. PARAMETROS DE 1MPLANTAQAO

Para definir a implantagao do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
privilegiar a edificagao das melhores condigoes:

• Caracteristicas do terreno: avaliar dimensbes, forma e topografia do
terreno, existencia de vegetagao, mananciais de agua e etc.

• Localizagao do terreno: privilegiar localizagao proxima a demanda existente,

com vias de acesso facil, evitando localizagao proxima a zonas industriais, vias de grande

tr£fego ou zonas de ruido; Garantir a relagao harmoniosa da construgao com o entorno,
visando o conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotermico, visual, acustico,

olfativo/qualidade do ar);

• Adequagao da edificagao aos parametros ambientais: adequagao termica,

a insolagao, permitindo ventilagao cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminagao

natural;

• Adequagao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas

climaticas em fungao da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos,

do sol e de varios outros elementos que compoem a paisagem a fim de antecipar futuros
problemas relativos ao conforto dos usuarios;

• Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente, no terreno

possibilitando dimensionar corretamente as fundagoes para garantir seguranga e economia

na construgao do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundagao, e necessario

conhecer as caracteristicas mecanicas e de composigao do solo, mediante ensaios de

pesquisas e sondagem de solo;

• Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando

atentamente suas caracteristicas procurando identificar as prov£veis influences do relevo

sobre a edificag§o, sobre os aspectos de fundagoes, conforto ambiental, assim como

influence no escoamento das aguas superficiais;

• Localizagao da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizagSo da edificagao

com relagao aos alimentadores das redes publicas de agua, energia eletrica e esgoto, neste

caso, deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas

septicas quando necessarias localizadas a uma distance de no minimo 300m dos
mananciais.

• Orientagao da edificagao: buscar a orientagao otima da edificagao,

atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e & dinamica de utilizagao da Creche

quanto a minimizagao da carga termica e consequente redugao do consumo de energia

eletrica. Alem disso, a £rea exposta a maior insolagao deve ser compativel com a posigao

de solarios, e com a entrada do sol nos ambientes internos favorecendo o desenvolvimento

das criangas. A correta orientagao deve levar em consideragao o direcionamento dos ventos

favoraveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a temperatura media no verao e

inverno caracteristica de cada Municipio.
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2.3. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragao do projeto e definigao do partido arquitetonico

condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

• Programa arquitetonico - elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da
experience educacional adequada a faixa etaria em questao;

• Distribuigao dos biocos - a distribuigao do programa se da por uma setorizagao

clara dos conjuntos funcionais em biocos e previsao dos principals fiuxos e circulagoes; A

setorizagao preve tanto espagos para atividades particulars, restritas a faixa etaria e ao
grupo e a rnteragao da crianga em atividades coletivas. A distribuigao dos biocos preve
fambem a interagao com o ambiente natural;

* Volumetria dos biocos - Derivada do dimensionamento dos biocos e da tipologia
de coberturas adotada, a volumetria e elemento de identidade visual do projeto e do
programa Proinfancia;

* Areas e proporgoes dos ambientes internos - Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario infantil. Os conjuntos funcionais do edificio da
creche sao compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades
sao amplas, permitindo diversos arranjos internos em fungao da atividade realizada, e
permitindo sempre que as criangas estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a
autonomia das criangas estS relacionada a adaptagao dos equipamentos as suas
proporgoes e alcance;

* Layout - O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da

creche foi realizado levando-se em consideragao os equipamentos e mobiliario adequados a
faixa etaria especifica e ao bom funcionamento da creche;

• Tipologia das coberturas - foi adotada solugao simples de telhado em duas
iguas, com platibandas, de f£cil execugao em consonancia com o sistema construtivo
adotado. Esta tipologia e caracterizante do Programa Proinfancia;

• Esquadrias - foram dimensionadas levando em consideragao os requisitos de
iluminagao e ventilagao natural em ambientes escolares;

• Elementos arquitetonicos de identidade visual - elementos marcantes do
partido arquitetonico da creche, como porticos, volumes, molduras e etc. Eles permitem a

iaentificagao da creche Tipo 1 e sua associagao ao Programa Proinfancia;

• Funcionalidade dos materials de acabamentos

Foram

os materials foram
especificados levando em consideragao os seus requisitos de uso e aplicagao: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposigao a agentes e intemperies;

* Especificagoes das cores de acabamentos - foram adotadas cores que

privilegiassem atividades ludicas relacionadas a faixa etaria dos usuarios;

* Especificagoes das lougas e metais - para a especificagao destes foi
considerada a tradigao, a facilidade de instalagao/uso e a disponibilidade em varias regioes

do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade e facilidade de
manutengao.
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2.4. ESPAQOS DEFINIDOS E DESCRIQAO DOS AMBIENTES

As escolas de Ensino Infantil do Tipo 1 sao terreas e possuem 2 blocks
sendo eles: bloco A, bloco B. Os 02 blocos juntamente com o patio coberto sao interligados
por circulagao coberta. Na area externa estao o playground, jardins, o castelo d’agua e a

area de estacionamento. Os blocos sao compostos pelos seguintes ambientes:

Bloco A

C
IJ' to

/
o'

ljstint(

Hall;

Secretariat

Sala de professores/reunioes;

Diregaor-

Almoxarifado;

Sanitarios acesslveis adultos: masculino e feminino;

Lactario:

Area de higienizagao pessoal;

Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensllios;

Bancada de entrega de alimentos prontos;

02 Salas de atividades CrecheI- criangas deO a 11meses:

02 Fraldarios/depositos (Creche I);

Amamentagao (Creche I);

Solario;

S.l. Telefonia, Eletrica

Sanitario P.N.E. infantil

Copa Funcionarios;

Lavanderia:

Balcao de recebimento e triagem de roupas sujas;

Bancada para passar roupas;

Tanques e maquinas de lavare secar.

Rouparia:

Balcao de entrega de roupas limpas.

Deposito de Material de Limpeza (D.M.L);

Vestiario masculino;

Vestiario feminino;

Refeitorio;

Cozinha:

Bancada de preparo de cames;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
SBS Q.2 Bloco F Ediffcio FNDE-70.070-929-Brasilia, DF
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C * */Bancada de preparo de legumes e verduras;

Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;

Bancada de lavagem de lougas sujas;

Area de Cocgao;

Balcao de passagem de alimentos prontos;

Balcao de recepgao de lougas sujas;

Despensa;

Varanda de Servigo:

Area de recepgao e pre-lavagem de hortaligas;

Patio de Servigo:

Secagem de roupas (varal);

Central GLP;

Deposito de lixo organico e reciclavel;

Bloco B:

02 Salas de atividades Creche II- criangas de 1ano a 1ano e 11meses:

02 Sanitahos infantis;

02 Salas de atividades Creche III- criangas de 2 anos a 3 anos e 11meses:

01 Sanitario P.N.E. infantil

02 Solarios;

Sala multiuso;

04 Salas da pre-escola - criangas de 4a 5 anos e 11meses:

02 Sanitarios infantis, feminino e masculino;

02 Sanitarios de professores, feminino e masculino;

02 Solarios;

01Depdsito;

S~\

Patio Coberto:

Espago de integragao entre as diversas atividades e diversas faixas etaria.

Playground:

Espago nao coberto destinado a instalagao dos brinquedos infantis.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
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2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAQAO CLIMATICA

As diversidades climaticas no territorio nacional sao inumeras. As particularidades
regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e termico
atendidas. E, pois, de fundamental importancia que o ediflcio proporcione a seus ocupantes
um nivel desejavel de conforto ambiental, o que tem inicio com a realizagao de urn projeto
de implantagao adequado que privilegie a adequagao da edificagao aos parametros

ambientais, bem como definido no item 2.2.

A existencia de um projeto padrao, contudo, dificulta em partes a adaptagao climatica
a regioes especificas. Para a resolugao de tal problema, foram criados durante a execugao
do projeto arquitetonico, alguns elementos construtivos acessorios e opcionais de controle
de ventilagao, e melhoria do conforto termico, para serem adotados conforme a necessidade
climatica da regiao onde se construira cada unidade de creche:

•Fechamentos dos Patios: No patio coberto, foram definidas esquadrias que

podem ser usadas nas regioes de clima frio. S3o compostas de janelas de vidro
laminado ou temperado, com folhas de correr por frisos localizados no piso e teto,

permitindo que esses ambientes fiquem parcialmente ou totalmente fechados.

2.5.1. Referencias com os Desenhos

Referencias: TIPO1-ARQ-PCE3-RFRG-18_R01 - Sugestao de fechamento para

regioes frias.

2.6. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade e definida como “Condig3o para utilizagao, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espagos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagoes, dos

servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicagao e informagao,

por pessoa portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetonico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a

edificagoes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, preve alem dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na

norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagoes visuais e tateis.

Tendo em vista a legislagao vigente sobre o assunto, o projeto preve:

• Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

• Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiencia visual;

• Sanitarios para adultos (feminine e masculine) portadores de necessidade

especiais;

• Sanitario para criangas portadoras de necessidades especiais.

Observagao: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes
usuarios, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento

de cada ambiente.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO-FNDE
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2.7, REFERENCES NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagoes, mobiliario, espagos e equipamentos

urbanos.

- Brasil. Ministerio da Educagao. Secretaria de Educagao Basica. Parametros basicos
de infraestrutura para instituigoes de educagao infantil. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

- Brasil. Ministerio da Educagao. Secretaria de Educagao Basica. Parametros basicos

de infraestrutura para instituigoes de educagao infantil, encarte 1. Brasilia: MEC, SEB, 2006.

- Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de

creches

- Diretrizes Tecnicas para apresentagao de Projetos e Construgao de

Estabelecimentos de Ensino Publico- VolumesIa VI - FNDE, 2012;

- Site FDE-Fundagao para o Desenvolvimento da Educagao-Governo do Estado

de Sao Paulo - Secretaria da Educagao, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br:

• Catalogo de Servigos;

• Catalogo de Ambientes;

• Catalogo de Componentes

A N

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO -FNDE

SBS Q.2 Bloco F Ediflcio FNDE -70.070-929 - Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

14



Y
Ministerio da Educa?ao

Fundo National de Desenvolvimento da Educagao
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

O
cipipnaf o

da >
1, 1;re

o

/ 'N

3. SlSTEMA CONSTRUYiVO
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3.1. CARACTERIZAQAO DO SISTEMA CONSTRUTSVO

Em virtude do grande numero de municlpios a serem atendidos e da mdteÿagilidade,
na analise de projeto e fiscalizagao de convenios e obras, optou-se pela utilizagaoÿTum
projeto-padrao. Algumas das premissas deste projeto padrao tern aplicagao direta no

sistema construtivo adotado:

•Definigao de um modelo que possa ser implantado em qualquer regi§o do territorio
brasileiro, considerando-se as diferengas climaticas, topograficas e culturais;

•Facilidade construtiva, com modelo e tecnica construtivos amplamente difundidos;

•Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em

consonancia com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagoes, mobiliario,

espagos e equipamentos urbanos;

•Utilizagao de materials que permitam a perfeita higienizagao e facil manutengao;

•Obediencia a legislagao pertinente e normas tecnicas vigentes no que tange a

construgao, saude e padroes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

•O emprego adequado de tecnicas e de materials de construgao, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

o’
mctzn&i

p

'£/o /

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a
execugao da obra em todas as regioes do pais, o sistema construtivo adotado alia tecnicas

convencionais a aplicagao de componente industrializados amplamente difundidos, a saber:

•Estrutura de concreto armado;

•Alvenaria de tijolos furados (8 furos e 6 furos, dimensoes nominais: 9x19x19cm,

9x19x39cm e 14x19x39cm conforme NBR 15270-1: Componentes ceramicos -
Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria de vedagao - Terminologia e requisites);

•Forros de gesso e mineral;

•Telhas termo acusticas de preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura metalica

de cobertura.
/-N

3.2. AMPLIASOES E ADEQUACIES
Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliagQes e

adequagoes ao projeto podem ser facilmente executadas.

•Acrescimos:

A edificagao foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos

usuarios previstos (188 criangas por turno). Eventuais ampliagoes devem ter sua
necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliagSes devem obedecer ao codigo de

obras local, bem como as normas de referenda citadas neste memorial descritivo.

Ampliagoes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no codigo de

obras vigente, poderao ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito

acima. A edificagao foi concebida para um pavimento, portanto ampliagoes verticals nao

foram previstas.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
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•Demoligoes:

As demoligoes de componentes, principalmente, elementos de vedagao vertical,

devem ser cuidadosamente feitas, apos consulta ao projeto existente. A demoligao de
vedagoes deve levar em consideragao o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

.-.r

•Substitutes:
Os componentes da edificagao, conforme descritos no item 4. Elementos

Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regioes do pais. A

substituigao de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta previa ao projeto
existente, para confirmayao de dados relatives aos componentes.

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO

WlSfimVida Util mmima (ant/A

Estrutura

Pisos Internos

Vedagao vertical externa

Vedagao vertical interna

Cobertura

Hidrossanitario

>50 , «

£13

£40

£20

1 A:A £20
- ..

>20

3.4. REFERENCES NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgao e Manutengao de Ediftcios Publicos Federais,

SEAP - Secretaria de Estado de Administragao e do Patrimonio;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,

inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengao de edificagdes-Procedimento.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOU/iMENTO DA EDUCACAO -FNDE

SBS Q.2 Bloco F Ediffcio FNDE -70.070-929- Brasilia, DF
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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Esta segao do memorial contem as especificagoes dos elementosÿconstrutiyps L:

utilizados no projeto basico fornecido pelo FNDE. 0/

4.1, SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1. Consideragdes Gerais

Neste item estao expostas algumas consideragoes sobre o sistema estrutural adotado,
do tipo convencional composto de eiementos estruturais em concreto armado. Para maiores

informagoes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagoes, deverao

ser consultados os projetos de estruturas.

Quanto a resistencia do concreto adotada:

— Estrutura m
r Vigas

Pilares

Sapatas

25 MPa

25 MPa
— •

25 MPa

4.1.2. Caracterizaga© e Dimensao dos Componentes

Fundagoes

A escolha do tipo de fundagao mais adequado para uma edificag§o e fungao das
cargas da edificagao e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrao

fornece as cargas da edificagao, porem as resistencias de cada tipo de solo serao diferentes

para cada terreno.

Importante: O FNDE fornece urn projeto de fundagQes basico, baseado em

provisoes de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer
custos estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente deve, utilizando-se
ou nao do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o projeto executivo de

fundagoes, em total obediencia as prescrigoes das Normas proprias da ABNT. O projeto

executivo confirmara ou nao as previsoes de cargas e dimensionamento fornecidas no

projeto basico e caso haja divergences, o projeto executivo elaborado devera ser

homologado pela Coordenagao de Infraestrutura do FNDE-CGEST.

Devera ser adotada uma solugao de fundagoes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua. Com base na

combinagao destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de

execugao.

4.1.2.1.

Fundagoes Superficial ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundagao direta e uma opgao interessante,

pois, no aspecto tecnico tem-se a facilidade de inspegao do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere a resistencia e aplicagao.

4,1.2.1.1.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO-FNDE
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fundaAs sapatas deverao ser dimensionadas de acordo com as cargas m

fornecidas pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, qui

ser determinada atraves de ensaios para cada terreno onde a edificapao sera executada.™'

Este projeto contempla uma fundapao do tipo sapata calculada para uma taxa de

resistencia do solo de 2kg/cm2 considerando 0 solo homogeneo.

Caso essa taxa, onde sera executada a obra, seja inferior a 2kg/cm2 as fundapoes
deverao ser recalculadas pelo Ente Federado, Tanto para aceitapao deste projeto de

fundapao quanto para elaborapao de novo projeto, devera ser imitida ART de elaborapao de

projeto de fundapoes.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo metodo SPT para

determinapao da resistencia do solo e analise do perfil geotecnico.

ivera

Referencias: TIPO1-SFS-PLD-GER0-03_R01 - Sapatas - Locapao de obra e

planta de cargas;

r\ TIPOI-SFS-PLD-GER0-Q4R01- Sapatas -Detalhamento das sapatas;

TIPO1-SFS-PLD-GER0-05_R01- Sapatas -Detalhamento das sapatas.
y

Fundapoes Profundas

Quando 0 solo compatfvel com a carga da edificapSo se encontra a mais de 3m de
profundidade e necessÿrio recorrer &s fundapoes profundas, tipo estaca, elementos

esbeltos, implantados no solo por meio de percussao ou pela previa perfurapaoÿo solo com

posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de

resistencia lateral e resistencia de ponta.

Este projeto contempla uma fundapao do tipo estaca calculada para uma taxa de

resistencia do solo de 2kg/cm2 considerando 0 solo homogeneo.

Caso essa taxa, onde ser6 executada a obra, seja inferior a 2kg/cm2 as fundapSes

deverao ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitapao deste projeto de

fundapao quanto para elaborapao de novo projeto, devera ser imitida ART de elaborapao de

projeto de fundapoes.

4.1.2.1.2.

Referencias: TIPO1-SFN-PLD-GER0-01_R01 - Fundapao blocos sobre

estacas - Locapao de obra e planta de cargas;

TIP01-SFN-PLD-GER0-Q2_R01 - Fundapao blocos sobre

r\

estacas- Detalhamento dos blocos;

4.1.2.2.

Vigas em concrete armado moldado in loco com altura media aproximada 40 cm.

Vigas

4.1.2.3.

Pilares em concrete armado moldado in loco.

Pilares

Muro Frontal

O muro frontal sera executado com pilares em concrete armado distanciados

conforme projeto e preenchidos com alvenaria de blocos de concrete. Os projetos

obedecerao aos procedimentos de execupao prescritos abaixo e rigorosamente os projetos.

4.1.2.4.
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Referencias: TIPO1-SCO-PLD~MUR0-18_R01 - Muro Frontal - Forma e Armagao. 07

Abrigo do Gas

O abrigo de gas sera executado em paredes de concreto e obedecerao aos
procedimentos de execugao prescritos abaixo e rigorosamente os projetos.

Referencias: TIPO1-SCO-PLD-GAS0-19_RQ1 - Abrigo do gas - Forma e Armagao.

4.1.2.5.

4.1.3. Sequencia de execugao

4.1.3.1. Fundagoes

Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagao de cada edificagao.

A determinagao dos volumes devera ser realizada atraves de segoes espagadas entre si,

tanto na diregao vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros
necessarios para a implantagao da obra, bem como 0 aterro do caixao.

4.1.3.1.1.

Langamento do Concreto:

Antes do langamento do concreto para confecgao dos elementos de fundagao, as

cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materials que sejam nocivos ao concreto,

tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existencia de agua nas valas

da fundagao, devera haver total esgotamento, nao sendo permitida sua concretagem antes

dessa providencia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de

aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo

menos 5 cm. Em nenhuma hipotese os elementos serao concretados usando 0 solo

diretamente como forma lateral.

Superestrutura

4.1.3.1.2.

4.1.3.2.

Formas

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar

possiveis deformagoes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do

concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as formas estarao limpas e estanques, de modo a

evitar eventuais fugas de pasta. Estas serao molhadas ate a saturagao a fim de evitar-se a

absorgao da agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serao aplicados na

superficie da forma antes da colocagao da armadura.

Em pegas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria a

abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

Nao se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menor lado da segao

retanguiar inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os

pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverao ser contra ventados para evitar

flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.
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O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das formas serao veqficados e

corrigidos permanente antes e durante o langamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica e

atentando-se para os prazos recomendados:

- Faces laterals: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente

espagados;
- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Armadura

A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para

isso a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serao

empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de

argamassa.
Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,

devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto,

antes do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugao do concreto armado,

deverao passar por urn processo de limpeza previa, e deverao estar isentas de

corrosao, defeitos, etc.
As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as

posigoes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas

com nata de cimento, o que as protegera da ag§o atmosferica no periodo entre a

colocag§o da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto a

nata dever6 ser removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragao ou textura, serao

empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma so marca e tipo, quando o tempo de duragao da

obra o permitir, e de uma so partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloragao uniforme, de uma unica

procedencia e fornecidos de uma so vez, sendo indispensave! a lavagem completa

dos mesmos.

As formas serao mantidas umidas desde o inicio do langamento ate o

endurecimento do concreto e protegido da agao dos raios solares, com sacos, lonas

ou fiime opaco de poiietiieno.

Na hipotese de fiuir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e

que essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao

sera imediata, o que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob

pressao.

A concretagem so podera ser iniciada apos a colocagao previa de todas as

tubulagoes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.
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Prepare do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se oHereDO.

minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serao contados apos o langamento agua no
cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apos a
concretagem.

Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apos o langamento, de modo a

se evitar as falhas de concretagem e a segregagao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao ou por vibradores de

forma. Os equipamentos a serem utiiizados terao dimensionamento compative! com as

posigoes e os tamanhos das pegas a serem concretadas.

Na hipotese de ocorrencia de lesoes, como "ninhos de concretagem", vazios ou

demais imperfeigoes, a Fiscalizagao fara exame da extensao do problema e definira os

casos de demoligao e recuperagao de pegas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto

estrutural, havera a preocupagao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de

trag§o das vigas ou outros elementos atravessados.
Para perfeita amarragao das alvenarias com pilares, mures de arrimo, cortinas de

concreto, etc., ser§o empregados fios de ago com diametro de 5 mm, comprimento total de

50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria.

Langamento

Nao sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar

segregag§o. Em quedas livres maiores, utilizar-se-§o calhas apropriadas; nao sendo

possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio

de funis ou trombas.

Nas pegas com altura superior a 2 m, com concentragao de ferragem e de dificil

langamento, alem dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da forma uma

camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto

que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragao de agua, ser§o adotadas providencias para que o

concreto nao seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, nao

seja levado pela agua de infiltragao.

Nao sera permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura

com enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda

da argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser

admitido, o arrastamento ate o limite maximo de 3 m.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao

devera iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apos o

fim da pega continuara por periodo minimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemepte molhada

de po de serragem, areia ou qualquer outre material adequado, esta tera no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagao de vapor d'agua, a temperatura

sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.
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IAdmitem-se os seguintes tipos de cura:

Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papeis betumados impermeaveis, mantidos sobre

superficies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a

subsequente retragao termica;

Peliculas de cura quimica.

/
a)

o7
b)

c)

d)

e)

4.1.4. Normas Ticnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de

prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressao de corpos-de-prova

cilmdricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto-Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execugao de concreto dosado em central;

- ABNT NBR 8522, Concreto - Determinagao do modulo estatico de elasticidade a

compressao;

- ABNT NBR 8681, Agoes e seguranga nas estruturas-Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execugao de estruturas de concreto-Procedimento;
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4.2. SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS

4.2.1. Alvenaria de Blocos Ceramicos

Caracterizag3o e Dimensoes do Material:
Tijoios ceramicos 9x19x19cm de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,

duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Comprimento: 19 cm;

4.2.1.1.

Tijoios ceramicos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,

duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm;

Tijoios ceramicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm;

Sequencia de execugao:

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensoes e

espessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a construgao, os alinhamentos das paredes externas e internas

devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser ou, no minimo,

atraves de cordoes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliencias, vaos de

portas e janelas, etc., devem ser marcados atraves de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalagoes so

podem ser iniciados apos a execugao do travamento (encunhamento) das paredes.

A demarcagao das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de blocos,

cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e

alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vaos de portas, de janelas que se

apoiam no piso, de prumadas de tubulagoes e etc.

O armazenamento e o transporte serao realizados de modo a evitar quebras, trincas,

lascas e outras condigSes prejudiciais. Deverao ser armazenados cobertos, protegidos de

chuva, em pilhas nao superiores a 1,5m de altura.

Apos o assentamento, as paredes deverao ser limpas, removendo-se os resfduos de

4.2.1.2.

/~N

argamassa.

4.2.1.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com

tijoios ceramicos macigos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma

semana ap6s a execugao da alvenaria.

Para a perfeita aderencia da alvenaria as superficies de concreto, sera aplicado

chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumetrico de 1:3, com adigao de

adesivo, alem da utilizagao de tela quadriculada soldada, tipo Belcofix, fixada com pino,

arruela e cartucho Hilti.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO-FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE-70.070-929-Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

26

*



V-

6 JpMinisterio da Educagao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Coordena$ao Geral de Infra-Estrutura - CGEST
CSstiStSSSSS
o

0>

essenteJa*«*>$*, p&atxs

'

[ ii ' 1C :“f' ; )

«-

; ;

&#&ÿ Vista

Cfentaeta;<S»ri M A; cM-

idaM4tmm

AplicagSo no Projeto e Referencias com os Desenhos:4.2.1.4.

Alvenaria de vedagao com tijolo ceramico de 9x19x39cm

- paredes internas, assentado em 1/2 vez com argamassa trago 1:2:8.

Espessura final de 15cm - conforme indicagao em projeto;

- soculos em areas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme

indicagao em projeto;

Alvenaria de vedagao com tijolo ceramico de 14x19x39cm

- paredes externas, assentado em 1/2 vez com argamassa trago 1:2:8.

Espessura final de 20cm - conforme indicagao em projeto;

- Referencias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Planta Baixa

TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01- Cortes

TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07-08_R01 - Fachadas

TIPO1-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginagao de piso

Normas Tecnicas reiacionadas:

_ ABNT NBR 6460, Tijolo macigo ceramico para alvenaria - Verificagao da resistencia

a compressao;

4.2.1.5.

ABNT NBR 7170, Tijolo macigo ceramico para alvenaria;

_ABNT NBR 8041, Tijolo macigo para alvenaria - Forma e dimensdes

Padronizagao;

_ABNT NBR 8545, Execugao de alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e blocos

ceramicos - Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para

alvenaria de vedagao - Terminologia e requisites]

ABNT NBR 15270-3, Componentes ceramicos - Parte 3: Blocos ceramicos para

alvenaria estrutural e de vedagao - Metodos de ensaio]
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cS4.2,2, Aivenaria de Elementos Vazados de Concrete - Cobogos tP A

Caracterizagao e Dimensoes do Material:
Pegas pre-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6cm, de primeira qualidade,

leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrilica

segundo cor indicada no quadro de cores. Compoem o painel em cobogos, base, pilares e

testeira superior com acabamento em pre-moldado de concreto.

- Pega: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm;

4.2.2.1.

mmEspecificagao de CorModelo /Pega

'

!! 3K #*** . J9K5

Opalina

ref. Z037 (azul)Modelo Taco chines
: .J7T

... - •

r.
‘

Amarelo Nacho

ref. C038 (amarelo)

,

Modelo 4 pontas

' .S3

Batida de pessego - ref B256

(laranja)Modelo Quadriculado 16 furos

Verde Boemia - ref. B315 (verde)
Modelo Quadriculado 16 furos

Si «

,
.

Cor natural (concreto)Modelo Quadriculado 16 furos
/''A

Sequencia de execugao:

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo

plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificagoes do projeto de arquitetura.

4.2.2.2.

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento

da interface com fechamentos laterais e superior.

4.2.2.S.

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Painel do hall de entrada. h=210 cm - cores especificadas em projeto, conforme

quadro de cores.

4.2.2.4.
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- References: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Planta Baixa

TIP01-ARQ-CRT-GERQ-05-06_R01 - Cortes

TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07-08_R01- Fachadas

Normas Tecnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisites;

4.2.2.5.

4.2.3. Vergas e Corstravergas em concreto

Caracteristicas e Dimensoes do Material4.2.3.1.

As vergas serao de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e

comprimento variavel de acordo com a esquadria em questao, embutidas na alvenaria.

4.2.3.2. Sequencia de execugao:

Sobre os vaos de portas e sobre/sob as janelas deverao ser construidas vergas de

concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderao, para alem

dos vaos, 20 cm para cada lado. Quando os vaos forem relativamente proximos e na

mesma altura devera ser executada verga continua sobre todos eles.

Em caso de cargas elevadas e grandes vaos devera ser feito urn calculo para

dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderao ser com blocos

canaletas preenchido com concreto Fck 15 MPa e 4 barras longitudinals de ferro 8 mm e

estribos de ferro de 5,0 mm espagados a cada 15 cm. E permitida a utilizagao de verga pre-

moldada com fck 20Mpa.

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:

Em todas as esquadrias do projeto

- References: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Planta Baixa

T!PO1-ARQ-CRT-GER0-05-£J6_R01- Cortes

TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01- Esquadrias - Detalhamento

4.2.3.3.

4.3. ESQUADRIAS

4.3.1. Portas e Janelas de Aiuminio

4.3.1.1.

As esquadrias serao de aiuminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos

requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverao ter espessura minima 6mm

e ser temperados, nos casos de paineis maiores. Para especificagao, observar a tabela de

esquadrias (Anexo 7.3.)

- Os perfis em aiuminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.

- Vidros serao do tipo liso incolor, miniboreal e temperado liso incolor com

espessuras de 6mm, 8mm e 10mm, conforme projeto de esquadrias.

Caracteristicas e Dimensoes do Material
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Sequencia de execugao \
A colocagao das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para

liberdade dos movimentos. Observar tambem os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida

com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar reguas de aluminio ou

gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforgando a pega para a execugao do

chumbamento. No momento da instalagao do caixilho propriamente dito, deve haver

vedagao com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragao nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo

a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago,

zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricagao e at6 o momento de

montagem, as esquadrias de aluminio serao recobertas com papel crepe, a fim de evitar

danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de montagem.

4.3.1.2.

V

4.3.1.3.

A instalagao dos contra-marcos e ancoragens e, provavelmente, a parte mais

importante deste topico, ja que servira de refer§ncia para toda caixilharia e acabamentos de

alvenaria. Portanto, deverao ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos,

conforme necessidades da obra, nao sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pegas

tambem deverao estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de

chumbadas.

Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:4.3.1.4.

Portas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana ou vidro,

conforme projeto.

Janelas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziapa ou vidro,

conforme projeto.

Para especificagao, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3.).

Referencias: TIP01-ARQ-ESQ-GERG-12-15_RQ1 - Esquadrias - Detalhamento

Normas Tecnicas relacionadas:4.3.1.5.

_ ABNTNBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagoes - Parte 1: Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagoes - Parte 2: Requisitos e

classificagao;

_ Obras Publicas: Recomendagoes Basicas para a Contratagao e Fiscalizagao de

Obras de Edificagoes Publicas (2s edigao): TCU, SECOB, 2009.
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0> * i;4.3.2. Portas de Madeira

4.3.2.1.
Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, nao ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverao ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-oca,

revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 5cm) deverao ser fixados por intermedio de parafusos,

sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Caracterfsticas e Dimensoes do Materia!:

:

Ferragens

As ferragens deverao ser de latao ou em liga de aluminio, cobre, magnesio e zinco,

com partes de ago. O acabamento dever& ser cromado. As dobradigas devem suportar, com

folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros

das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtengao de

mais seguranga, deverao ser utilizados cilindros reforgados. As portas internas poderao

utilizar cilindros comuns.
Nas portas de sanitarios e vestiarios indicadas em projeto, onde se atende a NBR

9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos, serao

colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa

metalica resistente a impactos, conforme projeto.

r~\

Sequence de execugao:4.3.2.2.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverao ser

lixados e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e

polimento, at§ possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarnigoes deverao obedecer rigorosamente, quanto a

sua localizagiao e execugao, as indicagoes do projeto arquitetonico e seus respectivos

desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocagao e fixagao, serao tornados cuidados para que os rebordos e os

encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, nao sendo permitidos esforgos nas

ferragens para seu ajuste.

Nao serao toleradas folgas que exijam corregao com massa, taliscas de madeira ou

outros artificios.

Apiicagao no Projeto e References com os Desenhos:4.3.2.3.

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado melaminico

cor BRANCO GELO, conforme projeto e anexo 7.3. Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;

- Conjuntos de fechadura e maganeta;

- Dobradigas (3 ou 2* para cada folha de porta - *portas de Box banheiros);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Referencias: TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01 - Esquadrias - Detalhamento
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INormas Tecnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

4.3.2A,

:_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagoes - Parte 1: Terminologia
simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagoes - Parte 1: Requisitos.
i

4.3.3. Porta de Ferro

4.3.3.1. uaractensticas e Dimensoes do Material:

Todo material a ser empregado dever£ ser de boa qualidade e sem defeito de

rabricagao. Todos os quadras, fixos ou moveis, serao perfeitamente esquadrinhados ou

iimados, de modo que desaparegam as rebarbas e saliencias de solda. A estrutura da

esquadria devera ser rigida.

Todos os furos dos rebites ou parafusos serao escariados e as asperezas limadas.

Os rebaixos ou ericaixes para dobradigas, fechaduras de embutir, chapa testa, etc.,

terao a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros

artificios.

r'\

As serralherias serao entregues na obra, protegidas contra oxidagao, dentro das

seguintes condigQes:

A superftcie metalica sera limpa e livre de ferrugem, quer por processos mec3nicos,

quer por processos quimicos e depois recebera anticorrosivo apropriado SUPERGALVITE,

nao se admitindo o uso de zarcao ou similares.

:
.

4.3.3.2. Sequencia de execugao:

Todos os trabalhos de serralheria serao executados com precisao de cortes e

ajustes, e de acordo com os respectivos detalhes de projeto.

Todas as pegas de ferro desmontaveis serao fixadas com parafusos de latao

amarelo quando se destinarem & pintura, e de latao niquelado ou cromado quando fixarem

pegas com estes acabamentos.

A colocagao das esquadrias dever£ ser nos vaos e locais preparados e com os

respectivos chumbadores e marcos para fixagao.

Apos a fixagao definitiva, dever£ ser certificado o nivelamento das esquadrias e o

seu perfeito funcionamento. ,

Os acessorios, ornatos e aplicagoes das serralherias serao colocados apos os

servigos de argamassa e revestimentos ou devidamente protegidos, ate a conclusao da

obra.

:

4.3.3.3. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Estrutura de barra chata em ago galvanizada (6x4cm) preenchida com chapa de

ago carbono perfurada galvanizada ou tela emago galvanizado;

- Trinco e ferrolho em ferro;

- Dobradigas em chapa com parafuso;
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- Todas as pegas receberao pintura com tinta esmalte na cor cinza clan iu na cor

branco gelo;

Para especificagao, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3.). :

References: TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01 - Esquadrias - Detalhamento :

4.3.3.4. Normas Tecnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagoes - Parte 1: Terminologia;
_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagoes - Parte 2: Requisitos e

classificagao;
_ Obras Publicas: Recomendagoes Basicas para a Contratag§o e Fiscalizagao de

Obras de Edificagoes Publicas (2a edigao): TCU, SECOB, 2009.

!

4.3.4. Portas de Vidro

Caracteristicas e Dimensoes do Material:4.3.4.1.

Portas em vidro temperado de espessura 8 e/ou 10mm, dimensoes e caracteristicas

conforme projeto e especificagao.

:

4.3.4.2. Sequ§ncia de execugao:

Sistema de fixagao, atraves de ferragens para portas pivotantes, trilhos para portas

de correr, conforme detalhamento e especificagoes em projeto.

Apiicagao no Projeto e ReferSncias com os Desenhos:4.3.4.3.

Referencias: T!PO1-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01- Esquadrias - Detalhamento

4.3.5. Fechamentos de Vidro do Patio (opcional)

:

/"N 4.3.5.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material:

Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.

Alternativa para fechamento em Regioes Frias - Esquadria de aluminio para

fechamento do patio coberto e refeitorio, conforme detalhamento de projeto.

Sequence de execug§o:4.3.5.2.

Sistema de fixagao para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas

ferragens recomendadas pelo fabricante.

Apiicagao no Projeto e References com os Desenhos:4.3.5.3.

References: T!PO1-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01- Esquadrias - Detalhamento

TIPO1-ARQ-PCD-RFR0-18_R01 - Complemento para regioes frias
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4.3.6. Telas de Protegao em Nylon v

ICaracteristicas e Dimensoes do Material:
Tela de protegao tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de

insetos nas areas de prepare e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto e
composto de tela cor cinza*, barra de alumlnio para moldura, kit cantoneira e corda de

borracha para vedagao.

- Dimensoes variaveis conforme detalhamento de esquadrias.

* Na indisponibilidade da tela na cor especificada, podera ser usada tambem a tela

4.3.6.1.

na cor azul.

4.3.6.2.
Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas em

projeto. A tela devera ser fixada na barra de alumlnio, utilizando-se a corda de borracha

para vedagao. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria,

com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

Sequ§ncia de execugao:

/'"'N

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:

Esquadrias especlficas do bloco de servigos, conforme indicagao em projeto.

Referencias: TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01 - Esquadrias - Detalhamento

TIP01-ARQ-FCH-GERO-07-08_R01 - Fachadas

4.3.6.3.

4.3.7. Vidros e Espelhos
;

4.3.7.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material:

Os vidros das esquadrias serao do tipo temperado liso incolor de 6mm e 8mm

conforme o caso e do tipo miniboreal 6mm conforme locais indicados no projeto especlfico.

A divisoria em vidro sera do tipo vidro incolor 10mm com pellcula jateada, sera

instalada na sala de amamentagao, conforme projeto, sendo duas folhas fixas de 0,85 x

2,10m e uma porta de correr de 0,80 x 2,10m.

Os vidros a serem empregados nas obras nao poderao apresentar bolhas, lentes,

ondulagoes, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, cantos

quebrados, cortege bisel nem folga excessiva com relagao ao requadro de encaixe.

Os vidros temperados nao poderao ter contato direto com seu sistema de fixagao,

sendo isolados por meio de gaxeta de neoprene ou cartao apropriado.

Os espelhos terao as dimensoes indicadas no projeto com espessura de 4mm. Serao

fixados na parede com filetes de silicone.

/'"'N

4.3.7.2. Sequencia de execugao:

Antes da colocagao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serao bem limpos e

lixados; os vidros serao assentes entre as duas demaos finas de pintura de acabamentos.

As chapas de vidro deverao sempre ficar assentes em leito elastico, quer de massa

{.duas demaos), quer de borracha; essa tecnica nao sera dispensada, mesmo quando da
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fixagao do vidro com baguete de metal ou madeira.

As gaxetas e fitas devem ser dimensionadas para uma pressao uniforme atrloligo
das bordas do vidro. As bordas dos vidros devem ser lapidadas. Todo vidro deve estar

etiquetado com a identificagao do caixilho em que sera instalado, para evitar manuseio

desnecessario.

Tambem deve ser evitado empilhamento conjunto de vidros de tipos diferentes, para
que nao haja necessidade de se retirar uma placa de vidro do meio da pilha.

O armazenamento das chapas de vidro sera efetuado de maneira cuidadosa, em

local adequado, onde nao seja possivel o acumulo de poeira ou condensagao das chapas.

O prazo de armazenamento das chapas de vidro no canteiro de obras devera ser o menor

possivel, a fim de se evitar danos em sua superficie.

:

:

!

4.3.7.3. Apiicagao no Projeto e References com os Desenhos:

Para especificagao, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3).

References: TIPO1-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R01 - Esquadrias - Detalhamento

4.4. COBERTURAS

4.4.1. Estrutura Metalica

Caracteristicas e Dimensoes do Material4.4.1.1.

Treligas em ago galvanizado, tipo light steel frame (Isf), conforme especificagoes do

projeto de estruturas metalicas.

Refere-se ao conjunto de elementos metaiicos, necessarios para a fixagao e

conformagao do conjunto do telhado. Serao componentes da estrutura metalica da

cobertura, elementos como treligas espaciais, tesouras, tergas, maos francesas, longarinas,

pegas de fixagao e contraventamento, necessario para a fixagao e conformagao do conjunto

do telhado.

:

A estrutura metalica do telhado sera apoiada sobre estrutura de concreto armado ou

engastada em alvenaria de pLatibanda, conforme o caso, obedecendo as especificagoes do

fabricante de telhas.

r \

A estrutura metajica sera executada em ago resistente a corrosao atmosferica, com

resistencia ao escoamento minimo (fy) de 300 Mpa, a resistencia a ruptura minima (fu) de

415 MPA. Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores quimicos: deverao

respeitar dimensoes minimas, conforme normas especificas. Parafuso ASTM A325 com

resistencia ao escoamento minimo (fy) de 635 MPA e resistencia b ruptura minima (fu) de

825 Mpa'
Toda a estrutura metalica recebera pintura com uma demao de primer anticorrosivo

alquidico na cor cinza aplicada na fbbrica com 25 a 35 micra de pelicula seca. A seguir sera

aplicada pintura com esmalte sintetico, com demaos necessarias para o total recobrimento

das pegas.
:
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4.4.1.2. Sequencia de execugao: V”'

Antes da execugao da estrutura metalica deverao ser concluidas as instalagoes de /
aguas pluviais e hidraulica.

Somente apos estes servigos podera ser liberado a execugao da estrutura metalica e

posterior fechamento da cobertura.

Aplicagao no projeto e Referenda com os desenhos4.4.1.3.

Estrutura de cobertura dos blocos A e B, bem como do Patio Coberto - Bloco C,

conforme especificagao em projeto de estrutura metalica.

- References: TIPO1-ARQ-COB-GERG-11_R01 - Cobertura

TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01 - Cortes

TIPO1-SMT-PCD-GER0 01-08_R01 - Estrutura Metalica

TIP01-SMT-PLE-GER0-09-12_R01 - Estrutura das Telhas

:

Normas iecnicas relacionadas

ABNT NBR 5004, Chapas finas de ago de baixa iiga e alta resistencia

4.4.1.4.

mecanica;

ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de ago de baixa

Iiga, resistentes a corrosao atmosferica, para uso estrutural-Requisites;

ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edificagoes;

ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagoes;

ABNT NBR 6649, Chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;

ABNT NBR 6650, Chapas finas a quente de ago-carbono para uso estrutural;

- ABNT NBR 7242, Pega fundida de ago de alta resistencia para fins

estruturais]

ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e nao revestido - Corrosao por

exposigao a nevoa salina;

- ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e nao revestido - Corrosao por

exposigao ao dioxide de enxofre;

- ABNT NBR 8681, Agoes e seguranga nas estruturas-Procedimento;

ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago

e concrete de edificios;

- ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de ago de edificios em

situagao de incendio - Procedimento;

ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por

perfis formados a frio;
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4.4.2. Telhas termo acusticas tipo “sanduiche” :

!
Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Serao aplicadas telhas termo acusticas, “tipo sanduiche”, com preenchimento em
P!R, fixadas sobre estrutura metalica em ago galvanizado.

Largura util: 1.000mm

Espessura: 30 mm

Comprimento: Conforme projeto

4.4.2.1.

l

:

i4N.....«f - 7; /
'

'7V
“ ft

M .. ;7.

500 -----pU-»
5A \

77SC i
- J LMJ

!
:isrgura util 1000

largura tots! 1085

!

:¥&m
I <•> 7

:
fit» Tat.Vy
3,5mm

•

;em
A lixngSo no ooda aita
gortmm a esianqueJdade.

W&T&
J

m,v

!
As telhas sao do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes camadas:

:

- Revestimento superior em ago pr§-pintado, na cor branca, de espessura #0,43mm

ou #0,50mm.

- Nucleo em Espuma rigida de Poliisocianurato (PIR), com densidade media entre 38

a 42 kg/m3. :

- Revestimento inferior em ago galvalume (para os blocos A e B) e em ago pre¬

pintado, na cor branca (para o Patio Coberto) de espessura #0,43mm.

- Modelo de Referenda: Isotelha IF30mm 6kg/m2 :

Sequencia de execugao:

A aplicagao das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixagao deve

ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapezio. A fixagao deve ser

reforgada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar

4.4.2.2.
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encaixe tipo “macho-femea” para garantia de me!hor fixapao. Todos os elementÿs,de fixapao &/
devem seguir as recomendacoes e especificapoes do fabricante.

c
c

!

ConexQes e interfaces com os demais eiementos construtivos

As fixapoes com a estrutura metalica de cobertura devem ser feitas conforme

descritas na sequencia de execupao. Os encontros com empenas e fechamentos verticals

em alvenaria, devem receber rufos metalicos, para evitar infiltrapoes de agua. Os encontros

dos pianos de telhado com pianos horizontais deverao receber calhas coietoras, conforme

especificapao e detalhamento de projeto.

4.4,2.3.

:

:

Aplicapao no Projeto e References com os Desenhos4.4.2.4.

- Telhados de toda a creche.

:

- Referencias: TIPO1-ARQ-COB-GER0-11_R01 - Cobertura

TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05"06_R01 - Cortes

TIPO1-SMT-PLE-GER0-09~12_R01 - Estrutura das Telhas

Normas Tecnicas relacionadas:4.4.2.5.

_ ABNT NBR 14514: Telhas de ago revestido de segao trapezoidal - Requisitos;

_ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixagao de telhas de

fibrocimento - Dimensoes e tipos - Padronizagao:

:

!

:

4.4.3. Rufos Metalicos

Caracterizapao e Dimensoes do Material:4.4.3.1.

Rufo externo em chapa de apo galvanizado ou apo galvalume, conforme

especificapoes do projeto de cobertura.

- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150 mm;

Aba 50 mm, conforme corte esquematico abaixo:

%

1.50 _ 2

2C

V
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- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largurb; 120 mm; °Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquematico abaixo: V

%

$
£
o
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Sequence de execugao:

Todos os encontros de telhas com paredes receberao rufos metalicos. Um bordo

sera embutido na alvenaria, e o outro recobrira, com bastante folga, a intersegao das telhas

com a parede.

4.4.3.2.

:

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

Os rufos deverao recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,

conforme especificagao e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverao ser

embutidos nas alvenarias.

4.4.3.3.

:

:

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:4.4.3.4.

- Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em alvenaria

:
;

vertical;

- References: TIPO1-ARQ-COB-6ERG-11_R01 - Cobertura

TIP01-ARQ-CRT-GER0-Q5-06_R01 - Cortes

TIP01-SMT-DET-GER0-12-R01- Detalhes

4.4.4. Calhas Metdlicas

Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Calha em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume, n° 24 - chapa de #0,65mm-

ou n° 22 - chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais

- Corte ou desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 15 mm; Altura:150 mm;

Largura: 300mm; Aba 15 mm.

4.4.4.1.
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Sequencia de execugao:

As caihas deverao ser executadas antes da finalizagao do recobrimento das telhas.

Deverao ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das

telhas cubram uma parte de cada lado, ou um iado quando o caso, da calha.

O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se efetuar a

iimpeza desta quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

4A.4.2.

Conexoes e interfaces com os demass elementos construtivos4.4.4.3.

As caihas deverao ser fixadas na estrutura metalica de modo firme e estavel. As

telhas deverao transpassar as caihas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o

recolhimento efetivo da agua e evitar infiltracoes.

Apiicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:4.4.4.4.

Telhados de toda a creche, no recolhimento das aguas da cobertura.
!

- Referencias: T!PO1-ARQ-COB-GERQ-11_R01 - Cobertura

T!PO1-ARQ-CRT-GER0-Q5-06_R01 - Cortes i

/"~X

Normas Tecnicas relacionadas:4.4.4.4.1.

ABNT NBR 10844: insialagoes prediais de aguas pluviais - Procedimento;

ABNT NBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessorios - Requisites, projeto

e instalagao;

4.4.5. Pingadeiras em Concreto

Caracterizacao do Material:

Pingadeira pre-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior

para proteger as superficies verticals da platibanda da agua da chuva.

- Dimensoes: Conforme especificado no projeto.

4.4.5.1. !
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Apos a execugao da platibanda e sua devida impermeabilizagao, devem-se assei

as placas de concreto ao longo de ioda sua espessura, com argamassa industrial adequada.

A uniao entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetragao

ie aguas pelas jungoes. Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagao

pelo modelo referenda.

4.4.5.2.

:

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos4.4.5.3.

As pingadeiras deverao ser assentadas somente apos a impermeabilizagao das

calhas. A manta de impermeabilizagao cobre toda a superficie da calha, ate o encontro com
a pingadeira.

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:4.4.5.4.
Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria vertical;

- Referencias: TIPO1-ARQ-COB-GER0-11_R01 - Cobertura

TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01 - Cortes

4.5. IMPERMEABILIZAGAO
Os servigos de impermeabilizagao terao primorosa execugao por pessoal que

oferega garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverao obedecer rigorosamente as

normas e especificagoes a seguir:

Para os fins da presente especificagao ficam estabelecidos que, sob a designagao de

servigos de impermeabilizagao tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto e,

assegurar, mediante o emprego de materials impermeaveis e outras disposigoes, a perfeita

protegao da construgao contra penetragao de agua.

Desse modo, a impermeabilizagao dos materiais sera apenas uma das condigoes

fundamentals a serem satisfeitas: a construgao sera “estanque” quando constituida por

materiais impermeaveis e que assim permanegam, a despeito de pequenas fissuras ou

restritas modificagoes estruturais da obra e contando que tais deformagoes sejam

previsiveis e nao resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformagoes.

Durante a realizagao dos servigos de impermeabilizagao, sera estritamente vedada a

passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios nao diretamente

afeitos aqueles servigos. ;

:
4,5.1. Emuisao Asfaitica

;

Caraeterizagao e Dimensoes do Material:

Manta Ifquida, de base asfalto elastomerico e aplicagao a frio sem emendas.

- Balde de 18L; Tambor de 200L;

- Modelo de Referenda: Vedapren manta liquida.

4.5.1.1.
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Sequencia de execugao:

A base deve estar limpa e seca, sem impregnagao de produtos que prejudiquem a
aderencia, como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, oleo, tintas, entre outros.
Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da

regularizagao. No piso, executar regularizagao com argamassa desempenada e nao
queimada no trago 1:3 (cimento:areia media) prevendo caimento minimo de 0,5% em Sreas

internas e 1% em areas externas, em diregao aos coletores de agua.

4.5.1.2.

No rodape, executar regularizagao com argamassa no trago 1:3 (cimento:areia

media) arredondando os cantos e arestas com raio minimo de 5 cm. Recomenda-se deixar

uma area com altura minima de 40 cm com relagao a regularizagao do piso e 3 cm de

profundidade para encaixe da impermeabilizagao. Para aumentar a aderencia entre a base e

a argamassa de regularizagao, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e

chapiscos.

I

/ s
:

O produto e aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em
demaos, respeitando o consumo por m2 para cada campo de aplicagao, com intervalo

minimo de 8 horas entre cada demao, a temperatura de 25 °C. Nos rodapes, a

impermeabilizagao deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizagao. Finalizada a

impermeabilizagao, aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a

temperatura, ventilagao e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do

sistema em toda area impermeabiiizada no periodo minimo de 3 dias.

:

Aplicagao no Projeto e Referenda com os Desenhos:

- Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; areas molhadas e molhaveis

(banheiros, varandas, cozinhas e areas de servigo).

4.5.1.3. :

Normas Tecnicas relacionadas

_ ABNT NBR 8521: Emuisoes asfalticas para impermeabilizagao;

_ ABNT NBR 9574: Execugao de impermeabilizagao - Procedimento;

_ ABNT NBR 9575: Impermeabilizagao - Selegao e projeto;

4.5.1.4.

i

4.6. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materials padronizados,

resistentes e de facil aplicagao. Antes da execugao do revestimento, deve-se deixar

transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e

constatar se as juntas estao completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre

o termico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

:

:

:

4.6.1. Paredes externas - Pintura Acrilica

Caracteristicas e Dimensoes do Material4.6.1.1.
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As paredes externas receberao revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre
reboco desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto.

_
- Modelo de Referenda: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou

equivalente, nas cores indicadas no item 47.1.3.

/

:

Sequencia de execugao:

Ressalta-se a importSncia de teste das tubulagoes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servigo de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o enchimento dos

rasgos feitos durante a execugao das instalagoes, a limpeza da alvenaria, a remogao de

eventuais saliencias de argamassa das justas. As &reas a serem pintadas devem estar

perfeitamente secas, a fim de evitar a formag§o de bolhas.

O revestimento ideal deve ter tres camadas: chapisco, embogo e reboco liso. Apos

esta etapa, devera ser aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o

recebimento de pintura acrilica.

4.6.1.2. I

:

:

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:4.6.1.3.

Fachada - em todas as paredes de fechamento, exceto nos volumes que receberao

revestimento ceramico conforme especificagao de projeto.

Barrado dos sol£rios e varandas - Cor Cinza

Volumes verticals dos solarios e das varandas - Cor azui escuro

Paredes em geral - cor Branco Gelo

Pilares e paredes recuadas das fachadas laterais - Cor cinza

:

:

- References: TIPO1-ARQ-PLB-GERG-02_R01 - Planta Baixa

TIP01-ARQ-CRT-GERQ-Q5-06_R01 - Cortes

TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07-08_RQ1 - Fachadas

:•

Normas Tecnicas relacionadas:4.6.1.4.

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgao civil - Tintas para edificagoes nao

industrials- Classificagao;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgao civil - Execugao de pinturas em

edificagoes nao industrials - Preparagao de superficie.

I
4.6.2. Paredes-internas - Areas Secas - Circulag&es e Patio

Caracteristicas e Dimensoes do Material4.6.2.1.

Revestimento em ceramics 10x10 cm, para areas internas, nas cores amarelo e

branco com rejuntamento em epoxi na cor cinza platina, conforme aplicag6es descritas no

item. 47.2.3. :
;

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referenda:

Marca: Tecnogres:

- Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichagao; cor amarelo, brilho;

- Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichagao; cor branco, brilho;

!
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/Sequencia de execugao4.6.2.2.
O revestimento sera assentado com argamassa industrial indicada para areas

externas, obedecendo rigorosamente a orientagao do fabricante quanto a espessura das

juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante.

4.6.2.3.

- Barrado inferior - ate a altura de 0,90m do piso - Cor Amarelo

- Uma fiada acima de 0,10m, ate a altura de 1,00m -Cor Branco

Acima da ultima fiada, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:

corrida PVA.

-Referencias: TIPO1-ARQ-PLB-GERQ-02_R01- Planta Baixa

TIPQ1-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01- Cortes

TIP01-ARQ-FCH-GER0-07-08_RQ1 - Fachadas

Normas Tecnicas reiacionadas:

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas

ceramicas e com utilizagao de argamassa colante - Procedimento.

4.6.2.4.

4.6.3. Paredes internas - Areas Secas - Areas Administrativas

As paredes internas das areas administrativas, (ver indicagoes no projeto), receberao

pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida PVA.

Caracterizagao e Dimensoes dos Materials:4.6.3.1.

Pintura acrilica:

-As paredes deverao ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: MARFIM;

- Modelo de referenda: Tinta Suvinil Acrilico cor MARFIM, ou equivalente.

/'A Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas dos ambientes da area administrativa (administragao,

secretaria, sala de professores, almoxarifado, depositos).

- Referencias: TIPQ1-ARQ-PLB-GER0-02JR01- Planta Baixa

TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01 - Cortes

4.6.3.2.

Normas Tecnicas reiacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgao civil - Tintas para edificagoes nao

industrials- Classificagao;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgao civil - Execugao de pinturas em

edificagoes nao industrials - Preparagao de superficie.

4.6.3.3.
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4.6.4. Paredes internas - Areas secas - Areas Pedagogicas

As paredes internas das areas de salas de atividades, (ver indicagoes no projeto)

devido a facilidade de iimpeza e maior durabilidade, receberao pintura epoxi ate a aitura de

0.90m, sendo o acabamento superior um friso horizontal (roda meio) de 0,10m de largura

em madeira, onde serao fixados os ganchos para as mochilas.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrllica acetinada lavavel sobre

massa corrida PVA.
I

Caracterizagao e Dimensoes dos Materiais:4.6.4.1.

Pintura epoxi:

- Revestimento em pintura epoxi nas cores especificadas abaixo, de acordo com

indicagao especifica em projeto, do piso a aitura de 0,90m.

- Modelo de Referenda: Marca: Suvinil; Linha: Sistema Epoxi esmalte. Cores:

i

r"\

Especificapao de Gor_ !

(• :
Opalina- ref. Z037 (azul)

I
%

%

f IAmarelo Nacho - ref. C038 (amareio)

II
-V •iL
5

M

mii:
70:

Batida de pessego - ref. B256 (laranja)

!

VJJZ$ 1

;P
Verde Boemia - ref B315 (verde)

'

.

Faixa de madeira (10cm):

- Regua de madeira com espessura de 2cm, aitura de 10cm, que sera parafusada

acima do revestimento ceramico (do piso a aitura de 0,90m), acabamento com pintura

esmalte na cor branca.

- Modelo de referenda: tabua de Ipe ou Cedro (escolher de acordo com

disponibilidade de madeira da regiao).
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V:‘ d r-Pintura acrilica:

- Acima da faixa de madeira (h=1,00m) as paredes deverao ser pintadas, a

acrilica acetinada, cor: BRANCO GELO - da faixa de madeira ao teto.

- Modelo de referenda: Tinta Suvinil Acrilico cor Branco Geio, ou equivalente.

4.6.4.2.

c";
tinta

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (saias de auia e sala multiuso).

- References: TIPO1-ARQ-PLB-GERG-02_R01 - Planta Baixa

TIP01-ARQ-CRT-GERQ-05-06_R01 - Cortes

4.6.5. Paredes internas - Areas Molhadas

As areas molhadas receberao revestimento ceramico, por vezes do piso ao teto, por

vezes ate determinada altura, conforme especificagao de projeto. Com a finalidade de

diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma especificagao de ceramica

para todos, as paredes receberao faixa de ceramica 10x1Ocm nas cores vermelha (feminino)

e azul (mascuiino), a 1,80m do piso, conforme especificagao de projeto. Abaixo dessa faixa,

sera aplicada ceramica 30x40cm, e acima deia, pintura com tinta acrilica, acabamento

acetinado, sobre massa corrida PVA, conforme esquema de cores definida no projeto.

Caracterizag§o e Dimensoes do Material:4.6.5.1.

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30x40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referenda: Marca: £//ane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x

40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagao ihdicada pelo

modelo referenda.

Ceramica (10x1Ocm):

Revestimento em ceramica 10x1Ocm, para areas internas, nas cores azul escuro e

vermelho com rejunte epoxi na cor cinza platina, conforme aplicagoes descritas no item.

4.7.4.3.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referenda:

Marca: Tecnogres

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichagao; cor vermelho, brilho;

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichagao; cor azul escuro, brilho;

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de ceramica de 10x1Ocm ate o teto) receberao

revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado

fine, cor: BRANCO GELO.
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- Modelo de referencia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado\'-dor Branch 6

Gelo, ou equivalents.

Sequencia de execugao:

As ceramicas serao assentadas com argamassa industrial indicada para areas

internas, obedecendo rigorosamente a orientagao do fabricante quanto a espessura das

juntas. A ultima demao de tinta devera ser feita apos instalagoes das portas e divisorias

quando da finalizagao dos ambientes.

4.6.5.2.

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:4.6.5.3.

- Bloco A - Areas de Servigos (ver indicagoes em projeto) - Ceramics branca 30x40

de piso a teto;

- Sanitarios, sanitarios acessiveis e vestiarios (ver indicagoes de projeto) - Ceramics

branca 30x40 ate 1,80m - uma (01) fiada ceramics 10x10 acima de 1,80m - Cor Azul Escuro

(masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m;

- Bloco B - Sanitarios Infantis unissex - Ceramics branca 30x40 ate 1,80m - uma (01)

fiada acima de 1,80m - cor vermelho - pintura acima de 1,90m;

- Bloco B - Sanitarios Infantis - Ceramics branca 30x40 ate 1,80m - uma fiada acima

de 1,80m - Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m.

- References: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Plants Baixa

T!PO1-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01- Cortes

TIP01-ARQ-FCH-GER0-07-08_R01 - Fachadas

4.6.8. Porticos

Caracteristicas e Dimensoes do Material:4.6.6.1.

Revestimento de pintura acrilica aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:

Vermelho.

- Modelo de referencia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco

Vermelho, ou equivalente.

Sequencia de execugao:

Serao assentadas com argamassa industrial indicada para areas externas,

obedecendo rigorosamente a orientagao do fabricante quanto a espessura das juntas.

4.6.6.2.

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:4.6.6.3.

- Portico de Entrada - Cor Vermelho

- References: TIPG1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIP01-ARQ-CRT-GER0-05-06_R01- Cortes

TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07-08_R01 - Fachadas

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO-FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE-70.070-929- Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br- Site: www.fnde.gov.br

47

:



f-.' Minister!© da Educagao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Coordenagao Gera! de Infra-Estrutura - CGEST

fo
vgj»

"ÿ W0
'

'

4.6.7. Teto - Forro de Gesso

Caracteristicas e Dimensoes do Material:

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,

conforme especificagoes do fabricante.

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixagao do gesso sao de ago gaivanizado, protegidos com

tratamento de zincagem rninimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

4.6.7.1.

Sequ§ncia de execugao:

O forro acartonado e constituido por paineis de gesso acartonado, parafusados em

perfilados metalicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do inicio do servigo de execugao dos forros, deve ser feita a cuidadosa analise

do projeto arquitetonico e das instalagoes, verificando o posicionamento de elementos

construtivos e instalagoes, evitando interferencias futuras.

Para a execugao do forro, primeiramente e necessario demarcar na parede as

referencias de nlvel e de alinhamento das placas em relagao a cota de piso pronto.

Posteriormente, os pontos de fixagao no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metalicos

sao definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixagao das placas. A fixagao de

pendurais na estrutura metalica e feita com o uso de prendedores ou solda.

Apos a fixagao das placas a estrutura, e feita a limpeza e o posterior rejunte dos

bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possiveis

imperfeigoes. Finaimente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagao do forro,

com o auxilio de linhas esticadas nas duas diregoes.

4.6.7.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As conexoes com os elementos verticals de vedagao, paredes, devem ser feitas com

perfis de acabamento tipo tabicas metalicas.

4.6.7.2.

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Forros de gesso, em todas as areas molhadas, conforme indicagao de projeto.

- Referencias: TIPO1-ARQ-FOR-GERQ-10_R01 - Forro

4.6.7.4.

Normas Tecnicas relacionadas:

- ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall-

Projeto e procedimentos executivos para montagem-Parte 2: Requisitos para sistemas

usados como forros\

4.6.7.5.

4.6.8. Teto - Forro Mineral

Caracteristicas e Dimensoes do Material:4.6.8.1,

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta

vinilica a base de latex ja aplicado em fabrica. Fator de Propagagao de Chama / Resistencia

ao Fogo - Classe A: Fator de Propagagao de Chama: 25 ou inferior_
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- Placas de 625mm x 1250mm x 13mm.

- Modelo de Referenda: Armstrong, Modelo: Encore;

Sequence de execugSo:

O sistema de forro modular e composto por piacas de 625 x 1250 mm, apoiadas em

urn sistema de suspensao, composto por: perfis T principals, perfis T secundarios,
cantoneiras e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificagoes na

paginagao do forro, (ver projeto arquitetonico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalagao do forro, marcando-se uma

iinha nivelada ao redor das tres paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta

parede. Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o
nivel de dutos, tubulagoes e outros elementos, de maneira a permitir manobrar urn painel

acomodado na abertura da suspensao. Apos a determinagao do nivel, instalar a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira segao dos perfis T principals. Os tirantes

devem ser instaladas acima dos perfis T principals, geralmente a cada 1250 mm no maximo.

Em seguida, sao instalados os perfis T secundarios da beirada e apos, os demais perfis T

principals e os perfis T secundarios.

Para a instalagao das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos

perfis metalicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundario e nas beiradas do perfil T

principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e cortadas

individualmente, com a face para cima usando urn estilete bem afiado.

4.6.8.2.

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A iluminagao e outros artefatos nao devem ser apoiados nos perfis metalicos do forro

nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metalica com tirantes proprios.

4.6.8.3.

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:

- No forro de diversos ambiente da creche, conforme indicagao em projeto.

- References: TIPO1-ARQ-FOR-GER0-13_R01 - Forro

4.6.8.4.

4.7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

4.7.1. Piso Monolftico em Cimentado Liso

CaracterizagSo e Dimensoes do Material:4.7.1.1.

- Piso cimentado continuo com 3 cm de espessura, com acabamento liso, cor cinza

ciaro, com juntas plasticas niveladas;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 30mm (altura)

Sequencia de execugao:

Revestimento monolitico possui otima resistencia aos esforgos leves e medios

garantindo maior durabilidade, higiene, seguranga e acabamento estetico.

4.7.1.2.
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Apos o langamento da massa, a camada superficial deve ser regularizada, para a K-/
obtengao de um piso com boa planicidade. A regularizagao deve ser efetuada com'o rod.o>rde “

corte, constituida por uma regua de aluminio ou magnesio.

Apos a regularizagao devera ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que

produz uma superficie densa, lisa e dura.

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:4.7.1.3.

- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

4.7.1.4.

- Soiarios, Varandas e Patio Coberto.

- References: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIP01-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginagao de piso

Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

4.7.2, Piso Vinflico em manta

Caracterizagao e Dimensoes do Material:4.7.2.1.

- Piso Vinflico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a redugao

da proliferagao de bacterias.

- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura)

- Modelo de Referenda: Marca: Tarkett\ Linha: Absolute; Colegao: Elements/Total

Safe; Disponfvel em mantas de 2x20m com 2mm de espessura.

Sequencia de execug§o:

As mantas ou placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e

isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de

vazamentos hidraulicos; limpo, firme: sem rachaduras, pegas de cerSmica ou pedras soltas;

o contrapiso deve tambem estar liso: sem depressoes ou desniveis maiores que 1mm que

nao possam ser corrigidos com a massa de preparagao;

O contrapiso deve receber massa de preparagao para corregao da aspereza da

superficie - conforme descrigao no caderno de encargos - e a camada de massa apos

secagem deve ser lixada e o po aspirado. O piso deve ser fixado com adesivo acrilico

adequado, indicado pelo fabricante do piso.

4.7.2.2.

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:4.7.2.3.

A conexao entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita

utilizando-se a pega: Arremate de rodape, especificada pelo fabricante do piso.

Modelo de Referenda: Marca: Tarkett, Acessorios de PVC - Arremate de rodape -

9360.
Alternativamente, podera ser utilizado rodape em PVC flexivel, na cor branca, de

largura 5cm ou 7cm.

Modelo de Referenda: Marca: D/p/so; Modelo: Rodape Vinflico piano, altura 5cm ou

7cm-RN5 ou RN7 ou Modelo: Rodape de aba curva, altura 5cm ou 7cm-RAC5 ou RAC7
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Alternativamente, podera ser utilizado ainda, rodape em madeira com piptura branc

de largura 5cm ou 7 cm. x

c-

ca, c-7

4.7.2.4.

- Areas Internas das salas de atividades e Sala e Multiuso:

- References: TIP01-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Planta Baixa

TIPOI-ARQ-PGP-GER0-09R01 - Paginagao de piso

AplicagSo no Projeto e References com os Desenhos:

4.7.2.5.

_ ABNT NBR 7374, P/aca vinilica semiflexivelpara revestimento depisos eparedes -
Requisites e metodos de ensaio;

_ ABNT NBR 7375, P/aca vinilica para revestimento de piso e parede - Verificagao

da estabilidade da cor sob agao da luz do dia;

ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linoleo -
Parte 1: Classificagao e requisitos;

ABNT NBR 14851, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linoleo -
Parte 2: Procedimento para aplicagao e manutengao;

ABNT NBR 14917-1, Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) ou placa

(regua) vinilica flexivel homogenea ou heterogenea em PVC - Parte 1: Requisitos,

caracteristicas e classes;

Normas Tecnicas relacionadas:

4.7.2.6. Substitutes permitidas:

E permitida a alteragao das dimensoes da manta, largura e comprimento. Nao e

permitida a substitute do piso em manta por placas.

4.7.3. Piso em Ceramics 40x40 cm

Caracterizagao e Dimensoes do Material:4.7.3.1.

- Pavimentagao em piso ceramico PEI-5;

- Pegas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura);

- Modelos de Referenda: Marca: Eliane\ Colegao: Cargo Plus White, Cor: Branco

(410mm x 410mm);

Marca: Eliane; Colegao: Cargo Plus White, Cor: Branco (450mm x 450mm);

Marca: Eliane; Colegao: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza (450mm x 450mm);

Marca: Incefra Tecnica Alta Performance - ref. PS30910 (415mm x415 mm).

Sequencia de execugao:

O piso sera revestido em cerSmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com

argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espagadores plasticos

em cruz de dimensao indicada pelo modelo referenda. Sera utilizado rejuntamento epoxi

cinza platina com dimensao indicada pelo modelo referenda.
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Conexoes e interfaces com os demais eiementos construtivos:
As pecas ceramicas serao assentadas com argamassa industrial adequada para 0

assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos

verticals revestidos com ceramica.

4.7.3.3.

47.3.4.

- Ambientes de Servigos, sanitarios e vestiaries, conforme especificagao de projeto;

- References: TiPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Planta Baixa

TIP01-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginagao de piso

Apiicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

47.3.5.
_ ABNT NBR 9817, Execugao de piso com revestimento ceramico- Procedimento;

_ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento - Terminologia]

_ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento- Classificagao]

Normas Tecnicas relacionadas:
/ÿ"A

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento-Especificagao e metodos

de ensaios;

47.4. Piso em Ceramica 60x60 cm

Caracterizagao e Dimensoes do Materia!:

- Pavimentagao em piso ceramico PEI-5;

- Pegas de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura)

- Modelos de Referenda: Marca: Eliane; Colegao: Maxigres Cargo White, Cor:

Branco, acabamento brilhante (600mm x 600mm).

47.4.1.

Sequencia de execugao:

O piso sera revestido em ceramica 60cmx60cm branco gelo PEI-05, assentada com

argamassa industrial adequada para 0 assentamento de ceramica e espagadores plasticos

em cruz de dimensao indicada pelo modelo referenda. Sera utilizado rejuntamento epoxi

cinza piatina com dimensao indicada pelo modelo referenda.

47.4.2.

ConexSes e interfaces com os demais eiementos construtivos:

As pecas ceramicas serao assentadas com argamassa industrial adequada para 0

assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos

verticais revestidos com ceramica.

47.4.3.

Apiicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:47.4.4.

- Ambientes Administrativos, refeitorio e circulagoes, conforme indicagao de projeto;

- Referencias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01- Planta Baixa

TIPO1-ARQ-PGP-GER0-Q9_R01 - Paginagao de piso

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO-FNDE

SBS Q.2 Bloco F Ediflcio FNDE-70.070-929- Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

52



S Ministerio da Educagao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Coordenafao Geral de Infra-Estrutura - CGEST
o

!fwo~JMI
07

47.4.5.
_ ABNT NBR 9817, Execugao de piso com revestimento ceramico-Procedimento;

Normas Tecnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 13816, Placas ceramicaspara revestimento- Terminologia;
_ ABNT NBR 13817, Placas ceramicaspara revestimento- Classificagao]
_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento-Especificagao e metodos

de ensaios;

4.7.S. Soleira em granito

Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Trata-se de um material de alta resist£ncia, com pequena porosidade, resistente a

agua, de feicil manuseio e adequagao as medidas do local.

- Dimensoes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 17mm (altura)

- Modelo de Referenda: Granito Cinza Andorinha.

4.7.5.1.

rs

ConexQes e interfaces com os demais elementos construtivos:

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura

usual do granito acabado e 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois

ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

4.7.5.2.

Aplicagao no Projeto e References com os Desenbos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre ambientes

onde ha mudanga da paginagao de piso;

- References: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIP01-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginagao de piso

4.7.5.3.

Normas Tecnicas relacionadas:4.7.5.4.
_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitospara granitos.

4.7.6. Piso em Concrete desempenado

Caracterizagio e Dimensoes do Material:4.7.6.1.

- Pavimentagao em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com

3cm de espessura e acabamento camurgado;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura).

Sequence de execugao:
Ser§o executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, trago

1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos

levarao juntas de dilatagao com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve

ser previsto um trago ou a adigao de aditivos ao cimentado que resultem em um

47.6.2.
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T'Jacabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mmima\de 0,5% em o

diregao as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie finaKcJeve ser
desempenada.

4.7.6.3. Apiicagao no Projeto e References com os Desenhos:
- Solarios, calgadas externas e acesso ao bloco administrative;

- References: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIP01-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginagao de piso

4.7.6.4.

_ ABNT NBR 12255:1990 -Execugao e utilizagao de passeios publicos.

Normas Tecnicas relacionadas:

4.7.7. Piso em Biocos Intertravados de Concreto

Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Biocos de concreto pre-fabricados, assentados sobre urn colchao de areia, travados

por meio de contengao lateral e atrito entre as pegas. Permitem manutengao sem

necessidade de quebrar o calgamento para a execugao da obra.

4.7.7.1.'"ÿ'N

Opgao 1:

- Piso em biocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;

- Dimensoes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm

- Modelo de Referencia: Multipaver® - RETANGULAR - MP0410

ou;

Opcao 2:

- Piso em biocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm.

- Dimensoes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.

- Modelo de Referencia: Multipaver® - 16 FACES - MP1604

Sequencia de execugao:

- Os biocos serao assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir

infiltragao das aguas.

4.7.7.2.
/ N

Apiicagao no Projeto e References com os Desenhos:

- Estacionamento, carga e descarga, Patio descoberto;

- References: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-PGP-GER0-09_R01 - Paginagao de piso

4.7.7.3.

Normas Tecnicas relacionadas:4.7.7.4.
_ ABNT NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e metodos de

ensaios;
_ ABNT NBR 9781:1987 - Pegas de concreto para pavimentagao - Especificagao;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO-FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE -70.070-929 - Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

54

4



<0s*~

Ministerio da Educaÿao
fundoNational de Oesenvolvimento da Educafao

Coordena;ao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

o Hmtenai C

_ ABNT NBR 9780:1987 - Pepas c/e concrete para pavimentagao - Detprminagao
resistencia a compressao.

4.7.8. Piso em Areia filtrada ou Grama Sintetica

4.7.8.1. Caracterizapao e Dimensoes do Material:

Oppao 1: Areia

A areia possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A
areia, areao ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as
quedas por deslocapao, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de urn material que possui valor ludico-pedagogico que devera ser

totalmente separado da area de seguranpa dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;

- Modelo de Referenda: areia lavada grossa

-'“N

ou;

Opp§o 2: Grama Sintetica

- A grama sintetica possui fios com altura de 12mm, 50mil pontos por m2 e eomposta

por 100% Polietileno. Trata-se de urn material de fScil manutenpao e limpeza, altamente

indicado para playground, pois possui alta capacidade de amortecimento.

- Grama sintetica de 12mm ou 20mm;

- Modelo de Referenda: grama sintetica 12mm Playgrama.

4.7.8.2. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A area do parquinho ou playground devera ser demarcada com meio-fio de concreto

pre-fabricado, que ira confer a areia filtrada depositada no local. Caso o Municipio opte pela

grama sintetica, alem o meio-fio tambem ser necessario, deve-se pavimentar uma base

(concreto, ceramica ou pedra) para instalapao das placas./•"-s

Aplicapao no Projeto e References com os Desenhos:4.7.8.3.

- Parquinho ou Playground;

- References: TIPQ1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIP01-ARQ-PGP-GER0-09 R01 - Paginapao de piso

Normas Tecnicas relacionadas:4.7.8.4.
_ ABNT NBR 16071-3:2012 - Playgrounds - Parte 3: Requisites de seguranga para

pisos absorventes de impacto.
_ ABNT NBR 8810:19 - Revestimentos texteis de piso - Determinagao da resistencia

a abrasao - Metodo de ensaio.
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4.7.9. Piso Tati! - Direcional e de Alerta /

y

Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para areas internas e
pre-moldado em concreto para areas externas, em cor contrastante com a do piso

adjacente, por exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso

amarelo ou azul. Recomenda-se a utilizagao do tipo Integrado (de borracha), para uso em

areas internas - inclusive molhadas e molhaveis - e externas (cimentfcio).

4.7.9.1.

- Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para

aplicagao em areas internas e externas. Neste caso, nao deve haver desnivel com relagao

ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo.

- Dimensoes: placas de dimensoes 300x300 , espessura 7mm,

- Modelo de Referenda: Daud, SteelRubber, Cores: amarelo, azul;

- Piso Tatil Direciona!/de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas)

Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para

aplicagao em areas internas e externas.

- Dimensoes: placas de dimensoes 250x250 , espessura 20mm,

- Modelo de Referenda: Casa Franceza; Cores: mostarda;

Sequencia de execugao:4 7.9.2.

Areas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve ser

feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, nivelado, desempenado e rustico.

Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contra piso com agua e cola

branca. A argamassa de assentamento deve ter trago 1:2, com mistura de cola branca e

agua na proporgao 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros

de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de agua). Assentar o piso batendo com martelo

de borracha (ou batedor de madeira) ate o piso atingir a posigao desejada e o perfeito

nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pre-moldadas de concreto ou argamassa:

Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com o piso

adjacente (cimento desempenado).

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:4.7.9.3.

Nao deve haver desnivel com relagao ao piso adjacente, exceto aquele existente no

proprio relevo (a cor azul nao deve ser utilizada em areas externas);

Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:

Na sinalizagao da circulagao, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de

entrada ate a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetonico e obedecendo aos

criterios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

4.7.9.4.
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4.8. LOUGAS, METAIS E COMPLEMENTOS

4.8.1. Lougas

Visando facilitar a aquisigao e futuras substitutes das bacias sanitarias, das cubas

e dos lavatorios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as

seguintes sugestoes, conforme modelos de referenda abaixo.

4.8.1.1. Caracterizagao do Material:

Os modelos de referenda estao indicados no anexo 8.2. Tabela de Especificagoes

de Lougas e Metais.

4.8,1.2. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Referencias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TiP01-ARQ-AMP-BLCA-19-27_R01 - Ampliagoes

TIPG1-ARQ-AMP-BLCB-28-35_R01 - Ampliagoes

4.8.2. Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisigao e futuras substituigoes das torneiras, das valvulas de

descarga e das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam

de marcas difundidas em todo territorio nacional, conforme modelos de referenda abaixo.

Serao sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os

complementos (ex.: sifoes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)

deverao ser incluidos na planilha orgamentaria, seguindo o padrao de qualidade das pegas

aqui especificadas.

4.8.2.1. Caracterizagao do Material:

Os modelos de referenda estao indicados na 8.2. Tabela de Especificagoes de

Lougas e Metais.

4.8.2.2. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Referencias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIP01-ARQ-AMP-BLCA-19-27_R01 - Ampliagoes

TIPO1-ARQ-AMP-BLCB-28-35_R01 - Ampliagoes

4.8.3. Bancadas, Prateleiras, Divisorias e Peitoris em Granito

4.8.3.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido.

- Dimensoes variaveis, conforme projeto, espessura: 20mm.

- Altura das Divisorias: Paineis de 1,80m nos sanitarios adultos ou 1,20m nos

sanitarios infantis (vao com altura de 15cm do piso ao inicio do painel);
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- A altura das bancadas: variavel - 60cm e 90cm. *Ver cada ambiente ampjiado. '
- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactario, fraIdarios'-e-salas

de aula deverao ser instaladas a 90cm do piso.

- Peitoris instalados nas esquadrias externas conforme detalhes de esquadrias.
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4.8.3.2. Sequencia de execugao:

A fixagao das bancadas de granito so podera ser feita apos a colagem das cubas

(realizada pela marmoraria). Para a instalagao das bancadas e prateleiras de granito, deve

ser feito urn rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, havera 14 parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das

bancadas e fixagao com mao francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras

receberao apoio em mao francesa metalica, conforme especificagao e detalhamento em

projeto.

4.8.3.3. Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:

-Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactario, Higienizagao, Salas de aula;

- Sanitarios: Creche II, Creche II, Multiuso, Administragao e Servigos.

- Referencias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-19-27_R01 - Ampliagoes

TIP01-ARQ-AMP-BLCB-28-35 R01 - Ampliagoes

4.8.4. Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido

4.8.4.1. Caracteristscas e Dimensoes do Material:

MDF de espessura minima de 2cm, revestido com laminado melammico, cor branca,

acabamento fosco.

- Dimensoes variaveis, conforme projeto.

- Espessura do MDF: 20mm.

4.8,4.2. Sequencia de execugao:

A fixagao das prateleiras e pegas dos escaninhos em MDF devera ser feita com

parafusos e buchas de fixagao, e/ou maos francesas metalicas.

4.8.4.3. Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos:

- Rouparia, Multiuso, Creche I, II e Creche II;

- References: TIPO1-ARG-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TlP01-ARQ-AMP-BLCA-19-27_R01 - Ampliagoes

TIPG1-ARQ-AMP-BLCB-28-35_R01-Ampliagoes
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4.8.5. Elementos Metalicos - Portoes e Gradis Metalicos - Fechamento Met

Fixo

4.8.5.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material

Gradil e portfies metalicos compostos de:

- quadros/perfis estruturais em tubo de ago carbono galvanizado a fogo, tipo

industrial,

Tratam-se de portoes formados com perfis metalicos quadrados de 6cm, soldados

em barras horizontais (inferior e superior) com tela de ago galvanizado, pintados na cor
branca (conforme projeto).

De acordo com o projeto padrao fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m),

havera fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metalicos e tela de ago

galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de

alvenaria de 0,62m de altura. Caso o terreno disponlvel seja maior, o ente requerente

podera utilizar-se do padrao de fechamento aqui descrito para a instalagao em todo o seu

terreno, ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.

4.8.5.2. Aplicagao no Projeto e References com os Desenhos

Portao principal (entrada e safda): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas cada.

As folhas deverao ser fixadas no pilar central e nas alvenarias laterals.

- portoes laterais, auxiliares, conforme especificagoes de projeto.

- References: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TlP01-ARQ-PLE-PRT0-17_R01 - Portao e Muros - Plantar Elevagao

4.8.6. Elementos Metalicos - Chapa Perfurada

4.8.6.1. Caracterlsticas e DimensSes do Material

- Fechamento de chapa de ago carbono, perfurada, galvanizada, soldada nos perfis

metalicos, na cor cinza claro, conforme projeto.

- Dimensoes: Chapa perfurada: Espessura - 1,5mm, largura e comprimentos -
conforme detalhamento de projeto.

r\
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4.S.6.2. Sequencia de execugao
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A Chapa metalica perfurada deve ser instalada acima do peitoril de 1;©Qjm. Os
montantes e o travamento horizontal deverao ser fixados por meio de solda eletrica em
cordoes corridos por toda a extensao da superficie de contato. Todos os locais onde houver

ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabao,
ferrugem ou qualquer outro contaminante.

4.8.6.3. Aplicacao no Projeto e References com os Desenhos
- Fechamento dos solarios, varandas, conforme indicado em projeto.

- References: TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07-08_R01- Fachadas -Detalhamento

4,8.7. Castelo d’agua

O projeto padrao de Instalagoes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla o

Castelo D’Agua com capacidade para 30 mil litros de agua. Trata-se de uma estrutura

metalica cilindrica, confeccionada em ago carbono, sendo pintura externa em esmalte

sintetico (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epbxi com certificado de potabilidade.

O Municipio podera optar pelo modelo de Castelo D’Agua composto por aneis de

concreto pre-fabricado, respeitando as dimensoes fomecidas no projeto do castelo d’agua

metalico.

4.8.7.1. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos

- Referencias: TIPO1-HAG-DET-GER0-11_R01- Detalhes - Castelo D’Agua

4.8.8. Mastros para Bandeira

4.8.8.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material
Conjunto com 3 mastros para sustentagao de bandeiras em ferro galvanizado, cor

natural, medidas conforme especificagao em projeto. Para sua fixagao deve ser executada

base em concreto.

4.8.8.2. Aplioagao no Projeto e Referencias com os Desenhos

- Area frontal externa.

- Referencias: TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R01 - Planta Baixa

TIPO1-ARQ-PCD-GER0-16_R01-Detalhamento Mastros para Bandeiras e Rampa

4.9. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestao de paisagismo, que poder£ ser

implantada nos terrenos padronizados. Caso o ente requerente dispuser de terreno com

area superior ao padrao adotado pelo FNDE, o excedente deste paisagismo devera ser

custeado pelo proprio requerente. Caso o ente requerente desenvolva projeto proprio de

paisagismo, sua execugao ficara a cargo da mesmo, estando o FNDE isento de financia-lo.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginagao de piso externo exerce

influencia nos acessos & escola e consequentemente no projeto do muro / portoes.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO-FNDE

SBS Q.2 Bloco F Ediffcio FNDE-70.070-929-Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br - Site: www.fnde.gov.br

60

«*



V

§ o
Ministerio da Educagao

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

Coordena?ao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

c

•:/ c <? c-'i

** ~/
4.9.1. Forragao de Grama

Caracterizagao e Dimensoes do Material:
Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragao escolhida devera apresentar

folhas densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formagao de tapete verde

uniforme e ornamental. A forragao devera ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato

proporciona maior resistencia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e
plantio.

4.9.1.1.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.

- Modelo de Referenda: grama Esmeralda ou Batatais

4.9.1.2.

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se

todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O

solo devera receber adubagao. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da area de

plantio; urn ao lado do outro. Para facilitar a instalagao devera ser utilizada linha de nylon ou

barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama, os tapetes

quebrados ou recortes deverao preencher as areas de cantos e encontros, na fase de

acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com

terra de boa qualidade, e toda a forragao deve ser irrigada por aproximadamente urn mes.

Sequencia de execugao:

4.9.1.3. Apiicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Areas descobertas e jardins, conforme indicagao de projeto.

- Referencias: TIPO1-ARQ-PGP-GER0-09_RQ1 - Paginagao de Piso

T!PQ1-ARQ-IMP-GER0-01_R01 - Implantagao
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5. HIDRAULICA
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5.1. INSTALAQOES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padrao Cr<

fcrarrs consideradas as populagoes equivalentes ao numero de usuÿrios previstosÿSraTo
estabelecimento.

Por se tratar de um projeto padr§o desenvolvido para atender todo o territory

brasileiro este projeto devera ser submetido para aprovagao junto a concessionary ou outro
orgao competente, visando obter informagoes sobre as caracteristicas da oferta de agua no
local da instalagao objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitagoes nas

vazoes disponiveis, regime de variagao de pressoes, caracteristicas da agua, constancy de
abastecimento e outras questoes relevantes.

Referenda: TIP01-HAG-PLD-GER0-01-11_R01

o'{'r- 1' & -

ttca$$a

/

o/
Tipo 1

5.1.1. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi

considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica nao segue

diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorio, que tern por

finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagao em caso de interrupgao do

abastecimento pela concessionary iocai de agua e uniformizar a pressao nos pontos e

tubulagoes da rede predial. A reserva que foi estipulada e equivalente a dois consumos

diarios da edificagao.

A agua da concessionary local, apos passar pelo hidrometro da edificagao,

abastecera diretamente o reservatorio do castelo d’agua. A agua, a partir do reservatorio,

segue pela coluna de distribuigao predial para os blocos da edificagao, como consta nos

desenhos do projeto.

5.1.2. Ramal Predial

Os hidrometros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da

testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O

hidrometro tera dimensoes e padroes conforme dimensionamento da concessionary local

de agua e esgoto.

A partir do hidrometro, havera uma tubulagSo de 20mm, em PVC Rigido, para

abastecer o reservatorio do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo

de Aguas ao local do hidrbmetro de consumo.

5.1.3. Reservatorio

O castelo d’agua em estrutura metcilica tipo cilindro pre-fabricado tera capacidade

total de 30.000 litros sendo divididos em 20.000 litros para consumo e 10.000 litros para

reserva de incendio.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatorio inferior, e destinada a

instalagao dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incendio.

Referenda: TIPO1-HAG-DET-RES0-11_R01
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5.1.4. Materials e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigoes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposigoes constantes de atos legais;

- as especificagoes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagoes e prescrigoes do fabricante para os diversos materiais.

Tubulagoes Embutidas

Para a instalagao de tubulagoes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos

deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcag§o previa dos

limites de corte.

As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do

vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as

tubulagoes, alem do referido enchimento, levarao grapas de ferro redondo, em numero e
espagamento adequados, para manter inalterada a posigao do tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulagoes dentro de coluna, pilares ou outros

elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagoes, atraves de elementos estruturais,

deverao ser executadas antes da concretagem, conforme indicagao das posigoes das

tubulagoes previstas no projeto.

Tubulagoes Aereas

Todas as tubulagoes aparentes deverao ser pintadas e sustentadas por abragadeiras

galvanizadas com espagamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formagao de

flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticals deverao estar no prumo e as horizontais correrao paralelas

as paredes dos predios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverao ser evitadas tubulagoes sobre equipamentos

eletricos.
/'"'N As travessias de tubes em paredes deverao ser feitas, de preference,

perpendicularmente a elas.

Tubulagoes Enterradas

Todos os tubos serao assentados de acordo com alinhamento, elevagao e com a

minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagao poder£ ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido

por camada de concreto simples.

As canalizagoes de agua fria nao poderao passar dentro de fossas, sumidouros,

caixas de inspegao e nem ser assentadas em valetas de canalizagao de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos

e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagoes do projeto.
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Toda tubulagao das colunas, ramais e distribuigSo da agua fria sera execdtada com
tubos de PVC, pressao de servigo 7,5 Kgf/cm2, soldaveis, de acordo com a ABNT;

Os materials ou equipamentos que n§o atenderem as condigoes exigidas serao

:

rejeitados.

Os tubos de PVC, ago e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados por

diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagoes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser

piano, bem nivelado e protegido do sol.

Deverao ser tornados cuidados especiais quando os materials forem empilhados,

verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

;

Meios de Ligagao

Tubulagoes Rosqueadas

O corte da tubulagao devera ser feito em segao reta, por meio de serra propria para

corte de tubos.

As porgoes rosqueadas deverao apresentar filetes bem limpos que se ajustarao

perfeitamente as conexoes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverao ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o

acrescimo do comprimento na rosea que ficara dentro das conexoes, valvulas ou

equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexoes deverao ser vedadas com fita ou material

apropriado.

Os apertos das roscas deverao ser feito com chaves adequadas, sem interrupgao e

sem retornar, para garantir a vedagao das juntas.

Testes em Tubulagao

Antes do recobrimento das tubulagoes embutidas e enterradas, serao executados

testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova sera feita com agua sob pressao 50% superior a pressao estatica maxima

na instalagao, nao devendo descer em ponto algum da canalizagao, a menos de 1Kg/cm2. A

duragao de prova sera de 6 horas, pelo menos. A pressao sera transmitida por bomba

apropriada e medida por manometro instalado ao sistema. Neste teste sera tambem

verificado o correto funcionamento dos registros e valvulas.
Apos a conclusao das obras e instalagao de todos os aparelhos sanitarios, a

instalagao sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema

devera ser verificado.

Limpeza e desinfeegao

A limpeza consiste na remog§o de materials e substancias eventualmente

remanescentes nas diversas partes da instalagao predial de agua fria e na subsequente

lavagem atraves do escoamento de agua potavel pela instalagao. Para os procedimentos de

limpeza e desinfeegao verificar as recomendagoes preconizadas na NBR 5626 - Instalagao

predial de agua fria.
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As canalizagoes deverao ser assentes em terreno resistente ou sobre embasannento
adequado, com recobrimento. Onde nao seja posslvel ou onde a canalizagao esteja sujeita

a fortes compressoes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera

a canalizagao ter protegao adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizagao, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela

atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagao possa passar e nao

sofrer influencia de deformagoes ocorridas na edificagao.

As canalizagoes de distribuigao de agua nunca serao inteiramente horizontais,

devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As declividades

indicadas no projeto deverao ser consideradas como mlnimas, devendo ser procedida uma

verificagao geral dos niveis, ate a rede urbana, antes da instalagao dos coletores.

Durante a construgao e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das

canalizagoes serao protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protegao, nao sendo

admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexoes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as

conexoes adequadas para evitar os esforgoes na tubulagao, e nunca abuse da relativa

flexibilidade dos tubos. A tubulagao em estado de tensao permanente pode provocar trincas,

principalmente na parede das bolsas.

Todas as aiteragoes processadas no decorrer da obra serao objeto de registro para

permitir a apresentagao do cadastro completo por ocasiao do recebimento da instalagao.

Apos o termino da execugao, serao atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o

que permitira a representagao do servigo “como construldo" e servira de cadastro para a

operagao e manutengao dessa mesma instalagao.

;

I
:
!
:

:

;

:
:
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Altura dos Pontos Hidraulicos

Abaixo segue tabela para orientagao quanto as alturas que deverao ser instalados os
pontos de abastecimento de agua fria nos ambientes.

INFANTIL ADULTO
Sigla Item Diametro

Altura (cm) Altura (cm)

Bebedouro comum 25mm - 1/2"BB 60

Bebedouro industrial 25mm -1/2"BB 90
:

25mm - 1/2"Banheira 150BN
;

25mm - 1/2"Chuveiro comum 200 220CH

25mm - 1/2"Chuveiro PNE 220 220CH
-'“'S

25mm - 1/2"Ducha higienica 25 30DH

.

25mm - 1/2“Ducha PNE 5040DH

:
25mm -1/2"Lavatorios 40 60LVu
25mm -1/2"Lavatorios PNE 60 60LV

25mm - 3/4"Maquina de lavar lou?a 60MLL~

25mm - 3/4"Maquina de lavar roupa 90MLR

25mm - 3/4"Pias cozinha e solarios 40 60P!A

25mm - 1/2"Purificador 90 110PR

25mm - 3/4"Registro de pressao - chuveiro comum 65 110RP

25mm - 3/4"Registro de pressao - chuveiro PNE 100 100RP

Registro de gaveta com canopla cromada 180RG

25mm - 3/4"105TanqueTQ

25mm - 1/2”Torneira eletrica fraldario 150IF

50mm -11/2"110Valvula de descarga 80VD

50mm -11/2"100Valvula de descarga PNE 100VD

50mm -11/2“Vaso sanitario 25 30VS

50mm -11/2"30Vaso sanitario - PNE 35VS

25mm - 3/4"Vaso sanitdrio com caixa acoplada 25VS

25mm - 3/4"110Torneira de paredeTP

25mm - 1/2"30Torneira de jardim 30TJ
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5.1.5. Normas Tecnicas relacionadas

ABNT NBR 5626, Instalagao predial de agua fria\

ABNT NBR 5648, Tubo e conexoes de PVC-U com junta soldavel para

sisiemasprediais de agua fria-Requisites',

ABNT NBR 5680, Dimensoes de tubos de PVC rigido;

®7

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagao da resistencia a pressao

hidrostatica interna;

ABNT NBR 9821, Conexoes de PVC rigido de junta soldavel para redes de

distribuigao de agua- Tipos-Padronizagao;

- ABNT NBR 10281, Torneira de pressao-Requisites e metodos de ensaio;

ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa -

Especificagao;

ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitarios de materialplastico-Especificagao;

ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede -

Especificagao;

ABNT NBR 13713, Instalagoes hidraulicas prediais - Aparelhos automaticos

acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico - Requisites e metodos

de ensaio',

ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras eletricas -

Requisites;

ABNT NBR 14121, Ramalpredial- Registros tipo macho em ligas de cobre -

Requisites;

ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitarios - Sifao - Requisites e!metodos de

ensaio;

ABNT NBR 14877, Ducha Higienica -Requisites e metodos de ensaio;

ABNT NBR 14878, Ligagdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios -

Requisites e metodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico - Parte 1:

Requisites e metodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico - Parte 2:

Procedimentos para instalagao',

ABNT NBR 15206, Instalagoes hidraulicas prediais - Chuveiros ou duchas -

Requisites e metodos de ensaio;

ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento - Requisites e metodos de

/"s

ensaio',

ABNT NBR 15704-1, Registro - Requisites e metodos de ensaio - Parte 1:

Registros de pressao;

ABNT NBR 15705, Instalagoes hidraulicas prediais - Registro de gaveta -

Requisites e metodos de ensaio',
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ABNT NBR 15857, Valvula de descarga para limpeza de bacias spriitarias
Requisites e metodos de ensaio; V

o
Si> sfQftMa

% ftioJLL
£7 :
07

iNormas Regulamentadoras do Capltulo V - Tltulo II, da CLT, relativas a

Seguranga e Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho\

DMAE - Codigo de Instalagdes Hidraulicas;

- EB-368/72 - Torneiras;

NB-337/83 - Locais e Instalagdes Sanitdrias Modulares.

;

:

i

5.2. SNSTALAQOES DE AGUAS PLUVIAIS :

A captagao das aguas pluviais foi definida de duas formas: atraves das calhas de

cobertura e das calhas de piso.

As £guas de escoamento superficial serao coletadas por caixas de ralo, distribuldas
pelo terreno conforme indicagao do projeto. Dessas caixas sairao condutores horizontais

que as interligam com as caixas de inspegao.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna

da cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticals (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura ate

as caixas de inspegao ou calhas de piso situadas no terreno;

Ralos hemisfericos (RH): ralo tipo abacaxi nas jungoes entre calhas de

cobertura e condutores verticals para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas

pluviais;

:

i

Caixa de inspegao (Cl): para inspeg§o da rede, com dimensoes de 60x60cm,

profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,

removivel;

Ramais horizontais: tubulagoes que interligam as caixas de inspegao e pogos

de visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticals e aguas superficiais

provenientes das areas gramadas.

- References: TIPO1-HAP-PLD-GER0-01-04_R01

5.2.1. Materials e Processo Executive

Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigoes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;

- 3s disposigoes constantes de atos legais;

- as especificagoes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagoes e prescrigoes do fabricante para os diversos materiais.

Materials

As calhas serSo confeccionadas com chapas de ago galvanizado, ja os condutores

verticals e horizontais serao confeccionados em PVC rlgido.
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cVOs tubos de PVC deverao ser estocados em prateleiras, separados poK"diametro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformagoes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser planoÿbemÿÿ
nivelado e protegido do sol.

Deverao ser tornados cuidados especiais quando os materials forem empilhados,

verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.
Para maiores informagoes referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser

empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas.

!

:

Calhas

As calhas devem, sempre que posslvel, ser fixadas centralmente sob a extremidade

da cobertura e o mais proximo dela. As calhas nao poderao ter profundidade menor que a
metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metalicas, deverao ser providas de juntas de dilatagao e
protegidas devidamente com uma demao de tinta antiferruginosa.

As declividades deverao ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.
:

Condutores Horizontais e Verticals

Os condutores verticals serao alojados dentro de shafts projetados para recebe-los.

Serao em tubos de PVC e de diametros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.
Os condutores horizontais serao do tipo aereo. No terrago serao fixados na laje sob o

piso elevado e laje sobre o forro de gesso. Ja os condutores no terreo ser§o enterrados.

Tubulagoes Aereas

Todas as tubulagQes aparentes deverao ser pintadas e sustentadas por abragadeiras

gaivanizadas com espagamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formagao de

fiechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.
Todas as linhas verticals deverao estar no prumo e as horizontais correrao paralelas

ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preference,

perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulagoes, atraves de elementos estruturais,

deverao ser executadas antes da concretagem, conforme indicagao das posigoes das

tubulagoes previstas no projeto.

Tubulagoes Enterradas

Todos os tubos serao assentados de acordo com alinhamento, elevagao e com a

minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagao podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido

por camada de concreto simples.

Reaterro da vala dever£ ser feito com material de boa qualidade, isento. de entulhos

e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagoes do projeto.

;

:

Disposigoes construtivas

A jnstalagao predial de £gua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e

condugao da agua de chuva, nao se admitindo quaisquer interligagoes com outras
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instalagoes prediais. Quando houver risco de penetragao de gases, di

dispositivo de protegao contra o acesso deles ao interior da instalagao.

As canalizagoes deverao ser assentes em terreno resistente ou sobre

adequado, com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a canalizagao

a fortes compressoes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera

a canalizagao ter protegao adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizagao, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela

atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagao possa passar e nao

sofrer influencia de deformagoes ocorridas na edificagao.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexoes adequadas para evitar os esforgoes

na tubulagao, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagao em estado de

tensao permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragoes processadas no decorrer da obra serao objeto de registro para

permitir a apresentagao do cadastro completo por ocasiao do recebimento da instalagao.

Ap6s o termino da execugao, serao atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o

que permitira a representagao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a

operagao e manutengao dessa mesma instalagao.

As declividades indicadas no projeto serao consideradas como minimas, devendo

ser procedida uma verificagao geral dos niveis ate a rede urbana, antes da instalagao dos

coletores.

embasamento
i esteja-sujeita

Os tubos, de modo geral, serao assentados com a bolsa voltada no sentido oposto

ao do escoamento.
As caixas de areia ser§o de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de

cimento e areia no trago 1:3 com tampao de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulagoes aparentes serao pintadas nas cores convencionais exigidas

pela ABNT; :

5.2.2. Normas Tecnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680: Dimensoes de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5687: Tubos de PVC - Verificag§o da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 5688: Tubos e conexoes de PVC-U para sistemas prediais de agua

pluvial, esgoto sanitario e ventilagao - Requisitos;

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificagao de tubulagSes; :

_ABNT NBR 7173: Tubos de PVC - Verificagao do desempenho de junta soldavel;

_ABNT NBR 7372: Execugao de tubulagoes de pressao - PVC rigido com junta

soldada, rosqueada, ou com aneis de borracha;

_ABNT NBR 10844: Instalagoes prediais de aguas pluviais - Procedimento;

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAgAO-FNDE

SBS Q.2 Bloco F Ediffcio FNDE-70.070-929-Brasilia, DF

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br- Site: www.fnde.gov.br

72

«T



°v\HMinisterio da Educaÿao
Fundo Nadonal de Desenvolvimento da Educaÿao

Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

5.3. INSTALAQOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalagao predial de esgoto -sanitario foi baseada segundo o Sistema’ Qual queÿ,,'
consiste na separagao dos esgotos primarios e secundarios atraves de um desconeclor,
conforme ABNT NBR 8160- Sistemas prediais de esgoto sanitario-Projeto e execugao.

As caixas de inspegoes deverao ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das projegoes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial

para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactario. Todos os tubos e

conexoes da rede de esgoto deverao ser em PVC rigido.

A destinagao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de

coleta de esgoto sanitario, quando nao houver disponivel, adotar a solugao individual de
destinagao de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,

tubulagoes, acessbrios e desconectores e e dividido em dois subsistemas:

c j

TptzJik i'Ji

:

I

;

r\ - References: TIPO1-HEG-PLD-GER0-01-07_R01

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto

sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, atraves de uma

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mlnimas:

• 2,0% para tubulagoes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm;

• 1% para tubulagoes com dibmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

As mudangas de direg§o nos trechos horizontais devem ser feitas com pegas com

anguio central igual ou inferior a 45°. As mudangas de diregao - horizontal para vertical e

vice-versa- podem ser executadas com pelas com anguio central igual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda serao instalados em um unico alinhamento e localizados nos

shafts destinados para tal fim, conforme orientagao em projeto.

As caixas de gorduras serao instaladas para receber os efluentes das pias da

cozinha, dos solarios e do lactario. Estas serao em concreto com diametro de 30 ou 50 cm,

conforme o caso, e deverao ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos

adequados para inspegao, possuir tampa hermetica em ferro fundido e devidamente

ventiladas.

As caixas de inspegao serao confeecionadas em alvenaria com dimensoes de 80 x

80cm, estas receberao os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto.

Estas deverao possuir abertura suficiente para permitir as desobstrugoes com a utilizagao

de equipamentos mecanicos de limpeza e tampa hermetica em ferro fundido removivel.

5.3.2. Subsistema de Ventilagao

Todas as colunas de ventilagao devem possuir terminais de ventilagao instalados em

suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As

extremidades abertas de todas as colunas de ventilagao devem ser providas de terminais

tipo chamine, que impegam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de

ventilagao.
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5.3.3. Materials e Processo Executivo

Generalidades

A execugachdos servigos devera obedecer:

- &s prescrigoes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalag§o;

- as disposigoes constantes de atos legais;
- as especificagoes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagoes e prescrigoes do fabricante para os diversos materiais.

!

Tubulagoes Embutidas

Para a instalagao de tubulagoes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos

deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao previa dos

limites de corte. !

As tubulagoes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do

vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as

tubuiagoes, alem do referido enchimento, levarao grapas de ferro redondo, em numero e

espagamento adequados, para manter inalterada a posigao do tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulagoes dentro de coluna, pilares ou outros

elementos estruturais.
As passagens previstas para as tubulagoes, atraves de elementos estruturais,

deverao ser executadas antes da concretagem, conforme indicagao das posigoes das

tubulagoes previstas no projeto.

;

:

;

:

:

;

:

Tubulagoes Aereas

Todas as tubulagoes aparentes deverao ser pintadas e sustentadas por abragadeiras

galvanizadas com espagamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formagao de

flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preference,

perpendicularmente a elas.

!

:

\,-r
Tubulagoes Enterradas

Todos os tubos serao assentados de acordo com alinhamento, elevagao e com a

minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagao podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergoj, constituido

por camada de concreto simples.

Reaterro da vate devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos

e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagoes do projeto.

Materiais

Os tubos de PVC, ago e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados por

diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios

para evitar deformagoes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser

piano, bem nivelado e protegido do sol.
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Deverao ser tornados cuidados especiais quando os materials forem ethpilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

o

Meios de Ligagao

Tubulagoes Soldaveis

Serao utilizados tubos e conexoes de PVC soldaveis conforme indicado no projeto.
Quando se usar tubo&e conexSes de PVC, a vedagao das roscas devera ser feita

por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solugao de borracha ou equivalents.

Para execug§o das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de

modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexao. As superficies dos tubos e das

conexoes a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solugao limpadora

recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo.

Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico e, por fim,

introduzir a ponta do tubo ate o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

I= inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldaveis. Utilize, nesse caso,

uma luva para ligagao dos tubos.

:
i

!Testes em Tubulagao

Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagao devera ser

inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apos concluida a execugao, e

antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se

existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagoes da edificagao deverao ser testadas com agua sob pressao

minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante urn periodo minimo de 15 minutos. No epsaio com ar

comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulagao ate que atinja uma pressao

uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdugao de ar adicional.

Apos a instalagao dos aparelhos sanitarios, as tubulagoes serao submetidas a prova

de fumaga sob pressao mmimade 0.25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execugao do ensaio ver referenda normativa

na NBR 8160- Sistemas prediais de esgoto sanitario-Projeto e execugao.

Disposigoes construtivas

Os coletores enterrados deverao ser assentados em fundo de vala nivelado,

compactado e isentoxleLmateriais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano

a tubulagao durante a colocag§o e compactagao. Em situagoes em que o fundo de vala

possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a

garantir o nivelamento e a integridade da tubulagao a ser instalada.

Apos instalagao e verificagao do caimento os tubos, estes deverao receber camada

de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar

camada de 10 cm de concreto para protegao da tubulagao. Ap6s recobrimento dos tubos

podera a vala ser recoberta com solo normal. .

A fim de prevenir agoes de eventuais recalques das fundagoes do edificio, a

tubulagao que corre no solo tera de manter a distancia minima de 8 cm de qualquer

baldrame, bloco de fundagao ou sapata.
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Devera ser deixada folga nas travessias da canalizagao pelos elementos'estruturais
tambem para fazer face a recalques. A canalizagao de esgoto nunca sera
imediatamente acima de reservatorios de agua.

As declividades indicadas no projeto serao consideradas como rmnimas, devendo

ser procedida uma verificagao geral dos ni'veis ate a rede urbana, antes da instalagao dos

coletores. Serao adotados, como declividade minima, os valores abaixo discriminados:

• 2,0% para tubulagoes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;

• 1,0% para tubulagoes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

talada

i

:

Os tubos, de modo geral, serao assentados com a bolsa voltada no sentido oposto

ao do escoamento. As canalizagoes de esgoto predial so poderao cruzar a rede de agua fria

em cota inferior.
As extremidades das tubulagoes de esgotos serao vedadas, ate montagem dos

aparelhos sanitarios, com bujoes de rosea ou plugues, convenientemente apertados, nao

sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execugao

das obras serao tomadas especiais precaugoes para evitar-se a entrada de detritos nos

condutores nas instalagoes.

Todas as tubulagoes aparentes serao pintadas nas cores convencionais exigidas

/•"A

pela ABNT;

Use as conexoes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as

conexoes adequadas para evitar os esforgoes na tubulagao, e nunca abuse da relativa

flexibilidade dos tubos. A tubulagao em estado de tensao permanente pode proxiocar trincas,

principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragoes processadas no decorrer da obra serao objeto de registro para

permitir a apresentagao do cadastro completo por ocasiao do recebimento da instalagao.

Apos o termino da execugao, serao atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o

que permitira a representagao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a

operagao e manuteng§o dessa mesma instalagao.

:

5.3.4. Soiugao Individual de Destinagao de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que nao houver rede publica de coleta de esgotos na regiao do

estabelecimento de ensino, quando as condigoes do solo e a legislagao ambiental vigente

permitirem, serao instaladas solugoes individuals de destinagao dos esgotos. Essa soiugao

consiste num conjunto de fossa septica, filtro anaerobico e sumidouro e o projeto devera ser

apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde houver

necessidade, podera ser utilizado valas de infiltragao.

O sistema devera ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos

dejetos. O uso do sistema somente e indicado para:

- area desprovida de rede publica coletora de esgoto;

- alternativa de tratamento de esgoto em areas providas de rede coletora local;

- retengao previa dos solidos sedimentaveis, quando da utilizagao de rede coletora

com diametro e/ou declividade reduzidos para transporte de efiuentes livre de solidos

sedimentaveis.

E vedado o encaminhamento ao tanque septico de:
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- aguas pluviais; _.£/
- despejos capazes de causar interferencia negativa em qualquer fase do processo /

de tratamento ou a elevagao excessiva da vazao do esgoto afluente, como os provenientesr'"'
de piscinas e de iavagem de reservatdrio de agua.

O dimensionamento, projeto e execugao deverao obedecer as diretrizes das ABNT

NBR 7229 -Projeto, construgao e operagao de sistemas de tanques septicos e ABNT NBR

13969 - Tanques septicos - Unidades de tratamento complementar e disposigao final dos

efluentes liquidos - Projeto, construgao e operagao.

;
:

5.3.5. Normas Tecnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680: Dimensoes de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5687: Tubos de PVC - Verificagao da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 5688: Tubos e conexoes de PVC-U para sistemas prediais de agua

pluvial, esgoto sanitario e ventilagao - Requisitos;

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificagao de tubulagoes;

_ABNT NBR 7173: Tubos de PVC - Verificagao do desempenho de junta soldavel;

_ABNT NBR 7229: Projeto, construgao e operagao de sistemas de tanques septicos;

_ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulagoes de PVC rigido para

sistemas de esgoto sanitario;

_ABNT NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao;

_ABNT NBR 9051: Anel de borracha para tubulagoes de PVC rigido coletores de

esgoto sanitario - Especificagao;

_ABNT NBR 9054: Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario - Verificagao da

estanqueidade de juntas elasticas submetidas a pressao hidrostatica externa - Metodo de

ensaio;

i
!

!

_ABNT NBR 10569: Conexoes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de

esgoto sanitario - Tipos e dimensoes - Padronizagao;

_ABNT NBR 10570: Tubos e conexoes de PVC rigido com junta elastica para coletor

predial e sistema condominial de esgoto sanitario - Tipos e dimensoes - Padronizagao;

_ABNT NBR 13969: Tanques septicos - Unidades de tratamento complementar e

disposigao final dos efluentes liquidos - Projeto, construgao e operag§o;

_ABNT NBR 15097-2: Aparelhos sanitarios de material ceramico - Processo para

instalagao;

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo II, da CLT, relativas a Seguranga e

Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolugao CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de

Esgotamento Sanitario.
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5.4. INSTALAQOES DE GAS COMBUSTIVEL

O ppojeto de instalagao predial de gas combustivel foi baseado na ABI BR 13.52ÿ
- Central de Gas Liquefeito de Petroleo- GLP e ABNT NBR 15.526-Redes de DistrtBWgSo
Interna para Gases Combustlveis em Instalagoes Residenciais e Comerciais - Projeto e
Execugao.

Os ambientes destinados ao projeto de instalagao de gas sao cozinha e lactario.
Serao instalados um fogSo de 4 bocas com forno, do tipo dombstico, no lactario e de um de

6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

O sistema sera composto por quatro cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuigao

em ago SCH-40 e acessorios conforme dados e especificagoes do projeto.

Quando nao houver disponibilidade de fornecimento de botijoes tipo P-45 de GLP,

devera ser adotado o sistema simples de botijQes convencionais tipo P-13. A instalagao sera
direta entre botijao e fogao, conforme os detalhes apresentados no projeto. Os botijoes de

gas nao sao fornecidos pelo FNDE ficando este a cargo do Ente Federado.

- References: TIPO1-HGC-PLD-GER0-01_R01

;

:

5.4.1. Materials e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigoes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;

- as disposigoes constantes de atos legais;

- as especificagoes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagoes e prescrigoes do fabricante para os diversos materiais.

As instalagoes de GLP sao compostas, basicamente, de tubulagoes, medidores de

consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressao, registros e valvulas.

Complementam estas instalagoes a central de gbs e os equipamentos de consumo do GLP.

Tubulagoes

As tubulagoes das instalagoes de GLP sao divididas em fungao da pressao a que

esta submetido o gas e, tambem, em fungao da localizagao que ocupam num projeto.

Assim, elas se classificam em:

- Rede de Alimentagao; trecho da instalag§o predial situado entre a central de gas e

o regulador de 1° estagio;

- Rede de Distribuigao: trata-se da tubulagao, com seus acessorios, situada dentro

dos iimites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. E

constituida pelas redes primaria e secundaria;

- Rede Primaria: e o trecho situado entre o regulador de primeiro estagio e o

regulador de segundo estagio;

- Rede Secundaria: e o trecho situado entre o regulador de segundo estagio e os

equipamentos de utilizagao do GLP.
________

Toda a tubulagao sera apoiada adequadamente, de modo a nao ser deslocada, de

forma acidental, da posigao em que foi instalada. Estas nao devem passar por pontos que

as sujeitem as tensoes inerentes a estrutura da edificagao.
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As tubulagoes serao perfeitamente estanques, terao caimento de 0,1%, no\entido
do ramal geral de alimentagao, e afastamento minimo de 0,30m de outras tubulagotes*ÿ
eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, minimo, sera de 2
(dois) metros.

A
y

Materials

Os materiais a serem utilizados na execug§o das redes, primarias e secundarias, de

GLP serao fabricados em obediencia as especificagoes das normas, regulamentos e

codigos especificos. Serao empregados tubos de ago galvanizado, enterrado, com protegao

em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopadd em 3cm de concreto.
"As interiigagoes de acessorios e aparelhos de utilizagao serao efetuadas com

mangueiras flexiveis de PVC com comprimento maximo de 80cm.

As roscas serao conicas (NPT) ou macho - conica e femea - paralela (BSP). O

vedante, para roscas, tera caracteristicas compativeis para o uso de GLP, como a fita veda-

rosca de pentatetrafluoretileno.

E proibida, por norma, a utilizagao de qualquer tipo detinta ou fibras vegetais na

fungao de vedantes.

;

Disposigoes construtivas

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de valvulas e regulador de 1° estagio

devem ser instalados somente no exterior das edificagoes, em locais ventilados e em areas

onde nao transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubu!ag§o, conexoes, botijoes, valvulas de bloqueio

automatico, valvula de esfera e o regulador de primeiro estagio. As instalagoes da central

devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupgao de fornecimento de gas.

Toda a instalagao eletrica que se fizer necessaria na area da central de gas, deve ser

a prova de explosao e executada conforme as NBRs.

Os recipientes serao instalados ao longo do muro de divisa da proprjedade, para

isso, sera construida uma parede e uma cobertura em concreto resistente ao fogo, com

tempo de resistencia minima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura

minima de 1,80m.

Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50 das aberturas, como ralos,

canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no

minimo de 3m de qualquer fonte de ignigao, inclusive estacionamento de veiculos e, 6m de

qualquer outro depdsito de materiais inflamaveis.

As bases de assentamento dos recipientes devem ser elevados do piso que as

circunda, nao sendo permitida a construgao do abrigo em rebaixos e recessos.

As placas de sinalizagSo deverao ser com letras nao menores que 50 mm de altura,

em quantidade tal que possibilite a visualizagao de qualquer diregao de acesso a central de

GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO FUMAR. NO exterior do

abrigo devera possuir dois extintores de po quimico de 6kg cada urn, estes deverao estar

protegidos de intemperies e de facil acesso.

Serao realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda

aparente e-em-toda-a sua extensao e, o segundo, na liberagao para o abastecimento com o

GLP. O ensaio devera ser realizado com pressao pneumatica de 10kg/cm2 por, no minimo, 2

horas, e ser fornecido laudo tecnico das instalagoes juntamente com a ART do servigo.
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« PA £ ;X:5.4.2. Normas Tecnicas Relacionadas

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificagao de tubulagoes;

_ABNT NBR 8613: Mangueiras de PVC piastificado para instalagoes domestic!! de

gas liquefeito de petroleo (GLP);

°7

_ABNT NBR 12712: Projeto de sistemas de transmiss§o e distribuigao de gas

combustivel;
!

_ABNT NBR 13103: Instalagao de aparelhos a gas para uso residencial - Requisites;

_ABNT NBR 13419: Mangueira de borracha para condugao de gases GLP/GN/GNF

-Especificagao;

_ABNT NBR 13523: Central de Gas Liquefeito de Petroleo - GLP;

_ABNT NBR 14177: Tubo flexivel metalico para instalagoes de gas combustivel de

baixa pressao;

_ABNT NBR 15526: Redes de distribuigao interna para gases combustiveis em

instalagoes residenciais e comerciais - Projeto e execugao;

_ABNT NBR 15923: Inspegao de rede de distribuigao interna de gases combustiveis

em instalagoes residenciais e instalagao de aparelhos a gas para uso residencial -
Procedimento;

:

;

:

5.6. SISTEMAS DE PROTEQAO CONTRA INCENDIO

A classificagao de risco para as edificagoes que compreendem os estabelecimentos

de ensino e de risco leve, segundo a classificag§o de diversos Corpos de Bombeiros do

pais. Sao exigidos os seguintes sistemas:

• Hidrantes: sistema de protegao compreendendo os reservatorios d’agua,

canalizagoes, bombas de incendio e os equrpamentos de hidrantes.

• Sinalizagao de seguranga: as sinalizagoes auxiliam as rotas de fuga, orientam

e advertem os usuarios da edificagao.

• Extintores de incendio: para todas as areas da edificagao os extintores

deverao atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locag§o e instalagSo dos

extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

• lluminagao de emergencia: o sistema adotado foi de blocos autonomos de

LED, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizagao e detalhes

:

:

i
indicados no projeto.

• SPDA - Sistema de protegao contra descargas atmosfericas: o sistema

adotado, concepgoes, plantas e detalhes constam no projeto.

Lembrete: Este projeto de incendio devera ser validado pelo corpo de

bombeiros estadual. O Ente Federado devera realizar as alteragoes necessarias

ate a aprovagao.

- References: TIPO1-HIN-PLD-GER0-01-05_R01
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5.5.1. Materials e Processo Executivo

Generalidades

A execugao dos servigos devera obedecer:

- as prescrigoes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;

- as disposigoes constantes no corpo de bombeiros estadual;

- as disposigoes constantes de atos legais;

- as especificagoes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagoes e prescrigoes do fabricante para os diversos materials.

*7
:

Sistema de Combate por Agua sob Comando
!

O sistema de combate a incendio por agua sob comando, hidrantes, integra o
complexo de instalagoes de Combate a Incendio do edificio, devendo, portanto ser

considerado dentro do conceito geral de seguranga contra incendio previsto para a

edificagao.

i

/“N

O sistema de combate a incendio por Hidrantes sera composto pelos conjuntos de

bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo

d’agua metalico - conforme projeto e interligadas pelo barrilete de sucgao ao reservatorio,

que possuem uma reserva tecnica de agua exclusiva para incendio com capacidade de

10.000 L. A distribuigSo do agente extintor agua, pela edificagao sera atraves de redes de

tubulagoes exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentag§o dos hidrantes

devera ser ufilizadb tubulagao de ferro maleavel Classe 10.

O principio de operagao se dara quando ocorrer uma queda de pressao na rede de

aiimentagao, em decorrencia do acionamento da valvula globo angular, instalada no interior

das caixas de hidrantes. Esta despressurizagao sera detectada por pressostatos eletricos de

simples estagios instalados na casa de bomba e regulados com pressao diferenciada para

sequenciamento de energizagao das respectivas bombas de incendio, principal e reserva,

que devido as suas caracteristicas quando em operagao somente podera ser desligada no

quadro eletrico, mesmo que a pressao de pressurizagao da rede tenha sido restabelecida.

Para uma fScil e rapida identificagao de entrada de bomba em operagao, o fluxo de

agua na tubulagao, sera monitorado por urn fluxostato automatico de agua interligado a

Central de Detecgao e Alarme, atraves do modulo de monitoramento especifico e de lago de

detecgao, o qual sera ativado sempre que ocorrer fluxo de agua atraves do fluxostato em

decorrencia de sinistro ou quando de realizagao de testes operacionais simulados atraves

da abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais deverao ser instalados embutidos e locados no interior

i

i

f' "\

de caixas metalicas dotadas de portas de acesso, obedecendo a altura de acionamento da

valvula angular. Devera ser executada sinalizag§o especifica com a finalidade de indicar seu

posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto especifico.

Bombas

As bombas deverao atender a necessidade do projeto de incendio e seu

equipamento incluira todos os dispositivos necessarios a perfeita protegao e acionamento:
chaves termicas, acessorios para comando automatico, etc. O local destinado a sua
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instalacao devera ser de facil acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as .bombas dey
incendio devem ser utilizadas somente para este fim.

A automagao da bomba principal ou de reforgo deve ser executada de maneira que,
apos a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu proprio painel de
comando, localizado na casa de bombas. Devera ser previsto pelo menos um ponto de
acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificagao e que permita

facil acesso.

:

- Modelo de referenda:

Bomba de Incendio
Tipo: Motobomba Centrifuga Prevengao Contra lnc§ndio

Hman: 8 mca
Potencia: 7,5 cv

Tensao: trifasica

Fabricante de referenda: BPI-22 R/F 2 1/2 -Schneider

:

- References: TIPO1-HIN-PLD-GER0-01-05_R01

;
Sisfema de Combate por Extintores

O sistema de combate a inc§ndio por Extintores Portateis integra o complexo de

instalagoes de Combate a Incendio do ediflcio, devendo, portanto ser considerado dentro do

conceito geral de seguranga contra incendio previsto para a edificagao.

O principio de sua utilizagao se dara quando na ocorrSncia de sinistro de pequenas

proporgoes e podendo ser debelado atraves do uso dos extintores localizados na area

sinistrada. A forma de manuseio dos extintores esta expressa nas etiquetas presas no

cilindro, bem como o tipo de agente a ser empregado na exting§o conforme o tipo do

material comburente.

Os extintores estao todos identificados por sinalizagao especifica.

Os extintores estao distribuidos conforme os padroes normalizados de tal forma que,

toda a edificagao possa a ser atendida com no minimo um extintor, adequado ao tipo de

risco local.

i

:

A edificagao e classificada pelas normas tecnicas mencionadas, como

predominantemente de risco leve, onde os riscos de incendio presumiveis se enquadram

classe “A” e “B”, mas tambem existem areas que devido a sua finalidade operacional se

enquadram em risco classe “C”, como casas de maquinas, subestagao e salas de quadras

eletricos.

rs :

- References: TIPO1-HIN-PLD-GER0-01-05_R01

Sistema de Sinalizagao de Emergencia e Rota de Fuga

O sistema de Sinalizagao de EmergSncia e Rota de Fuga integra o complexo de

instalagoes de Combate a Incendio do edificio, devendo, portanto ser considerado dentro do

conceito geral de seguranga contra incendio previsto para a edificagao.

O Sistema de Sinalizagao de Emergencia de Rota de Fuga visa garantir que sejam

adotadas agoes e medidas adequadas que orientem as agoes de combate, facilite a

localizagao dos elementos extingao de fogo e auxiliem na evacuagao de pessoas pelas rotas
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