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RESUMO 

Rodrigues, Arlindo Benedito Fabbro. Diretrizes para a Otimiza~o da Ferramenta 

AUTOMET para a Produ~ao de Habita~ao de Interesse Social Financiada pelo SFH. 

Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, 2003. 167 

pitg. Disserta9fto (Mestrado) 

Em 1995, urn grupo de pesquisadores do Departamento de Arquitetura e Construs:ao 

(DAC) da Faculdade de Engenharia Civil (FEC) da UNICAMP desenvolveu uma metodologia 

automatizada de projeto arquitetonico para casas populares implementada na ferramenta 

computacional denominada AUTOMET. Verificou-se que os projetos simulados tinham ampla 

aceita9fto entre autoconstrutores, pon\m encontravam-se barreiras para uma possivel aplicayao em 

conjuntos habitacionais. Este trabalho objetiva viabilizar a aplica9fto desta ferramenta neste 

contexto. Foi desenvolvida uma critica sobre a atual implementa9fto da ferramenta. 

Simultaneamente foi realizado urn levantamento nacional de projetos de casas rerreas aplicados 

por COHABs e Orgaos Assemelhados filiados a Associayao Brasileira de COHABs (ABC). 

Finalmente, integrou-se a critica da ferramenta com o levantamento nacional de projetos 

buscando-se niveis de soluyao variando o equilibrio entre o irnpacto de mudanyas sobre a 

implementa9iio da ferramenta e o impacto de modifica9iles em projetos das companhias 

estudadas. Verificou-se tres forrnas que viabilizam a aplica9fto da ferramenta em conjuntos 

habitacionais. A nova versao da ferramenta terit o potencial de mitquina de sirnula9fto de projetos 

arquiteronicos para multiplos e variados contextos de habita9fto popular. 

Palavras chave: Habita~ao, Ferrnmentas, Automa~iio e Projetos. 
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ABSTRACT 

In 1995, a research group of the Department of Building Construction and Architecture 

of the College of Civil Engineering (FEC) at UN1CAMP developed an automated design method 

for low income housing which was implemented in the computer tool AUTOMET. It was 

verified that the simulated plans were well received by self builders; however, they presented 

acceptance restrictions for application in government housing settlements. This work studied 

forms to enable the application AUTOMET in such context. An analysis of the computer tool 

implementation was executed. Simultaneously a national survey was carried out to collect one 

story housing plans implemented in government housing settlements executed by companies' 

member to the Brazilian Association of Low Income Housing Companies (ABC). In order to 

integrate the collected plans to the computer design tool three levels of impact were proposed. 

The solution varied in equilibrium between impact over the software implementation changes and 

housing design changes. The new implementation proposed will enable AUTOMET to become a 

design simulator of architectural low income housing in variable context. 
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1 INTRODU(:AO 

Em 1995, urn grupo pe:>qtus<tdo,res do Departamento de Arquitetura e Consi:rw;ao 

da Faculdade de Engenharia (FEC) da Universidade Estadual de Campinas 

(Ul'<!CA.MP) realizou uma pesquisa de campo na area urbana de Campinas-SP para investigar 

elementos arquitetonicos, hitbitos sociais e cu!turais da popula<;ao de baixa renda em duas 

situa<;5es: nos con juntos habitacionais e na autoconstruyao (KOWAL TOWSKI, PINA e 

RUSCHEL, 1995). Levantou-se dados sobre a moradia atual, habitos, moradia de referencia, 

detalhes da casa, do bairro, reformas e altera<;:5es efetuadas e pretendidas, niveis de satisfa<;:5es e 

preferencias quanto ao tipo de fachada e planta baixa, bern como o registro da casa no seu estado 

atual atraves de desenhos e fotografias, avalia<;5es e observa96es. 

Este trabalho teve como objetivo principal caracterizar a autoconstru.;:ao em Campinas, 

SP de forma a subsidiar o desenvolvimento de projetos arquitetonicos de casas populares, para 

autoconstruc;ao ou con juntos habitacionais, utilizando recursos de automa<;ao dentro de ambiente 

de CADD (Computer Aided Drafting and Design). Como resultado foi desenvolvida uma 

metodologia autornatizada de projeto arquitetonico para casas populares na cidade de Campinas. 

Esta rnetodologia foi implementada na ferramenta computacional AUTOMET 

(KOWAL TOWSKI eta!, 1995). 

Esta mesma equipe tern se esfor<;ado continuamente para levar ate a popula<;ao alvo a 

ferramenta implementada. Desenvolveu-se o projeto de pesquisa TITA.M para devolver a 

tecnologia desenvolvida para os autoconstrntores (KOW ALTOWSKI et al, 2001). A Cornpanhia 

1 A.ntigo Departamento de Constru;;ao Civil (DCC) 



de Habita<;ao Popular de Campinas (COHAB-Campinas), oruiicroc•u deste projeto cedendo urn 

loteamento em implantayao para que a popula<;ao carente envolvida fosse orientada atraves da 

proposta de anteprojetos do AUTOJvffiT no desenvolvimento de projeto de sua casa propria. 

foi no icteresse e incentivo da Companhia de Habita<;:ao Popular Bandeirante 

(COHAB-Bandeirante), apresentando o AUTOMET a varios parceiros, que a ferramenta e a 

pesquisa que a originou foram mais amplamente divulgados Esta parceria resultou em convenio 

finnado para a aplica<;ao do AUTOMET em multiplos munidpios da Regiao de Campinas. 

Destes esfor<;os verifica-se que os projetos sugeridos AUTOMET tern amp!a 

aceita<;:ao entre autoconstrutores, porem encontram para sua aplica<yao em conjuntos 

habitacionais. Esta dificuldade e ainda mais evidente quando existe a necessidade ou desejo de 

financiamento para a casa propria e esta e caracterizada como de interesse social. 0 C6digo 

Sanitario (SAO PAULO, Estado, !978) restringe habita<yiio de interesse social a uma edifica.;:iio 

residencial de ate 60 m2 de area construida. Todos os projetos desenvolvidos pelo AUTOl'vffiT 

tern area total na fuixa de 68 m2 a 97 rn2 Isto se deve ao fato de que o estudo que originou o 

AUTOMET desenvolveu uma base de projetos visando qualidade de projeto e respeitando os 

desejos da populaviio alvo pesquisada. Urn dos desejos mais evidentes verificados, e rnotivadores 

de refonnas, foi a busca por areas maiores do que as praticadas em conjuntos habitacionais 

(KOWAL TOWSKI e PIN A, 1995). 

Constatou-se urn impasse. Existe interesse mutuo dos pesquisadores e companhias 

habitacionais em proporcionar em conjuntos habitacionais, com ou sem financiamento, projetos 

de qualidade e adaptados aos desejos da popula.;:ao de baixa renda. Como faze-lo utilizando a 

experiencia AUTOMET? Este questionamento motivou urn desejo de adapta<;:ao da atual 

implementa<;:iio da ferramenta. Para tal este trabalho desenvolveu duas frentes sirnultineas de 

atua.;:iio: uma critica da ferramenta e urn levantamento nacional dos projetos desenvolvidos pelas 

cornpanhias de habita<;:ao popular filiadas a ABC; pretendendo com estes do is esfor.;:os encontrar 

subsidios para propor solu<;:oes para a problematica encontrada. 

Nas paginas que seguem tem-se, no Capitulo 2 a apresenta9iio do objetivo e justificativa 

trabalho. No Capitulo 3 aborda-se a habita<;:ao popular no ambito da atua<;:ao das COHABs a 

nacional vinculada a financiamento com recursos de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 



de Servi<;:o ). No Capitulo 4 os rnateriais e rnetodos sao apresentados No Capitulo 5 descreve-se 

como realizado o a nacional sobre projetos de casas pcpulares terreas, 

junto as COHABs e Orgaos Assernelhados associados a No Capitulo 6 apresenta-se a 

avalia<;ao propostas para a sua e diretrizes para sua 

arumtac!lo ao contexto das COHABs e Orgaos Assemelhados para a e!abora<;iio de projetos de 

casas populares terreas. No 7 sao apresentadas as conclusoes sobre os estudos realizados 

e, finalrnente, no Capitulo 8 sao apresentadas sugestoes para a realiza<;iio de trabalhos futuros. 
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2 OBJETIVO EJUSTIFICATIVA 

trabalho tern como a para o 

automaya.o do projeto de muma.r;ot~s rerreas 

social a partir do estudo de uma ferramenta existente e de uma pesquisa de abrangencia nacional 

sobre projetcs elaborndos pelas equipes tecnicas das COHABs e Orgaos Assemelhados. 

A necessidade de se projetar casas popu!ares com qualidade nas diferentes regioes do 

Brasil deu origem ao presente trabalho, trazendo como grande desafio unir num mesmo processo 

qualidade e agilidade na elaborn9iio de projetcs para atendimento das familias interessadas na 

aquisiya:o e/ou oonstru.;:ao da casa propria. E sabido que na maioria dos casos, as moradias 

populares foram e continuarn sendo concebidas sem que os quesitos minimos de conforto 

terrnico, acilstico e luminico sejarn levados em conta. Considerou-se necessario criar 

possibilidades de se projetar com melhor qualidade de forma a se colaborar na agi!izagao do 

atendimento da demanda nacional de moradias. 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

no §ml}rto 

naciona! vincu!ada a financiamento com recursos de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 

Servi<;o ). Desta forma inicia-se com a apresenta~o de aspectos da hist6ria da habita~o popular 

no Brasil, seguido por uma sintese do processo de financiamento com recursos de FGTS e com 

uma descri~o dos projetos de casa terrea de uma COHAB (Companhia de Habita~o Popular) 

especifica_ 0 capitulo finaliza apresentando aspectos sobre a qualidade nos projetos de casas 

populares. 

3.1 Aspectos da hlstoria da habita~ao popular no Brasil 

Nesta s~o a hist6ria da habita<;:ao popular no Brasil sera abordada, inicialmente pe!a 

apresenta~o da origem da habita~o de interesse social no Brasil e pelo surgimento da 

autoconstruyao como altemativa de solu<;:ao para a questao da moradia, seguida da apreserrta<;:ao 

da origem da produ<;:ao de moradias pelo Estado e finalizando com urn breve relato da hist6ria do 

Banco Nacional de Habita~o (BNH) e das COHABs. 
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Origem> das habita~3es de interesse social 

Hacbitay3lo Pom1Jar no passou por diversas fases ao sua e a 

grande por casas populares pelas camadas mais pobres da popula<;:ao e "n'"'"r 

das diversas tentativas para o equacionamento problema, a fa!ta de moradias continua existindo 

de uma forma cada vez mais grave. Nesta se<;:ao, objetiva-se fuzer uma retrospectiva resumida do 

que foi realizado ao Iongo do tempo. Procurou-se estudar a origem das moradias populares em 

algumas localidades do pais. 

Na ddade de Sao Paulo o prooesso construyao marcado pela novidade da alvenaria 

tijolos, pela presens;a de mao-de-obra estrangeira, pelos materiais irnportados e pela nova 

estetica arquitetonica do ecletismo. Com o cresoente aumento populacionaL em pouco tempo a 

cidade se viu em meio a uma forte crise habitacional Com isto, surgiu uma nova forma de 

moradia, que so poderia ocorrer em cidades com crescirnento aoelerado, o cortiyo. A sociedade se 

apercebeu deles no final do seculo XIX, embora nao se possa precisar quando eles surgiram 

(LEMOS, 1998). 0 cortiyo e caracterizado por moradia que se assemelha a uma casa de abelhas 

formada por alvoolos iguais entre s~ deu origem a denomina<;:ao da habita<;:ao coletiva promiscua 

de infuneros comodos iguais ou semelhantes, onde as instalayoes saniti!rias e os tanques de 

lavagem de roupas eram comuns (LEMOS, 1985). 

0 surto industrial causou o incremento da popula<;:ao e modificayi'ies graduais na 

paisagem urbana de Sao Paulo. 0 Bexiga e a Bela Vista constituiam urn bairro corn popula<;:ao de 

renda baixa. Os seus lotes mediam 5,00 m, ou rnenos de frente, e aproxirnadamente 50,00 m de 

fundo. As casas eram edificadas no alinhamento da rna. Geralmente eram rascunhadas pelos 

mestres-de-obras italianos e iam cresoendo para os fundos com corredores compridos. Existiam 

algumas "vilas" que possibilitavam o melhor aproveitamento do interior das quadras e nos pateos 

oentrais decorrentes eram colocados os tanques de lavar roupa (TOLEDO, 1996). 

As habitayi'ies populares da epoca eram consideradas como os principais focos de 

dis;;emina,<;:ao de epidemiaa (MARINS, 
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Em razao dos estudos deste trabalho, a serem detallilac!os nos ca1m:uJos 5 e 6, serao 

abordados alguns acontecimentos a cidade de Campinas, que em 1888 estava em 

franco crescimento e possuia 20.000 habitaotes na area urbana e ao to do 50.000 habitantes. Este 

de com envo!vendo o saneamento e a 

estrutura. Nao havia esgoto e o sistema abastecimento agua nao estava concluido. A partir 

de 18 89, a cld<tde, era considerada a principal economica da Provincia fo i atingida por 

tres epidemias consecutivas de febre amarela, interrompendo o grande progresso que estava 

ooorrendo. Com isto, a populayao da cidade caiu para 5.000 habitantes. Somente em 1897 e que 

a sua eoonoffila 

cid:•de ganhou em orgllil12:ayao, p!lamtian1eu1to e 

saneameuto devido aos grandes investimentos em infra-estrutura. A lei 43, de 1895, definiu 

regras de higiene e solidez que se tomaram o primeiro codigo de oonstruy()es da cidade. Foram 

estipuladas dimensoes minimas para recuos, areas de ilurninayao e ventilayao, comodos, jane!as, 

pes-direitos, espessura das paredes. Proibiu-se a oonstruyao em terrenos alagadi<;os e pantanosos e 

passou-se a exigir ligayao de esgoto e a captayao de aguas pluviais (BADARO, 1996). 

Naquela epoca toma-se comum o termo "vila operaria" que era urn grupo de casas 

edificadas em vastos terrenos livres para fins de locayao, existindo, ainda os oonjuntos oonstruidos 

pelos industriais para os seus funcionirrios e que tinham a mesma denominayao (LEMOS, 1998). 

Foi em 1893 que surgm a pnmerra propos1<;io de conjunto habitacional horizontal 

oomposto de casas isoladas, dispostas de forma ordenada num quarteirao. Nao era prevista a 

delimitayao de lotes individuais e niio havia acesso direto a rna. Esta proposta partiu da Comissao 

de Exame e Inspeyao dos Corti<;os, em Sao Paulo, SP, mas esta modalidade de projeto nunca foi 

oonstruida pe!os rentistas, pois o aproveitamento do terrene era baixo e o consume de materiais 

de oonstru¢o era alto (BONDUKI, 1998). 

Ao mesmo tempo estava surgindo o setor imobiliario que introduziu urn novo padrao de 

oonstruy()es no Rio de Janeiro; o Estado Imperial incentivou a constru({iio de vilas de casas 

higienicas baixo custo para minimizar o problema habitacionai existente para proletarios e 

Eram favores aos construtores: o desapropriayao e 
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terrenos para a implanta<;:ao dos projetos, isen~o impostos e de taxas de para a 

importa~o dos de constru<;:ao. empresanos o discurso higienistas, 

disseminando a condena~o das habita<;:oes co!etivas higienicas ou nao. Embora muitas concessoes 

tivessem sido outorgadas, po:Jqtdssiml!S construidas. que 

deJ:nolidJa, a vila Barbosa era composta 145 casas fu.milias e 342 cornodos para 

celibatanos, com e latrinas comuns. 0 Cabeya-de-Porco era urn dos maiores corti<;os do 

Rio Antigo e foi destruido pelo poder publico (V AZ, 1998). 

As babita<;Oes populares do centro antigo Rio de r"'·~···~ foram eliminadas 

sarlita:rias e de e os seus morad:onls e:qJt:lso·s. 

subirrbios e para as fu.velas, nos morros, que su.rgiam com as obras de moderniza~o. 

As fu.velas ja estavarn sendo percebidas na paiaagem do Rio de Janeiro. As reforrnas u.rbanisticas 

aoonteceram e a fu.lta de moradias populares agravou a crise da habita~o. As 105 unidades 

habitacionais sobrepostas construidas em 1906 pela Prefeitura do Distrito Federal na rua Salvador 

de Sa, no Rio de Janeiro, foram as primeiras moradias promovidas pelo setor publico no pais, na 

tentativa de se arnenizar o problema da habita~o (BO.N'DUKI, 1998). 

E irnportante ressaltar que exceto algumas poucas iniciativas do poder publico, todos 

estes tipos de habita<;:oes eram produzidos pela ialiciativa privada, sem a participa~o direta do 

Estado nos empreendimentos. As concessoes e a possibilidade das desapropria<;Oes previstas no 

citado relat6rio refletiam a tirnida "participa<;:iio" do govemo na soluyao do problema habitacional. 

A viela de penetra~o era caracteristica comu.rn dos empreendimentos rentistas, fossem eles 

corti<;:os ou vilas direcionadas a classe media. A mutua "A Eoonomizadora Paulista", su.rgida em 

I 907, investia na constru~o de casas de aluguei como forma de garantir e rentabilizar os seus 

fundos. As vilas de empresa eram construidas pelos industrials para serem babitadas pelos 

trabalhadores das flibricas, onde os mesmos tamoom podiam ser melhor controlados pelos patroes. 

A Vila Maria Zelia, construida por Jorge Street, em 1919, junto a Cia. Nacional de Tecidos de 

Juta, em Sao Paulo, era oonsiderada o modelo da boa habita~o oper:iria: casas unifu.miliares e 

"higienicas", controle patronal e ampla gama de equipamentos coletivos, como igreja, biblioteca, 
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creche, infancia, grupo escolar, consult6rio medico e dentario, 

recreativa e beneficente, alem comercio, todos comandados pelo industrial. Com caniter 

autoritario e moralizador, esta vila foi precursora dos conjuntos residenciais propostos, com outra 

visao, movimento e per Getulio Vargas, atraves dos Instiruttos 

Aposentadoria e Pensoes. Aiem de ser segregada do tecido mr10no introduz a no<;ilo habita<;ilo 

nao s6 como o abrigo unifamiliar mas como o conjunto de equipamentos coletivos necessaries 

para o desenvolvimento de todas as atividades do nao "trabalho". Nos anos 40, o Institute de 

Aposentadoria e Pensiio dos Industriarios, o IAPI, adquiriu a vila, pois a considerava como urn 

que pretendia 

No Recife, como dado relevante para se ter uma ideia precariedade das habitas;oes, o 

recenseamento oficia! de 1923 apurou a presen<;:a da pa!ha em 16.852 te!hados em casas do Recife, 

o capiro aparecia em 146 coberturas e o zinco em 5.406 moradias. Para 19.079 "residencias 

normais" existiam 19.947 mocambos (LIRA, 1998). Numa atitude isolada durante a Republica 

V elba, foram construidas 40 casas populares no Recife pela Funda<;ilo A Casa Opernria, 6rgao 

pioneiro criado pelo govemo de Pernambuco, em 1926 (BONDUKI, 1998). 

Abordando a situa<;ilo das habitavoes pcpulares em Sao Paulo, Prestes Maia considerava 

que as habitay()es pcpulares enquanto aspecto do nivel geral da vida e em seguida como problema 

de urbanismo e nao simplesmente de edifica;;oes, ligadas aos transportes e zoneamento, com a 

necessidade de participa<;ilo do Estado e da iniciativa privada na sua produ<;ilo, descartando a sua 

municipaliza<;ilo. Ele declarou que oeste setor, a cidade tinba pouco a mostrar e sim a esconder 

(TOLEDO, 1996). 

3.1.2 A autoconstn14,:io como alternativa de solu~io para a questio da moradia 

A autoconstru<;ilo, o mutiriio, a auto-ajuda e a ajuda mutua sao termos usados para 

designar uma forma de trabalbo baseado na coopera<;:iio entre as pessoas, nas trocas de favores e 

nos compromissos fumiliares, diferindo, assim das relay()es formais de trabalho e sua 
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remunerayao. Esta forma casas pn)prJas ou 

ooorrendo principalmente no iimloito da 

devido ao seu baixo poder aquisitivo, para a construyilo de moradias. A 

au1:ocon:;tnlya.o nao se limita a oo:astrw;ao abrElnge a com;tru.yao 

creches, sedes de sociedades de anugos de bairros e centros 

espa9Q urbano (MARICATO, 1979) 

igrejas, escolas, 

Assim sendo, a 

Durante o Estado Novo, Getulio Vargas, realizou a interven.yao estatal na 

regulamentayao das rela<;:(ies entre proprietiirios e inquilinos atraves de diversas leis do ir' 1quilinato 

que decadas. o a 1942 a 

produyao rentista foi desestimulada e a respon:sabilidade pela solu.yiio do problema habitacional 

tramferida para o governo e para os proprius trabalhadores. Ressalte-se que isto aconteceu em 

meio a uma das mais graves e dramaticas crises de moradias no pais (B0l\11)UK1, 1998} 

A autoconstru.yiio, forma de produyao de habita.yoes de baixo custo pelas familias de 

rendas inferiores com o seu proprio trabalho, representa uma forma de exclusao. 0 acesso a 

moradia das familias de baixa renda encontra obstaculos economicos, sociais e politicos e 

portanto, a autoconstruyao, torna-se uma solu.yiio vinculada a exclusao (SAO P AULO-Estado, 

1979). 

Com rela<;:ao a cidade de Sao Paulo, o poder publico nao dirigiu o seu crescimento, que 

foi orientado segundo os interesses do setor privado, principalmente com relayao ao uso do soh 

Os especuladores imobiliarios parcelaram o solo conforme suas conveniencias, muitas vezes sem 

atender a !egislayao vigente, sem que a Prefeitura pudesse impediL Os trabalhadores humildes 

foram os principals clientes dos especuladores no processo de crescimento da cidade, pois ai 

encontraram a Unica solu9iio possivel para os seus problemas de moradia: eles adquiriam, com o 

pagamento de mensalidades pequenas lotes distantes do centro, dos seus locais de trabalho e sem 

infra-estrutura. Com isso eles passaram a se sentir seguros com a propriedade das suas casas, mas 

isso trouxe aos trabalhadores de baixa renda uma fixa.yao de domicilios geradora de intensos 

deslocamentos que acontecem ate hoje na regiao metropolitana. se mudavam para os 
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mesmo em condic;oes prt~cilrias para dos alugm§is. pesqmsa rea.lizi;da nos anos 

1970 e 1972, a maioria (56, l%) dos entrevistados respondeu que as casas foram erguidas sem 

projeto ou p!anejamento (SAcWAlO e LEMOS, 1984). 

pr<lhl<~rn'IS continuaram a ate hoje em todo o fuvelas. areas invadidas, 

construvoes clandestinas e outras fonms precirias de habitac;oes. PINA afmnou: "A 

precariedade da habitayiio presente em !oteamentos de periferia reflete as condivoes em que e 

produzida: desconhecimento de norrn'IS e posturas legais associado ao volume reduzido de 

recursos. Decorrem moradias muitas vezes inadecjua,das devido a condivoes insuficientes 

habitabilidade, tipi:fica1rn quase os hairros ocupados classes popu!ares. de 

assentamento urhano que se inoorporou tarnbem uas cidades medias paulistas, leva a pensar na 

questao como sendo urna possivel caracteristioa estrutural de expansiio urbana paulista e mesmo 

brasileira. Os loteamentos da periferia, ainda hoje, apresentam urna incidencia muito grande de 

casas habitadas, porem inaoabadas. As habita<;oes autoconstruidas de uma forma gera! levam 

muito tempo para serem tenrninadas". 

Reportando-se a cidade de Campinas, a Prefeitura, passou a fucilitar atraves de legislayiio 

municipal de 1948 a construyiio de casas, de tipo minimo e economico, pelos trabalhadores, 

fornecendo projetos arquitetonicos e acompanbando, gratuitamente, as obras com area de ate 

60,00 m2 em terrenospr6prios (BADARO, 1996). 

As familias optarn pela autoconstruyiio para se livrar do alugueL a aspirayao pela casa 

propria e tarnbem para passar a locar para terceiros, parte ou o todo de urna casa autoconstrulda, 

considerando a possibilidade de construi-la aos poucos, confonrne a disponibilidade de recursos 

para a compra dos materiais (SAO PAULO-Estado, 1979). 

A maioria da populayiio, principalmente aquela com renda entre zero e cinco sa!:irios 

minimos, acaba por resolver o problema da moradia atraves da autoconstruyiio, com a ajuda de 

amigos ou parentes, nas horas de folga enos fins de semana. (MARICATO, 1979). 
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Dentro deste contex:to, a da casa em s~ nao e urn mas urn de 

desenvo!ver formas organiza~o da popula~o com o objetivo resolver os problemas 

afetam a comunidade atraves de a~o solidaria (KAI.JPATEZ, 1984). 

facilitam e incentivam a au;toconstnJ<;;a:o: as condi<;;oes acesso a terrae 

ao mesmo tempo a elimina~o do errtpneertdedor imobiliario do processo. A an1toconstnJ<;iilo 

espontilnea e, geralmente !enta e mais cam. Nos casos em que o poder publico apoia essas 

iniciativas, os resultados podem ser favoraveis. Dentre as criticas a autoconstru<;:ao, afrrma-se que 

ela traz prejufzos ao mercado da constru~o que poderia produzir estas moradias, geramio 

empregos. se a sujJen~xp•lora<;iilo trabalho, ou 0 

tempo destinado ao descanso do trabalbador iaserido no mercado trabalho formal ou informal, 

se transforma em outra jornada de trabalho, quando ela participa de processes de autoconstru~o 

de casas (AZEVEDO e ANDRADE, 1981). 

No caso da produ~o de empreendimentos habitacionais caracterizados pela participa~o 

efetiva da populaviio, surge como primeira preocupa¢o, nos cases das interven((oes por ajuda 

mutua, o planejamento da utiliza~o dos recursos :financeiros disponiveis, que em geral sao 

escassos, de forma a se atender o maior numero de fumilias da melhor forma possivel (FARAH et 

a1, 1987). 

3.1.3 Origem> da prodn~ao de moradias pelo Estado 

i\nalisando-se a produ((iio estatal direta de conjuntos habitacionais e o firumciamento de 

moradias para os trabalhadores atraves dos Institutes de Aposentadoria e Pensoes (IAPs) e da 

Funda~o da Casa Popular (FCP), que foram os primeiros orgaos federais que atuaram no setor da 

habitayao social verifica-se que a Funda~o da Casa Popular (FCP), primeiro orgao criado no 

ambito federal com a atribui~o exclusiva de solucionar o problema habitacionaL produziu 143 

conjuntos com 18.132 unidades babitacionais e no mesmo periodo, os Institutes de Aposentadoria 

14 



e Pensoes, que niio tinham como objetivo especifico enfrentar a questao moradis, viabilizaram a 

edificayao de habitacionais, sem oomputar os de apartamentos 

financisdos para a classe m;§dis. 

A niio apresentou uma produyao sufici<:nte para curnprrr o o bjetivo 0 

qual ela havis sido crisda, ou seja, que em a de enfrentar os problemas habitayao das familiss 

de rendas mais haixas (AZEVEDO e ANDRADE, 1981). 

A produyao do lAPse ada FCP no periodo de 1937 a 1964 pode ser melbor observada 

na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Produyao habitacional publica federal: lAPs (Planos A e B) e FCP (1937-1964). 

Fonte: FARAH (1983) e MELO (1987), io BONDUKI (1998). 

I 
Orgao Plano A Plano B Sub Total ' 

lAPS niio iocluern plano C 

:IAPB 5.5ll 12.347 17.858 

:IAPC IL760 16.219 27.979 

:IAPETC 3.339 2.917 .256 

:IAPFESI" 742 25.053 25.795 

I 

:!API 19.194 17.219 36.413 

:IAPM 882 2.451 3.333 

:IAPASE 6.361 . 6.361 

Subtotal 47.789 76.206 123.995 

!Al"s 

FCP 18.132 

Total 

I 
142.127 

Os projetos dos lAPs foram importantes e trouxeram da arquitetura moderna a 

necessidade se "aprender a morar", ioduiodo nos oonjuntos conoeitos de espayos comuns, em 

detrirn:ento das areas privativas (BO"t\TDUKI, 1998). 
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Reportando-se a cidede Sao foi a del que 

surgiram as primeims iniciativas significativas para a construyao conjuntos habitacionais pelo 

poder publico e/ou caixas de aposentadoria, A construiu em 1940, no Bairro de Sao 

Bernardo, 245 casas; a 24 casas seus empregados, no 

em 1942; o Aposentadoria e Pensao dos Comerciarios (IAPC) 50 casas na 

Chi!cara de Barra, em 1950; a Caixa de Aposentadoria e Pensao de Companlria Paulista de 

Estradas de Ferro (CAP de Paulista) entregou 200 casas no Bairro de Ponte Preta, em 1950 e a 

Caixa de Aposentadoria e Pensao de Companhia Mogiana de Estrada de Ferro (CAP de Mogiana) 

edificou 100 casas no em 1950 1996), 

3.1.4 0 Banco Nacional de Habita"ao (BNH) e as Companhias de Habita"io 

Popular (COHABs) 

Em agosto de 1964, durante o governo do Marechal Castelo Branco foi criado o BNH, 

atraves da Lei n o 4380, com a finalidade de "promover a construyao e aquisi<;ao de casa propria, 

especialmente para as classes de menor renda" (BNH, 1979a), 

Dentro de suas fun<;oes o BNH era urn orgao de credito responsavel por estimular e 

controlar a forrnayao, mobilizayao e aplicayao de poupanyas e outros recursos no financiamento 

de: p!anejamento, produyao e comercializayao de habita<;Oes; p!anejarnento e realizayao de obras e 

servi<;os de infra-estrutura urhana e comunitiria, especialmente no que se refere a saneamento 

hi!sico; fomento a industria de constru<;ao civil; bern como, estudos, pesquisas, assistencia tecnica 

e demais servi<;os correlatos as atividades indicadas acima (B:NH, 1979b} 

0 Fundo de Garantia por Tempo de Servi<;o (FGTS) aportou grande volume de recursos 

para a produyao de moradias, 0 BNH era urn 6rgao norrnativo centralizador que ditava as regras, 

entre outras coisas, para a produyao de moradias e estimulou a criayao des COHABs, sendo que 

em 1966 vinte nove ja existiam 
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camadas mais !mmildes era baixa, os projetos geralmente previam ilress pequenas pera as 

cbamadas ooidades babitaciooois. Havill uma tendoocia pera a produ._ao em escah, o que acabava 

gerar, quase sempre, conjl.mtos h.abitacionais mon6tonos e repetitivos. projetos pouoo 

variavam e os aspectos vo!tados a eoonomia de escala e a rncionaliza,.ao das obras normalmente 

prevaleciam. Algmnas COHABs tentavam fugir a negra, como em o caso da COHAB

BANDEIRANTE, de Campinas, SP, que procurnva, mesmo que de forma timida, quebrar a 

moootonia dos nucloos babitaciooois, a!ternando fuchadas, telhados, pintura e recuos :frontais 

(FERRAO, TOMY e RODRIGUES, 2000). As Figuras 3.1 e 3.2 mostrem duas de suas tentativas. 

Figura 3.1: Jardim Primavera- Estiva Gerb~ SP 

Fonte: Arquivos da Cobab-Bandeirante, 1986. 

Figura 3.2: Jardim Monte Alegre de Paulinia - 5' etapa, Paullnia, SP -

Fonte: Arquivos da Cohab-Baooeirnnte, 1999. 

A questiio habitacioml, no periodo de 1964 a 1986, foi parcialmente equaciomda pelo 

poder atraves da produ._ao de oor~untos habitacionais de portes diferenciados e tin!Jam 
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urn ponto em comu1n: a desconsidera91io de fatores extremarnente re!ev<mt,es no que se refere a 
adequa91io destes conjuntos as realidades s6cio-economicas, culturais e particularmente, c!irnaticas 

das regioes onde se irnplantararn (SOUZA, 1986). 

No caso dos programas de COHABs, o custo de venda da habitayao, ou custo iocidente 

sobre o usuario e composto dos custos de construviio da habitaviio, do terreno e da 

terraplenagem, alern das taxas e juros regularnentares (ANDRADE, 1981). Corn o decorrer do 

tempo outros itens passararn a ser iocidentes, dentre os quais: redes de abastecirnento de agua 

potavel e de esgotos sanitarios, pavimenta91io e equipamentos comu:nitari:os 

projetos com a qualidade daqueles produzidos pelos extiotos lAPs foram esquecidos. 

0 problema da monotonia dos projetos que se tomou quase urn sinonirno do BNH foi abordado 

no Manual do Projeto de Habita<;iio Popular, elaborado pela Secretaria de Habita91io do Governo 

do Estado de Pernambuco: "As instituivoes responsaveis pela produ91io de Habita91io Popular no 

pais, tern se defrontado com o problema da fixavao de metas sempre crescentes, tanto em termos 

de quantidade como de qualidade, sob condio;oes de limites fmanceiros muito estreitos. Esse fato 

tern concorrido para a organiza91io de processos tecno16gicos capazes de proporcionar maior 

velocidade a elabora91io dos projetos requeridos para o atendirnento quantitativa dessas metas e, 

por extensao, para o abandono dos obsoletos processos artesanais de concepc;iio e de elaborac;ao 

de projetos habitacionais. Mesmo porque o uso repetitivo de projetos ja viabilizados, com o firn de 

agilizar esse processo de produ¢o, sem levar em considerao;ao os requisitos especificos de cada 

caso ou de cada Iugar, nao tern atendido, em termos qualitativos as necessidades e exigencias do 

programa habitacional" (LIMA, 1981). 

Outro aspecto a ser observado com rela91io a produ91io de conjuntos habitacionais da 

epoca do Bl\itl ou que seguiram a filosofia daquela institui91io e o excesso de reformas que sao 

realizadas posteriormente. Sobre uma pesquisa realizada ern Campinas, SP: "Os ambientes das 

casas de conjuntos habitacionais sao na media 30"/o menores do que os comodos na 

autoconstruyao pesquisada e os indices de transforma<;ao das casas sao a expressao da insatisfac;ao 

com areas menores" (KOWALTOWSKI, PINA e RUSCHEL, 1995) A Tabela 3.2 mostra as 

areas medias obtidas na pesquisa para a autoconstruyao. 
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Areas dos c6modos: autooonstruc;iio. 
Fonte: PINA,l998. 

Area(m2)* ·~• •v 'au •v CV.(%)** 

Sal a 14,33 
i 

5,52 38,52 
' 

Cozinha I 12,78 3,88 ! 30,36 I 

I Quarto casal I 12,46 3,55 I 28,50 I 
Quarto fi!hos I ll,04 I 3,44 I 31,16 

I I 
T e:rceiro Quarto JO,l5 

I 
3,13 I 30,84 

I 
! 

I 
I 

0 

Banherro 4,3J 1,83 42,26 

Area Total da Casa 87,46 36,97 42,27 

* area entre eixos de pared.es 
** C. V. = Coeficiente de Variay§:o de Pearson 

A produc;iio de habitayoes associadas ao BNH nunca oonseguiu resolver o problema de 

moradia no pais. Nao houve uma produc;iio constante pois os recursos se escasseavam e os 

projetos nao eram aprovados. Em !986, o Presidente Jose Samey decretou a extin¢o do BNH. 0 

Sistema Financeiro da Habita¢o ficou desestruturado. A Caixa Economica Federal assumiu as 

fim¢es do BNH, mas a sua forma de atuac;iio era diferente. Os agentes da produc;iio ficaram sem 

uma orientac;iio como existia anteriormente: o programa habi:tacional estava desorientado. 

Com o passar do tempo foram fei:tas algumas tentativas para se irnplantar urn plano 

habitacional mas hora nao existiam recursos, hora o Fundo Monetario Internacional impedia que 

as COHABs produzissem e quase sempre nao havia vontade politica para se encarar o problema 

da habitac;iio com a seriedade necessaria. 

0 Estado de Sao Paulo consegum viabilizar contingente respeitivel de moradias 

utilizando parte dos recursos da receita estadual, atraves do Imposto sobre Circulac;iio de 

Mercadorias (ICMS). A Companhia de Desenvolvirnento Habitacional e Urbano do Estado de Sao 

19 



Paulo (CDHU) comercia!izou 243.231 unidades habitacionais no periodo de 1986 a 1999 

2000). 

de se criar urn plano habitacional, porem as normas criadas 

foram de tal forma rigorosas que, embora os recursos estivessem disponiveis, os agentes 

produtores niio conseguiam utiliza-los para as popula<;oes de poder aquisitivo inferior. A carencia 

de habitay()es e grande, mas o governo federal nlio viabiliza moradias em quantidade suficiente, 

pnnci]paLmente para as camadas de renda mais haixa da populavao. 

30 anos o Sistema Finanoeiro Habitavao 5,6 milhoes de moradias, sendo 

que o pais no mesmo periodo produziu 31,5 milhoes de moradias urbanas perrnanentes (BRASIL, 

1998). 

3.1.5 A evob.1.~lio dos projetos de casas terreas de mna comp:mhla de habita'rlio 

popular: COHAB-Bandeirante 

A COHAB-Bandeirante, de Carnpinas, SP construiu 32.328 unidades habitacionais no 

periodo de 1967, ano em que foi fundada, a 2000, sendo que 95,40% deste total corresponde a 

casas terreas. Estas moradias foram implantadas em 45 municipios do interior do Estado de Sao 

Paulo. Neste periodo foram utilizados trinta e dois projetos de casas terreas (TOMY, 2000), dos 

quais serao apresentados neste capitulo dezesseis como amostra significativa. A Figura 3. 3 mostra 

o periodo em que os projetos que compoem a amostra aqui apresentada foram utilizados. 
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Figura 3.3: Periodo de utiliza\iio da amostta dos projetos da COHAB-Bandeinmte. 

A Figura 3.3 regi.stra que oos primeiros aoos da existencia da COHAB-Bandeirante havia 

wn niimero maior de projetos arquitetonioos produzidos, o que se traduzia, emborn de forma 

timida, em tentativa de quebra de moootonia arquitetonica dos seus oonjumos habitacionais. A 

partir de 1975 houve uma redu~o de numero de projetos de casas terreas, verificando-se que 

entre 1986 e 1990 foi utilizado urn unioo projeto. Ate 1997 o ntimero de projetos empregados foi 

restrito, gerando, como consequencia oonjumos habitacionais mais repetitivos. De 1998 a 2000 

nota-se que houve wn aumento da quantidade de projetos de casas terreas, como tentativa de 

trazer nova identidade aos conjuntos habitacionais e para acompanhar as tendencias do mercado. 

Observa-se que durante os governos militares {1967 a 1985) foram utilizados os cinco 

primeiros projetos de casas terreas, BD-.12-38; BD-B-46; BD-I4-53 (Figura 3.4); BD-B-49 e BD-

14-56 (Figura 3 .5), com predominiincia dos do is primeiros. 
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Figura 3.4: Pmjeto BD-12-38 da COHAB-Bandeirante e sua evol~ pam BD-B-46 e 

BD-14-53. 

Figura 3.5: Projeto BD-B-49 da COHAB-Bandcirame e sua evolu~o pam BD-14-56. 
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No anode 1985, em que aconteceu o govemos eo do govemo 

Pnlsid!em:e Jose Samey, nao hm1ve utiliza9lto de projetos de casas terreas. e 1990, nos 

anos segumtes seu govemo, foi ernpregado sornente o projeto BD-IZ-39 (Figura 3.6). Durante 

3. 

e BD-Il-32 (Figura 3.8) visando o barateamento das constru<;(ies, bern como, continuou sendo 

1994) o projeto BD-IZ-39 foi abandonado e os demais em uso continuaram sendo ernpregados. 

Apesar do inlcio das mudan~ no Sistema Financeiro da Habita9lto (SFH) nao surgirarn novos 

projetos arcluitetc,mc:os, na C()l:iAB-B:mdlerrante. 

Fernando Cardoso, em e a irnplanta9lio definitiva novas regras para 

financiamentos, os mesmos projetos continuaram a serem empregados e, sornente em 1998, e que 

a COHAB-Bandeirante passou a utilizar novos de projetos, procurando acompanbar as mudan~ 

nomercado. 

Figura 3.6: Projeto BD-12-39 da COHAB-Bandeirante. 
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E. SO 

Figura 3.7: Projeto BD-I2-40 (antigo) da COHAB-Bandeirante. 
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Figura 3.8 Projeto BD-I0-32 da COHAB-Bandeirante 

24 



No 1998 a 2000, foram desenvolvidos oito projetos novos, ou seJam, A-BD-

B-52 (Figura BD-I0-26 (Figura 3.10); (Figura 3.11); u-,JU"""'""JV (FiG:ura 

3. C-BD-12-50 (Figura 3. D-BD-12-50 (Figura 3.14); BD-I2-54 (Figura 3.15) e BD-B-60 

l:!2:U.Ta 3. 16). 

Figura 3.9: Projeto A-BD-B-52 da COELt\13-Bandeirante. 

Figura3.10: Projeto BD-I0-26 da COHAB-Bandeirante. 
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Figura 3.11: Projeto BD-I2-40 (atual) da COHAB-Bandeirante. 

DORMIT6R:O 2 

0.90 

D0RMlT6RtO 1 

Figura 3.12: Projeto B-BD-12-50 da COHAB-Bandeirante. 
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DC;o:~1!T6Ri0 

Figura 3.13: Projeto C-BD-!2-50 da COHAB-Bandeirante. 

DORuiT6RtC 2 

DORMITORIO 1 

$ALA 

Figura 3.14: Projeto D-BD-12-50 da COHAB-Bandeirante. 
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Figura 3.15: Projeto BD-!2-54 da COHAB-Bandeirante. 
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letras BD os vinculam ao seu nome, a letra I significa casa isolada no 

que as 

e o nl'nne,·o que segue 

esta letra refere-se a quantidade de dormitorios prevista no projeto original e, flnaln1ertte, os 

ulttmc>s nilmeros mostram a aproximada de 

observa-se o projeto BD-I2-38 e evolutivo e transforma-se no projeto quando o 

dormitorio 3 e e no BD-14-53, quando o 4 e incorporado. 0 mesmo 

aoontecia como projeto BD-B-49 (Figura 3.5) que se transforma no projeto BD-14-56, quando e 

induido o dormit6rio 4. V erifica-se, portanto, que elevando-se duas paredes ja se delimitava urn 

novo apresentando possibilidades de amplia<;oes que poderiam ser rectlizad:'IS 

eoonomica, exceto os BD-13-49 e que as suas evolu9oes completas. 

contrapartida, as oonatmyiies originais eram m.ais complexas, pois nao eram retangulares ou 

quadradas trazendo maiores dificuldades de execu9iio em todas as etapas d'IS obras em virtude dos 

reoortes existentes. 

No inicio, a COHAB-Bandeirante oonstmla casas de ate quatro dormit6rios (projeto BD

!4-56), mas paulatinarnente, em raziio de fatores econ6mioos o numero de dormitorios foi sendo 

reduzido. Desde a sua funda9iio, em 1967, foram oonstruid'IS casas com l, 2, 3, 4 dormit6rios e 

embrioes, que nao possulam o c6modo dormit6rio. As areas d'IS casas projetadas eram e 

continuam diretamente associadas it renda da popula9iio atendida, apurada atraves de estudos e 

pesquisas de demanda habitacional realizad'IS nos municipios onde seriam implantados os m1cleos 

habitacionais. 

Registra-se que os tecnicos da COHAB-Bandeirante sempre procuravam em seus 

projetos e obras, de forma criativa, quebrar a monotonla dos conjuntos habitacionais, dando uma 

certa personaliza¢o as casas populares e trazendo urn aspecto visual mais agradave4 adotando as 

solu<;:oes a seguir relacionad'IS: 

• implantayao com recuos diferenciados, 

• varia9iio da forma dos telhados: duas aguas com caimentos laterais e cumeeira centraL duas 

aguas corn caimentos para a frente e para o fimdo do lote e cumeeira central e duas aguas em 

niveis diferentes oom caimentos laterais sem cumeeira 
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e paulista) 

• vanayao na yn.""'"' das esquadrias externas, madeiramentos e chapisoos decorativos das casas. 

No govemo inic1:ado em 1990, 0 Ayao 

lmedlata para a Habitayao) induziu as COHABs a fuzerem projetos mais baratos. A CCIHJ\S

Bandeirante, para se em1uadn1r no novo programa habitacional passou a utilizar o projeto BD-I2-

40 (antigo) (Figura 3.7), cuja construyao era economica, mas as amplia<;iies eram onerosas para os 

mutuarios. A construyao de novos comodos nesta casa envolvia o Jevantamento de pelo menos 

tres paredes e, na maioria dos casos, a!tera<;iies na parte casa. Este projeto 

por l 0 anos e em 2000 

habitacionais. 

trazer excess1va aos 

0 projeto denominado BD-12-38 e os seus derivados, BD-B-46, BD-!4-53 e BD-12-39, 

foram utilizados alternadamente pela COHAB-Bandeirante durante vinte cinco anos (Figuras 3.4 e 

3.6). 

Atualmente, a COHAB-Bandeirante possm projetos diversificados de casas terreas 

englohando embrioes e casas oom l, 2 e 3 dormitorios, oom areas variaveis, oonforme Figuras 3.4 

a 3 .16. Observe-se que em razao dos criterios atuais de oonoessiio de credito as fumllias 

interessadas e tambem devido as exigencias minirnas de acahamento das casas pelo orgiio 

financiador, ha uma tendencia de se oonstruir casas para faixas de rendas familiares acima de 

quatro salarios minimos. As farnilias de rendas mais baixas acabam por ficar excluidas dos 

empreendirnentos habitacionais lan.;ados. Nas irnp!anta<;oes atuais procura-se oonsiderar a 

orientayao solar na locavao das casas de forma a se melhorar minimamente as oondi<;(ies de 

oonforto termioo das residencias. Continua presente a ideia de quebra da monotonia dos oonjuntos 

habitacionais atraves da irnplantavao de recuos e fachadas diferenciadas, assirn como a pintura 

oom oores devidamente estudadas. Na cidade de Mogi-M:irim, no Loteamento Popular Linda 

Chaib, entregue no ano de 2000 pela COHAB-Bandeirante foi aberta aos mutuaries a 

possibilidade de escolha das cores das suas casas dentre as op<;oes previamente definidas pelos 

tecrucos da empresa. 
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UNICAMP passou a utilizar, t:m1be1:n, a tenran1enta AUTOMET, a ser detalhada no Cl!!Jituto 6, 

com a fma!idade de melhorar a qualidade dos projetos casas populares e proporcionar urn gran 

mesmos, 

3.2 Processo de f"mandamento com recursos do FGTS 

de serem estJL!dados prc;Jet!)S 

abordar, principa!mente as interven<;:oes 

Iongo dos anos, sera feito urn breve enfoque sobre as regras e normativas que regem o 

financiamento de casas popuiares com recursos do FGTS, tendo como Agente Operador a Caixa 

Econornica Federal (CAIXA), E sabido que no pais existem outras formas de financiamento de 

i!mbito federaL estadual e municipaL que todavia, nao sao alvo do presente estudo, 

Enfoca-se, inicialmente, a SFH - Canta de Cn\dito Associative Via Entidades 

Organizadoras/COHABs ou Orgaos Assemelhados - Moldes PRODECAR - Recursos do FGTS, 

cuja finalidade e: linha de credito destinada a produyao de empreendimentos habitacionais, com 

financiamento direto aos beneficiarios pessoas fisicas, com interveniencia de Entidades 

Organizadoras/COHABs ou Orgaos Assemelhados (CAIXA, l999a). Esta normative denorninada 

HH 02.08.04 e direcionada ao que se chama de setor publico. 

Deve ser priorizado, segundo a normativa HH 02.08.04, da CAIXA, o valor medio de 

financiamento, correspondente a R$ 14.500,00 a ser alcanyado de forma global no exercicio. 

Visando o atendimento a populayao de haixa renda, deve ser enfatiaada a concessao de 

financiamentos a beneficiarios com renda familiar bruta de ate R$ 650,00. 0 produto destina-se a 

concessao de fmanciamento, nas seguintes modalidades: constru<;:iio de unidades habitacionais em 

terreno proprio, aquisiyao de terreno e construyao de unidades habitacionais e produyao de iotes 

urhaniaados (aquisi<;:ao de terreno e produs:ao de lotes). 0 valor de venda proposto e !imitado ao 
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CAIXA 0 fmanciamento e destinado a 

pn)Jetos inaeri<:los na urbana, dotados in:fra-estrutura basica como agua, iuz, solu<;oes de 

esgotamento sanitario e servi<;os pub!ioos essenciais como transporte e coleta de lixo (CAIXA 

COJ1tnita<<i!o do financiamento esta condicionada, entre outros a "aprov-a<;ao 

cadastro, da capacidade de endividamento do beneficiario, pelo P.V.", ou seja no ponto de venda 

(agencia) da CAIXA e a aprovayao do credito deu, no minimo 100% dos beneficiarios do total de 

u.nidades ou 50% dos beneficiaries do empreendimento, ou peJ:ceJatual 

mlnimo mdl<::ado na anahtse de 

o que maior. A renda familiar bruta niio pode exceder a 20 salilrios minimos, como regra do 

programa. valor do financiamento previsto na 02.08.04 para construyao e de ate R$ 

43.000,00 por unidade, para urn valor de venda de ate R$ 62.000,00 por unidade (CAIXA, 

l999a). 

Para que urn empreendimento seja aprovado, ele devera ser bern sucedido na sua analise 

financeira atendendo aos criterios mlnimos da instituiyao, o mesrno devendo aoontecer oom a 

construtora. E necessirio que a construtora e o empreendimento recebam parecer favoravel 

quanto aos aspectos juridicos da analise. Apesar de estar patente que a area de Engenbaria 

analisara o projeto os c:riterios nao estao explicitos na HJI 02. 08. 04. Acompanbando-se o mercado 

e atuando-se neste programa, pode-se sentir que as dificuldades sao grandes para a viabilizayao de 

moradias. Os interessados tern muitas dificuldades para conseguir a aprovayao dos seus cadastros, 

assirn como as construtoras. 0 resultado e que a produyao de moradias populares e pequena 

frente a demanda. 

Segundo a Engenbaria da CAIXA: "Considerando que o universe da populayao brasileira 

carente de melbores condiy()es de moradia ascende a J3 milhoes de cidadiios, concluimos que hi! 

muito a fazer nesse sentido" (CAIXA, !999b). 
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3.3A qualidade nos projetos de casas 

A qualidade fat ores, 

adequado dos c6modos, a diversi:ficayao de soluy(ies, as possibilidades de ampliayao, a ooncep<;:ao 

modular da edificayao e dos componentes da sua alvenaria , bern como as aspira<;:oes dos usuaries. 

A obtenyao de condi<;oes minimas de co;nfo·rto termioo, acustico e lurninico, pode ser 

de no lote 

orienta<;:ao comodos e aberturas em rela<;:ao ao movimento do sol e a incidencia dos ventos 

predominantes no local, bern como paredes, forros e oitoes que rninimizem a entrada de sons 

indesejaveis nos diversos c6modos. Materiais que contribuam para a mellioria das condic;oes de 

oonforto das casas devem ser especi:ficados e projetados, como e o caso dos componentes para 

alvenaria, forros, coberturas, esquadrias e caixilhos, dentre outros. 

0 desempenho termico das edi:fica<;oes esti intimamente ligado as condi<;oes clilruiticas 

do ambiente do qual fuz parte. Urn mesrno sistema construtivo apresenta desernpenho termico 

diferenciado, de acordo com as condiy(ies clilruiticas. Assim sendo deve-se identi:ficar as condiy(ies 

tipicas de cada regii'lo, onde sera implantada a construyiio (ALUCCI, CARNEIRO e BARING, 

1986). 0 projeto e a construyao de uma casa nao e resultado somente da soluyao de problemas 

fisico-ambientais. E neoessario considerar-se os valores culturais, hist6ricos e economicos. 

Entretanto, nas regioes onde o rigor do c!ima e predominante, esta condiyao tern que ser 

priorizada para solucionar os problemas de conoepyao da habitayao (MACHADO, RIBAS e 

OUVEIRA, 1986). 

Atualrnente, os projetos neoessitam ter eficiencia energetica, que pode ser explicada 

ocmo a obtenvil.o de produto com baixo consumo de energia (LAMBERTS, DUTRA e 

PEREIRA, 1997). So!uy(ies simples de orientayiio para insolayao e ventilayiio podem contribuir 

para este objetivo. A incidencia do setor de edificay(ies no consumo geral de energia eletrica e 
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consideravel devendo ser levada em conta em qua!quer pn)grarr~a de conserva¢o de emorgia 

eletrica 

excesso assnn o 

E recomendavel que os projetos apresentem comodos com dimensoes que atendam as 

necessidades dos usuarios ao Iongo do tempo de maneira a se evitar ampliavoes que envolvam 

demoli¢es e reconstruyoes onerosas. Muitas vezes a ado¢o de projetos evolutivos vern ajudar na 

familias que recursos uma casa 

completa, mas que poderiam ter acesso a urn embriii.o que fosse posteriormente ampliado de forma 

racional e economica. V erifica-se que a popu!a¢o, de acordo com a sua capacidade financeira, 

acaba por adaptar a moradia a seu modo de vida, necessidades e prioridades, independentemente 

da tipologia do projeto da casa inicial. Por ocasiii.o da pesquisa desenvolvida pelo D AC-FEC

UNICAMP denominada "Elementos Sociais e Culturais da Casa Popular em Campinas-SP", nos 

conjuntos habitacionais visitados, foram veri:ficadas modi:fica¢es em 92% das casas, para os 

conjuntos rnais antigos e em 53% das casas ern co;Uunto corn ocupayao de apenas 18 meses 

(KOWALTOWSKI e PIN/\, 1995). Geralmente, este processo de adapta¢o e dificil e oneroso, 

acarretando demoli¢es e solu¢es ambientais mal resolvidas (SILVA, 1987). 

As babita¢es de interesse social tendo em vista a sua especificidade, mereoeram 

enquadramento diferenciado m legis!a¢o, atenuando diversas exigencias de projeto de forma a 

facilitar as popu!a¢es de haixa renda o acesso a moradia. Estas concessoes previstas em leis nem 

sempre trazem qualidade aos projetos de casas popu!ares. No caso do Codigo Sanitilrio do Estado 

de Siio Paulo e considerada habilitada para interesse social, a habitayao que integre conjunto 

habitacionaL construida por entidade publica e que tenha no rnilximo 60,00 m' de area (SAO 

PAULO, Estado, 1978). Segundo MORETTI (1997), e necessitrio que a regulamenta¢o dos 

empreendimentos de interesse social os defina e os caracterize para evitar que os seus parametres 

atendam a populay5es que niio se enquadrem nesta faixa. 
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A diversificayao dos projetos e o emprego de para 

ao rrulx:imo a ideia de repeti9ao e e futor melhoria na qualidade dos projetos, em 

especial em relayao il.queles inseridos em conjuntos habitacionais. 

Quanto aos aspectos construtivos proJetO uma casa, se 

compartimentos com medidas que favorevam o emprego de materiais 

previstos 

alv<~naria de 

modular, certamente o custo final da edificayao sera menor, otimizando os recursos disponiveis 

que geralmente sao escassos. Toda atenyao deve ser dada ao projeto arquitetonico, buscando-se 

os comprimentos e as alturas sempre com valores multiplos, respeotivamente do 

CO!mpnrrten1to e a ser na edificayao, em conta, a 

espessura da junta de argamassa 1987). 

Outro aspecto importante da e!aborayao dos projetos !igado a sistemas modulares e a 

aplica~o do seu concerto para o desenvolvimento de projetos habitacionais orientando-se em 

aspectos sociais, econornicos e arquitetonicos, associado ao uso da informatica (DUARTE, 1995). 

Quante aos aspectos sociais o objetivo e ter urn sistema flex:ivel de se projetar de forma a ajustar 

diferentes fatores sociais e o estilo de vida das farni!ias, possibilitando a evoluyao das habita<;Oes 

ao Iongo do tempo. Com rela~o aos aspectos economicos busca-se urn sistema voltado a 
economia de escala. No que se refere aos aspectos arquitetonicos, objetiva-se elaborar urn 

conjunto de regras que permitam satisfazer as exigencias de elementos de constru~o essenciais e 

espa.;:os funcionais basicos. 

0 concerto de sistemas modulares desenvolvido por DUARTE (1995) e uma tentativa de 

se equacionar a diversidade, a personalizayao e flexibilidade em serie. De uma forma geraL busca

se produzir em sene, sem uniformidade e com diversidade, ou seja personalizando. 0 autor busca 

tratar as questoes: 

" como seria possivel projetar moradias sem conhecer quem seriam os futuros moradores ? 

" quais tipos de moradias seriam adotados ? 

.. como as habitayOes se adaptariam ils muta.;:oes constantes existentes na socierlade e nas 

fumilias? 
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(!995) utiliza o termo "tipo" com o slgmficaclo de "tipologia e o terrno 

"modulo" com o oosica. 0 autor discorre sobre o divorcio entre o 

consumidor e o produtor de l!TioveiS e a monotonia decorrente da produo;ao em serie das 

habitao;oes ligadas as menos Considera em seu que as de 

e modulo niio sao opostas. Afuma que a proposi'):iio fundamental de seu est!JdO e que urn 

mode!o para ser empregado na produ'):iio de em serie devera integrar estes dois 

concertos, tipo e modulo, procurando reestmturar a produ'):iio de habita<;Oes, promovendo a 

integra'):iio do processo produtivo e a adapta'):iio do produto a popula'):iio alvo do atendimento, 

apresentando, ainda, a associa'):iio do mc>de:lo por ele pr<)posto aos recursos infonniltica. 

DUARlE (I a importancia de se enoontrar urn sistema em de o 

projeto, a fabricayiio e a constm'):iio na produ'):iio de moradias, a preyos viaveis, bern como a 

necessidade de que este sistema se baseie no conceito de modulo, na sua potencialidade de gerar 

diferentes tipos e de possibi!itar a evolu'):iio de urn tipo para outro. 

Na elabora'):iio de urn projeto deve-se considerar a participa'):iio do futuro morador, para 

garantir urna certa individualizayao e permitir a constante atualizac;:ao nas mudanyas de 

oomportamento, incorpora'):iio de novos habitos, va!ores sociais e culturais (PINA, 1998). A 

opiniao dos futuros usuarios pode ser obtida atraves de entrevistas com eles proprios, quando 

possiveL ou atraves de pesquisas de opiniao e pos-ocupa'):iio relativas a popula<;Oes de 

caracteristicas semelhantes a que se pretende atender. Para a melhoria dos projetos habitacionais e 
necessario traduzir a opiniao dos usuarios para a linguagem tecmca de forma subsidiar 0 

desenvolvimento trahalho dos projetistas e das constmtoras (VITIORINO e AKUTSU, 2000). 

Como as habitavoes de interesse social dependem significativamente de fmanciamentos 

faz-se necessario abordar aspectos ligados a visiio de qualidade dos projetos segundo 0 orgao 

financiador e as suas exigencias para a aprova'):iio. A Caixa Eoonomica Federal e atualmente o 

maior agente federal fmanciador de habita<;Oes. A CAIXA publicou, em 1999, o Manual Tecnioo 

de Empreendimento - Orienta'):iio de Engenharia para Apresenta'):iio de Empreendimentos 

Habitacionais do Setor Privado (CAlXA, !999b), que possibilita aos engenheiros e arquitetos 

conhecerem os criterios analise de projetos, uma vez que atraves da norrnativa HH 02. 08.04 
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ma.nu:al abrange o Estado de Sao subdividido 

em regioes. oosicos de analise sao: a satisfaviJ:o o respeito ao 

ambiente e a garantia do fmanciamento. 0 local e a infra-estrutura externa siio analisados. Sao 

o potencial do municipio, o detiC!t e a dernar1da ba!:•ita(:ionais, 

existencia de empreendimentos concorrentes. Considera o gestor dos recursos 

empreendimentos menores oferecem simplificavao openacional e reduviJ:o de risco. 

como a 

FGTS, 

objetivos 

projeto sao: satisfazer as necessidades vivenciais do homem, propiciando-lhe urn abrigo seguro, 

saudavel, duradouro, e ainda, compativel com a sua condiviJ:o sociaL economica e cultural 

(CAIXA, 

• o conforto nos aspectos relacionados i! compartimentaviJ:o, funcionalidade, dimensionamento 

dos ambientes e especificaviJ:o de materiais que permitam condiy5es adequadas de conforto 

termico e acustico; 

• a salubridade, apresentando adequada ventilaviJ:o e insolaviJ:o dos ambientes, escoamento 

correto de dejetos, previsao de impermeabilizaviJ:o e revestimento; 

• a seguran~ o btida atraves do devido dimensionamento estrutural e das instalacoes, de 

materiais que possibilitem solidez e estabilidade fisica is construy5es e pelo adequado fluxo de 

circulaviJ:o; 

• e a economia conciliada is condicoes de conforto, salubridade e seguranca com o menor custo 

(CAIXA, 1999b). 

No citado manuaL a CAIXA estipula condiy5es minimas para a aceitaviJ:o de urn projeto. 

Por exemplo, para a regiao de Campinas, Jundia~ Sorocaba, Limeira, Sao Jose dos Campos e 

Baixada Santista especifica-se: 

• lote minimo: 7,00 x 20,00 m, admitindo-se lotes de 5,00 x 25,00 m, em situavoes excepcionais, 

• compartimentaviJ:o minima (embriao): urn banbeiro, uma oozinba, e urn comodo de multiplo 

uso, devidamente isolados entre si, 

• Area minima de 22,00 m'(embriao), 

• Pe direito 2,60 m, 
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cornp<)rutr, no mi!Jimo, o mobili:irio e aparelhos abaixo: 

area serviyo: tanque e maquina de lavar, inclusive cobertura, 

oczinha: l ,20 x 0,60 m, geladeira e armirrio, 

sofa e mesa de 4 lugares, 

banheiro: box ocm area minima 0, 64 m2
: distilncia minima de 0, 40 m da 

vaso a parede frontal e dimensiio longitudinal do vaso 0, 70 m, 

dormit6rio do casal: 2,60 x 3,20 m, 

2° dormit6rio: 2,40 x m, 

garagens: recuo minuno m, para estacionamento de 01 veicul.o e 

casas geminadas: poderao ser a.oeitas pela CAIXA, como ex.oeyao, ap6s 

previa. 

Considere-se que a CAIXA, ao analisar urn projeto para a concessao de :financiament.o 

atribui uma pontuayao a este. Caso a pontuavao obtida seja inauficiente, o projeto e recusado. 

Pode-se constatar em face ao que foi tratado no presente capitulo, que ha muito para ser 

feito para a melhoria da qualidade dos projetos das babita<;Xies de interesse social no Brasil. Ao 

mesmo tempo, as inforrna<;X\es apresentadas indicam que o deficit babitacional dificilmente sera 

e!inlinado, a menos que sejam implementados novos prograrnas de acesso a moradia que realmente 

estejam em sintonia com a realidade da populayao brasileira nas diferentes regioes, quer nos 

aspectos sociais, economicos e/ou fmanceiros. Para tanto, ha a necessidade de se dispor de 

ferramentas e equipes de profissionais capacitados para viabilizar de maneira agil a produyao de 

projetos arquitetonicos de qualidade e que venbam a atender os anseios da populayao de cada 

regiao do pais. 
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4 MATERIAlS E METODOS 

utilizados no presente 

bern oomo a sua base de __ ,,,~,~~ 

foram o programa 

matrizes descritivas enviadas pelas entidades que responderam a pesquisa realizada. 

Buscando atingir o objetivo proposto, iniciou-se o trabaiho oom o estudo da ferramenta 

computacional AUTOMET visando desenvo!ver uma critica sobre a mesma. Este estudo buscava 

extrair a estrutura basica da ferramenta AUTOMET, suas lirnitavoes e suas contribuiyoes. 

Desenvolveu-se, sitnultaneamente, urn levantamento nacional dos projetos de casas terreas de 

interesse social desenvolvidos por COHABs e Orgaos Asseme!bados, filiados a ABC Os projetos 

levantados foram restritos a projetos utiiizados em empreenditnentos habitacionais financiados 

pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitavao} 0 levantamento foi realizado coletando-se projetos 

empregados e sua caracterizavao na matriz de dados apresentada na Tabela 4.1. 

Com o intuito de comparar a base de projetos nacional das COHABs com a base de 

projetos da ferramenta AUTOMET, sobre amostra de projetos das COHABs obtida fez-se urn 

estudo de areas, a caracteriza-;ao de projetos e a avaliavao de projetos. 

No estudo de areas sobre a amostra obtida tabulou-se areas totais e de ambientes 

especificos para projetos de embrioes, casas de 1, 2 e 3. Neste estudo excluiu-se os projetos com 

ambientes de dupla funcionalidade. Neste trabaiho foram considerados como projetos de embrioes 

aqueles que nao tinham dormitorios. 
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Tabela 4.1: !VJ.atnz descritiva 

COdigo : ____ _ 

i 
Pisos Internes 

I ~lntema 

)' 

-()-) 

§li '""" 

'ado 

~ 
, ..... 

pro]eto de casa POlJUl:u 

. ;~::'!':' _!.~' ( ) •ll ~·=.,. 

ll::;:ra ',\"::',.;,l'ajeprn 1 )lejemaci;;a 
) molei"' 1 ) metalio; 1 ) outm 

)outro 

No estudo da caracteriza~o dos projetos foi feita a classifica~o quanto a preferencia de 

plantas baixas dos usuarios segundo pesquisa que originou a ferramenta AUTOMET em estudo 

(KOWAL TOWSKI, PINA e RUSCHEL, 1995). Desta forma classificou-se os projetos nas 

seguintes categorias: 

• casa com sala e cozinha lado a lado, 

• casa com sala e cozinha acoplados, 

• casa implantada no fundo do lote', 

• casa com formate longitudinal implantada na lateral do lote2 e 

• casa com abrigo/garagem no corpo da casa, 

1 Edicula de fimdo. 
2 Edicula lateral, 
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No terceiro estudo, os projetos amostra foram avaliados em termos de conceitos, 

coutorme o conceitos A 2: nota> B (8 2: nota> C (6?: nota> > 

nota > 2) e E (2 2: nota 2: com relayao a elementos de preferencia verificados e diretrizes de 

projetos aplicados em (KOW ALIOWSKI, PINA e RUSCHEL, 1995) 

L projeto com potencial de ampliayao 

2. lote que favorece a ampliayao 

3. na 

4. porta na 

5. porta secundi!ria na cozinha 

6. sala na frente 

7. cozinha no fundo 

8. varanda na frente 

9. tanque ooberto 

10. tanque proximo a porta da cozinha 

ll. lavatorio dentro do banbeiro 

12. oasa niio geminada 

13. aoesso externo ao quintal 

14. orientayao do lote considerada para irnplantayao variada do projeto 

15. dormitories sem porta para a sala. 

Neste ultimo estudo utilizou-se a arnostra original de projetos excluindo-se os embrioes. 

A ultima etapa deste trabalbo foi o desenvolvirnento da proposta de viabilizayao da 

aplicayao da ferramenta AUIOMET em conjuntos habitacionais. Esta proposta surgiu da 

integrayao da critica sobre a ferrarnenta AUTOMET e dos estudos sobre a base de projetos das 

COHABs obtida. Neste exercicio de integrayao busoou-se niveis de soluyao variando o equilibrio 

no irnpacto das modi:ficavoes sobre a ferramenta e modificavoes de atuayao das COHABs. 
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5 PESQUISA DE CAMPO SOBRE PROJETOS DE HABITACOES 

TERREAS DE INTERESSE SOCIAL 

Neste capitulo apresenta-se a compara<;ao da base de projetos nacional das COHABs 

com a base de projetos da ferramenta AUTOMET Sobre a amostra de projetos das COHABs 

obtida faz-se urn estudo de areas, a caracterizayao dos projetos e a avaliayao de projetos. Inicia-se 

com a descriyao de como foi realizada a pesquisa sobre projetos de casas populares terreas a nivel 

nacional junto as COHABs e Orgaos Assemelhados associados a ABC ( Associa<;:ao Brasileira de 

COHABs). 

5.1 Pesquisa de campo 

Foi solicitada e obtida junto a Associayao Brasileira de COHABs uma listagem contendo 

o nome, endere<;o, telefone, endere<;:os eletr6nicos e outros dados referentes a 45 entidades que 

atuam na produ<;:ao de habita<;:oes populares em todo o Brasil. A Tabela 5 .I apresenta a rela<;:iio 

das entidades associadas a ABC. A escolha das COHABs e Orgaos Assemelhados como universo 

de estudos para o presente trabalho, deveu-se ao fato de que esses 6rgaos produziram moradias 

em todo o pais ap6s a cria<;iio do BNH ate os dias de hoje. As COHABs participaram de forma 

efetiva da construyao de moradias para as popula;;:oes carentes. Segundo dados fomecidos pelo 

BNH, no periodo de agosto de 1964 a janeiro de 1983 as COHABs produziram 1.119.735 de 

unidades habitacionais (ABC, 1983). Com as altera<;oes do SFH e as suas seguidas reformula<;oes 

aliadas a uma serie de fatores politicos e economico-fmanceiros, que nao cabem aqui serem 
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analisados, diversas CORA& tomanm~-se empresas deficitimas ou tivernm suas S~~udes 

finanreiras agravadas. Assim sendo, as COHABs precisru:mn 1m= novas fontes de recursos e 

alterar a sua fonna tradicional de atua~o no mercado. As COHABs que oontmuaram a atuar na 

pmdu~o de llabita~es se reestrntmamm para se adaptarem as novas oondi~es do mercado. 

"""" 

""' 
tJV!ARHP~ffA 

GEMOR-MA 
COHA&P! 
CQHAB.<:E 
DAiANORTE 
CEHAP-PB 
IPEP-PB 
PAHAPE 

COti<\B.AL 

CEHOP-SE 
CCf\!D£R 

iURBIS 

··-
C:Cki>B '"'-"' 
CJRSEL-Bh 

COHAB-ES 
C:EHA3-RJ 

RIO..URBE 
":'.'(JriA3-SP 

-:DHU-SP 

CC>Ii\8-30 
:::Cf-!/'.2--2l: 

CR'-~!S-A.R 

EM HAP 

~~::-

... 
COHASCT 
COHAB-LD 

CO'""'B:f'S. 
OEMHAB-RS 

c. ... o 

EM HA-MS 
COHA&GO 

Tabda 5.1: COHABs e Orgaos Assemelhados filiados a ABC. 

_:np:B58 !'/aran':ense de _i'<_diT:inistrc::;:ao Cs- ~~9,:-u:sos r<ur:Ja:nc;s -2: :eg6cios:. ?:JbiiGCS 

Ger&ncia de Admin~ e Modemiza~ 
Companh·ra de Ha~o do P"Faul 
Companhia de Hat>a¢o do ceara 

Companhia de Processameuro de Dadbs do Rio Grande do Norte 
Companhia Estadual de Ha~ PoptJ!ar 

Institute de ~ncia do Estado da Patalba 

Companhia de Habllai;W Popular de AlagOas 

Companhia Estadual de HabilayOO e Obras PUbfreas 

~~~~~'~>J"~~~:;;;v;e~~~~Q do E~\e>_b da Sab·,a 

Companhia de Habil:acao e Ufbanila~ 00 Estado do Espfrito Santo 

2omp?.r-hia ;~~~~~~~L~;,~;;:~' g~c~;~d~e J?.neirs 

IRfO- Urbeniza~ 
-=:crr,psnr!a. ~ ~,-~~:,·;:,,~~~:=--- c\;; ':0:'}" ~-~' :lo 

Dornoat:r-,,;:;_ :-J:~ Css,oon·/,,,;,,~:~,;~·~-:-~·,~~~-" v ;- ~,~1::~~8 ,~o Est2c:o deS: ) P-ilC<;O 

Companhia de H:abilayAo da Baixada Santista 
C-:;t;-;prhm d0 '-:a(;;ts;-0_0 °D_SUi3r :;e Csr:,pina_s 

<:;:-mosnhia :::s P:1;:u~2r 82PDei>2nts 
-::cTpsrhia de 0 :w-'sia~ •:ie Sil:;C\' 

-:::or"-P8'1hia Ha )it:;c;;-;rai Rs-:;;ic,na! je ?'!:1nrio P~,"'D 
::::--:T~p;;wC1<s Regk::es1 Je r-1abita;-'Jss -::.e :nterss~.e Snciai 

Empresa Municipal de Ha~ Popular de Santo A.nctre 
Companhia ~mi~~S: de Habflayoo 
Oube Nawl • ~ Hiootecarta-

CompaDhis ds !---'cabit:a92o :-lo Paran:i 

Companhia de Ha~ Popular de Curitiba 
Companhia de Habila~o de Londrirla 
,-:;orl'j:?Emhia do Hab:ta?2n de E:st?do ;is Sa!Tla C:at~'lf'"" 

i~mpanhia de HabitaC3:o do Estado do Rio Granoo do SUI 
itJeoartamento MuniciDaJ de Habitaclo Porto AI ml 

Empresa Municipal de Ha~ {Csmpo Gram:te} 

Companhia de Habitag;:io 00 Goias 
rs-1/:dc ::2- ::::sse , -,:;>i'Vccnt-::; ~'?:->t:acc~;/ ::is 0::::t-~i;n _-::"lci'?-Ji 

I 

Pemamt:uco 

= 3arl!a. 

!Bahia 

illinas :]era's 
\d'nas Gerais 

Espirito Santo 
;::<:":c de ~anew~ 

Rio de Janeiro 

-Silo P:::;,;:o 

~Paulo 
Rio de Janeiro 
RiO de Janeiro 

Psran:?. 

""""" '""""' 
RiO Grande do Sui 

RiO Grande do Su! 



Para se 

emidades associadas a ABC, soliciiando mforma<;Qes sobre os projetos de casas populares terreas 

por elas utilizados. Realizou-se, assim, um levantamer!i:o mcional de projetos de casas populares 

terreas no ambito das COHABs e Orgiios Assemelhados. Objetivou-se ooletar dados sobre os 

projetos elaborados pelas emidades pesquisadas, atrnves da matriz descritiva (Tabela 4. e dos 

respectivos croquis ou pmjetos. 

Das quarenta e cmoo entidades colll:atadas, dezoiro enVJaram os dados solicitados, 

representando 40% do de institui<;Oes consultadas. Na Tabela 5.1 destacam-se, em oor azul, 

as dezoito entidades que responderam ao levantamemo. V erifioou-se que das cinco regi0e8 

brasileiras, todas exceto a regiao Norte, foram represemadas na pesquisa (Figura A regiiio 

Sudeste foi a que apresemou maior poroontagem de respostas (61,11%). No mapa do Brasil 

(Figura 5.2) estao assinalados, para melhor vismliza~o, os Estados participantes da pesquisa. Na 

Tabela 5.2 relacionou-se por Estado o mlmero de emidades participantes e as respectivas 

porcemagens de participa~o. 

61,11 

Figura 5.1: Participa~o das regioes geograficas brasileiras na pesquisa. 
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Figura 5.2: Mapa do Brasil com as indica~s dos Estados que participanun da pesquisa de 
campo. 

Tabela 5.2: Resumo da participao;:io dos Estados na pesquisa. 

Estado• Nlimero de Entidades Po..,.,.tagem de 
Partidpantes Participantes Particip~ 

I Sao Paulo 7 38,39"/o 

2 Minas Gerais 2 ll,ll% 
3 Rio de Janeiro 2 ll,ll% 
4 Distrito Federal I 5,56% 

5 Bahia l 5,56% 

6 Pararu\ I 5,56% 
7 Pernambuco l 5,56% 
8 Mato Grosso do Sui ! 5,56% 
9 Santa Catarina I 5,56% 
!0 Marauhiio l 5,56% 

Total 10 18 100,00% 

Foram recebidas informa\;oes sobre 97 projetos de casas populares terreas. A Tabela 53 

apresenta a distribui~ao na amostra dos projetos de casas com 1, 2, 3 donnirorios e embrioes em 

termos de quantidade e da porcentagem de participao;:io. Neste trabalho foram considerados como 

projetos de embrioes aqueles que nao tinham dormit6rios. A tabulayao dos dados estil registrada 

nas Tabelas AI, A.2 e A3, no Apendice A 



Tabela 5.3: Descri<;ao da participa<;ao dos projetos na pesquisa. 

Projeto Quanti dade Participa~ao 

Casa com l dormit6rio 31 31,96% 

Casa com 2 dormitories 27 27,84% 

Embriao 22 22,68% ' 
Casa com 3 dormit6rios 17 17,53% 

Total 97 100,00% 

5.2 Estudo das areas das casas populares e de seus comodos 

Implementou-se o estudo de areas das casas e dos respectivos c6modos dividindo-se a 

amostra de projetos em grupos de embrioes, casas com 1, 2 e 3 dormit6rios. Nao foram incluidos 

nesta fase do trabalbo os projetos que apresentavam comodos com denomina<;oes destinadas a 

multiplo uso, como por exemplo, salas acopladas com cozinhas e projetos que previam a 

subdivisao de varandas em outros comodos. Porem, quando o ambiente abrangia duas utiliza<;oes 

afms como, por exemplo copa e cozinha, ele foi considerado e por isso nesta fuse trabalhou-se 

com urn total de 62 projetos, conforme Tabela 5.4. 

Tallela 5.4: Participayao dos projetos no estudo das areas. 

Projeto Quanti dade Participa~iio 

Casa com l dormit6rio 24 38,70% 

Casa com 2 dormit6rios 22 35,50% 
Casa com 3 dormit6rios 8 12,90% 

Embriao 8 12,90% 
Total 62 100,00% 

Desta amostra calculou-se a area media total e de ambientes especificos e obteve-se as 

areas minimas e maximas dos mesmos, bern como os respectivos desvios padrao, medianas e 
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coeficientes de Pearson. 0 segundo coeficiente de assimetria de Pearson avalia o grau de simetria 

ou de defonna<;;ao de uma distribui<;;ao de valores 
1 0 grau de assimetria de uma distribui<;;ao 

avalia a iutensidade relativa com que uma curva de frequencia se desvia da simetria (TOLEDO e 

OVALLE, 

As Tabelas 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 apresentam as areas medias calculadas, as areas minimas e 

rnaximas, os desvios padrao, as medianas e os coeficientes de Pearson encontradas dos projetos de 

embrioes, casas com l, 2 e 3 dormit6rios respectivamente. 

Tabela 5.5: Areas medias, miuimas, maximas, desvios padrllo, medianas e coeficientes de varia.;ao 

de Pearson das areas especificas e total dos embrioes. 

0 
<> 

e ·~ 0 
ro 

·~ 
~ 

.<:: ·a; 
~ c "' ~ 

~ ·;; .<:: 
~ " "' 0 

c ., 
~ .... ~ 

0 
"" "' 0 

~ 
Parametres Estatisticos •<( 

Area Media (m
2

) 11,48 5,66 2,22 1,93 1,24 23,03 

Area Minima (m
2

) 9,18 3,99 1,92 1,93 1,08 17,69 

Area Maxima {m
2

) 14,80 8,34 2,47 1,93 1,79 26,00 

Desvio Padrao (m2
) 1,64 1,47 0,17 0,00 0,28 2,61 

Mediana {m
2

) 11,56 5,41 2,20 1,93 1,08 24,17 

Coeficiente de Pearson -0,13 0,52 0,4$ . 1,73 ~1,31 

Tabela 5.6: Areas medias, miuimas, maximas, desvios padrao, medianas e coeficientes de varia<;;iio 

de Pearson das areas especificas e total das casas com 1 dormit6rio. 

~ 

,g 
"' 2 0 

"' w 0 

"' 
.<:: ·a; ~ 

., 
"',Y. <> ]i c: c ~ -;;; ';:) .<:: 

·~ 
i!! m ;:: " ~ "' 

c: 
0 ~ !!! 

~ w ,g 
0 m •<( "' 

Parametres Estatisticos a 0 

Area Media (m
2

) 9,69 6,57 2,32 8,18 4,87 2,97 1,63 33,68 

Area Minima (m2
) 7,24 3,60 1,83 6,36 2,70 0,53 0,96 24,88 

Area Maxima (m2
) 13,32 12,18 2,70 10,89 8,70 4,35 3,05 43,99 

Desvio Padrao (m') 1,62 1,69 0,25 1,03 2,34 1,04 0,54 5,01 

Mediana (m
2

} 9,90 S,44 2,31 8,24 4,03 2,99 1,73 33,83 

Cooficiente de Pearson -0,40 0,23 016 -0,17 i 07 -0,07 -056 -0 08 

1 
0 segundo coeficiente de Pearson se calcula mediante a expressiio: 

S.."" 3(x ~ Md)f 11 

onde: x: media, Mg: mediana e s: desvio padriio 

Sendo que &pode alcam;arum valor teOrico de± 3. Todavia niio e comum o aparecimmto de curvas de freqfi&.cias com deforma(_;liio superior a ±. L 

Quando: 

3;, ::; 0 indica assimetria negativa, x < Md < MG, on de M" e a moda 

~ = 0 indica assimetria nula, is to 6 distribuiyiio assimetrica, x = Md""' Mo 

f% :::_ 0 indica assimetria positiva, x > M 0 > M~ 

48 



Tabe!a 5.7: Areas medias, minimas, maximas, desvios padrao, medianas e coeficientes de variayao 

de Pearson das areas especificas e casas com 2 dormitories. 

0 

~I - N ~ 

" e " .E " ?!: 0 

" 
-" ·;;; ~ :£ 

., ~ 

"" ~ n; " "' "' "' .!!I " ro 
·;; 

"' E -~ 
;:: " ~' 

> 
0 .. " "' " 0 

'" 0 0 > " 
-' 

c c !! 0 

Parametros Estatistieos ...: 

Area Media (m
2
~ 9,9<1 I 5,97 2,62 8,87 I 7,88 3,1!6 1,88 1,74 I o,s2 44,54 

I 

Area Minif'l'la (m2
) 7,18 4,51 1,79 6,84 6,02 1,90 1,47 0,67 0,90 33,65 

Area Maxima (m2) 13,13 8,88 3,55 11,47 9,86 13,23 2,21! 3,80 0,93 55,23 

Desvio Padrio (m2
) 1,55 1,13 0,64 1,31 0,91 3,18 0,36 0,81 0,02 5,54 

Mediana (m2
) 9,95 6,94 2,49 8,57 7,91 2,85 1,93 1,45 0,92 44,00 

Coertciente de Pearson 4!,02 0,00 0,62 0,71 4!,08 0,95 4!,44 1,00 0,00 0,2!! 

Tabela 5.8: Areas medias, desv:ios padriio, med:ianas e coeficientes vana<;ao 
de Pearson das areas especificas e total das casas com 3 dormitories. 

0 
~ "' "' ~ 

0 
!1 .g .2 .Q ., > 

" IV "" 0 
.!!! "' ·;;; :2 :£ "' "' -" 

~ .5 :!! " U) .!!! 
" " N "' ~ ~ 

.E ~ ~ "' > 

"' 0 " .. " 1! .. ., 
0 

"' 0 0 0 > f 0 
..J 

Par.imetros c c c 
Estatlslicos 

-<( 

Area Media (m') 11,94 6,75 2,75 9,15 7,78 7,00 4,2!! 2,62 2,14 1,04 57,52 

Area Minima (m2
) 9,10 5,70 2,22 7,68 6,02 5,04 3,00 1,30 1,00 1,04 47,19 

Area Maxima (m2
) 17,52 8,84 3,70 10,93 9,25 9,15 5,10 4,68 4,05 1,04 72,10 

Desvio Padrio (m
2

) 3,45 1,00 0,51 1,18 0,92 1,95 0,00 1,57 1,02 . 7,llll 

Mediana (m2
) 9,98 6,54 2,69 9,36 7,95 7,02 4,5 2,25 1,84 . 57,36 

Coeficiente de Pearson 1,71 0,54 0,95 4!,59 .0,54 .0,05 .(1,75 I 0,71 . 0,00 

Na Tabela 5.5 verificam-se Coeficientes de Pearson diferentes de zero, dentro do 

intervale entre -1 e + 1, indicando assimetria fraca na d:istribuiyao de freqiiencias das areas que 

participaram do cilculo das medias das areas de sala, cozinba e banheiro dos embrioes analisados. 

Ja para o ambiente circulayao e a area total dos embrioes analisados, verificam-se Coeficientes de 

Pearson ;:>:: 1 ou :5 -1, dentro do intervale de -3 a +3, ind:icando forte assimetria positiva para 

circulayao e forte assimetria negativa para a area total na distribui<;ao de freqiiencias das areas 

utilizadas. 

Na Tabela 5.6 sao apresentadas as medias da area total e de ambientes especificos de 

casas com urn donuitorio da amostra estudada. Verificam-se Coeficientes Pearson 
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proximos de zero para a area total das casas com um dormitorio e do ambiente area de servivo 

nestas casas, na de frequencias participantes nos calcuilos, 

Ja para os ambientes sala, cozinha, baribeiro, dormit6rio e circula9iio, das casas com um 

clo,rmiior,io observam-se Coeficientes Pearson diferentes zero, entre -I e 

inc!ie<mdlo assirnetria na distribui9iio frequencias das areas; sendo que no caso dos 

ambientes cozinha e baribeiro a assirnetria e positiva e nos ambientes sala, dormitorio e circula9iio 

a assirnetria e negativa, Finalmente, somente no ambiente varanda das casas com urn dormitorio 

verifica-se um Coeficiente de Pearson?:: 1 , dentro do intervalo de -3 a +3, indiC<UJdo assirnetria 

na distribui9llo de frequencias das areas utilizadas, 

Na Tabela sao apresentadas as me:dJ<!S da area total e ambientes especificos 

casas com do is dormitories da amostra estudada, V erificam-se Coeficientes de Pearson muito 

proximos ou igual a zero para os ambientes sala, cozinha, segundo dormitorio e lavabo das casas 

oom dois dormitorios, indi=do simetria na distribui9llo das areas participantes destes cilculos. Ja 

para os ambientes baribeiro, primeiro dormitorio, varanda, area de servi<;o e area total, das casas 

com dois dormit6rios, observam-se Coeficientes de Pearson diferentes de zero, dentro do intervalo 

entre -1 e + l , indiC<UJdo assimetria fraca na curva de frequencias das areas; sendo que no caso dos 

ambientes baribeiro, prirneiro donnit6rio, varanda e area totaL exceto a area de servi~o, a 

assimetria e positiva. Somente para o ambiente circula9iio enoontra-se forte assimetria positiva, 

verifiC<UJdo-se um Coeficiente de Pearson?:: l, dentro do intervale de -3 a +3. 

Na Tabela 5.8 sao mostradas as medias da area total e de arnbientes especificos de casas 

com tres dormit6rios da amostra estudada. V erificam-se Coeficientes de Pearson muito pr6ximos 

de zero para os ambientes terceiro dormit6rio e area total das casas com tres dormitories, 

indicando simetria na curva de frequencias das areas participantes destes calculos. Ja para as 

medias das areas dos ambientes cozinha, baribeiro, primeiro donnitorio, segundo dormitorio, 

varanda, area de servi<;o e circula9iio das casas com tres dormitorios, observam-se Coeficientes de 

Pearson diferentes de zero, dentro do intervalo entre -I e + 1, indiC<UJdo assirnetria fraca na curva 

de frequencia das areas; sendo que no caso dos ambientes cozinba, baribeiro e area de servi~ a 

assimetria e positiva e para o primeiro e o segundo dormitories, bern como para a a 
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Apenas para o sala encontra-se forte 

verificando-se urn Coeficiente inte:rva!o de -3 a +3. 

A Tabilla sini:et~ca a caracteri<ca<;iio das cu:rvas frequencias, em termos simetria e 

assimetrias, obtida atrav~ls estudo das areas dos embrioes, casas oom I, 2 e 3 

analisados. Desta tabela pode-se extrair parametros o desenvolvimento de uma base de 

projetos COHABs em termos de areas totais e areas de ambientes especifioos, a partir da amostra 

estudada. 

amtlientes e 

==ej 
Ass!metrica pooitiva fraca ! Assimetrica 

I 
Assimetrica 

SiUtrica ne2ativa fraca ne!!:ativa forte 

§ala C3D I - C2D E.ClD I -
Cozinba - E,C!D.C3D ! C2D - I -
Banben - E, ClD, C2D, C3D - - I -

Dormittlrio 1 - I C2D - ClD,C3D . -
I DormitOrio 2 - - 1 C2D C3D I -

DormitOrio 3 - - ' ' C3D - -
Vanmda C!D C2D - C3D ! -

area de senko - C3D i C!D C2D I -
C' - E,C2D ' C3D i - ClD -

Lavabo - ! - C2D - i -
Toul - ' C2D ClD C3D - E 

Legendai 

E- embriao, C !D- casa com l dormit6rio, C2D casa com 2 dormitories e C3D- casa com 3 dormit6rios 

Para ambientes com distribui9iio assimetrica positiva das areas encontradas, representada 

pela uma curva de frequencia na Figura 5.3, a area minima recomendada deve ser igual a area 

media subtraida do desvio padrao cakulado e por sua vez a area maxima devera ser igua! a area 

media. Propoe-se este criterio pe!o futo da curva ser assimetrica e ter uma concentra,.a:o 

representativa de valores abaixo da media. 
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X 

Figura 5.3: Caracteristica gnifica de uma curva de freqiiencia de distribui.yiio assimetrica 

positiva de valores segundo TOLEDO e OVALLE (1995), piigina 125. 

apr·esenta uma 

curva simetrica de freqilencia como representado na Figura 5.4, a area matXiJna recomendada 

deverii ser igual a area media acrescida do desvio padrao calculado e a area minima devera ser 

igual a area media subtraida do desvio padrao. Adota-se este criterio pelo fato 

simetrica e ter uma concentrayao representativa de valores em tomo da media . 

• 
X 

curva ser 

Figura 5.4: Caracteristica grafica de uma curva de freqiiencia de distribui<;iio simetrica de valores 

segundo TOLEDO e OVALLE (1995), pagina 125. 

Para ambientes com distribui9iio assimetrica negativa das areas encontradas, 

representada pela curva de freqilencia na Figura 5.5, a area maxima recomendada deve ser igual a 

area media acrescida do desvio padriio calculado. A area minima, entretanto, deveni ser igual a 

area media. J ustifica-se este criterio pelo fato da curva de freqilencia 

ter urn a concentra9iio representativa de val ores acima da media. 
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Figura 5.5: Caracteristica gnifica de uma curva de freqiiencia de distribuiviio assimetrica 

negativa de valores segundo TOLEDO e (1995), pagina 125. 

A destas corlsJclenu;:o•~s e tonnartdo como referenci.a a 

indicavoes em termos de areas o desenvolvimento de projetos que comporiam uma base 

unica de projetos ( embrioes, casas de urn, do is e tres dormitorios) visardo aceita((iio por todas 

COHABs: 

L Nas propostas de projeto de embriao deveria utilizar-se: 

" para areas dos ambientes: cozinha, banheiro e circu!a9iio, valores abaixo das respectivas 

medias encontradas (Tabela 5.5) dentro dos desvios padriio calculados e 

" para area da sala e para area total do embriiio valores acima das respectivas medias 

encontradas (Tabela 5.5) dentro dos desvios padriio calculados. 

2. Nas propostas de projeto de casas com urn dormitorio deveria utilizar-se: 

.. para area do ambiente area de serviyo e para a area total valores pr6ximos ils medias 

encontradas dentro dos desvios padriio calculados (Tabela 5 .6); 

.. para area dos ambientes: cozinha, banheiro e varanda, valores abaixo das medias 

encontradas (Tabe!a 5.6) dentro dos desvios padriio calcu!ados e 

" para area dos ambientes: sala, dormitorio e circula9ao, va!ores acima da media encontrada 

(Tabela 5.6) dentro dos desvios padrao calculados. 

3. Nas propostas de projetos de casas com dois dormitories deveria utilizar-se: 

" para area dos ambientes: sala, cozinha, segundo dormitorio e lavabo, valores pr6ximos ils 

medias encontradas dentro dos desvios padriio calculados (Tabela 5.7); 
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" para area ambientes: banbeiro, prirneiro dorm!tOJrlo, vaJ·anda, circulavao e area 

valores aoo.1xo das encontradas (T<tbela 5 7), n<>r>tm desvios ca!culados 

e 

encontrada (Tabela 

denttro dos desvios padrao calculadc>s. 

4. Nas propostas de projetos de casas com tres do:rmi:t61ios de,,erta utifuo:ar··se: 

" para area do ambiente: tercei.ro dormitorio e area total, valores pr6X1IDOS as medias 

encontradas dentro dos desvios padrao calculados (Tabela 5. 8); 

" para area ambientes: COzinba, area e Cin:Ulll<,Oa•D, V.O !ores 

abaixo das mll<:lias encontrad<is dentro dos de!JVIC>S padrao ca!culad(lS e 

" para area dos ambientes: primeiro dormitorio, segundo e varanda, valores 

acirna da media enoontrada (Tabela 5.8) dentro dos desvios padrao calculados 

A Tabela 5.10 apresenta numericamente uma proposta de areas para projetos de casas 

para COHABs segundo as diretrizes acima formuladas. Ressalte-se que os ambientes tern as suas 

areas uteis especificadas, ou seja as paredes niio estiio computadas, enquanto as areas totais 

englobam as paredes. Portanto, nao se deve comparar a soma das areas dos comodos com as areas 

totais apresentadas, pois certamente ooorreriio d<istor~es. Em rela<;ao as areas totais deve-se levar 

em conta que elas foram estudadas de forma uma geraL ou seja, niio foi estipulada uma 

oonfigura<;ao padriio de oomodos, podendo surgir oomposi.;5es diversificadas englobando os 

ambientes especificados na Tabela 5.1 0. Assirn sendo, o projetista dever:i se basear nas areas liteis 

dos comodos para elaborar o seu projeto, mas dever:i estar atento as diretrizes que balizam as 

areas totaia das casas projetadas pelas COHABs, para niio obter projetos que se inviabilizem 

Recomenda-se ao projetista que veri:fique se as areas adotadas estiio atendendo as legisla~es 

regionais, embora os estudos realizados indiquem que de uma forma geral elas estiio sendo 

atendidas. 
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embrioes nao foram abordados nesta seyao. Nao foram incluidos nesta fase do trabalho os projetos 

que apresentavam comodos com denomina96es destinadas a multiplo uso, como por exemplo, 

salas acopladas com cozinhas e projetos que previam a subdivisao de varandas em outros 

romodos. Poretn, quando o ambiente abrangia duas utilizayees afins como, por exemplo copa e 

cozinha, ele foi considerado. Portanto, nesta fase trabalhou-se com urn total de 54 projetos. 

A Tabela 5.11 especifica as areas dos romodos dos projetos de casas terreas do 

AUTOMET utilizados para a efetivayao destes estudos que foram: CAS-T, CA7S-T, CA8S-T, 

CAlO-T, CA8E-Te CAlOE-T. As Figuras AN.l, AN.2, AN.3, ANA, AN.5 e AN.6, no Anexo A 

apresentam, respectivamente as plantas baixas destes projetos. 

Tabela 5.11: Areas dos ambientes dos projetos de casas terreas do AUTOMET. 

Projetos Areas (m') 

AUTO MET 

Sala Cozinha Banh. Donn 1 Donn Donn Varan A Total 

2 3 da Serv 

CA7S-T 14,37 9,30 4,42 13,70 8,93 3,29 68,29 

CAS-T 13,28 !1,52 3,71 1!,48 10,80 3,14 2,81 68,60 

CA8E-T 15,33 12,28 4,76 14,75 9,49 8,74 3,69 4,n 89,99 

CA8S-T 15,33 12,28 4,76 14,05 8,74 4,77 75,37 

CAIO-T 16,18 12,45 3,80 1!,64 11,38 4,09 2,40 72,8 

CAIOE-T 16,26 13,66 3,99 12,97 12,48 8,86 6,10 2,62 90,36 

Tambem se comparou as areas de projeto da amostra de estudo com as areas minimas da 

legislayao paulista implementada no Codjgo Sanitario (SAO PAULO, Estado, 1978), com o 

intuito de verificar o quiio os projetos desenvolvidos para atender legislayoes regionais 

respeitariam urna Unica legislayao. 

0 Codigo Sanitario do Estado de Sao Paulo apresenta, entre outras, as areas minimas 

para os romodos de habita96es de interesse sociaL que devem ter area construida milxima de 



60,00 m2 para serem enquadradas nesta classificayao. Assim sendo, tem-se as areas uteis minimas 

dos seguintes comodos: 

• sala: 8,00 nt~ 

• quartos: 6,00 m2
, desde que pelo outro deles tenha 8,00 m2

, 

• cozinha: 4,00 m2 e 

• banheiro: 2,00 m2
. 

Foram elaboradas as tabelas constantes do Apendice B em que os projetos em estudo 

tiveram as areas de seus ambientes ( sala, cozinha, banheiro, dormit6rio 1, dormit6rio 2, 

dormitorio 3 e area de serviyo) comparados individualmente com os parfunetros citados de forma 

a se obter as varia96es percentuais entre elas. Os ambientes varanda, circula<;=ao, lavabo e garagem 

foram descartados, pois niio possuem indicayao de area minima para cornpara<;:iio no Codigo 

Sanitiirio de SP. Optou-se por utilizar nesta fuse do trabalho o ambiente area de servio;:o, mesmo 

nao tendo especifica<;:iio de area minima no Codigo Sanitiirio de SP para habitao;:oes de interesse 

social e por este motivo o estudo de compara<;:iio de areas deu-se aperms com os projetos 

AUTOMET. Os projetos ou croquis disponiveis foram consultados para a realiza<;:iio desta 

atividade. Cada tabela inclui os dados de urn determinado projeto, cuja denominayao e nela 

explicitada. 

Prirneiramente, calculou-se a porcentagem de variayao das areas dos ambientes por 

projeto da amostra de estudo. Gerou-se uma tabela por projeto sendo que eii:J. cada tabela as areas 

dos ambientes do projeto em estudo, dos projetos AUTOMET constantes da Tabela 5.11 e do 

COdigo Sanitario de SP para habita96es de interesse social foram lan,.ada:s. Para se calcular a 

relayao percentual existente dividiu-se a area de cada ambiente do projeto etil estudo pela area de 

cada arnbiente correspondente de cada projeto AUTOMET e, tamben:a., pela area minima 

estipulada para o ambiente pelo Codigo Sanitario. Esta etapa de trabalho gerou 54 tabelas 

associadas aos 54 projetos da amostra em estudo (Tabelas B.l a B. 54). 

A Tabela B.1 apresenta OS calculos desta etapa do trahalho, referentes ao projeto 

TG13A, da CDHU-SP. Pode ser verificado que a area da sala deste projeto que e de 10,99 m2
, e 

inferior as areas das salas dos projetos AUTOMET e superior ao minirno estabelecido pelo 



C6digo Sanitario. Para se calcular a relayiio percentual desejada dividiu-se a area da sala do 

projeto TG13A pela area da sala de cada projeto AUTOMET e, tambem, pela area minima 

estipulada para a sala pelo C6digo Sanitario. Assim sendo, observa-se que a area da sala do 

projeto TG13A, da CDHU-SP e 17"/o menor que a area da sala do projeto AUTOMET CAS-T, 

28% menor que a area da sala do projeto AUTO MET CASE-T, 24% menor que a area da sala do 

projeto AUTOMET CA7S-T, 2S% menor que a area da salado projeto AUTOMET CASS-T, 

32% menor que a area da sala do projeto AUTO MET CAl 0-T, 32% menor que a area da sala do 

projeto AUTOMET CAIOE-T e 37"/o maior que a area minima estipulada para a sala de 

babita<;:oes de interesse social pelo Codigo Sanitario de SP. 

No passo seguinte, as varia<;oes percentuais foram agrupadas por comodo em estudo e 

por projeto de casa com 1, 2 e 3 dorrnit6rios, atraves do calculo das medias aritmeticas das 

rela<;oes percentuais. Nesta etapa de trabalbo as 54 tabelas de dados anteriormente geradas foram 

agrupadas em 21 tabelas (6 oomodos- sala, cozinha, banbeiro, 3 dorrnit6rios e area de serviyo- e 

3 projetos- casa de 1, 2 e 3 dorrnit6rios) (Tabelas B.55 a B.72). Nas tabelas para calculo das 

medias aritmeticas das relao;oes percentuais por comodo a quantidade de linbas e regida pelo 

nfunero de projetos na amostra de estudo, isto e, 24 para casas com I dorrnit6rio e assim em 

diante (ver Tabela 5.4). 0 nfunero de colunas destas tabela sera sempre 7, pois a area do comodo 

e comparada com as areas dos comodos correspondentes de 6 projetos AUTOMET e tambem 

com as respectivas areas minimas do C6digo Sanitario de SP. 

Este estudo comparativo de areas finaliza com a sintese grafica das variao;oes percentuais 

de area por comodo. Cada figura indica no eixo horizontal o projeto de comparayiio (CAS-T, 

CASE-T, ... , e C6digo Sanitario de SP) e no eixo vertical os valores de varia<;:ao percentual, on de 

sao trayadas as curvas de comparayiio de area em termos de variao;ao percentual por projeto. 

Desta forma., as 21 tabelas de variayiio percentual de areas sao resurnidas em 7 graficos ( sala, 

cozinba, banheiro, dorrnit6rio I, dorrnitorio 2, dorrnit6rio 3 e area de servio;o (Figuras 5. 7 a 5.13). 
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Figura 5. 7: Varia~es percentuais medias das areas das salas em rela~o aos projetos AUTOMET 
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AUTOMET e C6digo Sanitario de SP. 
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Figura 5.13: V~es percentuais medias das areas das areas de servi~ em rela~ao aos projetos 

AUTO MET. 

A Figura 5. 7 apresenta as curvas obtidas a partir da compara~o em porcemagem das 

areas das salas das casas com 1, 2 e 3 dormitorios com as areas das salas dos projetos AUTOMET 

(Tabela 5.9) e com as areas minimas estipuladas para este oomodo pelo Codigo Sanitario de SP. 

Nota-se que as salas dos projetos em estudo possuem areas medias inferiores as dos projetos 

AUTOMET. Note-se que somente quando confrontadas as recomend~Oes do Codigo Sanilario 

de SP e que as variayoes percentuais medias das areas das salas das casas pesquisadas registrem 

valores positivos, ou seja, neste caso elas sao superiores ao parametro de compara~o, indicando 

que este referencial esta aquem do que e prati<::ado pelas COHABs e Orgaos Assemelhados. 

Observa-se na Figura 5. 8 que praticamente existe coincidencia entre as curvas das 

~es percentuais medias das areas das cozinhas das casas com I, 2 e 3 dormitories e que as 

varia~es obtidas sao sempre negativas em rela~o aos projetos AUTOMET, indicando deflciencia 

de area. Constata-se que as areas das cozinhas dos projetos das COHABs e Orgaos Assemelilados 

sao, pelo menos, 65% superiores ao minimo estipulado pelo COdigo Sanititrio de SP para este 

oomodo, mostrando que esta legisla~o e pouco exigente tamoom para as cozinhas. 

Na Figura 5.9 observa-se nas curvas das varia~es percentuais medias das areas dos 

banheiros, que existe paralelismo erare elas e verificam-se varia~es positivas entre 16% e 41% 

quando as comparat;(ies se referem aos parametros minimos fomecidos pelo C6digo Sani:liuio de 
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SP, que e menos exigente em relayao as areas (m2
) desse comodo que os projetos do AUTO MET. 

N ota-se que as casas com 3 dormit6rios apresentam maior variayao positiva, superando em 41% o 

mlnimo estipulado pelo C6digo Sanitaria de SP. Com relayao as areas dos banheiros dos projetos 

AUTOMET os projetos das COHABs e Orgaos Assemelhados apresentam deficiencia minima da 

ordem de 23%. As casas com I dormit6rio apresentam as maiores deficiencias de area em relaviio 

aos banheiros. 

Para o estudo dos dormit6rios foi necessaria agrupa-los, considerando que o dormit6rio 

1 representa sempre o maior deles em area (m2
), o dormit6rio 2, o segundo em area (J:ti') e o 

dormit6rio 3, o menor deles. 

Verifica-se na Figura 5.10 que as curvas das varias:oes percentuais medias das areas dos 

dormitories 1 dos projetos estudados tambem apresentam tendencia ao paralelismo. Surge 

variayao negativa, mas proxima de zero para as casas com I dormit6rio e positivas para as casas 

com 2 e 3 dormit6rios no caso de comparayao com o pariimetro mlnimo fornecido pelo C6digo 

Sanitaria de SP para o cilmodo em estudo. Ja com relayao as areas dos projetos do AUTO MET as 

deficiencias de areas para o dormit6rio I das casas das COHABs e Orgaos Assemelhados variam 

entre 20% e 46%. 

Na Figura 5.11 observa-se que para o dormit6rio 2 sao apresentadas duas curvas 

referentes as casas com 2 e 3 dormit6rios projetadas pelas COHABs e Orgaos Assemelhados que 

sao paralelas e mostram deficiencias de areas menores em relayao as casas CASE-T, CA 7S-T e 

CA8S-T do que no caso anterior. Os resultados oferecidos pelos pariimetros minirnos fomecidos 

pelo C6digo Sanitario de SP apresentam variavoes percentuais positivas, confrrmando exigencias 

menores que o praticado pelas COHABs e Orgaos Assemelhados para a area desse comodo. 

Verifica-se na Figura 5.12 que para o dormit6rio 3 dos projetos das COHABs e Orgaos 

Assemelhados ocorrem deficiencias de area da ordem de 21% em relayao as casas CASE-T e 

CAIOE-T, do AUTOMET e que o C6digo Sanitaria de SP possui exigencias brandas para a area 

deste comodo, uma vez que a variayao media e positiva e da ordem de 15% 



Para a aruilise das areas de servis:o os parametros de comparayao disponiveis foram os 

projetos AUTOMET, pois o C6digo Sanitario de SP nao contempla este ambiente de forma 

especifica para as habitay()es de interesse social. Cabe ressaltar que 34,67% das casas em estudo 

nesta seyao possuem area de serviyo em seus projetos. Como os projetos AUTOMET tern uma 

participayao significativa nos estudos desenvolvidos neste trabalho, considerou-se va!ida a analise 

das areas de servis:o nesta seyao. Nota-se na Figura 5.13 o surgimento de valores positives para as 

casas com 1 e 3 dormitories, quando os parametres de comparas:ao sao os projetos CAl 0-T e 

CAlOE-T, do AUTOMET, mostrando que nestes casos nao existe deficiencia de area nos projetos 

elaborados pelas COHABs e Orgaos Assemelbados. Observa-se que as casas com 2 dormitories 

da amostra em estudo possuem as menores areas de servis:o. 

5.4 A avalia~lio dos projetos pesquisados atraves de notas 

Foi realizada uma avaliayao dos projetos elaborados pelas COHABs e Orgaos 

Assemelbados atraves de criterios extraidos de KOWALTOWSKI, PINA e RUSCHEL (1995) na 

cidade de Campinas, SP. Estes criterios agrupam duas medidas: elementos de preferencia dos 

proprietaries de habitay()es populares da cidade de Campinas, SP e diretrizes de projeto utilizadas 

na metodologia para o desenvolvimento de projeto da ferramenta AUTOMET 

(KOWALTOWSKI, eta~ 1995). 

Os elementos de preferencia utilizados referem-se a preferencia de localizayao em 

projetos de casas autoconstruidas com porcentagem superior a 50''/o, detectada em 

KOW ALTOWSKI, et a1 (1995). As diretrizes de projeto aqui utilizadas, extraidas da metodologia 

para o desenvolvimento de projeto da ferramenta AUTOMET (KOWALTOWSKI, eta~ 1995), 

foram escolhidas por poderem ser apropriadas tanto para autoconstruyao como para conjuntos 

habitacionais. Estes elementos de preferencia e diretrizes de projeto foram sintetizados nos 15 

criterios de avaliayao apresentados a seguir: 

1. ootencial para amplias;iio da casa: devido a constata<;ao de que ba grande ocorrencia de 

modificas:oes nas casas pesquisadas em Campinas, SP com o objetivo de adequar as casas a 
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area util desejada, incorporou-se ao AUTOMET projetos basicos que possibilitassem a 

constru~o evolutiva podendo esta ser programada adequadamente (KOWALTOWSKI, et al, 

!995). Para efeitos das avalias:Oes de projetos realizadas no presente trabalho, considerou-se 

que urna determinada casa tern potencial para ser ampliada quando existe a possibihdade de 

acrescer a ela pelo menos rnais urn oomodo, de urna forma racional e evolutiva que nao 

envolvesse grandes demolis:Oes. Nao foi considerada nesta avalia~o a possibilidade de 

amplia~o atraves da constru~o de garagem, varanda e area de servi'(o. Quando nao havia 

indica~o de amplia~o no projeto apresentado, a planta baixa foi estudada para se verificar a 

viabilidade de aumento da casa nos mo!des aqui descritos. Os aspectos relativos ao caimento 

do telhado nao foram considerados. 

2. lote favorecendo a amplia@o da casa: este item esta diretamente associado ao anterior, de 

forma que nao se pode realizar urna ampliayao projetada se o lote nao tiver o espayo minimo 

necessario para este fim. Na analise deste t6pico foi verificado caso a caso, se para as 

dimensoes de cada lote informadas pelas COHABs e Orgaos Assemelhados era possivel 

realizar ampha~o da respectiva casa, conforme descrito no item anterior, 

3. porta principal na lateral: esta localiza~o da porta principal foi preferida por 61% dos 

entrevistados em Campinas, SP na autoconstru~o (KOWALTOWSKI, PINA e RUSCHEL, 

1995) e por este motivo incluido como item a atribuir nota a cada projeto em estudo, 

4. porta principal na sala: esta situa~o teve a preferencia de 88% da popula~o pesquisada em 

Campinas, SP para autoconstru~o (KOWAL TOWSKI, PINA e RUSCHEL, 1995) e por este 

motivo incluido como item a ser pontuado nos projetos em estudo, 

5. porta secundilria na cozinha: 64% dos entrevistados em Campinas, SP preferiram esta opyao 

na autoconstru~o (KOWALTOWSKI, PINA e RUSCHEL, 1995) e por isto este item foi 

avaliado de forma a pontuar os projetos estudados. 

6. sala na frente: item que contou com a preferencia de 94% do pesquisados na autoconstruyao 

em Campinas, SP (KOWALTOWSKI, PINA e RUSCHEL, 1995), tendo sido adotado para 

pontuar os projetos em estudo, 

7. cozinha no fundo: posiyao preferida por 80% do pesquisados na autoconstru~o em Campinas, 

SP (KOWALTOWSKI, PINA e RUSCHEL, 1995), tendo sido adotado, tambem, para 

pontuar os projetos em estudo, 
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8. varanda na frente: este quesito contou com a preferencia de 51%, dos entrevistados na 

autoconstru<;ao em Campinas, SP (KOWALTOWSKI, PINA e RUSCHEL, 1995) e foi 

considerado para pontuar OS projetos em analise, 

9. tanque coberto (area de servico): foi constatado na pesquisa realizada em Campinas, SP que 

em 69"/o das casas pesquisadas existe area de servi<;o (KOWAL TOWSKI, et al, 1995) e por 

isto este item foi inciuido para pontuar os projetos em estudo neste trabalho. Para efeito do 

presente trabalho foi considerado que urna determinada casa possui area de servi<;o mesmo 

quando se tratar somente de urna cobertura que proteja o tanque e urna pessoa lavando roupa. 

l 0. tanque proximo a porta da cozinha: localiza<;ao preferida para 0 tanque por 55% dos 

entrevistados e, tambem considerada para pontuar os projetos em analise, 

11. lavat6rio dentro do banbeiro: 82% dos entrevistados em Carnpinas, SP na autoconstru<;ao 

disseram preferir a localiza<;ao do lavat6rio dentro do banheiro (KOWALTOWSKI, PINA e 

RUSCHEL, 1995), tendo sido por este motivo este item adotado para pontuar os projetos em 

estudo, 

12. casa nao geminada: a popula<;ao de conjuntos babitacionais rejeita a casa geminada devido as 

fulhas construtivas observadas (paredes compartilhadas e ausencia de oitoes para separa¢o de 

telhados) e as diretrizes para os projetos do AUTO:MET priorizam recuos laterais visando 

ventila<;ao e evitam casas geminadas (KOWALTOWSKI, et al, 1995), embora urna das 

paredes laterais desses projetos possa estar na divisa do lote em fun¢o da sua largura 

disponivel Dessa forma para efeito do presente trabalho, respeitando a rejei<;ao da popula<;il.o 

pela casa geminada e considerando nao s6 as diretrizes do AUTO:MET, mas tambem a 

realidade de seus projetos que possuem urna das paredes na divisa, este item foi pontuado de 

forma a classificar como fator positivo o fato da casa nao ser geminada, ou seja, nao ter 

paredes compartilhadas com os vizinhos. 

13. acesso externo ao quintal: o recuo lateral e priorizado visando ventila¢o nas diretrizes do 

AUTO:MET (KOWALTOWSKI, et al, 1995). Considerou-se neste trabalho que o acesso 

externo ao quintal atraves de pelo menos urna das laterais do lote e fuvoriivel quanto ao 

aspecto funcional Assirn sendo, unindo os dois fatores jii citados e a realidade dos projetos do 

AUTO:MET que apresentam urna das laterais locada na divisa do lote, foi adotado que urn 

projeto receba nota positiva para este item quando existir no projeto pelo menos o acesso 
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extemo ao quintal por uma das laterais do lote_ Para se pontuar este item forarn consultados os 

projetos fornecidos pelas COHABs e Orgiios Assemelhados, assim como os as submatrizes 

3.Lote e 4_ Implanta¢o e Recuos (Tabela 4.1 ), 

14. orientago do lote considerada: o AUTOMET tern como uma de suas prioridades o conforto 

temnco a partir da implanta¢o ajustada a orienta¢o solar (KOWALTOWSKI, eta~ 1995) e 

por este motivo este item foi pontuado, baseado nas informa¢es sobre a considera¢o da 

orienta¢o da facbada constantes da submatriz 4Jmplata¢o e Recuos (Tabela 4.1 ), ou seja se 

a entidade pesquisada informou que a orienta¢o da facbada foi considerada, 

15 _ dormitorio sem oorta para sala: embora niio baja men¢o a este fato na pesquisa realizada em 

Carnpinas, SP por KOWALTOWSKI, PINA e RUSCHEL (1995) e nas diretrizes do 

AUTOMET, observou-se que nenhum de seus projetos possui quarto com acesso direto a 
sala. Neste trabalho, considerou-se como aspecto negativo para fins de pontua¢o dos projetos 

quando urn dormitorio da casa em estudo tinba acesso direto a sala. 

A pontua¢o dos projetos pesquisados foi obtida analisando-se urn total de setenta e sete 

projetos de casas com 1 , 2 e 3 dormitorios. Atribuiu-se valor 0 (zero) quando o projeto estudado 

niio atendia favoravelmente ao item que estava sendo avaliado e 1 (urn) quando o resultado da 

analise do quesito era favonivel. As notas so foram atribuidas aos projetos quando existiam pelo 

menos "croquis" que perrnitiam o seu perfeito entendimento. Quando o material disponivel era 

insuficiente, a concessiio dos pontos niio foi efetivada. Este procedimento se repetiu para cada urn 

dos quinze itens descritos acima. Em seguida, fez-se a somat6ria dos pontos conseguidos por cada 

projeto. A pontuayiio milxima que pode ser obtida e quinze. No proximo passo converteu-se o 

criterio de avalia¢o para notas, no intervalo de zero a dez. Em seguida foram atribuidos conceitos 

aos projetos, considerando-se: 

~ Concerto A: para notas obtidas maiores que 8,00 e menores ou iguais a 10,00 

~ Concerto B: para notas obtidas maiores que 6,00 e menores ou iguais a 8,00 

~ Concerto C: para notas obtidas maiores que 4,00 e menores ou iguais a 6,00 

~ Concerto D: para notas obtidas maiores que 2,00 e menores ou iguais a 4,00 

~ Concerto E: para notas obtidas iguais ou maiores que 0,00 e menores ou iguais a 2,00 
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Nas Tabelas 5.12, 5.13, e 5.14 constam as notas obtidas para as casas com l, 2 ou 3 

dormitories, respectivamente, que estao apresentadas por entidade pesquisada. Nas Tabelas 5.15, 

5.16 e 5.17 estiio relacionadas as notas atribuidas aos projetos de casas com l, 2 e 3 dormit6rios, 

respectivamente, em ordem decrescente geral. 
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Tabela 5.12: Notas dos projetos das casas com l dormitorio. 
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CDHU SAo Paulo SP 

TG13A 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11 7,3 2 

T!13A 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 6,7 2 

COHI\8a0 Campinas SP 

BD-11~32 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 10 6,7 1 

COHAB.cP Campinas SP 

CP.$7 ~ G- 1135 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 9 6,0 1 

CP-87-0!23 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8 5,3 4 

COHAJI.BU Bauru SP 

BU-11-1-30 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 10 6,7 1 

CEHAS.IU Rio de: .Janeiro RJ 

RJ-01-10-1-35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 9,3 1 

COHAB-VR VollaRedonda RJ 

10/FICAM 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11 7,3 0 

COHABIMUT 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 4,7 4 

URSEI. -- MG 

MiliCJnarios II 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 12 8,0 0 

lpiranga 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 9 6,0 2 

EMARHP S<oluls MA 

MA-1-28 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 8,7 0 

MA-11-! -1-35 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 11 7,3 1 

CONDER Salvador BA 

06-BrM2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 8,0 1 

20AM2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11 7,3 1 

21AM2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11 7,3 1 

01-AM2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11 7,3 1 

01-BM2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11 7,3 1 

07-AM2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 7,3 1 

10A' 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10 6;1 1 

11Cr 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10 6;1 1 

04-kM2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 10 6,7 1 

BA-60.G1-29 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 9 6,0 2 

BA-70-G1-29 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 4,0 4 

CDHU-MS campo Grande MS 

MS1Q.25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 ... 0 

COHAPAR Curitiba PR 

PR 1.558 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 8,7 1 

PR 1.55 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 8,0 1 

PR 1.31 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 6,7 1 

PR 1.55A 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10 6,7 1 
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Tabela 5.13: Notas dos projetos das casas com 2 dormitorios. 
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CDHU SAo Paulo SP 

T<24A 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 11 7,33 1 

Tl24C 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 9 6,00 2 

COifA8.8D campinas SP 

C-80-12"50 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13 -1 

BD-12-54 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 -1 

D-BD-12-50 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 12 8,00 1 

B-8!)..12.-50 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 11 7,33 1 

BD-12-40 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 10 6,rrT 1 

COHAB-CP Campinaoo SP 

CP-85- 12T- 2143 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 B,rrT 1 

CP-85-121'- 2148 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10 B,rrT 0 

CRHIS - SP 

CRHI$1-12-40 Lv 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 12 8,00 1 

COHA8-SP SAo Paulo SP 

MOD-40M-R 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 10 B,rrT 4 

COHAB-RP Ribeirlo Prelo SP 

RP-2-38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 9,33 1 

RP-2-45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 9,33 1 

C<JHAB.8U Bauru SP 

BU-II-2-40L 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 B,rrT 1 

CEHA8-RJ Rio de Janeiro RJ 

RJ..01-2Q..!43 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 S,rrT 1 

COHAB-VR Volta Redondo RJ 

COHABICSN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 12 8,00 1 

CQHAB.I\IIG Belo Horizonte MG 

MG-38-1-2-37 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 9 6,00 1 

MG-65-1-245 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8 5,33 1 

URSEL Selo Horizonte MG 

Goma 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8 5,33 0 

EMARHP Sl!o Luis MA 

MA- 1- l-2 -43 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12 8,00 1 

CDHIJ.MS CompoGnmde MS 

MS20.55 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 S,rrT 1 

MS2QAO 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 10 B,rrT 1 

M$20.34 1 1 1 I 1 : 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 9 6,00 2 

MS2Q_30 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8 5,33 2 

MS2Q.36 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 4,rrT 2 

Tabela 5.14: Notas dos projetos das casas com 3 dormitorios. 
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Tabela 5.14: Notas dos projetos das casas com 3 dormit6rios. 
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c:oHAII4!Il Clunplnas SP 

A-80~!3-52 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 10 6,67 1 

BD-13-60 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10 6,67 1 

COIIA&IU' Ribeirao Preto SP 

RP-3-54 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 8,67 1 

COHAJ!.8U Bauro SP 

BU-11-3-47 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 12 s.oo 1 

EMARHP SloLu!s MA 

MA-4-1-3-71 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12 s.oo 1 

MA-1- l- 3-52 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11 7,33 1 

MA-3-51 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11 7,33 2 

CDHIJ.MS campo-- MS 

MS30.51 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 10 6,67 1 

COHAPAR Curltiba PR 

PR 3.63 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 S.67 1 

PR 1.44C 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 11 7,33 1 

PR 1.53 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11 7,33 1 

PR 1.44 VR 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10 6,67 1 

PR 3.50 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 10 6,67 2 

PR3.508 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10 6,67 2 

PR 1.56 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10 6,67 2 

PR1.44B 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 9 6,00 2 

PR3.50A 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9 6,00 2 
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Tabela 5.15: Notas dos projetos das casas com 1 dormitorio em ordem decrescente. 
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CEHAS-RJ Rio de Janeiro RJ RJ-01-1Q-I-35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 9,33 1 

EMARHP SOC LUis MA MA-1-28 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 8,67 0 

COHAPAR Curitiba PR PR1.558 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 8,67 1 

UR8E. -- MG Milior'lario&U 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 12 8,00 0 

CONDER Salvadc< BA Q6.BrM2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 s,oo 1 

COHAPAR Curitiba PR PR 1.55 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 8,00 1 

CDHU soc Paule SP TG13A 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11 7,33 2 

COHAB-VR Volta Redonda RJ 10/F!CAM 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11 7,33 0 

EMARHP SOC LUis MA MA-11 -1-1 ..35 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 11 7,33 1 

CONDER Salvadc< BA 20AM2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11 7,33 1 

CONDER Salvadc< BA 21AM2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11 7,33 1 

CONDER Salvadc< BA 01-AM2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11 7,33 1 

CONDER - BA 01-BM2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 11 7,33 1 

CONDER - BA 07-AM2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 7,33 1 

CDHU SAc Paule SP TI13A 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 &,fn 2 

COHAB-80 c....,.nas SP BD-11--32 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 10 &,fn 1 

COHAB-IIU Bauru SP BU-Il-1-30 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 10 8,67 1 

CONDER - BA 10Ar 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10 &,fn 1 

CONDER - BA 11Cr 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10 &,fn 1 

CONDER - BA 04-ArM2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 10 6,67 1 

COHAPAR Curitiba PR PR 1.31 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 6,67 1 

COHAPAR Curitiba PR PR 1.55A 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10 6,67 1 

COHAB-CP SP CP..S7-G-1/35 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 9 6,00 1 

URBS.. -- MG lpiranga 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 9 6,00 2 

CONDER Salvadc< BA 8A-60.G1-29 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 9 s,oo 2 

COHAB-CP .,.,.._ SP CP-87-003 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8 5,33 4 

COHAB-VR Vola Redonda RJ COHASIMUT 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 4,67 4 

CONDER - BA BA-70-G-1-29 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 4,00 4 

CDHlJ.MS <:ampoGmnde MS MS1Q.25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 4,00 0 
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Tabela 5.16: Notas dos projetos das casas com 2 dormitorios em ordem decrescente. 

l! .. 
e 
~ 

"' ii: 

m ~ = = c 
~ ~ -, • • ti 8 2 " ii • ~ Municipio Estado Projeto = = e - u 

" = • • • • • 0 .5 " = :!i " ~ ~ ~ c • ~ 
c c • .. 

~ • 8 = ;; c 
E" = " ~ ii 0 ... 0 

~ ~ "'- a • • .. 0 • .. u .. 
E ~ 

c 
~ " " • $ 8. E" E • i • s • • ~ • • c " c • 0 g 

~ 
0 .!! E .. 0 

~ • l ii c g i s 
i 

0 0 '5 " " • z • • 0 

f -% c 1! ... X " • " .. c .. 0 ~ ! 
0 • 0 1! " .. • .g ~ ~ 

~ 

~ 
g -E c 

¥ 
c c u .. 

i 
,g c 

~ ~ • • • • ~ .. 0 J! .. • = = i! c 0 s " = "' c c c ~ ~ - c 
~ " • s ~ ~ ~ ~ !! ;:; E 

.. .. • : .!! E s • c c > • _,g a .t. it. :t. . t. : i/5 -!: "II! ."1 ll :i :c; li ~ 
COifAB..RP Ribeirao Preto SP RP·2·38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 9,33 1 

COifAB..RP Ribeirao Preto SP RP-2-45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 9,33 1 

COHAB-8D ~ SP C-BD-!2-50 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13 S,ffl 1 

COHAB-8D campinas SP BD-12-54 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 S,ffl 1 

COHAB-CP Campinas SP CP-85- 12T- 2/43 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 8,67 1 

COifAB.IIIl Bauru SP BU-li-2-40L 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 8,67 1 

CEHAB-I'tl Rio de Janeiro RJ RJ.-01-20-t-43 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 8,67 1 

CDHU4111S Campo Grande MS MS20.55 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 8,67 1 

COHAB-8D Compinas SP D-80-!2-50 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 12 8,00 1 

CRHIS 
_ .. 

SP CRHI$1-12-40 LV 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 12 8,00 1 

COHAB-IIR Voltl- RJ COHAE?JCSN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 12 9,00 1 

EMARHP SOoLuls MA MA- 1-! -2-43 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12 8,00 1 

CDHU SOc> Paulo SP TI24A 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 11 7,33 1 

COHAB-8D campinas SP B-BD-12-50 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 11 7,33 1 

COHAB-8D ~ SP 80-12-40 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 10 S,ffl 1 

COHAB-CP Compiaas SP CP-85- 12T- 2148 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10 6,67 0 

COIIA8-SP SOc> Paulo SP MOQ...4QM-R 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 10 6,67 4 

CI)HU.MS campo- MS MS2Q.40 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 10 6,67 1 

CDHU SO<> Paulo SP T!24C 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 9 6,00 2 

COHAB-MG Belo Hotizonte MG MQ..38..!-2-37 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 9 6,00 1 

CI)HU.MS campo Grande MS MS2Q.34 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 9 8,00 2 

COHAB-MG Belo Horizonte MG MG-65-1-2-45 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8 5,33 1 

URSEL Belo Horizonte MG GoiMia 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8 5,33 0 

CDHU4IIIS campo- MS MS2Q.30 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8 5,33 2 

CI)HU.MS campo Grande MS MS2Q.36 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 4,67 2 
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Tabela 5.17: Notas dos projetos das casas com 3 dormitories em ordem decrescente, 

Entldade Municipio Estado Projeto 

COHAB~RP Ribeirilo Preto SP RP-3-54 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 8,00 1 

COHAPAR Curitiba PR PR3.63 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 12 8,00 1 

COHAB..SU Bauru SP BU-11-3-47 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 12 8,00 1 

EMARHP saoLufs MA MA-4-1-3-71 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12 8,00 1 

EMARHP SAoluis MA MA-1-1-3-52 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11 7,33 1 

EMARHP Sio Luis MA MA- 3- 51 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11 7,33 2 

COHAPAR Curitiba PR PR 1.44C 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 11 7,33 1 

~~~o~~~=~~~~~--~~c=::~,:~:~::~:~t-~==~~~2A~=~~~=~~~537~2~~~1-~~t-~Cf-o I o 1-:~~~1-~~t-~~~~1-~~,t-~~~;t-~~~:1-;~~~:~::~~~~, 
CDHU-MS Campo Grande MS MS3Q51 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 10 6,67 1 

COHAPAR Curitiba PR PR 1.44 VR 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10 6,67 1 

COHAPAR Curitiba PR PR 3.50 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 10 6,67 2 

COHAPAR Curitiba PR PR3.50B 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10 8,67 2 

COHAPAR Curitiba PR PR1.56 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 10 6,67 2 

COHAPAR Curitiba PR PR1.44B 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 9 6,00 2 

COHAPAR Curitiba PR PR350A 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9 6,00 2 

Observa-se na Tabela 5,15 que para as casas com I dormit6rio a nota maxima obtida foi 

9,33 para o projeto RJ-01-1 Q-I-35, da CEHAB-RJ, Na Tabela 5,16 verifica-se que a nota maxima 

obtida foi de 9,33 para os projetos das casas com 2 dormit6rios RP-2-38 e RP-2-45, ambas da 

COHAB-RP, A Tabela 5,17 mostra que os projetos de casas com 3 dormit6rios que receberam a 

melhor nota (8,00) foram o RP-3-54, da COHAB-RP, PR3,63, da COHAPAR, BU-II-3-47, da 

COHAB-BU e MA-4-I-3-71, da EMARHP, 

Pode-se verificar na Figura 5,14 que para as casas com 1 dormit6rio 10,34% dos projetos 

receberam conceito A, 65,52% dos projetos obtiveram conceito B, 17,24% receberam conceito C 

e 6,9% conceito D, Nenhum projeto teve conceito K 



Casas com 1 dormit6rio 
65,52 

Figura 5.14: Conceitos obtidos pelas casas com l dormitorio. 

Observa-se na Figura 5.15 que do total de casas com 2 dormitories 32,00"/o receberam 

conceito A, 40,00% obtiveram conceito B e 28,00% foram classificadas com conceito C. Nenhum 

dos projetos teve concertos D e E. 

Casas com 2 dormit6rios 
40,00 

Figura 5.15: Conceitos obtidos pelas casas com 2 dormitOries. 

Na Figura 5.16 constata-se que do total de cssas com 3 dormitories 88,24% receberam 

concerto B e 11,76% obtiveram conceito C. Ner.hum dos projetos estudados teve conceitos A, D 

eE 



Casas com 3 dormitOries 

Figura 5.16: Conceitos obtidos pelas casas com 3 donnitorios. 

Observa-se na Figura 5.17 que 15,49"/o dos projetos analisados receberam conceito A e 

61,97% obtiveram conceito B, demonstrando que a maioria significativa dos projetos atenderia de 

forma razoavel as preferencias da popula<;ao pesquisada em Campinas, SP por KOWAL TOWSKI, 

PINA e RUSCHEL (1995). 

$1,97 

Figura 5.17: Conceitos obtidos pela totalidade dos projetos avaliados. 

Pode-se conciuir que sao os projetos de casas com 2 dormitorios estudados que melbor 

atenderiam as preferencias da popu~ pesquisada em Campinas, SP por KOWAL TOWSKI, 

PINA e RUSCHEL (1995), uma vez que 32,00"/o deles receberam conceito A (Figura 5.15). 
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Na analise dos projetos pesquisados cada urn deles foi classificado como sendo do tipo 1, 

2, 3, 4, 5 e 6 confurme plantas baixas testadas para preferencia por KOWALTOWSKI, PINA e 

RUSCHEL (1995) (Figura 5.18) ou do tipo 0, caso nao houvesse enquadramento nas outras 

alternativas (Tabelas 5.12, 5.13 e 5.14). Esta etapa teve como objetivo verificar se havia alguma 

das alternativas utilizadas que fosse predominante. Observar que o tipo 1 se refere a uma casa cuja 

cozinha e proxima a sala e e separada dela por uma parede. No caso do tipo 2, a sala e a cozinha 

sao interligadas nao bavendo parede que as separe. 0 tipo 3 apresenta uma edicula2 no fundo do 

lote. 0 tipo 4 representa uma edicula lateral. 0 tipo 5 mostra uma tipologia cuja garagem esta 

incorporada ao corpo principal da casa. Ja o tipo 6 e urn sobrado, que ni'io e alvo dos deste estudo. 

As classifica<;oes dos projetos s6 foram concretizadas quando existiam pelo menos "croquis" que 

permitissem o seu perfeito entendirnento. Quando o material disponivel era insuficiente, a 

classifica<;i'io nao foi efetivada. 

2 Pequena casa ou casa de pequeno porte adjacente a urna edificayao principal (DicionMio Aurelio- SOCulo XXJ). 
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Figura 5.18: Plantas baixas testadas para preferencia (KOWAL TOWSKL PINA e 

RUSCHEL, 1995). 
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Constata-se na Figura 5.19, que em re~o ao enquadramento dos projetos segundo as 

plantas baixas testadas para prefurencia por KOWALTOWSKI, PINA e R.USCHEL (1995) a 

maioria ( 66,20"/o) dos projetos estu.dados foi classi:ficada como tipo 1, abstraindo-se que neste 

caso as COHABs e Orgiios Assemelhados estariam. atendendo as preferencias decla.radas pela. 

popula.\i3.o de Carnpinas, SP para casas terreas na pesquisa resl.izada. 

Tipo 0 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo S Tipo 6 

Proje!o 

Figura 5.19: Enquadramento dos pmjetos segundo as suas plantas baixas. 

Verifica-se na Figura 5.20, que mostra as incidencias de casas com 1, 2 e 3 dormitorios 

dentre os projetos do tipo l, que as casas com 1 dormitorio somam 38,30"/o do total, as casas com 

2 dormitorios correspondem a 38,30"/o e as casas com 3 dormit6rios representam 23,40% do total. 

Projetos tipo 1 

Ill casas com 2 dormitoooo 

~casas com 3 dormftOrios 

Figura 5.20: Incidencias de casas com 1, 2 e 3 donnit6rios dentre os projetos tipo 1. 



Observa-se na Figura 5.21, que apresenta as incidencias de casas rom 1, 2 e 3 

dormitorios dentre os projetos do tipo 2, que as casas rom 1 dormitorio representam 28,57%, as 

casas com 2 dormitories rorrespondem a 28,57"/o e as casas rom 3 dormitOries somam 42,86 do 

totaL respectivamente. 

Projetos tipo 2 

m casas com 1 dorrnit6rio 

fi casas com :2 donnftOOos 

s casas com 3 dorrnit6rioo. 

Figura 5.21: Incidencias de casas com 1, 2 e 3 dormitories dentre os projetos tipo 2. 

Verifica-se na Figura 5.22, que aponta as incidencias de casas com 1, 2 e 3 dormitories 

dentre os projetos do tipo 4, que as casas rom 1 dorrnit6rio totalizam 75,00%, as casas rom 2 

dormitories correspondem a 25,00% e as casas com 3 dormitories representam 24,53% do total. 

Nao foram constatadas casas rom 3 dormit6rios do tipo 4. 

Projetos tipo 4 

0,00% 

111 casas com 1 a01ma<irio 

111 casas com 2 d01mit<irios 

o casas com 3 d01m~<irios 

Figura 5.22: Incidencias de casas com 1, 2 e 3 dormitorios dentre os projetos tipo 4. 
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Observa-se na Figura 5.23, que apresenta as incidencias de casas com 1, 2 e 3 

dormit6rios dentre os projetos do tipo 0, que as casas com 1 dormitorio representam 66,67"/o do 

total e as casas com 2 dormit6rios correspondem a 33,33%, respectiwmente. Noo foram 

constatadas casas com 3 dormitories do tipo 0. 

Projetos tipo 0 
0,00% 

!!i casas com 1 oortnitOOo 

m casas com 2 dormit6rioe 

o casas com 3 dorm!tOrioo: 

Figura 5.23: Incidencias de casas com I, 2 e 3 dormit6rios dentre os projetos tipo 0. 

5.5 Coment:irioo 

Do esrudo comparativo das areas (~o 5.3) conflflllou-se em nlvel nacional a 

de:ficiencia das areas de projetos da amostra estudada com rela.;iio as areas correspondentes dos 

projetos basicos da ferramenta AUTOMET, demonstrando ser necessaria uma adapm,.ao da base 

de projetos da furramenta AUTOMET para sua aceita,.ao entre COHABs e 6rgoos assemelhados. 

Veri.ficou-se que as areas ( m2
) medias dos oomodos dos projetos pesquisados sao em 

geral inferiores (Figuras 5.4 a 5.10) as dos projetos AUTOMET (Anexo A). Entretanto, os 

projetos estudados apresentam oomodos com areas superiores aos parametres minirnos fomecidos 

pelo C6digo Sanititrio (SAO PAULO, Estado, 1978), na maioria dos casos, indicando que a 

legisla«lio paulista e pouco exigente quanto a estas areas. Se todos OS Estados possuirem c&ligos 

sanit:irios ou legisJa.,5es equivalentes a do Estado de sao Paulo, estaria justificada a apmva.,OO de 

projetos com as areas reduzidas encontradas. 



Do estudo de areas das casas populares e de seus comodos ( se<;ao 5. 2) pode-se extrair 

parametros de areas (Tabela 5. J 0) para o desenvolvimento de projetos que comporiam uma base 

Unica de projetos ( embrioes, casas de urn, do is e tres dormit6rios) visando aceita<;ao por todas 

COHABs em substitui<;ao a base de projetos AUTOMET Os parametros de areas sao baseados 

nas areas medias encontradas, levando em considera<;ao a curva de freqiiencia dos valores de areas 

originais. Nao foi estipulada uma configurayao padrao de comodos, podendo surgir composi<;{ies 

diversificadas englobando os ambientes especificados na Tabela 5.10. Assim sendo, o projetista 

devera se basear nas areas uteis dos comodos para elaborar o seu projeto, mas devera estar atento 

is diretrizes que balizam as areas totais das casas projetadas pelas COHABs, para nao obter 

projetos que se inviabilizern 

No desenvolvimento de uma base Unica de projetos utilizando como referencia as areas 

indicadas na Tabela 5.1 0, recomenda-se ao projetista que verifique se as areas adotadas estao 

atendendo is 1egisla<;{ies regionais, embora os estudos realizados indiquem que de uma forma 

geral elas estao sendo atendidas. No estudo comparativo de areas da amostra em estudo com as 

areas minimas da legislayao paulista verificou-se atendimento quase absoluto. As areas medias 

encontradas sao sempre superiores na ordem de 1 0"/o a 70"/o, exceto as areas medias do dormit6rio 

1 de casas com urn dormit6rio (Figura 5.10). Desta forma propoetn-se fazer verifica<;Oes em 

legisla<;oes regionais para os ambientes onde a proposta de area da Tabela 5.10 se aproxima do 

minimo da Jegislayao paulista. 

Especula-se, partir dos indicadores de simetria e assimetria resumidos na Tabela 5. 9, que 

os projetos de casa com dois dormit6rios desenvolvidos obedecendo as indica<;{ies de areas da 

Tabela 5.1 0, seriam aqueles numa base unica e nacional de projetos, com maior potencial de 

aceita<;ao entre as COHABs, pois seriam desenvolvidos a partir de urn subconjunto de projetos da 

amostra de estudo que apresenta maior nlimero de ambientes com simetria na curva de freqiiencia 

de areas. Da mesma forma, o projeto com mais dificuldade de aceita<;ao numa base de projetos 

nacional projetada segundo diretrizes desenvolvidas seria o projeto de embriao, pois as areas 

propostas para a sua composiyao tern origem em urn subconjunto de projetos da amostra de 

estudo que apresenta mais assimetria na curva de freqiiencias de areas especificas de ambientes e 

area total. 
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Da avalia<;:ao de pontuas:iio sobre a base de projetos em estudo (se<;:ao 5.4) verifica-se que 

as casas com dois dormitorios melhor incorporam os elementos de pontua<;:iio adotados (paginas 

65-68). Sugere-se que o projetista ao elaborar nova base imica de projetos, repita os padroes 

encontrados para as casas com dois dormitorios. Entretanto, deve-se tentar inovar nos projetos de 

casas com urn e tres dormitories procurando-se atender os criterios utilizados para avalias:iio neste 

estudo. 
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6 VIABILIDADE DE AUTOMA(:AO DE PROJETO 

Neste capitulo apresenta-se a critica da logica e da sistematica de funcionamento da 

ferramenta automatizada denominada AUTOl\IIET, criada para a produyao de projetos 

arquitetonicos de casas populares na cidade de Campinas, SP. Sera abordada tambem a pesquisa 

que fomeceu subsidios para o desenvolvimento da ferramenta (KOWAL TOWSKI et al, 1995). A 

potencialidade de utilizayiio do AUTOl\IIET sera mostrada, bern como seriio comentadas as suas 

limitayiies, sendo apresentada proposta para a sua otimizayao. 

6.1 Um exemplo de automa~ao no processo de projeto: AUTOMET 

Em 1995, urn grupo de pesquisadores do Departamento de Arquitetura e Construyao 

(DAC) da Faculdade de Engenharia Civil (FEC) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) realizou uma pesquisa de campo na area urbana de Campinas-SP para investigar 

elementos arquiteronicos, hitbitos sociais e culturais da populayao de baixa renda em duas 

situayOes: nos conjuntos habitacionais e na autoconstruyao (KOWALTOWSKI, PINA e 

RUSCHEL, 1995). Dos 97 bairros com caracteristicas de autoconstruyao da cidade e 33 

conjuntos habitacionais existentes na regiiio, selecionaram-se aleatoriamente 5 bairros e 3 

conjuntos onde foram aplicados urn total de 674 questionarios (120 questionarios extensos, 404 

questionarios direcionados e 150 questionarios extensos especificos). Foram levantados dados 

sobre a moradia atual, hitbitos, moradia de refenmcia, detalbes da casa, do bairro, reforrnas e 

alteray()es efetuadas e pretendidas, niveis de satisfay()es e preferencias quanto ao tipo de fuchada 
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e planta baixa, bern como o registro da casa no sen estado atual atraves de desenhos e fotografias, 

avaliayoes e observay()es. 

Esse trabalho teve como objetivo principal caracterizar a autoconstruyao em Campinas, 

SP de forma a subsidiar o desenvolvimento de projetos arquitet6nicos de casas populares, para 

autoconstruyiio ou con juntos habitacionais, utilizando recursos de automayao dentro de ambiente 

de CADD (Computer Aided Drafting and Design). Como resultado foi desenvolvida uma 

metodologia automatizada de projeto arquitetonico para casas populares na cidade de Campinas, 

SP. Essa metodologia foi implementada na ferramenta computacional AUTOMEI 

(KOW ALIOWSKI eta!, 1995). 

A so!uyiio de automayiio de processo de projeto adotada na metodologia desenvolvida e 
restrita e simples (KOWAL TOWSKI et al, 1995). 0 processo de automayiio inicia com a 

definiyiio do prograrna de necessidades do usuario, prossegue com a escolha do projeto 

apropriado num banco de projetos especifico (Figura 6.1) associado a urn conjunto de janelas. 0 

Ievantamento do prograrna de necessidades do usmirio restringe-se aos seguintes dados de 

entrada inseridos na interface da ferramenta (Figura 6.2): 

• tamanho da familia, 

• construyiio em etapas, 

• caracterizayiio do Iote: largura, posicionamento na quadra, topografia, limite com avenidas e 

orientayiio solar da frente do lote, 

• elementos especiais: morador que utilize cadeira de rodas, projeto de urn terceiro quarto, 

inclusiio de abrigo, inclusiio de ambientes extras ( comercio ou oficinas ). 
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CAS-T 

CASE- T 

CASS-T 

Area' 96,68 l'"l
2 

CAlO- T 

Area: 72,80 r>o~ 

CAB-T 

CA7S-T 

CAlOE-T 

Area' 30,36 r..Z 

C,A8S- T 

Areo.: 75,38 d 

LJ 

CABE-T 

Figura 6.1: Base atual de projetos do programa AUTOMET. 



Figura 6.2: Caixa de diiilogo para entrada de dados no programa de necessidades do 

usuario. 

0 projeto escolhido e o conjunto de aberturas sao manipulados (aplica-se transla,.ao e/ou 

espelhamento) visando-se uma implanta~o que: garanta insolavao minima dos quartos, amenize 

insola~iio excessiva (com o acrescimo de varandas ), prim1ze recuos laterais visando ventila~, 

evite casas geminadas, mcilite a constru~o e a circula~o no lote, atenda a circulavao da parte 

social e de servi~s da casa, bern como otimize o aproveitamento do lote (KOWALTOWSKI et 

al, 1995). Finaliza-se com a impressao de uma proposta em forma de anteprojeto. 

A logica simplista da solu~o de auto~ adotada na ferramenta e representada por urn 

ceme original de 31 tabelas de manipulavao de possiveis solu,.oes de projeto para terrenos pianos 

e em aclive. Sendo que, a soluviio para terreno em aclive e identica a solu~o para terreno plano, 

onde a casa e colocada num patamar e e acrescida de escada de acesso. 
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A Tabela 6.1 apresenta uma tabela de manipulavao de projeto que gera uma soluyao 

especificando urn conjunto de a9oes (espelbar, incluir varanda, recuar...) para uma cornbinavao 

das seguintes variaveis: 

• faixa de testada do lotes, 

• terreno (aclive, decline, plano), 

• posivao na quadra (central, esquina esquerda e esquina direita), e 

• necessidades (abrigo, comercio e nurnero de quartos) 

para as 8 orienta((OeS solares especificas (norte, sui, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e 

sudoeste) possiveis da frente de urn lote. 

A Tabela 6.2 apresenta a associavao de cada projeto com a faixa de testada dos respectivos 

lotes. Cada urn dos 9 projetos citados na Tabela 6.2 e apresentados na Figura 6.1 possui de 2 a 6 

possibilidades diferenciadas de aberturas. A Figura 6.3 apresenta os 4 conjuntos de aberturas para 

o projeto CA8-T (casa terrea com 2 dormit6rios, sem possibilidade de ampliavao para urn 3"). 

Tabela 6.1. Tabela de manipulavao para Iote de I 0,00 m, central, 2 quartos, sem abrigo e 

comercio. 

F~e~~te 10m 
Terrene p 

Posicio c 
Abrigo Nao 
Comercio Nao 
Niimero de Quartos 2 
Projetn Baslco CA10-T 
Projetn Especial 

Orientagl 10 
N s L 0 NO NE so SE 

Projetn B B B B B B B B 
X 

Varanda fre fun fun fre fre Fun 

Comercio 
Produc;lio fun fun fun fun fun fun fun Fun 
Janela JA10-5 JA10-6 JA10-1 JA10-1 JA10-1 JA10-1 JA10-1 JA10-1 
Recuo-le 1 1 1 1 1 1 1 1 
Recuo-ld 1 1 1 1 1 1 1 1 
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I 
I 

I 

Tabela 6.2. Descri((iio dos oodigos de denomina<;iio dos projetos AUTOMET. 

C6digo Descriviio 

CA5-T sobrado com 2 dormit6rios 
CA5E-T sobrado com 3 donnit6rios sendo 2 

deles dando para a frente 

CA5ES-T sobrado com 3 dormit6rios sendo 2 
deles dando para os fundos 

CA7S-T casa rerrea com 2 donnit6rios 

CA8-T casa rerrea com 2 donnit6rios ( sem 
possibilidade de amplia\'iio para urn 3 °. 

quarto) 

CA8S-T casa rerrea com 2 dormit6rios (com 
possibilidade de ampli~ao de urn 3°. 

quarto) 

CA8E-T casa terrea com 3 donnit6rios 

CAlO-T casa terrea com 2 donnit6rios 
CAIOE-T casa terrea com 3 donnit6rios 

escolo 1:1 OD 

orquivc: co8 l.dwg 

escola 1 :300 

orquivo·. co8-3.dwg 

escolc 1:300 

I 

Testada -t 
(m) 

5<t<7 

5::: t < 7 

5:st<7 

7<t<8 

8:::: t < 10 

8::: t < lO 

8<t<l0 

t>IO 
t>JO 

o~quivo: coS Z.dwg ) 

escoho 1:300 l 
orquivo· co8 4.dwg I 

I 
I 
I 

escokr 1:300 ) 

Area Total 
(m2) 

81,82 
96,68 

96,68 

68,29 

68,60 

I 75,37 

89,99 

72,80 
90,36 

Figura 6.3: Exemplo de possibilidades de con juntos de janelas. 
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A Figura 6.1 apresenta a base atual de projetos utilizada, composta de 9 altemativas. Esta 

base de projetos esta na sua segunda versao. A versao atual incorpora modifica<;:Oes visando a 

minimizaVffo de paredes hidraulicas e das circula<;:Oes. A Figura 6.3 ilustra as possibilidades de 

conjunto de janelas para urn projeto especifico_ A Tabela 6.2 detalha o c6digo que denomina cada 

urn dos projetos do AUTOMET. 

0 estudo aqui descrito da atual implementaVffo da ferramenta pode extrair o fluxograma 

apresentado na Figura 6.4. Verifica-se uma soluvao simplificada de automaVffo que requer dados 

de entrada obtidos da inter:fuce e faz uso de urn banco estatico digital de projetos. 0 banco de 

projetos e composto por urn conjunto de arquivos digitais na extensao DWG, sendo que para cada 

planta baixa existe de duas a seis projetos de aberturas variando por projeto. A ferramenta 

apresenta seus resultados, tambt\m, em arquivos digitais DWG contendo a definiVffo da folha de 

impressao. 
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i!CA10E-T.DWG)l a:cAo01-.!1'.1CEEMG 
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' , 'r ~ ·; U 

! (CAS-TDI\G) I U rn:;fi001 an- JllB.EMG I J 
ipv&TDI\GJ! 1. i I rn:;fi001 an-JA7SEMG ! ! '· 
! • I f_j '' 

I {CA5ES.T.DWG) i U I rn:;fi001 an-J.A!:ESEMG [11-

/<CJlliHD/\G)! lJ i . rn:;fi001 an-JA5E.EMG I U 
i LJ 1 i J 

PRO...ETQr] I ··· !i 

[]GTAl ~ a:cAo01 a n-JI\5.EMG U 
(CI\5-T.DI\G) I I I 

' : ' 

_I_ 
I / I 

,...---'JL---,1 I, 

I I 

BAr\COCE ffi()£[CS ~~ 
I " I 

L_ ____ __.J 

INTERFACE- ~CE NECESSIDI\DES 

ea."""""" c1a Farriliat Cara::t 1.o1e tNscesSdadas 

Figura 6.4: Fluxograma da atual implementa~o da ferramenta AUTOMET. 

A 16gica AUTOMET e resumida no algoritmo da Figura 6.5 que deve ser lido da ultima 

fun~o para a primeira, isto e, de baixo para cima. 0 algoritmo inicia-se pela fun~o automet 

que ativa a interface (Figura 6.2), obrem os dados de entrada e em seguida chama a fun~o 

projeto. Na fun~o projeto define-sese o programa de necessidades apresentado pode ser 

atendido de forma automatizada ou nao. A ferramenta nao tern solur;:6es para terrenos de formato 

nao regular, famllias com mais de 5 elementos e com deficiente. A fun9ao projeto tambem 

define em que fuixa de testada de lote deve encaixar o programa de necessidades apresentado. A 
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funs:ao insere-bloco escolhe qual tabela de manipulas:ao sera utilizada para encontrar a 

solus:ao apropriada. Cada uma das 31 tabelas de manipulas:ao corresponde a uma funs:ao 

especifica (por exemplo, func;ao loteS central que corresponde a manipul~o de projeto 

para lotes de 5m de frente centrais.). Cada funs:ao especifica (i.e., loteS _central, 

loteS_esquinadir, ... )chama uma sequencia de funyi\es que executam as:5es como: recuo, 

insers:ao de varandas, abrigo e elementos extras entre outras. 0 algoritmo finaliza com a 

impressiio (plotagem) da solus:ao em tres pranchas especificas: anteprojeto arquitetonico (folha 

A4 escala 1:1 00), vistas ortogonais (frente e lateral esquerda ou direita) e vistas isometricas 

(folha A4 1:100) (Figura 6.6), bern como projeto de aprov~o no modelo simplificado para a 

Prefeitura de Campinas (Figura 6. 7). 
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defun plotagem () 

impr:i.me a soluc;ao em 3 pranchas 

(defun recuos ( ... ) 

executa translac;:<io segundo recuos frontal e lateral 

( def= extras ( ... ) 
insere elementos extras: camercio e oficinas 

( def= abr:i.go ( ... ) 
desenha. retangul.o que representa ahr.igo 

) 

( def= varanda ( .• ) 

desenha reta.nguJ.o que representa varanda 

) 

(def= loteS_central ( ... ) 

:implementa a manipulaylio de projeto segundo tahela 

especifiea 

) 

vetifi.ca necessidade de rebati.mento (espelbamento) 

do projeto basico ~do a orienta9&o solar do lote 
insere bloco com projeto bcisico 

insere bl.oco de j anelas 
insexe varanda {se necessaria) 
insere abrigo (se desejado) 

i.nsere elementos extras {cOl:llEu:-cio e ofi.ci.nas) 

executa transla~o segundo recuos 

(defun insere_bloco ( ... ) 

) 

define faixa de l.argura. do terrene 
escolhe tabe:la de :manipula~o 
i.e. chama. uma def1.m especifica (ex. defun loteS _central) 

(def= projetc ( .. ) 

escolha da solut;i.o pode ser automatizada? 
Se sim 

Chama a :Euny.ao insere _ bloco 

Imprime a solugao 
se na.o 

Final.iza o programa 

, , , programa principal 

( def= c: autamet ( ... ) 

ati.va a interface 

obtem dados da interface 
chama a func;:a.o projeto 

Figura 6.5: L6gica resumida do programa AUTOMET. 
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Figura 6.6: Tela do aplicativo AUTOMET com modelo da impressao de urn projeto gerado. 

Figura 6.7: Tela do aplicativo AUTOMET com modelo simplificado para aprovayao de projeto 

na Prefeitura de Campinas-SP. 



6.1 Restri"oes no processo de automa"iio da ferramenta AUTOMET 

Como foi visto na se<;ao anterior, os projetos arquitet:Onicos gerados pelo AUTOMET 

estao fortemente atrelados as dimensoes das frentes dos lotes, ou seja, a testada do lote e uma das 

variiweis que define qual sera o projeto a ser adotadoo 

Desta forma, "eo lote que sabe qual projeto que nele sera alocado" e nao o inverso, "e o 

projeto que carrega o conhecimento de sua inser<;ao" Isto dificulta mudan<;as ou troca da base de 

projetos 0 Seas mudanr;as no projeto nao alterarem as medidas externas da casa e/ou a associa<;iio 

de testada do lote no qual este e inserido a mudanc;:a e simples, basta editar 0 desenbo do projeto, 

atraves de urn arquivo DWH Entretanto, seas mudanvas alterarem a associayao do projeto com a 

testada do lote, significa que essa mudan<;a e de c6digo de programayaoo Esse tipo de mudanya 

requer altera<;Oes distribuidas ao Iongo de todo o c6digoo 

Outro fator que dificulta altera<;oes na atual implementa<;iio do AUTOMET, e a sua nao 

parametrizayaoo Valores como recuos ou testadas foram inseridos como literais no c6digo e nao 

como variaveis que tern seu conteudo parametrizadoo Desta forma, para se alterar uma 

especifica<;ao de recuo de 4 metros associada a uma legislar;ao, para 5 metros, deve-se procurar 

todos os literais iguais a 4 no c6digo, e verificar se esse literal representa urn recuo e, entao, fazer 

a altera<;iioo Esse tipo de atua<;iio e impraticavel em urn c6digo de programar;ao do tamanho do 

programa que implementa AUTOMET 

A ultima restri<;ao de programa<;ao do AUTOMET e o formato adotado para a 

implementa<;iio dos pariimetros de legisla<;ao da cidade de Campinas, SPO A nao parametriza<;ao 

de variaveis dificulta a adapta<;iio da ferramenta para a substituiyao de pariimetros da legislayao 

de cidades diferentes de Campinas, SP pois, valores como recuos frontais e laterais, raios das 

curvas de esquina e area minima dos lotes sao ajustados ao Iongo do c6digoo 



6.3 Parimetros de flexibiliza~io de automa~io 

0 processo de automayao do AUTOMET se baseia na escolha e manipulayao de urn 

projeto especifico em uma base qualificada, levando em considerayao as diretrizes de insolayao, 

ventilayao, circulayao e aproveitamento do lote. No caso do AUTOMET a manipulavao do 

projeto estit restrita a translayao, espelhamento e acn\scimo de elementos no projeto escolhido 

sobre uma base. Para se especificar uma ferramenta de automayao que incorpore esta "16gica 

AUTOMET" para conjunto habitacionais acrescentando flexibilidade de adaptayao a regioes 

diferenciadas e necessario: 

1. a adoc;ao do recurso de parametrizavao na programac;ao e 

2. que 0 projetO no banco de projetos tenha "consciencia" de suas possibilidades quanto a loca\(aO 

e nao o inverso. 

Para que o segundo requisito, que possibilita a flexibilidade na montagem do banco de projetos, 

possa ser atendido propoe-se o fluxograma apresentado na Figura 6.8. 

Para que a base de projetos seja diniirnica propoe-se prirneiramente urn processo de 

montagem da base de projetos que seja utilizada pela nova irnplementayao da ferramenta. 

Requer-se, portanto, que os arquivos digitais (planta baixa associada a urn con junto de aberturas) 

obedec;am a urn padrao estabelecido na ferramenta para tal, devendo se especificar infonnal(oes 

numericas e textuais que o caracterizern quanto a sua irnplantayao e pararnetros da legislas:ao 

local. Deve-se verificar se as caracteristicas do projeto atendem a legislas:ao local e, finalmente 

pode-se inclui-lo no banco de projetos. Para que o banco de projetos possa ser utilizado pela nova 

versao da ferramenta este deve passar por testes de consistencia, para verificar se nao existe 

ausencia ou sobreposiyao de solus:oes. 

A interface da ferramenta nao seria modificada. Entretanto, modifica-se totalrnente a 

16gica da ferramenta, pois na nova 16gica o projeto e que carrega a informas:ao de implantal(ao 

variando confonne a orientas:ao solar do lote. 0 programa finaliza como na versao anterior 

gerando a proposta de projeto nos fonnatos de urn arquivo DWG e folhas de irnpressao. 
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••• o:>----t-'7 FINAUZA PROCESSO 

OPCAO n1- JANE LAS {OWG} 
OPCAO 02:- JAN!;; LAS (DWG). 

CARACTERISriCAS DE PROJETO; 
- attlbutos (S.rea total, lists de ambientes e area$ dos ambietrl:es 

v -t----1 n !imtl:es Cle recuos e- afsstamentos 
1'::- • - manipulac;6es (I'Obl'<40, e-spelhamento e ttatlslae;!o; 

! associada a orienta.;io- sotarna impfanta~o I -intervalo de testada 

A ten de ••• 
regras da enlidaae >----1-'7 

finaneeira1 
REJE!TA 

INTERFACE- PROGfMMA DE NECESSIDAOES 

1 Compcsi~ao da Familia I Caract. Lote I Necessidades 

Mapeamentos 

N 
L6gica 

~ 
legisia~o 

dos Projetos Auto-MET Local 
(projeto _,. !ote} ParametriZada 

RESUL TAOO- ANTE-PROJETO {ARQUIVO OWG) 

Figura 6.8: Proposta de fluxograma de nova versao do AUTOMET utilizando urn banco de 

projetos diniimico. 

Notam-se diferen.;as significativas quando oomparamos o fluxograma proposto (Figura 

6.8) ao atual (Figura 6.4). 0 AUTOMET tern uma programa<;lio rigida e nao permite a inclusao 

de novos projetos e modifica<;ao nos parametros legisla<;iio, pois nao e parametrizado. Ao 

oontrario, no fluxograma proposto, possibilita-se a inclusiio de novos projetos, desde que estes 
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atendam as regras digitais da nova ferramenta, considerem a legislayao local, atendam as regras 

da entidade financiadora para os projetos, quando houver financiamento, e passe pelo teste de 

consistencia. 

0 fluxograma proposto preve o mapeamento dos projetos, o que nao acontece com o 

AUTOMET, onde o lote e que "sabe qual projeto sern adotado". 0 fluxograma da Figura 6.8 leva 

em conta ainda, caracteristicas de projetos, tais como, atributos (area total, lista de ambientes e 

suas areas), limites de recuos e afastamentos, manipulayi)es (rota¢o, espelhamento e transla¢o) 

associadas a orientavao solar na implantayao e intervalos de testadas. 

6.4 Diretrizes para adapta~ao da ferramenta AUTOMET para o contexto das 

COHABs e Orglios Assemelhados 

Nesta sevao serao apresentadas diretrizes para que a ferramenta AUTOMET possa ser 

usada de forma efetiva pelas COHABs e Orgaos Assemelhados nos projetos de casas populares 

:financiadas atraves do SFH. 

Analisando-se: (A) as restrivoes do processo de automavao da ferramenta AUTOMET e 

modi:ficaV(ies propostas para a flexibiliza¢o da ferramenta na Sevao 6.2 e 6.3, (B) indica¢o de 

necessidade de adapta¢o da base de projetos da ferramenta AUTOMET para a sua aceita¢o 

entre COHABs e 6rgaos assemelhados apresentada no Capitulo 5 e (C) a obten¢o de parametros 

que viabilizam o desenvolvimento de uma base imica de projetos de casas terreas para conjuntos 

habitacionais com potencial de aceita¢o nacional; vislumbram-se tres forrnas de utiliza¢o da 

ferramenta AUTOMET para o desenvolvimento de projeto de casas em conjuntos habitacionais 

por COHABs e orgaos assemelhados: 

1. utilizando-se a base existente de projetos do AUTOMET com indicayao de constru¢o em 

etapas, iniciando-se pelo projeto minimo correspondente, formado por urn subconjunto de 

ambientes do projeto original, incluindo, no minimo, sala ou quarto, cozinha, banheiro, area 

de serviyo e circula¢o. 
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2. substituindo-se a atual base de projetos do AUTOMET por urn con junto de projetos padrao 

de uma COHAB ou 6rgao assemelhado especifico com interesse em utilizar a ferramenta. 

3. desenvolvendo-se uma nova base de projetos AUTOMET com potencial de aceitayao 

nacional pelas COHABs e 6rgiios assemelhados. 

A primeira solu<;iio prop5e a util~o da ferramenta AUTOMET, pelas COHABs e 

6rgaos assemelhados, utilizando-se a base existente de projetos sempre optando por sugerir uma 

construyao em etapas, iniciando-se pelo projeto minimo composto de sala ou quarto, dependendo 

do projeto, cozinha, banbeiro, area de servis:o e circulavao, no minimo. Os projetos minimos 

originarios dos projetos AUTOMET de casas terreas adotados possuem, a exemplo dos projetos 

de embrioes utilizados pela maio ria das COHABs, urn ambiente (sala ou quarto) que possa ser 

utilizado como dormit6rio, alem da cozinha, banheiro, area de serviyo e circula<;iio. E importante 

a exisrencia de urn ambiente que possa ser utilizado como dormit6rio de forma a se proporcionar 

a fiunilia que ali reside, condiv5es minimas de acomodayao ate que a ampliayao do numero de 

oomodos possa ser realizada. Estes projetos minimos estao hachurados nas figuras AN. I a AN. 7 

(Anexo A). Os projetos minimos foram escolhidos analisando-se cada projeto AUTOMET e 

extraindo a melhor composiyao de ambientes de forma a se obter uma soluyao arquitetonicamente 

aceitavel e que possa ser ampliada de maneira simples e economica. Observa-se que os projetos 

minimos originarios da base de projetos do AUTOMET tern uma area media de 42,83 m2 (Tabela 

6.3), aproximando-se da area media de 44,54 m2 das casas com 2 dormitories da amostra 

estudada (Tabela 5. 7). 

Tabela 6.3: Areas totais e dos projetos minimos das casas terreas da base de projetos AUTOMET 

C<idigo Area Total (m·) Com~o do projeto minimo Area do projeto 
minimo(~') 

CA7S-T 68,29 ~ cozinha, banheiro, circuia98o e area de 41,29 

servio;o . ·. 

CA8-T 68,60 Sala, cozinha, banheiro. circula900 e area de 40,67 

servic<> . 

CA8S-T · 75;37 Sala, cozinha, banheiro, circula<;iio, vanmda e ·. 48,23 . ·. 

area de servio;o .. ·· 

CASE-In 89,99 Sala, cozinha, banheiro, circula<;iio, varanda e 
·.·.· 

48,23 

area de servic<> ··. 

CAIO-T 72$0 Quarto, cozinha, banheiro, area de servio;o e 38;34 

circula<;iio ··. . ··. 

CAJOE-T 90;36 j Quarto, cozinha, banheiro, area de seni~ e 40,23 

circula<;iio ·. 

m&Iia 42,83 
n .. 

v projetos rrununos que mcluern aranda 
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Verificou-se, tambem a possibilidade de utilizayao de projetos mimmos compostos 

somente de cozinha, banheiro, circula\'iio e area de servi\'O conforme Tabela 6.3. As areas obtidas 

foram reduzidas e pr6ximas as areas dos embrioes das COHABs. Neste caso a maioria dos 

projetos minimos niio possuia c6modo especifico para ser utilizado como dormit6rio o que 

inviabilizaria que uma familia residisse ali com o minimo de condi<;Oes de acomodayao. 

Finalmente, observou-se que a composiyao apresentada nestes projetos minimos resultava numa 

solu<;:iio arquitetonica niio atrativa. A area media obtida para estes projetos minimos foi de 25,89 

m2 conforme Tabela 6A Portanto, em raziio dos futores citados esta alternativa foi abandonada. 

Tabela 6.4: Area dos projetos minimos das casas terreas da base de projetos AUTOMET. 

C6digo Compos~io do projeto minimo 

i 
Area do projeto 

mlnimo(m2
) 

CA7S-T Cozinha, banheiro, circul~, area de serviyo e Z2.,73 
varanda .• 

CAS-T Cozinha, banheiro~ circulay3o e iu'ea de serviyo . 25,73 

CA8S-T Sala, banheiro, circul~o e area de serviyo 27,83 

CASE-I Sala, banheiro, circulat;ao e area de seni\!0 27,83 

CAIO-T Cozinha, banheiro, circul~o e area de servi90 25,10 

CAIOE-T Cozinha, banheiro, circuJ~o e area de serviyo 26,15 

Media 25,89 

A primeira solu<;:iio para a utiliza<;:iio da ferramenta AUTOMET para o desenvolvimento 

de projeto de casas em conjuntos habitacionais por COHABs e 6rgaos assemelhados e a mais 

imediata, pois permite a utilizayao da ferramenta com a sua base de projetos originaL Esta 

solu<;:iio niio exige qualquer mudanya na atual ferramenta, mas e pouco atrativa para as 

companbias de habitayao popular, que geralmente desejam proporcionar para o mercado 

conjuntos habitacionais com casas completas. A venda de casas com projetos incompletos em 

conjuntos habitacionais e pouco atrativa, por mais que estes projetos tenham areas propostas 

pr6ximas as areas das casas com 2 dormit6rios produzidas pelas COHABs. Entretanto, existe urn 

futor positivo, pois o ciclo constr6i, derruba e reconstr6i seria substituido pelo ato de amplia<;:iio 

da casa com os ambientes inicialmente inexistentes e desejados. 

A segunda solu<;:iio para a utiliza<;:iio da ferramenta AUTOMET para o desenvolvimento 

de projeto de casas em conjuntos habitacionais por COHABs e 6rgaos assemelhados, que propoe 

a substitui<;:iio da atual base de projetos do AUTOMET por urn conjunto de projetos padriio 
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especifico de uma COHAB ou 6rgao assemelhado, requer o acrescimo da varia<;ao do conjunto 

de aberturas com escolha regida pela orientavao solar para implanta<;ao do projeto no lote. Neste 

caso e necessaria nova implementavao da ferramenta segundo o fluxograma apresentado na 

Figura 6.8, pois ocorre a substituivao da base de projetos original da ferrarnenta. Esta soluvao 

contribui minimarnente para a melhoria das condi<;oes de conforto terrnico das casas projetadas 

pelas COHABs. As areas dos projetos continuarao reduzidas, persistindo, ainda que de forma 

minimizada o ciclo constr6i, derruba e reconstr6i. 

Deve-se observar que esta soluvao poder.i atender os desejos de uma deterrninada 

populavao alvo, que neste estudo e a carnpineira, pois a maioria dos projetos das COH.t\Bs 

pontuados recebeu conceitos B, conforrne Figuras 5.14. 5.15 e 5.16. Verifica-se atraves das 

figuras citadas que mais de 50 % dos projetos de casas com I, 2 e 3 dorrnit6rios recebeu 

conceitos A ou B, refor<;ando o atendimento aos desejos de uma deterrninada populavao alvo. 

Recomenda-se que se fa<;a a confirrnavao deste atendimento regionalmente. 0 atendimento aos 

anseios de urn determinado publico poder.i ocorrer se eles forem semelhantes aos da popula<;ao 

estudada em Campinas, SP e, tambem, depender.i da escolha adequada do projeto por uma 

determinada COHAB. 

A terceira soluvao para a utilizavao da ferrarnenta AUTOMET para o desenvolvimento 

de projeto de casas em conjuntos habitacionais por COHABs e 6rgaos assemelhados propoe a 

substituivao da atual base de projetos do AUTOMET por uma nova base de projetos a ser 

desenvolvida utilizando-se os indicadores de areas para projetos de casas terreas da COHABs 

apresentados na Tabela 5.10 e as consideray5es do Capitulo 5 (pagina 55, par.igrafo primeiro) 

acrescida da varia<;ao do conjunto de aberturas com escolha regida pela orientavao solar para 

implanta<;ao do projeto no lote. Recomenda-se que sejam feitas inova<;Oes para os projetos de 

casas com I e 2 dorrnit6rios para maior adequa<;ao aos anseios dos seus futuros usuarios, 

baseando-se nos criterios utilizados para avaliavao adotados neste trabalho. 

Para esta terceira soluvao e necessaria nova implementavao da ferramenta segundo o 

fluxograrna apresentado na Figura 6.8, pois ocorrer.i a substitui<;ao da base de projetos original da 

ferrarnenta. Havera maior probabilidade de aceitavao da nova base de projetos AUTOMET pelas 

COHABs e orgaos assemelbados a nivel nacional, havera, certarnente, algum ganho em termos 
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de conforto termico, pon\m o problema de areas reduzidas de projetos ainda permanece. A 

solu<;[o para o problema de conforto termico e minima. 0 publico alvo referencia em termos de 

preferencia e o publico campineiro, a menos que seja feito urn estudo nacional sobre as 

preferencias. 

6.5 Considera~oes 

A partir da critica sobre a atual imp!ementa<;:iio da ferramenta computacional 

AUTOMET de simula.y[o de projetos arquiteronicos para habita<;ao popular e do levantamento 

nacional de projetos de casas terreas aplicados por COHABs e 6rgiios assemelhados, bern como 

dos estudos realizados neste trabalho, formulou-se as seguintes considera<;X>es sobre as tres 

formas para viabiliza<;ao da aplica<;ao da ferramenta em con juntos habitacionais a nivel nacional. 

A primeira solu<;:iio que e a mais imediata, niio envolve qualquer modifica.y[o sobre a 

ferramenta e sua base de projetos original, sendo que a sua utiliza.y[o preve a constru.y[o de uma 

casa em etapas, iniciando-se por urn dos projetos minimos do AUTOMET resumidos na Tabela 

6.3. 

A segunda solu<;ao encontrada sugere a utiliza<;:iio da ferramenta, substituindo-se a base 

de projetos original por uma base de projetos aplicada por uma COHAB ou 6rgiio assemelhado 

especifico. Sera necessaria nova implementa<;:ao da ferramenta segundo o fluxograma 

apresentado na Figura 6.8. Para a aplica.y[o desta solu<;:iio poderiio ser realizadas novas pesquisas 

para aferir as preferencias do publico alvo em rela<;:iio aos projetos a serem empregados. 

A terceira forma de utiliza.y[o do AUTOMET por COHABs e 6rgiios assemelhados 

requer a nova implementa<;:iio da ferramenta segundo o fluxograma da Figura 6.8, o 

desenvolvimento de uma nova base de projetos AUTOMET (utilizando-se as indica<;X>es 

apresentadas na Tabela 5.10, bern como e as respectivas considera<;:oes da pagina 55, paragrafo 

primeiro) e verifica<;:iio das preferencias de urn publico alvo previamente escolhido. Esta e a 

solu<;ao que melhor concilia propostas de automa<;:ao de projetos segundo pesquisadores da 
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ferramenla AUTOMET, para casas populares e necessidades de companhias de habilayao 

popular. 

Em todas as soluyees encontradas sao necessarias adaptayoes na ferramenla e/ou 

mudanyas sobre projetos utilizados pelas COHABs e 6rgaos assemelhados. A nova versao da 

ferramenla AUTOMET tern o potencial de mitquina de simulayiio de projetos arquitetonicos para 

multiplos e variados contextos de habilayiio popular. 

104 



7 CONCLUSOES 

Ao se analisar os projetos das casas populares terreas com l, 2 e 3 dorrnit6rios enviados 

pelas entidades que participaram da pesquisa de campo descrita no Capitulo 5, constatou-se que 

em geral os projetos estudados apresentaram deficiencia de areas quando comparados aos 

projetos utilizados pelo AUTOMET (se<;ao 6.1 ), demonstrando ser necessaria uma adapta<;ao da 

base de projetos da ferramenta AUTOMET para sua aceita91io entre COHABs e 6rg1ios 

assemelbados. 

Entretanto, observou-se que niio existe uma padroniza<;ao do comportamento na 

deficiencia das areas dos c6modos das casas com 1, 2 e 3 dorrnit6rios em rela<;ao aos respectivos 

projetos basicos AUTOMET. Outrossim, os projetos estudados apresentam comodos com areas 

superiores aos parametros minimos fornecidos pelo C6digo Sanitario (SAO PAULO, Estado, 

1978), na maioria dos casos, indicando que a legisla<;ao paulista e pouco exigente quanto a estas 

areas. 

A avalia91io dos projetos das casas com I, 2 e 3 dorrnit6rios pertencentes ao universo de 

estudos deste trabalbo e da base de projetos de casas terreas do AUTOMET, atraves de conceitos, 

mostrou que 15,49% dos projetos analisados receberam conceito A (8<A:;:10), 61,97% obtiveram 

conceito B (6<B:;:8), 19,72% tiveram conceito C (4<C:;:6) e 2,82% conseguiram conceito D 

(2<0:'04). Nenhum projeto recebeu conceito E (O:::E:::2) (Figura 5.17). Verifica-se que as casas 

com dois dorrnit6rios melbor incorporam os elementos de pontua<;ao adotados (pitginas 65-68), 

pois apresentam maior percentagem de projetos com pontua<;ao A Sugere-se ao projetista quando 

for elaborar nova base iinica de projetos considerar os padroes encontrados para as casas com 



dois dormit6rios. Entretanto, deve-se tentar inovar nos projetos de casas com urn e tn§s 

dormit6rios procurando-se atender os criterios utilizados para avaliayao neste estudo. 

Quanto ao enquadramento por tipo de projeto (Figura 5.18), constatou-se que 66,20% 

dos projetos pesquisados eram de casas cuja cozinha e proxima a sala e separada dela por uma 

parede; 19,92% eram de casas cuja sala e interligada a cozinha nao havendo parede de separayao; 

5,63% eram de ediculas laterais e 8,45% eram casa sem enquadramento entre as altemativas 

deste estudo (Figura 5.19). Esse fato demonstrou que existe urn grau significativo de 

homogeneidade entre os projetos estudados. 

F oram apresentadas diretrizes para o desenvolvimento futuro de uma nova ferramenta. 

Essas diretrizes estiio relacionadas a: 

~ manutenyao da 16gica de manipulayao (rotayao, espelhamento e translayao) do projeto para 

considerar a orientavao solar na sua implantayao no lote, visando obtenvao de conforto 

termico, dinamizando a composiyao da base de projetos (Figura 6.8). 

~ pariimetros de areas (Tabela 5.10) para o desenvolvimento de projetos que comporiam uma 

base imica de projetos ( embrioes, casas de urn, dois e tres dormit6rios) visando aceitas:ao por 

todas COHABs em substituivao a base de projetos AUTOMET. 

Foram apresentadas tres formas de utilizavao da ferramenta AUTOMET para o 

desenvolvimento de projetos de casas em conjuntos habitacionais por COHABs e 6rgaos 

assemelhados (Capitulo 6). Em todas as soluy5es encontradas sao necessarias adaptay5es na 

ferramenta e/ou mudanyas sobre projetos utilizados pelas COHABs e 6rgiios assemelhados. A 

nova versao da ferramenta AUTOMET teni o potencial de maquina de simulavao de projetos 

arquitetonicos para multiplos e variados contextos de habitavao popular. 

A aplicavao de uma nova versao da ferramenta podera trazer beneficios aos projetistas e 

as populayoes das diversas regioes do Brasil, agilizando a elaborayao de novos projetos de 

moradias populares e melhorando a sua qualidade. Esta iniciativa podera proporcionar uma 

melhor qualidade de vida para os usuarios das casas populares, uma vez que requisitos minimos 

de qualidade e conforto estariam sendo contemplados. Conseqiientemente, haveria menor 

desperdicio de materiais, mao-de-obra e gastos com reformas e ampliay5es inadequadas. E 
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necessaria destacar que os projetistas das respectivas regioes deveriio ter participayiio efetiva na 

definiyiio das soluyi\es a serem adotadas, considerando as peculiaridades de cada regiao do Brasil. 
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8TRABALHOSFUTUROS 

Apos os estudos efetuados, sugere-se realizar os trabalhos a seguir relacionados: 

• desenvolver a nova versiio da ferramenta AUTOMET, conforrne fluxograma 

apresentado no Capitulo 6 em forrnato de software livre, de uso gratuito e aberto, 

para aumentar o potencial de acessibilidade, bern como favorecer a sua 

distribuiyao e aceitayao, 

• desenvolver a nova base de projetos de maneira a se ter maior aceitayao entre as 

COHABs e Orgiios Assemelhados, 

• tomar a iniciativa de se firmar convenios com companhias de habitayao para 

inseryao das suas bases proprias de projetos na nova implementayao da 

ferramenta e 

• incentivar a realizayao de pesquisas pos-ocupayao em conjuntos habitacionais ja 

implantados para se ter uma critica e para que os projetos aplicados possam ser 

revistos nas diversas regioes do pais, almejando-se a qualidade no atendimento 

aos desejos da populayao quanto a moradia. 
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APENDICEA: 

Tabula~ao dos dados fornecidos pelas COHABs e Orgaos Assemelhados 

lll 



Tabela A.l: Tabu)ol'i'io das areas dos ambientes e totais dos - _, . .,_-

Tabela A.l: 1 _L _, ;, das areas dos ambientes e totais dos 
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Tabela A.l• Tah 'lo~iin das areas dos ·' . 
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Tabela A.l: Tabula<;:ao das informa<;oes sobre lote, implanta<;:ao, recuos e valor dos projetos 
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Tabela A.2: Tabulavao das informa9oes sobre lote, implantavao, recuos e valor dos projetos 
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Tabela A.2: Tabulayao das informas:oes sobre lote, implantayao, recuos e valor dos projetos 
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Tabela A.2: Tabulayao das informac;:Oes sobre lote, implantayao, recuos e valor dos projetos 
~ '- ·' ) J. 

... -i-!""- - ~ :SB~ 

~ 

' ~ j§ 

~ ~ ~ 
ii:: 

=~ -

• ~ =d 

-::3 - c. !; 

116 



Tabela A.3: Tabula\iio das inforrna9(\es sobre tecnicas empregadas/materiais relativos aos 
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Tabela A.3: Tabula¢o das infonnayoes sobre tecnicas empregadas/materiais relativos aos 
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Tabela A.3: Tabulayae das infenna9oes sobre tecnicas empregadas/materiais relatives aos 
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APENDICEB: 

Comparativos das areas dos ambientes (Tabelas B.l a B.54) e 

Varia~;oes percentuais medias das areas dos ambientes (Tabelas B.55 a B.72) 
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Tabela B.l: Comparativo de areas dos ambientes do projeto TG13A da CDHU com projetos 

CDHU-SP 

CO.roodos 

...,. .... 
Ool1t'llt6rlo1 ...,_.,, 
OormltOrlo J 

"8 

AUTOMET e Sanitirio de SP. 

Areas (m') 

29% 

5% 

Tabela B.2: Comparativo de areas dos ambientes do projeto TI13A da CDHU com projetos 
AUTOMET e C6digo Sanitirio de SP 

~= 

CDHU-51' Areas{m') 

- Projetos AUTOIYET de casas terreas C6digo 
C<>modos SanltVio 

1l13A CAS-T 

"" 
CAilE-T ""· CA7S.T W'. C08S-T "" CA1Q..T "" CA10&T ,.. minima .... .... 7,06 ""' -41% 15,33 -49% 14,37 -45% 15.33 -49% 16,18 -51% ,.,. -52% 8.00 ·2% 

Co- 1278 11,52 11% 1,_, 4% 9,30 37% 12.28 4% 12,45 ""' "·" ·"' 4,00 """ - 2,55 3]1 -31% 4,76 - 4,42 -42% 4.76 - 3.8C ·33% 3S9 -36% aoo 28% 

"""""""1 8,16 11,48 ·29% 14,75 -45% 13,70 - 14.05 -42% 11.64 ·30% 12.97 -37% 8,00 2% 

llonnll«<o 2 10,80 9.49 8,93 8.74 11,38 12,48 6,00 

.,.,..,..,., 3 . . 5,74 . . 8,86 . 

Area de~ . 281 4.77 3.29 4.77 . 2.40 252 

Tabela B.3: Comparativo de areas dos ambientes do projeto BD-Il-32 da COHAB-BD com 
projetos AUTO MET e C6digo Sanitirio de SP 

Enlldade: 

COHAB-80 Areas (m') 

... jot<> Projetos AUTONET de casas terreas C6digo 

C<>modos -....,., <=-T ""· CASE-T ""· CA!S.T -- CASST ""· CA10.T ""· CA10E-T ""· minima ""· .... 10,24 1328 ·23% 15.33 -33% 14,37 ·29% 15.33 ·33% 16.18 -37% 16.26 ·37% 8,00 "" c"""" 5,70 11",52 -51% 12,28 ·54% 9,30 """' 1Z28 ·54% 12,45 -54% 13.66 ·55% 4,00 43% - = :m -32% ~76 """' 4,42 -43% 4,76 -4"' ~80 -34% 3.59 -37% 200 "" Dormtt6rlo 1 8,64 11.48 ·25% 14,75 -41% 13,70 ·37% 14.05 ·39% 11,64 -25% 12.97 .,., 8,00 8% 

"""""""'' 
. 10,80 . 9,49 8,93 . 8.74 . 11.38 . 1248 6,00 . 

-3 . 8,74 . . . 8,06 . 

Jnaae~o . 2.81 4,77 . 3.29 4,77 2.40 . 252 . 

Tabela B.4: Comparativo de areas dos ambientes do projeto CP-87-G-1/35 da COHAB-CP com 
projetos AUTOMET e C6digo Sanitirio de SP 

~= 

COHAB-CP Areas (m') 

- Pro]elos AUTO...-r de casas b!rreas C6digo 
C6modoS Santbirio 

CP-8741135 CA3-T ~- CASE-T -- CA7S 

"" 
CASS-T ""- CA10-T "" CA1QE.T "" -~ "" .... 9,18 13.28 -31% 15.33 - 14;37 ·36% 1533 -40% 16,18 -43% 16.26 -44% 800 "'" eo..... 8,34 11,52 ·29% 12,28 ·32% 9,30 ·10% 1228 ·= 1245 -33% f3,66 ·39% 4,00 109% - ,. 3,71 -42% 4,76 -55% 4,42 -51% 4,76 ·55% "' -43% 3.99 ..... 200 "' OonnltOrlo 1 8,37 11.48 ·27% 14,75 -43% 13,70 ·39% 14.05 -40% 11,64 ·"" 12,97 ·35% 8,00 5% 

"""""""'' 
10.80 . 9,49 8,93 . 8,74 . 11.33 . 12.48 . 6,00 

DllnnllOJto 3 . . 8,74 . 8,86 

Area de~ 281 4.n 3,29 4.77 . 240 2.52 
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Tabela B.5: Comparative de areas dos ambientes do projeto BU-ll-1-30 da COHAB-BU com 
projetos AUTOMET Cd. S d SP e 0 tgo amtano e - I COHAB..SU Areas (m2) 

""'""' Projetos AUTONET de casas terreas COdigo 
COmodos Sanitario 

BU-11·1-30 CAS-T - CAS&T -- CA?S -=r - CA10-T -- CA10E-T -- minima -... 7,81 13.28 -41% 15.33 - 14,37 - 15,33 -49% 16,18 ·52% 16,26 -52% 8,00 ·2% 

"""""" 6,71 11,52 -42% 12,28 - 9.30 -- 12,28 ...,. 12,45 - t:Mss ~51% 4,00 68% ........ 2.16 3,71 -42% 4.76 -55% 4.42 -51% 4.76 -55% 3.00 -43% 3.99 - 2.00 8% 

Dormltiir!O 1 7.81 11,48 ·32% 14.75 -47% 1UO -43% 14,05 - 11,64 ·33% 12.97 - a.oo ·2% 

Donnlt0002 10,80 . 9.49 8,93 8,74 11,38 12,48 . 6.00 -· . . 8,74 . . '·"' . ........ ,.,., 281 4.77 3.29 w 2,4<> 2., 

Tabela B.6: Comparative de areas dos ambientes do projeto RJ-01-1 Q-I-35 da CEHAB-RJ com 

projetos AUTOMET e Cooigo Sanititrio de SP 
Entidade: 

CEHAB-R.l Areas (m') 

""'""' Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 
C6modos Sanltlrlo 

RJ.(ti-1C4-35 CAS-T - CAS&T -- CI<JS -- =r -- CA10-T -- CA10E-T - m- -- 10,04 13.28 -24% 15,33 ·35% 14,37 ·30% 15,33 -35% 15,18 ·38% "-"' ·38% 8.00 ""' """""' '·" 11,52 ·53% 12,28 ..... 9,30 -42% 1228 ·56% 12,45 ·OS% 13,66 - 4.00 ""' - 2.0S 3.71 -44% 4,76 -56% 4.42 -53% 4.76 -56% 3.80 -<15% 3.99 ...... 200 4% 

"""""""'' 
8.12 11,48 -29% 14,75 -45% 13,70 -41% 14,05 -42% 11,54 -30% 12.97 -37% 8,00 1% 

DormitOrto 2 . 10.80 . 9,49 8,93 8,74 . 11,38 12,48 6,00 . ............,, . . 8.74 . . . . . 8.86 . . 

""'"'""""" 
1.93 281 -31% 4.77 -&l% 3.29 -41% 4.77 -60% 24<> ·20% 252 ·23% 

Tabela B.7: Comparative de areas dos ambientes do projeto Ipiranga da URBEL com projetos 

AUTOMET e Sanititrio de SP. 

URBB. Areas (m') 

-· 
a.nt~ro 2.'Sl 

Dorn*Odo 1 6,36 

Donnltdrlo 2 

DomlltOrio-;!. 

Tabela B.8: Comparative de areas dos ambientes do projeto MA-l-28 da EMARHP com 

projetos AUTOMET e Cooigo Sanititrio de SP 
Entidade:: 

EMARHP Areas(m') 

""'""' Projetos AUTOJJET de casas t«reas C6digo 
C6modos Sanibirio 

MA-1~28 CAS-T -- CA8E-T -- CAJ'S.T - CASS-T -- CA10..T -· CA1QE.T - """"" --... ..... 13,28 ·36% 15.33 -45% 14.37 -41% 15,33 -45% 16,18 -48% 16,26 -48% 8.00 6% .,_., 6,13 11.52 -47% 1220 
_,.,. 

9.30 ·34% ,Z28 ·50% 1245 -51"!> 13,66 -55% 4.00 53% ........ 2.16 3.71 -42% 4,76 -55% 4.42 -51% 4.76 ·55% 3,80 -43% 3.99 ..... 2.00 8% 

Dorrn!t011o 1 <70 11.48 -76% 14.75 -82% 13,70 -80% 14,05 -81% 11,64 -77% 12.97 -79% 8.00 -DormltOrlo 2 10.80 . .... . 8.93 $,74 . 11,38 12.48 6,00 . -· . . 8.74 . . . . . . 8.86 . . 

""'"'- 281 <.77 3.29 . 4.77 24<> . 252 

123 



Tabela B.9: Comparativo de areas dos ambientes do projeto MA-ll-I-l-35 daEMARHP com 

projetos AUTOMET e C6digo Sanitirio de SP 
""""-: 
EMARHP Areas (Ill') 

- Projetos AUTOMET de casas terreas C6dig0 
C6modos ... ....., 

MA-11-1-1-35 CAS-T - CABE-T - CA?S.T - C'.SS-T - CA10-T - CA10E-T - mfni!TII!I -· - 1M5 13,26 ·:10% 15,33 -31% 14,37 ·26% 15,33 -31% 16,18 ·34% 16,25 ·35% 8.00 33% 

"""""" s.oo ,.., ..,,. 12:,25 -51% 9.30 ·35% "\2,28 .,,. 12,45 ·52% 13,66 ·SS% 4.00 "" """"ro 1,00 3.71 ·50% 4,76 -61% 4.42 ·58% 4,76 -61% 3.ao ~1% ... -53% ~00 ·7% 

Dormt011o1 9,00 11,48 ·22% 14,75 -39% 13,70 -34% 14,05 -- 11,64 ·23% 12,97 -31% a.oo "" DonnltOrio 2 10,80 9,43 8,93 8,74 . 11.38 12A8 S,OO -· 8,74 ... ...... ..._ . ,, . 4,77 '·" w '·"' 452 

Tabela B.lO: Comparativo de areas dos ambientes do projeto 1 Q/FICAM da COHAB-VR com 
AUTOMET e Sanitirio de SP. 

Areas (Ill') 

Tabela B.ll: Comparative de areas dos ambientes do projeto COHABtMUT da COHAB-VR 

com projetos AUTOMET e C6digo Sanitirio de SP 
""""-' 

COHAB-VR Areas (m') 

....... Projetos AUTOMET de casas terreas C6dig0 

~ ........, 
COHAMIUT CAS-T - CAS£.T - CA?l>T - CAas-T - CA10-T - CA10E-T - """"" -.... 10,79 13.28 ·19% 15,33 ·30% 14.37 .,. ,, ·30% 16,18 ·33% 16,26 -34% 8.00 ""' c.mma 3.60 t1.52 ..,. 

14.28 -71'*> 9,30 ..,,. 
12.28 -71% 1445 -71% 1:H;s -74% 4,00 ·10% - 1,83 3.71 -51% 4,75 -62% 4.42 ·59% 4,75 ..,.. 3,00 ·52% 3,99 -54% 2,00 ·9% 

"""""'""'1 ?,SS 11,48 = 14,75 - 13.70 ...,,. 14,05 -45% 11,64 ''"' 12,97 -41% 8,00 ·4% 

Oorrnlt«to 2 . 10,80 9.<9 8,93 8,74 . 11,38 . 12,48 6,00 . 

"""""""'' 
. . 8,74 . . 

"" 
. . . ....... ..._ 0.53 ,, .. 1% m ..,. 3,29 ..... 4,77 ..,. 2,40 -78% "" -79% . 

Tabela B.12: Comparative de areas dos ambientes do projeto Milionarios li da URBEL com 
projetos AUTOMET e C6digo Sanitirio de SP 

~ 

URSEL Areas (Ill') - Projetos AUTONET de casas 'Mrreas C6digO 

~ SaniiOrio ·-· CAS-T - CASE-T -· CA?s-T ""· CAllS-T ... CA10..T "" CA1QE.T ""· """"" -... 13,32 13,28 0% 15,33 -13% 14,37 -7% 15,33 ·13% 16,18 ·18% 16,28 -18% s.oo 67% 

"""""" 6-,13 11,52 -47% >2.:0 -SO% 9>0 
_,.,. 

12.28 -SO% 1445 ..,. 13,66 -- 4,00 53% - 2,21 371 - 4,76 -54% 4,42 -50% 4,76 """ 3,80 -42% "" -45% 400 "" 
-1 '"' 

11,48 
_,,. 

14,75 -14% 13,70 - 14,05 -41% 11,64 
_,. 

12.97 -37% 8,00 3% ,.,_,.,, . 10,80 9,49 '"' 8,74 . 11,38 TZ,48 6,00 . 

-· 8.74 . .. .............. . 2.81 . 4,77 3,29 4,77 2,40 2,52 . 
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Tabela B.13: Comparativo de areas dos ambientes do projetol OAr da CONDER com projetos 

AUTOMET e C6digo Sanitario de SP . 
Entidade: 

CONDER Areas (llf) - Projetos AUTOMET de casas teneas C6digo 
C6modos Sanitaria 

'""' CAS-T - CAl!E-T - CA7S-T -· CASS-T -· CA10-T -· CA10E-T -· minima -.... "·"' 15,33 14,37 - 15.33 16,18 
,.., 5.ro 

CozinM: '·"" 11.52 - 12.2£ -52% '·"' -31% 12.25 -62% .... -53% 13,66 ->'% 4.00 47% ......... '-" 3,71 -35% 4,76 -51% 4,42 - 4,76 -51% '·"' 
_,.. 

'-" -42% '-"' 16% 

Dormitiirio 1 
,., 

11,48 
_,. 

14,75 -- 13,70 
_,.. 

14,05 -37% 11,64 -24% 1<97 -32% 6,00 10% 

DormitOrio 2 10J!O 9.49 "' 6J< 11;38 "-" '·"' DonnitOrio 3 - 8,74 - - 6 ... 

Ar.adeServi90 '-"' 
,., -10% 4,77 _.,. 

'-" -23% 4,77 -47% '-40 "" '·"' '"' 

Tabela B.14: Comparative de areas dos ambientes do projeto 11 Cr da CONDER com projetos 

AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade; 

CONDER Areas (rtf) 

- Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 

C<>mcxlos Sanitmo 

"'" CAS-T - CASS-T - CA>S-T - CA>S-T -· CA1Q.T - CA10E-T -- minima -.... 1Z:2B - 15,33 14,37 - 15.33 16,18 ,.,. 
'"' -

""'"""' ... 1152 -44% 12.2B - 9-"' -31% 1225 -48% 12,45 - 13,66 -03% 4.00 "" - '-" 3.71 -36% 4]6 _,,, 4,42 -45% 4,76 -51% '-" -- '·"' -42% '-"' 1 .. 

Ib:mitOrio 1 9,40 11.48 -15% 14,75 _,... 1>70 -31% 14!15 -33% 11,64 -19% 12.97 
_,. 

6,00 15% 

OormitOrio 2 "'-"' 9,49 ... - a7< "-" 12,<8 6,00 

DormitOrio 3 8.74 - '·"' Area•~ '-"' 2,81 -2% 4,77 -42% 
,,. -16% 4,77 -42% 2_40 "'" 252 10% 

Tabela B.15: Comparativo de areas dos ambientes do projeto BA-70.Gl-29 da CONDER com 

AUTOMET e Sanitario de SP. 

CONDER Areas (m') 

6,S2 

""""""' '-"' 
~ 2,10 

DDrlnitDrio 1 7,88 

DormitOfio. 2 

~3 

Tabela B.16: Comparativo de areas dos ambientes do projeto BA-70.Gl-29 da CONDER com 
. tos AUTOMET coo· S d SP pro1e e I _go an1tano e 

Entidade; 

CONDER Areas (nf) 

- Projetos AUT'OIIIET de casas timeas =· catnodos ........ CAJ>T -· CASE-T -· CA>S-T -- "-"S-T -- CA1Q..T -- CA10E-T -· m- -· .... 7,2< 1>26 -45% ,.., -53% 14,37 -50% 15,33 -53% 16,18 - 16,26 -55% '"' 
-10% .,_,. ... 1152 """ ''-"' - '-"' -31% 1226 - 12.45 - 13,613 -53% '-"' "" - 252 3,71 

_,. 
4,76 -47% 4,42 - 4,,. -47% '·"' 

_..,. 
3,99 -37% 200 ""' -· 6,79 11,48 -41% 14,75 - 13,70 

_.,.. 
14,05 -52% 11,64 -42% ''-" -45% 6,00 -15% 

~2 - , ... '-" 6-" 67< - ,_,. 
''-" 6,00 -· - 8,74 - - 6,66 

Area de SarriqQ 
,_., 

'-" "' 4,77 
_,., ,,. -9% 4.77 

_,., 
240 "" '-"' 19% 
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Tabela B.17: Comparative de areas dos ambientes do projeto Ol-BM2 da CONDER com 

projetos AUTOMET e Codigo Sanitirio de SP 
Entidade: 

CONDER Areas (Ill') - Plojetos AUTOMET de eahS terreas C6digo 

C6modos Sanitaria .,...., 
CA~T - CASH ~- CA7S-T ~ CABS-T - CA10.T -· CA10E-T -· minima J \1011". .... 

""' "'"' 
_,.. 

"" 
.,.. 14.37 -=I 15.33 -33% 15,18 -37% 

""' -37% '·"' "" _..... .... 11.52 ""'" 12.28 -- 9."' :: 12.28 -<8% 12.45 -<8% 13,66 -53% '·"' 81% .......... 2.52 3,71 "'"' 4,76 -47% 4A2 4,76 """ '·" ·34% '·"' -0!7% 2.00 ""' DllmlitOric 1 6.79 11,48 -41% 14.75 """ 1>70 - 14,05 -52% 11.64 """' 12,97 -<8% 800 -15% 

Oom:mxio2 1QBO 9.<5 ""' '-"' 11-"' 12." 6.00 

Darmiri~M3 8,74 ... 
Area ckJ s.noi~ 2,99 2>1 '"' m """ '·"' ... m _,. 

""' 
,.., = 19% 

Tabela B.18: Comparative de areas dos ambientes do projeto 04-ArM2 da CONDER com 
projetos AUTOMET e Cooigo Sanitirio de SP 

Entidade: 

CONDER Areas(m') 

- Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 
C6modos Santirio .,._, 

~T - CASE-T -· CA7S-T - CASS-T -· CA1Q..T -· CAfOE-T - mfnimz -.... 9,55 13.22 ·28% 15.33 """ """ -- 15,33 -- 16,'18 ...,. 
1""' "'"' 8,00 , .. 

Comha '" 11.52 """ 12.28 -<8% 9,:l0 -31% 1'-"' -- ,, .. - 13,66 ""' •.oo 81% ......... 
"" 

3,71 
_,.. 

4,76 """ 4,42 """" 4,76 ""' ""' 
-34% ,., _,,. 2,00 -DormitiJrio 1 7.13 11.48 .,.. 14,75 

_,.. 
"'"' - ""' 

49% 11.&4 '"" 12.97 """ a.oo -11% 

~2 10.80 " 9.49 " 8,$ " '-" " 11-"' " 12." 6,00 

~3 " 8,7-4 " " , .. 
Are. de Sor.ri;o '·"' 2.81 "" •.n ... '"" 32% m ·9% '·"' '"' 2.52 ""' " " 

Tabela B.19: Comparative de areas dos ambientes do projeto 06-BrM2 da CONDER com 
projetos AUTOMET COO' S d SP e tgo an1timo e 

Entidade: 

CONDER Areas(~) - Plojetos AUTOMET de casas ti!n'eas C6digo 
C6modos .. -....... , ~T -· CASE-T -· CA7S-T -- CASS-T - CA10-T -- CA10E-T -- ·- --.... 7;JS ,_,. 

""" 15.33 - 14,37 """' 15,33 """' 1&,18 .... "-" -- '·"' -""'"""' '" 11.52 - 12."' ...... ..., 
·31%. 12..28 - "-" - """ """ •.oo 61% ......... 2,52 '-11 -32% '·" "'"' "'' -- 4.76 "'"' 

, .. ....,. 
'·" -31% 2,00 ""' DonniiOrio 1 ... 11.48 ·22% 

"" -- 13.10 ·:!5% 14.05 -- 11,64 
_,.,. 

12.97 -01% 8,00 12% 

Domiic0rio2 " 10 .. ... '-"' 8,74 " 11.3S " 12,<8 "" " 

"DormitOrio 3 " .,. " 8,86 " 

Areaot.Sini!rO 2,99 2>1 '"' m -37% '"" -9% m -31% 

""' ""' 2.52 1"' " 

Tabela B.20: Comparativo de areas dos ambientes do projeto 07-AM2 da CONDER com 
projetos AUTOMET coo· S d SP e 1go anttimo e 

~= 
CONDER Areas (111") ,_ 

ProjetosAUTOMET de casas teneas C6<figo 
C6modos Sanitt:rio .,...., 

CM-T -· CABS-T -- CA7S-T - CAOS-T - CA10.T -- CA1QE.T - mnma -.... 8,25 13",28 -38% 1>''' - ""' -- 15.33 - 1&,18 .... 16',26 - •oo "" CoDN SJS 11.52 41% 12..28 - 9.30 
_,. 

12.:!5 - 12.<6 - 13.66 
_,,. ,,00 -......... 2.7D 3,71 ·27% '·" -- '·" -- '·" """ '·"' """' 3.99 -32% 2,00 ""' -· ... 11,48 - 14,75 .... ,.,. -62% 14,05 """ ""' ""' 12,97 - 800 ·18% 

Domlic0Jio2 ,. .. 
'"" ""' 

8,74 

""' 
,, .. soo " .......... , 8,74 " " " ... 

k-deo~ 3,15 '-'" 12% •.n ..... 
"" 4% m """ 

, .. 
"" = 25% " 
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Tabela B.21: Comparativo de areas dos ambientes do projeto MSI Q.25 da CDHU-MS com 

projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade: 
COHU.oMS Areas {m%) 

·- Projetos AUTOMET de e.asas terreas C6digo 

C6modos Sanitario 
MS1Q..25 CAS-T 

~· 
CA8E-T -- CA7S-T 

~· 
CA8S.T m CA10-T 

·~ 
CA10E-T 

~·-
minima 

~· .... - "-" - 15,33 14,37 15,l3 16,18 "-" '·"' Cqtif>ha 7JS 11,52 -3&% I 12.28 42% ,, -2'% 12>0 42% 12,45 43% 13,66 40% 4,00 79% 

Bilftheiro 2.10 3,71 -43% 4,76 -56% 4,42 
~'" 

4,76 
_..,. 

3,80 45% 3,99 -<7% 2,00 5% 

Do<mit6rio 1 ,~ .. "-"' 
-~·I ~·:: 

-26%. 13,70. -21% 14,05 
_,, 

11,64 
_,., t2,97 -16% '·"' "" DonnitOrio 2 10,80 8,93 8,14 11,38 12,48 8,00 

Dormit6ria 3 - 8.74 '·" Aru•s.....,~ - :tet - 4.17 "'' 4,77 2,40 - 2,52 

Tabela B.22: Comparativo de areas dos ambientes do projeto 20AM2 da CONDER com projetos 
UTOME C' d. S d SP A Te 0 1go an1tano e 

Entidade: 

I CONDER Areas (m~) 

.... ,_ Projetos AUTOMET de casas teneas C6digo 

C<>modos Sanitirio 

''""" CA&-T - CASE·T - CATS--T - CAOS-T ~- CA1CH - CA10E-T - minima -.... 9,90 13,28 -25% 15,33 -35% 14,37 -31% 15,33 -35% 16,18 -3"' 1526 -- '·"' "" .,_ 
~" 11,52 

_,,. ,,,. _,.. ,,. 4% 12.28-
_,.. 

12,45. -2"" "" 
-35% 4,0<) '"" -- 2,70 3,71 

_,. 
4,76 -43% 4,42 -- 4,,. -<3% 3,80 -29% 3,, -32% 2,00 35% 

OOI'lltilio 1 8,25 11,4$. -28% 14]5 

""" 
13,70 - 14,05 -''" 11,64 -29% 12.97 -- '·"" 3% 

DcmnicVrio z 10,80 .... '"' 
a,. t1,38 - 12.48 '·"" OonnitOrio 3 8,74 '"' '-edfl~ 4.32 2., "" •.n ... 3,29 

"" m _,.. 
2,<0 .... 2,52 "% 

Tabela B.23: Comparativo de areas dos ambientes do projeto 21AM2 da CONDER com projetos 

AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade:: 

CONDER Areas (IW) 

- ProjetOs AUTOMET de casas terFeas COcUga. 

cOmodos Sanitiirio 
Z1AM2 CAS..T -- CASE-T ~- CA7$-T 

·~ 
CASS-T ~- CA10.T ~- CAHIE-T -- mlnilnll -.... .... 

'"" 
-2S% 15,33- .,.,. 

"-" -31% 15,33. 
.,.,. 16,18- ...,. 113..26 ""'" '·"' "" eoUttta 

,., 11,52 -23% 

""' -27% 
,,. 

4% ""' 
-27'!1. 12.4S ""' 

13,66 _,. .. 4,00 '"% 
Bantteiro 2.70 3,71 -27% 4,76 """ 

4,42 _,. 
4.76 ~,. 3,60 

_,.. 3,99 -32% 2.00 35% 

DCiallitbrio 't "'5 tl,4a 
_,.. 

14.75 ..... 13,70 - >4,05 
_,,. 11,$4 """ 

12,97 

"'" '·"' '" Dcmnit6rio 2 - 10,60 - .... - 8,93 - 8,74 ""' - 12,48 

'"' Dormit6rio 3 - - 8,74 - - .... 
Area de ServU;o ,, 

2.81 5<% w _.,. 
"'' 

31% •.n -9% '·"' "" 2.52 "" 

Tabela B.24: Comparativo de areas dos ambientes do projeto Inicial da CDHU-MS com projetos 
com AUTOMETe Sanitario de SP. 

Areas (m') 

-· C6modos 
·~~· =<2'90 

:-. .... - ,,. 
1...;% 

15,33 "~' - ::; ...;.. ,._,. 
1...; .. ""' - '·"' c.-.. ..... 11,52 12,28 - 9,30 -31"4 12,45 13,66 -53% '·"" "" - 2~, 3.71 1::: •. 16 ·51% .... - 4,76 

~:: 
, .. 

I= 
3,99 ~"' 

,., 
"'" Domdt6rio1 '"' 11,48 14,75 - 13.70 - 14,05 , ... 12,97 1-- '·"' "" OotmilOrio 2 - 10,80 .... 8,93 6,74 11,38 - "" - s.oo 

Donrlitcirio 3 - - 8,74 - - -
~:: 

- - -
2.78 "" -2% •.n _,,.. 3,29 1-, ... m .. ,.. 2AO I"" I ""' 

-
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Tabela B.25: Comparative de areas dos ambientes do projeto B-BD-!2-50 da COHAB-BD com 

projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade; 

COHAB~BD Areas (m2
) 

,._ Projetos AUTOMET de casas ~rreas C6digo 

C6modos Sanih\rio 
B-B0-!2-50 CAf!...T - CASE·T - CA7S-T - CAS&T - CA10-T - CA105-T W,. minima W,, .... 10.80 13,28 -19% 15,33 

_,.,. 
14,37 ·25% 15,33 -30% 16.18 -33% 16.:26 -34% 8,00 35% 

.,.,._ 8,28 11,52 -28% 12,28 -33% 9,30 -11% 12,28 -33% 12.45 -33% 13,66 -39% 4,00 107% 

Banhetro 3,64 3,71 ·2% 4,76 -24% 4,42 -18% 4,76 -24% 3,80 -4% 3.99 -9% 2.00 "" D<mnltOrlo 1 11.47 11,48 0% 14,75 -22% 1UO -16% 14,05 -18% 11,64 -1% 12.97 ·12% 8,00 43% 

Oonnlt6flo 2 9<61 10,80 -11% 9,49 1% 8,93 8% 8,74 10% 11,3a -16% 12.48 -23% 6,00 60% 

DonnltOrtG 3- . 8,74 . . . 8,86 . 
Area de Servlo;-o 2.81 4,IT 3,29 . 4,n 2.40 2.52 . 

Tabela B.26: Comparative de areas dos ambientes do projeto C-BD-!2-50 da COHAB-BD com 

projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
~ 

Entidade: 

COHAB-80 Areas (Ill'} 

Projsto Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 
COmodos SanQrio 

C-SI),Q-50 CAS-T ,.., CAaE-T ,.. CA7S-T ""· CASS-T ..-. CA10-T ,.., CA10E-T ,.. mfrima "" .... 11.61 13.28 -13% 15,33 -24% 14,37 -19% 15,33 -24% 1£,18 -28% 1£.26 -29% 8,00 45% 

Co"""' 8,28 11,52 -28% 1228 "'" 9,30 ~11% 12.28 "'" 12,45 - 13.66 -39% 4,00 107% ........ 3,84 3.71 ·2% -4.76- ~24% 4,4:2 ·18% -4,76 ~2-4% 3,00 -4% 3,99 -9% ~00 S2% 

Dormit6rio1 9,61 11,48 -16% 14,75 -35% 13,70 -""" 14,05 -3:2% 11,64 -17% 12,97 ·26% 8,00 ""' Dotmlt6rio 2 8,37 10,80 ·= 9.49 -12% 8,93 -6% 8,74 -4% 11.38 -26% 1:2.48 -33% 6,00 ""' Dormit6rio 3 . . 8.74 . . . . . . 8,86 . . . ...... _ . ~81 . 4.n . 3.29 . 4,TT . 2,<0 . ~52 . . . 

Tabela B.27: Comparative de areas dos ambientes do projeto TI24A da CDHU-SP com projetos 

AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade: 

CDHU..SP Areas {mz) 

- Projetos AUTO MET de casas t&reas C6digo 

C6modos Santh'trio 
T124A CA8-T -· CASE~T -· CA7S-T w,, CA8S.T -· CA10-T -· CA10E~T -· minima -· .... 9,90 

""' ·25% 15,33 ·35% 14,37 ~31% 15,33 ·3"' 18,16 -- 16.26 
_,., 

8,00 2$% 

Cozinh• 8,16 11,52 ~29% 12.28 ·34% 9,30 ·12% 12,28 ·34% 12,45 ·34% 13,66 -<0% 4,00 104% ......... 2,83 3,71 ·24% 4,76 .. ,, 4,42 -36% 4,76 -41% 3,80 ·26% 3,99 ·29% 2,00 "" Donnh:Orio 1 8,64 11,48 ·25% 14,75 .. ,,. 13,70 
_,.. 

14,05 -- 11,64 
_,... 

12,97 ·33% 8,00 8% 

Donnit6lio 2 8,38 10,80 ·22% 9,49 -12% 8JJS .... 8,74 .... 11,38 _,.,,. 12,48 -33% 6,00 "'" 0~3 . 8,74 . . . . . . 8,86 . 
Ar .. MServit;O 2,81 . 4TT 3,29 . 4,'IT . 2,40 2,52 . 

Tabela B.28: Comparative de areas dos ambientes do projeto D-BD-!2-50 da COHAB-BD com 
projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 

Entidade: 

COHAS..SD Areas (m=) ,.,_ 
Projetos AUTOMET de casas ~rreas COdigo 

C6modos Santtirio 
D.SI).;J2-50 CAS-T -· CASE-T -· CA7S-T -· CASS-T W,, CA10-T - CA10E·T -· minima -· .... 11,04 

""' ·17% 15.33 ·28% 14,37 
_,.. 

15,33 -28% 16.18 ·32% 16,26" ·32% 8,00 38% 

Cozinha .... 11.52 -25% 12,28 ·29% 9.30 
_,. 

12.28 ·29% 12.45 ·30% 13.66 .,.,. 4.00 117% ·- 3, .. 3,71 ·2% 4.76 -24% 4,42 -18% 4,76 -24% 3,80 .... 3,99 _,,. 2.00 "" DormltWio 1 9,36 11,48 -18% 14,75 -37% 13,70 -32% 14.05 -33% 11,64 ·20% 12,97 -28% 8,00 "" Donuiti:Jrio 2 8,12 10,01) -25% 9,49 -14%. 0,93 .... 8,74 -1% 11,38 ·29% 12,48 ·35% 8,00 

"" Dormit0rio3 . . 8,74 . . . 8,86 . . 
Area dtJ Servi9o 2,81 . 4,n 3,29 4,77 2,40 2.52 
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Tabela B.29: Comparativo de areas dos ambientes do projeto BD-12-54 da COHAB-BD com 

projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade: 

COHAB-BD Areas(m") 

""""" Projetos AUTOMET de casas terreas C6d;go .,.,_OS Sanltario ....., ... CA&T ~- CA8E-T ~- CAJS-T - CABS-T - CA11H - CA10&TI - mkima -.... ''"' """ 
_, 

15,33 -TS% 

"" 
-0% 

""' 
_,,. 

15.18 -20% 
16,26 ! ~:<!!% "'" "" 

"""""" '·" ""' 
_,.,. 

''""" -37% 

'"" ·T7% T2.28 ·37% 
,,_.,. ·38% 13.66 -43% <.00 "" - '·" 3,71 -- '·" - <.42 _,.. 

'·" 
..,.. 3.00 .,.. 

3.99 1-32% 2.00 "" ~oi 1U8 11.48 -3% 14.15 . ,.. .. 13,70 ., ... 14,05 .,.,.. 11,64 ... .. 
12,97 1-14% "" ""' 

~2 .... ,.., ., ... 
'·"' -- ... ...... .,, .,.,. 

'"'" 
.,... '12,48 -31% 

'"" "" oonm<irio3 - 8,74 '-"'I.· Anadlts.vi9Q '-" '-'" ....... <.77 ..,. 3.79 .... <.77 -67% 2.40 -35% 2.52 -36% 

Tabela B.30: Comparativo de areas dos ambientes do projeto BD-12-40 da COHAB-BD com 
projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 

=::;,! Areas {nfl 

I - Projetos AUTOMET de casas ttm!as C6d;go 

~ -....... CAS-T - CASE-T -· CA7S-T -- CABS-T -· CA1Q..T -· CA10&T ~- minima -... "·"' 13.28 -30% ,, -- 14.37 ·35% 15,33 
_,.., 

16,18 ..... "-"' -<3% "·"' "" .,.._ 
""' ""' 

...... = -51% 

""" 
-35% ''-"' """' 

,. .. 
"""' 

,, .. - ""' 
.,., 

......... '·"" "' -- '·" ..... '·" 
... ,, 

'·" - ""' 
_,. 

"'' 
-35% 2.00 -DorMI:Orio1 '·" 11,-tS -23% 14.75 - 13,70 -- 14,05 -37% 11,64 

_,..,. 
'297 

_,... 
8,00 "" Ootmit:oilrio-2 

,_,,. 
'"-"' 

_,.. .... -- '"' -- .,, .... 11,3$ -20% 

"" 
.,., 

'"" "" Dmnit0rio3 .,, - - ... 
Ar-•s.w;o '"' <.77 3.29 - <.77 2.40 2.52 -

Tabela B.31: Comparativo de areas dos ambientes do projeto CP-85-12T -2/48 da COHAB-CP 
com AUTOMET e Sanitario de SP. 

Areas (nf) 

13,13 

~ 7,29 

&n1llil'o 2.70 

OonnitOrio 1 8,99 

~2 8,37 

Dormit0rio3 

Tabela B.32: Comparativo de areas dos ambientes do projeto CRillS l-12-40L V da CRillS com 
projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 

~ 

CRHIS Areas(nf) 

- PTojetos AUTOMET de c:asasterreas C6digo 

~ Sarlit:irio 
CRK$142-«<t.V CA&-T - CASE-T -· CA7S-T -- CAS$-T -· CA1()-T -· CA10E-T -· - -... ,., 

""' 
_,. ,, -37% >4.37 ·33% 15,33 -37% 16,18 "''" "-"' "'"' "'"' ""' c.-. ... ,,, .. ,, 

''-" - '·"' -27% ""' - ,~ .. -- , .. - '·"" "'' - '"' 
3,71 ..... '·" """' 4,4:2 "'"" 4,16 """' '"" """ 3 ... """"' 2.00 '"' OormilDrio 1 8,10 11.48 

_,.,. 
14,75 ..... 13,10 "'" f·MS ""' 11.64 

_.,. ,,., -38% 

'"" '" ~z '-"' TO.SO -30% 

''" -20% 
,.., ., ... 8,74 

_,..,. 
11,38 

_,.. 
12",48 -- '·"' ""' ~3 .,. - . ... 

k... ... Sel'vi!;o '·"' 4.77 3,29 .., ,., - 2.52 
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Tabela B.33: Comparative de areas dos ambientes do projeto CP-85-IZT -2/43 da COHAB-CP 

com projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade: 

I COHAS.CP Areas(m') 

"•]olo Projetos AUTOMET de casas terreas C6dlgo 
C<lmodos Sanitflrio 

C1'85-12T.m3 CA8-T - CASE-T -· 0\78-T - CASS-T - CA10-T - CA10E-T - minima -.... 9,18 13.28 -31% 15,33 -- 14.37 -35% 15,33 -<0% 16.18 -43% 16,:.26 44% a.oo 15% .,_ 8,37 11.52 -27% ,2,,. -32% 9.30 -10% 12,29 -32% 12.45 -33% 13,66 -- 4,00 1()9% . ..,., . .,. 2,16 3,71 -42% 4,76 -55% 4,42 -51% 4,76 -55% 3,60 -43% 3$ -46% 200 8% 

Domlit6rlo 1 8~7 11.48 -27% 14.75 -43% 13]0 -39% 14.05 -40% 11,64 -21!% 12$ -- 8,00 5% 

-·2 8,C!il 10,80 -23% !(49 -12% 8,93 -6% 8,74 -4% 11.38 -29% 12,48 -33% 8.00 4C% 

Donnlbirlo 3 8.74 - - 8.86 -
Area de Servl.~ 2.81 - 4,77 3.29 4.77 2.40 - 2.52 

Tabela B.34: Comparative de areas dos ambientes do projeto MOD-40M-R da COHAB-SP com 

proJetos AUTOMET C' d S d SP e 0 Jgo amtano e 
Entidade: 

COHAB-SP Areas (m, 

"-]oto Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 
C<lmodos Sanitaria 

M01>4011-R CAS-T - CASE-T - CA7$-T - CABS-T - CA10-T - CA10E-T - minima -- 9,94 13.2B -29% 15.33 -35% 14.37 -31% 15.33 -35% 16,18 -39% 16,26 -39% 8,00 24% 

<:.-.. 7,86 11.52 -3<% 12,2B -38% 9,30 -18% 12,28 -- 1245 
_,... 13.86 -- 4,00 91% - 2,19 3.n -41% 4.76 -54% 4,42 -50% 4,76 -54% 3,80 -42% 3,99 -45% 2,00 "'" 

.......... 1 9,23 11,48 -20% 14.75 -37% 13.70 -33% 14,05 -34% 11.64 -2'% 12,97 -29% MO 15% 

-2 8,., ro.ao -37% 9.49 -28% 
., 

-24% 8,74 -22% 11,38 -40% ,_ .. -45% 6,00 14% 

-.3 8.74 8,68 -.. - 2.81 - 4.n - 3.2S 4.77 - 240 - 2>2 

Tabela B.35: Comparativo de areas dos ambientes do projeto RP-2-38 da COHAB-RP com 
projetos AUTOMET e COdigo Sanitario de SP 

Entidade: 

COHAB-RP Areas(m, - Projetos AUTOWET de casas tsreas C6dlgo 
C6modos Sanit6rio 

AA2-38 CM-T .. CASE-T ... CA?s-T - CABS-T .. CA10...T - CA10E-T -m- -- 7,95 13.2!3 -40% 15,33 -49% 14.37 -45% 15,33 -48% 16,18 ·51% 16.28 ·51% 8,00 -1% 

"""""" 6,23 11.52 -48% 12.28 -49% "'" -33% 12,2B -49% 12.45 -- 13,66 -- 4,00 68% - 200 3,71 - 4.76 -55% 4A2 -55% 4.76 -- '" -47% 3,99 -50% 200 0% 

-1 .... 11,48 -26% 14,75 -43% 1>70 -38% 14,05 -40% 11,64 -27% 12.97 -35% 8,00 8% 

-2 6.83 10,80 -39% .... -30% 8,93 -28% 6.74 -24% 11.38 -42% 1248 -47% 6,00 11% 

-3 <74 - - '-" ...... _ 
2." 4,77 >29 4,77 240 - 252 

Tabela B.36: Comparativo de areas dos ambientes do projeto RP-2-45 da COHAB-RP com 

projetos AUTOMET COO' S d SP e Jgo an1tano e 
Entidade: 

COHAB-RP Areas (m, - Projetos AUTOMET de casas terreas C6dlgo 
C6modos Sanibirio ........ CAS-T ... CASE-T ... CA?s-T -· CABS-T -· CA10...T - CA10E-T .. """"" 

.. ... 9,00 13.28 -32% 15,33 -41% 14,37 -37% 15,33 -41% 16.18 -44% 18.28 -45% 8.00 13% 

"""""' 7.20 11,52 -38% 12,21l _.,, 9,30 -23% 12,28 -41% , .. -42% 13,66 -47% 4,00 80% - "'' 3.71 -21% 4,78 -38% 4,42 -34% 4.76 -38% 3,80 -23% 3,99 
_,.. 

200 47% 

Domllto.to 1 "-"' 11,48 -11% 14,75 ·31% 1>70 -28% 14,05 -27% 11.64 -12% 12.97 -21% 8,00 '"" -2 7,80 10,&1 -28% 9 .... -18% 8,93 ·13% 8,74 -11% 11,38 -31% 12.48 -38% 6,00 30% , ......... , - <74 - 8,68 -.. - 2,81 4,77 3.29 4,77 240 252 
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Tabela B.37: Comparativo de areas dos ambientes do projeto CASA IDEAL da EMHAPE com 

projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade: 

EMHAPE Areas (m') ,._ 
Projetos AUTOMET de casas teneas C6digo 

C6modos San......, 
CASAIDEAl. CAJl-T - CASE-T - CA7S-T - CASST - CA1Q.T - CA10E-T - minima -- 11,6:2 132!! -13% 15,33 -24% 14.37 -19% 15.33 -24% 16,18 

_,.,,. 
16,26 -29% 8.00 "" 

"'"""" 5.06 '1.52 -55% 12.21l -59% '·"' -- 12,28 
_,. 

12.45 -59% 13,66 -63% 4.00 Z7% - 1.66 3,71 -51% 4]6 -62% 4.42 -59% 4.75 -62% '"" 
-53% "" -55% 2.00 -10% 

DonnltOOo 1 6.84 11,48 - 14.75 -54% 13.70 -50% 14.05 -51% 11,64 -41% 12,97 -47% s.oo -15% 

"""""""" 2 
6.84 10,80 -37% 9.49 -28% 8.93 -23% 8,74 -22% 11,38 - 12,48 -45% 6.00 14% 

"""""""'' - 8.74 - - 8.06 - -...... _ 
2.81 4.77 3.29 4.77 2.40 2.52 

Tabela B.38: Comparativo de areas dos ambientes do projeto BU-II-2-40 da COHAB-BU com 
AUTOMET e Sanitario de SP. 

COHAB-BU Areas (m'J 

Tabela B.39: Comparativo de areas dos ambientes do projeto RJ-Ol-2Q-I-43 da CEHAB-RJ com 
projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 

Entidade: 

CEHAB'RJ Areas (m'J 

""'""' Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 

C6modos --R.1411->Q+43 CAII-T - CASE-T -- CA7S-T .. CASST - CA10..T .. CA1QE..T -- --... 10,04 13.28 -24% 15,33 -35% 14.37 -30% 15.33 -35% 16,18 -- 16.26 -- '·"" 26% 

"""""" 5.43 11,52 -53% 12.28 -56% 9.30 -4:1% 12.28 -56% 1245 -56% 13.66 -60% 4.00 "" - '"' ~71 -44% 4,76 -- 4.42 -53% 4,76 -56% 3.80 -45% 3.99 - 200 "' Dormlt6rto 1 8,12 11.48 -29% 14,75 -45% 13,70 -41% 14.05 -42% 11.64 -30% 12.97 -37% 8.00 1% ...........,, 7»7 10,80 
_,,. ..... -16% 8.93 -11% 8,74 -9% 11,38 -30% 12,48 -36% 6.00 33% 

DonniiOrfo 3 8,74 - - - - 8.8< - -.............. 1.93 2.81 -31% 4:17 - ,_, -41% 4:17 -60% 240 -20% 2.52 -23% -

Tabela B.40: Comparativo de areas dos ambientes do projeto MG-65-I-2-45 da COHAB-MG 

com pro1etos AUTOMET Coo- S d SP e lll;O amtano e 
Entidade: 

COllA......., Areas (m'J 

..... ,.., Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 

C6modos --MG-654-2-45 CAII-T ""'· CAIIE-T -- CATS-T ""' CAS$-T ""'· CAtO..T "'· CA10E-T ""'· """""' --... 10,22 13,28 -23% 15,33 -33% 14,37 -29% 15,33 -33% 16.18 -37% 16;26 -37% 8.00 213% .,....,. 6.45 11,52 """ 12.28 --47% '·"' ·31% 12.28 -47% 1245 -48% 13,66 -53% 4.00 61% - 416 3,71 -42% 4,76 -55% 4.42 -51% 4,76 -55% ,., -43% 

"" -46% zoo 8% 

........... 1 8.49 11,48 
_,.. 

14.75 -42% 13,71) -38% 14.05 ..., .. 11,64 
_,.,. 

12»7 -35% 8.00 "' ..........,, 8.49 10.80 -21% 9.49 -11% 8.93 -5% 8,74 -3% 11,38 -25% 1248 -32% 6.00 42% 

-·· - - - 8.74 - - 8.86 - -...... _ 
22!! 281 -19% 4.77 -52% 3.29 -31% 4.77 -52% 240 -5% 2.52 -10% -
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Tabela B.41: Comparativo de areas dos ambientes do projeto BU-ll-2-40 da COHAB-BU com 

projetos AUTOMET e Codigo Sanicirio de SP 
Entidade: 

I COHAB-MG Areas (rrr) 

- Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 

C<>modos Sanit.Vio 
MG-38-I-2..37 CAS-T - CA8E-T - CA?S. T we. CA8&-T - CA10-T we. CA10E-T - minima we .... '·"" 13.28 -41% 15,33 - 14,37 -45% 15.33 -49% 16_18 -51% 16,25 -52% 8,00 -2% 

c""""" 4,51 11,52 -81% 1228 -<3% 9.30 -52% 12,28 -63% 12.45 -S4% 13,66 -67% 4,00 13% ......... 1,79- 3,71 -52% 4,76 -82% 4.42 - 4,76 -62% 3,80 -53% 3,9$ -55% 2.00 -11% 

Donnltirio 1 7,00 11,48 -33% 14.75 -<18% 13,70 -44% 14,05 ·45% 11,64 -34% 12,97 -41% 8,00 -4% 

Oonnlti:Jrio2 '·'" 10,80 -29% 9,49 -1.9% 8,93 -14% 8.74 -12% 11,38 -33% 12.48 -39% 6,00 28% 

Dormlt6rfo 3 - 8,74 - - 8,86 

keado- 2.15 '·" -23% 477 -55% 329 -35% 4,77 -55% ~" -10% = -15% 

Tabela B.42: Comparativo de areas dos ambientes do projeto RJ-01-ZQ-I-43 da CEHAB-RJ com 
projetos AUTOMET e Codigo Sanitario de SP 

Entidade: 

COHAS..VR Areas (m') 

... ..., Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 
COmodos Sanitiirio 

COIW!ICSN CAI>-T ""' CABE-T ""'· CA7S-T - CABS-T V«. CA1Q..T ... CA10E-T ""· mma .. .... 10,00 13,28 -24% 15,33 -'34% 14,37 -30% 15.33 -34% 16,18 -38% 16,28 -38% 8,00 -""'"""' 8.05 11,52 - 1~28 -34% 9.30 -13% 1>28 -34% 12.45 
_,..,. 13,66 -41% 4.00 101% - 3.65 3,71 

_,. 
4,76 -23% 4.42 -17% 4.76 -23% 3,80 -4% 3,99 

_.,. 
2,00 83% 

Donnit6rio 1 11.38 11A8 -1% 14.75 -23% 13,70 -17% 14,05 -19% 11.64 -2% 1~7 -12% 8.00 42% 

DonnitOrio 2 9,86 10.80 -9% 9,49 4% 8.93 10% 8,74 13% 11,38 -13% , .. ¥21% 6.00 64% 

Domlib)rio3 - 8,74 - - - - - ... - -
Am de~ - 2,81 - 4.77 3,29 - 4.77 - 240 - 252 - - -

Tabela B.43: Comparativo de areas dos ambientes do projeto GOIANIA da URBEL com 

projetos AUTO MET e COOigo Sanititrio de SP 
Entidade: 

URBEL Areas (m') 

- Projetos AUTOMET de casas terreas C6cligo 

COmodos Sanit8:rio - CAST .... CASE-T ""'· CA?S-T ..-. CASS-T ..- ~1()..T -- CA10E¥T V« . minima ""'· .... T,18 13,28 -46% 1033 -83% 14:37 -- 15,33 -83% 16,1& -56% 16,26 -56% 8,00 -1"" 

~ 6,30 11.52 -45% 1228 -49% '"' -32% 1>28 -49% 1~45 -- 13,66 -64% 4,00 58% - 3.54 3.71 -8% 4,76 -28% 4,42 -20% 4,76 -26% a so -7% 3,99 ¥11% 2,00 77% 

DonnitOrio 1 7,18 11,48 -37% 14.75 -01% 13,70 -4S% 14.05 -49% 11.64 -38% 12,97 -45% 8.00 -1"" 

Donnfk)rio. 2 7,18 10,80 -34% 9.49 -24% 8,93 -20% 8,74 -18% 

""' 
-37% 1248 -42% 6,00 20% 

DonnitOrio 3 - - - 8,74 - - - - - - .... -
An. de Servi9o - 281 - 4,77 - 3,29 - 4.77 - "0 - 252 - - -

Tabela B.44: Comparativo de areas dos ambientes do projeto MA-1-I-2-43 da EMARHP com 
projetos AUTOMET e Cooigo Sanitario de SP 

En-
EMARHP Areas (m') 

- Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 

C:Omodos Sanitirio 
OU.'-'-2-43. CAST ..-. CASE¥T ..-. CA7S-T ..-. CASS-T ""'· CA.10.T -- CAWE-T -- - ..-. ... 9,55 13,28 -28% 15,33 -3S% 14,37 -34% 15,33 -38% 16,18 -41% 16.26 -41% 800 19% 

Cozinha 5,4:1 11,52 -53% 1228 -56% 9,30 -42% 1228 -56% 12.45 -56% 13,66 -<30% 4,00 36% 

........ 0 = 3,71 -40% 4,70 -54% 4.42 -- 4.70 -54% 3.SO -42% 3,99 -45% 2,00 11% 

eo-it6rio1 8.25 11,48 -28% 1~75 -44% 13.70- -40% 14.05 -41% 11,64 -29% 12.97 -38% 800 3% 

DormitOrio 2 7,15 10,&1 -34% 9.49 
_,. 

893 -20% 8,74 -18% ""' -37% 12,48 -43% 6,00 19% 

Donnlt6rio 3 - - - 8,74 - - - - - - 886 - - -
AreadeSI:wvic.o 1.47 2,81 -48% 4.77 - 3.29 -55% 4.77 -89% 240 -39% 252 -42% - -
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Tabela B.45: Comparative de areas dos ambientes do projeto MS2Q.40 da CDHU-MS com 

projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade: 

CDHU-MS Areas (nT) 

Pro]oto Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 
C6modos Sanibirio 

MS20.40 CAS-T - CASE-T - CA7ST var. CASS-T - CA10-T - CA10&T -- minima -... T,61 13,28 -43% 15.33 -50% 14,37 -47% 15,33 -50% 16.18 -53% 16,26 -53% 8.00 -5% 

"'""'"' 
T,02 11,52 -39% 12,28 -43% 9,30 -25% 12.26 -43% 12.45 -44% 13,66 -49% 4,00 76% - 7,55 3,71 ·31% 4,76 -45% 4,<2 -42% 4.76. ....... '·" -- 3,99 -36% 200 28% 

Domdt6rlo 1 '·"' 11,48 -- 14]5 -50% 13,70 -46% 14,05 -47% 11,54 -37% 12.97 -43% 8.00 -8% 

Donnlt0r1o2 7.27 10,80 -33% 9,49 -23% 8,93 -19% 8,74 -17% 11,38 -36% 1248 -42% 6,00 21% 

DonnltOrto 3 8,74 - .... 
kfl<lh~ 281 4,77 329 4,77 2AO 2.52 

Tabela B.46: Comparative de areas dos ambientes do projeto MS2Q.55 da CDHU-MS com 
projetos AUTOMET Cd- S d SP e 0 I gO anttano e 

Entidade: 

CDHU-MS Areas (m') 

""loW Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 
C6modos Sanitirio 

MS2Q.S5 CAS-T -- CA/lE-T -- CA16-T - CA/l$-T -· CA10-T -- CA10E-T "'· minima -.... 9.71 13.28 -27% 15,33 ·37% 14,37 -32% 15,33 -37% 16,18 -40% 16,26 -40% 8,00 21% 

"""""" '"" 11.52 _.,, 12.28 -48% 9,30 _,,, 
1228 - 12,45 -49% 13.60 -53% 4,00 ""' - 2,<2 ~71 -- 4,76 -49% 4,42 -- 4,76 -49% 3.SO -- 3.99 -39% 200 2"' 

""""'"'"" 
9,71 11.48 -15% 14,75 -34% 13,70 -29% 14,05 -31% 11,54 -17% 12,97 -25% 8,00 211, 

"'""""""2 8,76 10,80 -19% 9-.49 _,. 
8,93 -2% 8.74 0% 11,38 -23% 1448 -30% 6,00 49% 

""""" .... 3 - - 8,74 - - .... 
Area de~ - 281 4.77 - 329 4,77 - '-"' 2.52 

Tabela B.47: Comparative de areas dos ambientes do projetoA-BD-B-52 da COHAB-BD com 
pro1etos AUTOMET C6d- S d SP e 1go an1tano e 

~' 
COIIAB-BD Areas (m') 

"'"Joto Projetos AUTOMET de casas teneas cocr~go 

C6modos -A-IIDU-52 CAS-T "'· CABE-T ... CA16-T - CASS-T -- CA10-T - CA10&T - minima -.... 9.10 13,28 ~31% 15.33 -41% 14,37 -37% 15.33 -41% 16.18 -44% 16.26 -44% 8,00 14% 

"""""' 5,70 11,52 -51% 12.28 -54% 9,30 -39% 

"'"' 
-54% 12.45 -54% 13,66 -58% 4,00 ""' -· 2,73 3.71 -26% 4J6 -43% 4,42 -38% 4,76 -43% 3,80 -28% 3.99 -32% 200 37% 

""""""""' 
9,10 11.48 -21% 14,75 -- 13,70 -34% 14.05 -- 11.64 -22% 12.97 -30% 8,00 14% 

CDrmltdrlo 2 8,06 10,80 -25% 9,49 -15% 8,93 -10% 8,74 _,. 
11.38 -29% 1248 -- 6,00 34% 

"""""""'' '·"' - 8.74 -11% - 8,86 -12% S,OO 30% 

Area•~ - 2,81 - 4,77 - 329 - 4,77 240 252 - -

Tabela B.48: Comparative de areas dos ambientes do projeto BD-B-60 da COHAB-BD com 
projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP _, 

cotiAIH!D Areas (m') - Projelos AUTOMET de casas terTeas COdigo 
C6modos Sanitario 

Bl><l-60 CAS-T W,, CABE-T - CA?S.T "'· CA/ls-T -- CA1Q-T .. CA10E-T .. minima -.... 12,60 13.26 -5% 15,33 -18% 14.37 -12% 15,33 -18% 16,18 -22% 16,26 -23% 8,00 "" """""' M4 11.5:2 -23% 12.26 -28% 9,30 -5% 12.28 -28% 12,45 -29% 13,66 -- 4,00 121% ........ 3,21> 3,71 -14% 4,76 -33% 4,42 -111% 4.76 -33% 3,60 -10% 3,99 -20% 2,00 60% 

-1 9,62 11,48 -16% 14.75 -- 13,70 -30% 14.05 -32% 11.64 -17% 12,97 -26% 8,00 "" -·2 8,10 10.80 -25% 9.49 -15% 8,93 -9% 8,74 -7% 11,38 -29% 12.48 -35% 6,00 35% 

--.3 624 - 8,74 -29% - - 8,86 -30% 6,00 "" ...... ..._ 4,68 Ul1 6"' 4,77 -2% 3,29 42% 4,77 -2% '-"' 95% 2,52 ""' 
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Tabela B.49: Comparative de areas dos ambientes do projeto RP-3-54 da COHAB-RP com 

projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade: 

COHAB-RP Areas (f'rf) 

""'""' 
Projetos AUTOMET de casas~ C6digo 

C6modos Sanitarlo ' 
RP-3-54- CAB-T 

"" 
CAS&T - CA?S.T 

"" 
CA8S.T "" CA10-T ""· CA10E-T "" minima ""· .... 9.90 13,28 -25% 15.33 ·35% 14,37 -31% 15,33 -35% 16.18 -39% 16.26 -39% a.oo 24% 

"""""" 7,20 11,:52 ·"'" 12.28 -41% 9,30 
_,.. 

12_28 -41% 12,45 42% 13.66 4'% 4.00 """ - 234 3.71 -3.7% -4.76 -51% 4,42 47% 4,76 -51% '·" "'" '-'9 -41% 2.00 '"" -·1 10,20 11,48 -11% 14,75 -31% 13,70 -26% 14,05 ·27% 11,64 -12% 12,97 -21% 8,00 28% 

Dom«ii<<o2 7,80 10,80 -28% 9,49 -18% 8,93 -13% 8,74 -11% 11.38 -31% 12,48 ·"'" 6,00 ""' Dormlt6rlo3" 7,80 8,74 -11% 8.86 -T2% 6,00 30% ....... ..._ 2.81 m . 3.19 4,11 ~., ~52 

Tabela B.50: Comparative de areas dos ambientes do projeto MA-1-I-3-52 da EMARHP com 
pro1etos AUTOMET C' d. S d SP e 0 1go anltano e -· EMARHP Areas (m') 

Projato Projetos AUTONET de casas teneas C60JgO 

C6modos Sanib\rio 

MA-1..f..J.S2 CAB-T "" CA8E-T ... CA7S.T ""· CA8S.T .. CA10-T ... CA10E-T ""· minima "" 
""" 10,22 13.28 -23% 15.33 -33% 14,37 -29% 15.33 -33% 18,18 .,,, 16.26 -37% a,oo 2a% 

"""""' 6,16 11.52 -47% 1228 ·50% 9,30 ·34% 12,28 - 12,<5 .. ,. 13.66 -"" 4,00 54% -· 2,84 3.71 -23% 4,76 -40% 4,42 
_, 

4.76 40% 3,80 -25% ""' -29% 2,00 42% 

Donn116m>1 '·" 11,48 -32% 14,75 -47% 13,70 .. ,, 14,05 44% 11,64 

"'" 12,97 - 8,00 -2% 

Darmft6rto 2 7,83 10,80 -28% 9,49 ¥17% '·"' ·12% 8.74 -10% 11,38 _,,, 
12. ... -37% 6,00 31% 

"""""""'· 7,83 8,74 -tO% . . .... -12% 6,00 3"' ........ ..._ 1,49 2.81 -47% 4,77 - 3.19 -55% 4,77 .... ~., -38% 2.52 41% 

Tabela B.51: Comparative de areas dos ambientes do projeto BU-11-3-47 da COHAB-BU com 

= .12 
.0'2 
6,02 

AUTOMET e Sanitario de SP. 

Areas (m') 

"" 1% 

0% 

0% 

Tabela B.52: Comparative de areas dos ambientes do projeto MA-4-I-3-71 da EMARHP com 

projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
EntidadeT 

EMARHP Areas (m') 

- Projetos AUTOMET de casas terreas C6cligo 

C<imodos Sanitilrio 
MA~71 CAS-T 

"" 
CABE--T we. CA7S.T -- CABS-T "" CA1Q-T "" CA10E¥T we. minima ""· ..,, 16,40 13.28 "" 15.33 7% 14,37 14% 15.33 7% 16,18 "' 

16,26 

"' 
8,00 105% 

Co>nl1o 6.00 11.52 ...... 12.28 ¥51% 9,30 -35% 12.28 ·51% 12,45 -52% 13.66 -56% 4,00 80% ......... 3,70 3,71 0% 4,76 ·22% 4,42 -tS% 4,76 -22% ,.. 
"" 

,.. -1% 2,00 85% 

Dormlt6rfo 1 10.33 11.48 -10% 14.75 -30% 13,70 ·25% 14,05 -26% 11,64 ¥11% 12,97 -20% MO 29% 

,_,., 2 9,63 10,80 ·11% 9,49 1% . .., 8% 8,74 10% 11.38 -15% 12A8 ·23% 6.00 61% 

Dormltiirio 3 •zr 8.74 -5% . . .... ·7% 6.00 "" A.Aac;s.~ 1,30 ,., -54% 4,77 -1>% ,. -80% 4,77 -1>% , .. -46% 2.52 ..., . 

!34 



Tabela B.53: Comparativo de areas dos ambientes do projeto PR 3.63 da COHAPAR com 

proJetos AUTOMET C' d S d SP e 0 tgo amtrmo e 
En!-: 

COHAPAR Areas {nT) 

P<ojeto Projetos AUTOMET de casas terreas C6digo 
COmodos Sanitiirio 

"'""' CAS-T "" CABE-T ~- CA7S-T .... CI\8$-T ""- CA10-T .... CA10E-T "" minima .... .... 17,52 13,28 32% 15,33 14% 14,37 22% 15.33 14% 16,18 8% 16.26 8% 8.00 119% 

Cozinha 7.13 11.52 """ 12.28 -42% 9.30 -23% ,,,. -42% IZ45 -43% 13.66 -48% 4.00 7!1% 

.......... , .. 3.71 -22% 4.76 -- 4.42 -35% 4.76 -- 3.&> -24% 3.$ -28% 2,00 44% 

Dotmit6rio 1 7.68 11.48 -33% 14,75 -48% 13}0 -44% 14.05 -45% 11.64 -34% 12,97 -41% 8.00 -4% 

OGJmitOrio2 7,13 10,80 -34% 9,49 -25% 8.03 
_.,.. 

8,74 -18% 11,38 -37% 1248 -43% 6,00 19% 

Dormi!Orio3 5,04 8.74 -42% - - - - ... -43% 6,00 -16% 

/wadeS....i9o 3.00 2.81 7% 4.n -371<, 3,29 .... 4.77 -37% 240 25% 25(1 19% - -

Tabela B.54: Comparativo de areas dos ambientes do projeto MS3Q.51 da CDHU-MS com 

projetos AUTOMET e C6digo Sanitario de SP 
Entidade: 

CDHU-MS Areas (m') 

Projeto Projetos AUTOMET de casas terreas COdigo 
COmodos Sanitario 

MS3Q.51 CAS-T ""'- CASE-T ""- CA7$-T "'- CABS-T "'- CA10-T "' CA10E-T 
"' ml- "" .... 9,56 13,28 -28% 15,33 -38% 14,37 - 15,33 -38% 16,18 -41% 16,26 -41% 8,00 20% 

Cozmha 6,52 11,52 -43% 12,28 -47% 9,30 -- 12,28 -47% 1245 -49% 13,66 -02% 4,00 63% ........ 264 3,71 -29% 4,76 -45% 4,42 .... 4,76 -45% 3,&> """' 3,99 - 200 32% 

Oonnit6rio 1 9.71 11.48 -15% 14,75 -34% 13.70 -29% 14,05 """' 11.64 -17% 1297 -25% 8,00 21% 

OonnitOrio 2 8.07 10,80 -25% 9,49 -15% 8,93 -10% 8,74 -8% 11.38 -29% 1248 - 6,00 35% 

Donnh6rio3 6.10 - 8,74 """" - - - - - 8,86 -31% 6,00 2% 

Area tfe.Seni9o- - 2,81 - 4,77 - 3,29 - 4.n - 240 - 252 - - -
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Tabela B.55: Variayoes percentuais medias das salas das casas com 01 dormit6rio em relayao aos 

AUTOMET e Sanitirio de SP. 

Tabela B.56: Variayoes percentuais medias das salas das casas com 02 dormit6rios em relayao 
. . . 

aos 

--

Tabela B.57: Varia90es percentuais medias das salas das casas com 03 dormit6rios em relayiio 
AUTOMET e . . de 

-
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Tabela B.58: Varia9oes percentuais medias das cozinhas das casas com OJ dormit6rio em re!a9ao 

aos AUTOMET e Cotlioo c;;, ,;.~ . deSP. 

- Projeto 

I=· 

i 
~ 

COHAB-V> 

~ 
CONDER 

§I 
~ 

~ 

Tabela B.59: Varia9oes percentuais medias das cozinhas das casas com 02 dormit6rios em 
aos . AUTOMET e . SP . 

........ ....... 

Tabela B.60: Varia90es percentuais medias das cozinhas das casas com 03 dormit6rios em 

aos .;. AUTOMET e C6digo Sanitirio de SP. 

- - ~ 

""""""" 

II 
~ 
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Tabela B.61: Varia.;:oes percentuais medias das banheiros das casas com OJ dorrnitOrio em 

AUTOMET e Sanititrio de SP. 

Tabela B.62: Varia.;:oes percentuais medias dos banheiros das casas com 02 dormit6rios em 
aos AUTOMET e Sanititrio de SP. 

Tabela B.63: Varia.;:i:\es percentuais medias dos banheiros das casas com 01 dorrnitOrio em 
-etos AUTO MET Sanititrio de SP. 

138 



Tabela B.64: Varia<;oes percentuais medias dos dormitories 1 das casas com 01 dormit6rio em 
aos · SP. 

--

Tabela B.65: Varia<;Oes percentuais medias dos dormitories I das casas com 02 dormitories em 
aos AUTO:MET e Sanitirio de SP. 

--

Tabela B.66: Varia<;5es percentuais medias dos dormitories 1 das casas com 03 dormitories em 
aos AUTOMET e Sanitirio de SP. 

-- -
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Tabela B.67: Variayoes percentuais medias dos dormit6rios 2 das casas com 02 dormitorios em 

rela\~~~~~~~~~~~~e SP. 

Tabela B.68: Varia<;oes percentuais medias dos dormit6rios 2 das casas com 03 dormit6rios em 
aos · · SP. 

Tabela B.69: Varia<;Oes percentuais medias dos dormit6rios 3 das casas com 03 dormit6rios em 
aos . AUTOMET e Sanitirio de SP. 
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Tabela B.70: Varia<;oes percentuais medias das areas de servi<;o das casas com OJ dormitorio em 

aos AUTOMET e Sanitario de SP. 

Tabela B.71: Varia<;oes percentuais medias das areas de servi<;o das casas com 02 dormitorios 
em aos AUTOMET e · de SP. 

Tabela B.72: Varia<;oes percentuais medias das areas de serviyo das casas com 03 dormitorios 
em aos AUTOMET e Sanitario de SP. 



APENDICEC: 

T ecnicas construtivas e materiais especificados 



1.3 FoiTos 

A tabula~ das IIllltrizes descritivas apontou que 25,00% dos projetoo pesquisados 

definem o emprego de lajes pre-fabricadas; 57,61% preveem o uso de laje pre-fabricada somente 

no banheiro ou a sua ausencia total; 16,30"/o estipulam a utiliza~ de forro de madeira e 1,09% o 

de gesso {Figura C.3). Verifica-se uma busca de barateamento da obra na racional~ do uso 

de laje, mesmo com a perda das condi~5es de conforto. 

25,00% 

1111 iajepr•-

1111 madeira 

Ill iaje pre.fa!>ieada I;NC) oo 1100 !em 

iJ gesso 

l!lnaotem 

Figura C.J:Tipos de forros especificados para os projetos pesquisados. 

1.4 Estmmras dos telhados 

Dos projetos estudados 97,85% preveem o emprego de madeira na estrutura dos telhados 

e 2,15% tiveram especificado o uso de estrutura metilica {Figura C.4). Coostatou-se, portanto, 

que a IIllldeira continua sendo maci~ente especificada para a constru<;iio de casas pop!dares nos 

Estados pesquisados. 

2,15% 

97,85% 

~---------------------------------------------~ 
~;,,~ C.4: Especifica~s para as estruturas dos telbados dos projetos pesquisados. 



1.5 Telhas 

0 resultado da pesquisa indioou que os mareriais ceriimicos para ooberrura predominam 

em 90,32% dos projetos e 9,68% definem a utili~o de fibro-cimento (Figura C.5), o que 

demonstra uma preocupa~o dos projetistas com conforto e salubridade das constm¢es. Esta 

solu~o pode estar suprindo as deficiencias causadas pela ausencia de laje em todos os oomodos 

em grande parte dos projetos pesquisados (Figura C.3). 

9,68% 

90,32% 

Figura C 5: Tipos de telhas especificadas para os projetos pesquisados. 

1.6 Revestimentos das paredes internas 

0 resultado da compil~o dos dados indioou que 90,22% dos projetos devem receber 

embo~ intemamente e 9,78% nao rem especific~o para este item, exceto os banheiros que nao 

foram considerados e serao abordados em item especifico (Figura C.6). Verifica-se uma 

preccup~o com qualidade do produto a ser comercializado. 

9,78% 

~~~~ 

lllflilotem 

Figura C.6: Revestimentos especificados para as paredes intemas dos projetos pesquisados. 
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Estil prevista a execu~ de em~ em 93,48% dos pmjetos estudados e em 6,52"/o niio 

ha previsiio de quaisquer revestimenros (Figura C.7). Repete-se o cuidado notado anreriormente 

rom qualidade. 

6,52% 

93,48% 

~~~~ 

lll!naotem 

Figura C. 7: Revestimenros especificados para as paredes externas dos projetos pesquissdos. 

1.8 Revestimento das paredes do banheiro 

Os projetos estudados possuem urn imico ballheiro. Foi apurado que para 41,94% dos 

ballheiros estil definida pelos projetistas, a apli~ao de emb~, para 20,43% ronsidera-se a 

aplica~o de embo<;o juntamente oom pintura impermeavel; 18,28% dos casos tern especificado o 

!lSO de azulejo oomo revestimento; 16,13% receberiio somente pintura impermeavel nas paredes 

do banheiro e, finalmente; 3,23% dos banheiros temo barra lisa (Figura CS). No revestimento 

para banheiros considera-se que a preocup~iio com qualidade n1io superou as imposi~s com o 

barateamento. 



3,23% 

18,28% 

l!iiem~ 

lll!aztiejos 

!lllembo<;olpin!ura 
impermeavel 

lllpin!Ura imperm-

llllbarra lisa 

Figura C 8: Especificavees para revestimento das paredes dos banheiros dos projetos 
pesquisados. 

1.9 Pisos mtemos 

A tabul~o dos resultados apontou que 77,42% do total dos projetos pesquisados tern 
como item especificado o piso cimentado; 15,05% dos casos rem previsao do emprego de piso 

cerii.mico; 2,15% dos projetos utilizarao pedra como piso intemo, 4,30% receberao somente o 

contrapiso e l ,08% terao aplicado contrapiso em todos os comodos e piso cer1imico apenas no 

banheiro (Figura C. 9). 

4,30%1,08% 

lllcimenlado 

Eoeramica 

ll!pe<ira 

Ill con!Japlso 

llllccnlrapisolceramica{wc) 

Figi!lra C.9: Pisos intemos especificados para os projetos pesquisados. 
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1.10 Muros 

0 total de 93,55% dos projetos em estudo nao !em a previsiio da execl!<(iio de muros; em 

2,15% dos casos deveriio ser executados muros em blocos e/ou tijolos ceriimioos; 1,08% dos 

projetos receberio muros em blocos de concretu e 3,23% terao outras sol~5es pam os muros 

(Figura C.lO). 

2,15%108% 
2.15% ' 

1,00% 

93,55% 

lli!mtlre!a 

II blcccellijc!cs cer.lmicoo 

llilblocos de ca~Crelo 

iJou!roo 

111naotem 

Figura C.UI: Especific~OOs pam muros dos projetos pesquisados. 

1.11 Pmtura mtema 

Do total dos resultados obtidos 43,68% dos projetos analisados serao pintadas com latex 

PVA; 26,44% com caia~o; 14,94% corn hidnix e 14,94% das tipologias nao receberao qualquer 

pintura interna (Figura C.1l). 

Figura C.ll: Especificru;iies para a pintura das paredes internas dos projetos pesquisados. 



1.12 Pintura Extema 

Extemamente; 31,82% dos projetos tern como especificayao a aplicat;ao de latex PVA 

nas paredes; 25,00% receberiio caiayao; 14,77% hidrnx; 2,27% seriio pintadas com tinta acrilica; 

18,18% dos projetos teriio outros tipos de pintura e 7,95% dos casos nao seriio pintados 

extemamente (Figura C.l2). 

7,95% 

Figura C.l2: Especifica<;(ies para a pintura das paredes externas dos projetos pesquisados. 

2. A Utiliza«;lio de material cerimico em sistemas constmtivos altemarivos 

para b.abita~io 

Na pesquisa alvo do presente trabalho pode-se observar que para o Estado de Siio Paulo, 

que e lider em unidades de produyao de sistemas altemativos, os fechamentos em alvenaria de 

blooos de concreto estao especificados para 41,38% dos projetos, os materiais ceriimicos estiio 

previstos para 34,48% dos projetos em estudo e 24,14% delas ficaram sem respostas nas 

respectivas matrizes descritivas (Figura C.l3). 
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illi blo<o de ooncrelo illi--l!llsemrespos!a 

Figura C.13: Especificacees de materiais para fechamentos no Estado de Slio Paulo. 

Foi oonstatada uma previslio expressiva do emprego de material cerilmico na pesquisa 

detalhada nas Se¢es L2 e 1 _5_ Considerando essa observ~o e o caso especifico do Eslado de 

Sao Paulo, buscou-se em literatura especifica de sistemas construtivos altemativos (ZENHA et 

al,l998) verificar se a tendencia nacional se confifllla_ lniciou-se verificando em quais regioes 

brasileiras existe a produ<;ao de sistemas altemativos. Segundo ZENHA et al (1998), em 30,4% 

dos estados brasileiros existem unidades de produ<;ao de sistemas construtivos alternativos para a 

habiJ:avlio. Essa prodm;iio se concentra em Sao Paulo e Pararui (Tabela C.l). 

Tabela C.1: Unidades de produ¢o de sistemas altemativos para habita¢o. 

Estado Qwmtidade l'ercentual ("/.,) 

Silo Paulo !0 37 
Parami 7 26 

Minas Gerais 3 ll 
Rio Grande do Norte I 4 

Santa Catarina I 4 

Acre ! 4 

Rio Grande do Sui 1 4 

infofiiiBVilo n~o disponivel 3 11 

Total 27 100 

A Tabela C.2 apresenta uma descri<;:ao sllffiliria dos processos oonstrutivos que utilizam 

material ceramico no fechamento. Verifica-se urn uso diversificado desse material. 0 material 
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ceclmico e utilizado em paredes internas, especificamente em banheiros e paredes hidraulicas, 

como preenchimento de paineis ou como fechamento convencional podendo ter fun~ est:mtuml 

ou niio. Entretamo, fazendo urna analise quantitativa da utilizal;iio de material cernmioo nos 

fechamenros, observa-se que: 14,81% de todos os processes coastrutivos alternatives 

apresentados em ZENHA et al (1998) o utilizam, 7,41% preveem a sua utilizal;iio parcial e 

77,78% nao ooosideram sua util~o (Figura C.14). Dessa forma, nos sistemas construtivos 

altemativos apresentados, o material ceriimioo niio e priorizado, nem ua estnrtura e nem na 

veda~o. 

Tab~a C.l: Sistemas construtivos para a habita~ que utilizam material cer3mico nos 
fecltamentos. 

""""'""""""' 
............ ~~doSislltola~ -

~CooQtruliwde~ Nfblilf<Jlllilda Con!ponenles~d!:-madeira~ 

~-Madeira esiNiula dlllplsode~ apdadas sdtte plalerm, 

de;IS!IC;1!ho~).~empanas 

pisoe~com est!W.nlde-~ 

Si:!tema~MLC -· ~de<:O'ICR!toarmadr:tpr&il! tiJ J II 

intE!II«em~~(paedes~ru 

- emaetoama:fo{dMsO!fas, ink!mas).. 

Jwl;ll&$ alfalds de encatreer~ 

""""'"""""'"" - Al\o!naria~ debtocos~ con 

\JI'Ii.:ret&~ 
....,. 

raj$$~ mlstas Ngd:as .. os1mit:as) 

QICQI!pi!inef 

Siskmta~Unlellge Sio.Josedcs ~ Vlgas,pilare&e~~ 

PR de-dOnCJl!l'olll'ltl<ldo. ~fSllrel 

~esll'l.t\nls~dlll~ 

Sistema~- -- Esirutin'al1!lk:ulalf;lem~~ 

ptt;.md&dasde-~~ de~~fpilc'e!v,.\tga!Je~~ ...... 
""""'.,.,......, ... .._.. Ps'edesde~emb.\l.fl» 

W~l!!Hwse (5~~debaJJf~Eiros 

e~ <XIde!.!e lllib:l3l\oll!nalfa oawencianal 

77,78% 

- Hli --
""""""""' 

,._ 

4.000 lridade9 

"""""""' 

........... 

.............. 
(17.25&m2) 

IIISim 

!ili'lao 

-... ._ 

""'""""''"'"' 

R~~ .,.._,... 

... .._ .. 
"""""""' 

-... .._.. 

nioinfamoJ 

Ill Em parte 

~-U$0deJJII!iteritl -----e IIO$baf'IIMims 

intelk:fdotpalnSs~. ---
---
"""'--em lolil$ na l'ecllamel'l!ll 

~paa~ --
Nos~e~ 

Figura C.l4: Utiliza~o de material cer.imico nos fechamentos nos sistemas alternatives 
especificados em ZENHA et al (1998). 



ANEXOA: 

Projetos de casas terreas- AUTOMET 

159 



4 70 

QUARTC 

3.S<J 

OUAPTO 

~ff-
0 

Figura AN.l: Projeto AUTOMET CA7S-T e respectivo projeto minimo (hachurado). 

g QUARTO 
~ 

Figura AN.2: Projeto AUTOMET CAS-Te respectivo projeto minimo (hachurado). 
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QUA'<iO 

OUARTO 

QUARTO 

C!O::C 

Figura AN.3: Projeto AUTO MET CASE-T e respectivo projeto minimo (hachurado ). 

" i II 4.92 ,. )i !i QUARTO 

~~ 
i 

3 72 

QUARTO ~I 
ru,1 
I 

Figura AN.4: Projeto AUTO MET CASS-T e respectivo projeto minimo (hachurado ). 
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Figura AN.5: Prejeto AUTOMET CAIO-T e respective prejete minime (hachurade). 

I 

I i£i ~UAR70 
1-.:i 

I 
i 2.70 

it; QUARTC 
M 

Figura AN.6: Prejete AUTO MET CAl OE-T e respective pre jete minime (hachurade ). 
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