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RESUMO 

Com o objetivo de facilitar e agilizar os cálculo para a realização de projetos elétricos, 
presentes na NBR 5410, este trabalho se propõe  desenvolver um aplicativo em 
Python para cálculos elétricos residenciais de baixa tensão, juntamente com a 
elaboração de um manual de uso do próprio, bem como demonstrar todo o estudo, 
fontes, normas e teorias que foram utilizadas como base para o desenvolvimento do 
código de programação, concluindo em um estudo de caso para verificar seu 
funcionamento, resultados e instruções de uso. 

Palavras-chave: Aplicativo. Projeto. Elétrico. Python.   

 



ABSTRACT 

With the objective of facilitating and speeding up the calculations for carrying out 
electrical projects, present in NBR 5410, this work proposes to develop an 
application in Python for low voltage residential electrical calculations, together with 
the elaboration of a manual for its use, as well as demonstrating the entire study, 
sources, norms and theories that were used as a basis for the development of the 
programming code, concluding in a case study to verify its operation, results and 
instructions for use. 

Keywords: Application. Project. Electric. Python. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia, a eletricidade tornou-se tornou o combustível do 

mundo moderno, desde o acender de uma lâmpada, ligar a televisão, o computador, 

manter o alimento preservado em uma geladeira, carregar nosso smartphone, entre 

várias outras utilidades. Diante de todos esses fatores enumerados percebe-se que 

estamos nos cercando cada vez mais aparelhos ou ferramentas que necessitam de 

energia, seja em nossa casa, em nosso trabalho ou lazer. Portanto, começando pela 

nossa zona de conforto, a nossa residência, precisamos ter um cuidado especial, para 

isso necessita-se da elaboração de projetos elétricos bem dimensionados e 

executados que suportem a demanda do nosso dia a dia.  

 Segundo Pires, Almeida e Farias (2020, p. 71-84) a elaboração de um projeto 

elétrico quando realizada de forma adequada que atenda as normas, evita acidentes 

e garante uma instalação segura e de qualidade. 

A falta do projeto elétrico traz inúmeros prejuízos aos usuários da residência, 
além de afetar a segurança dos indivíduos põe em risco a vida útil do imóvel. 
A inexistência do projeto elétrico acarreta uma série de consequências: 
ocorrências de choques elétricos, curto circuitos e aquecimento de cabos. 
Silva (2021). 

Diante deste cenário se faz necessário a elaboração de um projeto elétrico, 

entretanto, as realizações de tais projetos são demasiadamente complexas. Vale 

ressaltar que os valores obtidos nos cálculos devem se enquadrar nas normativas 

para garantir a confiabilidade do sistema projetado Silva, Antônio (2020 apud 

COMBEGE, 2013).  

Exposta essa problemática, faz- se necessário a utilização de meios mais 

confiáveis diretos, amigáveis e intuitivos para o usuário para realização de tais 

cálculos como aplicativos e softwares, que calculem de forma automática todos os 

requisitos da NBR 5410:2004, porem surgiu outra problemática as dificuldades de 

acessos desses softwares como o REVIT, EXCEL. 

Dentre as dificuldades iniciais relatadas por aqueles que já aderiram à 
plataforma BIM, estão o alto custo do treinamento de pessoal e dos 
computadores (que necessitam ter uma configuração mais robusta), além do 
preço dos programas. Melillo et al. (2020, p. 12-13). 
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Aplicativos possuem diversas vantagens, porque são ferramentas que tem 

como objetivo facilitar a interatividade e a mobilidade já que são ferramentas de fácil 

entendimento e disposição pois necessitam apenas de um dispositivo móvel, ou 

mesmo desktop.  

“De maneira geral, entende-se que os dispositivos moveis e seus aplicativos 

podem colaborar nesse sentido, favorecendo visualizações e análises, de maneira 

prática, em qualquer tempo e lugar” (BATISTA, SILVA,2010. p.13).  

 Este trabalho, portanto,  justifica-se pela dificuldade e demora para a 

elaboração de um projeto elétrico, visando servir como um guia para projetos elétricos 

por meio de um aplicativo para facilitar e agilizar a obtenção de resultados, de maneira 

geral, por meio de estudos de caso, serão realizados dimensionamentos que buscam 

elucidar os parâmetros de cálculos elétricos das normas vigentes, bem como uma 

breve explicação de como inserir esses valores no aplicativo, além de descrever quais 

códigos e variáveis o aplicativo usa para chegar no resultado final do 

dimensionamento, demonstrando a agilidade e a facilidade do manuseio do próprio. 

 

1.1 OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é elaborar um guia para o desenvolvimento de 

projetos elétricos com auxílio de um aplicativo de smartphone. 

 

1.1.1 Objetivos específicos  

1). Levantar parâmetros e critérios relevantes para o dimensionamento 

elétrico de um projeto.   

2). Desenvolver um código de programação para dimensionar potência de 

iluminação, tomadas os disjuntores finais dos circuitos elétricos assim como seus 

respectivos diâmetros nominais dos cabos de acordo com os parâmetros levantados. 

3). Escrever um guia que elucide o passo a passo para projetistas que queiram 

adotar a ferramenta. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Diante do tema a ser pesquisado, a fundamentação teórica tem como principal 

base trabalhos científicos sobre o assunto em questão, em especial os trabalhos de 

Filho (2001), e utilizando como principal referência a NBR 5410:2004 para os métodos 

de cálculos e parâmetros necessários a serem considerados. Para o 

dimensionamento pratico métodos de instalações e considerações que são 

levantadas partir da experiência vivida na pratica, será referência o manual de 

instalações (PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS). 

 

2.1 SIMBOLOGIA GRÁFICA 

Para passar todas essas informações que foram discorridas para o projeto 

elétrico devem ser representados por meios de simbologias que facilitem o 

entendimento dos responsáveis pela execução do projeto. Essas simbologias são 

inseridas partir do projeto arquitetônico de planta baixa previamente realizado. Porém 

não existe em norma como deve ser as simbologias como fala.  (FREITAS, s.d). 

Infelizmente, não existe ainda no Brasil um consenso a respeito da simbologia 

a ser utilizada nos desenhos de projetos de instalações elétricas. A atual norma 

brasileira, NBR  5444 (Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais:  

Simbologia), não foi plenamente adotada pelos projetistas.  (FREITAS, s.d, p. 3). 

Para tal será adotada as simbologias do Quadro 1,2,3,4 e 5. 
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Quadro 1 - Quadro de distribuição 

 
Fonte: Freitas (s.d, p. 4) 

 

Quadro 2 - Interruptores 

 
Fonte: Freitas (s.d, p. 4) 
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Quadro 3 - Tomadas 

 

Fonte: Freitas (s.d, p. 5) 

 

Quadro 4 - Luminárias 

 
Fonte: Freitas (s.d, p. 5) 
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Quadro 5 - Dutos e distribuição 

 
Fonte: Freitas (s.d, p. 6) 

 

2.2 ILUMINAÇÃO 

Para levantamento de carga de iluminação faz se necessário um bom projeto 

de iluminação para cada ambiente, pois estamos lidando com a percepção ótica do 

morador da residência, no qual o conforto visual é extremante necessário, escreve 

Fiorini.  

Nem sempre se conhece ou se dá importância necessária a esse tipo de 
projeto. Um sistema de iluminação inadequado pode causar acidentes, erros 
de trabalho, fadiga, cefaleia e irritabilidade, os quais apresentarão como 
consequência diminuição da atividade produtiva. Fiorini (2006). 
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Portanto para o estudo de iluminação existem vários métodos que podem ser 

utilizados para determinar o nível de luminosidade como, o método pela carga mínima 

prevista em norma, pelo método dos lúmens e pelo método das cavidades zonais.  

(FIORINI, 2006). 

   Nesse estudo será utilizado o método pela carga mínima prevista em norma, 

por função de um aplicativo por ser o método mais simples para este 

dimensionamento. As condições mínimas previstas na norma NBR 5410:2004, na qual 

é observado o nível mínimo de iluminação em função das áreas dos cômodos da 

residência serão descritos na Figura 1. A norma NBR 5410:2004 não estabelece 

critérios de iluminação para áreas externas em residência, cabe ao projetista 

estabelecer esses critérios.  (FILHO, 2001). 

  

Figura 1 - Carga de iluminação 

  

Fonte: Prysmian Cables & Systems (p. 16) 

Também devem ser observados as quantidades mínimas para a distribuição 

dos pontos de luz, A norma NBR 5410:2004 especifica que deve ser previsto pelo 

menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptor na parede, para o uso 

de arandelas no banheiro devem ser observados pelo menos uma distância de 60 cm 

do limite do box. 

Para o cálculo da corrente de iluminação em amperes do circuito deve ser 

utilizada a formula abaixo.  
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Lembrando que o valor da tenção é informado pela concessionaria da região 

usualmente são utilizadas as tensões de 127V e 220V. 

 

2.3 TUG´S  

Tomadas de uso geral (TUG´S) são dedicadas para uso de aparelhos 

portáteis tais como de iluminação e eletrodomésticos que não exijam grandes 

potencias. Também entram na lista televisores, geladeiras, computadores e 

liquidificadores. Como seu próprio nome diz são tomadas que podem ser utilizadas 

para aparelhos em geral no qual não necessitam de aparelhos que exijam potência 

especifica. (FILHO, 2001). 

A NBR 5410:2004 prever condições mínimas para as deposições das 

tomadas de uso geral (TUG`S), no quais são determinados em função de sua 

destinação e previsões de equipamentos elétricos que poderão ser utilizados no 

recinto. 

Portanto será utilizado, os critérios de acordo com a Figura 2. 

 

Figura 2 - Distribuição de tomadas 

 
Fonte: Prysmian Cables & Systems (p. 18) 
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Entretanto como o manual de instalações Prysmian Cables & Systems indica 

que em algumas situações é recomendável a utilização de pontos de tomadas acima 

do mínimo em alguns recintos, para ser evitado o uso de (T´s) ou benjamins que 

podem acarretar riscos de sobre aquecimentos e até causar incêndios, ou perda de 

eletrodomésticos. 

Também na NBR 5410:2004 são previstas condições para estabelecerem as 

potencias mínimas das tomadas de uso geral (TUG`S) baseados nas potencias de 

equipamentos no qual poderão ser utilizadas em determinado recinto, no qual será 

descrita na Figura 3. 

 

Figura 3 - Potencia mínima tomadas 

 
 Fonte: Prysmian Cables & Systems (p. 19) 

Para o cálculo da corrente de tomadas em amperes do circuito deve ser 

utilizada a Formula 1.  

Lembrando que o valor da tenção é informado pela concessionaria da região 

usualmente são utilizadas as tensões de 127V e 220V. 
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2.4 TUE´S  

Tomadas de uso especifico (TUE´S), são destinados para equipamentos fixos. 

São Geralmente propostas para circuitos exclusivos que demandam uma corrente 

superior a 10A (amperes), usualmente são utilizados para ar-condicionado, chuveiros 

elétricos e torneiras elétricas (FILHO, 2001). 

A quantidade de pontos de tomadas de uso especifico é baseada pela 

quantidade de equipamentos a serem utilizadas, para a previsão de potência devem 

ser verificados no manual do fabricante do equipamento, caso não seja possível tal 

verificação da potência do equipamento podem ser adotados valores pré-

determinados como os vistos na Tabela 1. 

Tabela 1 - Potências típicas 

 

Fonte: Filho (2001, p. 22) 

 Para o cálculo da corrente de tomadas em amperes do circuito deve ser 

utilizada a Formula 1.  

Lembrando que o valor da tenção é informado pela concessionaria da região 

usualmente são utilizadas as tensões de 127V e 220V. 
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2.5 CIRCUITOS 

Toda instalação deve ser dividida em circuitos de forma que garantam maior 

segurança e que garantam o seccionamento de cada um, a norma NBR 5410:2004 

também estabelece critérios para as divisões dos circuitos, como separação dos 

circuitos de tomadas de uso geral (TUG´S) e iluminação, circuitos independentes e 

exclusivos para cada equipamento com corrente nominal superior a 10A (FILHO, 

2001, p. 22). 

Além dos critérios estabelecidos pela norma, os projetistas estabelecem 

outros critérios, que visam minimizar as dificuldades referentes a instalação e 

execução, se os condutores forem muito carregados, resultara em fios com seção 

terminal (bitola) muito grande dificultando na instalação e podendo acarretar um maior 

custo no orçamento do projeto. Para que isso não ocorra o manual (PRYSMIAN 

CABLES & SYSTEMS) recomenda para as tomadas de uso geral (TUG´S) uma 

limitação de corrente até 1270VA (volt-ampere) para tensões de 127V (volts) e 

2200VA (volt-ampere) para tensões de 220V (volts). 

Outros critérios de separação de divisão de circuitos adotados por projetistas 

visando a praticidade serão os vistos na Figura 4. 
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Figura 4 - Divisão de circuitos 

 

Fonte: Prysmian Cables & Systems (p. 47) 

No exemplo adotaremos a divisão em 6 circuitos, circuito 1 para iluminação 

geral, circuito 2 para tomadas sociais (quartos, sala, banheiro e circulação), circuito 3 

cozinhas, circuito 4 para o chuveiro elétrico e circuitos 5 e 6 para os ares 

condicionados da sala e do quarto respectivamente. 

 

2.6 DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS 

Segundo (FILHO, 2001). Dimensionar um circuito elétrico é dimensionar a 

seção mínima dos fios para que suportem de forma satisfatória e simultaneamente as 

condições de limite de temperatura, limite de queda de tensão, capacidade dos 

dispositivos de proteção contra sobre carga e capacidade de condução da corrente 

de curto-circuito por tempo ilimitado, além de não super dimensionar os condutores 

gerando custos mais elevados desnecessariamente. 

Antes de iniciar o dimensionamento primeiro deve-se escolher o método de 

instalação, a NBR 5410:2004 fornece vários métodos de referência que devem ser 
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utilizados como visto no Quadro 6 que demonstra alguns tipos de métodos 

referenciados na norma. 

Quadro 6 - Tipos de linhas elétricas 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004, p. 90) 

Para o cálculo da seção do fio será utilizado a tabela 36 da NBR 5410:2004 

(tabela 1), no qual usa como base os métodos de referencia A1, A2, B1, B2, C e D, 

utilizando condutores de cobre ou alumínio, isolação de PVC, temperatura do condutor 

70°C e temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo). 

 



26 

Tabela 2 - Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência 

 
 Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004, p. 101) 

 

Lembrando que para circuitos de iluminação a seção nominal mínima a ser 

utilizada é de 1,5mm², e para tomadas 2,5mm². 

Os números de condutores carregados dependem do sistema de distribuição 

para os circuitos de iluminação, tomadas de uso geral (TUG) são utilizados dois 

condutores carregados sendo eles uma fase e um neutro. E tomadas de uso especifico 

(TUE) dependem do equipamento a ser utilizado como exemplo motores de indução 

trifásicos. Podemos pegar como referência para o número de condutores carregados 

a Tabela 3. 
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Tabela 3 - Número de condutores carregados a ser considerado, em função do tipo de circuito 

 

 Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004, p. 112) 

 

Segundo a NBR 5410:2004, caso a temperatura as temperaturas forem 

diferentes da utilizada na tabela 36 da NBR 5410:2004, devem ser aplicados os fatores 

de correção de temperatura conforme a Tabela 4. 

Tabela 4 - Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30ºC para linhas 
não-subterrâneas e de 20ºC (temperatura do solo) para linhas subterrâneas 

  

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004, p. 106) 

 

Para aplicar fator de correção dever ser usado a formula abaixo. 
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Também devem ser aplicados os fatores de agrupamentos, no qual é 

observado o número de circuitos que estão passando pelo mesmo eletroduto, esse 

fator é visto na Tabela 5.  

Tabela 5 - Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas 
ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004, p. 108) 

 

Para aplicar fator de agrupamento dever ser usado a formula abaixo. 

 

  

Em seguida após descobrir a corrente de projeto em ampares (A), volta para 

a Tabela 2 para a escolha da seção do condutor corrigida. 

Após o passo a passo seguido é escolhido a corrente de especificação do 

disjuntor, no qual é vendido comercialmente. Para tal deve ser observado a seguinte 

informação. 

 

  

IB = Corrente de Projeto Calculada   

IND =Corrente de especificação do disjuntor 

INC =Capacidade nominal do condutor escolhido 
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IND pode ser encontrado através da Tabela 6 de disjuntores comerciais. 

 

Tabela 6 -Disjuntores comerciais 

 

Fonte: Mattede 

 

2.7 PYTHON 

A linguagem de programação Python, dentre outras linguagens como JAVA, 

JavaScript e C#, esta foi escolhida para a elaboração do aplicativo presente neste 

trabalho, por conta de sua facilidade de programação, por ser de fácil aprendizado e 

totalmente gratuita. 

A linguagem de programação Python é muito interessante como primeira 
linguagem de programação devido à sua simplicidade e clareza. Embora 
simples, é também uma linguagem poderosa, podendo ser usada para 
administrar sistemas e desenvolver grandes projetos. Menezes (2014). 

Apesar de seu front end, ser menos robusta como as demais, ou seja, seu 

visual de telas e palhetas de cores serem menos agradáveis e com menos variações, 

parecendo ser bastante simples elementos como botões e visores, esta linguagem 

ganha em relação as demais na sua velocidade de programação, linhas de códigos 

que seriam gigantescas em JAVA, não levam mais que algumas linhas em Python. 
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Embora simples a linguagem é capaz de criar muitas ferramentas complexas 

que ajudam no dia a dia, por isso é a mais usada para os iniciantes em programação 

segundo Menezes (2010). 

Outra vantagem desta linguagem de programação, são as “bibliotecas” onde 

contem códigos prontos e testados por outros usuários que podem ser inseridos no 

seu script e melhorando-os de forma a adequar–se ao seu trabalho. 

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia da presente pesquisa é de abordagem exploratória, trata-se de 

uma pesquisa de um estudo de caso, a pesquisa estará centrada principalmente na 

utilização de um aplicativo de dispositivo móvel para a realização de cálculos elétricos 

de uma determinada residência, a partir de sua planta baixa.  

 

3.1 PLANTA BAIXA DO ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso em questão será uma residência simples de 72m² (setenta 

e dois metros quadrados) que contém uma sala de 16m² (dezesseis metros 

quadrados), um quarto de casal com 16m² (dezesseis metros quadrados), um quarto 

com 8m² (oito metros quadrados), um banheiro com 4m² (quatro metros quadrados), 

uma cozinha com 12,45m² (doze virgula quarenta e cinco metros quadrados). E uma 

circulação que dá acesso a todos os compartimentos da residência como simplificado 

na Figura 5 e Tabela 7.  
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Figura 5 - Planta baixa com cotas 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

Tabela 7 - Cômodos e áreas 

Cômodo A B ÁREA 

Sala 4 4 16 

Quarto 1 4 4 16 

Quarto 2 2 4 8 

Banheiro 2 2 4 

Cozinha 4,15 3 12,45 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

O procedimento da pesquisa foi realizado por meio de. Revisão bibliográfica 

utilizando-se da leitura de artigos acadêmicos especializados no assunto mais 

especificamente em buscas na plataforma google acadêmico no qual foi visado artigos 

com estudos de casos reais utilizando diferentes métodos de cálculos para depois 

compará-los, contudo a obra se aprofundou mais especificamente  na leitura da norma 
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regulamentadora brasileira NBR 5410:2004, no qual é a principal norma sobre o tema 

a bordado, além da leitura do manual Prysmian de Instalações elétricas, principal 

referência na área. 

Ao final as pesquisas irão culminar na elaboração de um aplicativo que facilite 

na elaboração dos cálculos demandados em projetos elétricos. 

 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÕES  

Com base de estudos na literatura e na norma NBR5410, foi possível 

estabelecer parâmetros relevantes, tais como: perímetro, área dos cômodos, tipo de 

cômodo, tensão local, número de pontos de iluminação, número de pontos de tomada, 

etc. Tais parâmetros encontram-se no escopo do aplicativo. 

 

4.1 O APLICATIVO 

O aplicativo a ser utilizado foi desenvolvido pelo próprio autor deste trabalho 

de conclusão de curso utilizando a linguagem de programação Python,  

Além de ser bastante intuitivo o aplicativo é ideal para cálculos de residências 

de unifamiliares, possuindo várias ferramentas de cálculos que auxiliam na elaboração 

de um projeto elétrico, como seção nominal dos condutores e disjuntores 

O aplicativo possui duas partes principais a primeira parte calcula as potências 

de iluminação e tomadas, conforme visto na Figura 6, além das quantidades de 

tomadas indicadas para seus respectivos cômodos. 
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Figura 6 - Tela Inicial 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

Ao selecionar cada cômodo pode ser inserido alguns parâmetros digitados pelo 

usuário a fim de realizar o dimensionamento, além de ter uma caixa de texto onde 

pode ser inserido detalhes relevantes do cômodo, conforme visto na Figura 7. 
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Figura 7 - Tela Sala 

 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

A segunda parte do aplicativo calcula os circuitos do   aplicativo indicando as seções 

nominais dos cabos e os disjuntores que deverão ser usados em seus respectivos 

circuitos, conforme visto na Figura 8. 
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Figura 8 - Tela Cabos e Disjuntor 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO 

O aplicativo foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python 

que é extremamente fácil e amigável de desenvolver.  

O seu desenvolvimento se deu utilizando códigos simples focando 

basicamente em estruturas condicionais de programação, aplicando uma interface 

comum, o código foi compilado utilizando o “Visual Studio Code”, desenvolvido pela 

Microsoft.  

Não será liberado todo o código desenvolvido em Python para evitar plágio, 

por tanto abaixo teremos algumas imagens para a compreensão da estrutura do script 

montada.   
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Figura 9 - Código Python A 

 

Fonte: Próprio autor (2022) 

O código acima é o cálculo de iluminação da sala conforme a NBR 5410 como 

descrito na Figura 1, é feito a leitura das variáveis “larg” (Largura) e “com” 

(Comprimento), resultando em outra variável “mult”, que é a multiplicação das duas 

variáveis descobrindo assim a área da sala em metros quadrados, como na norma é 

feita as ponderações condicionantes. 

 

Condicional SE (if): 

Se a área da variável “mult” for menor ou igual a 6m² a potência adotada de iluminação 

será 100VA 

 

Condicional SENÃO (else): 

Se a área da variável “mult” for maior que 6m² então será utilizada formula abaixo  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ((
𝑚𝑢𝑙𝑡 − 6

4
) ∗ 60) = 100 

Onde o total será a potência adotada de iluminação em VA. 
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Figura 10 - Código Python B 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

O código acima são os fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados 

em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo 

plano, em camada única conforme a NBR 5410, como descrito na Tabela 5. 

Este fator é representado pela variável “fca”, seguindo as seguintes chaves 

de acesso. 

 

Condicional SE (if): 

Se a chave selecionada pelo usuário for “1”, a variável “fca” recebera o valor 1 

 

Condicional OU ENTÃO (elif): 

Se a chave selecionada pelo usuário for “2”, a variável “fca” recebera o valor 0.80, e 

assim por diante, conforme visto na Figura 10. 

 

4.3 MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO 

O aplicativo é bastante simples de ser utilizado, as informações principais 

necessárias ficam na tela inicial, possui uma interface com vários botões, e uma 



38 

planilha onde fica o resumo de todos os resultados finais, recomenda-se para o 

funcionamento o preenchimento de todos os campos de cálculo. 

 

4.3.1 POTENCIA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

Utilizando o aplicativo basta-se inserir as dimensões dos cômodos da 

residência, o aplicativo já vem com comados pré-definidos na aba inicial, conforme 

visto na Figura 11, então só basta seleciona-lo, ou seja, para utilizar o aplicativo só é 

necessário digitar as informações.  

 

Figura 11 - Tela Inicial A 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

Digitando as dimensões de largura e comprimento conforme foi realizado na 

Figura 12, após clicar em calcular a potência de iluminação, a potência de tomadas, 

além da quantidade de pontos necessários são apresentados de forma automática, 

também podendo-se ser editada, portanto para a elaboração deste estudo de caso 

será mantida a potência indicada pelo aplicativo. 
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Figura 12 - Tela Potências Sala 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

Clicando no símbolo de cruz na parte inferior do cômodo, a exemplo da Figura 

13 e 14 abrira uma aba onde adicionaremos um ar condicionado de 1800W na sala e 

no quarto, e um chuveiro elétrico de 6500W no banheiro. 
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Figura 13 - Tela Potências Ar condicionado A 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 
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Figura 14 - Tela Potências Sala Geral 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

Após o usuário do aplicativo inserir todos os dados necessários do cômodo 

especifico é importante que clique no botão salvar, para que todas as informações 

geradas sejam transformadas em planilha no final. Repetindo o mesmo processo para 

todos os cômodos teremos. 
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 Banheiro 
 

Figura 15 - Tela Potências Banheiro 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 Cozinha 
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Figura 16 - Tela Potências Cozinha 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 Quarto 1 
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Figura 17 - Tela Potências Quarto Filhos 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 Quarto 2 
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Figura 18 - Tela Potências Quarto casal 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

No final do processo na página inicial do aplicativo temos um resumo completo 

de todas as potencias de iluminação e tomadas de cada cômodo, conforme a Figura 

19. 
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Figura 19 - Tela Potências Totais 

 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

Observações: 

Para a circulação será adotada uma potência de iluminação de 100VA. 

Para a circulação será adotada duas tomadas de 100VA. 

 

Ficamos com a seguinte disposição do estudo de caso, como pode ser visto na Figura 

20. 
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Figura 20 - Tela Imagem layout 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

4.3.2  DISJUNTORES E DIÂMETRO NOMINAL DOS CABOS 

Na aplicação(APP) todo cálculo e considerações de tabelas citados a cima 

são realizados de maneira automática bastando apenas digitar algumas informações 

para o aplicativo sugerir as seções nominais e os disjuntores dos circuitos, este cálculo 

fica na aba cabo e disjuntor no canto inferior do aplicativo, a exemplo da Figura 21. 
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Figura 21 - Tela Cabos e Disjuntor A 

  

Fonte: Próprio autor (2022) 

A aba cabo e disjuntor é igual a imagem abaixo com algumas informações 

como tensão, que pode ser escolhida 220V ou 127V, tipo que também existem duas 

opções como iluminação e tomada, quantidade de cabos carregados, número de 

circuitos no mesmo eletroduto, e potência em watts, quanto apertado o botão calcular 

ele apresenta os resultados indicados para seção nominal e disjuntor. 

A partir do esquema da planta abaixo, Figura 22 será definida a quantidade 

de circuitos e número de circuitos dentro de um eletroduto. 
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Figura 22 - Esquema elétrico 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 
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A divisão dos circuitos ficou conforme explanado abaixo. 

 

 Circuito 1 de iluminação: 
Foram somadas todas as potencias das lâmpadas manualmente no qual os valores 

podem ser vistos na Figura 23 mais 100w adotado para a circulação , a soma resultou 

em um valor de 900w, colocado o valor total no aplicativo o tipo escolhido foi de 

iluminação com 3 circuitos no mesmo eletroduto. 

 

Figura 24 - Circuito 1 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

A seção nominal adotada foi 1,5mm³ e o disjuntor adotado foi de 10A 

 

 Circuito 2 de tomadas social: 
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Foram somadas manualmente todas as potencias das tomadas social, que são as 

tomadas dos quartos sala e banheiro mais as tomadas adotadas da circulação tais 

valores podem ser vistos na Figura 25, ficando 1900w e colocado o valor total no 

aplicativo o tipo escolhido foi de tomadas com 3 circuitos no mesmo eletroduto. 

 

Figura 26 - Circuito 2 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

A seção nominal adotada foi 2,5mm³ e o disjuntor adotado foi de 15A 

 

 Circuito 3 de tomadas cozinha: 

Foi utilizada  a potencias das tomadas da cozinha, que pode ser vista na Figura 27, 

ficando 2000w e colocado o valor total no aplicativo o tipo escolhido foi de tomadas 

com 3 circuitos no mesmo eletroduto. 
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Figura 28 - Circuito 3 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

A seção nominal adotada foi 2,5mm³ e o disjuntor adotado foi de 15A 

 

 Circuito 4 chuveiros elétrico: 

Foi inserida a potência chuveiro de 6500w elétrico e colocado o valor total no aplicativo 

o tipo escolhido foi de tomadas com 1 circuitos no mesmo eletroduto. 
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Figura 29 - Circuito 4 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

A seção nominal adotada foi 4mm³ e o disjuntor adotado foi de 32A 

 

 Circuito 5 e 6 Ar condicionados: 

Foram inseridos a potência do ar condicionado de 1800w e colocado o valor total no 

aplicativo o tipo escolhido foi de tomadas com 1 circuitos no mesmo eletroduto. 
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Figura 30 - Circuito 5 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 
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Figura 31 - Circuito 6 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

A seção nominal adotada de ambos foi 2,5mm³ e o disjuntor adotado foi de 20A 

 

No final pode ser visto uma tabela resumindo a divisão de circuitos e seus respectivos 

resultados. 
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Figura 32 - Circuito Totais 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

Para o disjuntor geral foi feito a soma de todas as potencias dividido por 220 

ficando 

13100

220
= 59,54 

 

Portanto será adotado um disjuntor geral de 63A.  

 

O quadro de distribuição da residência ficou com o seguinte diagrama. 
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Figura 33 - Quadro de Distribuição 

 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

4.4 DISCUSSÕES 

Como pôde ser visto o aplicativo ajuda a agilizar vários cálculos elétricos, 

entretanto muitas considerações e escolhas ficam a cabo do projetista, porem o app 

dá um norte para escolhas mais acertadas. 

Por ser um aplicativo experimental e ainda em desenvolvimento existem 

algumas limitações, não é aconselhado seu uso para cálculos de disjuntores gerais e 

equipamentos de altas voltagens, ao longo da criação do código em Python foram 

realizados vários testes para identificar possíveis “bug´s”, todavia pode ter passado 

algum erro de código desapercebido, por isso o aplicativo precisa ainda passar por 

vários outros estudos de casos. 
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No cálculo de tomadas o aplicativo considera que o perímetro do cômodo seja 

ou um retângulo ou um quadrado regular de ângulos retos, demais variações podem 

causar inconstâncias nos resultados. 

No cálculo da resistência do condutor, foi adotado apenas para condutores de 

cobre com temperatura de referência do ambiente de 30°C, utilizando assim o fator 

de correção de temperatura igual a um, também tem uma restrição no método de 

instalação, ele adequado apenas para o método de referencia B1, condutores isolados 

ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular. 

Este aplicativo ainda não existe uma versão oficial nem para o sistema 

Android nem para IOS, apenas uma versão teste ainda em desktop, porem pode ser 

facilmente convertida para ambas as plataformas. 

Como a linguagem Python é extremamente maleável e fácil de editar, muitas 

outras melhorias ainda podem ser inseridas em futuras versões como cálculos de 

queda de tensão, cálculo de diâmetro de eletrodutos e inserção de novas variáveis 

para perímetro em caso de cômodos irregulares.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o desenvolvimento de um bom projeto elétrico observou-se uma 

quantidade relevante de considerações, tabelas e fatores a serem observados e 

levantados a fim de garantir a segurança e confiabilidade do projeto, seguir todos os 

requisitos da NBR 5410 é fundamental em toda instalação elétrica porem é um 

trabalho demasiadamente demorado onde o erro não deve ser tolerado, levando 

assim ao desenvolvimento de algo que facilite a vida dos projetistas. 

Este trabalho trouxe como componente principal de sua elaboração a 

importância do uso da tecnologia para a resolução de problemas do dia a dia de um 

engenheiro, ao logo do estudo pôde ser visto que vários cálculos e considerações 

normativas complexas podem ser facilmente simplificas dentro de um aplicativo, o 

ramo da construção civil busca a cada ano se desenvolver tecnologicamente, vários 

softwares são criados a cada ano, entretanto chegam ao mercado com valores muito 

alto no mercado.  

Ao decorrer deste trabalho foi observado a importância de um bom projeto 

elétrico calculado corretamente, apesar de básico foi demonstrada várias vantagens 

do uso do aplicativo como a agilidade no processo do cálculo podendo ser feito em 

minutos além da economia gerada, pois este demonstra os equipamentos, matérias e 

valores de forma mais otimizada visando o menor consumo possível, toda via a 

decisão final fica a cargo do projetista. 

Inicialmente, ao estudar a literatura acerca de projetos de instalações elétricas 

de baixa tensão, foi possível elencar alguns parâmetros fundamentais para 

elaboração do projeto, tais como: perímetro e área dos cômodos, tensão, número de 

tomadas de uso específico, potência útil, etc. 

Nos resultados encontramos o passo a passo de utilização do aplicativo 

desenvolvido, que com a inserção dos parâmetros elencados nos retorna as 

dimensões dos cabos e disjuntores que devem ser utilizados em cada circuito da 

instalação. 

Por fim a tecnologia não substitui o projetista apenas o auxilia, portanto, o 

mercado busca cada vez mais profissionais capazes de desenvolver ferramentas que 

automatizem problemas, existem uma gama de linguagens de programação de 

diversas dificuldades de aprendizado e com uma gama de recursos que possibilitam 

resolver os mais diversos problemas possíveis, tais como Python, Java e C++. 
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