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RESUMO 

presente pesquisa se concentra na area da habita9ao de interesse social e busca trazer 

contribuiyoes para o conforto tennico de moradias autoconstruidas, a partir da experiencia da 

arquitetura tradicional. 0 objetivo principal e investigar o que e considerado como tradi<;ao e 

qual e a no<;ao de conforto termico, em rela<;ao a moradia, que os autoconstrutores da cidade de 

Campinas-SP possuem. A arquitetura autoconstruida e uma forma de moradia muito presente na 

popula<;ao de baixa renda e ja chega a ser o modo predominante de se morar no Brasil, por isso a 

qualidade de vida que estas moradias proporcionam a popula<;iio e de extrema importancia. Como 

as condi<;oes climaticas !ocais nao sao rigorosas, nao encontramos nas casas autoconstruidas uma 

presen<;a sistematica de elementos arquitetonicos tradicionais positivos, demonstrando que a 

popula<;ao de autoconstrutores nao tern uma preocupa<;ao com, ou nao prioriza as questoes 

climii.ticas. Contudo, e de nosso interesse que o conhecimento acumulado pela arquitetura 

tradicional seja transrnitido para os autoconstrutores, jii que a arquitetura vernacular tradicional e 
internacionalmente conhecida por ter uma consciencia profunda do clima e por garantir niveis 

satisfatorios de qualidade ambiental as constru<;oes. 

Palavras-chave: Habita<;ao de Interesse Social, Autoconstru<;ao, Tradi<;ao, Conforto 

Termico. 
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ABSTRACT 

The current research concentrates on low-income housing and tries to contribute 

knowledge on self-built houses and their thermal comfort, based on traditional architecture of the 

region. The main goal was to determine what self-builders consider to be tradition, how they 

relate this concept to house building and whether traditional methods contribute toward comfort. 

The self-built house can be said to be the most common solution to the housing deficit of low

income families in BraziL Results of the study showed that no systematic presence of positive 

traditional architectural elements was found in self-built houses. The local non-rigorous climate 

conditions also do not stimulate specific building techniques and designs. The simple self-built 

house of today was identified as the traditional house, demonstrating a lack of knowledge related 

to the historical development of the house in Brazil. The study found, on the whole, that good 

building practice is not transmitted from generation to generation, simple traditional construction 

techniques persist. For traditional positive elements to regain their place in house design 

consciousness must be stimulated amongst the self-builder population through technical aid and 

examples. This quest is based on the accumulated knowledge on traditional architecture and the 

well-known environmental comfort qualities of vernacular architecture worldwide. 

Keywords: Low-income Housing, Self-built, Tradition, Thermal Comfort. 
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1. INTRODUCAO E JUSTIFICA TIVA 

0 fenomeno da autoconstrw;:ao foi identificado e analisado em varios estudos, John 

Turner (1976), por exemplo, defendeu a importancia da autoconstrw;:ao como solu<;_:ao eficiente 

para o deficit habitacional vigente nas cidades de paises em desenvolvimento em sua obra 

"Housing by People". 

No Brasil a autoconstruc;ao esta presente na maioria das cidades, sendo o modo 

predominante de habila<;:ao popular. Segundo dados locais 65% das habita<;6es urbanas sao 

autoconstrufdas (GOIS, 1996) sendo que aproximadamente 81% de toda a popula<;:ao brasileira e 

urbana (IBGE, Censo Demografico 2000). A partir dos valores aproximados de consumo de 

cimento em areas urbanas brasileiras, pode-se estimar que nos dias de hoje existam 12 milhoes de 

familias residindo neste tipo de moradia em nosso pais. A causa para que estes mimeros sejam de 

tamanha expressao pode ser justificada pela impossibilidade ou falta de oportunidade que estas 

familias encontram em comprar uma casa pelos meios disponiveis no mercado, isto porque a sua 

renda mensa! nao lhes permite (AUGUSTO e BASTOS, 1997). Atualmente a media salarial desta 

popula<;_:ao de autoconstrutores se encontra na faixa de 3 a lO salarios mfnimos (ORNSTEIN et 

al., 1995). 

A qualidade das moradias autoconstruidas pode ser considerada melhor do que a das 

habita<;6es espontaneas ou de conglomerados habitacionais como favelas. No entanto, pesquisas 

sobre a autoconstru<;ao tambem apontam problemas nesse tipo de habita<;_:ao principalmente na 

falta de preocupas;ao sobre o conforto termico (KOWALTOWSKI et al, 1995). 0 fato de que 

milhoes de pessoas vi vern em precarias condi<;:6es de habitao;:ao e de conforto, serve de alerta para 

mantermos urn olhar mais atento ao conforto ambiental que as habita<;5es oferecem. Segundo 

Hassan Fathy (1986) as condis;oes de vida em que uma grande parcela da populas;ao do mundo se 
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encontra reprimem suas habilidades de garantir condi<;:oes climaticas saudaveis dentro de suas 

casas. 

Discutem-se, portanto, meios para melhorar esta situa<;ao. A humaniza<;ao da 

arquitetura, definida como satisfa.;ao com o ambiente ffsico por KOWAL TOWSKI (1989) em 

seu texto "Arquitetura e Humaniza.;ao", pode ser urn dos caminhos. A humaniza.;ao definida por 

Kowaltowski tern como base a utiliza<;ao de elementos naturais e esteticos, principalmente sob 

formas tradicionais. A importancia da arquitetura tradicional e refor~;ada por Hassan Fathy (!986) 

quando cita que a sobrevivencia de sociedades tradicionais por milhares de anos indica que estas 

possuem conhecimentos que podem ser de grande valor, sejam em suas formas originais ou como 

base para o desenvolvimento de novas tecnicas construtivas. 

Esta pesquisa teve portanto como ponto de partida a hip6tese de que a constru<;ao 

tradicional possui elementos arquitet6nicos positivos, que contribuem para o conforto termico de 

seus usuiirios. Apesar da arquitetura tradicional ter evolufdo intuitivamente ao Iongo dos anos, 

verifica-se que ela foi baseada em conceitos cientificamente viilidos. Estudos em edifica<;:oes 

tradicionais de viirios pafses mostram que a arquitetura vernacular e muitas vezes baseada em 

elementos de profunda preocupa<;:ao com a qualidade do ambiente. Talvez por isso a investiga~ao 

dos ambientes de moradias tradicionais, seus aspectos, suas tecnicas construtivas e suas 

caracterfsticas seja vista por alguns pesquisadores como capaz de produzir diretrizes para novos 

projetos e, conseqiientemente, melhorar as condi<;:oes de vida das popula<;6es locais 

(RAPOPORT, 1988). Entre os elementos tradicionais, os mais identificados na bibliografia 

especffica como sendo positivos foram a varanda; o beiral; as janelas e portas grandes e altas; a 

telha de barro e o forro. 

Segundo o Dicioniirio Houaiss da Lingua Portuguesa, o termo vemiiculo significa 

pr6prio de urn pais, na~ao ou regiao. Em arquitetura o termo vemaculo relaciona-se as 

constru<;:oes cotidianas com caracterfsticas especfficas de uma regiao. A arquitetura vernacular 

pode ser descrita como a arquitetura que sofreu pouca varia<;ao atraves dos tempos e repete 

antigos modelos e padroes. Recentemente, o termo arquitetura vernacular, vern sendo aplicado 

2 
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tambem as casas autoconstrufdas, ja que estas moradias apresentam uma arquitetura espontanea e 

1995). 

A arquitetura vernacular brasileira teve como base modelos europeus de constru<;ao ao 

inves de desenvolver e aperfei<;oar modelos arquitetilnicos indfgenas, por isto diz-se que esta 

associada a coloniza<;ao do Brasil. Mode!os de casas portuguesas do seculo XVI foram 

importados e construidos pelo territ6rio brasileiro (LEMOS, 1979). As novas cidades coloniais 

adotaram lotes de formato estreito e comprido -como era comum em Portugal. Em consequencia 

do formato dos lotes, somente as areas da frente e do fundo eram ventiladas e possufam luz 

natural. A importa<;ao indiscriminada de modelos europeus de moradias sobre urn vasto territ6rio 

ignorou as novas condi<;oes e necessidades locais. Apesar do clima da regiil.o ser em sua 

totalidade ameno, o vernaculo regional nero sempre correspondeu as exigencias de conforto 

termico. Contudo, estas habita<;oes possuem muitos elementos bioclimaticos: materiais 

construtivos de argila foram utilizados e paredes externas sao predominantemente pintadas de 

branco. 0 tamanho das aberturas e generoso em rela<;:il.o a area do comodo 0 que permite a saida 

do ar quente pelas janelas altas. Por outro lado, o vernaculo nao e especificamente consciente do 

clima: a orienta<;:il.o e aleat6ria; a ventila<;ao cruzada nao e urn elemento especffico do projeto. 

Pode-se dizer que falta ao vernaculo colonial urn born relacionamento entre cultura e meio 

ambiente (LABAKI e KOWALTOWSKI, 1997). 

Quando se compara a arquitetura tradicional vernacular com as novas residencias 

urbanas, e possfvel perceber a perda de muitos elementos importantes antes utilizados. As zonas 

de transi<;il.o entre privado, social e servi<;os como os corredores presentes no vernaculo 

tradicional foram abandonados. Do mesmo modo, as varandas - urn espa<;o de transi<;:il.o, rela~;oes 

sociais e prote<;il.o de aberturas cafram em desuso (KOWAL TOWSKI e LABAKI, 1996). Alem 

disso, falta as casas autoconstruidas os ingredientes necessaries para urn uso eficiente dos 

recursos e uma boa rela<;il.o com a natureza, como o uso de vegeta<;ao (RAPOPORT, 1989). 

Para corresponder ao conceito de vernacular as casas autoconstruidas precisam de 

ajustes no projeto, especialmente no que se refere ao conforto ambiental. Os maiores problemas 

enfrentados ao se tentar garantir o conforto termico nas moradias sao: prote<;ao eficiente contra o 

3 
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calor e resfriamento adequado, principalmente atraves da ventilas;ao, Fatores que afetam o 

conforto fisiol6gico, como o vento e a umidade, tambem devem ser observados. A configuras;ao 

das construs;oes, sua orientas;ao (em relas;ao ao sol e aos ventos) e sua disposis;ao no espas;o criam 

microclimas especificos para cada terreno. Alem disto, os materiais de construs;ao, a textura, a 

espessura e a cor das superficies extemas ( expostas a radias;ao) e a configuras;ao dos espas;os 

abertos (mas, jardins e pras;as), entre outros, determinam os fatores que afetam o conforto no 

ambiente construfdo ao interagir com o microclima naturaL 

Alem do conforto ambiental fisiol6gico, os fatores que determinam o conforto 

psicol6gico - segurans;a, territorialidade e privacidade - tambem devem exercer grande 

influencia nas decisoes de projeto e devem ser discutidos. 

Para uma melhor compreensao do fenomeno da autoconstrus;ao e importante pesquisar a 

origem dos elementos arquitetonicos utilizados, assim como o significado cultural e o valor que a 

populas;ao local lhes atribui. Portanto, e importante avaliar a questao da tradi~ao em rela~ao a 

constru~ao de moradias e alcans;ar o entendimento de tradis;oes construtivas e seu real valor 

relativo ao conforto ambientaL Considerando que tradis;ao e principalmente associada a aspectos 

psicol6gicos, questoes que investiguem sentimentos de segurans;a, habitos e comportamentos 

relacionados as atividades domesticas devem ser levantadas, da mesma forma como aquelas que 

evocam a importancia da memoria, dos comportamentos de territorialidade, privacidade e 

comunidade para que se possa coletar dados sobre o significado de tradi~ao e tras;ar a origem dos 

elementos arquitetonicos tradicionais de maneira mais precisa. 

A duvida que persiste em relas;ao aos dias atuais e se a crens;a do valor positivo da 

tradi~ao existe, seja em termos gerais ou especificamente relativo a moradia. Questionou-se 

tamb€m se estas afirrna'<i5es sobre a qualidade das construs;oes tradicionais poderao ser 

aproveitadas para introduzir melhorias no projeto de moradias autoconstrufdas . Portanto, a partir 

disto, procurou-se comprovar estas afirmas;oes. 
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2. 0BJETIVOS 

0 objetivo geral desta pesquisa e investigar o que e considerado como tradi\;iiO em 

rela'<ao a moradia entre a popula'<ao de autoconstrutores da cidade de Campinas-SP e verificar o 

conhecimento dos conceitos de conforto termico que estes possuem, identificando a sua aplicas;ao 

pratica atraves da presens;a de elementos da arquitetura bioclimatica em suas moradias. 

0 primeiro objetivo e pesquisar quais elementos da arquitetura tradicional brasileira sao 

utilizados na arquitetura autoconstrufda e qual valor lhes e dado, e tambem analisar qual 

influencia os autoconstrutores acreditam que estes exercem no conforto termico de moradias. 

0 segundo objetivo e investigar os elementos tradicionais chamados positivos - ou seja, 

aqueles que oferecem um conforto ambiental mais eficiente - o entendimento que a 

autoconstruc;ao tern destes valores e, avaliar as atitudes positivas e/ou negativas em relac;ao a 

elementos construtivos que aumentariam os nfveis de conforto e a qualidade de vida destas 

pessoas. 

Outro objetivo e tentar eli vulgar as recomendas;oes para uma moradia mais confortavel a 

partir dos resultados desta pesquisa, va!endo-se especia!mente das qualidades e beneffcios da 

utilizac;ao dos elementos tradicionais no conforto termico de moradias. Enfatizando a relac;ao 

custo-beneffcio que se tern ao incorporar estes conceitos na construc;ao de casas, devido a 

compensas;ao na reduc;ao de dispendios energeticos para iluminar e resfriar ambientes 

desconfort:iveis. 

5 
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3. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

A revisao bibliogn\fica foi realizada concentrando-se nas areas de interesse da pesquisa. 

Foram feitos estudos sobre a evolus;ao da Arquitetura Tradicional Brasileira com enfase a 

moradia tradicional do estado de Sao Paulo, onde se buscou identificar elementos arquitet6nicos 

positivos, ou seja, que contribuem para a melhoria do conforto tennico no interior das moradias. 

Foram feitos tambem estudos sobre a Arquitetura Autoconstrufda onde procuramos identificar 

caracterfsticas gerais das moradias autoconstrufdas na cidade de Campinas. Em seguida estudos 

na area de conforto tanto domestico quanto ambiental foram realizados onde se procurou dar 

enfase as quest6es de conforto tennico com o intuito de refors;ar a importancia de certos 

elementos da arquitetura tradicional no conforto das moradias. 

3 .1. Tradi({iiO 

3.1.1. Definifiio 

A palavra tradic;:ao e definida como "comunicac;:ao oral de fatos, lendas, ritos, usos e 

costumes etc. de gerac;:ao para gerac;:ao" , como "herans;a cultural, legado de crenc;:as, tecnicas etc. 

de uma gerac;:ao para outra" e como "conjunto dos valores morais, espirituais etc. transmitidos de 

gerac;:ao em geras;ao" no Dicionario Houaiss da Lingua Portuguesa (HOUAISS e VILLAR, 

2001). Alem de tambem ser definida como "conhecimento ou pratica resultante de transmissao 

oral ou de hiibitos inveterados" no Novo Aurelio (FERREIRA, 1999). 

Tradiqao, em seu sentido literal, significa, portanto tudo aquilo que e transmitido e inclui 

tudo o que uma sociedade possui. A partir desta definis;ao abrangente, pode-se dizer que tudo o 

que e cultural e herdado e urn exemplo de tradis;ao. Isto significa que tudo o que e produzido pelo 
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homem, como predios, poemas e pinturas sao exemplos de tradi~ao desde que sejam transmitidos 

ao Iongo do tempo. Como qualquer coisa pode se tornar tradi~ao, esse termo acaba sendo urn 

conceito geral potencialmente aplicavel a varios campos: arte, filosofia, polltica, tecnologia, 

ambientes construfdos, monumentos, paisagens, etc. 

0 tenno tradicional e freqlientemente usado em oposi~ao ao tenno moderno, porem 

quando usado sem defini~ao explfcita ele nonnalmente significa "do passado". Considerando que 

o tenno tradicional traduz tudo aquilo relativo a tradi~ao ou que se funda na tradi~ao, o termo 

"arquitetura tradicional" pode ser usado para descrever todos as constru~oes do passado que 

sobreviveram ate os dias atuais. 

3.1.2. Arquitetura Tradicional 

Rapoport (1989) desenvolveu uma abordagem para analisar formas de constru~ao 

especfficas e para classifica-las como sendo arquitetura tradicional, ou vernacular, em seu artigo 

"On the Attributes of Tradition". Neste, a cole~ao de atributos da tradi~ao e as caracterfsticas dos 

produtos e dos processes que constituem a arquitetura vernacular sao vistas como uteis para a 

analise dos assentamentos autoconstruidos de urn determinado local assim como para a de seus 

predecessores tradicionais. 

Em sua primeira lista de atributos Rapoport se preocupa mais com a defini~ao do que e 

tradicional, onde varias das coloca~oes apresentadas nao sao aplicaveis ao caso local da cidade de 

Campinas. Caracterfsticas e aspectos que podem ser destacados nesta lista para uma discussao 

valida sobre a casa brasileira tradicional e o desenvolvimento da autoconstru~ao no Brasil sao: 

escala pequena, confian~a nas conven~oes sociais, controle informal, pequena sele~ao ou 

expressao individual, aceita~ao das coisas (principalmente bern estar, status e tecnologia), 

esquernas e modelos, trabalho a partir de exemplos, nao reflexao, maneira evidente ou natural de 

fazer as coisas, aceita~ao do passado, rejei'tao ao modernismo, conservadorismo, repeti~ao, 

mudan~a lenta, poucas novidades, pequena varia~ao, fontes de material limitadas, 
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economicamente nao raciona!, nao essencialmente tecnol6gico, conhecimentos e habilidades 

difusos e baixa especializa~ao da atividade e do trabalho. 

Desta lista os atributos que nao se aplicam ao vemiiculo brasileiro em sua fonna 

tradiciona! nem a nova evolu\;ao urbana sao: alto nfvel de autoridade local, fortes restri\;5es 

( outras alem das economicas e das condi\;6es ffsicas do !ole), orientada por grupos, baixo 

conflito, nao orientada pelo mercado e terra vista em termos de rela\;5es sociais. E importante 

ressaltar que as caracterfsticas e atributos acima descrevem o fen6meno local apenas em tennos 

gerais. 

No desenvolvimento da tecnologia de projeto encontramos varias referencias a 
arquitetura tradicionaL As discuss5es do verniiculo e da arquitetura tradicional sao aprofundadas, 

principalmente, nos trabalhos que procuram humanizar o habitat atual e a sua sustentabilidade. 

Por exemplo, nas conferencias anuais do PLEA (Passive and Low Energy Architecture) sao 

frequentes as apresenta<;5es de trabalhos que abordam a reafinna~ao do valor de elementos 

arquitet6nicos presentes em constru<;oes hist6ricas, notadamente aquelas pr6prias de uma regiao, 

clima e cultura. No ultimo encontro do PLEA destacaram-se os trabalhos sobre conforto e a 

varanda no desenvolvimento da casa nos Estados Unidos (COOK, 2002) e sobre configura<;5es 

de plantas de casas tradicionais com patio interno (BENSALEM eEL HASSAR, 2002). 

Outra Associa~ao de destaque e a lAPS (International Association for People

Environment Studies) que editou em 2002 urn livro sobre ambientes tradicionais no novo milenio 

(TURGUT e KELLET, 2002). Alem da problematica do projeto em ambientes tradicionais este 

livro tambem aborda a importancia de se refor<;ar os valores tradicionais, especialmente em 

pafses em desenvolvimento e com economias frageis (KELLET et al, 2002). Outros trabalhos 

apresentados neste livro discutem tendencias contemporiineas na habita<;ao e possfvel 

reconcilia~ao com a moradia tradicional (KUTLUSAN, 2002). 

Ainda deve ser destacada a IASTE (International Association for the Study of 

Traditional Environments), uma associa<;ao que focaliza o estudo da tradis;ao em relaqao ao 

ambiente construfdo. Atualmente, estes estudos enfocam o impacto da globaliza<;ao sobre as 
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arquiteturas tradicionais e o problema do desaparecimento das tradi~oes na constru~ao dos dias 

de hoje causados por migrac;:oes, por diasporas e pela miscigenac;:ao de culturas, 

Alguns pesquisadores, como Christopher Alexander, nos ultimos 40 anos procuraram 

qualificar a arquitetura atraves de metodos projetuais menos subjetivos do que os habitualmente 

utilizados pelos profissionais da area, Em sua busca metodol6gica de projeto Alexander acabou 

analisando e valorizando varias arquiteturas tradicionais, Nas suas obras mais importantes "The 

Timeless Way of Building" (ALEXANDER, 1979) e "A Pattern Language: Towns, Buildings, 

Constructions" (ALEXANDER et al, 1977) ele extrai destas arquiteturas configura~oes de 

projeto que considera holfsticas e essenciais para tornar o ambiente construfdo humanizado, Estas 

configura~6es de projeto foram denominadas de patterns por Alexander e sao pe~as chaves que 

devem ser incorporadas e repetidas em projetos de qualidade, Alguns patterns relacionados a 

construt;ao de casas e que se identificam melhor com a nossa cultura foram selecionados: entrada 

principal, transi~ao da entrada, telhado que abriga, gradiente de intimidade, dormindo para o 

leste, cozinha de fazenda, janelas para a rua, nichos, materiais bons, coisas da sua vida, ruas 

verdes (ALEXANDER eta!, 1977): 

1, Entrada Principal 

A posi~ao da entrada principal controla o layout do predio inteiro, 

Esta deve estar localizada de tal forma que uma pessoa que se aproxirna 

seja capaz de ve-la ou tenha ideia de onde ela esta assim que veja o predio 

em si, Is to possibilita que as pessoas se orientem em dire~ao a entrada logo 

que comet;am a se deslocar em dire~ao ao predio e evita mudan.;as de 

dire~ao desnecessarias ao se aproximarem do predio ou duvida 

psicol6gica, 

Alem da posi~ao da entrada ser urn fator importante, a sua forma 

tambern o e, ja que facilita sua identifica~ao sem grandes esfor~os, Para 

que uma entrada se tome rnais evidente e preciso que ela se projete alem 

da parede mais extema de onde se localiza ou que o predio seja mais alto 

ao redor deJa, 
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2. Transir;iio da Entrada 

Predios, especialmente casas, que possuem uma transis;ao sutil 

entre a rna e seu interior sao mais sossegados do que aqueles com ligas;ao 

direta para a rua. Isto se justifica porque quando as pessoas estao na rua 

elas assumem uma postura de acordo com o meio. Quando adentram uma 

casa essas pessoas tern a necessidade de se livrar desta postura, digamos 

mais atenta e defensiva, e de se adaptar a uma atmosfera mais intima. 

Elas nao conseguirao efetuar esta mudan<;;a de atitude se a 

transi<;;ao entre os espa<;;os publico e privado for abrupta. Sendo assim esta 

transic;:ao pode ser feita atraves de urn caminho que interligue a entrada 

principal e a rua, sendo que este deve ser marcado por uma mudan<;;a que 

pode ser de luz, de dire<;;ao, de nivel, de tipo de piso, etc. 

3. Telhado que Abriga 

0 telhado desempenha urn papel primordial na vida de todas as 

pessoas. Se o telhado esti ver escondido e a sua presen<;:a nao puder ser 

sentida entao as pessoas sofrerao a falta de urn senso de abrigo e se 

sentirao desprotegidas. 

4. Gradiente de lntimidade 

Os espa<;:os em urn predio devem estar arranjados em uma 

seqUencia que corresponda aos seus respectivos graus de intimidade para 

que as visitas recebidas nao se sintam desacolhidas. 

Quando ha uma grada~ao deste tipo, as pessoas conseguem 

deterrninar o clima de suas reunioes simplesmente escolhendo o espa<;:o da 

casa onde estas ocorrerao. Num predio onde h:i uma homogeneidade de 

espa<;;os a intera!tao social em nfveis diferenciados e impedida. 
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5. Dorm indo para o Leste 

As areas da casa onde as pessoas dormem devem estar orientadas 

em dire<;ao ao leste de maneira que as pessoas acordem com a luz do sol. 

Apesar da maioria das pessoas nao concordar com este padrao ele e 

facilmente justificado pelo fato de que o nosso organismo possui ciclos 

relacionados com o sono e que se nao forem respeitados podem causar 

disrurbios fisicos ou emocionais. 

0 fato de que os quartos devem estar orientados para leste e 

fundamental para o processo de se ter urn dia saudavel, ativo e cheio de 

energia. As pessoas que rejeitam ser acordadas pela luz do sol da manha 

nao possuem informa<;ao correta sobre o funcionamento do pr6prio 

organismo. 

6. Cozinha de Fazenda 

Nas sociedades tradicionais onde nao existiam empregados e os 

membros da famflia se ocupavam do preparo do seu pr6prio alimento nao 

existiarn cozinhas isoladas do resto da casa. Mesmo quando apenas a 

mu!her se ocupava do preparo dos alimentos, como era mais comum na 

maioria das sociedades, a cozinha era o cora~ao da vida familiar. 

Assim que os empregados tomaram conta da fun~ao de preparo 

dos alimentos as cozinhas foram separadas das salas de jantar. Porem nas 

casas de classe media onde atualmente raramente M empregados 

domesticos a cozinha continuou separada por que se convencionou que era 

mais educado comer Ionge do Iugar onde a comida era preparada. Porem 

esta separa<;ao dificultou a vida das donas de casa, que acabaram ficando 

isoladas do resto da familia. 

Alexander encontrou a solu<;ao para este problema nas antigas 

cozinhas de fazenda onde a atividade familiar era integrada em uma grande 

12 



0 S!G~!FlCADO DA TRADI<;AO ~A ACTOCO~STRl'<;AO DE :VlORADlAS 

sala. 0 ideal en tao para as casas atuais seria fazer uma cozinha maior que a 

usual, com area suficiente para abrigar uma mesa grande com cadeiras, 

armarios, fogao, geladeira e pia. 

7. Jane las Para a Rua 

Uma janela vo!tada para a rua fomece urn tipo unico de conexao 

entre a vida dentro dos predios e a rua. As janelas para a rua funcionam 

melhor no primeiro e no segundo pavimento, aberturas acima disso sao 

pouco eficientes para a vitalidade da conexao com a rua. No andar terreo a 

!ocaliza.;;ao das janelas e mais diffcil: se estiverem muito distantes nao 

permitem uma vista da rua, se estiverem muito perto nao funcionam 

porque as pessoas as encobrem com cortinas para garantir sua privacidade. 

A solu.;;ao para se conseguir ter janelas para rua no andar terreo e 

elevar o piso numa altura suficiente para que as pessoas do !ado de fora 

nao consigam enxergar para dentro das casas e de maneira que se tenha urn 

Iugar aconchegante e convidativo para se sentar proximo a estas janelas. 

8. Nichos 

Nenhuma sala homogenea consegue servir bern a urn grupo de 

pessoas. Parar dar chance a urn grupo de permanecer juntos, uma sala 

precisa permitir que os indivfduos do grupo fiquem sozinhos ou em pares 

no mesmo espa.;;o como subgrupos. Este problema fica mais evidente em 

salas intimas, em cozinhas e em salas de estar. 

E diffcil manter uma familia fisicamente unida nos dias atuais, ja 

que as pessoas cada uma tern seus horarios e interesses pr6prios. Na 

maioria das casas estes interesses diferentes acabam for.;;ando as pessoas a 

se isolarem em ambientes diferentes dos comuns a familia. 
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Para resolver este problema tern que se criar uma maneira em que 

os membros da familia consigam ficar juntos mesmo que estejam 

desenvolvendo atividades diversas. Isto pode ser conseguido atraves da 

utiliza~ao de pequenos espa~os, distantes o suficiente do espa90 principal 

em comum, mas conectados a ele, fazendo com que as pessoas 

permane~am ligadas. A estes espa~os chamaremos de nichos, estes devem 

ser lugares com o pe direito mais baixo do que o da sala em comum e com 

tamanho suficiente para que duas pessoas consigam sentar, conversar ou 

jogar e ate mesmo para caber uma mesa ou escrivaninha. 

9. Materiais Bons 

A arquitetura tradicional era feita de maneira praticamente 

artesanal, todo o material utilizado era extraido da natureza e as pe~as 

feitas a mao uma a uma. Hoje em dia com o alto custo da mao de obra e as 

facilidades trazidas pela produ~ao em massa, os materiais sao produzidos 

em grande escala e nao possuem flexibilidade. Estes materiais modernos 

tendem a destruir a qualidade organica da arquitetura tradicional. 

0 malor problema em rela<;ao aos materials construtivos e 

encontrar urn conjunto de materiais que seja: de escala pequena; faceis de 

serem extrafdos; de facil manuseio, sem a ajuda de maquinario pesado; 

com facil adapta<;ao e varia<;ao; suficientemente pesados para garantirem 

solidez; duradouros e de facil manuten<;ao, faceis de construir, sem a 

necessidade de mao de obra especializada, universalmente acessfveis e 

baratos. Alem disto, esta classe de materiais deve ser ecologicamente 

correta: biodegradavel, com baixo consumo de energia na produ<;ao e nao 

pode ter como base recursos naturals esgotaveis. 

Sendo assim, segundo os criterios acima, os materiais mais 

indicados para a constru<;ao sao: 
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concreto, pedra e materiais a base de terra, como tijolo e telha, para areas 

de grande consumo, como paredes e cobertura; 

para areas onde o consumo de material e menor, como acabamentos, 

fechamento de aberturas e molduras aconselha-se a utilizas;ao de placas de 

madeira, gesso, tecido, papel, papelao, bambu, corda, reboco a base de cal, 

chapa de ferro ondulada e azulejo 

10, Coisas da Sua Vida 

Decoras;ao e o conceito de arquitetura de interiores se 

disseminaram tanto que freqi.ientemente as pessoas esquecem o seu instinto 

de selecionar as coisas que elas realmente querem manter perto de sL As 

pessoas nao devem se deixar enganar pela crens:a de que a decoras;ao de 

suas casas deve necessariamente ter urn estilo definido por profissionais da 

area, Os ambientes ficam muito mais bonitos quando representam aquilo 

que as pessoas sao, ou seja, quando possuem coisas representativas de cada 

urn, coisas que damos valor e que contam a hist6ria de nossas vidas, como 

lembrans:as, fotos de famflia, coles:oes, ete, 

ll, Ruas Verdes 

0 concreto e o asfalto tern urn feito terri vel sobre o meio ambiente 

locaL Eles destroem o microclima, e desagradavel andar sobre eles, nao se 

pode sentar neles, nao resta espas;o para as crians;as brincarem 

confortavelmente, eles acabam com a drenagem natural das aguas das 

chuvas dentre outras coisas, A verdade e que s6 sao indicados para estradas 

e ruas com trafego intenso, 

A melhor solus:ao e plantar grama em ruas locais de maneira a nao 

diferenciar o que e rua e o que e cal.;:ada distribuindo placas de concreto 

apenas para os carros passarem sem danificar o gramado. 
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3.1.3. Casa Tradicional Brasileira 

Referencias a arquitetura tradicional incluem ambientes descritos como '"primitivos" ou 

"'vernaculares". De fa to, a arquitetura vernacular e o exemplo do que a maioria das pessoas 

chama de arquitetura tradicional e e usualrnente vista como positiva na !iteratura internacional. 

Algumas de suas caracteristicas principais sao: identidade regional, valores duradouros dos 

construtores, processos que se tornarn normas, simplicidade, autenticidade, utilidade e 

racionalidade da constrw;:ao. 

A classifica<;ao "vernacular" e vista como uma busca por elementos positivos 

especificos em projeto, principalmente no que diz respeito a qualidade ambiental das constrw;oes. 

0 objetivo maior do vemaculo e acomodar o modo de viver. Anos de tentativas, entre erros e 

acertos, fizerarn com que o vemaculo acumulasse muitas caracteristicas positivas, por exemplo, 

em rela~;ao ao conforto termico como e o caso da utiliza~ao de varandas na arquitetura tradicional 

brasileira - os antigos alpendres - como elementos de sombreamento das paredes externas em 

regioes muito quentes. E correto afirmar que a arquitetura tradicional e urn bern precioso da 

experiencia humana, pois e urn registro da forma de interao;ao dos ambientes construfdos com a 

natureza e corn a cultura humana. 

A arquitetura tradicional de casas no Brasil teve origem no modelo da casa portuguesa 

que foi reinterpretado e moldado conforme as condi~oes materiais locais, num primeiro 

momento, para depois se ajustar as solicita~oes da sociedade, que esperava da habita~ao algo 

alem de mero abrigo contra as intemperies. A primeira forma consolidada de moradia do 

colonizador portugues foi a casa-grande e este teve urn papel primordial para a sua concep~ao 

sendo uma especie de coordenador, orientador e homogeneizador dessa moradia. "Com o Indio 

aprende que cozinhar e uma tarefa para ser feita do !ado de fora; numa varanda ou num puxado 

ao !ado da casa. A solu~ao para o escoamento das grandes chuvas ele copia da experiencia 

apreendida no Oriente, trazendo destas regioes as inflexoes dos telhados e dos beirais alongados 

com desenhos graciosos. De Portugal traz as paredes caiadas e os portais coloridos ... " 

(VERISSIMO e BITTAR, 1999). 
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A residencia urbana brasileira, contemporilnea dos engenhos, caracteriza-se inicialmente 

pela sua simplicidade: sao casas terreas com fachadas estreitas de portae janela. Com o passar do 

tempo esta casa vai se transformando ate chegar no modelo assobradado com fachadas urn pouco 

mais amp las e utilizando-se sistematicamente dos c6modos da parte frontal da cas a ( os que fazem 

limite com a rna) para atividades comerciais; modelo que se perpetua por quase tres seculos 

(figura 01). 

Figura 01- Residencia terrea colonial urbana (HIROE eta!, 1998) 

S6 a partir do seculo XVIII e que se percebe mudan«as gradativas neste modelo 

residenciaL A altera«ilo formal mais evidente e a presen\(a do porao; este novo pavimento, com o 

passar do tempo, acaba sendo incorporado como espa\(o habitavel da casa. 

A partir da consolida«ilo da vida urbana no Brasil observam-se modifica\(oes 

substanciais no conforto das habita«6es, assim como na omamental(ilO de seus espa«os internos. 

Mudan«as na sociedade advindas da chegada da Familia Real ao Brasil influenciam no modo de 

morar local, principalmente no que diz respeito as rela\(oes sociais que se intensificam fazendo 

com que a casa assimile mais uma funl(ilo: a de ambiente para encontros sociais formais. 

A influencia do fim da escravidao no Brasil tambem trouxe modifical(oes para a 

habital(ilo que se traduziu principalmente na compactal(ilo dos espai(OS ja que as tarefas 

domesticas, antes executadas pelos escravos, passaram a ser de responsabilidade da mulher. A 

partir de entao o processo de urbanizal(ilO foi intensificado causando urn adensamento 

demografico nas cidades. A forma como as grandes propriedades foram loteadas conduziu o 

partido das casas urbanas que ficou limitado ao lote e as construl(oes das casas acabaram por 

seguir a mesma oriental(ao dos estreitos terrenos. 

17 



0 SJGNJFICADO DA TRAD!cAO NA AUTOCONSTRU<;:Ao DE MORADlAS 

3.1.4. Morada paulista 

Uma analise isolada da evolw;;ao das moradias em Sao Paulo nos remete a casa 

bandeirista que, assim como as casas de outras regioes do pals, possuia urn programa de 

necessidades que envolvia atividades usuais de urn grupo familiar, como: comer, dormir, lidar 

com as atividades domesticas, relacionar-se com os vizinhos, etc ... Tanto a casa urbana quanta a 
rural possuiam identidade no seu organograma funcional; possufam os mesmos criterios de morar 

principalmente no que diz respeito a segregas;ao da mulher, que foi urn forte condicionante da 

arquitetura domiciliar deste periodo. 

A casa bandeirista permaneceu quase sem altera;;:oes durante muitos anos como ressaltou 

Carlos Lemos (1999): "por mais de duzentos e cinqtienta anos a planta e mesmo o partido 

arquitetonico da casa roceira colonial paulista da bacia do Tiete nao tiveram alteras;oes 

significativas, o que indica nao ter havido mudans;as no modo de morar, isto e, nao terem 

ocorrido varias;oes no programa de necessidades, o que indica, antes de tudo, uma estabilidade 

social em que as expectativas de ordem cultural mantiveram-se plenamente satisfeitas e 

imutaveis. Por duzentos e cinqtienta anos uma sociedade segregada serra acima usando a mesma 

casa. Mesma casa e mesma tecnica construtiva". 0 que demonstra a influencia do isolamento 

geografico, e a dificuldade de acesso a essa regiao, na evolus;ao do programa da casa paulista do 

seculoXVll. 

Apesar da arquitetura tradicional ser usualmente relacionada a questoes climaticas, 

naquela epoca muito pouco foi feito em relas;ao a acomodas;ao das habitas;oes ao clima, embora 

este deva ter sido levado em conta. 0 alpendre domiciliar, urn dos elementos bioclimaticos da 

arquitetura tradicional e a principia desconhecido dos colones paulistas, foi utilizado com muita 

freqtiencia em habitas;oes rurais no Rio de Janeiro e Norte do pais como moderador de calor, 

porem a sua utilizas;ao nao foi plenamente justificada no clima paulista onde no invemo os dias 

ensolarados e as noites frias niio aconselhavam o sombreamento das paredes extemas, que 

precisavam acumular calor durante o dia para aquecer as habitas;oes durante a noite. 
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Quanto ao programa das casas, como ja colocado anteriormente, tanto o das casas 

urbanas quanto o das casas rurais possufam muitas semelhan~as. As casas urbanas possufam 

programas mais simples (figura 02): "alcovas para dormir no nucleo central da casa, cozinha, 

onde tambem se comia e se permanecia durante o dia, e sala da frente onde invariavelmente se 

instalava, conforme o caso a 'tenda' do artesao, tudo isto ligado eventualmente por urn corrector 

que unia a rua ao fogao, a Cantareira, a varanda alpendrada dos fundos, ao quintal" (LEMOS, 

1999). 

Dep6sito 
Dormit6rio - . Alcova de h6spedes 

• 
quintal Alpendre corrector 

• 

- . Sala 
Alcova 

' 
Dep6sito 

Figura 02 - Planta reconstitufda de casas urbanas paulistas dos seculos XVII e XVIII 

Observa-se que a utiliza<;ao do alpendre na parte da frente da casa, como ocorria nas 

casas rurais, nao ocorreu nas casas urbanas. Este abrigo alpendrado ficava localizado nos fundos 

da casa urbana e foi sistematicamente utilizado nas atividades que envolviam o preparo dos 

alimentos assim como urn espa~o para o encontro da familia Ionge dos olhos dos transeuntes. 

Ainda sobre as varandas ou alpendres, e importante ponderar alem do seu papel como 

elemento da arquitetura bioclimatica. E evidente que a utiliza<;ao de varandas se torna 

fundamental, a princfpio, por questOes climaticas, sobretudo em localidades de clima mais 

quente, mas esta tambem se faz presente na arquitetura de climas temperados, que aumentam a 

altura dos seus frechais para que o alcance do sol seja maior. Este espa<;o intrinsecamente 

associado a tradit;6es tambem foi muito importante para a privacidade das casas mrais em Sao 

Paulo, pois servia de elemento filtrante para o interior das casas, era nele onde o senhor de 

engenho recebia estranhos, que ali esperavam a permissao para entrar em areas consideradas mais 

intimas. Alem de elemento de transi~ao entre o exterior e interior das casas, as varandas tambem 

serviam como espa~os de vigilancia e de lazer, ou seja, o papel dos alpendres na arquitetura de 
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casas paulistas ia alem de mero elemento bioclimatico e envolvia quest6es de habitos culturais 

como ode preservar o interior das casas e acabava por facilitar a clausura da mulher. 

0 programa de necessidades das residencias rurais pouco se diferenciava do das urbanas, 

era basicamente composto de quarto de h6spedes, invariavelmente situado na parte da frente da 

casa e isolado das areas Intimas; alpendre, abrigo localizado na frente da casa sem veda<;ao de 

paredes ern seu limite com a rua e limitado por dois comodos em suas laterals; capela ou orat6rio, 

se situava tambem na parte da frente da casa para que escravos e pessoas pouco Intimas 

pudessem assistir as cerimonias religiosas sem adentrar a morada; alcovas, assim como nas casas 

urbanas tambern estavam situadas no m:icleo central da casa; sala, que fazia as vezes de corredor 

ja que normalmente os aposentos da casa davam suas portas para este comodo; e cozinha, que 

sistematicamente se situava em urn puxado na parte de tras da casa (figura 03). Talvez a grande 

diferen<;a entre as casas rurais e urbanas era que a propriedade rural, por influencia dos costumes 

indfgenas, era fracionada em varias edifica<;oes, mas e importante ressaltar que o nosso interesse 

se restringe ao estudo do programa da casa principal, a que abriga os donos da propriedade. 

'" 
Dormit6rio ' Dormit6rio 

,~, 

Donnit6rio Donnit6rio 

-
de H6spedes 
Domtit6ri~~ 

Alpendre 

II 
OratOrio 

---- .. 
_ .. ____ ---- . .. ---------

PLANT A INFERIOR 

Figura 03 -Casado Padre Inacio: exemplar de casa rural bandeirista (HIROE et a!, 1998) 

A casa bandeirista rural se dividia basicamente em tres setores correspondentes a 

atividades relativas ao convfvio corn estranbos, a vida domestica e ao trabalho caseiro. A faixa 

fronteira de recep<;ao correspondia ao convfvio corn estranbos, por isso o programa impedia que o 

quarto de h6spedes tivesse comunica<;ao com a casa e determinava que a capela possufsse 
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dispositivos como os muxarabis, uma especie de janela treli<;:ada , que permitia a participa<;:ao da 

mulher e das filhas nas missas sem que pudessem ser vistas por estranhos, o que assegurava o 

costume de segregar a mu!her do convfvio social. 

A faixa central da morada correspondia a vida domestica e nela se situavam as antigas 

alcovas, aposentos sem jane!as que possufam suas portas voltadas apenas para salas ou 

corredores, ou seja, apenas para areas intemas da casa, A utiliza<;:ao de alcovas afirmava o 

conceito privativo do setor fntimo, Alem disso, o seu uso foi consolidado por questoes de 

seguran<;:a tanto na casa rural quanto na urbana, Ha que se dizer que na casa urbana a exigtiidade 

do lote influenciou na utiliza<;:ao das alcovas ja que nao se tinha espa<;:o suficiente para abertura 

de janelas nas laterais, uma vez que freqtientemente as casas ocupavam toda a extensao da 

largura do terreno, 

Quanta ao conforto termico pode-se afirmar que as alcovas nao tinham urn desempenho 

muito satisfat6rio, a falta de janelas, ou a presen<;:a de apenas uma abertura - a porta de entrada -

impedia a circula<;:ao cruzada fazendo com que, durante o dia, as temperaturas fossem muito 

elevadas em seu interior. Mas ao que parece as pessoas nao priorizavam a questao climatica nos 

dormit6rios e o conforto se traduzia principalmente no isolamento que permitia uma flexibilidade 

nos horarios de dormir sem que se fosse perturbado pela luz do sol ou pelo barulho externo, As 

alcovas satisfaziam a necessidade de privacidade dos seus usuarios, contudo a falta de ventila<;:ao 

e de insola<;:ao minimas fazia com que elas nao correspondessem aos padroes atuais de conforto 

termico e higiene, 

Na ultima faixa da casa rural bandeirista as atividades domesticas se concentravam, e 

nesta area que encontramos a cozinha, normalmente localizada num comodo praticamente fora do 

corpo da casa e que podia ou nao ter paredes. Segundo Carlos Lemos (1976) em seu livro 

"'Cozinhas, etc:', a extroversao da cozinha foi a primeira constante arquitetonica nos partidos das 

habita<;:oes brasileiras, ou seja, a cozinha ou a zona de servi<;:o domiciliar localizava-se em areas 

voltadas para fora da habita<;:ao em si, e muitas vezes constituia-se em urn telheiro separado da 

casa principal, quase que ao ar livre, Esta extroversao das zonas de serviqo pode ser justificada 

por questoes climaticas, visto que o calor produzido pelos fogoes nao era bern vindo no interior 
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das casas; por questoes sociais, para segregar os escravos do convfvio familiar; e tambem pela 

influencia dos habitos indigenas na maneira de executar os servi~os domiciliares, ja que este foi o 

primeiro empregado domestico de que se teve notfcia na regiiio paulista. 

Apesar do mameluco paulista ter sido o autor da uniao da experiencia indfgena com as 

condi~6es ibericas de morar, os portugueses logo se revelaram orientadores definitivos das 

tecnicas construtivas: a taipa de pilao foi adotada como sistema estrutural, primeiro porque nao 

existiam pedras pr6prias para a fabrica~ao de cal nos arrectores de Sao Paulo e segundo porque o 

transporte de madeira das matas pr6ximas era muito dificil (LEMOS, 1999). 

A partir entao a taipa passou a caracterizar a arquitetura paulista e se diferenciava da 

taipa portuguesa pe!o fato de nascer da propria terra; sem a utiliza~ao do alicerce de pedra, que 

era utilizado em Portugal para evitar a erosao das paredes e a umidade natural do solo. 0 

interessante e que, mesmo sem se preocupar com estas quest6es, a taipa paulista era eficiente, 

pois a terra socada nao era boa condutora de umidade do solo e se transfonnava numa verdadeira 

pedra, garantindo a solidez da constru9ao. 

Uma das influencias da taipa de pilao na arquitetura de casas em Sao Paulo foi sobre a 

aparencia das fachadas. Como as paredes eram estruturais nao se podia abrir muitos vaos - portas 

e janelas - e estes nao podiam ser de dimensao muito exagerada, pois influenciavam na 

estabilidade da estrutura. Sendo assim, houve uma predominancia dos cheios sobre os vazios. 

Outra influencia da taipa foi climatica, para que se conseguissem paredes firmes era necessfuio 

que estas tivessem uma espessura significativa o que possibilitou uma estabilidade tennica no 

interior das casas: durante o dia as grossas e rigidas paredes de taipa retardavam a transmissao de 

calor para o interior da casas, o que pennitia temperaturas amenas neste periodo; e durante a noite 

o calor acumulado nas paredes durante o dia passava para o interior lentamente, mantendo uma 

temperatura agradavel apesar do frio notumo. Em dimas quentes e umidos no entanto a dimensao 

reduzida das aberturas dificulta a ventila~ao e diminui assim o conforto. 

A tecnica construtiva utilizada nos te!hados das casas rurais unifamiliares de Sao Paulo 

era simples: nos que eram de duas aguas a cumeeira se apoiava nos oit6es que eram feitos de 
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taipa de mao, pois a taipa de pilao nao abrangia acabamentos inclinados - no interior das casas 

havia escoras e apoios que amparavam a trama da cobertura. Nas casas com telhados de quatro 

aguas ja havia um cerro requinte na estrutura com pe<;:as inclinadas que se encontravam num 

esfor<;:o de compressao. 

0 avan<;:o na evolw;:ao da casa paulista nos remete a casa do tempo do a.;;ucar. Esta casa 

nao sofreu grandes altera.;;oes no que diz respeito ao programa de necessidades da casa 

bandeirista. A segrega<;:ao da familia na parte intima da casa foi mantida. A principal mudan<;a 

programatica foi o fechamento do alpendre ou varanda frontal que se transformou em uma sala 

para receber pessoas, uma especie de vestfbulo; houve tambem o desaparecimento da capela 

domestica e o surgimento do oratorio de uso exclusivo da familia. 0 alpendre, ou varanda, dos 

fundos foi mantido e adquiriu uma ma1or importancia no programa da casa se transformando num 

ambiente onde a familia se reunia, desde entao a expressao "varanda" passou a designar a sala 

dos funaos, que era utilizada como sala de jantar, como sala para pequenos afazeres domesticos, 

inclusive o preparo de pequenas refei<;6es. Pode-se afirmar que a casa dos tempos do as;ucar, 

localizada ao Iongo da bacia do Tiet~, e uma descendente legftima da casa bandeirista, pois nao 

sofreu influ~ncias evidentes de outras regi6es. 

A partir de 1 77 4 a prosperidade dos primeiros canaviais atraiu gente de fora do estado de 

Sao Paulo, principalmente de Minas, o que influenciou na arquitetura residencial rural desta 

regiao. A contribui<;ao mais evidente dos mineiros foi no partido arquitet6nico, ja que, a 

princfpio, mantiveram a tecnica construtiva local: a taipa de pilao. Os mineiros respeitaram o 

perfil dos terrenos com declividade deixando a frente da casa assobradada e parte de tras terrea, o 

sobrado nao era mais o sotao e sim o pavimento principal da casa, o piso inferior era utilizado 

freqiientemente como deposito. Houve raros casos em que os sobrados eram construfdos mesmo 

que o terreno fosse pouco inclinado ou plano. 

No norte do estado de Sao Paulo, area de fronteira com Minas Gerais, podemos 

encol!trar exemplares de casas rurais do tempo do a<;ucar que nao estao diretamente vinculadas 

aos velhos partidos bandeiristas. Estas casas utilizaram sistematicamente a taipa de mao com 

estrutura de madeira aut6noma, como sistema estrutural, sobre embasamento de tijolos ou de 

23 



0 S!G:\JFJCADO DA TRAD!<;:J\0 !';A ACTOCO!'STRCcAO DE MORAD!AS 

pedra e cal. Contudo, se analisarmos o programa de necessidades veremos que existiam muitas 

semelhan.;:as no que diz respeito ao esquema funcional desta casa se comparado a tradicional casa 

bandeirista rural, o que nos faz concluir que nao houve mudan<;as expressivas no modo de morar 

do tempo do a.;:ucar. 

As mudanqas sofridas na casa urbana do tempo do aqucar tambem foram mais em 

rela<;'iiO ao partido e ao embelezamento das fachadas. No programa permaneceu o velho 

zoneamento domestico herdado da casa bandeirista, a mudanqa mais significativa foi a inserqao 

de urn corrector intemo para permitir o transito de escravos e animais da rna para o quintal, onde 

se Iocalizava a zona de servi9o, sem que se precisasse invadir areas intimas da casa, isto porque 

os terrenos eram muito estreitos e nao possuiam recuos laterais. No partido os sobrados 

imperavam, agora com fachadas providas de portas e janelas em arco. No piso superior 

adicionaram-se grandes janelas balcoes salientes na fachada. Outra caracterfstica presente da 

arquitetura urbana domiciliar do tempo do a9ucar foi os altos pes-direitos do pavimento superior 

o que resultou em janelas afastadas dos beirais, em contraste com as janelas das casas da epoca 

bandeirista que iam do forro ate encostarem-se nos frechais. E importante ressaltar a presen9a dos 

longos beirais, que protegiam as paredes das fachadas do sol e das aguas da chuva, nos telhados 

que eram sempre de duas aguas visto que as casas eram geminadas em seus dois flancos. 

No geral houve poucas mudan9as no modo de morar da epoca bandeirista para o tempo 

do a~ucar. As mudan9as mais significativas aparecerem a partir da epoca do cafe, em que foi 

desenvolvida uma arquitetura mais rica que provocou modifica96es principalmente nas 

constru~6es urbanas. 

0 negro firmou-se como pe<;a essencial na manuten9ao das casas urbanas e rurais, 

influenciando sobremaneira em seu andamento. "A maquina brasileira de morar, ao tempo da 

colonia e do imperio, dependia dessa mistura de coisa, de bicho e de gente, que era o escravo. Se 

os casaroes remanescentes do tempo antigo permanecem inabitaveis devido ao desconforto, e 

porque o negro esta ausente. Era ele que fazia a casa funcionar: havia negro para tudo - desde 

negrinhos sempre a mao para recados, ate a negra velha, bab:i. 0 negro era esgoto, era agua 

corrente no quarto, quente e fria; era interruptor de luz e botao de campainha; o negro tapava 
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goteira e subia vidra~a pesada; era lavador automatico, abanava que nem ventilador" COSTA 

(1962) I apud LEMOS (1976). 

No infcio da era cafeeira as casas ainda eram feitas a moda antiga, a taipa de pilao foi 

mantida na arquitetura rural e como representava status tambem foi utilizada nas casas urbanas; 

contudo com o desenvolvimento de sistemas de transporte mais eficientes e o aprimoramento 

tecnol6gico estas casas foram equipadas com o que existia de mais modemo. Por isso Lemos 

(1999) diz que a modemiza~ao das casas na epoca do cafe se deu de dentro para fora. 

Raras foram as moradias rurais levantadas na epoca do cafe, o que aconteceu foi uma 

adapta~ao das casas construidas no tempo do a~ucar. Constru~oes novas, somente aquelas 

exigidas no auxilio da produ~ao e do beneficiamento do cafe. Sendo assim continuamos com uma 

arquitetura assobradada respeitando o nfvel do terreno, o porao terreo era utilizado para algumas 

atividades domesticas, para a administra~ao da fazenda e para hospedar pessoas pouco intimas. 0 

piso superior ficava reservado para as atividades intimas da familia e para receber visitas intimas 

e parentes. 

A nova no~ao de conforto ambiental que surgiu nesta epoca foi a de ambientes bern 

decorados, com mobilii:irios estofados e todo o tipo de vaidade que a riqueza advinda do cafe 

p6de comprar. Externamente as casas rurais eram simpl6rias em sua aparencia e sem ostental(ao 

estilfstica, porem seus interiores eram ricamente decorados. 0 mesmo nao aconteceu com as 

casas urbanas contemporaneas onde a omamenta~ao exterior ou a volumetria procuravam ser tao 

ricas quanto os ambientes intemos. 

A morada urbana dos primeiros tempos do cafe tambem foi caracterizada pelos sobrados 

herdados da epoca do a~ucar, em que ainda se percebe urn zoneamento dos ambientes: areas de 

permanencia das mulheres separadas dos compartimentos de estar ou trabalho dos homens. A 

sala de visitas e a novidade trazida pela residencia do cafe, ha entao uma especializa~ao dos 

ambientes e surgem as salas para conversas, as salas de musica, as salas de fumo, etc. 0 beiral 

1 COSTA, Lucio. "Lucio Costa: Sobre Arquitetura". Edi<;ilo do "Centro dos Estudantes Universitanos de 
Arquitetura", 1962, v. 1. 
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tradicional da casa urbana de duas aguas do tempo do a~ticar desaparece, e o telhado fica 

escondido atras das platibandas omarnentadas (figura 04). As consequi\ncias deste 

desaparecimento do beiral foram a falta de prote~ao das aberturas contra a chuva e a falta de urn 

elemento de sornbreamento para evitar a entrada de radia~ao solar excessiva no interior das casas. 

Figura 04 - Casa urbana nos prirneiros tempos da era cafeeira: extin\(ao dos beirais (HIROE et al, 

1998) 

Nas casas urbanas ap6s a Aboli~ao da Escravatura ha urna compacta\(ao das plantas para 

facilitar a manuten~o destas agora sem escravos, nao ha urn esquema de circula~ao bern definido 

e com a perda do corrector intemo, que e substitufdo por uma passagern lateral descoberta e 

situada entre a casa e o muro lateral do terrene, os quartos acabam por ser utilizados como 

circula\(1\0 entre arnbientes. A sala de jan tar, a charnada "varanda", continuou sen do o centro de 

interesse da casa, o local de estar da farnflia. A casa que passa a ter novos habitos de higiene 

prirnando pela abertura de janelas em todos os arnbientes, dando enfirn cabo nas tradicionais 

alcovas (figura 05). A falta dos escravos tarnbern faz surgir a necessidade de instala\(5es 

saniHirias que forarn anexadas no corpo da casa. Nas casas rnais abastadas surge mais urna 

dependi\ncia, o quarto de criadas, que a princfpio ficava anexado a cozinha. Mais tarde este foi 

transferido para os fundos do terrene fazendo alusao as antigas senzalas que erarn descoladas do 

corpo da rnorada, o que deu origem as edfculas, constru\(5es que englobavarn o quarto de 

ernpregada, instala\(ao sanitaria, lavanderia, depositos e garagern; garantindo a privacidade da 

farnflia. 
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Quarto Quarto Sala 

I 
Corredor sem cobermra 

Figura 05 -Exemplar de casa urbana ap6s a Aboli<;ao: ausencia de corrector intemo 

Depois desta breve viagem pela evolu~ao das casas urbanas e rurais do interior de Sao 

Paulo desde os prim6rdios da coloniza9ao ate o final do seculo XIX, observamos que muitos dos 

elementos arquitet6nicos que mais se adequaram ao clima da regiii.o foram desaparecendo 

paulatinamente das constru~oes, como por exemplo, a varanda - como elemento moderador de 

calor - e o beiral das casas urbanas na era cafeeira, o que pressup6e uma atitude 

descompromissada com o conforto termico, que seguramente nao foi priorizado nos programas 

das casas paulistas, Isto pode ser justificado pelo fato da regiao paulista nao possuir condi~oes 

clim:Hicas extremas o que permitia uma certa displicencia em rela9ao a conforma~ao das casas ao 

clima, Contrariamente ao que aconteceu em pafses com clima mais rigorosos, onde este sempre 

foi urn condicionante arquitet6nico imprescindfveL 
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3.2. Arquitetura Autoconstruida. 

A origem das casas autoconstrufdas no Brasil remonta a segunda metade do seculo XIX. 

quando o firn da escravidao e o incremento dos movimentos imigrat6rios internacionais 

ocasionararn urn aumento descontrolado da densidade populacional nos centres urbanos. A 

popula.;ao rnenos favorecida encontrou problemas em arrumar Iugar para morar, ja que nao 

tinham capital para comprar uma moradia e nao havia moradia para loca.;ao disponivel para 

todos. A solufiio mais facil encontrada por eles foi edificar sua propria residencia. A partir do 

seculo XX o problema da habita.;ao se agravou, o aspecto higienico come9ou a preocupar as 

autoridades que acabaram por criar leis para regularizar as constru.;oes populares. Apesar disso 

os operarios continuaram incapacitados de construir dentro das normas legais e dos padroes de 

higiene exigidos; continuaram morando em casas precariamente concebidas e construfdas, 

primeiro porque era o meio mais barato de se morar, depois porque - morando bern ou mal - o 

seu desejo maior era ter urn telhado para abrigar a farnflia (LEMOS, 1976). 

Maior do que a preocupa<;ao com a qualidade das casas autoconstruidas foi a 

preocupa9ao com a escassez de habita9ao nas grandes cidades. Desde 1900 tentava-se facilitar, 

atraves de regulamenta9ao, os empreendimentos que buscassem resolver o problema da 

habita9ao. 0 objetivo era especialmente deslocar as casas populares para regioes mais perifericas 

da cidade: implantou-se a isen<;ao de taxas sobre casas populares e empresas que as construfssem; 

reduziram-se os pes-direitos e a espessura das paredes para reduzir o custo de constru9ao destas 

casas. 

Em resumo, houve urn incentive na constru<;ao de casas populares, o que resultou na 

prolifera9ao de conjuntos habitacionais. Ao buscarem resolver de forma mais coerente e 

econ6mica o problema da habitac,;ao, arquitetos e planejadores acabaram por projetar habita.;oes 

coletivas em grandes conjuntos ja que estes facilitavam as instala<;oes de agua, esgoto, etc. e 

permitiam a centralizafao de equipamentos urbanos. Entretanto estes conjuntos habitacionais nao 

resolveram o deficit habitacional e muitos projetos resultaram em moradias mfnimas que nao 

correspondiam as expectativas populares, tanto no que diz respeito ao ideal de moradia quanto as 

condi.;:oes financeiras desta parcela da popula9ao. 
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Os conjuntos habitacionais, ou a construqao de moradias em grande escala, passaram 

entao a ser utilizados como uma das solw;;oes para tentar resolver o problema da escassez de 

habita.;:ao nas cidades. A tentativa de reduzir custos e de aumentar as taxas de prodw;:ao de 

moradias atraves da industrializa.;;ao dos processos de constru<;:ao levou a uma padroniza<;:ao de 

casas produzidas em massa. 

Podemos entao observar que o projeto de grandes conjuntos habitacionais tinha 

condi<;:oes de resolver as questoes mais tangiveis do projeto, mas era impossfvel que este 

satisfizesse as necessidades de todos os moradores ja que cada urn possufa urn ideal de moradia 

muito particular. Segundo Bosma et al (2000) o projeto de moradias deve ser baseado em uma 

combinaqao de fatores: clima, terreno, defesa, metodo de constru<;:ao, economia, materiais 

disponfveis e no nfvel em que a tecnologia avan<;:ou: mas tambem num fator imaterial muito 

importante que e o conceito de estilo de vida ideal do futuro morador. Esta evidencia, aliada ao 

fato de que a grande maioria da popula<;:ao nao tinha condiqoes financeiras de adquirir uma 

unidade habitacional nestes conjuntos, incentivou e ainda incentiva ate os dias atuais o processo 

de autoconstru~ao de moradias. 

Outro fator que contribuiu para o aumento da atividade de autoconstrw;ao foi a rejei~ao 

da popula<;:ao de baixa renda aos predios de apartamentos, partido sistematicamente adotado pelos 

projetos habitacionais conduzidos pelo Estado. LEMOS (1976) fala desta rejei~ao em sua 

pesquisa sobre casas populares feita em 1971. As justificativas mais freqiientes dadas pelos 

entrevistados foram: falta de quintal, impossibilidade de fazer amplias;oes, perigo para as crian~as 

por causa das janelas, falta de Iugar para os filhos brincarem, e a indefini.;;ao da propriedade, 

como se ninguem fosse dono do proprio chao. 

A aversao desta popula~ao aos predios de apartamentos talvez se justifique pela 

defini~ao de Gaston Bachelar (1957) apud BOSMA et al (2000) de que o retrato psico-espacial 

do lar deriva de caracteristicas especfficas da casa tradicional rural e as unidades de habita<;;ao 

urbanas superpostas umas sobre as outras extinguem estes sonhos e suprimem a nossa chance de 

experimentar o bern estar e a felicidade que s6 a casa tradicional pode proporcionar. Assim como 
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Bachelar, RYBCZYNSKI (1999) acredita que a solw;:ao para a insatisfa~ao com os ambientes 

que o mundo moderno criou esta na busca de elementos encontrados na arquitetura tradicional. 

Tanto a resolw;ao autonoma do problema da moradia pela populac;:ao, atraves da 

autoconstru<;ao ou de mutiroes, quanto as polfticas habitacionais de incentive a constru~ao de 

conjuntos habilacionais foram e ainda sao utilizadas nos dias atuais como alternativas para 

minimizar o deficit de moradia dos grandes centros urbanos brasileiros. Alguns estudiosos 

acreditam que este problema s6 pode ser resolvido atraves da industrializa<;ao da construc;:ao, o 

que implica em uma cisao com as formas tradicionais de constru<;ao. Esta alternativa constitui 

num desdobramento dos ideii.rios da arquitetura modema em relac;:ao a constrw;:ao habitacional 

que se traduzem nas palavras de Le Corbusier (FARAH, 1996): 

"Impossivel esperar pela lema colaborar;ao dos sucesszvos esforr;os do 

escavador, do pedreiro, do carpinteiro, do marceneiro, do colocador de 

ladrilhos, do encanador. As casas devem ser erguidas de uma s6 vez, feitas por 

maquinas em umafdbrica, montadas como Ford manta carros, sobre esteiras 

rolantes" 

De outro !ado, M os que defendem a solu<;ao do problema da habita.;ao a partir de 

respostas dadas pela propria popula<;ao, como e o caso da autoconstrw;:ao e dos mutir6es. Para 

estes a autoconstru<;ao e o mutirao sao alternativas efetivas ao problema do acesso a moradia e 

devem ser preservadas por se tratar de uma forma de gestao urbana mais democratica, espontiinea 

e descentralizada (BONDUKI, 1987). 

John Turner (1976) foi urn destes estudiosos que a partir de suas observac;:oes feitas em 

assentamentos espontiineos de pafses na America Latina, como as "barriadas" no Peru em 1957, 

chegou a conclusao de que a arquitetura autoconstrufda era uma solw;:ao possfvel e a mais 

adequada para resolver a escassez de habitac;:ao, principalmente em pafses com poucos recursos 

financeiros. A partir de entao ele desenvolveu uma ideologia sobre habita~ao de imenso valor que 

se traduz em tres "leis": 
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1. ''Quando os moradores controlam as decis6es principais e sao livres para 

fazer suas pr6prias contribuic;oes no projeto, construc;ao ou administrac;ao 

de suas casas, ambos processo e ambiente produzido estimulam o bern estar 

individual e social. Do contrario, quando as pessoas nao tern o controle nem 

a responsabilidade sobre decisoes importantes no processo da habitac;:ao as 

moradias podem se tomar uma barreira para a auto-realiza\'ao e uma 

sobrecarga para a economia." (TURNER, 19722 apud TURNER, 1976); 

2. "a coisa mais importante sobre a habitac;:ao nao e o que ela e, mas o que ela 

faz na vida das pessoas, ou seja, que a satisfac;:ao do morador nao esta 

necessariamente relacionada com a imposic;:ao de padr5es." (TURJ:I.'ER, 

1976); 

3. "as deficii~ncias e imperfeic;:oes das moradias sao infinitamente mais 

toleraveis se elas sao de responsabilidade do morador do que se forem de 

responsabilidade de terceiros." (TURNER, 1976). 

Uma das criticas mais contundentes que TURJ:I.'ER (1976) faz quando se utilizam 

sistemas que ele chama de centralizados - aqueles onde apenas urn organismo, normalmente o 

govemo, controla todas as etapas do processo da habita~;ao - para abrigar a popula~;ao de baixa 

renda, e que a escala e as limita<;5es de administrac;:ao excluem a variedade e a flexibilidade. As 

habitac;:oes resultantes de sistemas centralizados faltam qualidades essenciais a uma moradia, 

normalmente sao espa<;os muito pequenos onde atividades como a de receber visitas se tomam 

impraticaveis. Os arquitetos e planejadores devem tomar tantas decis6es na epoca da construc;:ao 

que qualquer decisao pessoal acaba por se tornar superflua e o resultado e uma ambiente neutro. 

Essa impessoalidade caracteristica das habita.;;oes construidas em massa resultou em um 

distanciamento muito grande entre o projetista e o morador que acabou por criar ambientes 

in6spitos muitas vezes impossfveis de serem transforrnados em urn Jar (BOSMA et al, 2000). 

Segundo TURNER (1976) e desejavel que o processo de habitac;:ao seja baseado em uma 

autonomia local e no controle direto ou indireto do morador para que se possa garantir uma 

escala menor, a variedade e a flexibilidade esperadas, nao significando que cada famflia deva 

2 TUR;\;ER, Jolm F. C.. FICHTER. Robert. "Freedom to Build". >:ew York: Collier Macmillan. 1972. 

31 



0 SIG:"IFJCADO DA TRMllcAO ;;A AliTOCO;;STRCcAO DE Y!ORADL\S 

construir sua casa mais que estas pessoas sejam livres para realizar o que puderem para melhorar 

seus lares e bairros. Assim sendo, o ideal para o desenvolvimento da habita.;:ao nas grandes 

cidades e migrar de programas de fornecimento de habita\;6es ou de constru.;:ao direta para 

aqueles de fornecimento de terra, de novos sitios e de servi<:;os basicos, evitando assim que 

ocorrarn novas invasoes e que a popula<;:ao tenha o essencial a preo;:os compatfveis com sua renda. 

Alem disto, quando se garante a posse legal dos terrenos para seus respectivos moradores 

incentiva-se a seguran<;:a do investimento na constru.;:ao das casas, que com o passar do tempo 

vao ganhando mais e mais melhoramentos (TURNER, 1990). 

E interessante ressaltar que a autoconstruo;:ao, ou seja, construo;:oes produzidas por um 

grupo para ele mesmo, tambem sao designadas de arquitetura vernacular. Em seu livro altamente 

sugestivo "Arquitetura sem Arquitetos" Bernard Rudolfsky (1964) en contra sin6nimos para a 

qualidade vernacular em "an6nimo", "espontaneo", "nativo", "rural", etc. Ao escrever sabre a 

arquitetura comunitana Rudolfsky (1964) chegou perto da defini<;:ao da natureza da forma 

vernacular quando percebeu que esta "nao e produzida por uns poucos intelectuais ou 

especialistas, mas pela espontanea e continua atividade de urn grupo de pessoas com a mesma 

origem, agindo sobre uma experiencia comum". Amos Rapoport (1969) acrescenta urn 

consideravel grau de claridade ao problema de defini9ao do vernaculo ao liga-lo a tradi9ao 

popular que e "intimamente relacionada com a cultura da maioria e com a vida como ela e 

realmente vi vida ... a tradi9ao popular tambem representa a maior parte do ambiente construido". 

Apesar de serem extremamente distintos da arquitetura vernacular tradicional, descrita 

no capitulo anterior, os assentamentos autoconstrufdos parecem ser o que n6s temos de rnais 

proximo deste conceito nos dias atuais e por isto sao denominados de novo vernaculo, ja que sao 

ambientes espontaneos e representarn os desejos da popula9ao que surgem de suas necessidades 

por urn abrigo. Porem, ao contrario da arquitetura vernacular tradicional, estes sao tambem as 

vezes vistos como desagradaveis, desprovidos de qualidade climatica e possuidores de baixos 

niveis de qualidade de vida (RAPOPORT, 1989). 

Esta falta de qualidade climatica nao deixa de ser verdade para o vernaculo local. A 

maioria dos assentamentos autoconstrufdos da cidade de Campinas esti situada em terras 
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consideradas desfavoraveis ao desenvolvimento urbano em grande escala, o que ironicamente 

cria condi<;:6es para desenvolvimento de assentamentos de popula<;:6es de baixa renda em grande 

escala devido a desva!oriza<;'iiO da terra. Os lotes sao em sua grande maioria legalmente 

registrados, dando a seguran<;'a da propriedade da terra aos autoconstrutores. 0 tra<;:ado ortogonal 

e utilizado independentemente da topografia. A forma do lote e retangular com a frente do 

terreno estreita o que e comum a suburbios pobres e de classe media. A estes assentamentos 

autoconstrufdos falta infraestrutura adequada o que permite o surgimento de pequenos comercios 

em meio as casas. As edifica<;:6es institucionais e publicas, como igrejas, escolas , etc., raramente 

ocupam lugar de destaque. A pobreza visual nos assentamentos se da devido a falta de 

diversidade, ao tra<;:ado ortogonal, a paisagern pobre e a distribui<;:ao aleat6ria dos pequenos 

comercios. Existe uma rnistura de aspectos rurais e urbanos causada pe!a distilncia dos centros 

urbanos e de grandes areas abertas entre os lotes. Comunidades mais antigas rnostram que a 

maioria dos assentamentos melhora a urbaniza<;ao corn o tempo e gradualmente se tomam 

sublirbios confortaveis. Isto tern sido verdade para cidades de pequeno e medio porte como 

Campinas, mas nao se aplica a gran des metr6poles como Sao Paulo (KOWAL TOW SKI e 

LABAKI, 1996). 

Tres sao as hip6teses mais freqlientes de uso do terreno em bairros com predomfnio de 

autoconstru<;:ao: L casas construfdas no fundo do lote, 2. ao Iongo de toda uma das divisas laterais 

do terreno; 3. ou no centro do terreno, prevendo-se quintal nos fundos e jardim na frente (figura 

06), podendo ou nao ser geminada ou encostada ern uma das divisas. As casas de fundo de lote 

sao sempre as rnais precarias e as mais sacrificadas quanto ao agenciamento dos c6rnodos. Talvez 

ja na primeira fase da constru<;:ao toda a largura do terreno e ocupada, depois novos comodos sao 

construfdos prejudicando a funcionalidade da casa, sua circulac;ao e conforto dos arnbientes da 

planta originaL Ainda neste tipo de constru<;:ao as coberturas sao sistematicamente de uma s6 

agua, o que dificulta as rnodifica<;:6es ja que as solu<;:6es de continuidade exigem aguas furtadas, 

rufos e calhas intemas de diffcil constru<;:ao e manuten<;:ao. Presurne-se que a totalidade desses 

proprietarios que constroem no fun do pensaram em fazer uma cas a melhor no centro do lote, casa 

essa vagamente imaginada e quase nunca levantada. As casas de centro de lote sao as mais 

cornpactas cuja maioria dos comodos e executada de uma s6 vez, permitindo assim telhados mais 

elaborados, de mais de uma agua. 
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Figura 06 - Implanta~oes e tipologias mais freqlientes de casas autoconstrufdas 

As moradias populares autoconstruidas sao, em sua grande maioria, construfdas por 

etapas sendo ampliadas a medida que a familia cresce ou as condi~oes de vida melhoram. Desta 

forma a casa autoconstrufda tfpica e fundamentalmente constitufda de urn micleo principal ou 

inicial e pode variar desde o comodo tinico ate ao complexo de muitos comodos distribufdos sem 

muito nexo e acompanhado de dependencias extemas. As pessoas vao construindo suas casas 

sem urn planejamento previo caracterizando urn ciclo vicioso construir-demolir-reconstruir que 

permeia os bairros autoconstrufdos. 

Em sua pesquisa sobre casas populares KOWALTOWSKI et al (1995) identificou uma 

incidencia de modificas;oes realizadas de 70% nos bairros de autoconstrus;ao o que reflete essa 

construs;ao da casa por etapas, onde o maior motivo para estas modifica~oes e porque a casa nao 

atingiu o espa~o desejado ou necessaria para acomodar todos os moradores e nao 

necessariamente uma insatisfa~ao com o projeto. Esta construs;ao por etapas a partir de urn 

embriao traz alguns prejufzos para o conforto destas casas, principalmente termico ja que 

reduzem sobremaneira a ventilas;ao dos comodos iniciais, talvez por causa da falta de 

planejamento aliada a falta de conhecimentos basicos em conforto. Apesar de tantas modificas;oes 

a maioria das casas autoconstrufdas converge para urn padrao de solus;ao de planta baixa e de 

fachada com reflexo minimo de mudan~as socials, culturais e tecnol6gicas (figura 07). 
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Figura 07 - Casa autoconstrufda predominante 

As casas autoconstrufdas constituem basicamente em alvenaria de tijolos. 0 concreto 

armado quando utilizado nunca e calculado racionalmente. e sempre uma conseqtiencia da 

experiencia dos autoconstrutores ou de pedreiros contratados para algumas etapas da obra. A 

argamassa usual e constitufda de cal e areia. 0 reboco ja pressupoe urn capricho no acabamento, 

mas tambem e usado como prote~ao de uma alvenaria precariamente assentada. Quanto a 
cobertura M a predominancia da telha cerfunica em Campinas, mas tambem a telha de 

fibrocimento e utilizada apesar de nao ser recomendada para o clima da regiao. Os c6modos 

internes nem sempre sao forrados o que constituiria uma garantia contra as oscila~oes de 

temperatura. A maior parte das casas autoconstruidas possui cinco c6modos sendo estes: dois 

quartos, sala, banheiro e cozinha. Os dormit6rios servem primordialmente de local para dormir e 

raramente outras atividades sao desenvolvidas neste c6modo. Mesmo havendo falta de espa.:;o, 

raramente se dorme na cozinha e a sala e o ambiente onde ocorre o maior mimero de 

superposh;:ao de atividades, na sala e onde se come, onde se desenvolvem as atividades de lazer 

(por exemplo, assistir televisao) e on de tam bern se dorme (SAMPAIO et al, 1993). 
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Quando se fala em habita1;iio popular, a avalia<;;iio da moradia e que mora-se mal nos 

dias atuais em Sao Paulo e no resto pafs, tanto nos bairros de casas autoconstruidas como nas 

favelas (LEMOS, 1998). A pesquisa feita por KOWALTOWSKI et al (1995) confirma a 

suposi<;;iio de que o conhecimento sobre fatores ou elementos arquitet6nicos que auxiliam na 

obten.;ao de conforto e praticamente nulo entre os autoconstrutores. A utiliza.;ao de janelas e pes

direitos altos sao citadas como solw;:oes para amenizar o calor, porem na pr:itica ha a preferencia 

por janelas menores por motivos de seguran1;a, custo e de estetica. Para combater o frio a maioria 

da popula.;ao desconhece qualquer solw;:ao enquanto que urn grande mimero de pessoas apontou 

apenas o fechamento das janelas como solu<;;ao contra o frio. Ha urn desconhecimento geral da 

influencia do tipo de material e da espessura das paredes externas no conforto terrnico das casas, 

porem na pratica este desconhecimento e minimizado pelo habito da utiliza;;;ao de materials com 

comprovada qualidade termica como e o caso dos tijolos ceramicos e uma rejei1;iio aos blocos de 

concreto na regiao de Campinas. Ainda sobre esta pesquisa podemos perceber algumas 

contradi.;oes surgidas nos resultados onde cern por cento da popula;;;ao avaliou a varanda como 

sendo urn elernento arquitetonico positivo e este e raramente construfdo, podendo ser considerado 

urn elemento de luxo na autoconstrus;ao. Na avalia<;;ao dos moradores a maJor falha encontrada 

nos projetos de casas autoconstrufdas e a falta de espa1;0 fazendo pouca referencias as falhas 

construtivas e a falta de conforto tt~rrnico. Como ja colocado anteriorrnente, a questao do conforto 

acaba por se tornar superflua para uma popula<;;ao que sequer tinha onde morar, mas nao deixa de 

ser importante se considerarrnos o volume de pessoas que habita este tipo de moradia. 

0 vernaculo local se caracteriza entao por ser fraco em relas;ao ao conforto terrnico. Na 

pesquisa feita por KOWALTOWSKI et al (1995) ficou evidente que existem graves problemas 

em rela<;;ao ao conforto das casas autoconstrufdas e que este e prejudicado pela falta de 

conhecimento de solw;;oes adequadas para a sua obten1;ao. Sendo assim, nao existe preocupa;;;ao 

com elementos de conforto terrnico: a ventila1;iio e o controle de insola.;ao que podem ser 

alcans;ados atraves de uma orienta<;;iio adequada de ambientes e aberturas que e desprezada haja 

vista que nestes loteamentos a implanta.;:ao das casas e resultante da disposi;;;ao aleat6ria dos 

terrenos. Fatores de controle da temperatura intema, como o uso de isolantes termicos, nao fazem 

parte da tecnica construtiva usual. Nos bairros de autoconstru.;ao quase todas as casas sao 

inacabadas, as paredes sao de tijolo ceramico, com telha de fibrocimento ou ceramica, 

36 



0 SIGNIFICADO DA TRADl<;:AO NA AUTOCONSTRU<;:AO DE MORAD!AS 

revestimento extemo apenas no reboco (figura 08) e sem prote~ao contra insola~ao direta. A 

grande maioria dos autoconstrutores nao leva em conta o conforto termico no planejamento da 

construc;ao, nem fez reformas como intuito de melhorar esse aspecto. Apesar de quase todos se 

mostrarem insatisfeitos com o desempenho termico de pelo menos urn dos comodos de suas 

casas, ha uma satisfac;ao geral em relac;ao a moradia pelo fato de eles pr6prios a terem edificado 

(KOWALTOWSKY et al, 1995). 

Figura 08- Exemplo da casa autoconstrufda em Souzas: acabamento no reboco 

Sendo que sao consideradas como o novo vernaculo e que a resposta efetiva ao clima e 

uma forte caracteristica do vernaculo, para corresponder a este conceito as casas autoconstrufdas 

precisam de estrategias de projeto especfficas. Algumas destas estrategias sao: localiza~ao e 

orienta~ao no lote para evitar a superexposi~ao ao sol e para capturar ventos favoraveis ao 

resfriamento, localiza~ao e tamanho das aberturas para favorecer a ventila~ao cruzada, defini~ao 

da espessura da parede e escolha dos materiais construtivos para aumentar a resistencia termica, 

superffcie das paredes exteriores e coberturas de cor clara para a reflexao da radia~ao solar, 

introdu~ao do sombreamento atraves do paisagismo e marquises sobre as aberturas, tratamento do 

piso exterior atraves de areas gramadas para reduzir a radiac;ao de ondas longas e adoc;ao do atico 

ventilado no detalhamento da construs;ao de coberturas. Estes elementos quando analisados 

faziam parte isoladamente ou no total das casas tradicionais rurais na regiao. Questiona-se, 

portanto, o seu desaparecimento nas moradias autoconstrufdas ou o desconhecimento destes pela 

populac;ao. 
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3.3. Conforto 

3.3.1. Definir;iio 

Conforto1 [dev. de confortar] S.m. 1. Ato ou efeito de confortar-se. 2. 

Estado de quem e confortado. 3. Consolo; aUvio. 

Conforto
2 

[do ingl. conifort] S.m. Bem-estar material; comodidade. 

Confortdvel [do ingl. comfortable] Adj. 1. Que conforta; que oferece 

conforto. 2. Comodo; adequado. 3. Aconchegado; agasalhado (FERREIRA, 

1999). 

Originalmente, a palavra confortavel nao se referia ao prazer e a satisfac;:ao. Sua raiz 

latina e 'confortare' - fortalecer ou consolar - e este significado se manteve durante muitos 

seculos. Essa noc;:ao de apoio foi mais tarde ampliada para pessoas ou coisas que precisassem de 

uma determinada quantidade de satisfac;:ao, e "confortavel" passou a significar toleravel ou 

suficiente. Sucessivas gerac;:oes expandiram o sentido de convenitlncia e finalmente "confortavel" 

adquiriu o sentido de bem-estar ffsico e de prazer, mas isto s6 ocorreu no seculo XVIII 

(RYBCZYNSKI, 1999). 

Os significados posteriores desta palavra eram quase sempre relacionados com a 

satisfac;:ao, geralmente termica. 0 surgimento da palavra "conforto" no contexto do bem-estar 

domestico explica que as pessoas comec;:aram a usar "conforto" com urn significado diferente 

porque precisavam de uma palavra especffica para expressar uma ideia que nao existia 

anteriorrnente, ou que nao precisava ser expressa. 

0 estudo do conforto divide-se em algumas especialidades como o conforto domestico e 

conforto ambiental. 0 conforto domestico envolve questoes como privacidade e domesticidade. 

J a o conforto ambiental abrange quest5es que dizem respeito ao ambiente construfdo e ao clima. 
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3.3.2. Conforto domestico. 

0 estudo sobre o conforto domestico nos leva primeiramente a Idade Media na Europa. 

A maioria da popula<;:ao na Idade Media era pobre e morava muito mal em casas rurais. Suas 

casas eram muito pequenas, normalmente de urn c6modo apenas, e abrigavam muitas pessoas o 

que comprometia seriamente a vida familiar. Diante de condi.;;oes tao precarias de vida fica diffcil 

falar em conforto, ja que estas casas eram pouco mais que abrigos para dormir e para proteger-se 

da chuva e do frio. 

Outra classe. a dos moradores das cidades, foi quem mais se favoreceu da prosperidade 

medieval. Os habitantes destas cidades eram chamados burgueses e foram responsaveis pela 

cria<;ao de uma nova civiliza<;ao urbana desenvolvendo o conceito da casa urbana tipica do seculo 

XIV que servia como local para morar e trabalhar. A parte reservada para morar constituia em urn 

grande comodo sem divisoes, sem forro e com poucos m6veis; porem o que mais causava 

espanto nao era essa escassez de mobiliario e sim a quantidade de pessoas que habitavam essas 

moradias. Era comum que vinte e cinco pessoas dividissem o mesmo comodo e fica facil 

imaginar que eles desconheciam o que era privacidade. Porem nao se deve concluir que a vida 

domestica medieval era primitiva, os burgueses se preocupavam com a limpeza de suas casas e o 

atual habito de lavar as maos foi uma heran<;:a da epoca medieval. A imagem que perdura da casa 

medieval era de urn ambiente generoso, contudo sem conforto algum. 

Ap6s o fim da Idade Media e ate o seculo XVIII as condi<;:5es da vida domestica 

come.;;aram a mudar lentamente. As casas ficaram maiores e mais s61idas, mas a falta de 

comodidade ffsica persistiu. Algumas melhorias pequenas foram implantadas, como por exemplo, 

a utiliza~ao mais freqiiente de vidro em janelas, porem estas cominuavam sendo fixas. As lareiras 

e as chamines passaram a ser mais utilizadas, mas como eram muitas vezes mal projetadas 

emanavam fuma.;;a para dentro dos comodos que permaneceram mal aquecidos. A ilumina~ao 

continuou ruim. Quanta aos banheiros, houve uma regressao em rela.;;ao aos padroes medievais. 

Os banhos publicos foram proibidos e como nao havia banheiros privados a higiene pessoal ficou 

prejudicada e o banho caiu em desuso. 
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A vida familiar continuava ocorrendo em apenas urn comodo, entretanto o desejo por 

mais privacidade ficou evidente a partir da separac;:ao dos senhores e criados, que antes habitavam 

o mesmo c6modo. 0 surgimento das casas de aluguel tambem trouxe mudanc;:as positivas para 

modo de vida das pessoas, pois com a especializac;:ao da casa como Iugar apenas para morar a 

vida familiar come~:ou a ter uma dimensao mais privada. 0 surgimento da privacidade e da 

intimidade nas casas europeias foi uma rea<;ao involuntaria as mudan<;as nas condi<;6es de vida 

urbana. 

Devido o crescimento acelerado de suas cidades, os Pafses Baixos foram de extrema 

importfmcia para o desenvolvimento da vida domestica, ja que as mudan<;as ocorridas nas casas 

urbanas holandesas chegaram a se antecipar ern cern anos as casas de outras cidades europeias. 

Algumas caracterfsticas especfficas do povo holandes - a modera<;ao serena, a admira<;ao pelo 

trabalho arduo e prudencia econornica - refletiam-se no seu modo de vida e podiam ser vistas ern 

suas casas. Conseqiientemente, suas casas eram simples sem muita ornamenta<;ao e feitas de 

tijolo e madeira. Estas eram normalmente geminadas e as paredes laterais que elas possufam em 

comum sustentavam todo o peso da casa deixado as paredes transversais externas livres. Para 

economizar nas funda<;6es destas paredes eles optavam por fazer aberturas bastante generosas o 

que beneficiava a ilumina<;ao dos interiores profundos. As janelas holandesas eram de duas 

partes: a superior era fixa com vidro e a inferior podia ser aberta, mas era de madeira maci<;a. 

Mais tarde quando estas se tornaram muito largas, o que dificultou a sua abertura, os holandeses 

inventaram a janela tipo guilhotina com contra pesos. Entretanto a maior contribui<;ao dos 

holandeses para o conforto da casa foi a domesticidade, no sentido de devo~:ao ao Jar. Por serem 

mais comedidos os holandeses levavam uma vida mais sossegada e privada e o surgimento de 

caracterfsticas especfficas da casa holandesa foi urn reflexo da importancia que a sociedade 

come<;ava a dar a famflia (RYBCZYNSKI, 1999). 

A casa estava se tornando urn Jar e, ap6s a privacidade e a domesticidade uma terceira 

descoberta estava por vir: a no<;ao de conforto. 0 que primeiramente fez as pessoas pensarem na 

questao do conforto foi o mobiliario, principalmente o problema do conforto para sentar. Mais 

tarde, em 1752, o arquiteto e educador Jacques-Fran<;ois Blonde! insistiu que a base para uma 

arquitetura bern sucedida deveria ser a doutrina que havia sido proposta pela primeira vez pelo 
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romano Vitruvio: comodidade finneza e encanto; e usou a palavra comodidade para designar 

conveniencia e adequas;ao ao uso humano. Surgiram os chamados quartos de inverno que eram 

menores e mais bern aquecidos atraves de novas lareiras mais eficiemes. 0 conforto em climas 

frios aumentou muitfssimo. 0 interior da casa tambem mudou. 0 p!anejamento mais livre 

facilitou a incorpora<;iio de novos tipos de comodos. As jane!as podiam ser posicionadas e 

proporcionadas segundo a funs;ao do comodo, em vez de seguir as exigencias de composis;ao da 

fachada. Conseqiientemente os comodos comes;aram a ser vistas como urn local para se realizar 

atividades humanas diversas e estavam se tornando urn Iugar. 

Entretanto, ate entao o conforto era considerado urn sentimento de bem-estar e nao algo 

que pudesse ser estudado e quantificado. S6 foi no final do seculo XVIII que a tecnologia 

domestica comes;ou a se desenvolver. Como exemplo temos o conde Rumford que tentou 

resolver o problema das chamines que faziam fumas;a, mas a maior importancia do seu trabalho 

para o desenvolvimento da tecnologia domestica foi tentar aplicar o pensamento cientffico a urn 

aspecto da vida caseira (RYBCZYNSKI, 1999). 

0 problema da ventilac;:ao foi levado muito a serio nas discussoes sobre o conforto 

domestico e envolvia mais do que se livrar de cheiros desagradaveis. "Desde o seculo XVIII, 

sabia-se que o ar consistia em oxigenio, nitrogenio e di6xido de carbona. Experiencias praticas 

mostravam que urn ambiente apinhado de gente ficava abafado e desagradavel depois de urn 

tempo. Constatou-se com experiencias que, a medida que as pessoas respiravam o ar, elas 

produziam di6xido de carbona, e os cientistas deduziram que era a elevas;ao do nfvel de di6xido 

de carbona em urn ambiente o que afetava o conforto de seus habitantes. A solus;ao era simples: 

reduzir os nfveis de di6xido de carbona evacuando o ar viciado e colocando ar fresco em seu 

Iugar." (RYBCZYNSKI, 1999). Hoje sabemos que o conforto ambiental nao se restringe a 

questoes de diluic;:ao de di6xido de carbono no ar e que fatores como a temperatura, umidade do 

ar, a circulac;:ao do ar, a poeira e os adores sao tao, ou mais, importantes como detenninantes do 

conforto em ambientes; porem estes s6 ficaram evidentes no seculo XX. A enfase dada a 

ventilas;ao trouxe muitos beneffcios ao conforto domestico e esclareceu que este podia ser 

estudado, medido e explicado. Outro acontecimento que revolucionou a vida domestica foi a 

invenc;ao da luz a gas. As mudan\;as quantitativas nos nfveis de iluminas;ao foram importantes e 
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os beneffcios que essa melhoria na ilumina~ao trouxe nao se restringiram ao conforto de poder 

desenvolver atividades durante a noite, a luz a gas incentivou urn aumento geral nos nfveis de 

instru~ao e um aumento da consciencia de limpeza, tanto pessoal quanto domestica. 

A chegada da luz a gas e da ventilai;[il:O marcou o inicio da racionalizai;[iio e da 

mecanizai;[il:O da casa. Contudo a falta de uma fonte de energia mais eficieme limitou o 

desenvolvimento da tecnologia domestica. Apenas com o advento da luz eletrica, mais 

precisamente, do motor eletrico, do aquecedor com resistor e da lil.mpada incandescente, que se 

pode perceber mudan\{as no conforto domestico. A eletricidade foi usada primeiro na ilumina.;:ao. 

Uma vez que a eletricidade havia entrado nas casas, ela pode ter outras utilidades e toda uma 

sorte de aparelhos foi adaptada para facilitar a vida domestica, pois a maioria deles, como as 

maquinas de lavar, ja existia na versiio manual. A partir de entao urn novo conceito de conforto 

domestico surgia: a eficiencia domestica. Este foi criado por donas de casa americanas que 

exigiam conforto nao apenas no lazer domestico mais tambem no trabalho domestico, ja que 

havia a falta de servi~ais. Uma das teorias de uma destas donas de casa, Catherine Beecher, foi a 

de redu.;:ao no tamanho das casas, nao por questoes econ6micas, mas porque segundo ela casas 

menores do que as comumente construidas na epoca podiam ser mais confortaveis, por serem 

mais faceis de manter e de cuidar. 

Mesmo a nova organiza;;:ao da casa para se adaptar as novas tecnologias e aos novos 

conceitos de eficiencia nao trouxe grandes mudan~as em sua aparencia. Isto e justificado porque 

se partia do principia que os interiores das casas deviam ser decorados com estilos de epoca e 

como estas reconstru~6es dos estilos de epoca nao eram rigorosas, esta tendencia nao atrapalhou 

a introdu~ao das inova~oes tecnol6gicas nestes ambientes. Diz-se que a falta de qualquer 

percep~ao de contradi~ao entre tradi~ao e inova~ao contribuiu para a rapidez das mudan~as desta 

epoca. Ate o inicio do seculo XX a hist6ria do conforto evoluiu gradualmente. "Esta evolu~ao 

nao foi perturbada nem pela chegada da eletricidade e da administra~ao do lar. Ela havia 

conseguido sobreviver ao desaparecimento dos servi~ais e ao aparecimento da pequena casa de 

famflia. Foi flexfvel o bastante para absorver nao s6 a nova tecnologia, mas tambem urn novo 

estilo de vida. Mas este equilfbrio confortavel entre a inova~ao e a tradi~ao estava prestes a ser 
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derrubado por uma ruptura na evolus;ao do conforto domestico o que alteraria drasticamente a 

aparencia do interior domestico" (RYBCZYNSKI, 1999). 

Esta ruptura a qual Rybczynsky (1999) se refere foi o movimento moderno. 

consistia em uma total rejeis;ao a arte decorativa e isto inclufa a omamentas;ao que caracterizava 

os estilos de reconstituis;ao hist6rica. Segundo Le Corbusier, urn dos pais do movimento 

moderno, as necessidades humanas eram universais e podiam ser uniformizadas e ainda que essa 

impessoalidade devia estar refletida na aparencia de suas casas, como se a aparencia de seus 

ambientes internos pudesse influenciar na eficiencia de suas casas. Este processo de 

desnudamento, tao caracterfstico dos interiores modemos, come~;ou com o arquiteto vienense 

Adolf Loos. Ele defendia a abolis;ao de toda a omamenta~;ao da vida cotidiana porque esta nao 

era mais apropriada ao mundo moderno industrializado. Loos se opunha a ornamentas;ao, mas 

nao a decora'.<iio, seus ambientes eram ricamente decorados e tinham m6veis tradicionais e 

confortaveis. Entretanto o discurso de Loos abriu precedentes para que se questionasse valores 

tradicionais como o bem-estar e a domesticidade (RYBCZYNSKI, 1999). 

Rybczynsky (1999) afirma que o movimento moderno foi uma ruptura na evolu'.<ao do 

conforto porque nao questionou apenas os estilos de epoca, mas atacou o proprio conceito de 

conforto domestico ao discriminar a intimidade, a privacidade e a domesticidade. Segundo ele, o 

bem-estar domestico e uma necessidade hurnana fundamental que se nao for satisfeita no presente 

e natural que se busque por ela na tradic;ao, mas que nao devemos confundir conforto com 

decora'-'ao nem com comportamento. Nao se pode recapturar o conforto do passado copiando a 

sua decoras;ao, o que falta as casas modernas nao sao referencias hist6ricas, mas domesticidade, 

privacidade e aconchego. Repensar a tradi'.<ao burguesa de conforto e fazer uma crftica implicita a 
modernidade, mas nao e rejeitar a mudan~;a. No momenta, esta evolu<;ao esta sendo dominada 

pela tecnologia, mas ela nao precisa desumanizar a casa. 
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3.3.3. Conforto Ambiental 

Quando se fala em conforto ambiental temos que ter em mente que este envolve viirios 

aspectos: acustica, ilumina<;:ao. funcionalidade e ambiente termico. A seguir fa!aremos sobre cada 

urn destes aspectos do conforto separadamente, dando enfase maior ao conforto termico de 

moradias. 

A. Conforto Aczistico 

A rela<;ao ruido-ambiente e muito importante para que o homem se sinta confortavel na 

sua privacidade. Nfveis de rufdo muito elevados podem provocar mal-estar e em casos mais 

graves danos aos ouvidos, diminui<;:ao da audi<;ao e outros problemas de saude. Os problemas 

acusticos freqi.ientemente encontrados dividem-se em rufdos internos e externos. Os internos sao 

de impacto, vozes e reverbera<;ao. Os externos vem do transito, radios altos e atividades 

industriais. A analise e a avalia<;ao da qualidade acustica dos ambientes devem considerar 

principalmente os fatores a seguir: 

nfvel de rufdo; 

tipo e origem de rufdo; 

existencia de barreiras obtidas atraves de vegeta<;ao densa ou muros; 

qualidade da comunica<;ao e da privacidade; 

detalhamento do fechamento do ambiente; 

materiais que constituem o comodo e que determinam a reverbera<;ao dos 

rufdos. 

B. Conforto Luminico 

As necessidades de ilumina.;:ao num ambiente estao relacionadas a uma percep.;:ao visual 

adequada, a qual sera conseguida se houver luz em quantidade e qualidade suficientes. A 

ilumina<;;ao afeta tambem a orienta9ao espacial, a manuten<;ao da seguran<;a ffsica e a orienta<;ao 

no tempo. Nfveis inadequados de ilumina<;ao para uma determinada tarefa visual podem provocar 

problemas ffsicos, como dor de cabe'<a e problemas de visao. 
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Para que se alcance o conforto luminico em urn ambiente e importante considerar, entre 

outros fatores, a dimensao das aberturas, a espessura da parede, as cores das superficies e o uso 

de vegetaqao como sombreamento, As aberturas devem ser dimensionadas levando em 

considera<;:ao o tamanho e o pe direito do comodo e posicionadas a fim de obter melhor 

aproveitamento da luz natural, refletindo nas paredes e no forro, As prote<;6es solares em uma 

abertura sao utilizadas para refletir a luz e tambem para melhorar o conforto a medida que 

permite a ilumina<;:ao natural, bloqueando a incidencia direta dos raios solares e assim, o acumulo 

de calor, Os parametros referentes a ilumina~;ao para apoiar a analise de ambientes sao: 

nivel de luz; 

radia~;ao solar direta; 

cores das superficies; 

rela<;:ao entre a dimensao do ambiente e a das aberturas; 

localiza~;ao das aberturas; 

localiza.;;ao das aberturas em rela<;:ao a forma do ambiente; 

elementos de sombreamento (Cortinas, arvores, venezianas, outras 

edificac;5es ); 

orienta<;:ao das aberturas, 

C Funcionalidade 

A funcionalidade de uma edificac;ao tern reflexos na produtividade de seus usuarios, uma 

vez que o arranjo ffsico e a ergonometria dos equipamentos podem interferir no desempenho de 

seus ocupantes, A funcionalidade do espa<;o pode ser estudada atraves da sensa<;:ao de conforto 

existente nas edificac;5es, A sensa~;ao de privacidade esta ligada a separa<;ao de certas atividades 

como a localizac;ao do comodo ou a existencia de cortinas ou barreiras que perrnitam pouca 

visibilidade e tragam sensa<;:6es de bem-estaL A rela.;;ao do espa<;:o com seu uso efetivo tambem 

permite analisar a funcionalidade de urn c6modo, 

Podemos perceber entao que a funcionalidade esta intimamente relacionada ao projeto 

arquitetonico e a sua programas:ao de necessidades, Os aspectos importantes que devem ser 

considerados sobre a funcionalidade sao: 
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densidade populacional; 

dimensao e forma dos c6modos; 

rela<;:ao entre os ambientes: 

mobili::\rio e equipamento a disposi<;:ao para desempenhar fun<;:oes_ 

Conforto Termico 

Os fatores que influenciam o conforto tennico sao classificados em ambientais e 

individuais. Os ambientais dependem das condi.;:oes climaticas e sao: temperatura do ar, 

temperatura radiante media, umidade relativa e velocidade do ar_ Os individuais sao a energia do 

metabolismo, que depende da atividade desenvolvida e a vestimenta. Fatores pessoais, como 

idade, sexo, estado de saude, etc_ tambem influem na sensa<;ao de conforto tennico 

(KOW ALTOWSKI et al, 2001)_ Os parametros que devem ser analisados para a avalia.;:ao 

tennica de urn ambiente sao: 

Temperatura do ar; 

Temperatura radiante; 

V entila<;ao e troca de ar; 

Exposi<;ao a radia<;ao solar; 

Umidade relativa; 

Presen<;:a de superficies rnuito aquecidas (paredes expostas a radia<;ao solar 

direta ou coberturas sem a resistencia tennica adequada); 

Mofo e deteriora<;ao de materiais construtivos. 

0 clima da regiao de Campinas e detenninado pela sua localiza<;ao, com latitude de 22° 

53' Sul, longitude de 47° 04' Oeste, e altitude de 693 metros acirna do nfvel do maL Durante os 

meses de setembro a dezembro os ventos predominantes vern do sul-sudeste_ 0 resto do ano 

possui ventos predominantes vindos do sudeste. A velocidade do vento media e de 5,6 rnls corn a 

maxima ocorrendo no mes de seternbro (7 ,2 m/s ). A temperatura anual media e de 21 ,3°C e a 

varia<;ao anual de temperatura e de 11 ,8°C. A media maxima de temperatura e de 33,5°C e a 

minima e de 9 ,4°C. A maxima temperatura absoluta ocorre entre os meses de setembro a 

novembro e a minima temperatura absoluta entre os meses de junho a agosto. A esta<;ao quente 
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comeca em setembro e termina em man;;o. Entretanto, o clima e divido em dois periodos devido 

as diferen.;:as de umidade relativa do ar. De novembro ate junho a umidade relativa media e 

superior a 70% enquanto que no resto do ano esta fica entre 50% e 70%. 0 clima pode entao ser 

dividido em tres tipos: quente e umido, quente sem precipitas;oes e frio e relativamente seco. 

Durante os meses frios a temperatura diurna pode chegar a 30oC com noites frias, que podern 

alcan<;;ar temperaturas abaixo de 3oc (LABAKI e KOW ALTOWSKI, 1997). 

Segundo a pesquisa desenvolvida por Labaki e Kowaltowski (1997) as recomendas;oes 

basicas para o clima da regiao de Campinas sao: 

Recomendam-se temperaturas em torno de 23°C, com possibilidade de uma 

boa ventila<;ao cruzada na altura das pessoas sentadas; 

:E necessaria que as areas de vidro (janelas) nao estejam orientadas para 

leste ou oeste e devern ter prote<;ao solar em forma de beiral e brise (tipo de 

persiana externa) horizontal, instalado externamente ao ambiente. 0 ganho 

de calor em urn ambiente construfdo e causado, principalmente, pela 

radia9ao solar incidindo, nos vidros das janelas. Os dispositivos de prote~ao 

solar precisam de urn detalhamento tecnico para serem eficientes; 

As constru~6es devem privilegiar os materiais ceril.micos e as cores claras 

nas superffcies externas. Principalmente a cor branca que reflete os raios 

solares minimizando a absor9ao de calor pela parede. Assim evita-se o 

acumulo de calor que atravessa a parede e contribui para o aumento da 

temperatura interna; 

0 forro e essencial nos ambientes com atividades de longa dura9ao, pois 

aumenta significativamente a resistencia termica da cobertura, atenuando a 

intensidade do calor transmitido do telbado para o interior da edifica~ao; 

47 



0 SJG~JFlCADO DA TRADJ<:;AO ~A AliTOCO~STRC<:;Ao DE :v!ORADJAS 

Recomenda-se ainda a ventila.;;ao do espa.;;o entre o forro e o telhado da 

constrw;:ao. Deve-se ter o maior cuidado com o entomo atraves de urn 

projeto paisagfstico (figura 09); 

A distribui.;;ao de arbustos, arvores, flores e a implanta<;ao de urna horta no 

terreno amenizam as condi<;5es termicas no calor. 

Nos dias frios recomenda-se o controle das aberturas. 

~ 

I I 
Figura 09 - Ventila.;;ao do espa.;;o entre o forro e o telhado 

A altura do forro se mostrou desprezfvel como condicionante da temperatura ambiente 

intema assim como determinante do conforto psicol6gico das pessoas, respeitando-se a altura 

mfnima necessaria para a circula<;:ao de pessoas com urn certo conforto que foi de 2,50m nos 

experimentos de GIVONI (1976), derrubando falsas cren<;:as de que ambientes com pes-direitos 

bastante elevados sao mais confortaveis. 

A orienta.;;ao de urn c6modo e determinada pela dire<;:ao de sua parede extema e 

influencia diretamente na temperatura ambiente intema por causa de dois elementos climaticos: a 

radia.;;ao solar e a ventila.;;ao (dire<;:ao dos ventos predominantes). 0 efeito da orienta91io das 

janelas na temperatura intema e determinado pelas condis;oes de ventila.;;ao e pelo grau de 

eficiencia dos elementos de sombreamento. Quando o sombreamento das janelas nao e efetivo a 

radias;ao solar entra diretamente no interior dos ambientes elevando a temperatura. Quando as 

48 



0 SIGNIFICADO DATRADJci\O NA ACTOCONSTRU<;i\0 DE MORADJAS 

condis;oes de ventilas;ao nao sao alcan.;:adas o ambiente interno nao consegue ser resfriado 

adequadamente. 

0 cruzamento de conhecimentos sobre conforto termico com informa<;:6es sobre o 

desenvolvimento da arquitetura tradicional no Brasil traz de volta a discussao alguns elementos 

importantes: a relas;ao do tamanho das aberturas e dos c6modos; a espessura, o material e a cor 

das paredes externas; o tipo de cobertura e o forro; o beiral e a varanda. Podemos perceber que 

empiricamente muitos dos problemas de conforto eram resolvidos de fonna relativamente 

simples: 

as varandas e os beirais serviam como elementos eficientes de 

sombreamento das janelas; 

o forro ajudava como elemento para aumentar a resistencia termica da 

cobertura; 

as coberturas eram inclinadas (duas ou mais aguas) e feitas de telhas 

ceramicas, materiais com born desempenho termico, alem do que o espa.;:o 

de ar criado entre a cobertura e o forro ser ventilado por causa de pequenas 

aberturas feitas logo acima do forro; 

a espessura das paredes, juntamente com o tipo de material usado para 

construf-las (no caso a taipa de piHio) e com a cor (branca) usada em suas 

superficies exteriores reduziam sobremaneira a quantidade de calor que as 

atravessava; 

o tamanho das aberturas em rela.;:ao ao tamanho dos c6modos era suficiente 

para garantir uma boa ventila<;ao, quando necessaria. 

Apesar de muitos dos textos sem muito embasamento cientffico afirmarem que os 

elementos da arquitetura tradicional, como as varandas e os pes-direitos altos, contribuem para o 

conforto tennico dos ambientes, fica evidente, como ja citado anteriormente, que a eficiencia 

deste ultimo s6 acontece quando algumas caracterfsticas - como a ausencia de forro, ventila<;ao 

insuficiente do espa<;:o entre o forro e a cobertura e utiliza<;:ao de materiais com baixa resistencia 

termica na cobertura e/ou forro- nao sao atendidas. 
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4. MATERIAlS E METODOS 

4.1. Materiais. 

0 material utilizado nesta pesquisa foi urn questionario, que foi empregado para analisar 

o significado de tradi'<ao e o entendimento que a popula9ao de autoconstrutores de Campinas-SP 

possui da influencia de certos elementos construtivos tradicionais no conforto ambiental de suas 

residencias. Tambem foram utilizados como material dados sobre a autoconstru<;ao em Campinas 

para fazer o dimensionamento da amostra a ser investigada na pesquisa de campo 

4.1.1. Questiomirio. 

A primeira versao do questionario incluiu uma ficha de identifica~ao com dados do 

entrevistado como, idade, sexo, naturalidade, profissao etc., pais sao considerados por 

pesquisadores como OKAMOTO (1999) filtros e condicionantes da percep'<ao do meio ambiente. 

Estudos sabre Humaniza~ao da Arquitetura (KOWALTOWSKI, 1989) e o livro "Pattern 

Langague" (ALEXANDER et a!, 1977) foram usados como guia para a formu1a~ao das quest5es, 

ja que nestes ha a presen~a de elementos arquitet6nicos de natureza fundamental, principalmente 

aqueles baseados nos meios tradicionais de constru'<ao. Quest5es sabre o significado e valor da 

tradi~ao foram enriquecidas com indica'<ao de referencias arquitet6nicas atraves da compara~ao 

de adjetivos em uma escala de valor de imagens de casas tradicionais locais. Este indice incluiu 

sensa<;;5es termicas, avalia<;;ao sabre a satisfa<;;ao com elementos construtivos e se estes 

contribuem para o conforto ambientaL A varanda foi especialmente estudada ja que esta e urn 

importante elemento da arquitetura bioclimatica e faz parte da arquitetura tradicional rural no 

BrasiL Em seguida elementos arquitet6nicos atuais e tradicionais, relacionados com o livro 

"Pattern Language", foram avaliados sabre seu valor atual na casa e sua contribui;;;ao ao conforto 

ambientaL A popula~ao foi questionada no sentido de expressar seus sentimentos em rela<;:ao a 

imagens associadas a tradi'<ao e a elementos que garantem conforto ambientaL 
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Atraves de imagens de diferentes formas de constrw;:ao, a popula9ao foi questionada 

sobre o que e considerado como tradic;ao em rela9ao a moradia e que valor lhe e atribufdo. Aqui 

elementos como coberturas, detalhamento de janelas e portas foram avaliados. Diferentes tipos de 

estilos de casas tradicionais locais e de outras culturas foram avaliados. Cenas de ruas urbanas 

foram avaliadas quanto a presenc;a de elementos paisagfsticos em rela9ao ao conforto urbana e 

domestico. 

Ap6s o pre-teste, na tentativa de reduzir o tamanho do questiomirio algumas mudanc;as 

foram feitas em sua estrutura. Dividiu-se de maneira mais setorizada questoes sobre tradic;ao, 

conforto e "patterns". Mudan9as significativas foram feitas no sentido de relacionar de uma 

maneira mais clara as informa<;:6es sobre tradic;ao e conforto e tambem de usar os conceitos de 

Alexander (!977) sobre formas tradicionais de constru9ao em rela9ao a moradia de urn modo 

mais integrado ao resto do questionario. 

Devido ao grande mimero de respostas nulas presentes no pre-teste em rela.;;ao a questiio 

aberta sobre o significado de tradi.;;ao optou-se por transforma-la em uma questao fechada. Teve

se como referenda para a forma9ii0 das respostas aquelas que mais freqlientemente apareceram 

no pre-teste: casa tradicional e casa simples; casa tradicional e casa antiga. 

Nos dados pessoais foram incluidas quest6es sobre a renda do entrevistado, o tamanho 

do lote, o numero de casas no lote e o numero de moradores, para verificar as varia96es nas 

respostas de cada grupo identificado. Incluiu-se tambem uma questao sobre o programa da casa 

tradicional para tentar constatar se a no9ao de casa tradicional entre os autoconstrutores e 

realmente consistente. 

Optou-se tambem pela execu9ao de croquis das casas dos autoconstrutores entrevistados 

para se ter par1imetro de compara.;;ao se o que os autoconstrutores acham correto e eficiente em 

rela<;;ao ao conforto termico e o que realmente eles realizam em suas moradias. Ap6s as correc;6es 

necessarias, o questionario foi submetido a urn ultimo pre- teste antes de se iniciar efetivamente a 

pesquisa de campo. 0 questionario utilizado na pesquisa de campo encontra-se em anexo 

(anexoi) 
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4.2. Metodos. 

Os metodos para a investiga<;:ao consistiram em: 

• Estabelecer parametros da tradi<;:ao relacionada a constrw;:ao de moradias no Brasil. a 

partir de pesquisa bibliognifica; 

• Pesquisar elementos iconograficos que serao utilizados para configurar urn acervo de 

imagens de elementos arquitetonicos tradicionais e nao tradicionais; 

• Elaborar o questionano para analisar os valores atribuidos a tradi.;:ao, a partir do 

estabelecimento de parametros e do acervo de imagens, e verificar a existencia e/ou a perda 

de elementos arquitetonicos tradicionais, avaliar a qualidade de vida das pessoas que 

habitam moradias autoconstruidas e o conforto ambiental, principalmente sobre o aspecto 

do conforto termico, e tambem avaliar o conhecimento dos conceitos da arquitetura 

bioclimatica; 

• Aplicar o questiomirio em pesquisa de campo; 

• Registrar fotograficamente as moradias autoconstruidas investigadas; 

• Analisar os resultados atraves de analises estatfsticas dos dados levantados e de analise 

tecnica dos elementos arquitet6nicos encontrados. 

• Organizar os resultados obtidos para criar conhecimento que podera ser usado para 

ampliar as a.;:oes de profissionais na autoconstru<;ao e principalmente para introduzir 

melhorias no projeto do novo vemaculo e na qualidade de vida desta popula.;:ao. 
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5. PESQUISA DE CAMPO 

5.1. Defini~;ao do local da pesquisa. 

A popula<;:ao de interesse desta pesquisa e a de autoconstrutores da cidade de Campinas 

que inc!ui as pessoas que conceberam e/ou levantaram suas pr6prias casas sem a influencia de 

profissionais da area de constru<;:ao civil, engenheiros ou arquitetos. Devido as dificuldades de 

localizar dados precisos sobre o mimero de moradias autoconstrufdas em Campinas. assim como 

de bairros com predominancia deste tipo de moradia, optou-se por utilizar como indicative de 

bairros autoconstrufdos, e por conseqiiencia de casas autoconstrufdas, os loteamentos urbanizados 

planejados pela Companhia de Habita<;:ao de Campinas (COHAB). 

A princfpio foram selecionados quinze loteamentos, contudo entre estes apenas cinco 

loteamentos (J ardim Sao Jose, J ardim Sao Luis, J ardim Amana, J ardim Concei<;:ao e Padre 

Anchieta) permaneceram como definidores da popula<;:ao a ser investigada. Isto ocorreu porque 

foram descartados os loteamentos onde os lotes ja foram entregues com casas; os chamados 

embrioes, casas de tres comodos, usualmente fomecidos pela COHAB-Campinas. Sendo assim a 

contabiliza<;:ao da popula<;:ao base para a pesquisa de campo ficou estabelecida em 1654 lotes. 

5.2. Dimensionamento da amostra. 

A partir da defini<;:ao da popula<;:ao de 1654 lotes foi efetuado o dimensionamento da 

amostra a partir de diretrizes estatisticas, atraves da formula seguinte: 
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t'PQ 

n = d' 
( ' \ 

l 
, 1 ; t PQ 

1 
1 

TNlT-) 

Onde n --o> amostra; N--o> popula~ao; d--o> erro em torno da media; P--o> porcentagern de 

respostas corretas; Q--o> porcentagem de respostas incorretas e t --o> val or tabelado em fun~ao do 

erro estimado. 

Para N = 1654; d = 3,5%; P = 45%; Q =55% e t = 0,1412: 

{0,141 x0,45x0,55 

(0,07)' 
n = -----,c-----'-'--'--------o;-

l+-l-f(O,l412)2 x0,45x0,55 1Jl 
1654 L (om)' 

0,00493 

n = 0,0049 

1,0006(0,00493 
0,0049 

1,0067 
n =-'---

0,0067 

n = 151/otes 

Com uma margem de erro de 3,5% para mais ou para menos a amostra ficou definida em 

urn total de 151 lotes a serem investigados. Em seguida esta amostra foi divida 

proporcionalmente ao tamanho de cada loteamento o que resultou nos seguintes numeros: 

• 

• 

• 

• 

• 

Jardim Sao Jose- 69 questiom:irios; 

J ardim Sao Lufs - 64 questionarios; 

J ardim Amana- 8 question<irios; 

Jardim Concei<;:ao- 6 questiomirios; 

Jardim Anchieta- 6 questionarios . 
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A sele<;:ao das unidades foi feita a partir dos mapas dos loteamentos onde foi tra<;:ado urn 

· h ·d ·d .1. . N 1654 camm o a ser percom o e em segm a ull !ZOu-se urn mtervaio de - = --= 11 
n 151 

lotes como 

criterio para selecionar os lotes/casas onde os questiomirios iriam ser aplicados. No caso da 

impossibilidade de entrevistar o morador do !ote se!ecionado este foi alterado para o seguinte, e 

assim por diante ate que se conseguisse rea!izar a pesquisa. 

5.2. Pre-teste. 

As ap!ica<;:i'ies dos pre-testes tiveram como objetivo avaliar o desempenho do 

questionario elaborado. Foi avaliado se a linguagem utilizada nas questi'ies estava apropriada; se 

as questoes estavam ou nao induzindo os entrevistados a determinadas respostas ; se as questoes 

estavam conseguindo acessar adequadamente os objetivos da pesquisa; se a dura<;:ao da entrevista 

era suficientemente curta para nao incomodar os entrevistados a ponto de se desinteressarem pela 

pesquisa. 

No primeiro pre-teste todos os entrevistados declararam ser de origem urbana sendo que 

60% vieram do Estado de Sao Paulo. Metade deles disse nao saber o significado de tradi<;:ao e a 

maioria a considerou como uma coisa positiva. A popula<;:ao identificou elementos como a 

varanda, telhas ceramicas e jardins como tradicionais e os considerou como importantes para o 

conforto ambientaL Contudo, o conforto foi mais relacionado a necessidades basicas como o 

espa<;:o de uma maneira geral e o uso materiais de acabamento. Conseguiu-se acessar questi'ies 

essenciais a pesquisa de forma a obter respostas coerentes, porem o questionario se mostrou 

muito extenso levando em media 50 minutos para ser conclufdo. 

Ap6s alguns ajustes e modifica<;:oes, no ultimo pre-teste consegum-se acessar as 

questi'ies de maneira mais objetiva. Com a mudan<;:a da questao sobre o significado de tradi<;:ao 

(questao aberta para questao fechada) diminufmos significativamente o numero de respostas 

nulas, apenas 6,6%. A media de tempo gasto para a aplica<;:ao do questionario ficou em 20 

minutos. 
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5.3. Pesquisa de campo. 

A pesquisa de campo teve inicio no dia de novembro de 2002 e se estendeu ate o dia 

28 de novembro de 2002. 0 honirio em que as entrevistas foram feitas foi de 9:00 horas da 

manha as 13:00 horas da tarde e das 14:00 ate as 17:00 horas da tarde. 

Todos os moradores das casas selecionadas responderam ao mesmo questiom:irio (anexo 

I). Primeiramente era aplicado o questiomirio e em seguida era pedida a permissao ao morador 

para se desenhar urn esquema da casa e para registra-la fotograficamente Alguns moradores 

permitiram a entrada em suas casas para uma execw;:ao mais precisa do croqui. Aqueles croquis 

em que a entrada na casa nao foi permitida foram feitos a partir da descri<;:ao do proprio morador. 

Apenas o morador correspondente ao questionario 39 nao permitiu o desenho do croqui de sua 

casa. 

Os croquis das 150 casas dos autoconstrutores entrevistados encontram-se em anexo 

(anexo II) com o registro fotogriifico correspondente ao !ado. Os croquis sem imagem ao !ado 

correspondem as casas em que os moradores niio perrnitiram o registro fotografico. 

Ap6s a pesquisa de campo os questionarios foram tabulados no programa Microsoft 

Excel em modo de formulario. A partir dos formularies e atraves da utiliza<;:ao da ferramenta de 

relat6rio de tabela diniimica foram montadas as tabe!as com os resultados da pesquisa de campo 

detalhadas no capitulo a seguir. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Perfil dos entrevistados. 

A maioria da populagao entrevistada tern como origem principalmente os estados do 

Sudeste. As mulheres se apresentaram como maioria dos entrevistados por causa do periodo em 

que a pesquisa foi realizada, no meio da semana das 9h as 17h, honirio em que a maioria dos 

homens esta no local de trabalho (tabela 01). 

Tabela Ol - Origem, sexo e idade dos entrevistados 

.. . ······ 
Origem ·· i; • . . . 

•••·.· ........ / .'Sexo ........... · ...•. · ... 
...•..•. .·.•··· .. · 

..... · · ... < ;. .. ...... ··. .· •.·•.· ·· . 
••••••••• 

• •. · •••• ....... > · ... • 

Sui Centro-Oeste' Sudeste Nordeste masculino leminino 

15,89% 3,97% 60,26% 19,87% 25,83% 74,17% 

r····•······ .... 
..... ...••.... . .. . .. . .. >· ..... •· .••••• .• ... · ... 

; •.• ..... ·.···<···· .· .·•<• ... klade .. . . ... . . ·... .. .. · .. . >· 

20-25 25-30 30-40 acimade 40 omissao 

15,89% 20,53% 25,17% 18,54% 19,87% 

Apenas 6,62% dos entrevistados tern profissao relacionada com a constrw;ao civil, a 

grande maioria (54,97%) trabalha em casa ou como empregada domestica, principalmente pelo 

fato de que a maioria das pessoas entrevistadas foi de mulheres. A maior parte das pessoas 

entrevistadas (43,05%) alegou que a renda da familia se encontra entre cern e quinhentos reais 

(tabela 02). 
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Tabela 02 - Profissao e renda dos entrevistados 

Profissao 

do lar construgao outros omissao 

54,97% 6,62% 37,09% 1,32% 

Renda 
. .. 

ate R$1 oo,oo R$1 00,00 /R$500,00 R$500,00 /R$1 000,00 acima de R$1 000,00 omissao 

4,64% 43,05% 31,79% 11,26% 9,27% 

As casas atuais das pessoas entrevistadas em sua maioria sao habitadas em media por 3 a 

5 pessoas. A maioria dos lotes tern 125m2 de area e a grande maioria destes possui apenas uma 

casa construfda (tabela 03). 

Tabela 03 - Caracteristicas referentes a moradia atual 

. 

Numero de pessoas que rnoramno.lote · . ·. 
TamanllO do lote (ml') 

. . 

de 1 a2 de3 a5 acimade 5 Ate 15o de 150 a 200 acima de 200 

11,26% 64,90% 23,84% 92,05% 6,62% 1,32% 

>Numero de casas no lote . 

1 2 3 

93,38% 5,96% 0,66% 

A origem dos entrevistados e predominantemente urbana (96,03% ), sen do que dentre 

estes a maioria morava anteriormente em casas terreas e nao possufam a propriedade, os que nao 

moravam em casa alugada moravam na casa de algum parente (tabela 04). 
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Tabela 04 - Caracterfsticas da moradia anterior 

Moradia anterior lm6vel anterior era proprio? 

rural urbana sim nao 

3,97% 96,03% 27,81% 72,19% 

Das moradias urbanas 

terrea sobrado barraco Casa de !undo apartamento partilhada 

63,01% 4,11% 8,22% 21,23% 2,74% 0,68% 

6.2. Tradi9ao 

A maioria dos entrevistados (62,91 %) acha que casa tradicional e uma casa simples com 

poucos c6modos. Muitos destes acrescentaram que para eles casa tradicional e casa comum, 

como os tipos de casa construfdos pela Cohab, e ate mesmo consideram casa tradicional como 

sendo as tipologias padronizadas de conjunto habitacional (tabela 05). 

Tabela 05 - 0 que e uma casa tradicional? 

·. 
. ·• . . ·. · ••. o que e uma Cll$11 tradiciollal? 

••••• I .· . 

nao sei simples antiga de sftio 

6,62% 62,91% 30,46% 

A grande maioria (91 ,39%) tern uma no<;ao positiva de tradi<;ao mesmo sem saber 

exatamente o que ela significa (tabela 06). 

Tabela 06 - Coisas tradicionais 

Considera coisas tradicionais 

nao sei positivo negativo 

2,65% 91,39% 5,96% 
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A casa que recebeu mais votos (46,67%) como sendo tradicional foi a casa "b", de 

tipologia atual e bastante encontrada na cidade, demonstrando que as pessoas consideram o 

co mum como tradicionaL Apenas dezessete por cento dos entrevistados apontaram a casa "a", 

tipologia tradicional urbana, como sendo tradicional, mas pelo fato de a considerarem simples. 

Aproximadamente trinta e urn por cento dos entrevistados escolheram a casa "d", tipologia 

tradicional rural, como sendo tradicional por considerarem-na exemplo de casa de sftio (tabela 

07). 

Tabela 07 - Qual das casas e tradicional? 

Qual das casas e tradicional ? 

a b c d 

17,33% 46,67% 4,67% 31,33% 

Dos entrevistados que consideraram a casa "a" tradicional 80,76% alegaram que e pelo 

fato da casa ser antiga, os outros disseram que foi o tipo de porta, de janela ou ate mesmo de 

parede. A maioria dos entrevistados que considerou a casa "b" tradicional afirmou isto pelo fato 

dela ser com urn, outros disseram que foi pela garagem, pelo tipo de telhado e pelas janelas em 

arco. Dos entrevistados que escolheram a casa "c" como a tradicional a maioria se justificou pelo 

fato de a considerarem uma casa simples, os outros disseram que foi pelo tipo de porta ou pelo 

tipo de janela. A maioria dos entrevistados que considerou a casa "d" tradicional disse que foi 

pela presen~a da varanda e do jardim (elementos mais citado na op~ao "outros"). Os outros 

consideraram o telhado, a porta e/ou janela como os elementos tradicionais desta casa (tabela 08). 
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Tabela 08 - Rela<;:ao entre as casas e o que os entrevistados consideraram tradicional nelas 

Casaio que 
varanda ltelhatdo jpc>rii,ol porta parade direilc>ljanelas beiral outros 

11,53% Oo/o 7,69% 26,92% 

a 

30% 1,43% 18,57% 5,71% 

0% 14,28% 0% 

57,44% 25,53% 0% 14,89% 4,25% 10,64% 6,38% 

Obs. Nesta questao os entrevistados tinham a op<;:ao de escolher mais de urn 

No que diz respeito ao programa, a mmona das pessoas considera que uma casa 

tradiciona! possui de dois a tres quartos, uma sala, de urn a dois banheiros, uma cozinha, pode ou 

nao ter copa, tern necessariamente area de servi~o e garagem, mas nao possui porao ou qualquer 

outro c6modo alem dos citados (tabela 09). 
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Tabela 09 - Programa da casa tradicional 

Quarto Cozinha Copa 

1 2 3 4 5 6 1 2 nao sim 

6,62% 35,76% 42,38% 12,58% 1,32% 1,32% 98,68% 1,32% 49,67% 50,33% 

Banheiro Sal a 

1 2 3 4 5 8 0 1 2 3 

54,30% 36,42% 5,96% 0,66% 1,99% 0,66% 1,32% 86,09% 11,26% 1,32% 

. · 
. . 

Area de se!'ll~o Pori<> GaraQ'em ... ! 

nao sim nao sim nao sim 

21,19% 78,81% 15,89% 84,11% 88,08% 11,92% 

6,3. Conforto 

A questao que relaciona os elementos tradicionais com o conforto das casas teve como 

resultado o seguinte (tabela 10): 

Das pessoas que escolheram a casa "a" a maioria nao soube ou nao quis opinar se o 

elemento considerado tradicional ajuda no conforto, 11,5 4% disseram que o tipo de 

telhado desta casa ajuda no conforto, enquanto que apenas 3,85% disseram que o 

tipo de porta e de janela ajuda no conforto da casa; 

Das pessoas que escolheram a casa "b" 67,14% nao souberam ou nao quiseram 

opinar sobre o papel do elemento tradicional no conforto, 25,71% afinnou que o 

telhado desta casa ajuda no conforto e 4,29% que o tipo de porta (de entrada) ajuda 

no conforto; 

Todas as pessoas que escolheram a casa "c" nao souberam ou nao quiseram opinar 

sabre o elemento da casa que elas consideraram tradicional e que ajuda no conforto; 

Das pessoas que escolheram a casa "d" 55,32% disseram que a varanda e urn 

elemento tradicional que ajuda no conforto das casas, 4,26% disseram ser a porta, 

4,26% disseram ser a janela e 2,13% disseram que o telhado desta casa e tradicional 

e ajuda no conforto. Comparado as outras casas esta foi a que teve o menor numero 

de respostas nulas e/ou nao sei 34,04%. 
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Tabela 10 - Rela<;ao dos elementos tradicionais de cada casa que influenciam no conforto 

Casalelementos nao sei varanda telhado porao porta janela outros 

' 
80,77% = 1-••• • 11.54% 3,85% 3,85% 

a 

67,14% 25,71% 4,29% 1,43% 1,43% 

b 

0% 0% 0% 

c 

34,04% 55,32% 2,13% 4,26% 4,26% 

d 

A maioria dos entrevistados (66,23%) disse que a altura do pe direito influencia no 

conforto de uma casa. Porem algumas poucas pessoas afirmaram que se a casa tiver cobertura e 

forro ( ou laje) a altura do pe direi to nao faz difereD~;;a no conforto ( tabela 11 ). 

Tabela 11 - Influencia do pe-direito no conforto de moradias 

Pe Direito 

sim nao depende 

66,23% 29,14% 4,64% 
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A maioria das pessoas entrevistadas considerou a casa "'d" como a mais confort<\vel das 

quatro casas apresentadas. Em segundo Iugar, 23,84% dos entrevistados considerou a casa ''b" 

como a mais confortavel (tabela 12). 

Tabela 12- Qual das casas e a mais confortavel? 

I ... . . 

. ·f'A .•• -~·· ; """ • 

5,30% 

Confortavel 

23,84% 1,99% 

d 

68,87% 

Tabela 13 - Elementos que influenciam no conforto termico de moradias 

Elementos que influenciam no·conforto termlco lias moradias 

Tipo de telha 92,72% 

Varanda 90,07% 

Tamanho dos c6modos 86,75% 

Tamanho das aberturas 86,09% 

Forro 83,44% 

Posi<;:ao das aberturas 70,86% 

Beiral 53,64% 

Tipo de janela 49,67% 

Espessura das paredes 45,70% 

Cor das paredes internas 43,71% 

Cor das paredes externas 40,40% 

Tipo de alvenaria 35,10% 

Tipo de telhado 29,80% 

Outros 0,66% 
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Os elementos mais votados como aqueles que influenciam o conforto termico das 

moradias foram o tipo de telha com 92,72% e a varanda com 90,07%. Em seguida apareceram o 

tamanho dos c6modos com 86,75%, o tamanho das aberturas com 86,09% eo forro com 83,44%. 

70,86% dos entrevistados consideraram a posi.;:ao das aberturas urn fator de influencia no 

conforto termico dos ambientes de uma casa e apenas 53,64% acharam que o beiral influencia no 

conforto. 0 tipo de janela foi considerado por elemento de influencia no conforto por quase 50% 

dos entrevistados enquanto que apenas 45,70% acharam que a espessura da parede influencia, 

porem sem muita convic.;:ao. Uma grande parte dos entrevistados ficou em duvida sobre a 

influencia da cor das paredes externas e internas no conforto termico e o resultado ficou entre 

40% e 44% aproximadamente. 0 tipo de alvenaria levou 35,10% dos votos dos entrevistados eo 

tipo de telhado apenas 29,80% (tabe1a 13). 

A grande maioria dos entrevistados (77,48%) afirmou que a presem;a de vegeta.;:ao ao 

redor da casa faz bastante difercn.;a no conforto termico intcrno (tabcla 14). Quando perguntada 

sobre a preferencia da orienta.;ao dos quartos a grande maioria dos entrevistados afirmou que 

prefere o sol da manha (tabelal5). 

Tabela 14- Influencia da vegeta<;:ao no conforto termico de moradias 

sim, bastante sim, media sim, pouco nao 

77,48% 14,57% 3,97% 3,97% 

Tabcla 15 - Preferencia sobrc a incidcncia de sol nos quartos 

. 

Sol 

as dais manhii tarde 

1,99% 88,74% 9,27% 

A maioria das pessoas (66,23%) afirmou que nao moraria em casas sem muro ao redor 

alegando a falta de seguran<;:a nos bairros. Contudo algumas delas afirmaram que se estivessem 
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morando em cidades menores menos violentas nao fariam questao de muro ao redor de suas casas 

(tabelal6). 

Tabela 16 - Preferencia por muro ao redor da casa 

Muro 

nao sim 

33,77% 66,23% 

A maioria das pessoas escolheu a rua "a" como a mais confortavel pelo fato de ter 

arboriza<;:iio. As poucas pessoas que escolheram a rua "b" como a mais confortavel, o fizeram por 

considerarem-na menos movimentada e mais sossegada do que a rua "a" (tabela 17). A maioria 

das pessoas entrevistadas ( 62,25%) disse preferir a porta de entrada principal em uma parede 

lateral alegando questoes de privacidade nesta escolha (tabela !8). 

Tabela 17 -Qual rua e mais confortavel? 

nao sei 

a b 

0,66% 86,75% 12,58% 

Tabela 18 - Preferencia por localiza<;:ao da porta de entrada . 

. 
• Porta .· 

nao sei !rente lateral 

1,32% 36,42% 62,25% 

6.4. Varia~oes de resultados 
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Em todas as faixas etarias a maioria dos entrevistaram considerou que casa tradicional e 

casa simples. Porem nota-se uma crescente redu~;ao da diferen<;a de porcentagem entre os que 

escolheram casa simples e os que escolheram casa antiga com o aumento da idade (tabela 19). 

Tabela 19 - Idade dos entrevistados x 0 que e uma casa tradicional 

Casa traclicionallidade omissao 16-24anos 25-3Gaoos 31l-40aoos acima de 4!lanos 

niio sei 
~------

-. v ~-- -
. ~ --::; 

• ~ .. ~ . 
·--~ -

I Casa .simples ~:::.::.:::< 79,17% 64.52% 55,26% 46,43% 

. 

Casa antiga 23.3~:::::::; 20,83% 25,81% 36,84% 42,86% . 

Os cntrevistados naturais do Sui do pafs mostraram urn rcsultado difcrentc daqucles de 

outras regioes quanto a questao sobre qual casa que eles consideraram tradicional, a maioria deles 

escolheu a casa "d" que possui uma tipologia tradicional rural. A maioria dos entrevistados das 

outras regioes escolheu a casa "b", que representa uma tipologia comum na cidade de Campinas 

(tabela 20). 

Tabela 20 - Regiao de origem dos entrevistados x Qual casa e tradicional 

Tradicionall 

Origem 

a b c d 

Nordeste 46,67% . ,__...., -c 

Sui 2~-
. -· 41,67% .::::::: 

Centro-Oeste 
. 

66,67% 
. . . -::~::. 

Sudeste 49,45% '- • V'~ 
/" ~ 

Os entrevistados de origem rural escolheram em sua maioria a casa "d" como exemplo 

de casa tradicional. Os entrevistados de origem urbana escolheram a casa "b" como exemplo de 

casa tradicional (tabela 21). 
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Tabela 21 - Origem dos entrevistados x Qual casa e tradicional 

Origem/ 

Tradicional 

a b c 

rural 66,67% 

46,90% 

A maioria dos entrevistados com idade acima de 40 anos escolheu a casa "d" como 

exemp!o de casa tradicional. A maioria dos entrevistados das outras faixas etarias escolheu a casa 

"b" como exemplo de casa tradicional (tabela 22). 

Tabela 22 - !dade dos entrevistados x Qual casa e tradicional 

Tradicionall 

!dade 

a b c d 

omissao. 
- ~~:: 2 ,2.2<>::: - "'~::: 

18-24anos 66,67% - ~ ~-::: 2-= .33:)< . " -
51 ,61% - . 

~.:::·.~ ..::--::: 25'30anos 

52,63% 
.. . c --30-40anos 

- -acima de 40anos - . 32,14% 

Os entrevistados de origem rural preferem em sua maioria que a porta de entrada de suas 

casas estejam na parede frontal. Ja a maioria dos entrevistados de origem urbana prefere que a 

porta de entrada esteja em uma das paredes laterais da casa (tabela 23). 
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Tabela 23 - Origem x Preferencia de localiza~ao da porta de entrada 

Posi~iio da porta de entrada/Origem rural urbana 

nao sei -

frente 66,67% 
, '• 

, , 

lateral -,-- 63,45% _, 
~- ', 

A maioria dos entrevistados (62,91%) disse que uma casa tradicional para eles e uma 

casa simples com poucos c6modos. Contudo oitenta e seis por eento destes eseolheram a casa "b" 

como exemplo de casa tradicional sendo que esta nao e a mais simples das op~6es apresentadas 

na pcsquisa. Dos 36,46% que disscram que uma casa tradicional 6 uma casa antiga, tipo casa de 

sftio, aproximadamente 63,83% manteve-se coerente com a sua resposta ao escolherem a casa 

"d" como exemplo de casa tradicional, que representa uma tipologia tradicional rural, e ainda 

30,77% destes escolheram a casa "a", que pelo menos representa uma tipologia tradicional s6 que 

urbana (tabela 24). 

Tabela 24 - Rela~ao entre as casa e o que os entrevistados acham que e casa tradicional 

Casa!Tradicional naosei casa simples i'• .. casa antiga 

casaa ·. < 
, , . 

30,77% -----
. 

casab ~ 85,71% ' , 

casac . - c ~ ~ .:: -, 
- -. . 

casad - - , , 63,83% _, .. 
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7. DISCUSSAO 

Pensando a tradi<;:ao na arquitetura e a sua importancia para a qualidade ambiental, 

especificamente o eonforto termico de moradias, prop6s-se a investiga<;:ao de algumas questoeso 

Primeiramente foi proposto pesquisar qual o eonceito que os autoconstrutores da cidade de 

Campinas fazem sobre a arquitetura tradicional de casas, o que envolveu tambem a identifica<;:ao 

de alguns elementos tradicionaiso Objetivou-se tambem saber se esta popula<;:ao relaciona os 

elementos da arquitetura tradicional com o conforto termico de moradias e tambem qual o 

conhecimento que elas possuem sobre os conceitos de conforto termicoo Por fim foram inclufdas 

algumas questocs de prcferencia baseadas nos padroes de constru<;:ao de Alexander (1979)0 

No que diz respeito as questoes sobre tradi<;:ao chegou-se a conclusao de que a maioria 

da popula<;:ao entrevistada nao possui urn conceito solido do que e uma casa tradicionaL Ainda 

que a maioria dos entrevistados tenha considerado que casa tradicional e casa simples, a grande 

maioria acha que coisas tradicionais sao positivaso Se analisarmos que a casa "b" (figura 10) foi a 

mais votada como exemplo de casa tradicional, podemos concluir que este pode ser urn indfcio de 

preferencia por esta tipologia. Apesar do fato das pessoas identificarem coisas tradicionais nesta 

casa (como arcos, simetria) ela nao exemplifica a casa tradicional brasileira. 

Figura 10- Casa "b", tipologia comumente encontrada na cidade de Campinas 
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Dos elementos considerados tradicionais o mais votado proporcionalmente foi a 

varanda, seguida de portas e janelas em arco. Estes tres elementos parecem ser os que estao mais 

presentes no ideario da populac;;ao sobre casa tradicional. Entretanto quanto ao programa de 

necessidades alem dos comodos comuns a casa tradicional - quarto, sala e cozinha - outros 

comodos; como banheiro, garagem e area de servic;;o; foram considerados tradicionais 

demonstrando uma tendencia dos entrevistados em considerar que casa tradicional e a casa 

comum aos dias atuais. 

A varanda tambem foi a mais votada como elemento que ajuda no conforto termico de 

moradias. Contudo, ela nao est<i presente na maioria das casas autoconstrufdas, apenas 31,5% das 

casas investigadas possuem varanda, sendo 78% destas estao localizadas no fundo da casa e sao 

usadas como area de servic;;o. Apesar disto, o fato das pessoas terem consciencia de que a varanda 

faz diferenc;;a no conforto termico facilita o resgate deste elemento nas casas autoconstrufdas. 

Alem do papel de elemento de sombreamento de paredes c importante tambcm que outras 

func;;oes da varanda sejam resgatadas: I. varanda como elemento de integrac;;ao da familia, sendo 

utilizada nos fundos como uma area onde a familia se reline; e 2. varanda como elemento de 

transic;;ao entre a rua e casa, sendo utilizada na frente da casa. Este ultimo preenche as 

recomendac;;6es de Christopher Alexander (1979) no padrao chamado de gradiente de intimidade. 

Entretanto, a utilizac;;ao da varanda s6 deve ser inclufda nos projetos em que o espac;;o construfdo 

seja adequado as necessidades da familia para evitar que esta seja incorporada como espac;;o 

funcional da casa, inutilizando a sua func;;ao de elemento de sombreamento. 

A consciencia da importancia da varanda, como moderador de calor, foi reafirmada na 

questao sobre elementos que influenciam no conforto termico de moradias, onde esta teve o 

maior numero de votos juntamente como tipo de telha, demonstrando que a populac;;ao conhece o 

valor das telhas ceriimicas, que possuem maior resistencia termica que as telhas de cimento

amianto. Todas as pessoas que possufam cobertura com telha de cimento-amianto afirmaram que 

iriam mudar as telhas para as de ceramica por causa do desempenho termico destas tiltimas. 

Neste caso confirma-se o conhecimento do uso de urn material tradicionaL 
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E interessante notar que apenas pouco mais da metade dos entrevistados considerou o 

beiral como elemento que influencia no conforto termico, o que demonstra urn certo 

desconhecimento da necessidade ou que este elemento serve de sombreamento de paredes e 

aberturas e da prote<;:ao das paredes contra infiltrac;:ao. Na pr:itica a maioria das casas possui 

beiral, principalmente nas paredes com aberturas. Apenas 23,7% das casas dos entrevistados nao 

possuem beiral, isto evidencia que a utilizac;:ao do beiral, apesar de nao ser consciente no que diz 

respeito ao conforto, esta arraigada na populac;:ao de autoconstrutores o que comprova o seu uso 

pela tradic;:ao. 

Pes-direitos altos, elementos presentes na arquitetura tradicional e freqtientemente 

relacionados ao conforto termico de ambientes, nao possuem comprovac;:ao tecnica de que 

realmente garantem conforto termico. Pode-se afirmar que em casas sem forro o pe-direito alto 

ajuda porque distancia a fonte de calor (neste caso a cobertura) da area de circulac;:ao de pessoas. 

Contudo quando ha a combinac;:ao de fatorcs como a cobertura ( especialmcnte a de tclha 

cerfunica), o forro e a ventila<;ao do espac;:o entre a cobertura e o forro, a altura do pe-direito 

aparenta nao fazer diferenc;:a no conforto termico. Os resultados desta pesquisa comprovaram que 

o mito do pe-direito alto como elemento que ajuda no conforto persiste entre a populac;:ao de 

autoconstrutores investigada. Entretanto a maioria das pessoas afirmou que nao construiria uma 

casa com pe-direito mais alto devido ao custo adicional a obra. 

A maioria dos entrevistados demonstrou conhecimento sobre o papel do forro como 

moderador de calor. Quase todas as pessoas concordaram que uma casa com cobertura de telha e 

sem forro sera mais quente no veriio do que uma casa com cobertura de telha e forro. Todavia 

uma grande parte dos entrevistados afirmou que se uma casa possui laje a cobertura de telha 

serve mais para proteger a laje da chuva do que necessariamente para ajudar na resistencia 

termica. 0 que comprova que a noc;:ao da importancia da composi<;ao cobertura-atico-forro ainda 

e muito superficial para a populac;:ao investigada. Praticamente nenhum dos entrevistados sabe da 

necessidade de ventila<;:ao do atico como solw;ao para aliviar o calor e esta e uma solw;ao que nao 

aparece nas casas visitadas. 
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Analisando o programa da casa autoconstruida atual e da casa tradicional brasileira, 

pode-se observar o desaparecimento das alcovas. Apesar da exigiiidade caracteristica aos lotes 

urbanizados entregues pela Cohab, a maioria da popula<;:ao de autoconstrutores tenta garantir que 

todos os comodos da casa possuam janela para areas externas da casa (figura !1). Questiona-se 

no entanto se este desaparecimento das alcovas esta relacionado com questoes culturais e a 

mudan<;:a da importancia dada a privacidade ou a valoriza<;:ao da higiene e conforto nos quartos. 

jane las corredor descoberto 

garagem 

quarto 

cozinha sal a 

janelas para area de ilumina9ao 

Figura 11 - Planta de casa do loteamento Sao Jose, em Campinas 

No artigo "Transforma<;:oes de casas populares: uma avalia<;:ao" (KOWAL TOW SKI e 

PINA, 1995) chegou-se a conclusiio de que os autoconstrutores s6 se preocupam com as aberturas 

nos comodos por uma obrigatoriedade exigida pe!a prefeitura e que a rela.;:ao que as pessoas tern 

com os elementos que trazem conforto ainda e muito superficiaL Na maioria das vezes em epocas 

de calor as pessoas preferem ligar o ventilador a abrir as janelas. 

0 tamanho das aberturas e considerado pela maioria dos entrevistados como elemento 

que influencia no conforto termico de moradias, o que demonstra certo conhecimento na rela.;:ao 

do tamanho do comodo com o tamanho das aberturas. Apesar de saberem da importancia do 

tamanho das aberturas os autoconstrutores niio utilizam janelas suficientemente grandes para 

garantir conforto de suas casas primeiramente por quest5es financeiras e em segundo Iugar por 

questoes esteticas e de disponibi!idade comerciaL 0 tamanho dos comodos tambem foi 

considerado importante para o conforto tennico apesar das pessoas nao saberem exatamente 
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porque e justificarem a escolha pelo fato de relacionarem ambientes grandes com conforto. 0 fato 

e que os autoconstrutores continuamente buscam espas;o funcional. 0 que talvez se justifique 

pelo hiibito e necessidade de construs;ao da casa por etapas e pelo espa<;o nunca ser suficiente em 

rela<;ao as necessidades reais dos moradores. 

A posic;ao das aberturas foi considerada pela maioria dos entrevistados como elemento 

que influencia no conforto termico de moradias. A maioria das pessoas mostrou ter conhecimento 

da importancia da orienta<;ao das aberturas por causa do sol e dos ventos. Apesar disto, a maioria 

afirmou que pouco pode fazer no que diz respeito a orienta<;ao das aberturas, uma vez que 

segundo eles esta orienta<;ao e definida pela orientac;ao do lote. Isto comprova que o padrao de 

planta usualmente construfda e mais forte na cabe<;a dos autoconstrutores do que as questoes de 

conforto. 

0 fato de que os cntrcvistados considcraram a casa "d" (figura 12) como a mais 

confortavel pode ser urn indicativo de que a maioria das pessoas tern consciencia da importancia 

da presenc;a de vegetac;ao para amenizar as condi<;oes termicas no calor. 0 trabalho sobre 

"Arquitetura e Humanizac;ao" (KOWALTOWSKI, 1989) inclui referencias de que o verde e 

relacionado com coisas agradaveis. Contudo, a grande maioria das casas dos entrevistados nao 

possuir nenhuma area verde em seu redor. 0 trabalho "Bioclimatic and Vernacular Design in 

Urban Settlements of Brazil" (LABAKI e KOW ALTOWSKI, 1997) tambem confirma a falta de 

uma boa relac;ao com elementos naturais, como a vegetac;ao, nas casas autoconstrufdas. E ainda 

que a consciencia da importancia da vegetac;ao para o conforto termico deve ser cada vez mais 

incentivada. 

Figura 12- Casa "d", tipologia tradicional rural 
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A presen<;:a de vegeta<;:iio no entomo da casa foi considerada importante para o conforto 

termico no interior da mesma pela maioria da popula<;:iio, o que revela uma conscieneia da 

importancia da vegeta<;:iio para o conforto, ratificada pela escolha da casa "d" como a mais 

confortavel das op<;:oes apresentadas. 

A maioria das pessoas escolheu a rua "a" (figura 13) como a mais confortavel 

reafirmando uma possfvel consciencia destas pessoas com o conforto obtido atraves da 

vegeta<;:iio. Refor<;:ando tambem o conceito de que o verde e sistematicamente relacionado com 

coisas agradaveis. 

Figura 13- Rua considerada a mais confortavel pelos autoconstrutores 

Ao conmlrio do que Alexander (1977) afirma no padrao donnir para o leste que 

comumente as pessoas nao gostam de ser acordadas pela luz do sol, a maioria dos entrevistados, 

quando perguntados, afirmou ter preferencia pela oricnta<;:iio leste em seus quartos. Este talvez 

seja urn indicativa de que as pessoas tern consciencia da influencia da orientac;ao dos ambientes 

no conforto termico e nao necessariamente que elas achem saudavel dormir em quartos com 

orientac;ao leste. Apesar desta consciencia da necessidade de orientar adequadamente os quartos 

na maioria das casas dos entrevistados os quartos foram orientados aleatoriamente, apenas 22% 

dos quartos passu em janela com orienta<;:iio leste. 

A preferencia da maioria das pessoas par casa com terreno murado indica que as 

questoes com seguranc;a sao prioridade. J a que a utilizac;ao de muros enclausura as casas e 

diminui a ventila<;:iio, principalmente por causa da exigtiidade dos lotes, percebemos que neste 

caso os autoconstrutores dao preferencia ao conforto trazido pela seguranc;a em detrimento ao 

conforto termico. 
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8. CONCLUSAO 

A partir dos estudos sobre arquitetura tradicional e a humaniza.;:ao da arquitetura e 

not6ria a importil.ncia dos conhecimentos, empiricamente desenvolvidos e acumulados atraves 

dos seculos, expressos na arquitetura tradicional brasileira. A velha maxima de que precisamos 

olhar para o passado para construir urn futuro melhor tambem se aplica a arquitetura. Precisamos 

resgatar os elementos tradicionais positivos que foram se perdendo com o passar do tempo para 

que se consiga melhorar a qualidade ambiental da arquitetura atual. Com isso e necessaria 

ratificar o valor da conscientiza<;ao da preserva<;ao de prectios hist6ricos para que tais referenciais 

nao desvanes;am. 

Atraves da investiga<;ao sobre o que os autoconstrutores da cidade de Campinas-SP 

consideram tradicional em rela<;ao it casa e qual o valor que eles !he atribuem, o presente trabalho 

procurou evidenciar uma possfvel contribui<;ao de certos elementos da arquitetura tradicional 

brasileira para o conforto termico de moradias autoconstrufdas. Contudo, com base nos resultados 

conclufmos que a popula<;ao investigada nao possui uma no<;ao definida do que e tradi<;ao em 

rela<;iio a casa e que a maioria dos elementos tradicionais positivos nao foi transmitida atraves dos 

tempos para a casa autoconstruida. 

Pode-se afirmar que o povo brasileiro possui uma tradi<;ao construtiva relativamente 

forte, refletida nas tecnicas e materiais de constru<;:ao e na simplicidade do projeto adotado. 

Contudo, a popula<;:ao nao e necessariamente consciente do conforto ambiental, pois, quando da 

necessidade, os materiais construtivos que podem garamir urn conforto maior sao facilmeme 

substitufdos por outros mais baratos (telha de cimento-amianto, bloco de cimento, etc). 

Conclui-se tambem que a utiliza<;:ao da arquitetura tradicional como referenda para 

conseguir melhorias significativas na qualidade termica das casas autoconstrufdas niio e a solu<;:ao 
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ideal. Primeiro porque falla aos autoconstrutores a no~ao de tradi.;:ao e sua rela<;:ao com o 

conforto termico, assim como nao ha dados precisos que comprovem quantitativamente a 

qualidade casas tradicionais. 

A avalia<;:ao das casas da popula<;:ao pesquisada mostra que a moradia atual apresenta-se 

com uma qualidade projetual baixa e com pouca presen<;:a de elementos positivos da casa 

tradicional. Portanto, e necessaria uma atua<;:ao eficaz com a populas;ao de autoconstrutores para, 

em primeiro Iugar, apoiar a inser<;:ao da planta preferencial no lote urbanizado com seu formato 

estreito. 

0 resgate dos elementos positivos da casa tradicional passa tambem pela demonstras;ao 

de exemplos de projetos positivos que deverao proliferar nos bairros tipicos das periferias dos 

grandes centros urbanos. Sendo o lote urbanizado urn programa oficial do poder publico dos 

municfpios, cspera-se urn apoio tccnico mais abrangcntc a popula.;:ao com orienta<;:ao dctalhada 

sobre o conforto ambiental, o projeto e a constru<;:iio da moradia. 

Ao observarrnos que o lote estreito e Iongo, base para o projeto da au toconstru.;:ao, 

tam bern e base da moradia urbana tradicional (colonial), podemos encontrar urn paralelo para a 

soluc;:ao do problema de implanta.;:ao enfrentado pelos autoconstrutores. Assim sendo, sao 

necessarias pesquisas mais aprofundadas sobre a qualidade das casas coloniais urbanas de lote 

estreito e sobre a autoconstru.;:ao com base no lote minimo. 

Existe tambem a hip6tese de que julgamos a casa urbana colonial positiva por razoes da 

harmonia estetica que as cidades coloniais apresentavam, no entanto nao temos dados especfficos 

comprovando a qualidade destas moradias principalmente em relac;:ao ao conforto terrnico e 

acustico. Por isso sao igualmente necessarias pesquisas sobre os loteamentos com o lote de 

125m2 considerado o lote de interesse social e o impacto que este lote tern sobre o projeto da 

casa, a sua qualidade e o impacto urbanfstico destes bairros sobre a cidade. Questiona-se o padrao 

de mesquinhez ern planejamento urbano. 
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Algumas pesquisas refutam o valor que arquitetura tradiciona! pode acrescentar a 

arquitetura atual e creditam o sucesso da qualidade ambiental de moradias de interesse social 

principalmente a inclusao de novas tecnologias no projeto e no processo construtivo, como 

aquelas descnvolvidas no Nomads (Nuc!eo de Estudos sobre Habita<;:ao e Modos de Vida), da 

Universidade de Sao Paulo, ligado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de 

Engenharia de Sao Carlos, Este nucleo se propoe a repensar o desenho dos espac;:os da habita.;;ao 

contemporanea, considerando as transforma-;oes ocorridas nos grupos familiares a partir da 

sociedade industrial, suas atuais tendencias comportamentais, assim como sua rela~;ao com o uso 

de novas midias, 

Acredita-se, contudo, que alem de incorporar novas tecnologias como meio de garantir 

melhorias na qualidade ambiental de casas autoconstrufdas, e preciso preservar aquilo que a 

arquitetura tradicional tern de positivo e dar o devido valor aos elementos tradicionais 

comprovadamcnte cficientes, como varandas, bcirais longos e prescn<;a de areas verdes, E 

conveniente tambem urn aprofundamento nas pesquisas sobre o conforto, principalmente termico, 

de moradias tradicionais para que se consiga urn aproveitamento mais eficiente do conhecimento 

acumulado pela arquitetura tradicional garantindo a constru<;iio de ambientes mais humanizados, 

Como trabalho futuro propoe-se o estudo qualitativo de exemplares de casas coloniais 

urbanas de lote estreito e de casas autoconstruidas com base no lote mfnimo localizadas na 

mesma cidade, Para urn estudo mais completo a pesquisa deve incluir uma avalia<;ao do 

desempenho das tipologias tanto no inverno quanto no verao, 0 objetivo principal deve ser 

avaliar o conforto termo-acustico destas moradias e verificar quais elementos da arquitetura 

tradicional sao efetivamente eficientes e podem ser utilizados como solu~;ao simples para 

melhorar a qualidade ambiental de casas autoconstrufdas. 
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PESQUISA ACADEMICA- FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL 

UNIVERSIOADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

I- Dados Pessoais: 

i. Qual o seu enderego? 

~~ 
~.,. 

UNICAMP 

Rua: nQ: ------------------------------------------------- -----
Bairro: 2. Quanio tempo voce mora nesta casa? _______ __ 

3. Em que local voce nasceu? Cidade: Estado:. ______ _ 

4. Qual a sua idade? anos 5. Sexo: ( ) M ( ) F 

6. Qual a sua profissao? _______________________ __ 

7. Qual a renda da sua familia? 

( )ate R$1 00.00 ( )de R$1 00,00 a R$500,00 ( )deR$500,00 a R$1 000,00 ( )acima de R$1 000,00 

8. Planta esquematica da moradia atual: 

.. ..... .... .. . . . . . . .. _·· . I 

,••·=-= ~===-===-=~===-==·•··===~===-==== I 
9. Quantas casas tern neste lote? 

( ) 1 casa ( ) 2 casas ( ) 3 casas ou mais 

10. Quanto mede o lote? ___ mx ____ , ou 

11. Quantas pessoas moram neste lote? ___ pessoas 
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12. Moradia anterior: 

12.1. Rural: ( ) fazenda ( ) sitio ( ) chacara 

12.2. Urbana: ( ) casa terrea ( ) sobrado ( ) apartamenio ( ) barraco( ) casa de fundo 

( ) moradia partilhada ( )outros. ______________ _ 

12.3 lm6vel proprio? ( ) sim ( ) nao 

II - Tradil;:ao: 

i 3. Para voce uma casa tradicional e? 
( ) uma casa simples com poucos c6modos 

14. Para voce coisas tradicionais sao: 

( ) positivas ( ) negativas 

( ) uma casa antiga, de sitio com varanda 

15. Para voce quais sao os c6modos basicos de uma casa tradicional ? 

quarto(s) 

( ) __ banheiro(s) 

( ) area de servi9o 

) __ sala(s) 

( ) copa 

( ) porao 

( ) __ cozinha(s) 

( ) garagem 

( ) outros ______ _ 

16. Qual dessas casas e tradicional para voce? 

( ) a ( ) b ( ) c ( ) d 

17. 0 que voce acha tradicional nesta casa? 

) varanda ) porta de entrada ) janelas 

) telhado ) paredes ) beiral 

) porao ) pe direito ) ou!ros. ______ _ 

m- Conforto: 

18. Dos elementos tradicionais, quais voce acha que ajudam no conforto da temperatura interna 

da casa? 

) varanda ( ) porta de entrada ) janelas 

) telhado ( ) paredes ( ) beiral 

) porao ) pe direito ( ) outros 

19. Voce acha que quanta maier ope direito de uma casa mais confortavel ela sera? 

( ) sim ( ) nao ( )depende. ______________ _ 

20. Qual destas casas parece mais confortavel para voce? 

( ) a ( ) b ( ) c ( ) d 
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21. 0 que voce acha que ajuda no conforto na temperatura intern a de uma casa? 

( ) tamanho das janelas e portas ( ) posic;:ao das janelas e portas ( ) tipo de janela 

( ) beiral ( ) tamanho dos c6modos ( ) varanda 

( ) espessura das paredes ) tipo de alvenaria ( ) ferro 

) cor das paredes externas ) cor das paredes internas ) tipo de telha 

) tipo de telhado ( ) outros. ____________ _ 

22. Na sua opiniao laz alguma diferenc;:a no con!orto da temperatura dentro da casa se ela tiver 

vegetac;:ao ao redor (arvores, arbustos, gram a, vases): 

( ) sim, bastante ( ) sim, medic ( ) sim, pouca )sim, muito pouca ( )nao 

23. Na sua casa voce prefere que os quartos recebam o : ( ) sol da manhii. ( ) sol da tarde 

24. Voce moraria numa casa com terrene sem muros? ) sim ) nao 

25. Qual rua e mais confortavel para voce: ( )a ( )b 

26. Onde voce prefere que a porta de entrada da casa esteja: 

( ) na parede da !rente da casa ( ) em uma das paredes laterais da casa 
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Imagens utilizadas na pesquisa de campo: 

1. Questoes 16 e 20: 

2. Questao 25: 
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