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RUBRICAms DEFINICOES \:~,\
1.1. énibus Rural Escolar (ORE): Para fins dc entendimentos deste Cademo de

Informacfies Técnicas, considera-sc veiculo ORE:
1.1.1. Categoria M3: Tipo onibus projetados e construidos para o transporte de passageiros

que tenham mais que oito assentos, além do assento do motorista, com Peso Bruto Total superior
a 5,0 (cinco) toneladas.

1.2. Tipo:
1.2.1. Qnibus Rural Escolar - ORE: onibus adequado ao transporte de estudantes do

ensino basico na zona rural, indicado para uso em vias pavimentadas e nao pavimentadas que estfio
em condicoes precarias de trafegabilidadc, cquipado com dispositivo para transposicao dc
fronteira, do tipo poltrona movcl (DPM), para embarque e desembarque dc cstudantc com
deficiéncia, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocarnento dc uma, ou mais
poltronas, do saléio de passagciros, do exterior do veiculo, ao nivel do piso interno, especificado
confonne item 1.3.

1.3. Classificacfio: Os veiculos serfio classificados conforme Tabela l:

Tabcla_1i§lassifica§5o _dos veiculos p V

I

1

________' _ .___

Comprim . . Lotacao *Capacidadeto Tolerancxa ‘ Capacldade (C .dad minima dc
Classificacfio Tipo en. comprimen minimatanque épfm e carga mil

méxlmol to lcombustivel (1) mmlma dc1. , : . .P3$§§E¢iT°$) 1iquid@.(lsg)......
PEQUENO . ORE 1 V 2% _ 100 (29 + condutor v 2.040

MEPIQ- i0RE..2..l M9-50° . 2%, W140 ..J£?4,+¢<>11d11I<>r. 3-060.GRANDE 011123; 11.000 . 2% . 200 59+condutor 4.080
*F0nte: ABNT NBR 16558, itens 5.1.4, 5.1.6, ABNT NBR 15570, item 6.3.1.

1.4. Trajeto de entrega: percurso em quilometros (km), percorrido pelos onibus rurais
escolares, do endercco comercial do Contratado (local de producfio) até o endereco comercial do
Contratante (local dc cntrega), conforms disposto no Encarte B.C deste CIT, verificadas as
estimativas para distribuicao regional (Encarte B.B deste CIT).

1.5. Manual do Usuério:
Devera constar l (uma) unidade irnpressa e colorida do manual do usuario dentro do porta-

luvas de cada veiculo, contendo, no minimo, os seguintes pontos de instmcao dc operacao,
manutencao e localizacao dos sistemas:

a) DPM - Dispositivo de Poltrona Movel;
b) PEV — Plataforrna Elevatoria Veicular (ONUREA Piso Alto);
c) Saidas de emergéncia;
d) Sistema dc Ar-Condicionado;
e) Alertas c sistema dc regeneracéio do sistema de conversao catalitica (EURO VI);
f) Caixa dc fusiveis, fusiveis e chave geral;
g) Teclas do painel, luzes-espia e de adverténcia;
h) Farois;
i) Estepe, macaco, chave dc rodas e ferramentas;
j) Cronotacografo;
k) Extintores;
I) Operacao e partida do veiculo com as portas fechadas;
m) Fixacao da cadeira de rodas no box;
n) Fixacao da cadeira de rodas fechada no veiculo;
o) Sistema de suspencao (ONUREA PISO BAIXO);
p) Capacidade dos rescrvatorios do veiculo (oleo, combustivel, ARLA 32, sistema dc

arrefecimento, sistema do limpador do para-brisa;
q) Qualquer outro equipamcnto/material/sistema exigido por forca de legislacao especifica.
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1.5.1 O conjunto composto pelos seguintes documentos devera ser disponibilizado
integralmente, em meio virtual, para acesso pela internet, por meio de QR Code ou link estampado
no manual do usuaiio impresso ou em local de facil visualizacao pelo condutor, no interior do
veiculo: manual do chassi, manual da carroqaria, manual do cronotacografo, manual com
dispositivo do tipo poltrona movel (DPM), manual da plataforma elevatona velcular (PEV)
(quando equipado com esta), manual do ar-condicionado e manuais dos equipamentos e acessérios
complementares, todos coloridos e em portugués.

2. DOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA E COMPLEMENTARES
2.1. Para a fabricacao, montagem e comercializacao dos énibus rurais escolares, objeto do

presente CIT, é obrigatoria a observacao das referéncias dispostas em normas técnicas e
legisla<;6es de transito e ambiental vigentes diretamente relacionadas ao objeto, conforms subitens
a seguir, sob pena de nao confonnidade.

2.1.1. Lei n° 9.503/1977, que institui o Codigo de Transito Brasileiro (CTB), e suas
atualizacfies.

2.1.2. Resolucao Contran abaixo, e suas atualizac6es:
N“ 758/2018 Estabelece requisites dc localizacao, identificacao e iluminacao dos controles

indicadores e lampadas piloto dos veiculos automotores c elétricos.
N° 912/2022 Estabelece os equiparnentos obrigatorios para a frota de veiculos em

circulacao e da outras providéncias;
N” 915/2022 Disp6e sobre os procedimentos para avaliacao dos sistemas de freios de

veiculos e sobre a obrigatoriedade do uso do sistema antitravamento das
rodas (ABS) e/ou frenagem combinada das rodas (CBS).

N” 919/2022 Estabelece as especificacfies para os extintores de incéndio de instalacao
obrigatoria ou facultativa nos veiculos automotores.

N° 924/2022 Retificacao. - Consolida normas sobre a utilizacao obrigatoria de espelhos
retrovisores, equipamento do tipo camera-monitor ou outro dispositivo
equivalente, nos veiculos destinados ao transporte coletivo de escolares.

N° 936/2022 Disp6e sobre a obrigatoriedade da instalacao de dispositivo de aviso de nao
afivelamento dos cintos de seguranca.

N° 938/2022 Dispfie sobre requisitos técnicos minimos do registrador instantaneo e
inalteravel de velocidade e tempo (cronotacografo).

N“ 948/2022 Estabelece os requisitos técnicos para o emprego de pelicula retron-efletiva
em veiculos.

N° 951/2022 Estabelece os requisitos de instalacao e os procedimentos de ensaios de cintos
dc seguranca, ancoragem e apoios de cabeca dos veiculos automotores.

N“ 952/2022 Estabelece as especificacfies técnicas para a fabricacao e a instalacao de para-
choques traseiros nos veiculos de fabricacao nacional ou importados das
catcgorias N2, N3, O3 e O4.

N“ 959/2022 Estabelece os requisitos de scguranca para veiculos de transporte de
passageiros tipos micro-6nibus e 6nibus, categoria M3, de fabricaqao
nacional e importados.

N” 960/2022 Disp6e sobre os requisitos de seguranca de vidros, a visibilidade para fins de
circulagtao, 0 uso de vidros em veiculos blindados e o uso de medidores de
transmitancia luminosa.

N° 966/2022 Disp6e sobre os requisilos técnicos dos espelhos retrovisores de veiculos.
N° 970/2022 Dispfie sobre as caracteristicas e especificacfies técnicas dos sistemas de

sinalizacao, de iluminacao e seus dispositivos, bem como sobre 0 uso de
lanternas especiais em veiculos.

2.1.3. Portaria DENATRAN/SENATRAN abaixo, e suas atualizaciiesi 3
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N° 190/2009, Estabelece 0 procedimento para a concessfio do c0'digo de
marca/modelo/versdo de veiculos do Registro Nacional de Veiculos
Automotores - Renavam.

N° 990/2022, Estabelece 0 procedimento para homologagdo de veiculos e equipamentos
veiculares, concessdo do c0'dig0 de marca/modelo/versao de veiculos do
Registro Nacional de Veiculos Automotores e emisszio do Certzficado de
Adequaqdo a Legislapdo de Trdnsito, para efeito de pré~cadastr0. registro
e Iicenciamento no Sistema Nacional de Tninsito

2.1.4. Norrnas ABNT abaixo, e suas atualizacoesz
ABNT NBR 1100312010 Tintas —— Detenninacao da aderéncia
ABNT NBR 1402222011 Acessibilidade em veiculos dc caracteristicas urbanas para o

transports coletivo de passageiros;
ABNT NBR 15570:2021 Fabricacao de veiculos acessiveis de categoria M3 com

caracteristicas urbanas para transports coletivo de passageiros -
Especificacfies técnicas.

NBR 7337:2014 Veiculos rodoviarios automotores - Cintos de seguranoa - Requisitos e
ensaios

ABNT NBR 9491:2015 Vidros de seguranca para veiculos rodoviérios - Requisitos
ABNT NBR 10966 Veiculos rodoviarios automotores - Sistema de freio.
ABNT NBR 6091:2015 Veiculos rodoviarios automotores - Ancoragens de cintos de

seguranca, sistema de ancoragem ISOFIX e ancoragem do tirante superior
ISOFIX - Localizacao e resisténcia a tracao

ABNT NBR 15646:2016 Acessibilidade - Platafonna elevatoria veicular e rampa de acesso
veicular para acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidadc
reduzida, em veiculo dc transporte de passageiros de categorias M1, M2 e
M3 - Requisitos.

ABNT NBR 16558:20l7 Fabricacao de veiculos acessiveis de categorias M2 e M3 para
transporte escolar em areas urbanas - Especificacées técnicas.

ABNT NBR 5426:1989 Planos de amostragem e procedimcntos na inspcgao por atributos.
ABNT NBR 9714:2000 Veiculo rodoviério automotor - Ruido emitido na condigao parado
ABNT NBR 1377612021 Veiculos rodoviarios automotores, seus rebocados e combinados

- Classificacao
ABNT NBR ISO 1585 Veiculos rodoviérios - Cédigo dc ensaio de motores - Poténcia

liquida efetiva
ABNT NBR ISO 1176 Veiculos rodoviarios automotores - Massas - Vocabulario e cédigos

2.1.5. Resolucées Conselho Nacional dc Metrologia, Normalizacao e Qualidade
Industrial abaixo, e suas atualizacéesz

Conmetro n° 06/2008 Dispfie sobre a vinculacao da norma ABNT NBR 15570:2008 -
Espccificac6es Técnicas para Fabricacao de Veiculos com Caracteristicas
Urbanas para Transporte Coletivo de Passageiros ao Decreto n" 5.296/2004
e sobre a revogacao da Resolucfio Conmetro n” 01/1993.

Conmetro n° 01/2009 Disp6e sobre o prazo de vigéncia dos subitens relacionados no
Paragrafo Primeiro da Resolucao Conmetro n° 06/2008, que vinculou a
norma ABNT NBR 15570:2008 - Especificacfies Técnicas para Fabricacao
de Veiculos com Caracteristicas Urbanas para Transpone Coletivo de
Passageiros ao Decreto n° 5.296/2004 e sobre a revogacao da Resolucao
Conmetro n° 01/93.
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- . . . RUB’?/CA F“2.1.6. Resolucoes Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama abaixo, e suasm
atualizacfiesz

Conama n° 272/2000 Dispfie sobre os limites maximos de ruido para os veiculos nacionais
e importados em aceleracao, exceto motocicletas, motonetas, ciclomotores
e veiculos assemelhados.

Conama n° 490/2018 Estabelece a Fase PROCONVE P8 de exigéncias do Programa de
Controle da Poluigao do Ar por Veiculos Automotores - PROCONVE para
o controle das emissfies de gases poluentes e de ruido para veiculos
automotores pesados novos dc uso rodoviario e da outras providéncias

2.1.7. Norma Regulamentadora - NR 15/1978 do Ministério do Trabalho e do Emprego e
suas atualizacfies.

2.1.8. Portarias INMETRO abaixo, e suas atualjzacéesz
N° 36/2021 Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliaeao da

Conformidade para Dispositivos para Transposicao dc Fronteira —
Consolidado.

N° 213/2021 Aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Agente Redutor
Liquido dc NOX Automotivo - ARLA 32 - Consolidado.

N° 379/2021 Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliacao
da Conformidade para Pneus Novos — Consolidado.

N° 481/2021 Aprova o Regulamento Técnico Metrolégico consolidado para
cronotacografos

N° 501/2021 Aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Rodas
Automotivas - Consolidado.

N° 91/2022 Aprova o Regulamento Técnico Metrologico consolidado para a execucao das
atividades materiais e acessérias que subsidiam as verificacoes
subsequentes dc cronotacografos.

N° 108/2022 Aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Extintores de
Incéndio - Consolidado.

N° 145/2022 Aprova os Regulamcntos Técnicos da Qualidade e os Requisitos de Avaliacao
da Conformidade para Componentes Automotivos — Consolidado.

2.1.9. Demais Resolugoes e Portarias aplicaveis aos veiculos para transports coletivo de
estudantes, publicadas pelo: Contran, Conama, Denalran, Senatran, Ibama e lmnetro:

3. DAS ESPECLFICACOES TECNICAS
3.1. Sistemas e Componentes
3.1.1. Chassi
3.1.1.1. Plataforma (estrutura)
3.1.1.1.1. A plataforma deve ser constituida por longarinas e reforcada com travessas.
3.1.l.1.2. O balanco dianteiro nao deve ser superior a 1.600 mm.
3.l.l.1.3. A plataforma deve pennitir angulos minimos de entrada e de saida dc rampa

(Figura 1), conforme apresentado na Tabela 2, considerando os énibus com suas massas em ordem
de marcha, e a norma ABNT NBR ISO 1176 e suas atualizacoesz

Tabela 2: An ulo Minimos de entrada e saida fie rampa dos veiculos.
‘ Ti 0 £1 Angulo de Entrada Angulo de Saida Tolerancia

P (AB) (As) (As)
5
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\1 8,0° -1,0°

20,0” -3,0“

20,0” -3,0°

ORE 1 22,0°

ORE 2 25,0°

ORE 3 1 25,0"
Fonte: Programa Caminho da Escola
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Figura 1 - lmagem ilustrativa.

3.l.l.2.Trem de Forga
3.1.1.2.1. O motor deve ser dotado de gerenciamento eletrfmico de injeqao, estar

posicionado na parte dianteira da plataforma, com sistema de refiigeraefio adequado com robustez
para operacdes rurais, possuir protecao metalica frontal e inferior para 0 radiador e inferior para 0
carter, com resisténcia compativel para garantir as suas integridades quanto aos possiveis
impactos, e com orificios para rninimizar o acumulo dc residuos (Figura 2). As proteqzfies nao
devem ser consideradas para medieao do angulo de entrada.

Figura 2 - Imagem ilustrativa.

3.1.1.2.2. O motor deve possuir poténcias e torques minimos, conforme valores
descritos na Tabela 3 (tolerancia de -5%).

Tabela 3: Poténcia e torque minimos dos veiculos
‘ Tipo Poténcia Minima Torque Minimo

(KW) (NIH)
110 450ORE 1

ORE 2 115 600
ORE 3 130 660

Fonte: Programa Caminho da Escola
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3.1.1.2.3. As medieées da poténcia e do torque devem estar em conformidade com QM

determinacées da nonna ABNT NBR ISO 1585 e suas atualizacfies.
3.1.l.2.4. Deve ser equipado com dispositivo de bloqueio de ignieao com marcha

engatada.
3.1.l.2.5. Deve ser equipado com dispositivo que inative o pedal do acelerador

ajustado para velocidade de 70 km/h.
3.l.l.2.6. O bocal de saida do sistema de exaustao do motor deve estar localizado na

traseira, inclinado para baixo (20° a 25° em relacao ao plano horizontal), com a tubulacao em
posicao horizontal, posicionado acima da lin11a da passa balsa.

3.1.1.2.7. A transmissao pode ser manual e sincronizada, ou automatica, ou
automatizada.

3.1.l.2.8. Havera, no Termo de Referéncia, um item especifico para cada tipo de
transmissao, indicando o quantitativo a ser licitado.

3.1.1.2.9. A embreagem deve ter acionamento hidraulico ou pneumatico nos itens
com transmissfio manual e sincronizada.

3.l.1.2.10. O eixo traseiro motriz deve ter rodados duplos, com diferencial equipado
com dispositivo de bloqueio.

3.1.l.2.11 O acionamento do dispositivo de bloqueio do diferencial traseiro deve ser
automatico, a fim de preservar o sistema, sem intervencao do condutor.

3.l.l.3.Sistema de Direcfio
3.l.l.3.1. O sistema de direcao deve possuir assisténcia hidraulica ou elétrica.

3.1.1.4. Sistema de Suspensio e de Rodagem (Rodas e Pneus)
3.1.1.4.l. Deve ser equipado com 02 (dois) eixos, sendo: 01 (um) dianteiro,

direcional, nao-trativo e 01(um) um traseiro, trativo.
3.1.l.4.2. Deve possuir suspensao metalica, com molas do tipo trapezoidal

semieliptica ou parabolica na dianteira e traseira do veiculo com altura e resisténcia adequadas e
justificadas para operacao em zonas rurais. Na hipotese do tipo de molas parabolica so se admitira
com fixacfio por parafusos nas extremidades e grampos na parte central, por apresentar maior
robustez e ser de facil manutencao.

3.1.1.4.3. Deve ser equipado com 7 (sete) rodas estampadas em aco e seus respectivos
pneus conforme registrado na Tabela 4, sendo 1 (um) conjunto sobressalente (estepe) e ambos
(rodas e pneus) devem ser de fabricaoao corrente com a devida certificacao compulsoria e registo
junto ao Inmetro.

..1 F Largura do Aro 1' Difimetro do Aro 11 - . 1
ORE1 6,00 17,5
01152 5,75 17,5
ORE3 M q q 7,5 22,5

Fonte: Programa Caminho da Escola

3.1.l.4.4. As rodas devem ser pintadas na cor aluminio ou tonalidades proximas.
3.1.1.45. As rodas quc niio tcnharn os parafusos posicionados no lado de dentro (of

set negativo), deverao ser equipadas com protetor de roda, em formato de calota unica, ou conter
protetor individual para cada porca e parafuso, permitindo a presewacao dos parafusos de fixacao.

3.1.l.4.6. Deve ser equipado, com pneus radiais, sem camara, de uso misto, opcional
entre as marcacfies (MS, M+S ou M&S), adequados a trajetos de curtas e médias distancias em

7
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estradas dc terra e de asfalto, com exposicao a condicfies scveras de operacao tais como: pedrasim
buracos, lama, irregularidades e ma conservacao.

3.1.l.4.7. Os pneus radiais mistos do veiculo obedecerao a banda de sua rodagem, e
no eixo dianteiro deve ser equipado com pneus do tipo direcional e no traseiro com os tipos
direcional ou trativo. (Figura 3).

Figura 3 - lmagem ilustrativa (modelo pneu direcional)

3.1.1.4.8. Os pneus devem possuir a devida certificacao compulsoria e registro junto
ao Inmetro.

3.1.1.4.9. Os pneus devem possuir as medidas e possuirem a aplicacao confonne
Tabela 5 a seguir:

Tabela 5: Aplicacio e medidas dos Pneus dos veiculos.

Aplicacao

USO
Tipo Medidas Tipo de Modelo Dianteiro Traseiro

215/75
ORE1 Rl7.5

MS,
M+S ou
M&S

Radial sem
camara Direcional Direcional

ou Trativo

235/75
ORE 2 R17.5

MS,
M+S ou
M&S

Radial sem
camara Direcional Direcional

ou Trativo

275/80
ORE 3 R22.5

MS,
M+S ou
M&S

Radial sem
camara Direcional Direcional

ou Trativo

Fonte: Programa Caminho da Escola

3.1.1.4.10. Os pneus destinados ao conjunto sobressalente (estepe) devem seguir o
aplicado ao eixo dianteiro do respectivo veiculo.

3.1.1.5. Sistema Elétrico
3.1.1.5.]. Deve ser equipado com chave geral eletromagnética na caixa de baterias

com comando no posto do motorista, de facil acesso. Porém, esta deve possuir protecao quanto ao
acionamento involuntario, pelo condutor. Adicionalmente, deve haver uma chave geral, com
acionamento manual, posicionada no companimento destinado as baterias.

3.1.1.5.1.1. Quando do acionamento da chave geral, nao devem ser desativadas as
ftmcfies do regisrrador eletrénico instantaneo inalteravel de velocidade e tempo (cronotacografo),
incluindo o painel dc leitura do display de cristal liquido (LCD), além das luzes de emergéncia
(pisca alerta) (Encarte B.K deste CIT). Todos os demais circuitos devem permanecer desligados,
bem como as luzes dos interruptores e do painel de controles devem manter-se apagadas.

8
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3.1.1.5.l.2. No caso de a chave geral ser acionada com o motor em condicao 1%
funcionamento, este devera permanecer nesta condicao, incluindo os sistemas elétricos, e até que
a chave dc ignieao seja desligada. Apos o desligamento da ignicfio, o motor e o sistemas elétricos
nao poderao voltar a funcionar até que a chave geral seja reativada.

3.l.l.5.2. O sistema elétrico deve atender ao especificado nos itens 5.3 da norma
ABNT NBR 15570/2021 e suas atualizacées.

3.1.1.5.3. Deve estar equipado com altemador(es) de corrente com capacidade igual
ou superior a 150 Ah.

3.1.1.5.4. Deve ser equipado com sistema elétrico de 24 V DC, deve possuir 02 (duas)
baterias com capacidade individual minima de 100 Ah.

3.l.l.5.4.1. As baterias devem possuir as certificacdes compulsorias e registros junto ao
Inmetro e estarem acondicionadas em uma 1'mica estrutura metalica devidamente ilurninada e com
dreno, e o seu deslocamento deve ser de facil operaeao.

3.l.1.5.4.2. Caso as baterias sejam acondicionadas em estrutura metalica com material
sujeito a corrosao, devera receber tratamento anticorrosivo.

3.1.1.6. Sistema de Freios
3.1.1.6.l. Deve ser equipado com freio de servico pneurnatico, com regulagern

automatica do sistema de freio.
3.1.1.6.2. O freio de estacionamento deve ter acionamento pneumatico.
3.1.1.6.3. Devem ser atendidos os critérios definidos na norma ABNT NBR 10966 e

suas atualizacfies, para o método de ensaio e os requisitos minimos para avaliaqao dos sistemas de
freios.

3.1.1.6.4. Deve possuir sistema de freio motor com atuacao no sistema de
escapamento através de borboleta.

3.1.1.7.Raio de Giro
3.l.l.7.l. Os valores dos raios de giro do veiculo devem obedecer aos limites dc

manobrabilidade (estercamento) confonne indicado na Tabela 6. Esses valores s€1o relativos a uma
curva de 360° (Figura 4).

Tabela 6: Valores dos Raios de Giro dos veiculos.
Raios de Giro (mm)

Manobrabilidade
7 REEP REEG MEG ARDT

Tipo (maxim (maxim . . (maximo
0 0 )(mimmo)

ORE 1 12.500 11.500 1.500 1.000

011122 12.500 I 11.500 1.500 1.000

ORE 3 14.000 12.000 5.000 1.400
Condieao de , . . . qualquer
Estercamento maximo maximo * maximo

Nota: *Desde que os veiculos estejam percorrendo um trajeto inscrito no REEP.
Legendas:
0 REEP - raio extemo entre paredes;
0 REEG - raio extemo entre guias;
0 RIEG - raio interno entre guias;
0 ARDT - avanco radial de traseira.
Fonte: Programa Caminho da Escola
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Figura 4 - lmagem ilustrativa.

3.1.2. Carrocaria
3.1.2.l.Gabinete Externo
3.1.2.1.]. As tampas do bocal do tanque de combustivel e do tanque do Agente

Redutor Liquido de NOx Automotivo (Arla 32), quando o veiculo for equipado com SCR, devem
estar protegidas de poeira e lama por meio de duto flexivel, interligando a carrocaria ao tanque de
combustivel, e deve possuir dreno. Este duto nao deve interferir na operacao de abertura e
fechamento do bocal.

3.1.2.1.1.1 A posicao do bocal do tanque de combustivel deve ser colocada de forma
que nao dificulte a abertura da tampa do bocal e, consequentemente, seu abastecimento,
obedecendo a capacidade minima do tanque estabelecida no item 1.3.

3.1.2.1.2. O tanque de combustivel e o tanque do Arla 32 quando aplicavel, devem
possuir protetor metalico com resisténcia compativel para garantir as suas integridades quanto aos
possiveis impactos, e com orificios para minimizar o aciunulo de residuos.

3.1.2.1.3. Todos os componentes estruturais devem receber tratamento anticorrosivo
e antimiido.

3.l.2.l.4. Deve ser equipado com para-barros de borracha, com dimensoes
compativeis para a retencao de impactos de residuos.

3.1.2.2. Comprimento Total
3.1.2.2.]. O comprimento total dos veiculos deve estar em conformidade com os

valores estabelecidos na Tabela 7.
Tabslsi 7.?,C9I?2Pfi1I!§!?19_191?L€l°§..Y?1°u19%.-_-...

1 Comprimento da ITipo \ Carmqaria (mm) Tolerancia

ORE 1 . 5 7.500 ‘ 2%

....-.,QRE2..L 7* -5_2-590.-.. , L% .
ORE 3 5 11.000 ‘ 2% ‘

Fonte: Programa Caminho da Escola

3.l.2.2.2. O comprimento total é a distancia entre 02 (dois) planos veiticais
perpendiculares ao plano longitudinal médio do veiculo e que tangenciam a dianteira e a traseira
da carrocaria.

3.1.2.2.3. Todos os componentes do veiculo, inclusive qualquer um que se projete da
dianteira ou traseira (para-choques, etc.), devem estar C0n1id0S entre BSSES 02 ((1018) pl21I10S. CXC€t0
ganchos para conexao de reboque.

3.l.2.2.4. A medida dimensional do balanco traseiro do veiculo deve ser de, no
maximo, 71% da medida dimensional do entre eixos.
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3.l.2.3.Lar ura Interna R U BMCA3 —-4.
3.1.2.3.1. A largura intema dos veiculos deve estar em conformidade com a

especificacao da Tabela 8.
Tabs1a.§.;._§arswaQt¢ma11.9$ v<i=iw1s>S- .

7 Tipo * Largura Intema lTo1erénciaI1 (mm) ‘ 1
ORE1 _ (2.100 _ V +3% \
ORE2 p 2.300” 1 i5%

l . ORE . ..,...2=f1Q0, . - i5.% -
Fonte: Programa Caminho da Escola

3.1.2.3.2. Havendo largura interna maior do que a definida no subitem 3.l.2.3.l,
respeitadas as tolerancias, os bancos dos estudantes devem ser aumentados no seu comprimento
em valor igual a esta diferenca, mantendo-se inalterada a dimensao de 300 mm de largura do
corredor de circulaeao, conforme subitem 3.1.3.5. deste CIT.

3.1.2.4. Largura Externa
3.1.2.4.1. A largura externa maxima do veiculo deve ser medida pela distancia entre

02 (dois) planos paralelos ao plano longitudinal médio, e que o tangenciam em ambos os lados
deste plano, esta largura deve ser de no maximo de 2.600 mm.

3.1.2.4.2. Na determinacao da largura estao incluidas todas as partes do veiculo,
inclusive qualquer projecao lateral, como, por exemplo, para-choques, perfis, frisos laterais, cubos
das rodas e aros de rodas. Estao excluidos da referéncia dimensional os espelhos retrovisores
externos, as luzes de sinalizaeao, os indicadores de pressao dos pneus (quando aplicados) e
qualquer projecao dos degraus de escada ou de plataforma elevatoria veicular, quando necessario
tecnicamente.

3.l.2.5.Altura Externa
3.1.2.5.1. A altura externa maxima dos veiculos entre o plano de apoio e um plano

horizontal tangente a sua parte mais alta deve ser de 3.800 mm, considerando todos os
componentes fixos entre estes 02 (dois) planos.

3.l.2.6.Para-Choque
3.1.2.6.]. Deve ser equipado, em cada extremidade, com para-choque do tipo

envolvente, devidamente reforcado na parte intema para absorver impactos, com extremidades
curvas ou anguladas, com as faces inferiores alinhadas com as faces inferiores das saias das
carrocarias.

3.1.2.6.2. A altura maxima dos para-choques deve ser obtida entre o plano da face
inferior, do seu ponto central ao plano de apoio das rodas, estando o veiculo com sua massa em
ordem de marcha, conforme disposto na nonna ABNT NBR ISO 1176 e suas atualizacées.

3.1.2.6.3. A altura maxima do para-choque traseiro retratil em relacao ao plano de
apoio das rodas é de 400 mm.

3.1.2.6.4. Devem ser instalados no para-choque traseiro, sensores de aproximacao
conjugado com o acionamento da marcha ré.

3.l.2.6.5. Para atender a especificacfio do angulo minimo de saida o veiculo pode
contar com para-choque traseiro retratil (Figura 5).
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Figura 5 - Imagem ilustrativa.

31.2.6.6. No para-choque traseiro retrétil devem ser aplicados dispositivos refletivos
do seguranea de acordo com o estabelecido no item 1.10 do Anexo I da Resoluofio Contran n°
952/2022.

3.l.2.6.7. O formato, posicionamento e o dimensionamento do para-choque traseiro
retrétil ficam a critério do fomecedor, devendo constar no projeto técnico dos veiculos e nfio devem
ser considerados para fins de mediofio do ingulo de saida, devendo atender ao requerido no Anexo
X da Resolugfio CONTRAN 959/22, independente do PBT, comprovando com o relatério de
ensaio, conforme Encarte B.Q.

3.1.2.7. Saias
3.1.2.7.]. A altura minima das saias laterais da carrogaria em relaoio ao plano de

apoio és rodas, medida no centro do entre eixos, deve estar em conformidade com a Tabela 9:
Tabela 9: Saias laterais dos veiculos.

‘ * Tipo rnininma da Sal;-1(rnm) _ Tolerincia l
l. QRE1 L Y 500 \\ ., A, -5%
3 ORE2 I _ 550 _ -5% (_

ORE 3 6OQW j j V _é -5%
Fonte: Programa Caminho da Escola

3.l.2.7.2. A altura da saia lateral deve ser medida no centro do entre eixos,
desconsiderando as regioes da porta de servioo e da porta dedicada do DPM.

3.l.2.7.3. Na possibilidade de existirem componentes elétricos, eletronicos ou
sensores junto ao sistema de escapamento, estes devem estar devidamente protegidos, prevendo
que nfio sejam danificados na aplicaqfio do veiculo em condiooes severas.

3.l.2.7.4. Os componentes do veiculo, tais como: tanque de combustivel; tanque de
arla; e sistema dc escapamento e suas respectivas proteooes metélicas n50 devem ultrapassar a
linha da saia (toleréncia de 150 mm abaixo da saia).

3.1.2.7.5. Devem ser instalados reforoos internos (metélicos) nas saias dianteiras.

3.l.2.8.Sistema dc lluminaeiio Externa e de Sinalizaqfio
3.l.2.8.l. O conjunto optico do veiculo deve ser ajustado conforrne 0 projeto de cada

fornecedor, atendendo as respectivas resoluooes do Contran.
3.l.2.8.2. Deve dispor de lantemas intermitentes de luz branca, dispostas nas

extremidades da parte superior dianteira e de luz vermelha dispostas nas extremidades da parte
superior traseira, ativadas em conjunto com 0 acionamento da porta de Se1’ViQO.

31.2.8.3. Deve ser provido de lanterna de freio elevada (brake light) instalada na
méscara traseira, com seu centro geométrico sobre a linha central vertical do veiculo, seu
funcionamento deve ser conjugado, exclusivamente com 0 acionamento das luzes de freio. A
intensidade de luminosidade da lanterna elevada deve garantir, no minimo, a mesma lwninosidade
produzida pelas demais luzes de freio.
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3.1.2.8.4. Deve ser provido de 02 (duas) lanternas de marcha réggpgdfi e a
intensidade de luz emitida por cada uma delas deve ser de, no méximo, 900 (noveoentas) can e1as"—-—-
em direoao abaixo do plano horizontal, de acordo com a CONTRAN 970/2022.

3.1.2.85. Para efeito do seguranoa na utilizagao de marcha ré, deve ser incorporado
um sinal de alerta com pressio sonoro de 90 dB(A), sendo admitida a tolerancia de + 3 dB(A),
associado ao engate da marcha ré, com fiequéncia entre 500 Hz e 3 000 Hz. A medioao deve
ocorrer a 1 000 mm da fonte em qualquer direoao, junto a parte traseira externa do veiculo e com
o motor ligado.

3.1.2.8.6. Deve ser utilizado dispositivo atenuador noturno com reduoao de ate 15 dB
(A), mediante conjugaoao corn as luzes de posioao do veiculo.

3.l.2.8.7. Deve possuir, em cada lado da carrooaria, em distancias aproximadamente
iguais, lanternas na cor ambar, agrupadas a retrorrefletores, conforme previsto nas Resoluqoes
Contran n.° 970/2022, e suas atualizaooes.

3.l.2.9.Comunica<;§o Visual e Tafil
3.l.2.9.l. No projeto do comunicaofio visual interna e externa do veiculo, devem ser

atendidos todos os conceitos e critérios definidos na seqao 7 da norma ABNT NBR 14022/2011 e
suas atualizagoes.

3.1.2.9.l.l No projeto de comunicaoao visual e tatil do veiculo, nfio se aplicam os subitens
7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.4, 7.3.2.3 e 7.3.6.3 da norma ABNT NBR 14022/2011.

3.1.2.9.2. Deve possuir 04 (quatro) SIA (Simbolo lnternacional de Acesso),
localizados: 01 (um) no para-brisa; 01 (inn) no painel traseiro; 01 (urn) na lateral direta na porta
do DPM; e O1 (urn) na lateral esquerda, proximo a janela do condutor.

3.1.2.9.2.1. Os SIA devem ser protegldos com verniz, exceto o aplicado no para-brisa,
com espessura de camada adequada para a manutenoao de suas integridades.

3.1.2.9.2.2. O SIA localizado na lateral direita na porta do (DPM) deve ser posicionado,
verticalmente, na metade da medida da altura da faixa lateral e, horizontalmente, correspondendo
a metade da medida da largura da porta.

3.l.2.9.2.3. O SIA localizado no para-brisa deve ser afixado, obrigatoriamente, na
poreao inferior direita deste.

3.1.2.9.3. Devem ser utilizadas simbologias especificas em todas as informaqoes e
orientaooes existentes no interior do veiculo.

3.1.2.9.4. Deve ser aplicado dispositivo de sinalizaefio tatil nas colunas e/ou
balaustres proximas as poltronas preferenciais.

3.l.2.9.5. A cor extema do veiculo deve ser “Amarelo Escolar” (referéncia da cor:
l.25Y 7/ l2 - Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bicomponente, com
espessura da camada seca de no minimo 60 um, sem prejuizo da faixa definida abaixo.

3.l.2.9.6. Na traseira e nas laterais das carroqanas, deve ser pintada, em toda a sua
extensao, uma faixa horizontal com as seguintes especificaooesz cor preta com 400 mm :l: l0 mm
de altura, a meia altura da carroearia, na qual deve ser inscrita, em letras maiiisculas, o distico
“ESCOLAR”, na tipologia Arial, com altura da letra dc 280 mm i 10 mm, na cor “Amarelo
Escolar”, pintado em sistema poliuretano bicomponente, e espessura da camada seca de no minimo
60 um.

3.l.2.9.7. Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma pelicula na cor
preta para proteoao solar do condutor, com altura de 280mm d:10rnrn, contendo de forma
centralizada o distico “ESCOLAR”, na cor amarela, com altura da letra dc 200mm 15mm, na
tipologia Arial. devendo ser legivel pelo lado extemo do veiculo.

3.1.2.93. N50 é permitida a instalaqao dc caixa de vista.
3.1.2.9.9. Nas laterais direita e esquerda do veiculo, no centro da altura da faixa de

identificaoao definida no Item 3.1 .2.9.6, devem ser pintadas ou adesivadas, devendo ser protegidas
com verniz, as irnagens do Encarte B.F deste CIT.

13



l

Fl rm

3.l.2.9.l0. Excepcionalrnente, por solicitacao formal do FNDE, Ra%BFr‘)1i§r3as.p
institucionais poderao ser ajustadas bem como, por solicitaoao formal do ente federado, podera ser
acrescida a marca institucional local.

3.1.2.9.11. Na mascara traseira do veiculo, devem ser pintadas ou adesivadas, as
imagens do Encarte B.F deste CIT, devendo ser protegidas com vemiz.

3.1.2.9.l2. Na mascara traseira do veiculo deve ser afixado um adesivo refletivo na cor
preta, protegido por vemiz, contendo a expressao “Disque Demincia: 0800 616161”, na tipologia
Arial, devendo ser protegido corn vemiz - Encarte B.I deste CIT.

3.1.2.9.13. Na mascara traseira da carrocaria, deve ser afixada uma placa de sinalizaoao
de limitacao de velocidade confeccionada em adesivo refletivo, devendo ser protegida com vemiz
- Encarte B.l deste CIT.

3.1.2.9.14. Os dispositivos refletivos de seguranca devem ser afixados respeitando-se
os posicionamentos, equidistantes de, no minimo, 3 (trés) dispositivos ao longo da medida do entre
eixos, 2 (dois) ao longo da medida do balanco traseiro, 1 (um) ao longo da medida do balanco
dianteiro, e 4 (quatro) na traseira, de acordo com o estabelecido na Resolucao Contran n°
959/2022, alternando os segmentos dc cores (vermelho e branco), dispostos horizontalmente e
distribuidos de forma unifonne, observando que as extrernidades extemas localizadas na traseira
dos onibus devem ser vermelhas. - Encarte B.G deste CIT.

3.1.2.10. Painel Traseiro
3.1.2.10.]. O painel traseiro deve ser totalmente fechado, sem area envidracada.
3.l.2.l0.2. Deve existir, no painel traseiro, cornpartirnento com acesso extemo, para a

guarda do conjunto sobressalente (estepe) e dos equipamentos minimos necessaries para a sua
substituicao (macaco hidraulioo e chave de roda), triangulo, dispositivos para rebocador,
dispositivo para acionamento de emergéncia do DPM e ferrarnenta especifica para retirada dos
bloqueios dc janela no caso do inoperancia do ar-condicionado.

3.l.2.l0.2.1. As ferramentas obrigatorias e demais dispositivos devem possuir sistema
de fixacao, rigida ou flexivel, para perfeita retencao durante o deslocamento do veiculo.

3.1.2.l0.3. O compattimento deve possuir internamente no minimo duas luminanas
corn intensidade minima dc 15 lux cada, e poténcia minima de 2,5 W cada, instaladas na parte
intema da tampa traseira e com acionamento conjugado a abertura da tampa, devendo possuir
dispositivo do tipo lencol dc borracha para protecao do para-choque durante o procedimento dc
operacao do estepe.

3.1.2.10.4. A guarda e a retirada do estepe deverao ser executadas através da utilizacao
de um dispositivo embarcado que possibilite a realizacao dessas operacoes por apenas 01 (uma)
anica pessoa.

3.1.2.11. Porta de Service e Degraus
3.l.2.1l.1. A porta de servico do veiculo deve ser posicionada atras do eixo dianteiro

(direcional), o mais proxirno possivel deste, atendendo os requisitos técnicos e construtivos.
3.1.2.1l.2. O vao livre minimo para passagem deve ser conforrne pararnetros da Tabela

10
Tabela 10: \/aAomLivre dapPorpt_a de Servico e Degraus dos veiculos.

Tipo §Largura (mm) »A1tura(mm)
ORE 1 A 650 1."/00
om-22 7 650 1.800
ORE3 p 650? 1.1500

Fonte: Programa Caminho da Escola

3.1.2.1 1.2.1. A altura deve ser verificada a partir do nivel do primeiro degrau da escada
ao marco superior da porta.
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3.1.2.l1.3. Para efeito da largura i'1til da porta de servico, deve ser garantida uma alturaL
entre 700 e 1.600 mm (tolerancia dc +5%), relativa ao nivel do prirneiro degrau, sendo que a
dimensao pode ser reduzida em até 100 mm quando esta medicao for feita no nivel do pega-maos
(Figura 6).

1
1 TMm“1600mm

Max. 50mm , 1

Figura 6 - Imagem ilustrativa.

3.l.2.11.4. A porta de servioo deve ser de folha simples, do tipo dobradiqa ou sedan, o
seu sistema de movimentacao deve ser pneumatico.

3.1.2.11.5. A folha da porta de servico deve abrir de forma que o seu lado interno fique
voltado para a area de acesso do veiculo, quando for o caso. A abertura e fechamento da porta
devem ser feitas na velocidade maxima de 0,33 mls.

3.1.2.11.6. Os dispositivos de movimentacao da porta de sen/igo nao podem ser
posicionados de forma a obstruir a passagem, nem colocar em risco a integridade fisica dos
estudantes, tanto no embarque como no desernbarque.

3.1.2.11.7. A porta de servico deve conter area envidragada cm sua parte superior e
inferior que corresponda a no minimo 60% de sua area de superficie.

3.l.2.ll.8. Todos os vidros utilizados devem ser de seguranca, conforrne disposto nas
normas ABNT NBR 9491 e Resolucao Contran n° 960/2022 e suas atualizacfies.

3.1.2.11.9. A porta de serviqo deve contar corn dispositivos que pennitam, em caso de
emergéncia, a abertura manual, pelo interior do veiculo e pelo seu lado extemo.

3.1.2.1 1.10. No lado interno do veiculo, o mecanismo do dispositivo de emergéncia deve
estar posicionado na coltma entre a porta de servico e a janela dianteira direita, ao alcance dos
estudantes, em uma altura maxima de 1.500 (mm) do piso, devidamente protegido para evitar o
seu acionamento acidental (Figuras 7 e 8).

ii <l.'>()()mm . l/ ‘ El Q‘
'1: ,7 ((tRl\'l|)1:\l\'rl|l
_\‘\“E: _- .‘ rat: ul/\l_.'\) \_ '/

Figura 07 - Imagem ilustrativa.
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Figura O8 - lmagem ilustrativa.

3.1.2.1l.10.1. O dispositivo de emergéncia de abertura da porta deve ser instalado de
modo que sua atuacao nao seja perrnitida com o veiculo em movimento.

3.1.2.l1.10.2. Deve ser instalado sinal otico e sonoro no painel de controles do posto de
comando para indicar porta aberta, no caso de acionamento do dispositivo de ernergéncia de
abertura das portas, abertura decorrente de ato de vandalismo, situaeao técnica involuntaria ou,
ainda, falha no sistema de seguranoa da porta dedicada para DPM.

3.l.2.1l.ll. O procedimento dc abertura e fechamento da porta de servico do veiculo
deve ser feito exclusivamente pelo condutor, deve ter urn sistema de seguranca que nao permita a
abertura da porta de servico quando em circulacao.

3.1.2.1 1.11.1. Deve haver um sistema automatico e integrado que impeca o movimento do
veiculo enquanto as portas estiverem abertas, garantindo que o veiculo esteja totalmente parado (0
km/h) para 0 embarque e desembarque de passageiros.

3.1.2.11.] 1.2. O sistema deve liberar o movimento do veiculo somente com o fechamento
completo da porta de servico, por meio de tecnologia que interprete a condioao de "porta fechada".
O sistema de bloqueio da porta de sen/ico deve também liberar o ftmcionamento do acelerador do
veiculo, somente com a porta fechada.

3.l.2.ll.ll.3. Para eventual situacao técnica de abertura involuntaria da porta ou de
atuacao forcada por parte de passageiros (vandalismo), com o veiculo em movimento, deve haver
tecnologia que desative 0 pedal do acelerador e/ou atue dc forma gradativa para redugao da
velocidade até a parada total do veiculo, além de haver indicacao otica e sonora no painel de
controle, para alerta sobre qualquer porta aberta.

3.1.2.1 1.1 1.4. Deve constar, em um dos manuais de operacao do veiculo, urn alerta ao
motorista para que nao tente arrancar com o veiculo quando qualquer porta estiver aberta.

3.1.2.ll.l2. A porta de servico deve possuir um sistema de seguranca do tipo
antiesmagamento com forca rnaxima de 25 kgf .

3.1.2.11.12.1 Essa forca deve ser verificada através de uma célula de carga com
dispositivo auxiliar construido para tal. O dispositivo deve ter como caracteristica duas chapas
metalicas quadradas de 250 mm x 250 mm para contato com as superficies avaliadas. Para evitar
o dano as superficies do veiculo, o fabricante pode optar por revestir as chapas metalicas com
material esponjoso ou emborrachado.

3.l.2.l1.12.2 A abemira entre as chapas do dispositivo deve ser ajustada para 180150 rnm
ou 120d: l0 mm, em seguida, deve-se posicionar 0 dispositivo aproximadamente a metade da altura
da porta, alinhando o centro da célula de carga com o centro das superficies de contato a serem
avaliadas. Apos, deve-sc acionar o mecanismo de fechamento da porta, e por fim registrar a forca
maxima atingida para atuacao do sistema antiesmagamento.

3.1.2.1l.l2.3 Os equipamentos de medicao devem possuir calibracao, confonne descrito
16
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3.1.2.l1.l2.4 A Figura 9 apresenta um esboeo de dispositivo para obtencao da forca do
sistema antiesmagamento:

I V /_' I 180 mm

lbs"/”

'1 *1./i’
l

K I I I 9 - Imagem ilustrativa.

3.1.2.1 1.13. A porta dc servico deve possuir uma fechadura externa com chave.

3.l.2.ll.l4. Os apoios para embarque e desembarque devem ser na cor amarela e
guarnecer a entrada e saida do veiculo, instalados sempre no interior da carrocaria, admitindo-se
fixa-los na folha da porta de servieo, desde que somente se projetem para o exterior quando estas
estiverem abertas.

3.1.2.ll.15. Adicionalrnente, quando nao existir balafistre no piso do salao
imediatamente apos o iiltimo degrau de acesso, devem ser instalados corrimaos inferiores (tipo
bengala), no poco dos degraus, posicionados entre o piso interno e o patamar do degrau da escada,
mantendo-se um vao livre minimo de 650 mm.

3.1.2.ll.l6. Os apoios de embarque nao podem obstruir o acesso, nem reduzir a largura
efetiva do corredor interno de circulacao.

3.l.2.11.17. A porta de servico do veiculo deve possuir vedacao que nao permita a
entrada de agua e poeira no seu interior. A vedaoao deve ocorrer com a utilizacao de dispositivo
do tipo borracha nas suas extremidades da porta de servico.

3.l.2.1l.18. Os procedimentos de abertura da porta de servioo pelos lados extemo e
interno (nos casos de emergéncia) devem constar no Manual do Usuario.

3.l.2.11.19 O dispositivo destinado a abertura e fechamento extemo da porta de servioo so
deve ser habilitado quando o freio estacionano estiver acionado.

3.1.2.11.20. As dimensfies a serem observadas na construcao dos degraus da escada
devem ser confonne indicados na Tabela 11:

Tabela ,1 1.;..Pims2s§9s_para_.¢Q!1§t1Hs§<> das .d¢sr=w§. <1<,>S..v'=i.<=\1,1.<>§-
Referéncias i W» ~-»~-.Pj§99_n5-Qqs (mllgl- _ V _ 21 Minima % Mama I

I A l O - , 1 .500 ~
l B ’ 1,20 350 I

I I cit * 250 -
Fonte: Programa Caminho da Escola

3.1.2.1 1.21. A escada de acesso ao veiculo deve ser construida com 03 (trés) degraus.
Admitir-se-a, quando aplicavel, 02 (dois) degraus - (Figura 10).
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'“ 0 A = altura em relacao ao solo. L
D _ 0 B = altura do espelho do degrau.

0 C = profundidade do piso do degrau

< Figura 10 - Imagem ilustrativa

3.1.2.1l.22. No minimo 02 (duas) luminarias devem ser instaladas na regiao de
embarque e desembarque do veiculo, acionadas pelo mecanismo de abertura da porta de servico,
possibilitando a visualizacao da area extema do veiculo. Uma luminaria no alto da porta com
indice de luminosidade nao inferior a 30 lux, medida a 1.000 mm acima da superficie dos degraus
da escada. Outra, na regiao do fosso dos degraus sendo direcionada para o exterior do veiculo com
indice de luminosidade nao inferior a 30 lux, medida horizontalmente a 1.000 mm do piimeiro
degrau.

3.1.2.11.23. Os degraus da escada devem possuir um perfil de acabarnento na cor
amarela, junto as suas bordas ou arestas, com largura rninima dc 10 mm.

3.l.2.11.24. A superficie de piso dos degraus deve ser do tipo “passadeira” na cor cinza
escuro com espessura minima de 1,5 mm e possuir caracteristicas antiderrapantes com coeficiente
de atrito estatico (CAE)mini1no de 0,38, obtido conforme 0 Anexo A da ABNT NBR 15.570/2021.

3.l.2.l1.25. No piso do primeiro degrau deve ser instalado 01 (um) dreno para
escoamento de agu A 1 i " ‘ ' ‘ " "'-"‘"

Figura 11 - Imagens ilustrativas.

3.1.2.12. Dispositivo de Poltrona Mével (DPM)
3.1.2.12.1 DPM é 0 equipamento instalado no veiculo para transposicao de fronteira

para embarque e desembarque de estudante com deficiéncia, ou com mobilidade reduzida, que
permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salao de passageiros, do exterior
do veiculo, ao nivel do piso interno, devidamente certificado pelo lnmetro nos termos da Portaria
Inmetro n° 36, de 2021, suas complementares, e demais normativos do Inmetro aplicado a
lransposicao de fronteira.

3.l.2.12.2. Deve ser equipado com DPM, conforme disposto na norma ABNT NBR
16558 e suas atualizacoes, no que couber.

3.1.2.12.2.1. O(s) mecanismo(s) do sistema principal dos movimentos verticais,
ascendentes e descendentes, da poltrona mével do DPM nao devem possuir componentes que,
devido a natureza do projeto destes, possuam acabarnentos superficiais e/ou elementos de
retencao/vedacao de fluido nao compativeis com a exposicao continua as particulas abrasivas
presentes em atmosferas dc ambientes rurais.

3.l.2.l2.2.2. Os mecanismos, fiacoes e correias devem possuir protecao de modo a evitar
acidentes por ocasiao do seu funcionamento, obedecido seu projeto técnico.

3.l.2.l2.3. A poltrona movel deve dispor de um cinto de seguranca de trés pontos e um
colete toracico do quatro pontos, conforme disposto na norma ABNT NBR 16558 e suas
atualizacfies, no que couber. (Figura 12).
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Figura 12 - Imagem ilustrativa

3.1.2.12.4. Deve dispor de uma porta dedicada posicionada na lateral do veiculo apos
a porta de servico. A porta do DPM, quando na condicao de aberta, nao pode obstruir o vao de
acesso da porta de servico. A abertura e fechamento da porta do DPM deve ser de acionamento
manual. Deve possuir trava de seguranca ou chave que impeca sua abertura acidental pelo interior
do veiculo, possuir vedacao e protecao impedindo a entrada de agua e poeira no interior do veiculo.

3.1.2.l2.4.1. Na porta dedicada do DPM, deve haver um sistema dc seguranca adicional,
com trava mecanica, que garanta a condicao de porta fechada e travada. O sistema deve estar em
acordo com o item 3.1.2.11.11.1., prevendo sua atuacao sempre que a porta do DPM nao estiver
na condicao “fechada” e “travada”, garantindo assim que o sistema dc trava de seguranca esteja
devidamente acionado para a liberacao do movimento do veiculo.

3.l.2.12.5. A porta dedicada de acesso ao DPM deve ter abertura de 180“ (tolerancia
de -15°), largura minima de 800 mm, proporcionando um vao livre de no minimo 300 mm para a
movimentacao das pemas do usuario durante o embarque e desembarque, e altura de 1.350 mm,
tolerancia de :h10%, proporcionando um vao livre de 900 mm acima da linha do assento da poltrona
mével.

3.1.2.12.6. A porta dedicada deve possuir um dispositivo do tipo batente de borracha
com pino trava para manter a porta aberta mesmo em pisos inclinados, garantindo a seguranca do
usuario durante a operacao do DPM.

3.1.2.l2.7. Todas as areas de transposicao do DPM devem possuir acabamento com perfis
amarelos.

3.l.2.l2.8. As instrucoes de uso e informacoes a serem observadas nos procedimentos
de embarque e desembarque por meio de Dispositivo de Poltrona Movel devem estar afixadas na
parte intema da porta dedicada do DPM, em local de facil visualizacao, obi-igatoriamente na porcao
central desta e, preferencialmente, na altura da visao do operador. Os tamanhos de caracteres,
simbolos e desenhos das instmcoes de uso devem ser tal que possibilite a facil visualizacao e
perfeito entendimento do funcionamento do dispositivo.

3.1.2.13. Para-Brisa e Janelas

3.1.2.13.1. O vidro do para-brisa deve ser de vidro de seguranca laminado, conforme a
norma ABNT NBR 9491 e suas atualizacoes e conforme descrito na Tabela 12.

Tabela_l2: Vidro do para-brisa dos veiculos.
, Tipo i Para-brisa 1

V l_A L Inteiricopwou
ORE 2 ‘_ W Bipartido p A

, ORE 3 Bipartido
Fonte: Programa Caminho da Escola

3.1.2.13.2. Todos os vidros utilizados nas janelas devem ser de seguranca, conforme
disposto na norma ABNT NBR 9491, na Resolucao Contran 960/2022, e suas atualizacoes.
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3 1 2 13 3 As janelas laterais devem ser construidas com vidros méveis  L
deslizar em caixilhos proprios e quando fechadas, deverao possuir dispositivos que pennitaéfia <~\

eus_

travamentos.
3.1.2.13.4. Adicionalmente, deve possuir bloqueio que impeca a abertura da janela

durante 0 uso do ar-condicionado, bloqueio este que podera ser retirado com uso de fenamenta
adequada, armazenada pelo encarrocador no painel traseiro, em caso de inoperancia do sistema de
climatizacao.

3.1.2.13.5. As janelas laterais devem possuir na sua parte inferior vidros fixos
(bandeira) e sua altura deve ser 1/3 (um terco) da altura da janela. Janelas de acabamento, de
complementacao ou de necessidades estruturais podem ser totalmente fixas.

3.l.2.l3.6. A abertura dos vidros méveis superiores, exceto as janelas de acabamento
e/ou complementacao, por questoes de seguranca, deve ser de 150 mm (tolerancia de -05 e +10
mm) em cada uma das folhas, que contara com limitadores dc abertura, fixados nas estruturas das
esquadrias, e de dificil remocao (Figura 13).

_,_. 150 mm de cada lado i
/

L

Figura 13 - Imagem ilustrativa.

3.1.2.13.7. As janelas devem ter alttu'a e largura conforme Tabela 13. Exceto para
janelas dc acabamento e/ou complementacao de necessidades estruturais.

,--,.I.ab§.1a. .1.§;A1ttaa.2_Latg1y2 <1a§.i.ws=la§.£l9§ K91911195-
. ORE 1 700 Y 1.000 e 1.600
2........

‘ ORE 3 1 800 l 1.000 e 1.600 A
1=......;§ P;5g;.....sc.1.....1.a>s.1. Escola

3.l.2.l3.8. A altura do peitoril da janela, medida da parte inferior exposta do vidro em
relacao ao piso intemo, deve estar entre 700 e 1.000 mm, excetuando:

a) as janelas localizadas no posto de comando;

b) as janelas localizadas nas regioes das caixas de rodas ou patamares elevados.

3.l.2.13.9. As janelas devem possuir barra de protecao fixada na estrutura dos vidros
fixos, (Figura 14).

BARR/=\ 95PROTEQAO

it

Figura l4 - Imagem ilustrativa.
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3.l.2.13.10. Todos os vidros das janelas que nao interferem nas areas envimacfifik
indispensaveis a dirigibilidade do veiculo, conforme o Anexo da Resolucao Contran n° 960/2022
e suas atualizacoes, devem ser escurecidos originalmente, sem a utilizacao de peliculas especificas,
na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante o processo de fabricacao do vidro (vidro
colorido na massa), e suas caracteristicas devem atender as especificacfies da Tabela 14:

Tabela 14: Caracteristicas e Especificacfies dos vidros das janelas dos veiculos.
Propriedade Descrieao MedicaoSigla

Transmissao dc luz (%) *8 "IL 3 78,0
Fatores luminosos Reflexao (%) Externa RLe 5 7,2

Interna RLi S 7,2
Transmissao energética TE

(%) S 52,4

Reflexao energetica Enema REC
. (%)Fatores de energia Lntema REi

5 5,8

5 5.8
Absorcao Abs% 241,0

_ Fator solar FS S 0,632
Coeficiente de CSsombreamento S 0,726

Transmissao térmica Fator U UW/m2/K 5 5,76
Fonte: Programa Caminho da Escola

3.1.2.l3.11. Todos os vidros das janelas, do para-brisa, além das divisérias internas,
quando existente, devem cumprir com as prescricfies de seguranca no que se refere ao modo de
fragmentacao, resisténcia ao impacto da cabeca e resisténcia a abrasao, conforme Resolucao
Contran n° 960/2022 e suas atualizacdes.

3.1.2.l3.l2. Admite-se quebra-vento na janela do condutor, desde que, quando aberto,
nao seja projetado mais do que 100 mm em relacao a lateral do veiculo.

3.1.2.14. Gabinete Interno
3.1.2.14.l. A altura intema em qualquer ponto do corredor central de circulacao de

estudantes, medida verticalmente do piso do veiculo ao revestimento interior do teto, deve ser
conforme Tabela 15.

Tabela 15: Altura intema dos veiculos.
 Tip? (mm)!

,, - .1.-30° .
ORE 2 1.900
ORE 3 1.900

Fonte: Programa Caminho da Escola

3.1.2.14.2. O contrapiso do salao de passageiros deve ser em aluminio com
revestimento do tipo “passadeira” na cor cinza escuro, com espessura minima de 1,5 mm e
coeficiente de atrito estatico (CAE) minimo de 0,38, obtido conforme o Anexo A da ABNT NBR
15.570/2021.

3.l.2.l4.3. Podem ser utilizados outros materiais na regiao das caixas de rodas e no
piso da cabine do condutor como contrapiso, quando da utilizacao de madeira, compensado naval
ou equivalente, deve haver tratamento especifico para evitar apodrecimento, aeao de fungos, entre
outros, aplicando 0 mesmo revestimento do tipo passadeira do salao de passageiros sobre tais
materiais.
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3.l.2.14.4. Todos os componentes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte intema
da saia da carrocaria, quando constnlidas com materiais sujeitos a corrosao, devem receber
tratarnentos anticorrosivo e antirruido.

3.1.2.l4.5. As tampas de inspecao eventualmente existentes no piso do veiculo devem
estar montadas e fixadas de modo a nao poderem ser deslocadas ou abertas sem a utilizacao de
feiramentas ou chaves.

3.1.2.14.6. Os dispositivos para abertura das tampas de inspecao ou de acabamento (por
exemplo: perfis, sirializadores, entre outros) do piso nao podem ultrapassar 6,5 mm do nivel do
piso.

3.l.2.l4.7. Nao pode ser instalado qualquer acessorio ou equipamento sobre as tampas
que dificulte a realizacao de inspecao ou manutencao nos agregados mecanicos.

3.l.2.14.8 Devem ser instalados, no assoalho, no minimo, 06 (seis) drenos para
escoamento de agua, nas seguintes localizacfiesz 02 (dois) na traseira, O2 (dois) na dianteira e O2
(dois) no centro.

3.1.2.14.9 Os drenos traseiros do assoalho devem ser instalados alinhados préxirno a
linha frontal do assento da tiltima fileira dc poltronas dos estudantes, de modo que possibilitem
abertura e feohamento de fonna operacional.

3.l.2.l4.10. Identificacao dos desniveis e limites
3.1.2.14.10.1. Deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura

minima de 10 mm, para identificacao de todos os desniveis existentes ao longo do salao de
estudantes, abrangendo inclusive regifies expostas das caixas de rodas e degraus, quando
existentes.

3.1.2.14.l0.2. Na regiao da porta de servico deve ser instalado um perfil de acabamento
na cor amarela com largura minima de 10 mm, para identificacao dos limites do piso interno.

3.1.2.15. Climatizaeao Interna
3.1.2.15.1. O veiculo devera ser equipado com ar-condicionado - dispositivo de

climatizacao para o interior dos veiculos, com principio de funcionamento baseado no ciclo
refrigeracao por Compressao Mecanica de Vapor (CMV), seguindo especificacfies minimas
conforme tabela 16:

..T§b¢l@.l..6.?.$i,Si@mfl fir-¢9"§1i°i°Dad° , .
, 1 . 1 . - 1 D 1 to *Tipo de lCapac1dade Vazao do I éslocagngino VT’ . *‘Po 1 Equipamento [BTU/H] vaporador[rI1’/ll] c0mp;:?I,[,c;,/rev] V

V 005.1 ' 7 split, '1 j'5H.000T,i' I 73.300 310
oasz _ f Teto _ 9,_0_.000 4.400 _ p 310

‘ QRE3 Teto . 120.000 6.600 630

ilggii,

3.1.2.l5.2. Veiculos com sistema de refiigeracao tipo “Split” deverao ter o
condensador instalado sobre o teto do veiculo, buscando uma melhor troca ténnica com o ambiente
extemo e reducao na saturacao do trocador de calor devido impurezas.

3.1.2.15.3. Veiculos com o sistema de refrigeracao tipo “Teto” deverao possuir as
unidades evaporadora e condensadora integradas, bem como a instalacao de dutos intemos ao
longo do comprimento do salao e em ambos os lados da cairoceria, para melhor distribuicao da
vazao de ar do evaporador.

3.1.2.l5.4. O compressor devera estar acoplado junto ao motor do veiculo mediante
uso de correias, sendo posicionado no interior (10 painel/capfi (10 V61CU10, 21011116. (16 1111118. (13
longarina do chassi, sem que esteja proximo ao solo, buscando uma melhor protecao contra
intempéiies, impurezas e alagamentos.

3.1.2.1 5.5. As laterais, teto e base da carroceria deverao ter a aplicacao de mantas para
isolamento térmico, com espessura minima de Smm, em que o material do isolante devera ter uma
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condutividade témiica igual ou inferior ao valor de 0,045 W/m.K (0 °C) (comprovado com
certificado do fornecedor).

3.1.2.l5.6. Para reter o particulado sélido presente no ar e restringir a circulacao destes
no interior do veiculo, o sistema de ar-condicionado deve ser equipado com filtro (manta filtral
lavavel) tanto no compartimento do retomo do at do salao como internamente no equipamento de
Ar-condicionado.

3.l.2.15.7. O veiculo devera estar equipado com mostrador digital de temperatura interna,
com ajuste pré-programado, sem possibilidade de alteracao durante a operacao do servico,
possuindo dispositivo do tipo chave, ou outra solucao tecnologica, que permita alteracao na
temperatura somente pelo condutor.

3.1.2.l5.8. O equipamento deve ter opcao, de no minimo, duas velooidades de
insuflamento de ar no evaporador com ajuste no painel do motorista

3.1.2.159. Em veiculos com 0 sistema de refrigeracao tipo “Teto”, a distribuicao de ar
deve ser realizada por dutos, uniformemente ao longo do salao de passageiros. As saidas do ar
devem ser realizadas por difusores fixos, e nao devem sofrer interferéncia pelo porta-mochilas.

3.1.2.l5.9.1. Deve existir no minimo um difusor com controle independente na parte
frontal do duto, direcionando o ar para a area do posto de comando.

3.l.2.15.9.2. Nas extremidades dos dutos de distribuicao e abaixo do evaporador, devem
ser instaladas portas de inspecao para permitir acesso para limpeza periodica.

3.l.2.l5.10. A eficiéncia do sistema e a correta distribuicao do ar refrigerado deverao
ser comprovadas através de ensaios com resultados registrados em laudos emitidos por institutos
idéneos, seguindo o procedimento descrito no Encarte B.P.

3.1.2.15.11. Deve ser assegurada a renovacao de ar no interior do veiculo, garantindo 0
minimo de 8m’/h por pessoa. Quando o sistema de ar-condicionado estiver inoperante, a renovacao
de ar deve ser de 20 vezes por hora.

3.1.2.l5.11.1 A quantidade minima de dispositivos (QMD) de tomada de ar forcado para
assegurar a renovacao do ar no interior do veiculo quando o sistema de ar-condicionado estiver
inoperante deve ser obtida pela seguinte equacao:

QMD _V/X20
‘ vv

Onde:
VI é o valor do volume interno, expresso em metros citbicos (rn’);
VV é o valor da vazao do ventilador (com acabamento), em metros ctibicos por hora (m’/ h).

3.l.2.l5.l 1.2 A quantidade minima de dispositivos de tomadas de ar natural (ciipulas) deve
ser conforme Tabela l7:

Tabela 17: Quantidade dos dispositivos de ventilagao dos veiculos.
Ti 0 , Tomada de Ar Natural

P 5 (Cfipula)
ORE1 p V 01
one 2 H 01

; ORE 3 ‘ 01
Fonte: Programa Caminho da Escola

3.l.2.l5.l2. Os dispositivos de ventilacao devem estar localizados o mais proximo
possivel do eixo longitudinal do veiculo.

3.1.2.15.13. Os dispositivos de ventilacao devem ser instalados ao longo do teto de
maneira uniforme, obedecido ao projeto técnico do tipo de veiculo, assim como obedecer a ABNT
15.570 e suas atualizacées.
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3.1.2.15.14. Os dispositivos de ventilacao devem estar protegidos para possibilitarst1atL
utilizaoao em dias chuvosos.

3.l.2.l5.15. Deve haver um sistema de desembacador do vidro do para-brisa constituido
por trocador(es) de calor do tipo liquido/ar, nao sendo admitido aquecimento pelo principio de
efeito “Joule”, com velocidades e capacidade de vazao suficiente para 0 desembacarnento do vidro,
principalmente no campo de visao principal do condutor.

3.l.2.l5.l6. Para conforto térmico do condutor, deve haver ventilacao de ar que possua
uma vazao minima de 350 m’/h.

3.1.2.16. Iluminacao Interna
3.1.2.16.1. O sistema de iluminacao do salao de estudantes e da regiao da porta de

servico do veiculo deve propiciar niveis adequados de iluminacao que facilitem o embarque, o
desembarque, a movimentacao e o acesso as informacfies pelos estudantes, principalmente
daqueles com baixa visao.

3.l.2.l6.2. A iluminacao do veiculo deve ser produzida por fonte de luz com o
acionamento instalado no posto de comando, sendo a alimentacao feita por, no minimo, 02 (dois)
circuitos com interruptores independentes, de modo que 0 segundo interrupter pennita, no minimo,

_ 50% da iluminacao total para minimizar reflexos no para-brisa.
3.l.2.16.3. O indice minimo de luminosidade interna deve ser de 100 lux, medido a

500 mm acima do nivel de qualquer assento localizado a partir da segtmda fileira de poltronas, a
contar do posto de comando.

3.1.2.l6.4. No posto de comando, e na primeira fila de poltronas atras dele, admite-se
uma iluminacao com indice de luminosidade nao inferior a 30 lux, de maneira a minimizar reflexos
no para—brisa e nos espelhos retrovisores intemos.

3.l.2.16.5. No posto de comando devem ser instaladas 02 (duas) luminarias com
controles independentes.

3.1.2.17. Revestimento Interno
3.l.2.17.1. Os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir

caracteristicas de retardamento a propagacao de fogo e nao podem produzir farpas em caso de
rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamentos térmico e acfistico.

3.1.2.17.2. O compartimento do motor e o sistema de exaustao devem ter isolamento
acilstico e térmico com no minimo 16 mm.

3.1.2.17.3. O revestimento interno com painéis laminados deve ser na cor cinza claro
(gelo).

3.1.3. Mobiliario
3.1.3.l.Poltr0na do Condutor
3.1.3.l.1. O projeto da poltrona do condutor deve considerar as prescricées do banco

e sua ancoragem, definidas pela Resolucao Contran n° 959/2022 e suas atualizacées.
3.1.3.1.2 A forracao original da poltrona, se na cor prcta, pode ser mantida, a critério

da encarrocadora.
3.1.3.l.3. A poltrona deve ser hidraulica ou pnetnnatica e anatémica, regulavel e

estofada com material antitranspirante e apoio de cabeca.
3.l.3.l.4. Quando aplicavel, deve haver a regulagem lateral para facilitar o acesso do

condutor ao posto de comando, quando o veiculo for equipado com caput interno de acesso ao
motor.

3.1.3.2.0 assento da poltrona deve ter as seguintes dirnenséesz
a) largura minima de 400 mm;
b) profundidade minima de 380 mm.
c) encosto com altura minima 480 mm, nao considerando o apoio de cabeca.

3.1.3.3.A poltrona do condutor deve permitir variacées na altura entre 400 e 500 mm
(tolerancia i 10 mm), atendendo a uma variacao de curso de 100 mm (tolerancia i 10 mm) e ser
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instalada de modo que a projecao do seu eixo de sirnetria no plano horizontal coinc1da’Q6m_o M
centro do volante de direcao. A medicao deve ser efetuada na pane frontal, no centro do assento.

3.l.3.3.l. A poltrona do condutor deve pennitir regulagem de altura com movimento
vertical, oferecendo no minimo 04 (quatro) posicaes de bloqueio, quando a regulagem for por
meio de estagios (e nao milimétrica).

3.1.3.4 Cinto de Seguranca

3.1.3.4.1 Deve ser instalado cinto de seguranca de 03 (trés) pontos, com mecanismo
retratil e regulagem de altura para o condutor. O cinto nao pode causar incémodo nem desconforto,
inclusive as oscilacfies decorrentes do sistema de amortecimento da poltrona, deve possuir aviso
de nao afivelamento Conforme Contran n° 936/2022.

3.l.3.4.2 O cinto de seguranoa para o condutor e suas ancoragens devem estar em
conformidade, inclusive com a regulagem dc altura, com os requisitos das nonnas ABNT NBR
6091, 7337 e 15570 e suas atualizacoes.

3.1.3.5. Poltronas dos Estudantes
3.l.3.5.1.1. O projeto das poltronas deve considerar as prescric6es dos bancos e suas

ancoragens, conforme Resolucao Contran n° 959/2022.
3.l.3.5.1.2. As poltronas devem ser do tipo sofa, com assentos inteiricos ou

individualizados, nao devem possuir encosto alto de cabeca ou pega-mao e podem possuir apoio
para acomodacao dos pés, bem como devem ter acabamento traseiro para proteger os mecanismos
dos cintos retrateis.

3.1.3.5.1.3. As poltronas devem ter 0 assento e 0 encosto estofados e revestidos em vinil
lavavel antideslizante, estarnpados conforme Encarte B.L deste CIT.

3.1.3.5.1.4. Na parte traseira das poltronas deve ser utilizado revestimento em tecido
liso, sem estampa ou cobertura plastica, na cor azul, na tonalidade mais proxima possivel do
revestimento da poltrona.

3.l.3.5.1.5. A parte traseira das poltronas deve ser totalmente fechada, inexistindo
quaisquer arestas, bordas ou cantos vivos.

3.1.3.5.1.6. Deve ser evitado que parafusos, rebites ou outras formas dc fixacao estejam
salientes para que nao haja arestas cortantes.

3.l.3.5.1.7. Deve possuir poltronas para uso preferencial de estudantes com deficiéncia
ou mobilidade reduzida dispostas da seguinte fonna: 01 (uma) poltrona individual do DPM, 01
(uma) poltrona individual ao lado do DPM, e 01 (um) conjunto de poltronas duplo ou triplo
imediatamente atras da porta dedicada.

3.l.3.5.l.8. Para possibilitar a identificacao dos assentos preferenciais pelos estudantes
com deficiéncia visual, a coluna ou o balailstre junto ou préximo a cada banco deve apresentar
dispositivo tatil, conforme subitem 7.3.2 da nonna ABNT NBR 14022/2011.

3.1.3.5.1.9. A identificacao visual das poltronas preferenciais deve ser feita através de
adesivo aplicado no vidro - Encarte B..] deste CIT.

3.1.3.5.1.10. As poltronas preferenciais devem ter caracteristicas construtivas que
maximizem o conforto e a seguranoa, tais como:

a) posicionamento de forma a nao causar dificuldade de acesso;
b) identificacao visual na cor amarela, apenas no revestimento da face frontal do encosto

da poltrona, contrastando com as demais poltronas, de fonna a ser facilmente percebida;
c) apoio de braco (lateral - lado do corredor de circulacao) do tipo basculante na cor

amarela;
3.l.3.5.2. Dimensoes Gerais
3.1.3.5.2.1. A altura maxima do assento, em relacao ao local de acomodacao dos pés,

deve ser de 400 mm (Figura 15). Esta dimensao sera medida na linha media do referido assento,
na sua parte frontal. Para assentos sobre caixas de rodas, pode-se adotar altura minima de 350 nun.

25

-\



CO/VHSSA O DE LICITACFl L-Mg

itfailaw _ RUBFHQA ‘ M

~ _ 

5 ms mar.‘

- :‘m""’“ ‘>15

,......z»~ M wa .,;_;~ ,3 >04-4

-$[2f,>'l'\£h

1_,“_|Z 

Figura 15 - Imagem ilustrativa.

3.1.3.5.2.2. A largura da poltrona deve ser medida tomando como base a metade da
5- profundidade do assento, tendo como dimensfies minimas (Figura 16):

a) 400 mm para a poltrona simples com 01 (um) assento;
b) 800 mm para a poltrona dupla com 02 (dois) assentos inteiricos ou individualizados;
c) 1.000 mm paraoa poltrona tripla com Oéogtrés) assentos inteiricos 0%? individualizados;

mm 1 ‘ rnrn it 1 1 mm _

— -in-i —  ----3111?-Iii‘

Figura 16 - Imagens ilustrativas.

3.l.3.5.2.3. A proftmdidade do assento deve ser de 350 mm (tolerancia de +5%), tomada
na linha de centro do assento, a partir dos seus prolongamentos.

3.1.3.5.2.4. A altura do encosto, referida ao nivel do assento, deve ser de 650 mm
(tolerancia de +5%) (Figura 15), tomada na vertical, na metade da largura do assento, a partir da
intersecao do assento com encosto.

3.1.3.5.2.5. O angulo do assento com a horizontal deve estar compreendido entre 5° e
15° (Figura 15).

3.l.3.5.2.6. O angulo do encosto com a horizontal deve estar compreendido entre 105°
e 115° (Figura 15).

3.1.3.5.2.7. A distancia livre entre a extremidade frontal de um assento de uma poltrona
e o espaldar ou anteparo que estiver a sua frente, medida no plano horizontal, deve ser 2 300 mm.

3.1.3.5.2.8. Todas as medicties relacionadas a poltronas devem ser realizadas ao longo
cla linha de centro do encosto/assento (Figura 15).

3.l.3.5.3. Posicionamento
3.l.3.5.3.1. A disposicao das poltronas deve ser estabelecida considerando-se as

caracteristicas da linha, o nivel de servieo, a aplicacao operacional, as dimensdes da carrocarta, a
localizacao da porta de servico e a posicao do motor.
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3.1.3.5.3.2. Todas as poltronas devem ser posicionadas de format‘ a~n50_.<;Qsar B A

dificuldade de acesso e acomodacao aos estudantes, principalmente aqueles cm@@@cia$
mobilidade reduzida. Nao devem existir vaos livres, lateral, em relacao ao revestimento intefirorwm
longitudinal, em relacao ao anteparo a frente da poltrona posicionada posterionnente a porta de
servico. Caso existam, estes nao podem ser superiores a 50 mm, a fim de preservar a integridade
fisica dos estudantes.

3.1.3.5.3.3. Serao admitidas poltronas duplas e/ou triplas inteiiicas ou individualizadas
nas iiltimas fileiras posteriores a porta de servico do veiculo.

3.l.3.5.3.4. Nao sera admitida a instalacao de poltrona simples, na filtima fileira junto
ao painel traseiro interno, posicionada no centro do corredor.

3.l.3.5.3.5. As poltronas serao dispostas em fileiras no sentido de marcha, conforme a
classificacao/tipo do ORE e deve seguir a Tabela 18 e a indicacao da Figura 16.

Talela 18= Caiactslisti2a§_s_1§_ses~afi<z@§s§A9§vi<!;9§..s!a§.ia@ d9§.x9issl9§.-.
i No lado esquerdo do sentido de T No lado direito do sentido de l

Tipo ‘ marcha I marcha ~
_ ORE 1 p poltronas de 1.000 mm poltronas de 800 mm p

ORE 2 V H (poltronas de 1.000 mm g g poltronas de 800 ou 1.000 mm ‘

1- 1.01353 . P°l“°9?§ ‘.18 .1.-.000 “P . P°1F°°?sde, 1-09° mm
Fonte: Programa Caminho da Escola

Poltrona Corredor Poltrona
/_0OUmm 300/vim /.OOOmm

OU

800mm

Figura 16 ~ Imagem ilustrativa.

3.1.3.5.4. Apoio de Braco
3.1.3.5.4.1. As poltronas citadas abaixo devem ser providas de apoio lateral para o

braco, tipo basculante, com comprimento maximo de 90% da profundidade da poltrona. A largura
do apoio deve ser de no minimo 30 mm.

a) preferenciais destinadas aos estudantes com deficiéncia ou mobilidade reduzida, na cor
amarela;

b) posicionadas opostas a porta de servico, na cor preta;
0) poltronas cujo assento esteja com altura superior 3 470 mm 6111 l'6I8Q5O 80 'p1SO (10

corredor de circulacao.
3.1.3.5.4.2. O posicionamento do apoio de braco nao pode reduzir a largura do encosto

da poltrona em mais de 20 mm, exceto para poltronas aplicadas ao DPM ou reservadas localizadas
de forma adj acente a este dispositivo.
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3.l.3.5.4.3. O apoio de braco deve estar recoberto com espuma moldada ouO1ma§r§§,0 DE L|(;

revestido com material ou fibra sintética, ou entao com outro material resiliente semr&bs 
nao possuindo extremidades conttmdentes. RU B R

3.l.3.5.5. Encosto de Cabeea ‘CA *-K
3.l.3.5.5.1. Apenas é pennitida poltrona de encosto alto, na qual o encosto de cabeca

faz parte da estrutura da mesma, devendo ser recoberto com espuma moldada ou injetada, revestida
com o mesmo material da poltrona. Nao é admitido apoio de cabeca adicional ou removivel nas
poltronas dos estudantes.

3.1.3.5.6. Cinto de Seguranca
3.l.3.5.6.1. Cada poltrona simples deve ser equipada com 01 (um) cinto de seguranca

subabdominal retratil.
3.1.3.5.6.2. Cada poltrona dupla deve ser equipada com 02 (dois) cintos de seguranqa

subabdominal retratil.
3.1.3.5.6.3. Cada poltrona tripla deve ser equipada com 03 (trés) cintos de seguranca

subabdominal retratil.
3.1.3.5.6.4. A poltrona preferencial individual ao lado do DPM, deve ser equipada com

cinto de seguranca subabdominal retratil, complementado por colete toracico de 04 (quatro) pontos
de fixacao, que nao deve comprometer a utilizacao do cinto quando forem utilizado por estudantes
sem deficiéncia (Figura 17).

3.1.3.5.6.5. A poltrona preferencial dupla ou tripla atras do DPM deve ser equipada com
2 (3 no caso de poltrona tripla) cintos dc seguranca subabdominais retrateis, complementado por
dois coletes toracicos de 04 (quatro) pontos de fixacao, que nao devem comprometer a utilizacao
dos cintos quando forem utilizados por estudantes sem deficiéncia (Figura 17).
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Figura 17 - Imagens ilustrativas.

Notas:
a) Quando o colete toracico nao estiver em uso, este deve ser posicionado em compartimento

atras do encosto das poltronas, em material nao vazado, a fim de nao dificultar a
acomodacao dos estudantes, bem como manté-10 limpo (Figura 18).
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b) O colete toraicico deve ser fixado na poltrona, de forma que, quando diLsgqp,1&58 L“
utilizaofio, n50 seja removido do veiculo, e deve ser fixado no cinto de seguranqao
subabdominal somente no momento da utilizagzfio.

Figura 18 - Imagem ilustrativa.

3.1.3.5.6.6. Os cintos de seguranoa deverfio estar devidamente homologados e
atenderem és especificaqoes das Normas ABNT NBR 6091 e 7337, e da Resolugzéio Contran n°
951/2022, c suas atualizaqoes.

3.l.3.5.6.7. O projeto das poltronas deve prever a proteqio do mecanismo do cinto de
seguranga rctrétil, para que este nfio fique suscetivel ao estudante posicionado no banco dc trés,
consiga colocar os pés no mecanismo e danificé-lo. Preferencialmente a proteofio pode ser dc
chapa (Figura 19), ou 0 mecanismo pode ser posicionado de fonna que néio fique exposto.

I12’: 2 1

_ _,_.___,...--»____'_‘_____,.._

3--T

Figura 19 - Imagens ilustrativas.

3.l.3.5.7. Porta-Material Escolar
3.l.3.5.7.l. Na pane traseira das poltronas deve existir porta-material escolar,

construido com material que mantenha a parte inferior fechada, de forma que impeoa a perda dc
pequenos materiais pelo seu fundo (ex; lépis, caneta, folhas do papéis), confeccionado em rede do
nylon, e a sua dimensfio deve ocupar toda a largura dos encostos, e deve ser equipado com uma
travcssa ccntral para proporcionar a devida resisténcia (Figura 20).

29



F:
-Q‘ >_

Figura 20 - Imagens ilustrativas.

3.l.3.5.7.2. No anteparo localizado na frente dos bancos preferenciais atras da porta de
servieo e no anteparo localizado atras do posto do motorista deve existir porta-material escolar,
fixado sem parafusos salientes em ambos os lados da parede, com a parte inferior fechada,
confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensfio deve ocupar a largura do anteparo, e deve ser
equipado com uma travessa central para proporcionar a devida resisténcia. (Figura 21)

Figura 21 - Imagens ilustrativas

3.1.3.5.7.3. Quando da instalaofio de poltrona simples, o porta-material escolar deve ser
instalado na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada, confeccionado em rede
de nylon, e a sua dimensfio deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central
para proporcionar a devida resisténcia.

3.1.3.5.7.4. Quando da instalaoio de poltrona dupla atras de poltrona simples, deve ser
instalado porta-material escolar, sendo 01 (um) atras do encosto da poltrona simples e o outro na
lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada, confeccionados em rede de nylon, e as
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suas dirnensoes devem ocupar, respectivamente, a largura do encosto e a largfillafiialéateral
(revestimento intemo). Devem conter uma travessa central para proporcionar a devida resisténdizi

3.1.3.6. Corredor de Circulaeio
3.l.3.6.1. O corredor central de circulacao deve ficar livre de obstaculos que afetem a

seguranca e integridade dos estudantes e sua largura deve ser de 300 mm (tolerancia de +10%).
3.l.3.6.2. A largura do corredor medida nas poltronas localizadas sobre as caixas de

rodas, que possuern apoio de braco, deve ser dc 300 mm, obtida na linha do assento do banco,
medida, horizontalmente, até 0 ponto equivalente da poltrona oposta ao corredor,
desconsiderando-se a medida obtida entre os bracos.

3.1.3.7.Lixeira
3.l.3.7.1. Deve ser instalada na parte dianteira, proxima a porta de servico, 01 (uma)

lixeira com capacidade 2 09 (nove) litros, e outra na parte traseira, no fundo do corredor central
de circulacfio, com a mesma capacidade.

3.l.3.7.2. As lixeiras devem ser removiveis e sem drenos.
3.l.3.7.3. A lixeira na parte traseira do veiculo pode ser fixada na posicao longitudinal

ao corredor.
3.l.3.8.Anteparos e Painéis Divisérios
3.l.3.8.1. Deve estar provido de anteparos/painéis divisérios na mesma tonalidade do

revestimento interno, com dimensoes de 800 mm 5:50 mm de altura e largura minima
correspondente a 80% da largura do banco e, para preservar a integridade fisica dos estudantes,
nfio deve haver nenhum V50 livre. Estes anteparos devem estar posicionados nos seguintes locais:

a) na frente de cada banco voltado para a porta de servigo;
b) na frente de cada banco localizado imediatamente apés a porta complementar do DPM.

3.1.3.8.2. Deve estar provido de anteparos/painéis divisofios atras do posto de
comando, na mesma tonalidade do revestimento intemo, com dimensoes de 800 mm $50 mm de
altura e largura minima correspondente a 80% da largura do banco, podendo ser, apenas neste
caso, complementado na parte superior com vidro de seguranca. Nesse anteparo sao pcrmitidas
folgas laterais méximas dc 40mm.

3.13.8.3. N50 s50 perrnitidos materiais que produzam farpas quando rompidos. Na
utilizacfio de vidros deve ser atendida a norma ABNT NBR 9491 e suas atualizaooes.

3.l.3.9.Colunas, Balalistres, Corrimiios e Apoios no Salio de Estudantes
3.l.3.9.l. N50 deve existir colunas, balaixstres ou corrimaos ao longo do corredor dc

circulaciio, exceto coluna(s) té.til(eis) para identificaqao da(s) poltrona(s) preferencial(ais).
3.l.3.9.2. Para situacfies onde a distfincia do banco em relacao ao anteparo ou ao

banco frontal for superior a 400 mm, deve ser instalado um apoio (pega—mao) fixado na parede
lateral do veiculo, confeccionado em material resiliente.

3.1.3.10. Posto de Comando
3.l.3.l0.l. Deve ser instalado apos 0 para-brisa um protetor frontal contra os raios

solares (quebra-sol), do tipo sanefa e, na janela lateral do condutor, uma cortina, com limitador de
abertura, ou outro dispositivo de protecao solar, que nao obstrua 0 campo de visao do espelho
retrovisor extemo esquerdo.

3.l.3.l0.2. O posto de comando deve ser projetado sem 0 uso de material condutor de
calor e de forma a minimizar os reflexos provenientes da iluminacfio intema no para-brisa.

3.1.3.1 0.3. O posto de comando deve possuir espaco aberto ou fechado para
acornodacao de pertences do condutor: com capacidade de no minimo 8 (oito) litros.

3.1.3.1] Painel de Controles
3.l.3.ll.l. A localizacao, identificacao e iluminacao dos controles indicadores e

lampadas-piloto devem estar de acordo com a Resolucao Contran n° 758/2018 e suas atualizacoes.
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3.l.3.ll.2. Os comandos principais do veiculo (chave de seta, farol, abertura dc porta$__
de servico, limpador de para-brisa, alavanca dc cambio, igniciio, entre outros) devem estar
posicionados para permitir facil alcance ao condutor que nao tenha que deslocar-se da posicao
normal de conducao do veiculo.

3.1.3.l1.3. As botoeiras localizadas no painel de controle (chave de seta, farol, abertura
de porta de servico, limpador de para-brisa, entre outros) nao devem permanecer acesas quando a
chave de igniqao estiver desligada, e quando a chave geral for acionada.

3.1.3.12. Area Reservada para Guarda da Cadeira de Rodas
3.1.3.l2.l. No salao de estudantes ou proximo do posto do condutor, deve haver uma

area reservada para apoio e fixacfio de no minimo duas cadeiras de rodas fechadas, devidamente
fixadas, assegurando que nao haja movimentacfio e ruido proveniente de trepidacfio durante a
movimentacfio do veiculo.
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Figura 22 - Imagem ilustrativa.

3.1.3.12.2. Esta area para guarda da cadeira de rodas deve ser identificada com adesivo
conforme Figura 23:

.m‘_. ._ .___,2,,.2.-......_...-.-.V ,-s-_2.______.___,._s W-

......._,“,m.__,-.__,,-,._,_,_..,.,, ,, ,3

” uso EXCLUSIVO M,pp CADEIRA DE RODAS_;~
— dimensoes: 195 mm (comprimento) >< 45 mm (largura);
— fonte: tipologia Helvética ou similar;
— cor das letras: preto;
— cor do fundo: branca;
— cor dos contomosz preto

Figura 23 - Imagem ilustrativa.
3.1.3.13. Porta-Mochila
3.1.3.13.l. O Porta-mochilas deve ser preso ao teto e/ou a lateral (Figura 24) no sentido

longitudinal do veiculo, posicionado sobre a fileira de poltronas, com comprimento total igual a
extensfio desta, ressalvado 0 espaco para 0 ar-condicionado tipo split (em caso de uso deste),
devendo possuir dimensoes internas minimas de 350 mm de profundidade e 250 mm de altura,
confeccionado em material metalico resistente e dotado de espacos vazados para reducao de peso
e harmonia visual e com tratamento superficial (pintura eletrostatica a po na cor cinza médio ou
preta).
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Figura 24 - Imagem ilustrativa.

K

3.1.3.l3.2. Os componentes devem possuir bordas arredondadas nas extremidades
(sentido longitudinal) e os suportes de apoio devem ser confeccionados em material metalico
resistente, com o mesmo tratamento superficial, distribuidos uniformemente ao longo do porta-
mochila.

3.l.3.13.3. Em cada extrernidade do porta-mochila, quando for necessario, deve existir
uma ponteira confeccionada em material metalico, com seu contorno para acabamento em perfil
de pléstico de engenharia, no minimo em PVC.

3.1.3.13.4. Os modulos de em material metalico resistente do porta-mochila deverao
ser unidos aos suportes de apoio através dc solda ou parafiasos, arruela dc pressao e porca
autofrenante, de modo a nao possuir arestas cortantes.

3.l.3.13.5. O porta-mochilas deve possuir formato e resisténcia adequada, para que nao
haja trepidaqoes excessivas com 0 veiculo em movirnento, reduzindo o risco de queda das mochilas
e objetos.

3.1.4. Conforto Térmico e Aciistico
3.1.4.1.Deve apresentar nivel de ruido intemo inferior a 85 dB(A) em qualquer regime de

rotacio. A medicao deve ser conforme a norma ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes, com 0
veiculo parado, na condicao de rotacfio maxima do motor, a 75% dessa rotacfio, e em condicfio de
marcha lenta.

3.l.4.2.As temperaturas nas superficies do compartimento dos estudantes e posto de
comando nao podem ser superiores a 43° C com o sistema de climatizacfio interna desligado,
medidas a uma distancia radial de 50 mm das superficies, nos pontos mais criticos das seguintes
regi6es:

a) motor;
b) sistema de exaustao do motor;
c) sistema de transmissfio;
d) piso;
e) teto.

3.1.4.3.As medicocs devem ser realizadas nas seguintes condigoesz
a) temperatura normal de funcionamento do motor, indicada pelo fabricante;
b) temperatura ambiente interna estabilizada com a extcrna, em uma faixa entre 22° e

26°C;
c) umidade relativa do ar abaixo de 70%;
d) medicoes realizadas apos 01(uma) hora de funcionamento do motor;
e) minimo de 05 (cinco) leituras em cada regiao indicada, com intervalo de 03 minutos.
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3.l.4.4.No posto dc comando o indice de Bulbo Umido Termornetro de Gl51§6QlBUEQ)
deve ser inferior a 30,5” C, medido conforme a NR 15/78 e suas atualizacoes, em qualquer
condicfio de trabalho.

3.1.5. Proteciio Contra Riscos de Incéndio
3.1.5.l.Nao devem ser utilizados no compartimento do motor quaisquer materiais dc

isolamento acustico inflamaveis, nem materiais suscetiveis de se impregnarem dc combustivel,
lubrificantes ou outras substancias combustiveis, salvo se os referidos materiais estiverem
protegidos por revestimento impenneavel.

3.1.5.2.Devem ser tomadas as devidas precaucoes para evitar o aciunulo de combustivel,
oleo lubrificante ou qualquer outra substancia combustivel em qualquer parte do compartimento
do motor.

3.1.5.3.Todos os elementos de fixacao, juntas, entre outros associados a diviséria do
compartimento do motor ou outra fonte de calor, devem ser resistentes ao fogo.

3.1.5.4. Deve estar equipado com pelo rnenos O1 (um) extintor de incéndio instalado
em local sinalizado e de facil acesso ao condutor, obrigatoriamente localizado no posto do
condutor, em conformidade com as Resolucoes Contran n° 919/2022, , e suas atualizacoes e
possuir a certificacao compulsoria e registro junto ao Inmetro.

3.1.5.4.1. A sinalizacao do local para 0 extintor de incéndio deve ser feita com adesivo
conforme Figura 25 e especificacao a seguir:

* Imagens ilustrativas
Caracteristicas
-— dimensoes: 270 mm (comprimento) >< 40 mm (largura);
— fonte: tipologia Helvética ou similar;
— cor das letras: branco;
— cor do fundo: vermelho;
— cor dos contomos: branco

Figura 25 - Imagem ilustrativa.

3.1.6. Acessérios
3.1.6.1.Dispositivo para Reboque
3.1.6.1.1. Devem ser instaladas 04 (quatro) conexoes tipo gancho para reboque,

fixadas por solda nas longarinas do chassi, sendo 02 (duas) na parte dianteira do veiculo e 02
(duas) na parte traseira, de maneira que nao haja interferéncia entre o cambao e os para-choques
quando em operacao de reboque. Os ganchos de reboque nao devem ser considerados para fms de
medicfio do angulo de entrada e saida.

3.l.6.1.2. As conexoes para reboque devem suportar operacao de reboque do veiculo
com carga maxima, em rampas nao pavimentadas de até 6% de inclinacao, bem como em
trajctérias circulates.

3.l.6.l.3. Para maior seguranca nas operacocs de reboque, o veiculo deve possuir na
parte dianteira, em local de facil acesso e com identificacéio clara, 01 (uma) tomada para ar
comprimido quando aplicavel e 01 (um) conector para sinais elétricos.

3.1.6.l.4. A necessidade da tomada para ar comprimido esta condicionada a existéncia
dc sistemas de freio pneumatico.
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3.l.6.2.Des1izadores Traseiros (Passa-Balsa) &
3.1.6.2.]. Devem possuir O4 (quatro) deslizadores traseiros (passa-balsa), sendo 02

(dois) centrais e 01 (um) em cada lateral, para facilitar o deslizamento e absorver os impactos
provenientes de interferéncias com os desniveis do solo Encarte B.H deste CIT, sendo que nao
devem ser considerados para fins de medicao do angulo de saida.

3.1.6.2.2 No projeto dos deslizadores traseiros deve ser prevista a protecao inferior
das saias laterais, ao longo do balanco traseiro, e que as linhas de projecao do comprimento dos
deslizadores nao interfiram com os demais componentes existentes na parte inferior do chassi.

3.l.6.3.Sistema de Monitoramento Interno
3.1.6.3.l. O projeto técnico do veiculo deve prever a instalacao de sistema de

monitoramento intemo.
3.1.6.3.2. O sistema de monitoramento interno pode utilizar microcameras de video,

com gravacao digital e monitores instalados na regiao de visao do condutor, possibilitando plena
visibilidade do salao de estudantes.

3.l.6.4.Sistema de Comunicacfio
3.1.6.4.1. Deve ser projetado para receber dispositivo para transmissao audio visual

de mensagens operacionais, institucionais e educativas com o objetivo de prestar informacoes aos
estudantes.

3.1.6.4.1.l. No projeto, o dispositivo para transmissao audiovisual (monitor ou tela)
deve estar posicionado, obrigatoriamente, no eixo longitudinal do veiculo, sem a interferéncia do
campo visual por outro componente presente no salao dos estudantes, a fim de permitir a
visualizacao por todos os estudantes sentados.

3.1.6.4.2. Deve existir um sistema de musica ambiente, com no minimo 06 (seis) alto-
falantes distribuidos ao longo do posto de comando e do salfio de estudantes, capaz de receber
transmissoes em FM, bem como um dispositivo com entrada USB (minimo 2.0) para leitura de
arquivos no formato .MP3.

3.1.6.4.3. Deve haver as pré-disposicoes dos conduites e fiacoes elétricas para as
futuras instalacoes dos componentes dos sistemas de monitoramento e transmissao audio visual.

3.l.6.4.4. Deve haver uma pré-disposicfio para instalacao de sistema de intemet wi-fi
a bordo. Deve proporcionar, para futura instalaciio de equipamento de wi-fi/transmissfio de dados,
espaco devidamente identificado, que o comportc e proteja.

3.l.6.4.5. Os locais destinados ao acesso a instalacao devem estar identificados com
adesivos conforme especificacocs e Figura 26.

' I _ I , _ _ , p _ PRE~DlSPOS|¢§\O
1 PRE-DISPOSIQAO PRE-DISPOSIQAO ' PRE-DISPOSICAO <. . . \ _F

cx.vioEo MONITOR ciuvusaa M x ‘ .-1))
. r , 1
. q .

* Imagens ilustrativas
Caracteristicas
—- dimensoesz 85 mm (comprimento) >< 55 mm (largura);
— fonte: tipologia Helvética ou similar;
—— cor das letras: preto;
- cor do fundo: branca;
—— cor dos contornos: preto

Figura 26 - Imagem ilustrativa.
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3.1.6.S.Sistema de carregador de dispositivo via porta USB
3.l.6.5.1. O veiculo deve possuir dispositivos de carregamento via USB (tomada

USB) de facil acesso instalados junto a cada conjunto de poltronas dos estudantes e adicional junto
ao posto do motorista.

3.1.6.5.2. Cada conjunto de dispositivo de carregamento deve possuir no minimo duas
portas USB (padrfio de conector tipo A fémea), com adaptacao de tensfio de saida conforme
necessidade do aparelho a ser carregado, garantindo no minimo 5,0V e 1.500 mA cada porta.

3.l.6.5.3. As tomadas USB deverao resistir a aplicacao invertida do dispositivo USB
a ser carregado ou ser do tipo reversivel, que permita a insercao do dispositivo USB em qualquer
posicao.

3.1.6.5.3.1 Caso as tomadas USB nao sejam do tipo reversivel, este componente devera
resistir a aplicacfio invertida do gabarito de teste do dispositivo USB (Figura 27) por pelo menos
10 ciclos de insercao. O gabarito devera ser inserido completamente na tomada, nas duas direcoes
em cada uma das referidas portas dc carregamento.

w ..W_.._. ....,_... \ “i
‘ ‘ .4 /‘ ,» ‘ 1/-' .2 s

. .- /" _ .
. ' ‘ | - .~ -5 - 1 19 L  

7 mT*"i-3;] 1

Gabarito para teste dc inversao na porta USB
Figura 27 — lmagem ilustrativa.

3.1.6.5.4. Cada conjunto de tomadas USB deve atender as normativas relacionadas
com tais componentes, possuir seu proprio sistema de conversao de tensao com eficiéncia minima
de 85%, e protecao individual.

3.1.6.5.4.1. Deve prever a alimentacfio com variacao minima de tensiio entre 12V e
32V, com sistema de protecao de picos de sob tensao e sobre tensao, corn reanne automatico assim
que a tensao do veiculo se estabilize.

3.1.6.5.4.2. Deve ter protecao contra cm'to-circuito nas saidas USB com rearme
autornatico assim que a falha for eliminada, com gran minimo de protecéio [P 65 e possuir tampa
de protecao.

3.1.7. Equipamentos Obrigatérios
3.1.7.1. Equipamento de Controle Operacional
3.1.7.1.1. Deve estar equipado com registrador instantaneo e inalteravel de velocidade

e tempo (cronotacografo) do tipo eletronico ou digital, aprovado pelo Inmetro, que pennita a
extracfio de seus dados em formato eletronico - Encarte B.K deste CIT.

3.l.7.1.2. Compete ao fornecedor a entrega do cronotacografo instalado no veiculo,
selado e aferido em Posto Autorizado de Cronotacografo (PAC), bem como 0 pagamento da taxa
metrologica e a apresentacao de Certificado Preliminar de Verifioacao do Cronotacégrafo valido,
que possibilite a emissao do certificado final sem custos adicionais ao contratante, emitido pelo
Inmetro e/ ou representantes da RBMLQ-I, nos termos que disciplinam a matéria, que podem ser
obtidos no sitio eletrfinico \_L»yg5~;.,i11ir1clr0._g,g}{_,L1r .

3.1.7.l.3. O Certificado de Verificacao do Cronotacografo deve ser evidenciado e
entregue ao lnmetro quando da inspecao de prototipo e de entrega, e aos representantes da
RBMLQ-I quando da inspecao veicular a que so refere o item 5.6.2.l.1 deste CIT.

3.1.7.2.Espelhos Retrovisores Externos
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3 1 7 2 1 Devem estar equipados com espelhos retrovisores externos corIi‘,\iQ:&> em
ambos os lados, que assegurern o campo de visfio do condutor na conducao nas vias junto as
paradas dc embarque e desembarque dos estudantes, além das operacoes de manobra.

3.1.7.2.2. A projecao externa dos espelhos retrovisores nao deve ultrapassar 250 mm
em relacao a parte mais externa da carrocaria.

3.l.7.3.Espelho Retrovisor Interno (Posto de Comando)
3.1.7.3.l. Deve ser instalado um espelho retrovisor convexo na parte superior central

com comprimento maior que 300 mm e largura maior que 150 mm, que permita a visualizacao do
embarque e desembarque dos estudantes pela porta de servico.

3.1.7.4. Espelhos Retrovisores ou Dispositivos do Tipo Camera-Monitor para Visio
lndireta

3.1.7.4.l. Devem estar equipados com dispositivos do tipo camera-monitor para visao
indireta em conformidade com a Resolucao Contran n° 924/2022 e suas atualizacoes para
atendimento do Campo de Visao n° 6 (CV 6) e Campo dc Visao n° 7 (CV 7), neste deve possuir
visao noturna.

1 " "*—"',r-7"/,'1

' 4/
I Q’ 1T,:,§.'" .’€ 4~fi=.>,1w.

. * £42.24’

Campo de Visao n° 6 (CV 6) Campo de Visao n° 7 (CV 7)
Figura 28 — Campo de visao

3.l.7.4.2. Devem estar equipados com espelhos retrovisores ou dispositivos do tipo
camera-monitor para visao indireta em confonnidade com Resolucao Contran n° 924/2022 e suas
atualizacoes para atendimento do Campo de Visao n° 5 (CV 5)

1'; 1:~..n

|
.-
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\

Campo de Visao n° 5 (CV 5)

Figura 29 — Campo de visao

3.1.7.5. Limpador de Para-Brisa

3.l.7.5.1. O sistema do limpador de para-bn'sa deve promover varredura das areas
conforme especifica a norma ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes.

3.1.7.5.2. O sistema do limpador de para-brisa nao deve obstruir a visibilidade dos
espelhos retrovisores, e deve possuir chave de controle de velocidade com 04 (quatro) posicoes,
frequéncias alta 6 baixa diferenciadas de, no minimO. 15 (quinze) CiCl0S p01‘ minuto, fI‘6ql1é1'lCia
baixa de no minimo 20 (vinte) ciclos por minuto e temporizador.

3.1.7.6. Saidas de Emergéncia
3.1.7.6.1. A sinalizacao adotada deve ser clara e compreensivel aos estudantes e ao

condutor, junto aos dispositivos e saidas dc emergéncia.

37

Fl DE LIC”-A‘\-

RUB
‘*1.



171,6 \Fl .540 DE L/C

RUB\mR1 -.2
3.1.7.6.2. As saidas de emergéncia devem permitir uma rapida e segura desocurgtéaoa M

a totalidade de estudantes e ao condutor, em situacoes de emergéncia, abalroamento ou
capotamento do veiculo.

3.1.7.6.3. Cada saida de emergéncia deve estar devidamente sinalizada e possuir
instrucoes claras de como ser operada.

3.1.7.6.4. Os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operacao facil e rapida.
3.1.7.6.5. A abertura da saida de emergéncia deve permitir sua ativacao ainda que a

estrutura do veiculo tenha sofrido deformacoes.
3.1.7.6.6. Deve ser assegurada passagem livre desde 0 corredor até as saidas de

emergéncia, sem a presenca de anteparos ou quaisquer obstaculos que venham a dificultar a
evacuacao dos estudantes em situacoes de emergéncia.

3.1.7.6.7. Depois de acionadas, as saidas de emergéncia nao podem deixar a abertura
resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela.

3.1.7.6.8. Para efeitos de calculo da quantidade minima de saidas de emergéncia, a
porta de servico nao é considerada.

3.l.7.6.9. A quantidade minima de saidas de emergéncia deve estar em conformidade
com a Tabela 19:

T.ab¢la..1._9.= ,Q1;antidas1¢ £19saislssfisaemsraéasia..495v§i.¢_21<>s.-.
1 _-L9.qe1i.zas§9__.-..n,- '
5 Tipo Lateral Oposta I Lateral Adjacente a 1l a Porta de l P . Teto ;; servi O orta de Servico r

QRE 1 02 ,. 5 .. . 01 1 02
ORE 2 02 02 02
QRE3. 0.3,. 1 _ . 92 02

Fonte: Programa Caminho da Escola

1.--...-_...n __ W

3.1.7.6.10. O veiculo ORE2, em funcao do ar-condicionado de teto, desde que
comprovado tccnicamente, podem ter somente uma saida de emergéncia no teto, em conformidade
com a Resolucao Contran n° 959/2022:

3.1.7.7.Janelas de Emergéncia
3.1.7.7.1. As janelas dc emergéncia nao podem ser contiguas e devem ser distribuidas

uniformemente ao longo do salao de estudantes.
3.1.7.7.2. Recomenda-se que seja posicionada uma janela de emergéncia proxima a

porta do DPM, para ser utilizada em caso de obstrucao da porta de servico.
3.1.7.7.3. As janelas de emergéncia devem estar dotadas de mecanismos de abertura

do tipo ejetavel, basculante, vidros destrutiveis ou outro sistema que atenda as especificacoes do
subitem 26.1 da nor-ma ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes.

3.l.7.7.4. Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergéncia
deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergéncia que necessite de
esforco maximo de 300 N para seu acionamento.

3.1.7.7.5. No mecanismo de abcrtura das janelas de emergéncia nao podem ser
utilizados sistemas de rosca.

3.1.7.7.6. As janelas de emergéncia devem ser identificadas com adesivos com
dimensoes visiveis internamente no veiculo, com instmcoes claras de utilizacfio (Figuras 30 e 31).
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Caracteristicas
~ dimensoesz 110 mm (comprimento) >< 140 mm (largura);
— fonte: tipologia Helvética ou similar;
—— cor das letras: preta (aplicacao na carroceria) ou branca (aplicacfio em

vidros);
-— cor do fundo: vermelha (aplicacao na carroceria) ou transparente

(aplicacao em vidros);
— cor dos indicadores: branca (aplicacao na carroceria ou em vidros

Figura 30 - Imagem ilustrativa.
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Caracteristicas

— dimensoesz 245 mm (comprimento) X 100 rmn (largura);
— fonte: tipologia Helvética ou similar;
— cor das letras: preta (aplicacao na carroceria) ou branca (aplicacao em vidros);
— cor do fundo: branca (aplicacao na carroceria) ou transparente (aplicacao em vidros);
— cor dos indicadores: preta (aplicacao na carroceria) ou branca (aplicacao em vidros).

Figura 31 - Imagens ilustrativas.

3.1.7.7.7. O adesivo indicado na Figura 30 e 31 devem seguir o padrao da ABNT NBR
15.570.

3.1.7.7.8. As janelas de emergéncia devem oferecer abertura de maneira que o
perimetro nao seja inferior a 3.550 mm e que nenhum lado seja inferior a 690 mm.

3.1.7.7.9. N50 deve haver obstrucoes para acesso as janelas de emergéncia e seus
dispositivos de acionamento, tais como anteparos, divisorias, colunas ou qualquer outro elemento.

3.1.7.8.Escotilhas do Teto
3.1.7.8.]. Deve possuir 02 (duas) escotilhas caracterizadas como saidas dc

emergéncia e com secfio util de no minimo 600 x 600 mm.
3.1.7.8.2. As escotilhas devem ser identificadas como saida dc emergéneia (Figura

30) e conter instrucoes de uso.
3.1.7.8.3. As escotilhas devem estar posicionadas sobre o eixo longitudinal do

veiculo.
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estudantes sentados nos veiculos deve estar afixada no posto de comando, em local visivel,
associada a simbologia especifica, indicando a seguinte frase: “CAPACIDADE MAXIMA DE
ESTUDANTES SENTADOS: XX” (Figura 32).

_ 170...... >

[i CAPACIDADE MAXIMA DE i. 7-:5
'1 ESTUDANTES SENTADOS. 7-5 Aso I

‘ ' I Y .__ E .4 ..__.._ Wt

1 O 2 O
| E 7 i K 1

i>

Caractefisticas
— dimensfies: 170 mm (comprimento) >< 80 rmn (largura);
— fonte: tipologia Helvética ou similar;
—- cor das letras: preto;
— cor do fundo: branco;
— cor dos contornos e pictograma: preto.

Figura 32 - Imagem ilustrativa.

4. DAS CONDICOES GERAIS

4.1. Quando da avaliacao de prototipo, e antes da emissao, pela Comissao instituida
pelo FNDE, do Registro de Aprovacao de Prototipo, de que trata o item 5 do Cademo de
hiformacfies Técnicas — Onibus Rural Escolar (ORE), a empresa vencedora devera entregar a
Comissao 0 Certificado de Adequacfio a Legislaciio de Transito (CAT), em conformidade com a
Portaria Denatran n° 190, de 2009 e/ou Poitaria Senatran n° 990, de 2022, e atualizacoes
posteriores, relativo ao tipo do ORE adjudicado como vencedor, sob pena de desclassificacao. Os
ORE devem atender as seguintes condicoes gerais:

4.1.1. Fabricados com caracteristicas que suportem sua operacao em zonas rurais, em vias
sem pavimentacfio, terrenos acidentados e irregulares, com a presenga constante de buracos,
alagados, lama e poeira, ou seja, sob condicoes severas de operacao.

4.1.2. Movidos a combustivel Diesel S-10 obrigatoriamente e terem condicfio de operacao
com BioDiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Producao e Uso do
BioDiesel.

4.1.3. Conformidade com a Resolucao Conama n° 490, de 2018, e suas atualizacoes, que
dispoe sobre 0 Proconve, em especial aos valores limites de emissao estabelecidos para a Fase P—
8 (EURO VI).

4.1.4. Apresentarem resisténcia est-rutural referents aos capotamentos e abalroamentos,
de acordo com os Anexos II e lll da Resolucao Contran n° 959, de 2022, e suas alualizacoes, e as
condicoes de operacfio em areas rurais em vias sem pavimentacfio e terrenos irregulares e
acidentados.

4.1.5. Conformidade com a Resolucao Contran n° 959/2022 e suas atualizacoes, referente
a estrutura da carrocaria e do chassi.
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3.1.8. Capacldade de Transporte - A informacao sobre a capacidade maxw


