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Tratando-se de edificações artificialmente condicionadas, o projeto
arquitetônico pode ter impacto significativo no consumo de energia elétrica da
edificação.

“[...] até 70% de economia de energia poderia ser obtido através da definição
adequada do desenho geométrico, escolha de materiais e componentes
construtivos da edificação em função do clima.”

PEDRINI; SZOKOLAY (2005 apud WESTPHAL, 2007, p. 131)

INTRODUÇÃO: JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

MAÍRA O. PIRES | 

Edificações (residenciais e comerciais) consumiram 43% da energia elétrica
gerada no Brasil em 2012.

Anuário estatístico de energia elétrica 2013 | Consumo de energia elétrica na rede

Elementos como a densidade da área urbana; largura e altura dos edifícios;
orientação das ruas e avenidas; disposição, dimensão e desenho de espaços
abertos e áreas verdes podem interferir diretamente sobre o desempenho
energético das edificações (como um edifício sombreando o outro, por exemplo)
ou indiretamente através de alterações no clima urbano.
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INTRODUÇÃO: JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

A simulação de desempenho térmico e energético de uma edificação é
uma ferramenta que vem sendo amplamente utilizada para a análise de
estratégias de projeto arquitetônico.
O arquivo climático é o parâmetro que caracteriza o clima e é construído
a partir de dados climáticos horários registrados em estações
automáticas, freqüentemente instaladas em aeroportos ou regiões
localizadas fora da zona urbana.
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Qual o erro na análise de estratégias de projeto
arquitetônico, quando se considera um arquivo climático de
um aeroporto para simulação de desempenho térmico e
energético de um projeto localizado em um centro urbano?

PROBLEMÁTICA: PERGUNTA DE PESQUISA
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Urban Canopy Layer: Espaço limitado pelos edifícios até seus telhados. A condição climática em
qualquer ponto é determinada pela natureza do entorno imediato e em particular de sua
geometria, material e propriedades. A borda superior desta área varia de acordo com a altura
dos edifícios e velocidade do vento.

HIPÓTESE

Os parâmetros que compõem um arquivo climático (variáveis climáticas)
são modificados em centros urbanos.
Esta hipótese baseia-se nas duas escalas de clima urbano conceituadas por Oke
em 1978: Urban Boundary Layer e Urban Canopy Layer.

Duas camadas de 
modificação do 
clima urbano (Oke, 
1987, p. 274)
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Identificar erros na análise de estratégias de projeto
arquitetônico quando se considera um arquivo climático do
aeroporto no lugar de um característico de centro urbano na
simulação de desempenho térmico e energético deste
projeto.

OBJETIVO
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PERGUNTAS SECUNDÁRIAS

PERGUNTAS  HIPÓTESES OBJETIVOS

Quais variáveis 
climáticas exercem 
mais influência no 
desempenho térmico e 
energético das 
edificações?

• A radiação solar é um dos elementos
climáticos mais expressivos para a
alteração do clima urbano (1994, Bhamurty

apud Carlo);
• A temperatura superficial é mais

influenciada pelas estruturas das cidades
do que a temperatura do ar (1996, Euasson

apud Carlo);
• A umidade relativa pode ser reduzida em

até 8% nas áreas urbanizadas em relação
às rurais (1970, Landsberg apud Carlo);

• Redução da velocidade média anual do
ventos nas cidades de 20 a 30% (1970,

Landsberg apud Carlo) .

Estabelecer 
uma ordem 
de 
importância 
entre as 
variáveis 
climáticas.

Como as variáveis 
climáticas: radiação, 
umidade, temperatura, 
velocidade e direção do 
vento são modificadas 
em centros urbanos?

Verificar 
como estes 
parâmetros 
variam.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Estudo de caso por meio de simulação computacional com a ferramenta Energy Plus
(programa computacional, criado e distribuído pelo Departamento de Energia dos
Estados Unidos, desenvolvido para simulação de carga térmica e análise energética
de edificações e seus sistemas).

É um estudo de caso exploratório, onde serão desenvolvidas hipóteses e
proposições.

As pesquisas na área de desempenho ambiental das edificações tem um forte
caráter experimental e exploratório, usando medições ou simulação para “coleta” de
dados e posterior análises.
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RESULTADOS ESPERADOS

Objetivo Métodos Resultados Esperados

Identificar erros na análise de 
estratégias de projeto 
arquitetônico quando se considera 
um arquivo climático do aeroporto 
no lugar  de um característico de 
centro urbano na simulação de 
desempenho térmico e energético 
deste projeto.

Estudo de caso através
de simulação 
computacional

Diferenças na análise de
estratégias de projeto
arquitetônico decorrentes de
simulações de desempenho
térmico e energético
considerando o arquivo
climático do aeroporto e outro
adaptado as condições de um
centro urbano.

Estabelecer uma ordem de 
importância entre as variáveis 
climáticas.

Análise Sensibilidade Lista das variáveis climáticas por 
ordem de importância .

Verificar como estes parâmetros 
variam

Revisão Bibliográfica
Simulação
Computacional

Arquivos climáticos adaptados a 
variação de cada parâmetro.
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