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CONSELHO DE MINISTROS

Decreta 0.° 15/2004
de 15 de Julho

A regulamentacao existente para 0 abastecimento de agua,
que data de 1943, e para a drenagem de esgotos, que data
de 1946 esta desactualizada e desajustada do contexto mo
cambicano.

Tornando-se conveniente actualizar a regulamentacao ati
nente a estas areas 0 Conselho de Ministros, ao abrigo da
alfnea e) do n," 1 do artigo 153 da Constituicao da Republica
conjugado com as alineas b) e l) do artigo 8 da Lei n," 16/
/91, de 3 de Agosto, decreta:

Artigo 1. E aprovado 0 Regulamento dos Sistemas Prediais
de Distribuicao de Agua e de Drenagem de Aguas Residuals,
em anexo e que e parte integrante do presente Decreta.

Art. 2. Sao revogadas as Portarias n," 10367, de 14 de
Abril de 1943 en." 11338, de 8 de. Maio de 1946.

Art. 3. Compete ao Ministro das Obras Publicas e Habitacao
aprovar as normas que se mostrem necessaries para asse
gurar a aplicacao deste Decreta.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 14 de Abnl
de 2004.

Publique-se
A Primeira-Ministra, Luisa Dias Diogo.

REGULAMENfO DOS SISTEMAS PREDIAIS
DE DISTRIBUI~AO DE AGUA E DE DRENAGEM

DE AGUAS RESIDUAlS

TITULOl

Sistemas prediais de distribuic;ao de agua

CAPITULO I

Disposi~oes gerais

ARTIGO 1

Objecto

o presente titulo tern por objecto definir as condicoes
tecnicas a que deve obedecer a distribuicao predial de agua
de modo a ser assegurado 0 seu bom funcionamento, pre
servando-se a seguranca, a saiubridade e 0 conforto nos
ediffcios, e servir de criterio de licenciamento pela entidade
licenciadora.

ARTIGO 2
Campo de apli(;a~io

o presente titulo aplica-se aos novos sistemas prediais de
distribuicao de agua e a remodelacao e ampliacao de siste
mas existentes, de acordo com 0 articulado respective deste
Regulamento.

ARTIGo3

51mbologia, terminologia e sistemas
de unidades

1. A sirnbologia e a terininologia a utilizar devem respeitar
as Normas Mocarnbicanas aplicaveis.

2. Na ausencia destas devem-se utilizar a simbologia e
a terminologia constantes dos Anexos 1 e 2 respectivamente,
parte integrante deste Regulamento.

3. As unidades devem ser as do Sistema lnternacional.

ARTlGo4

Normas a aplicar

1. Para efeitos deste Regulamento, as normas a aplicar,
designadamente para 0 controlo de qualidade de materials e
de controlo de qualidade das obras, devem set as Normas
Mocambicanas.

2. Na ausencia destas, devem ser adoptadas Normas Inter
nacionais (ISO) au outras que, em articulacao com as enti
dades competentes no dominic da normaliaacao e qualidade,
sejam consideradas adequadas.
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3.A aplicar;ao de novos materials ou processos de insta
la9~o para as quais nllo existam normas nem suficiente prauca
de utilizayao, sera condtcionada ao previa parecer do Labora
torio de Engenharia de MOyambique (LEM) ou outros labo
ratorios em articular;ao com as entidades competentes no
dommic da normaliztl<;ao e qualidade.

ARTIGO 5

Laborat6r1os deensalo

Sempre que houver lugar aTealiza9lio de ensaios de veri.
ficar;ao de conformidade com as normas, no 1\mbito deste
Regulamento, dever-se-a dar priorrdade ao Laboratorio de
Engenharia de Mocambique CLEM), ao Laborat6rio Nacional
de Higiene de Alimentos e A.gua, e na impossibilidade des
tes recorrer-se a outros laboratories naclonais ou estrangeiros
ao abrigo do Sistema Nacional de Qualldade,

ARTIGO 6

Separa9ao deslsten"l'

Os sistemas prediais alimentados pela rede publica devem
ser independentes de quaisquer sistemas de distribuir;1io de
agua com outra origem, nomeadamente p090S ou furos,

ARTIG07
Ql,Ialidade dos materlalll

1. Todos os materlais devem cumprir as requisltos das
normas que lhe digam respeito, conforme a artigo 4, apre
sentando-se isentos de defeitos.

2. No case de produtos eertificados, estes devem cumprir
com 0 estebelecido no 1\mbito do Sistema Nacional da Qua
Iidade,

ARTIGo8
Cadaatro dossistemas

1. A entidade gestora, responsavel pela explora~ao dos
servicos publicos, de distribui~aQ publica de agua deve man
ter em arquivo os cadastros dos sistemas prediais.

2. Nos cadastros dos sistemas prediais deve constar:
a) A memoria descrita e justificative das soluyOes adop

tadas, na qual conste a natureza dos materials e
acess6rios e as condi<;oes de instalaylio das tuba
gens;

b) Dimensionamento hidraulico;
c) As pe~as desenhadas que devem integrar a localizaltao

das tubagens, acessorios e installl\=6es complemen
.taresdo sistema, em plantae corte, aescala minima
de 11100, com indica~ao das secr;oes e materials
das tubagens.

ARTIoo9

Idantlflca9iio des tubagens

1.As tubagens instaladas a vista ou visitaveis devem ser
identificadas consoante a natureza da agua transportada e de
aeordo com a Norma M09ambicana existente neste domfnio.

2. Enquanto nao for publicada a respectiva norma, as iden
tificayoes sao as indicadas no Anexo 3. parte integrante deste
Regulamento.

ARTIGO 10
Preven9io cia conlamlna9io

1.Nao e perrnitida a Iiga9iio entre a rede predial de distri.
bui\lao de agua e as redes preeliais de drenagem de aguas
residuais_
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2. 0 fornecirnento de agua potavel aos aparelhos sanitarios
deve ser efectuadosem por em risco a sua potabilidade, impe
dindo a contamlnacao, quer por contacto, que!' por aspirar;ao
de agua residual em caso de depressao.

ARTIOO 11
Qualldade daague dlstrlbuida

1.A qualidade da agua potavel distribufda deve obedecer
aos padroes das Normas Mocarnbicanas aplicaveis de acordo
com artigo 4.

2. Na ausencia destas, deve obedecer-se aos padroes esta
belecidos no Anexo 9, parte integrante deste Regulamento,

3. A entidade gestora do servico de distrlbuicao pode auto
rizar a utiliza9ao de agua nao-potavel, desde que na utiliztlr;i'lo
prevista fiquem salvaguardadas as condicoes de defesa da
saude publica.

4.As redes de agua nao-potavel e respectivos dispositivos
de utiliza~1io devern ser adequadamente sinalizados.

CAPITULO II

ConceP98o de sistemas

ARTIGO 12
Integra9i1o noproJecto 9aral

A concepeao de sistemas prediais de distribuil;ao de agua
deve ter como objectivo a resolu~ao de problemas numa
perspective global, tecnica e economica, coordenada com a
arquitectura, a estrutura e as restantes jnstala~oes especiais
da edificayao.

ARTIGO 13

ConceP\lllo de novas sistemas

1.Na concepcao de novos sistemas ha que atender:
a) 'A pressao disponfvel na rede geral de alimentayao e a

pressao necessana nosdisposttivos de utiliza~ao;

b) Ao tipo e numero de disposltivos de utilizacao:
c) Ao grau de confortopretendido;

d) A minimiza~ao de tempos de retenr;ao da agua nas
tubagens,

2. As pressoes de service nos dispositivos de utilizacao
devem situar-se entre 50 e 600kPa, sendo recomendavel, por
razoes de conforta e durabilidade dos materials, que se man
tenham entre 159 e 300 kPa.

ART100 14

Aemodela911o ou amplla9ao de sistemas
existentes

1. Na remodela~ao' ou ampliayE\o de sistemas existentes
devem ser respeitadas as disposi~5es do presente Regu
lamento.

2. Sempre que haja aumentode caudalde ponta, deve com
provar-se a suficiencia da capacidade hidniuliea de transporte
das tubagens e das eventuais instalayoes complementares a
montante, sem prejuizo das condiyoes de funcionamento do
sistema na sua globalidade.

ARTIGO 15
Sistemas de combate a Incllndlos

E obrigat6ria a exjst~ncia de sistemas de combate a in
c8ndios nos edifi'cios a construir, remodelar ou ampliar de
acordo com 0 disposto nos regulamentos de seguran~a can.
tra inc8ndios aplicaveis.
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ARTIGo16

Sistemas de agua quente

Os sistemas de producao e distribuicao de agua quente.
devern garantir as temperaturas mlnimas de utilizacao neces
sarias nos dispositivos de utilizacao, em fun~iio do grau de
conforto e economia desejados, recorrendo, se necessario, a
circulacao forcada,

CAPITULO IV

Redede agua fria e aguaquente

SEc<;AO I

Aguafria e quanta

ARTIOO 21

Finalidade

ARTIGo23

Dimensionamento hldraullco

ARTIG022

Caudais de calculo

Os caudais de calculo na rede predial de agua fria e agua
quente devem basear-se nos caudais instantaneos atribuidos
aos dispositivos de utilizacao enos coeficientes de sirnul
taneidade.

l.A rede predial de agua fria deve assegurar a distribuicao
em boas condicoes quantitativas e qualitativas par forma a
garantir 0 conforto, a saude e a seguranca dos utentes.

2. A rede predial de agua quente deve assegurar a distri
buicao em boas condicoes de pressao, caudal, temperatura e
qualidade, par forma a garantir a saude, 0 conforto e a
seguranca dos utentes.
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1. No dimensionamento hidraulico da rede predial de agua
fria e agua quente devem ter-se em atencao:

a) Os caudais de calculo;

b) As velocidades, que devem situar-se entre 0,50 e
2,00 mls;

c) A rugosidade do material.

2. Nos ramais de alimentacao de flux6metros para bacias
de retrete devem ter-se em atencao as pressoes minimas de
service e cujos valores correspondem os seguintes diametros
minimos:

ARTIGo24

Tra~ado

1. 0 tracado das tubagens deve ser constituldo por trocos
rectos, horizontais e verticais, ligados entre si por acessorios
apropriados, devendo os primeiros possuir ligeira inclinacao
para favorecer a circulacao do ar, recomenda-se 0,50 % como.
valor de referencia,

2. A exigencia de alguns acessorios pode ser dispensavel
caso se utilizern tubagens flexfveis.

3. As tubagens de agua quente devem ser colocadas,
sempre que posstvel, paralelamente as de agua fria e nunca
abaixo destas.

4. A distancia minima entre tubagens de agua fria e de
agua quente e de 0,05 m.

ARTIG025

lnstalacao

1. As tubagens interiores da rede predial de agua fria e
agua quente devem ser instaladas a vista, em galerias, calei
ras, tectos falsos, embainhadas ou ernbutidas.

ARTIGO 17

Dispositivos de utiliza~ao

1. Na elaboracao dos estudos relativos a distribuicao pre
dial de agua, devem indicar-se os tipos de dispositivos de
utilizacao, bern como a sua localizacao,

2. Os aparelhos alimentados por dispositivos de utilizacao
devem estar devidamente identificados nas pe<;as desenhadas
do projecto.

ARTIGO 20

Pressoes na rede publica

Para efeitos de calculo da rede predial, devem ser forne
cidos pela entidade gestora os valores das pressoes maxima
e minima na rede publica no ponto de insercao naquela,
entendendo-se como pressao minima a media dos valores
verificados nos periodos de maior consumo.

CAPITULO III

Elementos de base para dimensionamento

ARTIOO 18

Caudais instantaneos

1. Os caudais instantaneos a atribuir aos dispositivos de
utilizacao devem estar de acordo com 0 fim especffico a que
se destinam.

2. Os valores mfnirnos dos caudais instantaneos a considerar
nos dispositivos de utilizacao mais correntes sao indicados no
Anexo 4, parte integrante deste Regulamento.

ARTIGO 19

Coeficientes de simultaneidade

1. Deve ter-se em conta a possibilidade do funcionamento
nao-simultaneo da totalidade dos dispositivos de utilizacao,
considerando-se na determinacao dos caudais de calculo as
coeficientes de simultaneidade mais adequados.

2. Designa-se por coeficiente de simultaneidade numa
dada seccao a relacao entre 0 caudal simultaneo maximo
previsfvel, ou seja, 0 caudal de calculo e 0 caudal acumu
lado de to?OS os dispositivos de utilizacao alimentados por
essa seccao.

3. 0 coeficiente de simultaneidade pode ser obtido por
via analftica ou grafica resultante de dados estatisticos
aplicaveis.

4. Apresenta-se no Anexo 5 uma curva que, tendo em
conta os coeficientes de simultaneidade, fornece os caudais
de calculo para urn nivel de conforto medic em funcao dos
caudais acumulados, e pode ser utilizada para os casos cor
rentes de habitacao sem fluxometros,

5. No caso de instalacao de tlux6metros, ao caudal de
calculo obtido de acordo com os mimeros anteriores, deve
adicionar-se 0 caudal de calculo dos fluxometros, que depende
do mimero destes como se indica no Anexo 6, parte integrante
deste Regulamento.
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2. As tubagens nao embutidas sao fixadas par bracadei
ras, espacadas em conformidade com as caracterfsticas do
material.

3.Devem ser tides ern consideracao os problemas de dila
ta~ao e oontraccao termica das tubagens, nomeadamente na
instalacao de juntas e no tipo de bracadeiras a utilizar,

4. As tubagens exteriores da rede predial de agua fria e
agua quente podem ser enterradas em valas, colocadas ern
paredes ou instaladas em caleiras, devendo ser sempre pro
tegidas de aC/toes mecanicas e isoladas termicamente quando
necessario.

5. As tubagens nao devem ser colocadas:
a) Sob elementos de funda9ao;
b) Embutidas em elementos estruturais:
c) Embutldas em pavimentos, excepto quando flexfveis

e embainhadas;
d) Em locals de diffcil acesso:
e) Em espacos pertencentes a chamines e a sistemas de

ventila9ao.

ART10026
Isolameoto

L As tubagens de agua quente devem ser revestidas com
isolantes termicos adequados, imputrescfveis, nao-corroslvos,
Incombustfveis e resistentes a humidade,

2. Podem nao ser isoladas termicamente as derivacoes
para as' disposttlvos de utiliza~ao, quando de pequeno com
primento,

3.As tubagens e respectivos isolamentos devem ser prote
gidos sempre que haja risco de condensacao de vapor de
agua, de infiltracoes ou de cheques mecanicos.

A~TIGo27

Medldas preventlvas contra a eerresao

LNo projecto das redes predials de ligua devem ser con
sideradas medidas destinadas a atenuar os fen6menos de
corrosao, devendo para o efeito:

a) As tubagens metalicas da rede ser executadas, de
preferencla, com 0 mesmo material;

b) N9 caso de materials diferentes, 0 material mais
nobre ser instalado a jusante do menos nobre.
procedendo.se ao isolamento das liga90es POI' jun
tas dielectricas;

c) 0 assentamento de tubagens metalicas de redes dis
tintas fazer-se sem pontos de contacto entre si au
com quaisquer elementos metlilicos da construgao;

d) 0 assentamento de tUbagens nao-embutidas fazer-se
com suportes de material inerte, do mesmo mate
rial ou de mhterial de nobreza proxima inferior;

e) 0 atravessamento de paredes e pavimentos fazer-se
atraves de bainhas de material adequado inerte
ou de nO,breza igual OU proxima inferior ao da
tubagem;

j) As tubagens metAlicas ser colocadas. sempre que
possivel, na<rembutidas au revestidas com mate
riais nao agressivQs;

g) Ser evitado 0 assentamento de tubagens metalica&
em materiais potencialmente agressivQs;

h) As tubagens enterradas ser executadas. preferen
cialmente, com materiais nao-metalicos,
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2. A temperatura da agua quente em qualquer ponto da
rede de distribui~ao nlio deve exceder os 60 "C

3,Sendo necessario manter temperaturas superiores a indi
cada no mimero anterior, tern de se tel' cuidados especiais
nil, escolha do material a utilizer, nil, instalacao e ainda com
a seguranca des utentes.

ARTlGo28
Natureza dos materIals

1. As tubagens e acessorlos que constituern as redes de
agua frill, podem ser de cobre, ago inoxidavel, aco galvanizado,
policloreto de vinita (PVC), policloreto de vinilo clorado
(PVCC), polietileno recticulado (PERlPEX), polietileno de
alta densidade (PEAD) eu polipropileno (PP),

2, As tubagens e acessorios que constituem as redes de
agua quente podem ser de cobre, a90 inoxldavel, aco galva
nizado, policloreto de vinilo clorado (PVCC), polietileno
recticulado (PERlPEX) ou polipropileno (PP).

3, Podem ser usados outros materials que reunam as ne
cessarias condicoes de utilizalJao. em conformidade com 0

artigo 4.

SECC;1I.O II

Combats a incandlos

ARTIGO 29
Flnalldade

A rede predial de agua para cornbate a incendios deve
assegurar a distribulcso em boas condicoes de caudal e
pressao.

ARTIGO 30

Caudals InstanUineos

Os caudais instantaneos a considerar nas bocas de incen
dio sao de 1,50lis para 0 diametro de 25 mm e 3,00lis para
os 50mm.

ARTlGO 31
Caudal, decalculo

1.Os caudals de calculo da rede de combate a incendios
devem basear-se nos caudais instantaneos indicados no ar
tigo 30 atribufdos as bocas de incendio instaladas,

2. Admite-se que num ediffcio nao haja rnais que quatro
bocas de incendio a funcionar simultanearnente.

ARTIGo32

Dlmenslonamento hldral/llco

No dimensionamento hidraulico das tubagens da redepre
dial de comb~te a incendiolil devem ter-se em atenctao:

a) Os caudaisde clilculo;

b) A necessidade de garantir uma pressao-minima de
250 kPa em todas as bocas de inc8ndio;

c) Diitmetro minima do ramal de alimentatrlio das bocas
de incendio que e de 50 mm;

d) A rugosidade do material.

ARTIGO 33

Traqado

o tra~ado das tubagens da rede predial de combate a
incendios deve obedecer ao disposto no artigo 24.

ARTIGO 34
Inatalac;lo

1.A instalaQtlo das tubagens da rede predial de combate a
incendios deve obedecer ao disposto no artigo 25,
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2. As tubagens devem localizar-se em zonas comuns da
habitacao, de facil acesso.

ARTIGO 3S

Medidas preventivas contra a corrosao

1. Nas redes prediais de combate a incendios devem ser
tidas em conta as medidas especificadas no artigo 27.

2. Na instalacao de colunas humidas devem ser usadas
tubagens de elevada resistencia a corrosao,

ARTIGO 36

Natureza dos materiais

1. As tubagens e acessorios que constituem as redes pre
diais de combate a incendios podem ser de ferro fundido,
a<;o galvanizado, aco inoxidavel, cobre ou outros materiais
que reunam as necessarias condicoes de utilizacao, em con
formidade com 0 artigo 4.

2. As juntas e os materiais das tubagens e acessorios
devem oferecer adequada resistencia ao fogo.

SECyAO III

Ramais de IigavBo

ARTIGO 37

Finalidade

Os ramais de liga<;iio tern por finalidade assegurar 0

abastecimento predial de agua, em boas condicoes de caudal
e pressao, desde a rede publica ate ao limite das propriedades
a servir,

ARTIGO 38

Caudals de calculo

1. Os caudais a considerar nos ramais de ligacao sao os
caudais de calculo dos respectivos sistemas prediais.

2. Se 0 ramal de Iigacso for cumulativo, os caudais a con
siderar devem corresponder ao maior dos seguintes valores:

a) Caudal de c alculo dos sistemas prediais de distribuicao
de agua fria e agua quente;

b) Caudal de calculo do sistema predial de agua para
combate a incendios,

ARTIGO 39

Dimenslonamento hidraulico

o dimensionamento hidraulico dos ramais de ligacao con
siste na determinacao dos seus diametros com base nos
caudais de calculo e para uma velocidade de escoamento
compreendida entre 0,50 e 2,00 m/s, funcao da pressiio dis
ponfvel na rede publica.

ARTIGo40

Diametro minimo

1. 0 diametro nominal mfnimo admitido em ramais de
Iigacao e de 20 mm

2. Quando se tenha de assegurar simultaneamente 0 service
de combate a incendios sem reservat6rio de regularizacao, 0

difimetro nao deve ser inferior a 50 mm.

ARTIG041

Trayado

No tracado dos ramais de ligacao deve ter-se em conta
a natureza do material utilizado na tubagem e a necessidade
de se atender aos assentamentos e eventuais dilatacoes por
variacao de temperatura.
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ARTlG042

Profundldade minima

A profundidade minima de assentamento dos ramais de
liga<;iio e de 0,80 m, podendo ser reduzida para 0,50 m nas
zonas nao sujeitas a circulacao viaria,

ARTlG043

ligayBO arede publica

1. Os sistemas de distribuicao de agua dos ediffcios abran
gidos pela rede publica devem ser obrigatoriamente ligados
a esta por ramais de ligacao.

2. Quando se justifique, pode uma mesma edificacao dispor
de mais de urn ramal de liga<;iio para abastecimento domes
tico ou de services.

3. Os estabelecimentos comerciais e industriais devem tef,
em principio, ramais de liga<;lio privativos.

ARTIGo44

Inseryao na rede publica

1. A insercao dos ramais de ligacao nas condutas da rede
publica de distribuicao deve fazer-se por meio de acess6rios
adequados, funcao do material utilizado, devendo prever-se
uma valvula de seccionamento para suspensao do service de
abastecimento.

2. A insercao nlio e permitida em condutas com diametro
superior a 300 mm, excepto em casos devidamente justifi
cados.

ARTIGO 45

Natureza dos materia is

1. Os ramais de ligacao podem ser de polic1oreto de vi
nilo (PVC), polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno
de media densidade (PEMD) e de ferro fundido diictil.

2. Podem usar-se outros materiais que reunam as necessa
rias condicoes de utilizacao, em conformidade com 0 artigo 4.

CAPITULO V

Elementos acess6rios da rede

SECyAOI

Tomeiras e fluxometros

ARTlG046

Finalidade

As torneiras e flux6metros sao dispositivos de utilizacao
colocados a safda de ramais de alirnentacao com a finalidade
de regular 0 fornecimento de agua.

ARTlGo47

Tipos, caracteristicas e aspectos construtlvos

as .tipos de torneiras e fluxometros, suas caracterfsticas e
aspectos construtivos devem respeitar as especificacoes men
cionadas no artigo 4.

ARTIG048

Implantalfao

As torneiras e fluxornetros devem ser colocados em
locais acessfveis por forma a permitir a sua facil manobra e
manutencao.
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ARTIGo49

Natureza dos materials

As torneiras e os fluxometros podem ser de Iatao, com ou
sem revestimento cromado ou de outros materiats que reunam
as necessaries condicoes de utilizacao,' em conformidade com
o artigo 4.

SEC<;AO II

Valvuias

ARTIGO 50
Flnalldade

As valvulas sao orgaos instalados nas redes com a fina
lidade de:

a) Impedir ou estabelecer a passagem de agua em qual
quer dos sentidos - valvula de seccionamento;

b) Impedir a passagem de agua num dos sentidos
valvula de retencao:

c) Manter a pressao abaixo de deterrninado valor por
efeito de descarga - valvula de seguranca:

d) Manter a pressao abaixo de determinado valor com
a introducao de uma perda de carga - valvula redu
tora de pressao:

e) Permitir a regulacaodo caudal - valvula de regulacao,

ARTIGO 51

Tlpos, caracteristlcas e aspectos construtlvos

Os tipos de valvulas, suas caracterfsticas e aspectos cons
trutivos devem respeitar as especiflcacoes mencionadas no
artigo 4.

ARTIGO 52
Impianta98Q

As valvulas devem ser colocadas em locais acessrveis,
por forma a permitir a sua facil manobra e manutencao.

ARTIGO 53
Instala980

Eobrigatoria a instalac;1io de valvulas:

a) De seccionamento, it entrada dos ramais de intro
duc;ao individuais, dos ramais de distribuicao das
instalacoes sanitarias e das cozinhas e a montante
de autoclismos, de fluxornetros, de equipamento
de lavagem de roupa e de louca, do equipamento
de producao de agua quente, de purgadores de
agua e ainda imediatamente a montante e a jusante
de contadores;

b) De retencao, a montante de aparelhos produtores
acumuladores de agua quente e no infcio de qual
quer rede nso destinada a fins alimentares e
sanitarios;

c) De seguranca, na alimentacao de aparelhos produtores
acumuladores de agua quente;

d) Redutoras de pressao, nos ramais de introducao, sem
pre que a pressao seja superior a 600 kPa e as
necessidades especificas do equipamento:o exijam.

ARTIGO 54

Medldas preventlvas contra a corrcsac

Para atenuar os fen6menos de corrosao, devem utilizar-se
valvulas de material de nobreza igual ou tao pr6xima quanta
possfvel da do material das canalizaeoes ou utilizarem-se
juntas dielectricas nas suas ligacoes.
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ARTIGO 55

Natureza dos materials

As valvulas podem ser de latao, bronze, aco ou PVC ou
outros materials que reunam as necessarias condicoes de
utilizacao, em conformidade com 0 artigo 4,

ssccxo III

Contadores

ARTIGO 56

Flnalldade

as contadores sao aparelhos instalados na rede de distri
buit;:ao de agua com a finalidade de medir e totallzar 0 volume
de agua que por eles passa.

ARTIGO 57
Caracteristlcas e aspectos construtlvos

Os tipos de contadores, suas caracterfsticas e aspectos
construtivos devem respeitar as especiflcacoes mencionadas
no artigo 4.

ARTIGO 58
Deflnlc;ao

I. Compete it entidade gestora a definicao do tipo, calibre
e classe metrologica do contador a instalar, que devem res
peitar as especificacoes mencionadas no artigo 4.

2. Sao parametro~ que determinam a definicao do contador:
a) As caracterfsticas ffsicas e qufrnicas da agua;
b) A pressao de service maxima adrnissfvel;
c) Caudal de calculo previsto na rede de distribuicao

predial;
d) A perda de carga que provoca.

ARTIGO 59

In8tala980

1. Os contadores, que devem ser instalados obrigatoria
mente um por cada consumidor, podem ser colocados isolada
mente ou em conjunto, constituindo, deste modo, uma bateria
de contadores,

2. Na bateria de contadores pode ser estabelecido um cir
cuito fechado no qual tern origem os ramais de introducao
individual.

3. Quando se tratar de predio com varies consumidores
deve ser instalado um contador totalizador no ramal de
ligacao.

4. 0 espaco destinado aos contadores e seus acessonos
deve ser definido pela entidade gestora, atraves de adequadas
especificacoes tecnicas.

S. Um esquema de referencia de instalacao de bateria de
contadores e apresentado no Anexo 7, parte integrante deste
Regulamento.

ARTIGO 60
Locallzac;ao

1. Nos ediffcios confinantes com a via ou espacos publi
cos, os contadores devem localizar-se no seu interior, na zona
de entrada ou em zonas comuns, consoante se trate de um ou
de varies consumidores.

2. Nos ediffclos com logradouros privados, os contadores
devem Iocalizar-se:

a) No logradouro, junto azona de entrada conttgua com a
via publica, no caso de um so consumidor;

b) No interior do ediffcio, em zonas comuns ou no logra
douro junto a entrada contigua com a via publica,
no caso de varies consumidores.
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SEO,:AOIV

Bocas de incsndio

ARTIGO 61
Finalidade

As bocas de incendio sao dispositivos destinados it utJli
zacao da agua para combate a incendios.

ARTIGO 62
Tipos, caracteristicas e aspectos construtivos

Os tipos de bocas de incendio, suas caracterfsticas e
aspectos construtivos devem respeitar as Normas Mocambi
canas aplicaveis, em conformidade com 0 artigo 4.

ARTIGO 63

Diametro minima

o diametro nominal rninirno das bocas de incendio, qual
quer que seja 0 seu tipo, e de 25 mm.

ARTIGo64

Localiza~ao

1. No interior dos ediffcios, as bocas de incendio devem
situar-se em locais bern visiveis, de facil acesso, devidamente
sinalizadas e, de preferencia, alojadas em caixas de resguardo
ou niches, cuja soleira deve ficar 1,20 m acima do pavimento.

2. As bocas de incendio devem localizar-se em caixas de
escada e/ou nos espacos de uso comurn do ediffcio, por
forma a garantir a cobertura das zonas a proteger.

3. As bocas de incendio de parede, de pavimento e os
marcos de agua devern situar-se em locais de facil acesso as
viaturas dos bombeiros.

CAPITULO VI

lnstalacoes complementares

SEC<;AO I

Reservatorios

ARTIGo65

Finalidade

1. Os reservat6rios tern por finalidade 0 arrnazenamento de
agua it pressao atrnosferica, constituindo uma reserva destinada
it alimentacao das redes prediais de distribuicao de agua.

2. 0 armazenamento de agua para fins alimentares s6 deve
ser permitido em casos devidamente justificados, nomeada
mente quando as caracteristicas do fornecimento por parte
do sistema publico nao oferecam as garantias necessarias ao
born funcionamento do sistema predial, em terrnos de caudal
e pressao.

3. 0 armazenamento de agua para combate a incendios
deve ser definido pelas entidades competentes, que estabe
lecem as necessidades deste service e as suas caracteristicas.

4. 0 armazenamento conjunto de agua para combate a
incendios e outros fins s6 excepcionalmente pode ser autori
zado pela entidade gestora, devendo ser garantidas, neste caso,
as condicoes necessaries a defesa da saiide piiblica e nao
afectar a capacidade disponivel para 0 service de incendios,

ARTIGO 66

Dimensionamento

1.0 volume utiI dos reservatorios destinados a fins alimen
tares e sanitarios nao deve, excepto em casos devidamente
justificados, exceder 0 valor correspondente ao volume medic
diario do mes de maior consumo para a ocupacao previsivel,
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2. 0 dimensionamento de reservarorios para combate a
incendios deve ter em conta a regulamentacao aplicavel e 0

numero de bocas de incendio previstas para urn perfodo
minimo de funcionamento de 1 hora.

ARTIG067

Localiza9ao

1. Os reservatorios de uso colectivo devem ser localizados
em zonas comuns que permitam uma faci! inspeccao e
manutencao.

2. Quando destinados a fins alimentares, os reservat6rios
devem ter proteccao termica de modo a evitar que a agua
armazenada fique sujcita a significativos gradientes termicos.

3.0 seu posicionamento relativo a tubagens que transpor
tern aguas residuais, deve ser de modo que, na eventualidade
de se verificarem falhas na estanquidade destas, se verifique
a impossibilidade de as mesmas se constitufrem como possi
bilidade de contaminacao da agua armazenada.

4. Devem, preferencialmente, garantir-se afastamentos mi
nimos na horizontal de 3,00 m, relativamente a tubagens ou
camaras de inspeccao que transportem aguas residuais
domesticas,

ARTlGO 68

Aspectos construtlvos

1. Os reservatorios devem ser impermeaveis e dotados de
dispositivos de fecho estanques e resistentes.

2. As arestas interiores devem ser boleadas e a soleira ter
a inclinacao minima de 1% em direccao a caixa de limpeza
ou tuba de purga a fim de facilitar 0 esvaziamento.

3. Os reservatorios destinados a fins alimentares e sanita
rios e com capacidade util igual ou superior a 2 m3 devem
ser constitufdos, pelo menos, par duas celulas preparadas para
funcionar separadamente mas que. em funcionamento normal,
se intercomuniquem.

4. 0 sistema de ventilacao, convenientemente protegido
com rede de malha fina, tipo mosquiteiro, de material nao
corrosfvel, deve impedir a entrada de luz directa e assegurar
a renovacao do ar em contacto com a agua,

5. A soleira e as superficies interiores das paredes devem
ser tratadas com revestimentos adequados, que permitam uma
limpeza eficaz, a conservacao dos elementos resistentes e a
rnanutencao da qualidade da agua.

6. A entrada e saida da agua nos reservat6rios devem estar
posicionadas de modo a facilitar a circulacao de toda a massa
de agua armazenada.

7. As paredes, fundo ~ cobertura dos reservat6rios nao
devern ser comuns aos elementos estruturais do ediffcio ou
paredes de ediffcios vizinhos.

ARTIGO 69

Circuitos e 6r9aos acess6rios

Cada reservat6rio ou celula de reservatorio deve dispor de:

a) Entrada de agua localizada, no mfnimo, a 0,05 m acima
do nfvel maximo da superffcie livre do reservat6rio
em carga, equipada com uma valvula de funcio
namento automatico, destinada a interromper a
alimentacao quando 0 nivel maximo de armaze
namento for atingido;

b) Saidas para distribuicao, protegidas com ralo e colo
cadas, no minimo, a 0,15 m do [undo;
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c) Descarregador de superffcie colocado, no minima, a
0,05m aoima do nfvel maximo de armazenamento
e conduta de descarga de queda livre e vlslvel,
protegida com rede de malha fina, tipo mosquiteiro,
dimensionados para um caudal nao inferior ao
maximo de alimenracao do reservat6rio;

d) Descarga de fundo implantada na solelra, com valvula
adequada, associada a caixade limpeza, para volu
mes de armazenamento superiores a 2 mJ ;

e) Aeesso ao interior eom dispositive de feeho que im
peca a entrada de resfduos solidos ou eecorrenctas.

ARTIGo70
Natureza dos materials

1.Os reservatorios podem ser de betao, alvenaria de tijolo
ou de blocos de cimento, a~o ou outros materials, que reu
nam as necessaries condicoes de uti1iza~ao, em conformi
dade com 0 artigo 4.

2. Nos reservatorlos de agua destinada a fins alimentares
e sanitarios, os materials e revestimentos usados na sua
construcao nao devem alterar a qualidade da agua.

SBC<;l\o 11
Instalayoes elevator/as e sobrepressoras

ARTlGo71
Flnalldade

1. As instalaeoes elevat6rias sao conjuntos de equipa
mentos destinados a elevar, por meios mecanicos, a agua
armazenada em reservatorios.

2. As instala~oes sobrepressoras silo conjuntos de equi
pamentos destinados a produzir urn aumento de pressao
disponfvel na rede publica, quando esta for insuflciente para
garantir boas condlcoes de utilizayao no sistema.

ARTIGo72

Aspectoseonstrutlvo.

1.As instalacoes elevat6rias ou sobrepressoras devem ser
equipadas com grupos electrobomba e dotadas de disposttivos
de comando, seguranea e alarme e de acessorios indispen
saveis ao seu funcionamento e manute~lio;

2. Os grupos electrobomba devem ser de funcionamento
automatico e poss~ir caracteristicas que nao alterem a quali
dade da agua.

3. Os reservat6rios integrados em instala~ol's elevat6rias
devem obedecer ao disposto na Secyl\o I deste CapItulo.

4. Os depositos hidropneumaUcos devem ser de classe de
pressilo, pelo menos, correspondente a maxima de servil,;o,
obedecendo as disposi~oes regulamentares aplicaveis.

ARTlGo73

Dlmenslonamento

No dimensionamento das instalac;(ies devem ter-se em
aten9ao:

a) 0 caudal de calculo;
b) A pressao disponlvel a montante;
c) A altura manometrica;
d) 0 numero maximo admissfvel de arranques por hora

para 0 equipamento a instalar;
e) A instalac;ao, no minimo, de dois grupos electrobomba

identicos, normalmente destinados a funeionar
como reserva activa mutua e excepdonalmente
em conjunto para reforc;o da capacidade elevat6ria.
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ARTIGo74
Localluyao

As instala!j:6es elevatorias e sobrepressoras devem ser
localizadas em zonas comuns e ventiladas, que permitam
uma facil inspeccso e manuten9ao.

ARTlGo7S

Medldas preventlvilscontra ruidose vlbrayoes

1. Os 6rgaos electromecdnicos devem ter um nivel de rufdo
adrnisslvel, em conformidade com 0 artigo4.

2. Para atenuar a propaga~ao de ruidos e vibraeoes, devem
as instalacoes possuir apoios isolados e liga\loes elasticas.

ARTIGO 76
Natureza dOB materials

As canalizacoes e acessorios utilizados devem ser de mate
riais de resistencia adequada as press6es de service e as
vibracoes, em conformidade com 0 artigo 4.

sac9AoIII
Aparelhos produtores deagua quanta

ARTIGo77
Tlpos

1. Os aparelhos produtores de agua quente podem ser de
doistiposde producao parausoinstantaneo ou paraacumulacao,

2. Osaparelhos de producao parauso instantaneo sao conhe
cidos por esquentadores e os aparelhos de produc;llo para
acumula~ao por termoacumuladores,

ARTIGO78
Crlt6rlo. deescolha edlmen.lonamento

Na escolha e dimensionamento dos aparelhos produtores
de agua quente devem ter-se em eonta 0 grau de conforto
pretendido, o caudal necessario e a pressao disponlvel,

ARTIGQ79
Seg\.lranqG

1.A seguranca dos aparelhos produtores de agua quente
deve ser garantida na sua construcao, nos ensaios de qualidade
e na sua localiz;a~ao e instalacao,

2. S6 devem ser aplicados aparelhos produtcres de agua
quente a que tenham sido prevlamente atribufdos certiticados
de qualidade, emitidospor organismos de certificac;lio reconhe
cidos no ambito do Sistema Nacional da Qualidade.

3. A localiza~ao e lnstalaQl10 dos aparelhos devem respeitar
os demais regulamentos e as especifica~Oes mencionadas no
artigo4.

4. No Anexo 8 apresenta-se urn esquema de referenda para
a instalaQiio de termoacumuladores.

CAP1TULO VII

Verlflca9io, ensalo$ e de$lnfecc;ao

ARTIGO 80
Flnalldade

Todas as tubagens, antes de entrarem em servi~o, devem
ser sujeitas a verificaQao e ensaios com 0- objectivo de asse
gurar a qualidade da execu~ao e 0 seu funcionamento hi~

dniulico.
ARTIGO 8t

Verltleaqio

A verifiea~li.o da conformidade do sistema com 0 projecto
aprovudo e com as disposigoes le~ais em vigor deve ser feita
com as tubagens e respectivos acess6rios a vista.
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ARTIGO 82

Ensaio de estanquidade

1. 0 ensaio de estanquidade deve ser conduzido com as
tubagens, juntas e acessorios a vista, convenientemente tra
vados e com as extremidades obturadas e desprovidas de
dispositivos de utilizacao.

2. 0 processo de execucao do ensaio e 0 seguinte:

a) Ligacao da bomba de ensaio com manometro, loca
Iizada tao proximo quanta possfvel do ponto de
menor cota do troco a ensaiar;

b) Enchimento das tubagens por intermedio da bomba,
de forma a libertar todo 0 ar nelas contido e ga
rantir uma pressao igual a uma vez e meia a
maxima de service, com 0 mfnimo de 900 kPa;

c) Leitura do manometro da bomba, que nao deve acusar
qualquer reducao durante urn periodo mfnimo de
30 minutos;

d) Esvaziamento do troco ensaiado.

ARTIGO 83

Deslnfec930 dossistemas

1. Os sistemas de distribuicao predial de agua para fins
alimentares e sanitarios, depois de equipados com os dispo
sitivos de utilizacao e antes de entrar em funcionamento,
devem ser submetidos a uma operacao de desinfeccao seguida
de lavagem, em conformidade com 0 artigo 4.

2. No Anexo 10 indica-se, como exemplo, urn metodo de
desinfeccao dos sistemas.

ARTIGO 84
Provade funcionamento hidraulico

Apos os ensaios de estanquidade e a instalacao dos dis
positivos de utilizacao deve verificar-se 0 comportamento
hidraulico do sistema.

TfTULOII

Sistemas predlals de drenagem
de aguas residuais

CAPITULO I

Disposi~oes gerais

ARTIGO 85

Objecto

o presente titulo tern por objecto definir as condicoes
tecnicas a que deve obedecer a drenagem predial de aguas
residuais de modo a assegurar 0 seu born funcionamento
preservando-se a seguranca, a salubridade e 0 conforto nos

-ediffcios e servir de criterio de licenciamento pela entidade
licenciadora.

ARTIGO 86

Campode aplica9ao

o presente titulo aplica-se aos novos sistemas prediais de
drenagem de aguas residuais, sejam e!as domesticas, indus
triais ou p!uviais e a remodelacao e ampliacao de sistemas
existentes, de acordo com 0 articulado respectivo deste
Regulamento.

ARTIGO 87

Simbologia, terminologia e sistemas de unldades

1.A simbologia e a terminologia a utilizar devem respeitar
as Normas Mocambicanas aplicaveis.
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2. Na ausencia destas devem-se utilizar a simbologia e a
terminologia constantes dos Anexos 11 e 12 respectivamente,
parte integrante deste Regulamento.

3. As unidades devern ser as do Sistema Internacional.

ARTIGO 88

Normas a aplicar

1. Para efeitos deste Regulamento, as normas a aplicar,
designadamente para 0 controlo de qualidade de materiais e
de controlo de qualidade das obras, devem ser as Normas
Mocambicanas.

2. Na ausencia destas, devem ser adoptadas Normas Inter
nacionais (ISO) ou outras que em articulacao com as enti
dades competentes no dominic da normalizacao e qualidade
sejam eonsideradas adequadas.

3. A aplicacao de novas materiais ou processos de insta
la~ao para os quais nao existam normas nem suficiente
pratica de utilizacao, sera condicionada ao previa parecer do
Laboratorio de Engenharia de Mocambique (LEM) em arti
culacao com as entidades competentes no dominic da nor
malizacao e qualidade.

ARTIGO 89

Laborat6rios de ensaios

Sempre que houver lugar a realizacao de ensaios de veri
ficacao de conformidade com as normas, no ambito da
aplicacao deste Regulamento, dever-se-a dar prioridade ao
Laboratorio de Engenharia de Mocambique CLEM), ao Labo
ratorio Nacional de Higiene de Alimentos e Agua, e na impos
sibilidade destes recorrer-se a outros laboratories nacionais
ou estrangeiros ao abrigo do Sistema Nacional da Qualidade.

ARTIGo90

Separa9ao de sistemas

1.A montante das camaras de ramal de ligacao e obriga
toria a separacao dos sistemas de drenagem de aguas residuais
domesticas dos de aguas pluviais.

2. As aguas residuais industriais ou assimilaveis, apos
eventual tratamento adequado, de acordo com as suas carac
terfsticas ffsicas, quimicas e microbiologicas, podem ser con
duzidas ao sistema de drenagem de aguas residuais domesticas
ou pluviais, conforme a sua semelhanca, apos aprovacao pela
entidade licenciadora do sistema com base em normas am
bientais vigentes ou legislacao especial.

ARTIGo91

t.aneamentos permitidos

1. Em sistemas de drenagem de aguas residuais domes
ticas e permitido 0 lancamento para alem destas, as prove
nientes de:

a) Actividades industriais ou assimilaveis, desde que
cumpram 0 estabelecido no artigo 90;

b) Lavagem de garagens de recolha de vefculos,de des
carga de piscinas e de instalacoes de aquecimento
e armazenamento de agua, em situacoes devida
mente justificadas.

2. Em sistemas de drenagem de aguas residuais pluviais e
permitido 0 lancamento das aguas provenientes de:

a) Rega de jardins e espacos verdes, lavagem de arrua
mentos, patios e parques de estacionamento ou
seja, aquelas que, de urn modo geral, sao reco
Ihidas pelas sarjetas, sumidouros ou ralos;
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b) Circuitos de refrigeracao e de instalacoes de aqueci
menta;

c) Piscinas e depositos de armazenamento de agua;
d) Drenagem do subsolo.

ARTIG092

Lan\lamentos Interdltos

Em sistemas de drenagem de aguas residuals, qualquer
que seja 0 seu tipo e interdito 0 lancamento de:

a) Materias explosives au inflamaveis:
b) Entulhos, areias ou cinzas;
c) Efluentes a temperatures superiores aos maximos

adrnissfveis para os materials constituintes do sis
tema;

d) Quaisquer substancias, nomeadamente sobejos de
comida e outros resfduos, triturados au nao, que
possam obstruir ou danificar as tubagens e as aces
sorios au inviabilizar a processo de tratamento:

e) Efluentes de laboratories au de instalacoes hospita
lares que. pela sua natureza qufrnica ou microbic
logica, constituam um elevado risco para a saude
publica au para a conservacao das tubagens:

f) Materias radloactlvas em concentracces consideradas
inaceitaveis pelas entidades competentes;

g) Lamas extrafdas de fossas septicas, gorduras, oleos
ou outras substanctas provenientes de operacoes
de manuten~ao de camaras retentoras ou disposi
tivos similares;

h) Efluentes de unidades Industrials, que nao cumpram
o estabelecido no artigo 90 au que constem de
legisla9iio especial,

ARTlGo93
Qualldade dosmaterials

Todos as materials devem ser isentos de defeitos nos
termos da previa verifica~ao de conformidade de acordo
com as artigos 88 e 89.

ARTlGo94

Cadastro dOS sIstemas

1.A entidade gestora do service de drenagem publica de
aguas residuals deve manter em arquivo as cadastros dos
sistemas prediais,

2. Nos cadastros dos sistemas predials deve constar:
a) A memoria descritiva e justificativa dassolucoes adop

tadas, com indica\(ao da natureza dos materiais e
acessorios e as condi~oes de instala9ao das tuba:
gens;

b) 0 dimensionamento hidraulico-sanitario;
c) As l'e9lls desenhadas.

3. As pe9lls desenhadas devem integrar:
a) A localizag1io das tubagens, aeess6rios do sistema e

instalarroes complementares, em planta a escala
mInima de 1:100;

b) A representa9ao dos colectores prediais, e instala90es
complementares, emcorteaescaJa minima de 1:100;

c) A indicarriio de cotas de pavimento e de soleira das
camaras de inspec\(iio;

d) A indica9ao dos materiais, secQoes e inc!ina\ioes das
tubagens.
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ARTIGo9S

Identlflca9ao dastubagens

1.As tubagens instaladas avista ou visitaveis, devem ser
identificadas consoante a natureza das aguas residuals trans
portadas, de acordo com as Normas Mocarnbicanas existentes
neste dominio.

2. Enquanto nilo for publicada a respective norma, as iden
tificacoes sao as indicadas no Anexo 13. parte integrante deste
Regularnento.

CAPITULO II

ConcepC;fto dossistemas

ARTIGO 96

Integra9fio nopro/eeto geral

A concepcao de sistemas de drenagem de aguas residuais
deve ter como objective a resolucjo dos problemas numa
perspective global, tecnica e economica, coordenada com a
arquitectura, a estrutura e as restantes instalaqoes especiais
da edificacao,

ARTIG097

VentllaQao desistemas

1. as sistemas de drenagem de aguas residuais domesticas
tem sempre ventila<;ao primaria, que e obtida pelo prolonga
mento de tubos de queda ate asua abertura na atmosfera ou,
quando estes nao existam, pela instalar;ao de colunas de
ventilacao nos extremes de montante dos colectores prediais.

2. Quando necessaria, de acordo com as disposicoes do
presente Regulamento, alern deste tipo de ventilar;ao, os sis
temas devem dispor de ventilacao secundaria, parcial ou
total. realizada atraves de colunas ou de rarnais e colunas de
ventilaeao.

ART/GO98
Remodela9ao ouampJla\liio deIIlstemall existentes

1.Na remodelaeso ou ampliaeao de sistemas existentes,
devern ser respeitadas as dtspostcoes do presente Regula
mento.

2. Sernpre que hajaaumento do caudal de ponta, deve com
provar-se a suficiencla da capacidade de transporte dos tubas
de queda e colectores prediais e cia ventilar;iio do sistema.

ARTIGo99
Sistemas de drenagem de aguasresiduals domestlcall

1. Todas as aguas residuals recolhidas a mvel nao inferior
ao do arruamento onde esta instalado 0 colector publico. em
que vao descarregar, devem ser escoadas para este colector
par gravidade.

2. As aguas residuais recolhidas abaixo do nivel do arl'u,a
mento, como e0 caso de caves. mesrno que localizadas acima
do nivel do colector publico. devem ser elevadas para um
nlvel igua( ou superior ao do arruamento. atendendo (\0

possivel funcionamento em carga do colector pLiblico. com 0

consequente alagamento das caves.
3. Em casos especiais. aaplicaQao de solw;6es tecnicas

que garantam Q nao alagamento das caves, pode di~pensar

a exigencia do ·numero anterior.

ARTIGO 100
Sistemas de drenagem de aguaspluvlals

1. Na concep~ao de sistemas de drenagem de aguas plu
viais, devem sel' consideradas as areas de contribuigao. 0

conforto dos transeuntes e a forma de Iiga9ao arede publica,
que pode ser directa ou atrav6s ge valetas de arruamentos.
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2. As aguas pluviais recolhidas a nivel inferior ao do
arruamento, devem ser drenadas conforme 0 referido no
artigo anterior.

ARTIGO 101

Preven~ao da polui~ao

1. Nao e permitida a ligacao entre a rede de distribuicao
predial de agua e as redes de drenagem de aguas residuais,

2. 0 fornecimento de agua de distribuicao aos aparelhos
sanitarios deve ser efectuado sem per em risco a sua pota
bilidade, quer por contacto, quer por aspiracao de agua
residual em caso de depressao.

3. A rede de ventilacao de aguas residuais domesticas
deve ser totalmente independente de qualquer outro sistema
de ventilacao do ediffcio.

ARTIGO 102

Sistemas de aguas residuais domesticas onde nse exista
drenagem pUblica

1. Os sistemas prediais de aguas residuais domesticas,
quando nao exista drenagem publica, devem obedecer a
todas as disposicoes do presente Regulamento, ate a carnara
de ramal de ligacao,

2. Os sistemas aut6nomos de tratamento e desembaraca
mento devem obedecer a regulamentacao espedfica.

3. Enquanto nao houver regulamentacao especifica, a rea
lizacao de sistemas aut6nomos de tratamento e desembaraca
mento deve obedecer aexperiencia adquirida na sua aplicacao
ou a garantia de qualidade da solucao a adoptar, devendo ser
tomado como referencia 0 conteiido da Seccao III do Capi
tulo VI do presente Titulo.

CAPITULO III

Elementos de base para 0 dimensionamento

ARTIGO 103

Aparelhos e equipamentos sanitarios

1. Na elaboracao dos estudos relativos a drenagem de
aguas residuais domestic as e indispensavel conhecer os tipos
e numero de aparelhos e equipamentos sanitarios, bern como
a sua localizacao.

2. Os aparelhos e equipamentos sanitarios devem estar
devidamente identificados nas pecas desenhadas do projecto.

ARTIGD 104
caudais de descarga de l\guas residuais domesticas

1. Os caudais de descarga a atribuir aos aparelhos e equi
pamentos sanitarios devem estar de acordo com 0 fim espe
cffico a que se destinam.

2. Os valores minimos dos caudais de descarga a con
siderar nos aparelhos e equipamentos sanitarios sao os indi
cados no Anexo 14, parte integrante deste Regulamento.

ARTIGO 105

Coeficiente de simultaneidade

1. Deve ter-se em conta a possibilidade do funcionamento
nao-simultaneo da totalidade dos aparelhos e equipamentos
sanitarios, considerando-se na determinacao do caudal de
calculo 0 coeficiente de simultaneidade mais adequado.

2. Designa-se por coeficiente de simultaneidade numa dada
seccao a relacao entre 0 caudal simultaneo maximo previsivel,
au seja, 0 caudal de calculo e 0 caudal acumulado de todos
os aparelhos e equipamentos sanitarios que drenam ate essa
seccao.
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3. 0 coeficiente de simultaneidade pode ser obtido POT via
analitica ou grafica, resultante de dados estatfsticos aplicaveis.

4. Apresenta-se no Anexo 15 uma curva que, tendo em
conta os coeficientes de simultaneidade, fornece os caudais
de calculo em fum;ao dos cauda is acumulados e pode ser
utilizada para os casos correntes de babitacao,

ARTIGO 106

Precipita~ao

1. Na determinacao da precipitacao a adoptar, deve re
correr-se as. curvas de intensidade-duracao-frequencia, que
fornecem os valores das intensidades medias maximas de pre
cipitacao para varias duracoes e diferentes perfodos de retorno.

2. 0 periodo de retorno a considerar no dimensionamento
hidraulico de uma rede predial de drenagem 'pluvial deve ser,
no minima, de 5 anos (este valor podera ser aumentado para'
10, 20 ou 25 anos, em situacoes devidamente justificadas)
para uma duracao de precipitacao de 5 minutos.

3. No Anexo 16 apresentam-se dados relativos as referi
das curvas que possibilitam a determinacao da intensidade
de precipitacao,

ARTIGO 107

Coeficiente de escoamento

1.0 coeficiente de escoamento define-se como a razao
entre a precipitacao util, isto e, aquela que da origem ao
escoamento na rede e a precipitacao efectiva, au seja, a que
cai nas areas a drenar.

2. 0 coeficiente de escoamento pode ser estimado atraves
da tabela do Anexo 17, sendo 0 seu valor igual aunidade para
coberturas de ediffcios, terraces, etc.

CAP{TULOIV

Tubagens

seccxor
Ramais de descarga

ARTIGO 108
Finalidade

as ramais de descarga tern par finalidade a conducao das
aguas residuais domestic as ou das aguas pluviais aos res
pectivos tubos de queda ou, quando estes nao existem, aos
colectores prediais.

ARTIGO 109.
CauGiais de cateuto

1. Os caudais de calculo dos ramais de descarga de aguas
residuais domesticas devem basear-se nos caudais de des
carga atribuidos aos aparelhos sanitarios enos coeficientes
de simultaneidade, nos termos dos artigos n.OS 104 e 105.

2. Os caudais de calculo dos ramais de descarga de aguas
pluviais devem basear-se nas areas a drenar em projeccao
horizontal, no coeficiente de escoamento e na precipitacao,

ARTIGO 110

Dimensionamento hidraulico-sanitario

1. No dimensionamento hidraulico-sanitario dos ramais de
descarga de aguas residuais domesticas devem ter-se em
atencao:

a) Os caudais de calculo;
b)As inclinacoes, que devem situar-se entre 10 e 4Ommfm;
c) A rugosidade do material;
d) 0 risco de perda do fecho hfdrico,
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2. Os ramais de descarga individuais podem ser dimen
sionados para escoamento a sec\lao chela, desde que sejam
respeitadas as distancias rnaximas entre 0 sitao e a seccao
ventilada indicadas no Anexo 18, parte integrante deste
Regulamento,

3. Quando excedidas aquelas distancias e nos sistemas sem
ramais de ventilacao, os ramais de descarga devem ser dimen
sionadas para escoamento a meia seccao.

4. as ramais de descarga nso individuals devem ser sem
pre dimensionados para escoamento a meia seccao.

5. No dimensionamento hidraulico dos ramais de descarga
de aguas pluviais devem ter-se em atencao:

a) Os caudais de calculo;

b) As inclinacoes, quenaodevem ser inferiores a lOmm/m;
c) A rugosidade do material.

6. Os ramais de descarga de aguas pluviais podem ser
dimensionados para escoamento a sec\lao cheia,

ARTIGO III

Dlametro mfnlmo

1. as diametros nommais rmmmos adrnitidos para os
ramais de descarga individuais dos aparelhos sanitarios sao
os fixados no Anexo 19, parte Integrante deste Regularnento.

2. 0 diametro nominal minimo dos ramais de descarga de
aguas pluviais e de 40 mm,

ARTIGO 112
Sequencia desec90es

A seccao do ramal de descarga nao pode diminuir no
sentido do escoamento.

ARTIGO 113
Tra\lado

1. 0 tracado dos ramais de descarga deve obedecer ao
princfpio dos tracados varejavels, devendo ser feito por
trocos rectillneos unidos por curvas de concordancia, facil
mente desobstrufveis sem necessidade de proceder a sua
desmontagem, ou por caixas de reuniao,

2. a troeo vertical dos ramais de descarga nao pode
exceder, em caso algum, 2,00m de altura.

3. A liga\(ao de varies aparelhos sanitarios a urn mesmo
ramal de descarga pode ser feito por meio de forquilhas ou
caixas de reuniao,

4. Os ramais de descarga das bacias de retrete e os das
aguas de sabao devem ser normalmente independentes.

5. Os ramais de descarga de aguas de sabao au de urindis
s6 podem ser ligados a ramais de descarga de bacias de
retrete, desde que esteja assegurada a adequada ventila9ao
secundaria dos primeiros, tendo em vista impedir fen6menos
de sifonagem induzida.

6. as ramais de descarga dos urin6is devem ser indepen
dentes dos restantes aparelhos, podendo ser ligados aos
ramais de aguas de sabao por caixas de reuniao e aos das
bacias de retrete nas condiqoes referidas no numero anterior.

ARTIGD 114
L1gaQao ao tuba de queda OU ao colector predial

1.A liga9uo dos ramais de descarga deve ser feita:
a) Aos tubas de queda, por meio de forquilhasi
b) Aas calectores prediais, par meio de farquilhas ou

de camaras de inspec\iao.
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2. Nao e permitida a Jiga\(ao de ramais de descarga de
bacias de retrete e de aguas de sabao, no mesme plano
horizontal do tubo de queda, com forquilhas de ftngulo de
inser\(uo superior a 45.

ARTlGolIS

L,ocalizaqao

1.as ramais de descarga podem ser embutidos, colocados
avista ou visitaveis em tectos falsos e galerias, ou enterrados.

2. A colocacao dos rarnals de descarga nao pode afectar
a resistencia, nem dos elementos estruturais do ediffcio, nem
das canalizacaes.

ARTlGO 116

Natureza dos materials

Os ramais de descarga podem ser de policloreto de vinilo
(PVC), ferro fundido ou outros materials que reunam as
neceasarias condicoes de utilizacjo, em conformidade com 0
artigo 88.

SECyAO 11

Ramais deventilaQao

ARTIGO 117

Flnalldade

Os rarnais de ventilacao tern por finalidade a manutencao
do fecho hfdrico nos sifoes, sempreque esta nao estejaassegu
rada pelas restantes condicoes exigidas neste Regulamento.

ARTIGO 118

Dlmenslonamento

o diarnetro dos ramais de ventila\(ao nao devem ser infe
riores a 2/3 dos diarnetros dos ramais de descarga respectivos.

ARTIGO 119

Tra9ado

1. as ramais de ventila9ao devem ser constituidos par
tr090S rectillneos, ascendentes e verticals, ate atingirem uma
altura minima de 0,15m acima do nivel superior do aparelho
sanitario mais elevado a ventilar'per esse ramal.

2. A liga9ao a coluna de ventilacao deve ser feita por
tr090S com a inclinacao minima de 20 mm/m, para facilitar 0

escoamento da agua condensada para 0 ramal de descarga,
3. A tnsercao do ramal de ventilacgo no ramal de descarga

deve fazer-se a uma distancia do simo a ventilar nao inferior
ao dobro do diametro deste ramal, nem superior ao indicado
no Anexo 18, parte integrante deste Regulamento,

4. Nos aparelhos em bateria, com ex.cep\(ao de bacias de
retrete e similares, caso nao se fa\(a a ventila\(ao secundaria
individual, os ramais de ventila\(ao colectivos devem ter
ligac;ao ao ramal de descarga no maximo d~ 3 em 3 aparelhos.

ARTIGO 120
Locallz8f}lio

Na localizac;iio de ramais de ventiJa9ao deve respeitar-se
o disposto no artigo 115.

ARTIGO 121

Natureza dos materlai,

Os ramais de ventila<;uo podem sel' de policloreto de
vinilo (PVC), ferro funaido ou outros materiais que rcunam
as necessthias condi90es de utilizac;ao, em conformidade com
o artigo 88.
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SECc;i\OIII

Aigerozes e caleiras

ARTIGO 122

Finalidade

as algerozes e caleiras tern por finalidade a recolha e
conducao de aguas pluviais aos ramais de descarga ou aos
tubos de queda.

ARTIGO 123

Caudais de calculo

Os caudais de calculo de algerozes e caleiras devem ser
obtidos de acordo com as areas a drenar, tendo em conta 0

determinado nos artigos 106 e 107.

ARTIGO 124

Dimensionamento hidraulico

No dimensionamento hidraulico de algerozes e caleiras
deve ter-se em atencao:

a) as caudais referidos no artigo 123;

b) A inclinacao que nao deve ser inferior a 5 mm/m;

c) A rugosidade do material;

d) A altura da lamina lfquida, que nao deve exceder
7/10 da altura da seccao transversal.

ARTIGO 125
Natureza dos materiais

as algerozes e caleiras podem ser de chapa zincada, betao,
fibroeimento, policloreto de vinilo (PVC) ou outros materiais
que reunam as necessarias condicoes de utilizacao, em con
formidade com 0 artigo 88.

SECc;J.OIV

Tubas de quada

ARTlGo126

Finalidade

1. Os tubes de queda de aguas residuais domesticas tern
por finalidade a conducao destas desde os ramais de descarga
ate aos colectores prediais, sempre que a distancia vertical
entre 0 inicio do ramal de descarga e 0 colector predial seja
superior a 2m, servindo simultaneamente para ventilacao das
redes predial e publica.

2. as tubos de queda de aguas pluviais tern por finalidade
a conducao destas para nfveis inferiores.

ARTIGO 127

caudais de eatcuto

1. Os caudais de calculo de tubos de queda de aguas
residuais domesticas devem basear-se nos caudais de descarga
atribufdos aos aparelhos sanitarios que neles descarregam
enos coeficientes de simultaneidade, nos termos dos arti
gos 104 e 105.

2. Os caudais de calculo de tubas de queda de aguas
pluviais devem ser 0 somatorio dos caudais de calculo dos
algerozes, caleiras e ramais de descarga que para eles des
carregam.

ARTlGo128

Taxa de ocupa~ao num tubode queda

Designa-se por taxa de ocupacao num tuba de queda a razao
entre a area ocupada pela massa lfquida e a area da seccao
interior do tubo.
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ARTIGO 129
Dimensionamento hidniulico-sanitario

1. No dirnensionamento hidraulico-sanitario de tubos de
queda de aguas residuais domesticas devem ter-se em atencao:

a) as caudais de calculo referidos no artigo 127;

b) A taxa de ocupacao, que nao deve exceder 0 valor
de 1/3 em sistemas com ventilacao secundaria,po
dendo descer ate 1/7 em sistemas sem ventilacao
secundaria, de acordo com a tabela do Anexo 20,
parte integrante deste Regulamento;

c) A formula e 0 abaco do Anexo 21, a titulo de orien
tacao,que podem ser aplicados no dimensionamento
dos tubos de queda de aguas residuais domesticas,

2. a diametro dos tubos de queda de aguas residuais domes
ticas deve ser constante em toda a sua extensao,

3.13 obrigatoria a instalacao de coluna de ventilacao, sempre
que 0 caudal de calculo for maior que 700 l/minuto, nos tubos
de queda com altura superior a 35 m.

4. No dimensionamento hidraulico dos tubos de queda de
aguas pluviais devem ter-se em atencao:

a) as caudais de calculo referidos no artigo 127;

b) A altura de agua acima de tuba de queda ou seja, a
carga na coluna;

c)A formula que se apresenta no Anexo 22, a tftulo de
orlentacso, que pode ser aplicada no dimensiona
mento dos tubas de queda de aguas pluviais.

ARTIGO 130

Diametrominimo

a diametro nominal dos tubas de queda de aguas residuals,
domesticas ou pluviais, nao pode ser inferior au maior dos difl
metros dos ramais a eles ligados, com urn minimo de 50mm.

ARTIGO 131

Tra~ado

1. 0 tracado dos tubos de queda deve ser vertical, prefe
rencialmente com urn unicc alinhamento recto.

2. Nao sendo possivel evitar mudancas de direccao, estas
devem ser efeetuadas por curvas de concordancia, nao de
venda 0 valor da translacao exceder 10 vezes 0 diametro do
tubo de queda.

3. No caso de exceder aquele valor, 0 troco intermedio de
fracapendente deve ser tratado como colector predial.

4. A concordancia dos tubos de queda de aguas residuais
domesticas com trocos de fraca pendente faz-se por curvas
de transicao de raio nao inferior ao triplo do seu diametro,
tomando como referencia 0 eixo do tubo, au por duas cur
vas de 45° ligadas por urn troco recto.

5. A abertura para 0 exterior dos tubos de queda de aguas
residuais domesticas deve:

a) Localizar-se a 0,50 m aeima da cobertura da edifi
calfao ou, quando esta for terrace, 2,00 m acima
do seu nfvel;

b) Exceder pelo menos, 0,20 m 0 capelo da chamine
que se situar a uma distancia inferior a 0,50 m da
abertura;

c) Elevar-se pelo rnenos 1,00 m acima das vergas dos
vaos de qualquer porta, janela ou fresta de tomada
de ar, localizadas a uma distancia inferior a 4,00 m
da abertura;
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d) Ser protegida com rede, para impedir a entrada de
materias solidas e de pequenos anirnais.

6.Q Anexo 23 exemplifica.as condicoes atras mencionadas.

ARTIGO 132
Locallza9lio

1. Os tubes de queda de aguas residuais domesticas devem
ser localizados, de preferencia, em galerias verticais facil
mente acessfveis.

2. Os tubos de queda de aguas pluviais devem ser loca
lizados, de preferencia, a vista na face exterior do ediffcio,
ou em galerias verticais acessfveis.

3.Os tubes de queda podem, eventualmente, ser embutidos
e, caso atravessem elementos estruturais, a resistencia destes
ultimos e a das canalizacoes nao deve ser afectada.

ARTlGoI)3
Bocas de IImpeza

1. A instalacao de bocas de limpeza em tubes de queda de
aguas residuais domesticas e obrigatoria nos seguintes casos:

a) Nas mudancas de direccao, proximo das curvas de
concordancia;

b) Na vizinhanca da mais alta insercao dos ramais de
descarga no tubo de queda;

c) No minimo de tres em tres pisos, junto da insercao
dos rarnais de descarga respectivos, sendo aeon
selhavel em todos os pisos;

d) Na sua parte inferior, junto das curvas de concordancia
com 0 colector predial, quando nso for possfvel
instalar uma camera, de inspeccao nas condicoes
referidas neste Regulamento,

2. As bocas de limpeza devem ter diametro no minima
igual ao do respectivo tubo de queda e a sua abertura deve
estar tao proxima deste quanto possivel.

3.As bocas de Iimpeza devem ser instaladas em locais de
facil acesso e utilizacao,

ARTlGO 134
Descarga

1. Os tubos de queda de aguas residuais domesticas devem
ligar aos colectores prediais conforme 0 indicado no n." 4
do artigo 131 e a insercao naqueles deve ser efectuada por
meio de forquilhas ou camaras de inspeccao,

2. Se a distancia entre 0 colector predial e 0 troco vertical
do tubo de queda for superior a 10 vezes 0 diametro deste,
deve garantir-se a ventilacao secundaria, ou ser instalada uma
camara de inspeccao aquela distancla, ou ainda uma solucao
equivalente que assegure a ventilacao primaria, tendo em
vista atenuar as consequencias do ressalto hidraulico,

3. Os tubos de queda de aguas pluviais podem descarregar:

a) Em colectores prediais, atraves de forquilhas ou cfi
maras de inspeccao com curvas de concordancia
entre os trocos vertical e de fraca pendente;

b) Em valetas de arruamentos, directamente au atraves
de caleiras ou tubas devidamente protegidos con
tra sobrecargas previsfveis.

ARTIGo135
Naturezados materials

1. Os tubas de queda de aguas residuais domesticas po
dem ser de PVC rfgido ou ferro fundido, em conformidade
Com 0 artigo 88.
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2. Os tubos de queda de aguas pluviais podem ser de
PVC ngido, chapa zincada e ferro fundido ou galvanizado,
em conformidade com 0 artigo 88.

3. Podem ainda ser utilizados outros materiais que reu
nam as necessarias condicoes de utilizacao, em conformidade
com 0 artigo 88.

SEcC;Aov

Colunas de ventlla9ao

ARTIGO 136
Flnalldade

1. As colunas de ventilacao tern por finalidade cample
mentar a ventilacao efectuada atraves dos tubos de queda,
sempre que a taxa de ocupacao naqueles tubos seja superior
ao valor mfnimo indicado no artigo 129, ou quando a exis
tencia de ramais de ventilacao assim 0 exija,

2. As colunas de ventilacao tern ainda por finalidade
assegurar a ventilacao da rede, quando nao existam tubes
de queda.

ARTIGO 137
Dimenslonamento

No dimensionamento de colunas de ventilacao deve ter-se
em atencao a .sua altura e 0 diametro dos respectivos tubos
de queda, podendo utilizar-se na sua deterrnlnacao a formula
e 0 abaco indicados no Anexo 24, parte integrante deste
Regulamento.

ARTIGO 138
Sequencia de sec90es

A seccao da coluna de ventilacao nao deve diminuir no
sentido ascendente.

ARTIGO 139"

Tra9ado

1. 0 tracado das colunas de ventilagao deve ser vertical e
as mudancas de direccao constitufdas por trocos rectilineos
ascendentes ligados por curvas de concordfincia,

2. As colunas de ventilacao devem:

a) Ter a sua origem no colector predial, a uma distancia
dos tubos de queda cerca de 10 vezes 0 diametro
destes;

b) Terminar superiormente nos tubos de queda, pelo
menos 1,00 m acima da tnsercao mais elevada de
qualquer ramal de descarga, ou abrir directamente
na atmosfera nas condicoes previstas no n." 5 do
artigo 131;

c) Ser ligadas aos tubos de queda no mfnimo de tres
em tres pisos:

d) Ter 0 seu infcio .nas extrernidades de montante dos
colectores prediais, na ausencia de tubos de queda.

ARTIGO 140
Locallza9iio

1. As colunas de ventilacao devem ser instaladas de pre
ferencia em galerias verticais facilrnente acessfveis,

2. As colunas de ventilacao tambern podem ser embutidas
e, caso atravessem elementos estruturais, a resistencia destes
e a das canalizacoes nao deve ser afectada.

AR'l'Io0 141
Natureza dosmaterials

As colunas de ventilagao podem ser de policloreto de
vinilo (PVC), ferro fundido. ou outros nJ,flteriais que reunam
as necessarias condigoes de utilizagao, em conformidade
com 0 artigo 88.
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SECC;ii.O VI

Colectores prediais

ARTIGO 142

Finalidade

as colectores prediais tern por finalidade a recolha de
aguas residuais provenientes de tubos de queda, de ramais
de descarga situados no piso superior adjacente e de condu
tas elevatorias, e a sua conducao para 0 ramal de ligacao ou
para Dutro tubo de queda,

ARTIGO 143

caudats de caleulo

1. as caudais de calculo dos colectores prediais de aguas
residuais domesticas devem basear-se nos caudais de des
carga atribufdos aos aparelhos sanitarios que nele descar
regam enos coeficientes de simultaneidade, nos termos dos
artigos 104 e 105.

2. as caudais de calculo dos colectores prediais de aguas
pluviais devem ser 0 somatorio dos caudais de calculo de
tubos de queda e rarnais de descarga que lhes estao directa
mente ligados e, eventual mente, de aguas freaticas,

ARTlGo144

Dimensionamento hidraulico

1. No dimensionamento hidraulico dos colectores prediais
de aguas residuais domestic as devem ter-se em atencao:

a) as caudais de calculo:

b) A inclinacao, que deve situar-se entre 10 e 40 mm/m;

c) A rugosidade do material.

2. as colectores prediais de aguas residuais domesticas
devem ser dimensionados para urn escoamento nao supenor
a meia seccao.

3. No dimensionarnento hidraulico dos colectores prediais
de aguas pluviais devem ter-se em atencao:

a) as caudais de calculo;

b) A inclinacao, que deve situar-se entre 10 e 40 mm/m,
admitindo-se, em casos devidamente justificados,
o valor minimo de 5 mm/m;

c) A rugosidade do material;

d) as colectores prediais de aguas pluviais podem ser
dimensionados para urn escoarnento a seccao cheia.

ARTIGO 145

Oiametro minimo

a diametro nominal dos colectores prediais nao pode ser
inferior ao maior dos diametros das canalizacoes a eles
ligadas, com urn minimo de 100 mm.

ARTfGO 146

Sequencia de seccoes

A seccao do colector predial nao pode diminuir no sentido
do escoamento.

ARTIGO 147

Tra~ado

I. a tracado de colectores prediais deve ser rectilineo,
tanto em planta como em perfil.

2. Nos colectores prediais devem ser implantadas carnaras
de inspeccao no seu inicio, em mudancas de direccao, de
inclinacao e de diametro e nas confluencias onde nao sejam
previstas forquilhas,
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3. Quando os colectores prediais estiverem instalados a
vista, ou em locais facilmente visitaveis, as camaras de ins
peccao podem ser substituidas por forquilhas e bocas de
limpeza, localizadas em pontos apropriados e em numero
suficiente, de modo a garantir urn eficiente service de
manutencao,

4. As camaras ou bocas de limpeza consecutivas nao
devern distar entre si mais do que 15 m.

ARTIGO 148

Localiz3Q80

as colectores prediais podem ser enterrados, colocados
a vista ou em locais facilmente visitaveis e embutidos, mas
sem afectar a resistencia dos elementos estruturais do ediffcio
e a das proprias canalizacoes,

ARTIGO 149

Camara de ramal de ligaQao

I. E obrigatoria a construcao de camaras implantadas na
extrernidade de jusante de sistemas prediais, estabelecendo
a ligalfao destes aos respectivos ramais de ligacao, locali
zadas preferencialmente fora da edificacao, em logradouros
quando existam, junto a via publica e em zonas de facil
acesso.

2. Quando as camaras de ramal de ligacao nao possam ser
instaladas no exterior das edificacoes, por implicacoes com
outras infraestruturas, as camaras devem ser instaladas den
tro das edificacoes, em zonas de facil acesso e em zonas
comuns nos ediffcios de varies fogos.

3. As carnaras de ramal de ligacao obedecem ao disposto
no Capitulo V, Seccao III deste Titulo, no que se refere a
camaras de inspeccao.

4. Nao deve existir nas camaras de ramal de ligacao, nos
rarnais de ligacao ou nos colectores prediais, qualquer
dispositive ou obstaculo que impeca a ventilacao da rede
publica atraves da rede predial e 0 escoamento em superffcie
livre da rede predial para a rede publica.

5. Em sistemas publicos existentes que ainda nao satis
facam as disposicoes do presente Regulamento, nomeada
mente quanto ao diametro minimo, pode aceitar-se a instalacao
de dispositivos de retencao de corpos s6lidos na camara ou
ramal de Iigacao, desde que a entidade gestora assegure a
inspeccao e limpeza atempadas.

;}RTlGOI50

Valvulas de reteneao

A instalacao de valvula de retencao so e permitida em
casos excepcionais e desde que garantida a sua regular
manutencao,

ARTIGO 151

Natureza dos materiais

1. Os colectores prediais de aguas residuais domesncas
podem ser de policloreto de vinito (PVC), gres ceramico
vidrado ou ferro fundido, em conformidade com 0 artigo 88.

2. as colectores prediais de aguas pluviais podem ser de:
policloreto de vinilo (PVC), betao, ferro fundido ou gal.
vanizado, em conformidade com 0 artigo 88.

3. Podem ainda ser utilizados outros materiais que reu
nam as necessarias condicoes de utilizacao, em conformidade
com 0 artigo 88.



262-(106)

SECGAOVII

Ramais deIigayao

ARTIGO 152

Flnalldade

Os ramais de liga~ao tern por finalidade assegurar a con
du~ao das aguas residuais prediais, desde as camaras de
ramal de ligayao ate a rede publica.

ARTIGO 153

Caudals deClilculo

Os caudais de calculo sao determinados de acordo com as
regras estabelecidas nos artigos 104, 105, 106 e 107.

ARTIGO 154

Dlmenslonamento hldraullco-sanltarlo

No dimensionamento hidraulico-sanitario dos ramais de
liga~lio devem atender-se ao caudal de calculo e as seguintes
regras:

a) As inclinacoes nao devem ser inferiores a 10mm/m,
sendo aconselhavel que se mantenham entre 20
a 40mm/m;

b) A altura do escoamento nlio deve exceder a meia
seccao ou atingir a seccao chela, respectivamente,
em ramais de ligacao domesticos ou pluviais.

ARTIGO 155

Dlilimetro minima

o diarnetro nominal minima admitido nos ramah; de liga
~lio e de 125mm.

ARTIGO 156

Llgaqao arede dedrenagem publica

1. As redes de aguas residuais domesticas dos ediffcios
abrangidos pela rede publica devem ser obrigatoriamente
ligadas a esta par ramais de liga~ao.

2. As redes de aguas pluviais dos ediffcios abrangidos
pela rede publica devem ser ligadas a esta por ramais de
liga~ao, a menos que descarreguem em valetas,

3. Quando se justiflque, pode dispor-se de mais de urn
ramal de liga~lio para cada tipo de aguas residuals.

ARTIGO 157

Inserqiio narede dedrenagem publica

1.A inser~ao dos ramais de Itgacao na rede publica pode
fazer-se nas camaras de visita ou nos colectores, directa ou
indirectamente.

2. A insercao nos colectores faz-se por meio de forqui
lhas simples com urn angulo de incidencia igual ou inferior
a 67° 30', sempre no' sentido do escoamento, de forma a
evitar perturbacoes na veia liquida principal.

3. A insercao directa dos ramais de ligacao nos colectores
so e admissfvel para diametros de colectores superiores a
500 mm e deve fazer-se a urn nfvel superior a dois tercos de
altura destes, devendo nestes casos ser solicitada, para 0

efeito, a autorizacao da entidade gestora do sistema.

ARTIGO 158
Traqado

o tracado dos ramais de liga~ao deve ser rectilmeo, tanto
em planta como em perfil, admitindo-se, no entanto, curvas
de concordancia entre as forquilhas e os ramais de ligacao.
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ARTIGO 159

Ventlla9ao darede

Nao devem existir dispositivos que impecam a ventilacao
da rede publica atraves dos ramais de ligacao e das redes
prediais.

ARTIGO 160
Natureza dos materials

as ramais de liga9ao podem ser de gres ceramico vidrado,
ferro fundido, policloreto de vinilo (PVC) ou outros materiais
que reunam as necessarias condicoes de utiliza~ao, em con
formidade com 0 artigo 88.

cAPiruLOV
Elementos acess6rios da rede

SECCAO I

Sifoes

ARTIGO 161

Flnalldade

Os sifOes sao dispositivos incorporados nos aparelhos
sanitarios, au inseridos nos ramais de descarga, com a
finalidade de impedir a passagem de gases para 0 interior
das edificacoes.

ARTlGD 162

Dlmenslonamento

1. Os diametros dos sifoes a instalar nos diferentes apa
relhos sanitarios nao devem ser inferiores aos indicados no
Anexo 25, nem exceder os dos respectivos ramais de descarga.

2. 0 fecho hfdrico dos sifoes nao deve ser inferior a
50mm, nem superior a 7Smm, para aguas residuais domes
ticas e 100 mm para aguas pluviais.

ARTIGO 163

Implantaqao

1.Todos os aparelhos sanlrarios devem ser servidos, indi
vidual ou colectivamente, por sifoes.

2. Devem ser munidos de sifoes os ralos de recolha de
aguas pluviais ligados a sistemas unitarios ou parcialmente
unitarios, que se situem em locals de permanencia de pessoas
ou nas suas imedlacoes.

3. Os sifoes devem ser instalados verticalmente, de modo
a poder rnanter-se 0 seu fecho hfdrico e colocados em locais
acessiveis, para facilitar operacoes de limpeza e manutencao,

4. Quando nao incorporados nos aparelhos sanitarios, os
sifoes devem ser instalados a uma distancia nao superior a
3,00 m daqueles.

5. Os sifoes colectivos podem servlr varies aparelhos sani
tarios produtores de aguas de sabao.

6. E proibida a dupla sifonagem nos sistemas de aguas
residuais domesticas e pluviais,

7. Nas instalacoes em bateria, cada aparelho sanitario deve
ser munido de siTao individual.

ARTIGO 164
Natureza clos materials

Os sitoes nao incorporados nas loucas sanitarias podem
ser de latao, policloreto de vinilo (PVC), ferro fundido ou
outros materials que reunam as necessarlas condicoes de
utilizacao, em conformidade com 0 artigo 88.
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SEcC;AoIl

Ralos

ARTIGO 165

Finalidade

Os ralos sao dispositivos providos de furos ou fendas,
com a finalidade de impedir a passagem de materias solidas
transportadas pelas aguas residuais, devendo estas materias
ser removidas periodicamente.

ARTIGO 166

Dimensionamento

1.A area util minima dos ralos de aguas residuais domes
ticas nao deve ser inferior a 2/3 da area da seccao dos
respectivos ramais de descarga,

2. O~ ralos instalados no topo de tubos de queda de aguas
pluviais devem ter uma area 11tH igual ou superior a 1,5 ve
zes a area da seccao daqueles tubas.

ARTIGO 167

Implanta9io

1.E obrigat6ria a colocacao de ralos nos locais de recolha
de aguas pluviais de lavagem de pavimentos e em todos os
aparelhos sanitarios, com excepcao de bacias de retrete.

2. Onde se preveja grande acumulacao de areias, devem
usar-se dispositivos retentores associados aos ralos.

3. Os ralos de lava-loucas devem ser preferencialmente
equipados com cestos retentores de s6lidos.

ARTIGO 168
Natureza dos materials

Os ralos podem ser de ferro fundido, latao ou outros
materiais que reunam as necessarias condicoes de utilizacao,
em conformidade com 0 artigo 88.

seccxo III

Oamarasde inspecc;:ao

ARTIGO 169
Finalidade

As camaras de inspeccao tern por finalidade assegurar as
operacoes de limpeza e manutencao nos colectores.

ARTIGO 170

Dimensoes minimas

1.A dimensao minima, em planta, das camaras de inspec
~ao nao deve ser inferior a 0,80 da sua profundidade,
medida entre a soleira da camara e 0 pavimento onde esta
se encontra instalada, para profundidades inferiores a 1,00 m.

2. Para profundidades superiores a 1,00 m, as dimensoes
minimas em planta nao devem ser inferiores a 1,00 m ou
1,25 m, respectivamente caso a sua profundidade seja infe
rior ou igual ou superior a 2,50 m.

3. Deve ser .garantida uma facil manutencao no interior
das camaras, atraves de dispositivos de fecho de dimensoes
e resistencia apropriadas.

ARTIGO 171
Implanta4j:iio

E obrigat6ria a instalacao de camaras de inspeccao nos
colectores prediais, nas condicoes referidas no artigo 147.

ARTIGO 172

Tip05 de carnaras de inspecc;:iio

Podem ser de rlanta rectangular ou circular, com cobertura
plana ou tronco-conica assimetrica.
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ARTIGO 173

Elementos constituintes

1.As camaras de inspeccao sao constitufdas por:

a) Soleira, em geral formada por uma laje de betao que
serve de fundacao as paredes;

b) Corpo, formado pelas paredes, corn disposicao ern
planta rectangular ou circular;

c) Cobertura, plana ou tronco-conica assimetrica, com
uma geratriz vertical na continuacao do corpo
para facilitar 0 acesso;

d) Dispositivo de acesso, formado por degraus encas
trados ou por escada fixa ou amovfvel;

e) Dispositivo de fecho.

2. Nas camaras com altura inferior a 1,00 m, dispensam-se
as dispositivos de acesso.

ARTIGO 174

Aspectos construtivos

1.As camaras de inspeccao devem ser solidamente cons
trufdas, rebocadas e afagadas interiormente, facilmente aces
sfveis e dotadas de dispositivos de fecho resistentes.

2. As camaras de inspeccao do sistema de drenagem de
aguas residuais domesticas devem ser dotadas de dispositivos
de fecho que impecam a passagem dos gases para 0 exterior.

3. As mudancas de direccao, diametro e inclinacao nas
camaras de inspeccao devem fazer-se por meio de caleiras
construidas na soleira, com altura igual ao diametro da cana
lizacao de saida, de modo a assegurar a continuidade da
veia Ifquida.

4. A insercao de uma ou mais canalizacoes noutra deve
ser feita no sentido do escoamento, mediante curvas de con
cordancia de raio nao inferior ao dobro do diametro das
canalizacoes respectivas e de forma a garantir a continuidade
da geratriz superior interior das mesmas,

5. As soleiras devem possuir uma inclinacao transversal
minima de 10%, no sentido das caleiras.

6. As camaras de inspeccao devem dispor de uma queda
guiada, sempre que 0 desnivel a veneer pelas canalizacoes
exceda 0,50 m, e de uma concordancia adequada na soleira,
se 0 desnivel for igual au inferior aquele valor.

ARTIGO 175
Natureza dos materiais

1. A soleira deve ser de betiio simples ou armado con
soante as condicoes de fundacao.

2. 0 corpo deve ser de betao simples ou armada, ou de
alvenaria hidraulica de pedra, tijolo ou blocos de cimento.

3. A eobertura deve ser de betao simples ou armado, con
soante os esforcos previsfveis.

4. 0 dispositivo de fecho deve ser de ferro fundido, de
grafite lamelar ou esferoidal, ou de aqo moldado ou lami
nado, dependendo a utilizacao destes dais ultimos materiais
da garantia de eficaz proteccao contra a corrosao.

5. A tampa pode ainda ser de betao armado ou de uma
combinacao de betao com um dos materiais referidos no
ruimero anterior, devendo, neste caso, exisur uma perfeita
aderencia entre si.

6. as dispositivos de acesso fixos devem ser de ferro fun
dido, de grafite lamelar ou esferoidal, ou de outro material
com resistencia suficiente e adequadamente protegidos con
tra a corrosao ao longo da vida util da ohra.

7. Podem ainda ser usados outros materiais que reunam
as necessarias condicoes de utilizacao, em conformidade corn
o artigo 88.
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CAPIrULOVI

Instals90es complementares
SECl;:,3.0I

Instalayoes etevat6rias

ARTIGO 176
FlnatJdade

As instalacoes elevatorias sao conjuntos de 6rgaos e
equipamentos destinados a elevar as aguas residuals cujo
escoamentc para a camera de.ramal de liga<;ao nao se possa
efectuar por gravidade,

ARTIGO 177
Implpnta9io

As instalaeoes elevatorias devem ser Implantadas em locais
que permitam uma facil mspeceao e manutencao, e mtnlmi
zem as efeitos de eventuais ruldos, vibracoes ou cheiros.

ARTIGO 178
Tlp08 deequlpamento elevat6rlo

1.As instalac;oes elevatorias podem ser equipadas com
grupos electrobomba, submersfveis ou n~o. ou ejectores e
devem ser dotadas de dispositlvos de comando, seguranca e
alarme,

2. A eleva'tao por grupos electrobcmba deve ser feita a
partir de camaras de bombagem, dispensavels no caso de
ejectores,

3. Os efluentes dos aparelhos sanitarios devem passar par
uma eamara de inspeccao, antes de serem recebidos no
sistema elevatorio.

ARTIGO 179
Camaraa de bombagem

I. As cameras de bombagem devem ser solidamente cons
trufdas, lmpermeaveis, faeilmente acessfveis e dotadas de
dispositivos de fecho resistentes e que impecam a passagem
de gases para a exterior.

2. Devem dispor obrigatoriamente de ventilayao secundaria,
realizada por intermedlo de tubagem de diametro. no minimo,
igual ao da eonduta de compressao.

3.A concordancia do fundo com as paredes deve fazer-se
de forma a impedir a sedimentaeao de materias sdlidas,

4. 0 revestimento interior destas cameras deve ser resistente
a ac<;ao do acido sulffdrico,

5. A capacidade util das cameras de bombagern deve ser
determinada em fun<;iio do caudal afluente, do caudal elevado
e do numero maximo admissfvel de arranques por hora do
equipamento electromecsnlco, devendo assegurar-se que 0

nlvel maximo de agua residual no seu interior nao ultrapnsse
a cota de soleira da mais baixa canaliza<;iio afluente.

6. Para atender a posslveis avarias au faltas de corrente,
quando nao haja energia de emergencia, as ciimaras de born
bagem devem ter uma capacidade correspondente aaflu8ncia
do caudal de calculo durante 30 minutos.

7. A geometria das dl.maras de bombagem e fun<iao das
caracterlsticas do equipamento elevat6rio e dos elementos
referidos 1\os mlmeros anteriores.

ARTlGo180
Caracterrstlcas doequlpamento elevalOrlo

1. Na defini<;iio e caracterizu\(ao dos grupos electrobomba
cleve ter-se em aten9ao:

a) 0 caudal a elevar. que deve ser igual ao caudal de
calculo afluente acrescido de margem de seguran<;a
que se julgue conveniente;

[SERlE - NUMERO 28

b) Aalturamanometrica:
c) 0 mimero maximo de arranques par hora admissfveis

para°equipamento a instalar;
d) Ainstala9ao, no mfnimo, de dois grupos de elevacao

identicos, normalmente destinados a funcionar
como reserva activa mutua e eventualmente em
conjunto, para reforco da capacidade elevatoria.

2. Os grupos sao de funclonamento automatico e devern
possuir caracterfsticas compatfveis com a natureza das aguas
residuals a elevar.

3. As canalizacoes de aspirayao dos grupos, quando exis
tam, devem ser independentes e ter diametros constantes e
nao inferiores ao das canalizacoes de compressao.

4. Na defini9ao e ceracterizacao dos ejectores deve ter-se
em conta:

a) 0 caudala elevar:
I

b) Aalturamanometrica;
c) 0 tempode esvaziamento:
d) A tnstalacao de pelos rnenos duas unidades, para ga

rantir 0 escoamento continuo do caudal a"fluente.
6. 0 nivel maximo de agua residual no ejector deve ser

inferior ao da soleira da cana!iza<;ao afluente.

ARTIGO 181 -,
Medldas prevlilntlvas ccmtra rurdas e vlbra96es

No sentido de atenuar os ruidos e as vibracoes, devem as
instalaeoes elevatorias:

a) Possuir isolarnento conveniente, nomeadamente ernba
sarnentos isolados e fixacces elasticas;

b) Os orgaos electromecanicos devem tel' um nivel de
rufdoadmissfvel, em conformidade com 0 artigo88.

ARTIGO 182
Natureza dos materials

1. Os equipamentos elevatortos, cenalizacees e respectivos
acessorios devem ser de tipo adequado a natureza das aguas
residuals a elevar,

2. As canallzacoes e acessorios podem ser de aco, ferro
fundido ou outros materiais de reslstsncia adequada as pres
soes de service e que' reunam as necessaries condicoes de
utilizaQiio em conformidade com 0 artigo 88.

SECl;AOII
camaras retentcras

ARTlGol83
Flnalldade

1.As camaras retentoras tem par finalidade separar e reter
mat6rias transportadas pelas aguas residuais que sejam sus
ceptiveis,de produzir obstru\(oes. incrUsta9QeS,OU outros danos
nas canaliza~oes ou nos argaos de depurayao.

2. As dtmaras retentoras de gorduras e as camaras reten
toras de hidrocarbonytos tem par finalklade a separa'tao, par
tlutuayao, de materiais leves.

3. As dl.maras retentoras, de s61ldos tem por finalidade a
separa<;ao, par sedimenta<;ao. de materias pesadas.

ARTIGO 184
Olmenslonamento

As dimaras retentoras devem ser dimensionadas de modo
a terem volume e area de superflcie livre adequados ao
caudal afluente e ao teor de gorduras, hidrocarbonetos ou
solidos a reter.
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ARTIGO 185

Implanta~lio

1.E obrigatoria a instalacao de cflmaras retentoras nas
canalizacoes que transportem efluentes com elevado teor de
gorduras, hidrocarbonetos ou materiais solidos sedimentaveis,

2.Nao e permitida a introducao nas camaras retentoras de
aguas residuais provenientes de bacias de retrete e urinois.

3. As camaras retentoras devem localizar-se tao proximo
quanta possfvel dos locais produtores dos efluentes a tratar
e em zonas acessfveis, de modo a permitir a sua inspeccao
peri6dica e a oportuna remocao das materias retidas.

ARTIGO 186

Aspectos construtivos

1. As camaras retentoras podem ser pre-fabricadas ou
construfdas "in situ" e devem ser imperrneaveis, dotadas de
dispositivos de fecho resistentes e que impecam a passagem
de gllses para 0 exterior.

2. As soleiras devem ser planas e rebaixadas em relacao Ii
canalizacao de safda.

3. Estas camaras devem ser ventiladas e dotadas de sifao
incorporado ou loealizado imediatamente a jusante, case nao
existam sifoes nos aparelhos.

ARTIGO 187

Naturezados materiais

1.As camaras retentoras podem ser de betao, alvenaria de
tijolo ou de bloeos de cimento, ferro fundido, ou outros
materiais que reunam as necessarias condicoes de utilizacao,
em eonformidade com 0 artigo 88.

2.As superffcies intemas das camaras retentoras de gorduras
devem ser eonvenientemente protegidas contra a accao dos
acidos gordos.

SECyAU III

Fossas ssptlcas e dispositivos cornplernentares

ARTIGO 188

Finalidade

1.As fossas septicas sao sistemas privados de tratamento
de aguas residuais domesticas que tern por finalidade, sempre
que se verifique a inexistencia de sistema publico de drena
gem, proeeder Ii depuracao dessas aguas residuais, de modo
a que posteriormente possam ser lancadas numa linha de
agua ou infiltradas no solo.

2. Sempre que ocorra a ligacao de urn ediffcio dotado de
fossa septica Ii rede publica, com sistema de tratamento, nos
termos do artigo 156, a fossa septica deve ser desactivada,
limpa e aterrada.

ARTIGO 189

Implanta~lio

1. A implantacao de fossas septicas deve ser obrigatoria
mente complementada com dispositivo de infiltracao ou fil
tracao no solo.

2. Devem garantir-se afastamentos mfnimos de 1,50m, rela
tivamente a ediffcios e limites de propriedade, e de 3,00 m
relativamente a arvores de grande porte e a tubagens de
agua,

3. Nao e admissivel a instalacao de fossas septicas a mon
tante de origens de agua, a distancias inferiores a 15 rn,
devendo exigir-se 30 m, no caso de solos de areias e seixos,
e de maiores distancias no caso de rochas fracturadas.
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4. A laje de cobertura da fossa septica nao deve estar
enterrada a. profundidade superior a 0,50 m.

ARTIGO 190

Tipos e formas

1. As fossas septicas sao geralmente dos seguintes tipos:

a) De dois andares;

b) De urn compartimento;

c) De varies compartimentos.

2. As fossas septicas podem ser de forma em planta
rectangular ou circular, sendo estas iiltimas geralmente pre
-fabricadas.

ARTIGO 191

Dimensionamento hidraulico

1. 0 volume util de uma fossa septica pode ser determi
nado pela formula que se apresenta no Anexo 26, parte
integrante deste Regulamento.

2. Para estabelecimento do necessario numero de com
partimentos, podem-se utilizar os eriterios apresentados no
Anexo 26.

3. As relacoes dimensionais admissfveis para as fossas
septicas podem ser estabelecidas com base nOS criterios
apresentados no Anexo 26.

ARTIGO 192

Disposi~oes construtivas

L As fossas septicas devem possuir preferencialmente 2
ou 3 compartimentos.

2. Devem dispor de aberturas de acesso junto Ii entrada, Ii
safda e aos locais de intercomunicacao entre compartimentos.

3. Os compartimentos devem ter 0 fundo inclinado, em
direccao as zonas sob as aberturas de acesso, para efeito de
remocao de lamas.

4. Devem prever-se septos junto' a entrada e Ii safda dos
caudais afluentes na fossa, por forma a garantir a estabilizacao
do escoamento e a retencao dos corpos flutuantes e escumas.

ARTIGO 193

Naturezados materials

As fossas septicas devem, preferencialmente, ser construf
das em betao armado, devendo em todas as circunstancias
ficar assegurada a sua resistencia estrutural e completa estan
quidade, em conformidade com 0 artigo 88.

ARTIGO 194

Disposltivo de infiltraglio ou filtra~ao no solo

1. A fossa septica deve ser complementada com urn po~o

de infiltracao quando 0 terreno for perrneavel numa profun
didade entre 2,00 m a 3,00 m e 0 nfvel freatico se situar a
cota inferior.

2. A fossa septica deve ser complementada com trincheira
ou leito de infiltracao quando 0 terreno for permeavel numa
profundidade entre 1,00 m e 2,00 m e 0 nfvel freatico se
situar a cota inferior.

3. A fossa septica deve ser complementada com trincheira
filtrante ou filtro de areia enterrado, quando 0 terreno for
impermeavel e 0 nivel freatico se situar a uma profundidade
superior a 1,50 m.

4. A fossa septica deve ser complementada com urn aterro
filtrante, quando 0 nfvel freatico se situar a uma profundidade
inferior a 1,50 m.



262-(110)

CAPITULO VII

Aparelhos sanitlirlos

ARTIGO 195
Flnalldacle

Os aparelhos sanitarios sao equipamentos integrados no
sistema predial de drenagem de aguas residuals, com a fina
lidade de permitir a utiliza9ao da agua para fins higienicos,

ARTIGO 196
Instala\rao

Todos as aparelhos sanitarios devem ser instalados de
forma a permitir faeil utilizaltao e limpeza,

ARTIGO 197
Disposmvosde clescarga

Todas as bacias de retrete, urmois, pias hospitalares e
similares devem ser providos de autoclismos ou fluxometros
capazes de assegurar eficaz descarga e Iimpeza, instalados a
um nfvel superior aqueles aparelhos, de modo a impedir a
contaminacao das canelizacoes de agua potavel por SUCC;ao,
devida a eventual depressao,

ARTIGO 198

Naturel:a dos materials

Os aparelhos sanitarios podem ser de porcelana vitrificada,
ferro fundido esmaltado, ac;o inoxidavel, cantaria ou outros
materials que reunam as necessarias condicoes de utilizayao
e devem respeitar as caractensticas ffsico-qufmicas, meca
nicas e hidraulicas fixadas nas normas em vigor, em confor
midade com 0 artigo 88.

CAPiTULO VIII

Ensalos

ARTIGO 199
Obrlga9ao e flnalldade

E obrigatoria a realiza9tio de ensaios de estanquidade e
de eflciencia, com a finalidade de assegurar 0 correcto fun
cionamento das redes de drenagem de aguas residuals.

ART1Go200

Ensalosde estanquldade

1.Os ensaios de estanquidade com ar ou fumo das redes
de aguas residuais domesticas devem ser conduzidos do
modo seguinte:

a) 0 sistema e submetido a uma injec9iio de ar ou fumo
apressao de 400Pa, cerca de 40 mm de coluna de
agua, atraves de uma extremidade, obturando-se as
restantes ou colocando nelas sifoes com 0 fecho
hidrico regulamentar;

b) 0 man6metro inserido no equipamento de prova nao
deve ncusar qualquer variayao, durante pelo menos
15 minutos depois de iniciado 0 ensaio;

c) Deve adicionar-se um produto de cheiro activo, como
por exemplo a horteHi, de modo a faci1itar a loca
liza~ao de fugas, caso se recorra ao ensaio de
estanquidade com ar.

2. Os ensaios de estanquidade.comagua das redes de aguas
residuais domesticas devem ser conduzidos do modo seguinte:

a) Os colectores prediais da edit1caqao, sao submetidos
a carga iguat a resuitante de eventual obstrtl.trao;
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b) Tamponam-se OS coleetores e cada tuba de queda e
cheio de agua ate a cota oorrespondente a des
carga do menos elevado dos aparelhos que neles
descarregam;

c) Nos colectores prediais enterrados, urn manometro
ligado aextremidade inferior tamponada, nao deve
acusar abaixamento de pressao pelo menos du
rante 15minutes.

3. Os ensaios de estanquidade das redes de aguas pluviais
interiores devem ser conduzidos do modo seguinte:

a) Os sistemas sao cheios de agua pelas extremidades
superiores, obturando-se as restantes, nao devendo
veriflcar-se qualquer abaixamento do nfvel de agua
durante pelo menos 15 minutes;

b) Nestes ensaios pode tambem usar-se ar au fumo, nas
condicoes de pressao equivalentes as da alfnea
anterior.

ARTIGo201
En$alo$de eficl6ncla

Os ensaios de eficiencia correspondem a observacao do
comportamento des sifoes quanto a fenomenos de autosi
fonagem e sifonagem induzida, em conformidade com 0

indicado no Anexo 27. parte integrante deste Regulamento.

TITULOIII

OistribuiQBo predial de agua edrenagem
predial de aguas residuals

estabelecimento e explora98o de sistemas

CAPITULOl

Generalldades

ARTlQ0202
Objeeto

o presente Titulo tern por objecto definir as condicoes de
estabelecimento e exploracao a que devem obedecer as
sistemas prediais, de forma que seja assegurado 0 seu bom
funcionamento global, preservando-se a seguranca, a sadde
publica e 0 conforto dos utilizadores.

ARTIGo203
Campo.deaptlc.B4jlio

o presente Titulo aplica-se aos sistemas de distribuiyao
de agua e drenagem de aguas residuais prediais,

ARTIG02<m

Obrlgac;io e responsabltldade de Instala4jlio
de sistemas predlals

1. 13 obrigatorio instalar em todos os predios novas, remo
delados ou ampliados, sistemas prediais de abastecimento de
iigua e drenagem de aguas residuais, de acordo com as
disposit;5es do presente Regulamento.

2. Esta obrigac;ao e extensfvel a predios existentes a data
da instala<;:ao dos sistemas publicos, .podendo{ no entanto
aceitar-se, em casos especiais, soluc;oes simplificadas relati
vamente as disposiy5es do Regulamento, sem prejuizo das
condigoes mfnimas de salubridade.

3. A instalac;ao dos sistemas prediais e da responsabilidade
dos proprietarios ou usufrutuarios das edificayoes.

~RTIG020S

Obriga9ao de IIga9ao as redes publlcas

13 obrigat6ria a Iiga9ao dos sistemas prediais as redes
publicas correspondentes.
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ARTIGO 206

Medi~o de aguas de abastecimento e de aQuas residuais
industriais

1.Toda a agua fornecida para consume dornestico, comer
cial ou industrial e para reserva de incendios deve ser
sujeita a medi<;8.o.

2. Sempre que a entidade gestora julgue necessario, deve
proceder-se a medicao das aguas residuais industriais antes
cia sua entrada na rede publica de drenagem.

ARTIGo207
Obtiga(:8.o de fomecimento de agua e de recolha

de aguas residuais

As respectivas entidades gestoras sao obrigadas a fornecer
agua potavel e a recolher aguas residuais, de acordo com 0

previsto no plano municipal de distribuicao de agua e dre
nagem de aguas residuais devidamente actualizado.

ARTlGo208
InterruP9ao ou restri9io do fornecimento de agua

A entidade gestora do sistema publico de distnbuicao de
agua pode interromper 0 fomecimento de agua aos sistemas
prediais nas seguintes situacoes:

a)Altera~iio da qualidadeda agua distribufda.ou previsao
cia sua deterioracao a curto prazo;

b) Avarias ou obras no sistema publico de distribuicao
ou no sistema predial, sempre que os trabalhos
justifiquem essa suspensao,

c) Ausencia de condicoes de salubridade no sistema
predial;

cl)Ocorrencia de incendios;

e) Em casos fortuitos ou de forca maior, nomeadamente
inundacoes e reducao imprevista do caudal ou po
lui(,:ao temporariamenteincontrolavel das captacoes;

j) Trabalhos de reparacao ou substituicao de ramais de
liga<;ao;

g) Por modificaeao programada das condicoes de explo
rayao do sistema publico, ou por alteracao justi
ficada das pressoes de service.

ARTIG0209

Deveres des utilizadores

Sao deveres dos utilizadores dos sistemas prediais de
distribuicgo de agua e dos sistemas de drenagern de aguas
residuais:

a) Cumprir as disposicoes do presente Regulamento, na
parte que Ihes e aplicavel;

b) Nlio fazer uso indevido ou danificar as instalacoes
prediais;

c) Submeter a aprova~ao da entidade gestora, e de
acordo com a lei especffica, quaisquer altcra'Soes
que pretenda introduzir nos sistemas;

cl)Manter em born estado de funcionamento os apare
lhos sanitarios e os dispositivos de utiliza\ao;

e)Avisar a entidadc gestora de eventuais anomalias nos
contadores e medidores de caudal.

ARTIGO 210

Deveres dos proprietarios ou usufrutuarios

Sao deveres dos proprietarios au usufrutuarios dos ediffcios:

a) Cumprir as disposi~oes do presente Regulamento, oa
parte que Ihes e aplicavel;
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b) Nao proceder a alteracoes nos sistemas sem previa
autorizacao da entidade gestora;

c) Manter em boas condicoes de conservacao as instala
r;5es prediais.

ARTIGo211

Deveres da entidade gestora <los sistemas pubtlcos

Sao deveres das respectivas entidades gestoras cumprir
ou fazer cumprir as disposicoes do presente Regulamento,
nomeadamente:

a) Manter os ramais de ligac,;ao em born estado de con
servacao e de funcionamento;

b) Assegurar, antes da entrada em service dos sistemas
prediais, a realizacao dos ensaios referidos nos
titulos I e II do presente Regulamento, por forma
a verificar-se 0 born funcionamento daqueles sis
temas;

c) Garantir a continuidade dos services de fornecimento
de agua e de drenagem de aguas residuais.

ARTIGO 212

Responsabilidade por danos nos sistemas prediais

1. As respectivas entidades gestoras dos sistemas publicos
nao assumem qualquer responsabilidade por danos que possam
sofrer os utilizadores em consequencia de perturbacoes ocor
ridas nos sistemas publicos que ocasionem interrupcoes no
service, desde que resultem de casos fortuitos ou de forea
maier, au de execucao de obras previamente programadas,
sempre que os utilizadores forem avisados com, pelo menos,
dois dias de antecedencia,

2. Para evitar danos nos sistemas prediais resultantes de
sobrepressoes ou de variacoes bruscas de pressao na rede
publica de distribuicao de agua, a entidade gestora dos sis
temas publicos deve tomar as. necessaries providencias,
responsabilizando-se pelas consequencias que dai advenham.

CAPITULO II

Ramais de I1ga980

ARTIGO 213

Responsabllidade de instala(:ao

Os ramais de ligacao devem considerar-se tecnicamente
como partes integrantes das redes publicas de distribui9ao e
de drenagem, constituindo por isso a sua instalacao encargo
das respectivas entidades gestoras.

ARTIGo214
Condi(:oes de instalac;:ao

1. A entidade gestora fixa 0 tracado, 0 diametro minima
e as materiais a utilizar na cxecuyao dos respectivos ramais,

2. Se 0 proprietario ou usufrutuario requerer modiflcacoes,
devidamente justificadas, as disposic;ges fixadas pela entidade
gestora, compativeis com as condi~aes de explorayao e ma
nutenc;;ao do sistema publico, esta entidade pode dar-Ihe
satisfa~1io, desde que aquele tome a seu cargo 0 acrescimo
das respectivas despesas.

ARTlGo215
Conservac;ao

1. A conserva~ao dos ramais de ligac<ao compete a entidade
gestora.

2. Quando os contadores se encontrem a distilncia apre
ciavel do limite da propriedade, a entidade gestora pede
instaJar uma valvula de seccionamento na extremidade de
jusante do ramal de ligayao de ligua. a qual so pode ser
manobrada por esta entidade.
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ARTlG0216

Substltulqio

A substituicao ou renovacao dos ramais de Iiga~ao e feita
pela entidade gestora a expensas suas,

ARTlGo217

Proprledade

Os ramais de Iigac;ao sao propriedade da entidade gestora,
constituindo parte integrante dos sistemas publicos.

ARTlG0218

Entrada emserYlqo

Nenhum ramal de ligac;ao pode entrar em service, sem
que os sistemas prediais tenham side verificados e ensaiados
de acordo com 0 preconizado nos utulos I e 11 deste
Regulamento.

ARTIGO 219

Susp8nsio do servl90

A valvula de suspensao de cada ramal de Iigac;ao de agua,
existente na sua extremictacte de montante, so pode ser mano
~brada pela entidade gestora, salvo em easo urgente de forca
maior que lhe deve ser imediatamente comunicado.

ARTlGo220

servlqo de Incindlos

Compete a entidade gestora determinar se 0 ramal de
liga~ao para 0 service de incsndios e ou nao cumulative
com os outros services de abastecimento.

CAPiTULO III

Medldores decaudal

SECX;AOI

Contadores de agua ~otavel

ARTlG0221
Forneelmeoto e Instalaqio

1.Os contadores sao fornecidos e instalados pela entidade
gestora, que fica com a responsabilidade da sua manutencto.

2. Nos terrnos deste Regulamento, a entidade gestora, tendo
em consideracao a natureza da utlllzacao, faee ao projecto
de instala"ao da rede para 0 fomecimento de agua, fixa 0

calibre do eontador a instalar,

ARTlGo222
Substltulljiio

1. A entidade gestora precede a substituigiio do contador,
quando tenha conhecimento de qualquer anomalia, por razoes
de explora~ao au de controlo metrologico.

2. Se os consumos forem diferentes dos valores limites de
medida do contador instalado, a entidade gestora precede a
sua substitui~ao.

ARTlG0223
Controlo metrol6glco

Nenhum contador pode ser instalado e mantido em servigo
sem 0 controlometrol6giqo previsto na Iegisla~ao em vigor.

ARTIG0224
Perlodlcldade de leltura

1.A periodicidade maxima recomendavel de leitura dos
contadores pela entidade gestora deve ser de 2 em 2 meses.
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2. Nos meses em que nao haja leitura ou naqueles em que
nao foi possivel a sua rea}jza~iio por impedimento do utili
zador, este pode comunicar aquela entidade 0 valor registado,

3. Pelo menos uma vez por ana eobrigatorlo 0 utilizador
facilitar 0 acesso ao contador, sob pena de suspensao do
fornecimento de agua,

ARTlOO225

Reclama9io deconaumo

o utilizador tem 0 direito de reclamar junto a entidade
gestora, sempre que julgue que a contador nao mede correc
tamente a agua consumida, nao podendo aquela entidade
opor-se a sua verificacao extraordindria, que e fei~a nos
termos da legisla<;ao em vigor.

ARTIGO 226

Avalla9io deconsumo

Em caso de paragem au de funeionarnento irregular do
contador ou nos perlodos em que nao houve leitura, 0 con
sumo e avaliado:

a) Pelo consumo apurado entre duas leituras conside
radas validas:

b) Peloconsumo de equivalente periodo do ano anterior,
quando nao existir a media referida na alfnea a);

c) Pe1a media do consume apurado nas leituras subse
quentes a instala9ao do contador, na falta dos
elementos referidos nas allneas a) e b).

ARTIG0227
Correc980 dosvaloresdeconsumo

1. Quando forem detectadas anomalies no volume de agua
medido por um contador, a enncade gestora corrige as conta
gens efectuadas, tomando como base de correccao a percen
tagem de erro verificado na aferic;ao metrologica.

2. Esta correccso, para mals QU para menos, afecta apenas
os meses em que os consumes se afastem mais de 25% do
valor medic relativo:

a) Ao periodo de seis meses anteriores asubstituic;ao do
contador:

b) Ao perfodo de funeionarnento, se este for inferior a
seis meses.

SECC;AOll

Medidores de oaudal de aQuas residuais industriais

ARTIGo228
Forneclmento e Instala980

1.Os medidores de caudal, as dispositivos de medi9ao de
parametres de polui<;ao e ainda as coleotores de amostras,
quando fixos, sao fornecldos e instalados pela entidade ges
tara, a expensas dos proprietarios dos estabeleeimentos
industriais. /

2. A instuluyao deve fazer-se em recintos vedados com
facil acesso aos agentes da entidade gestora, ficando os pro
prietlirios responsaveis pela conserva<;:ao dessas instala90es.

ARTIGO 229
Porlodlcldade de medJ9iles

1. A periodicidade de medi~6es, quer do caudal, quer dos
par!i.metros de polui~ao, e estabelecida pelu entidade gestora,
apoiadu em base estatistiea.de ucordo com 0 tipo e caracteris
ticas dos efluentes e 0 seu impacto no meio receptor final
ou nas estaiJoes de tratamento.

2. As despesas com estas medi~oes pt;ri6dicas sao encargo
da entidade gestora.
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CAPiTULO IV

Contratos tipo

SEc<;AoI

Contratos de adesao

ARTIGO 230

Celebra9iio

1. Sempre que 0 fomecimento de agua e a recolha de
aguas industrials e domesticas nao impIiquem medidas espe
dais por parte da entidade gestora, a prestacao destes services
e objecto de contrato de adesao celebrado entre aquela enti
dade e os utilizadores.

2. Quando a entidade gestora for responsavel por mais
do que urn sistema, 0 contrato de adesao pode ser iinico e
engIobar simultaneamente os services prestados nos diversos
sistemas contratados.

ARTlGo231

Forma de elabora~ao

Os contratos sao elaborados em impressos de modelo pro
prio da entidade gestora e instrufdos em conformidade com
as dlsposicoes legais em vigor.

ARTlG0232

Adesiioaos preeeitos regulamentares

1. 0 pedido de fomecimento de agua e de recolha de
aguas residuais e da iniciativa do utilizador e 0 respectivo
contrato implica a adesao de ambas as partes as prescricoes
reguJamentares aplicaveis.

2.A entidade gestora deve entregar ao utilizador copia do
contrato, tendo em anexo 0 clausulado aplicavel.

ARTIG0233

Vistoria das instala90es

Os contratos so podem ser estabelecidos apos vistoria que
comprove estarem os sistemas prediais em condicoes de ser
ligados as redes publicas.

ARTIGo234

Vigencia

1.Os contratos consideram-se em vigor, para 0 forneci
rnento de agua, a partir da data ern que tenha sido instalado
o contador e, para a recolha das aguas residuais, a partir da
data ern que entra ern funcionamento 0 ramal de Iiga~ao.

2. Quando denunciados, termina a vigencia dos contratos,

ART1oo235

Denuncia

1. Os utilizadores podem denunciar, a todo 0 tempo, os
contratos que tenham subscrito, desde que 0 comuniquem a
entidade gestora, por escrito.

2. Num prazo de quinze dias os utilizadores devem facultar
a leitura dos instrumentos de medicao instalados,

3. Caso esta ultima condicao nao seja satisfeita, continuam
as utilizadores responsaveis pelos encargos, entretanto de
correntes,

SECl;AOII

Contratos especiais

ARTIGo236

Fomecimento a grandes consumidores

SaQ objecto de contratos de adesao especiais, os forne-
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cimentos de agua que, devido ao seu impacto na rede de
distribuiqiio, devam fer tratamento especifico, tais como os
referentes a:

a) Estabelecimentos publicos, nomeadamente hospitais,
escolas e quarteis;

b) Grandes coniuntos imobiliarios;

c) Urbanizacoes de caracter privado;

d) Complexos industriais ou comerciais.

ARTloo237

Forneclmento temporario de sgua

SaO objecto de contratos de adesao especiais, os forneci
mentos temporaries ou sazonais de agua a:

a) Estaleiros e obras;

b) Zonas de concentracao populacional temporaria, tais
como feiras e exposicoes.

ARTlG0238

Recolha de aguasresiduals Indusfrlais

Sempre que os efIuentes a recolher possuam caracterfsticas
agressivas ou perturbadoras dos sistemas publicos, a recolha
destes efIuentes deve ser objecto de contrato de adesao
especial, que pode exigir pre-tratamento de efluentes antes
da sua liga~ao ao sistema publico.

ARTlGO 239

Manuten~iio dos sistemas simplificados de tratamento
de aguasresiduais domesticas

1. A manutencao dos sistemas simplificados deve ser cui
dadosamente efectuada, por forma a evitar a ocorrencia de
condicoes negativas para a saude publica. Esta inclui essen
cialmente a necessidade de remocao periodica dos solidos
retidos e armazenados nos sistemas.

2. A rnanutencao dos sistemas deve ser efectivada de
forma periodica, atraves de periodos nao superiores a urn
ano, estas operacoes devem ser objecto de contrato de
adesao especial. '

ARTIGO 240

Formade elaboralfAo

1. Na celebracao de contratos especiais deve ser acaute
lado, tanto 0 interesse da generalidade dos utilizadores, como
o justo equilfbrio da exploracao dos sistemas publicos,

2. Se os sistemas priblicos estiverem equipados com estru
turas de distribuicao de agua e de drenagem de aguas
residuals, 0 contrato pode ser tinico desde que a entidade
gestora seja responsavel pela exploracao simultanea daqueles
sistemas.

3. Na recolha de aguas residuais devem ser claramente
definidos os parametres de poluicao, que nao devem exeeder
os limites aceitaveis pelo sistema,

4. Deve ficar expresso no contrato que a entidade gestora
se reserva 0 direito de proceder as medicoes de caudal e a
colheita de amostras para controlo, sempre que as considere
necessarias,

ARTIGO 24L

Outrasdisposi~oes

A estes contratos aplicam-se as disposicoes da Seccao I
relativa aos contratos de adesao com as necessarias adap
tacoes.
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CAPITULO V

Factura9io e pagamento de servleo

ARTIGO 242

Vistoria

A entidade gestora cobra aos proprietaries au usufrutuarids
dos predios pelo seu custo real a vistoria das instalacoes de
sistemas prediais, quando da sua instalacao e antes da sua
entrada em service.

ARTIGO 243

Deposito de garantla

Como garantia do pagamento da agua consurnida e cia dre
nagem das aguas residuais, os utilizadores sao obrigados a
efectuar urn deposito de garantia, a favor da entidade gestora,
de valor correspondente ao consumo medic previsto por esta
entidade para urn perfodo de tres meses,

ARTIGo244

Factura9ao

1.As factures emitidas pela entidade gestora devem tel' a
periodicidade maxima de 2 em 2 meses, discriminar os ser
vices eventualmente prestados, as correspondentes tarifas e
os volumes de agua distribuidcs e de aguas residuais que
dao origem as verbas debitadas e os encargos de disponi
bilidade e de utilizac;:ao.

2. 0 utilizador e obrigado a pagar as importancias factu
radas no prazo de trinta dias a contar da data da apresentacao
da factum, acrescidos de mais sessenta dias sujeitos a juros
de mora, sob pena de, a partir deste prazo, Ihe ser suspenso
o fornecimento de agua, sem prejufzo das sancoes legais em
vigor.

ARTIGO 245

Devolu980 dodeposito degarantla

Se houver demincia do contrato, a entidade gestora restitui
ao utilizador, no prazo maximo de tres meses, 0 deposito de
garantia, sem juros, apos a liquidac;:ao das importancias
eventualmente em debito.

ARTIGo246

Relnlclo deforneclmento

o reinicio de fornecimento de agua, ap6s a liquidaeao dos
debitos que levaram a sua suspensao, implica 0 pagamento
do custo do service prestado correspondente aos encargos de
fecho e reabertura.

CAPITULO VI

Estudos e projectos

SEC<;:AOI

Condil{oes gerais

ARTIGO 247

Obrlga9ao

1.A entidade licenciadora e a autoridade competente, que
nos termos da lei, aprova os projectos nas areas urbanas,
autarquias, vilas, sedes dos distritos, postos administrativos
ou outras areas sujeitas de urbanizacao e nas zonas de
interesse turfstico.

2. 13 obrigatoria a apresentacao dos projectos a entidade
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licenciadora e tambern a entidade gestora dos sistemas de
distribuicao de agua e de drenagem de aguas residuais, antes
da emissao da licenca de construcao nos cases seguintes:

a) Em edificacoes novas;

b) Em edificacoes sujeitas a obras de ampliacao ou
remodelacao.

2. Se as ampliacoes au remodelacoes das edificacoes nao
implicarem alteracoes nas redes instaladas, e dispensada a
apresentacao de projecto, sem prejufzo do cumprimento das
disposicoes legais aplicaveis, nomeadamente as contidas no
presente Regulamento.

3. Tratando-se de pequenas alteracoes dos sistemas pre
dials, 0 processo de autorizagao da sua execucao, pode ser
simplificado actualizando, em conformidade, com 0 respectivo
cadastro, mediante a comunicacao do proprietario ou usufru
tuario a entidade licenciadora e a entidade gestora.

ssccxo u

ElaboraQao

ARTIG0248

Elementos de b..se

E da responsabilidade do autor do projecto a recolha de
elementos de base para a elaboracao dos projectos, devendo
a entidade gestora fornecer toda a informacao de interesse,
designadamente a existencia ou nao de redes publicas, as
pressoes maxima e minima na rede publica de agua e a
localizacao e profundidade da soleira da camara de ramal de
ligacao ou a localizacao e profundidade do colector publico.

ARTIGo249

Orgi\niZ89iio

A organizacao dos estudos e projectos deve estar de
acordo com 0 disposto na .legislacfio em vigor, devendo as
projectos conter, no minimo:

a) Memoria descritiva e justificativa, onde conste a iden
tificacao do proprietario, a natureza, a designacao
e local da obra, 0 tipo da obra, uma descricao da
concepcao das instalacoes com indicacao do nu
mero de fogos servidos, mirnero e tipo de insta
lacoes sanitarias, materiais e acessorios, e instala
goes complementares;

b) Calculo hidraulico, onde conste os criterios de dimen
sionamento adoptados e 0 dimensionamento das
redes, bern como os equipamentos e as instalacoes
complementares existentes:

c) Perras desenhadas dos tracados em plantas e, cortes a
escala minima 1:100, com representacao esque
matica em perspectiva das redes projectadas, com
indicacao dos materiais e acessorios das tubagens,
didmetros e incllnacoes das tubagens, 6rgaos aces
sorios e instalacoes eomplementares e respectivos
pormenores;

d) Estimativa do custo da obra.

ARTIGO 250

Apresental{ao

1. As pec;as escritas devem ser dactilografadas au impres
sas em folhas de format 0 A4, paginadas e todas elas subs
critas pelo tecnico responsavel pelo projecto,

2. As pec;as desenhadas devem ser com formatos e dobra
gem concordantes com 0 estipulado nas normas aplicaveis,
nao excedendo as dirnensoes do formate AU.
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3. Todos os desenhos devem possuir legenda no canto
inferior direito, respeitando a normalizacao aplicavel e con
tendo, no mfnimo, a seguinte informacao:

a) Designacao e local da obra, indicando se se trata de
obra nova, de ampliacao au remodelacao;

b) Identificacao do proprietario;

c) Nome, qualificacao e assinatura ou rubrica do autor
do projecto;

d) Numero, descricao do desenho, escalas e data;

e) Especificacao do seu conteudo quando se trata de
projecto de alteracao,

ARTIGU 251

Simbologia e unidades

A simbologia a utilizar e as unidades em que sao expressas
as diversas grandezas devem respeitar as disposicoes contidas
no presente Regulamento.

ARTIG0252

Validade

Decorridos dois anos sobre a data de entrega na entidade
gestora de urn projecto sem que a respectiva obra tenha sido
iniciada por motivos estranhos ao seu autor, a sua execucao
so pode ter Iugar apos apresentacao de nova declaracao de
responsabilidade assinada por este.

ssccxo III

Aprovacao

ARTIGO 253

Aprecla~ao

1.0 projecto e apreciado pela entidade gestora nos prazos
fixados por lei.

2. No caso de aprovacao, esta e de imediato comunicada
ao proprietario ou usufrutuario.

3. Sendo necessario proccder a qualquer rectificacao ou
alteracao ao projecto, aquela entidade notifica por escrito 0

proprietario ou usufrutuario, para 0 tecnico responsavel com-
o parecer no prazo de trinta dias, a fim de tomar conheci
mento do resultado da apreciacao, que deve ser expressa por
escrito de forma clara e precisa.

4. Findo aquele prazo, a entidade gestora comunica ao
proprietario ou usufrutuario que 0 tecnico responsavel nao
compareceu, pelo que 0 processo vai ser arquivado no prazo
de quinze dias a contar da data da comunicacao.

5.0 prazo para elaboracao do aditamento ao projecto e
definido pelo tecnico responsavel pela apreciacao.

ARTIGO 254

Altera~6es

1. Alteracoes ao projecto aprovado pela entidade gestora,
que impliquem modificacao dos sistemas prediais, fieam
sujeitas a sua aprovacao previa.

2. No caso de pequenas modificacoes, que nao envolvam
alteracoes de concepcao do sistema ou do diiimetro das
tubagens e dispensavel a aprovacao previa da entidade
gestora.

3. Quando for dispensada a apresentacao do projecto de
alteracoes, devem ser entregues a entidade gestora, apos a
conclusao da oi.,«, as pecas desenhadas definitivas.
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ARTIGO 255

Exemplarda obra

Deve sempre existir no local da obra, em born estado de
conservacao e ao dispor da fiscalizacao, urn exemplar com
pleto do projecto aprovado., devidamente autenticado.

sEcc;.3.0Iv
Tecnico rssponsaval

ARTIGo256

Declara~ao de responsabilidade

1. Os estudos e projectos a submeter a aprovacao, quer
para entidade licenciadora, quer para a entidade gestora
devem ser sempre acompanhados de declaracao de respon
sabilidade do seu autor ou do coordenador da equipa tecnica.

2. Quer se trate de urn unico, autor ou equipa de projec
tistas, a declaracao de responsabilidade implica 0 entendi
mento de que cada projectista possui a experiencia e conhe
cimentos adequados a elaboracao dos estudos e projectos a
seu cargo.

ARTIGO 257

Quallfica~ao

A qualificacao a exigir ao tecnico responsavel pelos estu
dos e projectos deve ser a prescrita na Iegislacao em vigor.

ARTIGo258

Deveres

Sao deveres do tecnico responsavel:

a) Respeitar as normas deontologicas estabelecidas pela
associacao profissional a que pertence;

b) Assegurar a elaboracao dos estudos e projectos de
acordo com a legislacao aplicavel, nomeadamente
com as disposicoes do presente Regulamento;

c) Encontrar as solucoes mais adequadas a satisfacao
dos objectivos pretendidos, no que se refere aos
aspectos de natureza econ6mica e a garantia da
qualidade das instalacoes;

d) Pres tar todos os esclarecimentos pedidos pela enti
dade gestora, indispensaveis a interpretacao do
projecto, visando a sua apreciacao e respectiva
aprovacao.

ARTIGO 259

Direitos

Sao direitos do tecnico responsavel:

a) Usufruir, nos termos da legislacao em vigor, dos di
reitos de autor que Ihe caibam pela elaboracao
dos estudos e projectos;

b) Exigir que os estudos e projectos elaborados so
possam ser utilizados para as fins que lhes deram
origem, salvo disposicoes contratuais em con
trario:

c) Ter acesso aobra durante a sua execucao, sempre que
julgue conveniente;

d) Autorizar ou nao, por escrito, qualquer alteracao aos
estudos e projectos;

e) Alertar a entidade gestora e 0 proprietario da obra,
por escrito, para a falta de cumprimento de aspec
tos relevantes dos estudos e projectos;

j) Declinar a responsabilidade pelo comportamento das
instalacoes prediais, caso estas sejam executadas
de forma diferente do projecto, sem sua auto
rizacao.



262-(116)

CAPiTULO VII

Execu~io das obras

SECCAOI

CondiQoes gerais

ARTIGO 260

Responsabllldade

E da responsabilidade do proprietario ou usufrutuario a
execucao das obras dos sistemas prediais em conformidade
com os projectos aprovados.

ARTIGO 261

Cadastro dos sistemas

Durante a execucao das obras, 0 tecnico responsavel pela
sua execucao deve proceder ao seu levantamento exacto e,
apos a sua conclusao, entregar aentidade gestora as respec
tivas pecas desenhadas devidamente justificadas.

SECC;AO II

ExecU9B.O

ARTIGo262

Compet6ncla

A execucao de obras de sistemas prediais eda competencia
dos empreiteiros de obras piiblicas ou de construcao civil,
ou de outros reconhecidos nos termos da lei.

ARTIG0263

Inlclo e conclusao

o tecnico responsavel pela execucao da obra dos sistemas
prediais deve comunicar, por escrito, a entidade gestora as
datas de infcio e de conclusao, para efeito de inspeccao e
acompanhamento dos ensaios.

ARTlGo264

AC90es de Inspecqio

Sempre que julgue convenlente, a entidade gestora pro
cede a acc;:oes de inspeccao das obras dos sistemas prediais
que, para alem da verificacao do correcto cumprimento do
projecto, incidem sobre os materiais utilizados na execucao
das instalacoes e sobre 0 comportamento hidraulico do
sistema.

ARTIGO 265

Ensalos

1. Durante a execucao das obras dos sistemas prediais, a
entidade gestora deve acompanhar os ensaios e as operacoes
de desinfeccao previstas neste Regulamento.

2. As datas destas aecoes devem ser acordadas entre a
.entidade gestora e 0 tecnico responsavel, no prazo maximo
de tres dias uteis, a contar da comunicacao a entidade
gestora de que estao reunidas as condicoes para 0 efeito.

ARTlGo266

Vistoria tl1181

1. Depots de concluida a execueao dos sistemas prediais,
o tecnico responsavel deve solicitar a entidade gestora a
respectiva vistoria final, marcando-se entao a sua data.

2. A vistoria final exige a presence no local de represen
tantes de ambas as partes.
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3. Desta vistoria e lavrado 0 respectivo auto, no qual deve
constar que a obra esta em condieoes de ser utilizada e, caso
contrario, devem ser indicadas as deficiencias e as correc
(foes a introduzir, devendo proceder-se oportunamente-a nova
vistoria, nos termos dos pontos antedores.

SECC;AO III

Tacnlao rssponsavel

ARTIGo267

Deslgna9ao
A execucao de obras de sistemas prediais deve ser sem

pre dirigida por um tecnico responsavel, inscrito na respectiva
organizacao profissional e no pleno gozo dos seus direitos
designado pelo construtor,

ARTlo0268

Quallflca9ao

A qualificacao a exigir aos tecnicos. responsaveis pela
execucao de obras de sistemas prediais deve obedecer It
legislacao em vigor.

ARTlGo269
Deveree

Sao deveres do tecnico responsavel:
a) Respeitar as normas deontologicas estabelecidas pela

organizacao profissional a que pertence;

b) Assegurar a execucao da obra de acordo com 0 pro
jecto aprovado e a legislac;:ao aplicavel, nomeada
mente com as prescricoes deste Regulamento;

c) Prestar todos os esclarecimentos pedidos pela enti
dade gestora e pelo dono da obra indispensaveis ao
desenvolvimento dos trabalhos.

ARTIOO 270
Dlreltoe

Sao direitos do tecnico responsavel:
a) Informar, por escrito, 0 dono da obra e a entidade

'gestora das eventuais incorreccoes ou omissoes
do projecto em aspectos essenciais ou dos erros
de execucao realizados a sua revelia;

b) Declinar a sua responsabilidade, se 0 dono da obra
e a entidade gestora nao atenderem ao aviso formu
lade nos termos da alfnea anterior.

CAPITULO VIII

ExpioraQ8o de sistemas

ARTIGO 271
Responsabllldade

Sao daresponsabilidade do proprietario ou usufrutuario ou
do condommio, conforme aplicavel, a conservacao, a repara
~ao e as operacoes necessaries para manter os sistemas
prediais em perfeitas condicoes de funcionamento e salu
bridade.

ARTlG0272
Opera9io e manuten9ao desistemas

1. Nos sistemas prediais de grande capacidade e quando
se justifique, deve a entidade gestora exigir um programa de
operacoes e manutencao que refira os tipos de tarefas a
realizar, a sua periodicidade e sua metodologia.

2. Compete aos uti!izadores dos sistemas 0 cumprimento
desse programa.
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ARTIGO 273

Inspec~io de sistemas e obrascoercivas

1. Os sistemas prediais ficam sujeitos a accoes de inspec
~ao da entidade gestora e da .autoridade sanitaria, sempre
que estas 0 entenderem e em particular quando haja recla
macoes de utentes, ou perigos de contaminacao ou de
poluicao,

2.0 respectivo auto de vistoria deve ser comunicado ao
proprietario ou usufrutuario au 0 condominia responsavel au
responsaveis pelas anomalias ou irregularidades, fixando prazo
paraa sua eliminacao,
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3. Se nao for cumprido esse prazo, a entidade gestora
adopta as providencias necessarias para eliminar aquelas ano
malias ou irregularidades, 0 que pode determinar a suspensao
do fornecimento de agua,

4. Par razoes de salubridade, a entidade gestora e a auto
ridade sanitaria devem promover as ac~oes necessarias para
restabelecer 0 normal funcionamento dos sistemas, indepen
dentemente da solicitacao ou autorizacao do proprietario ou
usufrutuario.

5.As despesas que dai vierem a resultar sao debitadas aos
responsaveis, sem prejufzo do direito de reclamacao,


