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Notas 

Anem6metro : instrumento para medir a velocidade do ven"to. 

Behavior setting cen6rio comportamental. 
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Resumo 

Bernardi, NubiCl· Avaliac;ao da lnterferencia Comportamental do Usu6rio para a 

Melhoria do conforto Amblental em Espac;os Escolares: Estudo de coso em 

campinas, SP. Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, 

2001. No. p6ginas 127. Dissertac;ao de Mestrado. 

o objeto desta pesquisa recai sobre o comportamento de indivfduos no 

ambiente escolar, detectando as suas reac;6es e participa<;;:6es em rela<;:ao ao 

conforto ambiental nos seus aspectos termicos, luminicos, sonoros e funcionais. A 

metodologia adotada utilizou a observac;ao em campo com o mapeamento das 

interferencias do usuario, medi<:;6es tecnicas de nfveis de conforto ambiental e a 

aplicac;ao de questionarios. A pesquisa observou poucas 096es dos usuarios a favor 

do proprio conforto, sendo que as interferencias observadas ocorreram geralmente 

ap6s uma situa<;:6o de estfmulo. Destaca-se a necessidade de conscientiza<;:ao do 

usuario no controle do ambiente e conforto. A satisfa9ao individual e coletiva no 

arranjo do arnbiente e o papel participative de controle do conforto deve ser 

abordado atraves do preparo pedag6gico na propria escola. 

Palavras Chave 

conforto Ambiental, Rela9ao Arnbiente - Comportamento, Ambiente Escolar, 

Participa<;;ao. 
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CAPITULO 1 

lntroduc;ao 

Considerac;6es sabre o Conforto Ambiental e o Espac;o da Escola 

A forma<;ao educacional de um indivfduo est6 relacionada com uma rede 

complexa de fatores socials, econ6micos, pedag6gicos e ambientais que, juntos, 

deverao interferir e complementar-se para a obten<;ao de resultados positivos que 

contribuam para o desenvolvimento deste indivfduo e, por conseguinte, do 

sociedade, em atividades mutuas e cooperativas. 

Sobemos que a importancia do fator educacional revela-se primordial desde 

as primeiras atitudes do crian<;a no convfvio com a familia. Em pouco tempo este 

convfvio estende-se para o ambiente escolar. onde novas formas de aprendizado e 

de vida comunit6ria lhe serao revelados. Coda crian<;a "e um novo ser humano e e 

um ser humano em forma<;ao" (ARENDT, 1972). Daf a importancia de seu 

relacionamento com o mundo. 

A Vivencia neste novo ambiente, a escola, depender6 do conjun<;ao entre a 

vontade individual do estudante, do capacidade do professor em seu metoda de 



ensino, do incentivo economico provido por aqueles que mantem esta instituic;:ao e 

do relacionamento de todos os usu6rios (alunos, professores, funcion6rios) com o 

ambiente que os cerca durante grande parte de sua jornada di6ria. 

A configurac;:ao ffsica do ambiente escolar e a adaptac;:ao do estudante a 

este meio exercem grande predominancia no evoluc;:ao do aprendizado. 0 espac;:o 

do escola deve obedecer normas e, principalmente, oferecer seguranc;:a, 

acessibilidade e conforto aos seus usu6rios. Tais condic;:6es de conforto no ambiente 

afetam diretamente os usu6rios tanto no aspecto fisio16gico como psicol6gico e, 

consequentemente o desempenho das atividades. Devem ser considerados 

problemas de conforto aqueles relacionados a funcionalidade, conforto termico, 

iluminac;:ao e acustica. Condi<;:6es desfavor6veis de conforto em escolas, como 

temperatures elevadas, ruido excessivo, iluminac;:ao inadequada, densidade 

excessive no sola de aula, equipamentos inadequados a faixa et6ria atendida 

podem influenciar negativamente no desempenho escolar dos alunos, causando 

disturbios de saude (KOWALTOWSKI et al [1], 1997). 0 conforto do ambiente construfdo, 

incluindo alem das solos de aula, os outros espac;:os de atividades pedag6gicas e de 

recreac;:ao (solos de atividades artfsticas, de estudo cientffico, espac;:o para 

brincadeiras e exercfcios ffsicos, assim como o refeit6rio), torna-se fundamental para 

o aproveitamento otimizado das atividades exercidas pelo usu6rio no escola. 

0 desempenho do sistema construfdo adotado, as condic;:6es clim6ticas em 

que est6 inserido, o local e as caractelisticas que afetam os fatores relacionados ao 

conforto, fazem parte do ambiente que cerca o ser humano (ORNSTEIN et at. 1995). 

Outros componentes que determinam o conforto ambiental sao o projeto do 

edificac;:ao, principalmente a importancia conferida a sua implanta<;:ao, e de coda 

ambiente interno, a atividade exercida pelos usu6rios no local, a lotac;:ao do 

ambiente, o vestu6rio usado pelos ocupantes e, por fim, o compcrtamento dos 

individuos, que vai influir no ajuste do proprio conforto. 0 projetista e o usuario nao 

podem interferir no clima que determine as condic;:oes termicas, mas h6 
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possibilidades de ajustes a este clima que podem provir de decis6es projetuais ou 

pela adopta<;ao do sujeito as condi<;:6es termicas, embora neste cen6rio tambem 

existam limites para a cria<;:ao de condi<;:6es ideals de conforto. Fatores que 

influenciam a adapta<;:ao do indivfduo ao ambiente como as condi<;:6es acusticas, 

de ilumina.:;:ao e de conforto antropometrico tamoom devem ser levados em 

considera.:;:ao para que as condi<;:6es de conforto sejam otimizadas. 

A integra.:;:ao do usu6rio com o ambiente deve, naturalrnente, gerar atitudes 

no proprio individuo que, ao modificar o espa<;:o fisico que ele utiliza, pode melhorar 

as condi<;:6es de conforto. Dentro do ambiente fisico habitado, ocorre o 

relacionamento com os elementos fixos e m6veis que cornp6em o local. As 

caracteristicas fisicas dos elementos como cor, detalhes de produ<;:ao e execu.:;:ao, 

sinaliza<;:6es, influenciam a percep.:;:ao e o bem estar do usu6rio. Elementos que 

permitem a manipula<;:ao como ma<;:anetas de portas e janelas, controladores de 

cortinas, interruptores para ventilador sao importantes para propiciar uma parceria 

entre ocupante e ambiente no controle do conforto. As atitudes. otividades e o 

comportamento do usu6rio. todos os elementos e o entorno criam o conjunto que 

determina a adequa.:;:ao do local e sua fun.:;:ao e finalidade. 0 papel do usu6rio no 

controle do conforto ambiental depende principalmente do possibilidade de 

interferencia que. por sua vez. est6 relacionada ao detalhamento dos elementos 

arquitet6nicos. Por exemplo. permitir as trocas de ar atraves do uso das aberturas 

quando necess6rio; providenciar uma melhor ventila<;:ao. graduando a intensidade 

de ilumina.:;:ao e isolamento sonoro dentro do ambiente, atraves do uso destes 

elementos; melhorar o conforto do corpo atraves do uso adequado da propria 

vestimenta de acordo com o clima e a atividade fisica que estiver executando; 

modificar a posi<;:ao do mobili6rio para uma melhor visibilidade ( no coso de uma 

sola de aula), adequar a posi<;:ao do corpo ao mobili6rio utilizado. 

A ovalia<;:do do importancia do comportamento do usu6rio no obten<;:do de 

condi<;:6es de conforto deve contribuir para um amplo conhecimento dos 
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elementos que interferem no conforto ambiental e para orientar a<;:6es que 

conscientizem os usuarios da necessidade de sua participa<;:ao para a melhoria do 

proprio conforto. Esta interferencia do usuario no espac;o que ele usufrui, bem como 

recomendac;6es projetuais que facilitem a sua participac;ao no ajuste do conforto 

em beneffcio proprio ou do co/ega, assume importancia fundamental para a 

avalia<;:ao do efici€mcia do projeto ja executado, visando futures alterac;6es e 

reformas naqueles que estao comprometidos. 

Entendendo que o conforto ambiental deve resultar da parceria dos 

elementos que comp6em o entorno, do projeto arquitet6nico e do comportamento 

dos usuaries, este trabalho prop6s o estudo do relac;ao comportamento humano 

/conforto ambiental, observando-se as atitudes e comportamentos que envolvem os 

questionamentos relacionados com as atitudes dos usu6rios em rela<;:ao ao 

ambiente escolar; os ambientes preferidos pelos escolares; a avaliac;ao do nfvel de 

conforto existente; a reac;ao do indivfduo em confronto com as situac;oes 

desfavoraveis de conforto; a interferencia do usuario com o espac;o por ele 

ocupado; a percepc;ao dos elementos que permitem mobilidade fisica (abrir e 

fechar de jane/as, portas e cortinas; mobilidade dos moveis, modificando a arranjo 

ffsico do ambiente; troca de lugar/posi<;:ao ffsica), a influencia do detalhamento 

(cores, formas) dos elementos do ambiente e os nfveis de interferencia do usuario; o 

registro do atitude participotiva atraves da existencia de sugest6es, reclama<;:6es e 

nfveis de satisfa<;:ao; a analise da participac;ao por faixa et6ria; a avalia<;:ao das 

regras administrativas em relac;ao ao uso do espac;o; a analise do interferencia de 

regras comportamentais sobre as atitudes dos indivfduos. 

A revisao do literatura, no Capitulo 3, concentrou-se nos aspectos do 

psicologia ambiental e comportamental atraves do relac;ao do ser humano com o 

ambiente construido e abordando quest6es do teoria arquitet6nica e avalia<;:ao p6s

ocupac;ao. Um breve historico da evolu<;:ao do espac;o escolar foi descrito como 

comparative para os padr6es construtivos adotados atualmente, objetivando o 
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questionamento dos aspectos especificos ao conforto ambiental. Tambem as 

tecnicas de observa<;ao foram revisadas como complemento do pesquisa. 

0 Capitulo 4 apresenta a metodologia adotada e os materials utilizados no 

avalia<;ao dos ambientes. A pesquisa de campo e apresentada no Capitulo 5, 

introduzida por uma breve discussao sobre a aplica<;ao do pre-teste. Neste capitulo 

estao descritas as avalia<;6es dos ambientes escolhidos com os respectivos 

detalhamentos das caracteristicas fisicas das escolas, os registros e observa<;6es 

feitas in loco e os resultados dos question6rios. 

Para finalizar o Capitulo 6 apresenta 

realizado. 

5 

as conclus6es sobre o trabalho 



CAPITULO 2 

Objetivos e Justificativas 

0 objetivo do pesquisa foi a observa<;;:ao do comportamento do usu6rio de 

ambiente escolar relativo ao conforto ambiental e abordou os seguintes aspectos: 

1 . Observa<;;:ao do comportamento dos usu6rios no tocante as situQ(;6es que 

evidenciem a sua rela<;;:ao com o conforto do ambiente construfdo: 

• interferencia do usu6rio no ambiente que ele utiliza; 

• quais as atitudes que demostram a rea<;;:ao dos indivfduos em relm;:ao ao 

projeto; 

• como o ambiente e assimilado pelos ocupantes quanta a organiza<;;:ao 

espacial; 

• quais as iniciativas pessoais que revelam a vontade do usu6rio em evitar o 

desconforto; 

• como o usu6rio aceita o ambiente e relaciona-se com este: 

• o que acarreta atitudes ativas ou passivas do usu6rio em rela960 ao 

ambiente. 
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2. lncentivo as reac;:6es dos ocupantes para a obtenc;:ao de melhores resultados 

frente ao conforto ambiental, evitando atitudes passivas ou de meros espectadores. 

3. Avaliac;:ao dos aspectos relacionados ao conforto ambiental e a importancia do 

interferencia do usu6rio para a modificac;rao destes aspectos. 

4. Contribuic;:ao e recomendac;:6es para o entendimento das rela<;6es que envolvem 

o complexo clima /ambiente /conforto /usu6rio /comportamento, objetivando a 

melhoria do conforto dos indivfduos neste ambiente de atividades. 

A educac;rao de qualidade e um fator importante no desenvolvimento de uma 

sociedade. 0 ambiente escolar e composto principalmente dos participantes, 

alunos, professores e administrac;rao, e do espac;:o ffsico que abriga as atividades 

orientadas pelas metodologias de ensino adotadas. 0 desempenho dos estudantes 

est6 relacionado ao conforto ambiental que este ambiente ffsico oferece, alem do 

ambiente educacional e psicologia presente em uma escola. Este conforto, por sua 

vez, depende nao apenas do projeto arquitetonico do edificac;rao escolar, mas 

tamoom do consciencia do usu6rio desta necessidade de conforto. Alunos e 

professores, portanto, possuem um papel participativo importante em propiciar o 

melhor nfvel de conforto possfvel para as tarefas educacionais. Este papel nem 

sempre est6 claro no populac;:ao e necessita de investigac;:ao, a qual deve constatar 

o nfvel de envolvimento desta populac;:ao com o seu entorno, a sua consciencia das 

condi<;r6es de conforto e a sua possibilidade de interferir. 

Um estudo mais amplo de investigac;:ao do conforto ambiental em escolas 

public as no regiao de Campinas (Kowaltowski et al [ 1], 1997) foi usado como base 

para esta investigac;:ao. Dessa forma a pesquisa usufruiu a caracterlza<;:ao previa das 

condi<;6es de conforto ambiental de quinze estabelecimentos educaclonais no 

regiao e dos registros de dodos, documentac;:ao totogr6fica e desenhos elaborados 

em CAD (Computer Aided Design). 
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A pesquisa de campo efetuada foi desenvolvida em duos das escolas 

participantes do estudo maior. A popula<;ao escolhida tem seu foco de atenc;:ao 

para os alunos do ensino fundamental da rede escolar estadual de Campinas, SP. 

Este aluno est6 sujeito as regras disciplinares de coda escola. A espontaneidade do 

comportamento coletivo e/ou individual depende do clima educacional e 

disciplinar. 

Despertar o interesse pelas quest6es relativas ao conforto ambiental e 
importante para estabelecer uma efetiva parceria usuario-ambiente construfdo. A 

necessidade de participo<;ao do a/uno para o seu proprio conforto deve ser 

mostrada nos escolas j6 nos primeiros anos de aprendizado e vida escolar. As 

crian<;as, na sua maioria, tem um maior interesse e receptividade as inova<;:6es que 

possam ester ocorrendo em sua escola e o despertar pora quest6es nao usuais 

torna-se possfvel com esta base. Em contraste, os a/unos adolescentes parecem 

estar mais preocupados com as suas quest6es pessoais, o seu grupo de amigos, a 

sua aceitac;:ao no sociedade e no modo de vida e modismos atuais. 

A investiga,;;:ao do consciencia do crian<;a com o seu conforto ambiental no 

escola e a sua participo<;:ao nos ajustes deste conforto e importante. Deve-se criar 

condi<;6es e estfmulos para que a popula<;:ao conhe<;:a os fundamentos do conforto 

ambiental. E fundamental estabelecer a consciencia de coda cidadao em relac;:ao 

ao papel que lhe e destinado para alcan,;;:ar uma qual/dade de vida em rela,;;:ao as 

quest6es ambientais. 
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CAPiTULO 3 

Revisao Bibliogr6fica 

A literature relacionada a esta pesquisa divide-se em varias grandes 6reas: a 

teoria da arquitetura, a relac;:ao do comportamento humano com o ambiente 

construido e a psicologia ambiental, o conforto ambiental e as metodologias de 

pesquisa apropriadas. 

3 .1 A Teoria Arquitetonica 

A teoria arquitet6nica trata da relac;:ao ambiente ffsico/comportamento 

humano principalmente atraves de recomenda<;:6es projetuais. Textos cl6ssicos e 

trabalhos em ecologia humana relacionam elementos arquitetonicos com a escala e 

proporc;:6es do ambiente fisico. Configurac;:6es espaciais especfficas como nichos, 

caminhos, acessos, a distribuic;:ao de luz no ambiente, atraves do relac;:ao entre as 

aberturas e o espac;:o fisico, a intensidade das cores, texturas, e seus respectivos 

efeitos sobre o usu6rio e tamoom a simbologia de coda elemento presente na obra 

sao discutidas para uma humaniza<;xso da arquitetura (KOWAL TOWSKI [2], 1 980). Em 

1959 Rasmussen dizia em sua obra "Experiencing Architecture" (RASMUSSEN, 1998 ), 
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que a arquitetura deve ser facilmente compreensfvel para as pessoas ja que ela est6 

relacionada com a vida cotidiana do homem. 0 arquiteto deve buscar formas e 

elementos que estimulem a rela<;ao homem/ambiente. 0 espac:;:o projetado pode 

trazer a sensa<;ao de conforto ou seguranc:;:a, ou imprimir uma caracterfstica de 

ambiente social e coletivo ou entao individual e fntimo. Atraves do vivencia com os 

diversos espac:;:os construfdos, o homem vai somando as suas experiencias individuais 

e aprende a conviver com o que a arquitetura lhe oferece. Segundo o autor, o 

arquiteto disp6e de diversos elementos para criar o ambiente apropriado, atraves da 

integra<;ao de elementos naturais, do emprego de elementos artificiais aplicados 

com a habilidade da propria vivencia do projetista. Rasmussen (1998) diz ainda que 

"para sentir a arquitetura, e preciso estar consciente de todos estes elementos". 

Alexander (1977) e seus metodos para o projeto arquitet6nico conforme 

situa<;6es que requerem resoluc:;:6es ("patterns"), tamoom se debruc:;:a sobre a 

humanizac:;:ao do espac:;:o construfdo. Ele demonstra, por exemplo, que espa<;;os 

pequenos e com lotac:;:ao grande podem provocar danos psicol6gicos e sociais. A 

falta de privacidade individual ou para casais pode causar problemas familiares. 

Alexander apresenta situa<;6es que representam a preocupa<;ao com as propor<;;6es 

da edificac:;:ao e sua configura<;ao espacial em rela<;ao ao bem estar do usuario. A 

mesma preocupa<;ao recai sobre a questao da iluminac:;:ao no interior de um 

ambiente e um alerta ao excesso de iluminamento artificial que as edifica<;;6es 

modemas utilizam. A necessidade de luz natural e imprescindfvel para a manuten<;;ao 

das energias indispens6veis ao corpo humano e para o bem estar psicol6gico das 

pessoas, afirma Alexander. 

A hist6ria da arquitetura e a sua teoria mostram, portanto. exemplos que 

promovem a integrac:;:ao do homem com o meio envolvente e fornecem solu<;;6es 

funcionais, esteticas e conceituais que incorporam conhecimento sobre as 

necessidades mais profundos do homem, sua condic:;:ao social e relac:;:ao com o 

entorno ffsico. 
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3.2. A Rela<;ao do Comportamento Humano com o Ambiente 

Construfdo 

Os estudos do comportamento humane em relac;:ao ao ambiente construfdo 

estao principalmente retratados na literature da psicologia ambiental. Esta area do 

conhecimento trata essencialmente do percepc;:ao humana do ambiente que 

envolve o individuo e os resultantes sentimentos em relac;:ao a este mesmo ambiente 

(GIFFORD [1], 1997). 

3.2.1. A Psicologia Ambiental 

0 meio ambiente exerce uma influencia direta no individuo, esteja este 

vivendo em comunidade ou mesmo em um ambiente isolado. A interac;:ao do 

homem com este meio causa efeitos diretos naquele e que irao nortear o seu modo 

de vida. A psicologia ambiental nasce, entao, das relac;:6es do homem como meio 

ambiente que o envolve. E este envolt6rio que ir6 determiner as associac;:6es fisicas 

com o espac;:o, ir6 contextualizar o indivfduo no sociedade, ir6 qualificar o seu bem 

estar no ambiente. 

Ao mesmo tempo, o ambiente ffsico e social e fertil em possibilidades de 

transtormac;:6es, de estfmulos, instruindo o homem a ter uma convivencia de 

constantes trocas de informac;:6es, ac;:6es e reac;:6es, e que vai originar o 

comportamento social, pois tanto o homem exerce suas influencias sobre o meio, 

como este mesmo meio ira exercer fortes influencias sabre ele. 

Gifford ([2], 1976) diz que o homem e o grande modelador do ambiente 

natural na busca pelo conforto, mas tamoom e modelado pela sua criac;:ao e existe 

um perigo no resultado do projeto quando os usuaries nao sao consultados durante a 

evoluc;:ao do processo projetual. Os conceitos de "environmental numbness" x 

environmental awarenesS' foram criados para demonstrar as possfveis reac;:6es dos 
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usu6rios com estes ambientes. "Environmental numbnesS', ou a apatia causada pelo 

ambiente ffsico, causa uma especie de paralisac;ao no indivfduo, como em 

ambientes publicos e semi-publicos onde o usu6rio raramente exerce alguma 

atitude em rela<;:Cio as situac;6es desagrad6veis como sons indesej6veis, arranjo do 

mobili6rto incompatfvel com o local; mesmo insatisfeito nao considera as 

modifica<;:6es para o uso adequado e possfveis rearranjos. 

No "environmental awarenesS', ou a perceP<;:Cio ativa do ambiente ffsico, 

ocorre o oposto. 0 ambiente possui atrativos e configura<;:6es pr6prias para a sua 

manipulac;ao, evoca a perceP<;:Cio do usu6rio considerando a importancia de sua 

participac;ao para o eficiente funcionamento do espac;o seja em suas caracterfsticas 

de funcionalidade, adequa<;:Cio dos individuos no local, conforto ambiental e 

potencialidade dos elementos arquitet6nicos, gerando um comprometimento entre 

usu6rio e ambiente. 0 conceito de consciencia ("awareness") do possibilidade de 

interferencia e precursor do ac;ao ambiental do individuo, solucionando problemas 

em rela<;:ao ao ambiente no qual ele insere os seus conhecimentos, experh9ncias e as 

pr6prias emo<;:6es, procurando humanizer o espac;o ocupado. Sommer (GIFFORD [2], 

1976) mostra a importancia do ac;ao desta consciencia. Prop6e em seus estudos o 

estfmulo a intera<;:ao com o ambiente desde a infancia como forma de apreciac;ao 

cognitive e afetiva com o local vivenciado; a utilizac;ao do espa<;:o atraves de uma 

etica ambientaJ de uso; a aplica<;:Cio de simulac;6es no ambiente educacional 

motivando a maior participa<;:Cio e integra<;:Cio, estimulando a tomada de decis6es e 

questionamentos acerca do ambiente social. 

0 hist6rico da psicologia ambiental e bastante recente. Lee (1977) diz que o 

interesse coletivo pela area de pesquisa come<;:ou a partir da decada de 60 com a 

Conferencia sabre Psicologia e Psiquiatria Ambiental que aconteceu em Salt Lake City 

em 1961 . 0 crescimento deu-se com a criac;ao do Pilkington Building Research Unit, 

no Universidade de Liverpool, e da Building Performance Research Unit, na 

Universidade de Strathclyde, ambos na Gra-Bretanha. lmpulsos significativos 
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ocorreram com as conferencias interdisciplinares patrocinas pela EDRA 

(Environmental Design Research Association) nos Estados Unidos. 

Outro fato a salientar e que o psic61ogo ambiental e interdisciplinar, 

envolvendo a antropologia, sociologia, ergonomia, a engenharia e os meios de 

planejamento e a arquitetura. 0 estudo destas rela9oos entre o ambiente construfdo 

e o comportamento humano ficou conhecido como RAC (Rela<;;ao Ambiente 

Comportamento). pois elas expressam a rela960 direta do usuario como ambiente 

utilizado. fazendo com que o auxflio das ciencias socials e das geociencias seja 

imprescindfvel. j6 que as inter-rela<;;6es ocorrem com o espa<;:o ffsico, com as 

vari6veis clim6ticas, com as caracterfsticas biol6gicas dos individuos e com o 

comportamento humano (SOMMER [1], 1972). 

Existem muitas metodologias de observa9ao e analise do ambiente ffsico 

relacionado ao comportamento humano. Muitos estudos usam a observa9ao direta. 

a aplica<;;ao de question6rios e an61ises especfficas do ambiente. Tres metodos 

merecem destaque: "behavior setting", mapeamento ambiental, mapas cognitivos. 

A metodologia das "behavior setting". tamoom conhecidas por cen6rios 

comportamentais, classifica o ambiente em categorias de acordo com o tempo de 

ocupo<;:ao dos usu6rios; com o envolvimento e o comprometimento dos ocupantes 

em rela9ao ao ambiente; com os aspectos comportamentais atraves do frequencia , 

dura<;:ao e intensidade de 0900s no local e com a variedade de comportamentos 

possfveis neste cen6rio (BARKER et al, 1964 ). 

A metodologia do mapeamento ambiental entende as rela<;;6es humanas 

com o ambiente atraves de observa96es das 0900s do homem neste mesmo 

ambiente e de sua intera<;;ao com os outros individuos. Neste coso, a pesquisa 

ambiental necessita de um mapeamento do ambiente ffsico e do maneira como 

este vai interferir e/ou estimular o comportamento do usuario. Geralmente este 

metodo adoto a explora<;;ao de recursos gr6ticos e audio-visuals. Sao usadas 
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fotografias do local durante a ocupagao, gravac;:6es em video, diagramas dos eixos 

de circulagao mais utilizados, simulagao de situac;:6es novas para o cotidiano do 

usuario, alem de sugest6es quanto a configurac;:ao arquitet6nica para melhores 

resultados futuros. As entrevistas com varios usuarios tamoom tern sua contribuig6o, ja 

que deve ocorrer a troca de informag6es entre o pesquisador, o usu6rio, o projetista 

original, os responsaveis pelo local, enfim, as pessoas envolvidas com a situac;:ao. 

De acordo com Sanoff (1991 ), pontos de referencia do meio urbano tamoom 

sao importantes para um completo mapeamento ambiental. A atenc;:ao para 

construc;:6es vizinhas, arioorizac;:ao locaL vias de acesso, presenc;a de grandes 

avenidas ou parques sao contribuintes para a identificac;:ao com o local e o 

reconhecimento visual. Para o homem e importante este posicionamento fisico e 

temporal na assimilac;:ao de todo o ambiente envolvido. Caracteristicas tipicas do 

local ajudam o nosso senso de direc;:ao, assim como modificac;6es de marcos 

essenciais podem nos afetar de forma negativa, como no coso de demolic;:6es e 

interferencias no transito de autom6veis. 

Nos mapas cognitivos podemos citar novamente Sanoff (1991 ), que prop6e 

para a pesquisa sobre o ambiente construido a extrac;:ao de informac;6es atraves das 

interpretac;:6es cognitivas do indivfduo acerca do ambiente. A importancia dos 

mapas cognitivos e que eles mostram 0 processo de transformac;:ao psicol6gica do 

individuo no assimilac;:ao e decodificac;:ao do ambiente, determinando a agao 

individual no espac;:o ambiental utilizado. Para Downs e Stea (SANOFF, 1991) um mapa 

cognitive nao e necessariamente um mapa , mas sim uma analise funcional das 

ac;:6es do usuario em seu ambiente de vivencia. 

Esta compreensao do ambiente pode ser demonstrada atraves do 

obseNac;:ao e de questionarios verbals, ou pelas "auto-analises" sobre o ambiente, 

transformadas em informac;:6es verbals, escritas ou visuals. Um cuidado maior dever6 

ser despendido nesta segundo forma ]6 que o car6ter subjetivo do observac;ao 
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tender6 a prevalecer. 0 proprio ambiente pode influenciar o mOdo de aplica<;ao 

dos mapas cognitivos uma vez que fornece aspectos singulares de suas propriedades 

espaciais. 

A intenc;:ao de aliar a psicologia a arquitetura deve propiciar a 

transformac;:ao do ambiente habit6vel em um local adequado as necessidades de 

conforto e vivencia do homem. Por isso, a intera<;ao do ambiente com o indivfduo 

torna-se tao importante tanto em seus aspectos construtivos, quanto na percep<;ao 

destes aspectos. 

0 estudo do psicologia ambiental entende que o ambiente ffsico exerce 

uma sene de influencias no homem que serao exteriorizadas atraves do 

comportamento, das emoc;:6es, das perceP<;6es e do julgamento que o indivfduo faz 

acerca do espac;:o que o envolve. Estes julgamentos aparecem sob a forma de 

ac;:6es que o proprio indivfduo realiza ou do forma como ele apropria-se do espa<;o. 

demonstrando a sua satisfa<;ao, familiaridade, repulsa ou isolamento em rela960 ao 

ambiente. 

A percep<;ao do espac;:o passa tambem por um processo de regula96o de 

distancias que podem ser pessoais ou socials, considerando as influencias e regras 

culturais, a sensa<;ao de medo e/ou seguran<;a que o ambiente oferece, a 

disposi96o dos elementos arquitet6nicos. Estas influencias fazem com que o indivfduo 

erie um "entorno proximo" no qual ele sente que tem completo domfnio sabre o que 

o envolve e no qual ele possui seguran9a para interagir com o meio. Quatro 

conceitos sao aplic6veis para a caracterizac;:ao do qualidade do ambiente e a 

interac;:ao do homem com este espa<;o ffsico : privacidade; espa<;<o pessoal; espa<;o 

territorial e densidade territoriai.(SOMMER (1 ), 1972) 

No conceito de privacidade, coda indivfduo percebe, sente e atua em um 

ambiente conforme o seu ponto de vista, o que vai originar um espac;:o ao seu redor 

no qual ele est6 apto a agir com naturalidade e confianc;:a. Para que a no<;<ao de 
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privacidade seja estabelecida, e preciso reconhecer as seguintes etapas que 

conformarao o espac:;:o individual: percepc:;:ao, cognic:;:ao e comportamento. 

No percepc:;:ao do espac:;:o fisico ocorre o acumulo de informa96es acerca do 

ambiente e que sao adquiridas atraves dos sentidos: visao, olfato, sensa<;:ao t6ctil e 

audi<;:ao. Tambem a observa<;:ao dos objetos e cenas contribuem para o acumulo 

de informac:;:6es. 

No processo cognitivo, as informac:;:6es colhidas durante a percep900 j6 

come<;:am a ser processadas e armazenadas. A mem6ria recupera outras 

informa<;:6es e influencias anteriores como cultura e aspectos familiares, para que 

novas conex6es sejam feitas. Neste momenta, sensac:;:6es como satisfa960, conforto, 

aceita<;:ao sao apropriadas pelo individuo. 

0 estagio comportamenta! vem como resposta a tudo o que foi "colhido" ate 
este momenta. A partir do estrutura cognitiva, o individuo toma uma serie de a96es 

de controle para converter o esquema existente num esquema ideal (LEE, 1977). Este 

esquema ideal transforma-se no espa<;:o exclusivamente pessoal, onde qualquer 

amea<;:a desagrad6vel pode transformar-se num sentimento de invasao, cuja 

tendencia sera, entao, a repulsa. 

0 espa<;:o pessoal e um espac:;:o imagin6rio em torno do indivfduo onde este 

imp6e limites eVitando uma aproximac:;:ao indesejavel por parte de outras pessoas. 0 

homem est6 envolvido pelo meio; entao, e natural que ele delimite a sua zona 

pessocl. ou seja, o seu entorno mais pr6ximo e onde ele tem completo domfnio 

(SOMMER [3], 1969). 

Para definir melhor os conceitos acerca do espac:;:o pessocl o antrop61ogo 

Edward T. Hall demonstra em seu livro A Dimensao Oculta (HALL1977), como este 

espac;o e utilizado nos diferentes culturas. Para ele, a percepc;ao do espa90 e 
din6mica, relacionando-se com a a<;:ao num dado espac;o, em vez de relacionar-se 
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com apenas a visao atraves do observa<;ao passiva. Com isso, coloca o senso 

espacial do homem em diferentes situa<;6es, nos quais este demonstra graduadas 

rea<;:6es e personalidades, que abrangem a estero intima, pessoal, social e publica. 

Estas sao as quatro zonas de distancia descritas por Hall e sao definidas como 

"proxemica", ou seja, a ciencia que estuda os modos como o espac;;o e usado 

enquanto forma de comunica<;ao. E como se existissem fronteiras definindo o modo 

de agir do indivfduo conforme ele ultrapassa ou nao os limites. E onde o alcance dos 

sentidos ir6 exercer a maior influencia assim como o alcance dos bra<;os no 

regula<;ao do distancia. 

A distancia intima pr6xima e a distancia do conforto e do prote<;ao, onde 

existe uma alta possibilidade de contato ffsico e o envolvimento com outro indivfduo e 
mUtuo. E a distancia das express6es amorosas ou das lutas. As sensac;;6es de olfato e 

calor sao extremamente expressivas e a visao e ampliada a detalhes 

extraordin6rios. A distancia intima afastada est6 entre 0,15 e 0,45 m. 0 contato e feito 

com facilidade e a visao e ampliada a ponto de parecer distorcida. Pode causar um 

certo desconforto ffsico quando outras pessoas aproximam-se muito. Em publico, esta 

distancia e notada nos transportes coletivos, quando os musculos sao mantidos 

tensos e a posi<;ao do pessoa e im6vel, evitando qualquer contato corporal. 0 olhar 

tende a fitar o infinito. 

A distancia pessoal pr6xima est6 entre 0,50 e 0,80 m. Nesta fase os objetos 

tridimensionais e as texturas j6 sao mais pronunciados, a diferenciac;;ao e mais 

facilmente observada. Tamoom a maneira como as pessoas se portam junto a outras 

demonstra o grau de afinidade que existe entre elas. A distancia pessoal afastada 

est6 entre 0,80 e l ,20 m. Neste est6gio ocorre o limite do domfnio ffsico e vai um 

pouco alem do distancia em que o toto ocorre com facilidade. 0 calor do corpo j6 

torna-se mais dificil de ser detectado. No aspecto visuaL continua sendo possivel 

observar os detalhes. 
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A distancia social pr6xima est6 entre 1 ,20 e 2,10 m. E a distancia em que o 

contato ffsico entre as pessoas nao ocorre, como acontece em um ambiente de 

trabalho (num escrit6rio por exemplo), em que o envolvimento nao e fntimo e nem 

pessoal. Os detalhes de pele e cabelo sao bem percebidos. A distancia social 

afastada est6 entre 2,1 0 e 3,50 m. Tem um car6ter mais formal na aproxima<;;ao 

entre as pessoas, deixando-as mais afastadas entre si. Os detalhes de pele, cabelo, 

roupas sao percebidos sem a necessidade de mover os olhos para distintos pontos 

focais. As diferen<;as j6 ocorrem nos nfveis sonoros, quando o tom de voz e 

sensivelmente mais alto do que nos distancias anteriormente citadas. 0 espa<;o ffsico 

com o uso de m6veis como mesas e balc6es, tamoom pode ter a sua pr6pria 

configura<;ao, auxiliando no afastamento. Em espa<;;os publicos como o saguao de 

esta<;6es rodovi6rtas ou aeroportos, o simples fato de colocar as fileiras de cadeiras 

de costas umas para as outras, j6 delimita a distancia de prote<;ao em rela<;;ao ao 

outro. 

A distancia publica pr6xima est6 entre 3,50 e 7,50 m. 0 distanciamento, neste 

coso, demonstra a necessidade de domfnio e estado de alerta em rela<;;ao ao 

ambiente e seus ocupantes. E uma atitude de defesa que tamoom aparece no 

distancia publica afastada, que est6 a 7,50 m de distancia ou mais. 

No espa<;;o territorial o individuo necessita de uma "demarcm;ao" para que 

ele sinta que pertence ao meio ou, que o meio pertence a ele. Neste coso, nao e 
mais uma rela<;;ao de proximidade com os outros elementos e sim de possessividade. 

0 sentimento egocentrtco impera e tOdo movimento e centrado ou realizado ao 

redor do individuo. "0 territ6rio e uma estrutura<;;ao do espa<;;o est6tico (atraves do 

qual se movimenta o espa<;;o pessoal) a cujo respeito uma pessoa experimenta um 

certo sentimento de posse" (LEE, 1977). 

0 ambiente fisico e o maior envolvido no questao e a dernarca<;;ao do 

territ6rio pOde ter car6ter fixo como a pr6pria residencia ou o local de trabalho. A 
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determinat;:ao de um territ6rio temporario, tal como e utilizado por indivfduos que 

estao em transito, e feita atraves da colocac;tao de objetos pessoais no ambiente de 

forma visfvel como marcadores. 0 territ6rio tempor6rio pode ter a forma de um 

acampomento ou ate a demarcat;:ao do Iugar em uma poltrona em uma sola de 

espera ou restaurante. 

0 espac;to fisico e um elemento vital para que o individuo possa realizer as 

suas tarefas cotidianas. A demarcac;tao deste espat;:o mostra as atitudes e 

caracteristicas de ocupac;tao, que podem ter um sentido de posse, personalizat;:ao, 

defesa ou exclusao de uso. 

Ao demonstrar a posse o indivfduo usa marcadores para indicar a sua 

presenc;ta: balsas, revistas ou outros objetos pessoais. Para personalizar o ambiente, 

ele utilize elementos de identidade, como crach6s, places sobre a mesa de trabalho 

ou diante da porta da sola ocupada, bern como a exposic;tao de objetos pessoais 

como o retrato dos filhos, por exemplo. Nos atitudes de defesa utiliza faixas de 

seguranc;ta nao perrnitindo a passagem (no coso de museus, quando nao e 
permitida a aproximac;tao com o objeto exposto), delimitac;t6es de garagens com 

dizeres ou cores especfficas das leis de transito. Tamoom no demonstrac;::ao de 

exclusao de uso, para dizer que o local j6 foi desocupado, o individuo utiliza-se de 

alguns "c6digos" como guardanapos desordenadamente dobrados sobre a mesa de 

refeic;tao,copos usados e Iotas de refrigerantes amassadas, por exemplo. 

A extensao do territ6rio pode ser apresentada atraves de sete tipos de 

demarcat;:6es (GIFFORD [1], 1997): primario, secundario, publico, interac;::ao, do 

corpo, do objeto, da ideia. 

0 territ6rio primario pertence a individuos ou grupos que ocupam fisicamente 

o local. 0 territ6rio secund6rio tern um car6ter mais restrito a um individuo, como a 

demarcat;:ao do proprio espac;to de trabalho. No espac;to publico temos a abertura 

para as comunidades, como prac;tas, calc;::adas e praias. 0 territ6rio de interat;:ao 
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reune grupos com atividades especfficas e com ocupac;:ao temporaria 

(acampamentos de ciganos, jovens em excursao, feiras de produtos 

comercializaveis). 0 espa<;:o do corpo d6-se atraves do personalizac;:ao. 0 do objeto, 

o indivfduo utiliza os pr6prios bens para marcar o local como sendo de sua posse e 

no territ6rio da ideia ele utiliza mecanismos de controle e defesa para impor o seu 

limite (sinaliza<;:ao, senhas, barreiras sociais como as alf6ndegas). 

No conceito de densidade territorial os indices populacionais tambem estao 

relacionados com as quest6es da proximidade e com as experi€mcias coletivas, 

influenciando o bem-estar do homem. 0 comportamento do individuo pode sofrer 

altera<;:6es quando este est6 inserido em grandes massas populares e multid6es. 0 

impacto do densidade sobre ele pode causar atitudes positivas, negativas, mudan<;:a 

de car6ter e personalidade. 

A sensa<;:ao denominada "crowding" talvez seja o maior problema e 

perturbac;:ao que o indivfduo pode sofrer quando as condi<;:6es individuals de 

territorialidade e privacidade sao violadas. A sensac;:Oo de sufocamento e fobia 

podem tomar-se exacerbadas em uma situac;:ao publica e a exterioriza<;:ao deste 

sentimento pode revelar-se sob a forma de um comportamento influenciado pela 

multidao ou ate a vontade de estar em completo anonimato, o "passar sem ser 

visto". 

A densidade est6 relacionada com o ambiente ffsico. Neste aspecto, alguns 

fatores sao condicionantes para o sentimento de "crowding": a escala do ambiente 

versus a taxa de ocupa<;:ao; a intensidade da iluminac;:ao; o arranjo do mobiliario e 

ate a exist€mcia de paredes em formas curvas. A verticalizac;:ao intensa do espac;:o 

urbano causa sensac;:6es de inseguranc;:a e desconhecimento do "mapa urbanon. A 

falta de privacidade e a diminuic;:ao do qualidade de entrosamento com a 

vizinhanc;:a Pode causar aumento de "stress# no indivfduo e disturbios mentais pela 
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sensac;:ao de solidao, mesmo estando em um espac;:o populoso. Estas situac;:6es 

podem levar ao consumo de drogas e aumento da violencia (GIFFORD [1], 1997). 

Os conceitos que foram apresentados (privacidade, espac;:o pessoat 

territorialidade e densidade) sao de grande importancia em estudos relacionados 

com o comportamento humano no ambients construido. Eles fornecem os subsidios 

para verificar a eficiencia destes espac;:os nos aspectos socials, pessoais, de trabalho, 

produtividade e tamoom no ambients de aprendizado, a escola. Atraves deles 

podemos estudar como a arquitetura est6 influenciando e satisfazendo ou nao, a 

vivencia de coda usu6rio , fomecendo subsfdios de futuros projetos, ou a introduc;:ao 

de melhorias nas edificac;:6es existentes. Assim devem ser levantados os fatores: 

• func;:ao do ambiente, seja este publico ou privado; 

• necessidades coletivas e/ou individuals para o exercicio das fun<;:6es vitals; 

• preferencias e expectativas individuals em relac;:ao ao espa<;:o utilizado; 

• diferenc;:as culturais e nos h6bltos; 

• gradiente de privacidade exigido; 

• dimensao do ambients relacionado com a densidade e o tempo de 

permanencia no local; 

• normas de vivemcia a que estao sujeitos os individuos; 

• interac;:ao social entre os usu6rios; 

• entorno urbana e a acessibilidade; 

• condicionamento salubre do ambients; 

• satisfac;:ao e expectative de qualidade de vida do usu6rio. 
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3.2.2. A Psicologia Comportamental 

Como este trabalho se prop& a estudar a participac:;:ao do usu6rio de 

ambiente escolar atraves do observac:;:ao do participac:;:ao dos alunos. tomou-se 

importante definir tamoom os conceitos do psicologia comportamental para a sua 

correta aplicQ(;:ao durante o estudo de coso. De acordo com Bijou (1980). que 

descreve o comportamento do crianc:;:a do ponto de vista de sua atitudes, no 

psicologia comportamental b6sica o objetivo e organizar um conjunto de condi<;:6es 

e verificar o que acontece ao comportamento e as outras condi<;:6es nessa situac:;:ao. 

No psicologia comportamental aplicada o objetivo e organizer um conjunto de 

condi<;6es e verificar se os resultados respondem a um problema socialmente 

importante. 0 ambiente atua como estimulador de ac;6es e oferece as condi<;:6es 

para o comportamento do usu6rio. Tambem o usu6rio modifica o seu ambiente 

ffsico e pode produzir um estfmulo de ambito social. refletindo nos ac:;:6es das outras 

pessoas presentes. Oaf nasce a relac:;:ao funcional do estfmulo com o ambiente. A 

sola de aula apresenta-se como ambiente tertii em estfmulos e comportamentos 

diversos, " ... as interac;6es entre a crianc:;:a e seu ambiente sao continuos e 

recfprocas" (BIJOU e BAER, 1 980), ambos formam uma unidade insepar6vel e 

interligada. Tambem o proprio comportamento do crianc;a pode ser fonte de 

estfmulos para os outros que convivem no mesmo ambiente, gerando uma atitude 

de car6ter social. 
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3.3. Comportamento Humano eo Ambiente Escolar 

A relac;:ao do comportamento humano com o ambiente escolar estuda 

principalmente a intera<;:ao aluno/comportamento/aprendizado. Muitos estudos 

portanto, tem seu ponto de interesse focado em quest6es pedag6gicas, no processo 

educative e nos recursos metodol6gicos disponfveis na escola. 0 comportamento 

agressivo e os atos de vandalismo; a atenc;:ao e a apatia; as origens do 

comportamento em grupo ou individual no ambiente da escola; as formas de 

aprendizado e os metodos adotados; a caracterizac;:ao do aprendizado sao os itens 

mais estudados. 

0 ambiente escolar, especificamente o interior da sola de aula, agrega 

caracteristicas fisicas, arquitet6nicas, organizacionais e aspectos particulares dos 

professores e alunos que, interrelacionados, afetam o clima social do ambiente 

(MOSS, 1979). 0 autor em questao explicita que o contexte global, incluindo o tipo de 

escola, o programa educacional adotado, os problemas subjetivos de coda classe, 

podem afetar diretamente a sociabilidade interne ou indiretamente atraves das 

caracteristicas citadas acima e que terao diferentes resultados coso a escola adote 

uma linha pedag6gica mais aberta ou tradicional. 

A configurac;:ao do espac;:o do sola de aula adquire um papel fundamental 

no formac;:ao do individuo, principalmente no que diz respeito a ordem e imposic;:6es 

da sociedade e modo de vida. A disposic;:ao especial atual da maioria das escolas, 

no Brasil. ainda segue os padr6es das carteiras enfileiradas, a posic;:ao do professor 

diante do quadro negro e tamoom as normas para as construc;:6es dos edificios 

escolares. Existem alguns exemplos de modificac;:6es nos plantas e concepc;:ao 

arquitet6nica como a Escola Pre-primaria do Vila Alpina projetada par Vilanova Migas 

que expressa um maior liberdade de projeto (BRUAND, 1981) . 
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Sommer ([2],1974) descreve o grau de participac;:ao dos usuarios do 

ambiente escolar com o espac;:o interno, muitas vezes decorrente do organizac;:ao e 

estrutura funcional do escola. De acordo com Sommer existem "pseudos espac;:os 

fixos" onde a rigidez do organizac;:ao espacial cria uma imagem de uma arquitetura 

inflexivel. Os usuarios neste coso nao sabem como usar as propriedades deste 

espac;:o. Ha falta de estfmulo no interac;:ao com o ambiente que ocorre tipicamente 

em espa<;(OS configurados sob a forma de sucessivas fileiras de carteiras que, mesmo 

sendo m6veis, raramente sao modificadas na sua configurac;:ao. Existe, portanto, a 

necessidade de "humanizer" o espac;:o interno, atribuindo caracterfsticas pessoais a 

ele, adequando a proporc;:ao com a escala humana, permitindo a manipulac;:ao do 

mobiliario pelos usuarios, enfatizando a necessidade de paisagismo, harmonia entre 

os elementos construtivos e as cores e materials (KOWALTOWSKI [2], 1980). 

A conexao entre a escala do ambiente e o comportamento do usuario e 

tratada em uma pesquisa de Barker e Gump (1964). Sao aplicadas tecnicas oriundas 

da psicologia ambiental sobre um determinado grupo para a identificac;:ao do 

comportamento em um contexto espacial especifico. A pesquisa consistia no analise 

do participac;:ao dos alunos em escolas com diferentes dimens6es: pequenas e 

grandes. 0 estudo mostra que o ambiente escolar e um ecossistema, sendo que as 

escolas grandes, mesmo oferecendo um ambiente fisico mais complexo, nao 

prOduzem um ambiente educacional mais rico em relac;:ao as escolas menores. No 

escola pequena a participagao "per capttd' em atividades tais como grupos extra 

curriculares, jornal da escola ou gremio sao mais favorecidas. 

Sommer ([3], 1969) em um outro experimento especifico estuda a ecologic de 

participac;:ao dos alunos em uma sola de aula de arranjo tradicional. E usada a 

tecnica de registros da fala dos alunos e do numero de vezes em que os estudantes 

participaram de uma discussao (quer fosse entre estudante e instrutor ou estudante 

com estudante). 0 resultado favoreceu as pequenas escolas em que o tempo de 

participagao mutua foi bastante superior (5,8 minutos para as escolas pequenas; 
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2.4 minutos para as medias e 2,6 minutos para as grandes). A justificativa que o 

pesquisador apresenta e que nos medias e grandes escolas ocorre um 

distanciamento dos alunos que localizam-se no fundo da sola de aula [no coso da 

configura<<(:Jo em fileiras consecutivas), ocasionando a necessidade de repeti<;ao dos 

questionamentos para a perfeita audi<;ao e compreensao, o que pOde ocasionar 

uma gradativa apatia por parte dos alunos. Neste tipo de arranjo, os estudantes que 

estao nos fileiras da frente participam mais do que os que estao nos fileiras 

subsequentes e os que estao no centro, mais do que os que estao nos laterals. 

Em uma segundo etapa, a pesquisa descrita acima prop6s o rearranjo no 

mobili6rio em forma circular, antes do infcio da aula. Para surpresa do pesquisador, 

em 20 das 25 classes envolvidas no estudo, os alunos reverteram o mobili6rio para a 

configuragao rotineira [em fileiras) antes do infcio da aula. lsto demonstra a 

necessidade de interagao do usu6rio com o ambiente para propiciar melhorias do 

seu desempenho, para a satisfa<;ao e produtividade. 

Um tipo de interferencia no espa<;o escolar e o ato de vandalismo que, por 

apresentar-se de forma negativa, necessita estudos para o seu controle. Existe a 

hip6tese que o comportamento do usu6rio vandalo e uma reagao atribufda a 

ambientes em que a ausencia de elementos humanizadores e predominante 

[KOWAL TOWSKI [2], 1980). Ambientes dominados pela iluminac;rao artificial, vidros 

opacos impedindo a visao do exterior, presenga de grades de protegao, monotonia 

de formas, cores e mobili6rio, falta de manutengao, excesso de ordem, rigidez no 

funcionalidade, falta de personalizagao e impossibilidade de manipulagao pelo 

usu6rio sao descritos como desumanos e, portanto, menos satisfat6rios ou menos 

apreciados. E mostrado no trabalho de Kowaltowski (1980) que ambientes provides de 

elementos da humaniza<;ao [escala pequena, paisagismo, elementos decorativos e 

caracterfstlcas vindas da arquitetura residencial) tem um nfvel de satisfagao mais alto 

e propiciam assim um ambiente psicol6gico mais favor6vel ao comportamento 

social adequado. Esta pesquisa sabre o vandalismo escolar tamoom deixa claro que 
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a qualidade arquitetonica do ambiente e insuficiente no controle dos atos destrutivos. 

As causas do vandalismo sao complexas, mas um embiente ffsico agrad6vel e 

constantemente bem mantido com um detalhamento que inibe a a<;ao dos 

criminosos, pode contribuir para a diminui<;:ao destes atos. 

0 estudo "0 Vandalismo em Escolas Publicas (CAMPELLO et al, 1993) mostra a 

dificuldade em definir as causas da sua ocorrencia, com especula<;:6es sabre os 

caracteres psicol6gicos do indivfduo que depreda, da inser<;ao social ou dos 

aspectos ffsicos do ambiente construfdo. 0 objetivo do estudo foi reunir informe<;Qes 

para a possfvel preven<;:ao de atos de vandalismo e o entendimento da rela<;:ao 

entre "escola x comunidade" e "escola x aluno" e tambem a conceP<;:OO do predio 

escolar. Os resultados apontam para solu<;6es construtivas e especifica<;ao de 

materials e tambem para uma rela<;ao afetiva com o prooio escolar. transformando

o em um espa<;o significativo para a comunidade atendida. 

3 .4. Com pertamento no Ambiente Escolar e Conforto Am biental 

A bibliografia nesta area de pesquisa e ainda um tanto quanto escassa em 

rela<;ao as referencias disponfveis na 6rea do comportamento humano e sua rela<;:6o 

com o espa<;:o escolar em gerel. H6 poucos trabalhos que relacionam 

especificamente o comportamento humano oom o conforto ambiental mesmo 

dentro do bibliografia sabre conforto. 

0 componente humano e sues rea<;:6es influenciam no ajuste dos nfveis de 

conforto. Em prlmeiro Iugar, h6 a perceP<;ao do ser humano em rela9ao ao espa90 

que ocupa e a escolha volunt6ria do pcsi<;:ao que val ocupar no ambiente, da 

vestlmente que utilize, das interferenclas que realize no ambiente ffsico (a pr6pria 

constru<;:ao de abrigos demonstra a rela<;ao homem/embiente e sua preocupa<;:ao 

como conforto). 

26 



A questao da participa<;:ao do usuario em atingir um nfvel de conforto 

esperado, o foco desta pesquisa, foi destacado por Hawkes (1997). Hawkes descreve 

duos situa96es de controle no ambiente construfdo: o exclusivo e o seletivo. A fun9ao 

do usuario no controle ambiental e visto como essencial no controle seletivo. 0 modo 

seletivo define a necessidade e a fun<;:ao dos usuarios da edifica9Cio em sua 

participa96o ativa no processo ambiental. ja que constru<;:6es com controle 

mecanico automatico tern causado grande insatisfa9ao. A manipula<;:ao dos 

controles oferece uma resposta clara ao clima externo e tamoom pernnite antecipar 

os efeitos da condi9Cio climatica antes que esta se manifeste no interior do ambiente. 

0 trabalho sugere que o fen6meno ao qual denominamos conforto assume uma 

dimensao especial e temporal. 

Em muitas edifica<;:6es a diversidade de atiVidade humana pode demandar 

uma atitude, em outros casas pode tolerar uma varia9ao ambiental, nao sendo 

necess6rio manter uma condi<;:ao uniforme em todo o ambiente. 0 estudo de 

Hawkes faz algumas observa<;:6es acerca do projeto de controle mecanico 

salientando que o mais importante e demonstrar que coda controle pode ser 

manipulado por uma variedade de indivfduos no ambiente, em oposi<;:ao a um 

controle centralizado. Tamoom requer um cuidado particular na localiza<;:ao do 

controle para que ele seja efetivamente manipulado quando a situa960 ambiental 

necessitar, informando ao usuario sabre a maneira como ele deve ser operado. 

0 estudo "A Satisfa<;:ao como Criteria de Avalia<;:ao do Ambiente Construido: 

um estudo aplicado ao prooio escolar" (MONTEIRO et a!. 1993) busca identificar os 

elementos que estruturam a satisfa960 do indivfduo com o prooio escolar e suas 

caracterfsticas construtivas. Trabalham com a avalia9ao subjetiva baseada nos 

experiencias do indivfduo e seu conhecimento em rela<;:ao ao Iugar, refletido atraves 

das formas de intera9ao e afei960 com o ambiente. 0 objetivo foi estudar o 

processo de conexao entre a experiencia humana, a satisfa<;:ao e a avalia<;:ao do 

ambiente que dependem do conforto. Entre os resultados alcan9ados, um 
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apontamento importante ressalta que os indivfduos expressam sua rela<;ao com o 

ambiente em fun9ao da realiza900 de seus objetivos. 0 autor sugere ainda que a 

satisfa<;ao est6 mais estruturada na qualidade de ensino do que nos qualidades do 

predio escolar. 

Griffiths e Mcinlyre analisaram em uma camara clim6tica os efeitos da 

temperatura do sola de aula e o consequente desempenho dos alunos (LEE, 1977). 

Usaram a avalia<;ao subjetiva de conforto derivada de um grande numero de escalas 

de diferencial semantico. A analise fatorial dessas escalas revelou que elas abrangem 

quatro eixos tem6ticos: tepidez, avalia<;ao numerica, umidade e nao uniformidade. 

Outros experimentos utilizaram ambiente termico "modelo" (com temperatura 

relativamente baixo, umidade baixo e elevado movimento de ar) em compara<;ao 

com um ambiente "marginal". 0 Grupo de Clima do lnstituto Nacional de Pesquisas 

de Constru9ao Civil da Suecia acumulou experiencia nesta 6rea e mostrou que as 

pessoas sao mais facilmente distrafdas pelo rufdo em temperatures elevadas e nos 

salas de aula normais e experimentais os resultados de muitos testes foram inferiores 

com temperatures mais elevadas. 

Para Humphreys (LEE. 1977). estas investiga96es em ambientes termicos 

geravam situa<:;6es artificiais limitando o entendimento dos resultados e ele, por sua 

vez, realizou avalia96es dos professores com situa96es termicas distintas de manha e 

a tarde e os efeitos destas sobre os alunos. Registrou situa<;6es climaticas no local 

coletadas quatro vezes por dia durante uma quinzena, conseguindo assim, verificar 

os efeitos das condi<;6es do clima sabre o desempenho e atitudes dos alunos. Estas 

avalia<;6es foram preenchidas pelos professores e submetidas a diferentes escalas 

como diligencia, aplica<;ao, receptividade, cuidado, energia e vivacidade do classe, 

descrevendo o comportamento das crian<;as. Verificou-se que os dias frescos estao 

associados a um alto nfvel de diligencia, mas energia moderada; os dias quentes, a 

baixo energia e diligencia, e os dias de vento a elevada energia, mas pouca 

diligencia. Os dlas (rmidos nao produziram uma expectative sistematica. 
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Um estudo de coso realizado no Colegio Sagrado Cora<;:ao de Maria, cidade 

do Rio de Janeiro (ARAUJO, 1999), demonstrou atraves da avalia<;:ao aplicada em dois 

dias de esta<;6es clim6ticas opostas que o desempenho insatisfat6rio do conforto 

termico alterou a percep:;:ao do usuario sobre os demais itens avaliados (acustico, 

lumfnico e ergonomico). 

3.5. Conforto Ambiental e a Edificac;:ao Escolar 

A literature tecnica em conforto ambiental e multo rtca. Divide-seem termica, 

lumfnica, acustica e funcional e comp6e uma das bases bibliograficas obrigat6rias 

do projeto arquitetonico. Todos os seres vivos estao suscetfveis as agress6es que o 

meio ambiente lhes imp6e, sejam as proprtedades hostis do ambiente ffsico, a !uta 

pela sobrevivencia, o ataque de outros indivfduos, a busca constante pelo alimento, 

as interferencias qufmicas da atmosfera, a preocupagao com a escassez e possfvel 

falta de energia para o exercfcio das atividades vitals. 

A arquitetura tem um carater fundamental para o bem estar do homem: criar 

espagos, tanto interiores como exteriores, ajustados a normas de habitabilidade ffsica, 

qufmica e de seguranc;:a. determinadas pelas necessidades dos indivfduos que os 

ocupam (RIVERO, 1986). Uma vez envolto neste espac;:o, o homem esta exposto a 

uma serie de interferencias da atmosfera ou mesmo do meio mais pr6Jdmo, como os 

rufdos que o atingem (sejam intemos ou extemos), a ventila<;:ao, a ilumina<;tao do 

ambiente e a pr6prta vestimenta. Estes fatores somados, determinam a interagao do 

indivfduo com o meio, seja esta interac;:ao satisfat6ria ou nao. 

A edificagao escolar em particular e representada por uma evoluc;:ao 

arquitet6nica especffica. 0 desenvolvimento de metodos de ensino e a importancia 

dada em coda epoca hist6rica a educac;:ao influenciam a configura9ao do espac;:o 

educacional eo seu detalhamento. 
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3.5.1. A Arquitetura Escolar 

A evolu<;:ao da arquitetura escolar est6 intimamente relacionada com a 

hist6ria da humanidade e a importancia dada a educa<;:ao nas v6rias fases do 

desenvolvimento s6cio-econ6mico dos povos. Houve epocas de informalidade na 

educa<;:ao. mas com a prolifera<;ao da industria e da nova ordem capitalista no Sec. 
XIX surge, no ocidente, a exigencia de um novo tipo de trabalhador e entao a 

necessidade de educar para o trabalho. 

No Sec. XX com a obsessao pela ordem. pela pontualidade, pela 

organiza<;:ao do tempo imposto pela industria, a escola surge como disciplinadora do 

ordem social. Enguita (1989) mostra-nos o cen6rio desta situa<;:ao atraves de um guia 

publicado pela Sociedade para a Melhoria da lnstru<;ao Elementar na Fran<;a em 

1 81 7, onde fica explicita a rigidez das obriga<;6es mas tamoom come<;a a surgir 

uma preocupa<;:ao com o espago do ensino para que a normas sejam corretamente 

seguidas: " .. . permanece o professor suficientemente silencioso, fazendo se 

obedecer mediante gestos? Realiza-se a leitura realmente a meia voz? Est6 em 

ordem o mobili6rio? Cumpre-se realmente a m6xima : coda coisa em seu Iugar e um 

Iugar para coda coisa? Sao suficientes a ventila<;ao e a ilumina<;ao? rem bastante 

espa<;o os alunos? E correta a atitude dos alunos? Colocam claramente as moos 

atr6s das costas durante os movimentos e deslocam-se marcando o passo? Estao 

satisfeitos os alunos? Estao bem visfveis os r6tulos das puni<;6es e sao utilizados? Exerce 

corretamente o professor uma vigilancia permanente sabre o conjuntos dos alunos? " 

A organlza<;:ao espacial da escola j6 apresentava configurag6es que 

mostravam a importancia dada a ordenagao, antes mesmo do aparecimento da 

industria. Foucault (1987) mostra-nos a ordena<;ao par fileiras existentes no Sec. XVIII, 

definindo o espa<;:o serial. organizando as celas, os lugares, os espa<;:os de 

circula<;ao, imprimindo os valores de obediencia. transtormando a escola em um 

espa<;o de viglor. de hierarquizar fun<;:6es. possibilitando o controle simultaneo ao 

30 



trabalho. Faz referencias ao sistema do arquitetura pan6ptica construfda com o 

objetivo de controlar todos os movimentos de uma determinada comunidade. No 

coso das escolas o pan6ptico determina coda crian<;a em seu Iugar, sem barulho ou 

converso, nao h6 dissipa<;ao ou desordem. "A visibilidade e uma armadilha" e usada 

como lema (FOUCAULT, 198 7). A ordena<;ao espacial transformava a sola de aula em 

pequenos observat6rios e a disciplina proporcionava um controle sobre os alunos. 

No Brasil, durante a 1 a Republica, os ediffcios escolares situavam-se no maioria 

em areas contfguas a pra<;as, como referencia a expressao do poder e do ordem 

politico em curso. No final do Sec. XIX e infcio do Sec. XX a arquitetura escolar esteve 

voltada para atender as aspira<;6es das classes socials mais abastadas. A 

prosperidade cafeeira do Estado de Sao Paulo e a industrializa<;:ao crescente 

colocavam importancia na educa<;ao. Os fundamentos republicanos tornaram a 

instru<;ao prtm6ria obrigat6ria, universal e gratuita (CORREA et at 1991). A hist6ria da 

arquitetura escolar paulista est6 refletida nos mais de 1 70 ediffcios que foram 

construfdos entre 1890 e 1920, caracterizados par predios escolares de arquitetura 

monumental (pe direito alto, grandes janelas, eleva<;ao do nfvel da edifica<;ao em 

rela<;ao a rua com imensas escadarias) e em sua grande maioria projetados por 

arquitetos de renome internacional, principalmente os de formagao europeia (Victor 

Dugubras, Manuel Sabater, Carlos Rosencrantz, Artur Castagnoli, entre outros). 0 

programa arquitet6nico era basicamente composto par salas de aula e um reduzido 

numero de ambientes administrativos. Destacava-se a simetria do planta com uma 

rfgida separa<;ao entres as alas femininas e masculinas e toda a conceP<;6o do 

espa<;o era condicionado pelo C6digo Sanit6rio de 1894 (FDE[1 ], 1998). 

As manifesta<;6es culturais como a Semana de Arte Moderna de 1 922 e a 

Revolu<;ao de 30 vao influenciar os setores da educa<;ao refletindo-se nitidamente 

na arquitetura escolar: o ediffcio deixa de ser compacto, e extinta a divisao entre os 

sexos, a implanta<;ao apresenta caracterfsticas mais flexfveis como o uso de pilotis 

deixando o terreo livre para as atividades recreativas (FDE [ 1], 1998 ). 
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Finalmente a composigao modular comega a despontar no decada de 70 

do Sec. XX. A cria<;:ao da CONESP (Companhia de Construg6es Escolares de Sao 

Paulo) teve um papel fundamental na racionalizagao construtivo da edificagao 

escolar. E criado o m6dulo ·embriao" (composto par 2 a 6 salas de aula, diregao e 

administra<;:ao, sanit6rios e quadra de esportes), espa<;:o previsto para futuras 

amplia<;:6es, simplificagao do padrao construtivo possibilitando um atendimento mais 

r6pido a constante demanda existente, seja em novas escolas, ampliag6es ou 

reformas (SOARES, 1995). Posteriormente a FDE (Fundagao para o Desenvolvimento de 

Educagao), criada em 1987, assumiu a elaboragao dos metodos de trabalho, 

acompanhando a construgao das escolas e oferecendo suporte tecnico e 

operacional ao planejamento da rede ffsica e da unidade escolar. 

Os predios escolares existentes atualmente seguem a modula<;:ao 

determinada pela FDE, com alvenaria em blocos de concreto (dimensionamento 

modular de 0,90 x 0.90 m no eixo das paredes), a partir de um programa 

arquitet6nico composto funcionalmente por sola de diregao e administra<;:ao, 

ambiente pedag6gico. vivencia e serviyos gerais. As exigencias para todos os 

ambientes seguem a padronizagao mostrada a seguir (FDE [2]. 1990) : 

Tab. 3.1. Padronizagao de Ambientes Escolares determinados pela FOE. 

AMBIENTE PE DIREITO (m) NfvEL DE ILUMINA<;AO (lux) INSTALACOES 

Administra9oo 2.40 300 lnterruptor,tomada, telefone, 

luminarias 
Professores 2.40 300 Interrupter, 

tomada,luminarias 

SaladeAula 3,00 300 Tomadas, luminaries 
Sala de leitura 3,00 500 Interrupter, tomada, 

luminarias, telefone, FM !N 
A capac1dade do numero de salas vana de 02 a 23 salas de aula 

Ferro obrigat6rio (exceto no galpao) 

llumina9ao fiuorescente 

Pintura semi- imperme6vel ate a aitura do peitoril 

lluminac;:ao minima - l/5 da area do piso 

Ventila9oo minima - 1 !1 0 da area da piso 

Ventila<;:ao cruzado obrigat6ria nos areas pedag6gicas 

FONTE ; FOE [2], 1 990 
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3.5.2. Conforto Termico 

0 conforto termico de um ambiente e essencial para a sensac;ao de bem

estar e o bam desenvolvimento das atividades nele executadas. Situa(!6es de 

desconforto causadas seja por temperatures extremes, ventila<:<ao insuficiente, 

umidade excessive combinada com temperatura elevada, radia<;:ao termica devido 

a superficies aquecidas, podem ser bastante prejudiciais, causando sonolencia, 

altera<:<ao nos batimentos cardfacos e aumento do sudac;ao. Condi<;6es termicas 

desfavor6veis tamoom podem criar efeitos psicol6gicos como a patio e desinteresse 

pelo trabalho (KOWALTOWSKI et al [3], 1999). Nos ambientes escolares o conforto 

termico assume um papel de grande valor no desempenho do aluno, pols interfere 

diretamente em sua capacidade de concentragao nos tarefas exigidas, na sua 

satisfagao com o ambiente, evitando atitudes dispersivas e causadoras de 

sonolencia j6 que ele permanecer6 longos perfodos dentro do sola de aula. 

0 conforto termico depende das condig6es clim6ticas locals e de fatores 

pessoais dos usu6rios, como: atividade desenvolvida, vesfimenta, idade e condig6es 

de saude (KOWALTOWSKI et al [3], 1999). Os parametros que deverao ser analisados 

para a avaliac;ao do conforto termico de um ambiente sao: temperatura, ventilagao 

e troca de or. incidencia da radiagao solar nos elementos construtivos, exposigao 

direta das pessoas a radiagao solar. umidade relative do ar, mofo e deteriora<:<6o de 

materials construtivos, atividade exercida pelos ocupantes, vestimenta utilizada no 

local. 

Recomenda-se para ambientes intemos de trabalho assfduo temperatures 

em torno de 23 graus, com possibilidade de uma boa ventilagao cruzado no altura 

das pessoas sentadas e que as aberturas envidragadas tenham orientac;ao para o 

norte, com protec;ao solar em forma de beiral e "brise" [tipo de persiana externa) 

horizontal. colocada do lado de fora do vidro. Elementos externos de prote<:<ao solar 

sao recomendados para se evitar o chamado "efeito estufa". 0 ganho de calor em 
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um ambiente construfdo, como em uma sola de aula, e causado principalmente 

pela radia<~:ao solar incidindo nos vidros das janelas. Os dispositivos de prote<;;ao solar 

precisam de um detalhamento tecnico para serem eficientes. 

As constru<;:6es em climas quentes devem privilegiar os materials ceramicos 

e as cores claras nos superficies externas, que refletem os raios solares minimizando a 

absorc;:ao de calor e evitando-se o acumulo de calor no ambiente intemo 0 forro e 

essencial nos ambientes com atividades de Iongo dura<;ao, pols previne a 

transmissao do calor do telhado para o interior do edificac;:ao. Recomenda-se ainda 

a ventila<;:ao do espa<;:a entre o forro e o telhado do constru<;ao. Deve-se ter o maior 

cuidado com o entorno do prooio escolar, atraves de um projeto paisagfstico. A 

distribui<;:ao de arbustos, 6rvores, flores e a implantac;:ao de uma horta no terreno e 

p6tio do escola, ameniZam as condi<;:6es termicas no calor. 

Nos dias trios recomenda-se o controle das aberturas e o uso de vestu6rio 

apropriado, como agasalhos, cal<;:as compridas, meias e sapatos. No p6tio coberto 

deve-se evttar as correntes de or, atraves do fechamento do lado sui do mesmo, 

com possibilidade de abertura no verao (KOWALTOWSKI et al [3], 1999). 

0 ambiente e seu projeto arquitet6nico deverao entao ser avaliados para que 

atendam as mfnimas exigE'mcias de conforto termico necess6rias ao indivfduo e o 

pleno desenvolvimento de suas func;:6es vitals, pois a sensa<;ao de bem-estar e 

essencial para o bom desenvolvimento das atividades dos usu6rios. 

Para compreendermos a rela<;ao do homem com o meio em que habita e 

necess6rio termos em mente alguns conceitos sabre a transferencia de calor que 

define o intercambio entre eles, toda vez que houver uma diferen<;:a de temperatura 

em determinado meio. Esta transterencia de energia termica est6 sempre associada 

a energia das molecules e ocorre atraves de tres diferentes formas: condu<;ao, 

convec<;:ao e radia<;:ao (INCROPERA e WITT, 1990) . 
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As exigencies humanas de conforto termico dos usu6rios sao expressas 

conforme a norma ANSI/ASHRAE 55-81 , que determina que "o ambiente deve 

apresentar condi1:;6es termicas tais que pelo menos 80% dos ocupantes expressem 

satisfa<;<ao com o ambiente termico" (IPT, 1987) e nos fornece parametros para a 

medi<;<ao dos niveis de satisfac;ao no ambiente. 

Esta mesma norma, ANSI/ASH RAE 55: - Condig6es Ambientais Termicas para 

Ocupagao Humana, especifica as combinac;6es do espa<;<o ambiental interior e 

fatores humanos que produzem condi<;<6es ambientais termicas aceit6veis. Discute 

fatores ambientais (temperatura, radiac;ao termica, umidade e velocidade do ar) e 

fatores pessoais (atividade e vestimenta) e recomenda as seguintes zonas de 

conforto, expressas na tabela 3.2. (ASHRAE, in HACKENBERG, 2000) : 

Tabela 3.2. Zonas de conforto 6timo da ASH RAE 

Estoc:;ao Vestimento tipico Clo Temp. 6timo Temp.ll 0% lnsa1isfeitOsT 

lnvemo Col90 pesado, comiseta e 0,9 22,0 'C 20,0'a 23,5° C 

blusdo de mango Iongo 

Verao Col90 leve e comiseto 0,5 24,5°C 23,0'a 26,0° C 

monoocurto 

minima 0,05 27,0 'C 26,0' a 29,0° C 

FONTE : ASHRAE 

A satisfa<;<ao de conforto no ambiente construido pode ser estabelecida em 

diferentes niveis expressos atraves de dodos pessoais do individuo. A Norma 

lnternacional ISO 1 0551 : 1995, Ergonomia do ambiente termico - Avaliagao da 

int/uencia do ambiente termico usando esca/as de julgamento subjetivo fomece um 

conjunto de escalas de julgamento de sensac;:ao. de conforto, de preferencia, de 

aceitac;ao e de tolerancia que devem ser aplicadas nesta ordem. Em ambientes 

temperados (proximo a neutralidade termica ou levemente quente ou frio) 

recomenda uma escala de 7 degraus e em ambientes mais intensamente quentes 

ou frios uma escalade 9 degraus (HACKENBERG, 2000). 
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Tamoom Fanger em seu estudo pioneiro (FANGER, 1972) prop6s uma escala 

de julgamento de sensm;:6es termicas para as condk;:6es de conforto do ambiente. 

Sua escala e semelhante a Escala de Preferemcia Termica proposta pela ISO 1 0551, 

utilizando sete pontos graduais: 

• -3 = muito frio 

• -2 =frio 

• -1 = levemente frio 

• 0 = confortavel (neutralidade termica) 

• 1 = levemente quente 

• 2 = quente 

• 3 = muito quente 

Atraves desta escala de valores e do combina<;:ao das vari6veis pessoais 

(metabolismo do individuo e vestimenta) com as condic;:6es do ambiente 

(temperatura do ar. umidade relativa, velocidade relativa do ar, temperatura radiante 

media), Fanger (1972) visa determinar o grau de conforto ou desconforto termico do 

ambiente. Este mesmo parametro foi utilizado na pesquisa Melhoria do Conforto 

Ambiental em Edificac;:6es Escolares Estaduais de Campinas, Sao Paulo 

(KOWALTOWSKI et al [1], 1997) e esta sendo adotada na corrente pesquisa. 

A vestimenta tem um pope! fundamental na adaptac;:ao do homem nos mais 

diversos tipos de climas existentes na Terra. Ela interage com o clima transtormando 

esta protec;:ao em conforto ou desconforto termico. Ja e de conhecimento que a 

resistencia termica da roupa e fator importante na sensac;:ao do conforto termico do 

homem, pois auxilia nos trocas de calor entre a pele e o ambiente. As diversas 

propriedades dos materials empregados na confecc;:ao da vestimenta sao as 

respans6veis pelas caracterfsticas de isolamento termico ou condutividade que a 

pr6pria roupa proporcionara a quem a esta usando. No anexo 1 sao apresentados os 

indices de resistencia termica de alguns tipos de vestimenta. 
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Hackenberg (2000) demonstrou estatisticamente. em seu trabalho sobre 

conforto e stress termico em ambientes industrials. que as diversas combina<;6es de 

vestimenta e a atividade ffsica em diferentes ambientes influenciam a sensibilidade 

termica do ser humano. No verao. em ambientes ventilados naturalmente, a 

atividade dos trabalhadores e a velocidade do or exerceram uma grande influencia 

no insatisfac:<ao termica. Nos ambientes com ventilac:<ao forc:<ada constatou-se a forte 

influencia do velocidade do ar e do vestimenta tamoom. Em ambientes com ar 

condicionado central a influencia do atividade e do resist€mcia termica do 

vestimenta foi mais significativa. Este mesmo trabalho mostra a rela<;ao, no Brasil, da 

esoolha da vestimenta em fun<;ao do clima externo, como acontece em dias 

quentes de verao em que o indivfduo est6 oom uma roupa leve e ao entrar no 

ambiente de trabalho com sistema de condicionamento central sente desconforto. 

tendendo ao frio. 

A importancia da vestimenta adequada com o tipo de atividade ffsica 

exercida no local, junto a uma correta ventila<;ao pora as dimens6es do ambiente e 

seu grau de lota<;ao, darao as premissas para a analise do conforto no ambiente 

escolhido. A vestimenta e a ventila<;ao sao itens imediatamente manipulaveis e 

passfveis de modifica<;6es mais instantaneas, estimulando o indivfduo na intera<;ao 

com ambiente a fim de melhorar o seu proprio conforto. A conscientiza<;Cio do tipo 

de roupa adequada ao ambiente ou a sua mudan<;a conforme o perfodo do dia, 

assim como a possibilidade de controle pessoal dos elementos arquitet6nicos que 

tragam uma melhoria do intensidade do ventila<;ao, mostram que e possfvel controlar 

o ambiente interno e assim contribuir para atingir o nfvel proximo do confortavel na 

escala de sensa<;ao termica. 
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3.5.3. Conforto Luminico 

As necessidades de iluminac;ao num ambiente estao relacionadas a uma 

percepc;ao visual adequada, a qual sera conseguida se houver luz em quantidade e 

qualidade suficientes. A ilumina<;ao afeta tambem a orienta<;ao espacial, a 

manutenc;ao da seguranc;a ffsica e a ortentac;ao no tempo. Nfveis inadequados de 

iluminac;ao para determinada tarefa visual podem provocar problemas ffsicos, como 

dor de cabec;a e problemas de visao. Para uma analise e avalia<;ao da qualidade 

luminosa de um ambiente, devem ser considerados os parametres (KOWALTOWSKI et 

al [1], 1997): nfveis de iluminac;ao recomendados para a tarefa visual, uniformidade e 

nfveis de contraste, distancias entre o usuario e o objeto, que afetam a visibilidade, 

uso das cores nos superficies, elementos extemos e internos de prote<;ao da insolac;ao 

direta, iluminac;ao artificial suplementar. 

A acuidade visual tem sua eficiencia estabelecida atraves da boa qualidade 

de iluminac;ao do ambiente e da quantidade adequada desta mesma iluminac;ao 

conforme a exigencia da tarefa. A qualidade envolve os aspectos referentes ao 

ofuscamento, difusao, direc;ao, uniformidade de distribuic;ao, cor , luminancia e 

propagac;ao entre as diferentes luminancias para um efeito significativamente 

positivo no visibilidade (SILVA.1977). Quanto a intensidade de luz desejada para um 

ambiente, e necessaria a definic;ao da natureza da instalac;ao : o tipo de trabalho a 

ser realizado no local, o grau de minuciosidade requerida na execuc;ao, a cor e 

reflexividade da tarefa, o entorno imediato. A luminancia excessiva pode causar a 

fadiga visual e o desconforto do usuarto que permanece no ambiente, afetando 

diretamente o seu trabalho e rendimento. Podem ocasionar indisposi<;ao ffsica para 

realizar tarefas neste ambiente, dor de cabega e problemas visuais. 

A preocupac;ao com os elementos arquitet6nicos como marquises, beirais e 

dimens6es das aberturas deve direcionar o projeto de iluminac;ao em conjunto com 

as exigencies dos n\veis mfnimos de iluminac;ao permitidos e desej6veis. Os ganhos 
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serao nao apenas para o conforto visual, mas tamoom para a eficiencia energetica. 

Randall Thomas (1996) diz que o contato com a luz natural e ffsica, psicol6gica e 

arquiteturalmente impcrtante para a pessoas e tambem os seus nfveis de iluminac;:ao. 

Pattini (1999) tamoom apresentou um estudo sobre a importancia do iluminac;:ao 

natural em salas de aula, influindo no rendimento intelectual, de aprendizagem, de 

atitudes e impactos psicol6gicos. Coloca a iluminac;:ao natural como um recurso vital 

para o bem estar dentro da escola, acompanhado de dispositivos controladores da 

insolac;:ao excessiva para evitar o desconforto visual. 

Recomenda-se que as paredes intemas da sola de aula devam ser pintadas 

com cores claras para refletir uniformemente a luz. A distancia do aluno em relac;:ao 

a lousa esta determinada pelo formato e tamanho da sola e afeta diretamente a 

visibilidade do objeto. 

Os nfveis de iluminac;:ao propostos por Silva (1977) definem os iluminamentos 

padr6es para diversas atividades e para os ambientes escolares, conforme mostram 

as tabela 3.3. e 3.4. 

Tabela 3.3. Nlveis de lluminac;:ao 

Nfveis de iluminagao de acordo com as tarefas visuais LUX 

Mfnimo para ambientes de trabalho 150 

Tarefas visuais simples 150-400 

Observa<;:6es continuos de detalhes mooios e finos 350-700 

Tarefas continuos de detalhes visuais finos 500-1200 

Tarefa visual muito fina 1 500 - ou mais 

FONTE: Silva [1977) 
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Tabela 3.4. Nfveis de iluminagao recomendados para ambientes escolares. 

ESCOLA Numero de lux Numero de lux 

recomendado mfnimos 

Audit6rio 150 70 

Salas de aula 450 200 

Biblioteca 450 200 

Escrit6rios 350 180 

Corredores e escadas 150 80 

Salas de desenho 500 250 

Sala de ciencias 500 250 

Sala de reuni6es 150 100 

Sala de educac;:ao ffsica 150 100 

Lavat6rios 400 200 

Trabalhos manuais 400 200 

Sala de costura 500 250 

Sala de estudo 400 200 

Mesas de trabalho 400 200 

Quadro-negro 400 200 

FONTE: Srlva (1977) 

Para as medig6es lumfnicas do ambiente e necessaria tamoom verificar as 

condig6es do luz do ceu no momento da avaliagao, fator que tem forte influencia no 

resultado final. Conforme a IES Ughthing Handbook, sao adotadas as seguintes 

designagoes para o aspecto geral do ceu (SILVA 1977): 

• Claro .................................................................................. ate 30% oculto por nuvens 

• Parcialmente nublado ..................................................... 30 a 70% oculto por nuvens 

• Nublado ..................................................................... mais de 70% oculto par nuvens 

• Encoberto ............................................................................. 100% oculto por nuvens 

0 aproveitamento da luz natural no projeto arquitetonico deve considerar a 

iluminagao proveniente da luz solar direta ou indireta. levando-se em considera9(lo a 

reflexao da atmosfera e os efeitos da nebulosidade. Atraves do conhecimento da 
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situac;:ao geogr6fica do projeto a variac;:ao do radia<tJo ira ter conseq0€mcias 

marcantes no iluminac;:ao. Tendo o sol como fonte de luz, e preciso estabelecer 

algumas caracterfsticas como a posic;:ao solar de acordo com a hora do dia e com 

a estac;:ao do ano, as carateristicas do entomo (considerando-o tamoom como fonte 

de luz, devido a presenc;:a de superficies refletoras), a presenc;:a de nuvens, p6, outra 

partfculas s61idas e obstruc;:6es, a latitude e altitude do regiao, o clima e a quantidade 

de atmosfera que a luz solar atravessa. (MASCARO, 1983). 

Para o controle do insolac;:ao excessiva a atenc;ao recai quase 

exclusivamente para os elementos arquitetonicos, uma vez que sao eles os 

determinantes pela quantidade de luz que penetra no ambiente. A influencia do 

orientac;:ao das janelas (SILVA 1977), suas dimens6es e a presenc;a de vidros definem 

o grau de iluminac;:ao efetivo no ambiente em situac;:ao diuma. Tamoom a presenc;:a 

de beirais, marquises ou vegetac;:ao externa tem influencia direta no resultado final do 

iluminac;:ao interna do ambiente. 

3.5.4. Conforto Acus1ico 

No coso do avaliac;:ao em ambiente escolar, tanto o rufdo intemo como o 

externo tem forte influencia no rendimento dos alunos. 0 nao trartamento acustico dos 

ambiente escolares provocam a dificuldade de comunicac;:ao entre o professor e o 

aluno e a falta de privacidade entre classes. 0 elevados indices de rufdo intemo 

(vozes e reverberac;:ao) e externo (tr6nsito e atividades industrials, por exemplo) 

exacerbam a confusao entre os alunos, dando margem para conflitos, causam o 

desgaste do professor e possibilitam a falta de atenc;:ao e interesse dos alunos, alem 

dos efeitos negativos para a audic;:ao. 

0 ambiente acustico de uma escola depende essencialmente do local de 

implantac;:ao. A localiza<;:ao pr6xima a fontes de rufdo intenso, como avenidas de 
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grande tr6fego ou um aeroporto, podem prejudicar diretamente as condi<_;:6es 

internas do ambiente. 0 uso de materials duros no acabamento destes ambientes 

cria reverberac;:6es que prejudicam a comunicac;:ao. 0 fechamento das aberturas 

pode criar barreiras contra o rufdo, mas interfere tambem na ventila<_;:ao adequada 

para o conforto termico. Existe portanto, em alguns casas, incompatibilidade entre as 

condig6es ideals de conforto termico e acustico. A introdugao de materials de 

absorc;:ao acustica, tais como cortinas, carpetes e quadros de aviso com cortic;:a 

ajudam no diminuic;:ao do reverberac;:ao do rufdo interno em solos de aulas 

(KOWALTOWSKI et al [1], 1997). 

Para a avaliac;:ao das condic;:6es acusticas do sola de aula, alguns aspectos 

devem ser considerados como parametres: nfveis de rufdo maximo recomendados 

para escolas, nfveis de rufdos externos e internes, levantamento das fontes de rufdo 

(origem, tempo de durac;:ao), elementos isolantes e absorventes de som presentes no 

local, interferencias entre as atividades internos e das solos vizinhas. 

De acordo com a norma NBR 10151 - Nfveis de Rufdo para Conforto 

Acustioo, a tabela 3.5. mostra os nfveis de rufdo compatfveis e permitidos para o 

ambiente escolar. 

Tabela 3.5. Nfveis de Rufdo para Conforto Acustico em Ambientes Escolares 

ESCOLAS DB (A) 

Bibliotecas, solos de musica, solos de desenho 35-45 

Salas de aula, laborat6rios 40-50 

circula9ao 45-55 

FONTE. NBR -10151 

A preocupac;:ao com a fonte de rufdo e um aspecto importante a ser 

considerado no avaliac;:ao dos nfveis admissfveis, pais o grau de conforto acustico ao 

qual as pessoas estao expostas est6 diretamente relacionado ao rufdo percebido no 
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local e quanta menores forem os nfveis de rufdo ambiente, melhores serao as 

condig6es de trabalho. Segundo De Marco (1982), as classifica<;;6es para o rufdo 

ambiente sao tres : rufdos devidos as atividades exercidas no local (o usuario esta 

exposto a todo maquinario local, que nao deve ultrapassar certos nfveis); rufdos de 

fundo independentes das atividades pr6prias do local (necessidade de isolamento 

acustico j6 que este rufdo geralmente resulta do sobreposi<;ao de v6rios rufdos) e 

rufdos especfficos (como, par exemplo. uma unica maquina]. 0 controle de sons no 

local, como solos de aula. teatros, audit6rios. necessitam de uma distribui<;:ao 

homogenea do som que preserve a qualidade e a inteligibilidade do comunica<;:ao, 

evitando defeitos acusticos comuns (ecos. ressonancias, reverbera<;;Cio excessive). 

3.5.5. Conforto Funcional 

A ideia de funcionalidade ligada ao conforto ambiental est6 relacionada 

com a pr6tica arquitetonica. o suprimento das necessidades vitals e a satisfa<;Cio do 

usu6rio no convfvio com o ambiente. refletindo no produtividade dos usu6rios. Nao se 

trata somente das medidas mfnimas exigidas para a execU<:;tao de detemninada 

tarefa. mas engloba todo o programa arquitet6nico do edifica<;;ao. E claro que a 

ergonomic tem um fator preponderante nos condic;;6es de uso do ambiente, 

influenciando diretamente a realizac;;ao das atividades com o seu produto final. No 

coso especffico das escolas. a adequac;;ao do mobili6rio e as dimens6es dos 

ambientes devem estar resolvidos, seja dentro do sola de aula, nos laborat6rios, nos 

sanitarios, no refeit6rio e no p6tio de recreio, permitindo uma flexibilidade do arranjo 

especial pelo proprio usuario em acordo com as suas necessidades individuals. 

Este planejamento deve acompanhar todo o processo de execugao do 

ambiente, numa escala gradual do projeto. J6 no implantagao, o estudo das 

relac;;6es de proximidade entre os ambientes. sua acessibilidade e os fluxos que serao 
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mais utilizados; a disponibilidade de area uti! por usuario e a distribui<;;ao de ambientes 

para a execu<;;ao das atividades; a proporc;:ao entre os espa<;;os internes e os 

elementos que possibilitem um boa qualidade ambiental; as caracterfsticas 

antropometricas e o tipo de mobili6rio e equipamentos a serem utilizados; o tempo 

de permanencia em determinados ambientes e as consequencias oriundas deste 

perfodo no que diz respeito as necessidades com a postura, o clima social envolvido, 

as sensa<;;6es que o ambiente gera no estado emocional do indivfduo; os 

dispositivos de controle para o domfnio do ambiente e a rela<;;ao com os demais 

usu6rios presentes no local. E necessaria a perceP96o do significado do local e de 

seus elementos para que o indivfduo possa agir de modo correto e coerente com o 

que foi identificado. Para Gregotti (1975) "o reconhecimento do uso e da conexao e 
indispens6vel para a perceP<;;ao; nosso conhecimento se d6 somente enquanto 

ac;:ao e participagao, continua transformac;:ao e constru<;;ao de novos horizontes de 

utiliza<;;ao". 

A funcionalidade est6 intimamente relacionada ao projeto arquitet6nico e a 

sua programac;:ao de necessidades. Os aspectos importantes a serem analisados 

sao (KOWAL TOWSKI et al [3], 1999): 

• Densidade populacional, que depende da lotac;:ao do sola de aula e da 

disponibilidade de area Uti! por aluno. Recomenda-se 1 .5 m2 por aluno em sola 

de aula comum e uma lota<;;ao maxima por professor de 30 alunos. 

• Disponibilidade de ambientes para atividades especificas. Recomenda-se a 

presenc;:a de ambientes como biblioteca, laborat6rios, sola de educac;:ao artfstica 

e espa<;;o projetado especificamente para educac;:ao ffsica. 

• Disponibilidade de locais de armazenamento e exposi<;;ao de materiais did6ticos. 

Recomenda-se vitrines no hall de entrada e nos espac;:os de circula<;;ao do escola, 

bem como quadros de aviso nos pr6prias solos de aula e nos corredores. 
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• Relacionamento entre ambientes: acessos e fluxos de usu6rios. Recomenda-se 

um projeto que propicie uma orienta<;<Cio clara para os seus usuarios. 

• Detalhamento para a acessibilidade de pessoas portadoras de defici€mcia ffsica, 

necessariamente elaborado por especialistas, deve obedecer norrnas tecnicas e 

as leis vigentes. 

• Mobili6rio e sua antropometria, por faixa et6ria e por tipo de uso. Devem propiciar 

conforto e seguranga inclusive pora pessoas portadoras de deficilfmcia ffsica. 

Recomenda-se m6veis ajustaveis e anatomicamente corretos no seu projeto. 

Bernard Range (1998) discursa sobre a relagao funcional entre as respostas 

humanas e o ambiente construfdo, principalmente no tocante ao mobili6rio escolar. 

Fala sobre a possibilidade do design da mobilia escolar afetar as respostas dos 

usu6rios em quest6es motoras, fisiol6gicas, academicas e socials. 0 que ocorre 

normalmente e que as criangas sao acomodadas em carteiras escolares 

incompatfveis com as exigencias medicos, biomecanicas, de seguran<;:a. conforto e 

funcionalidade eo corpo terrnina por sujeitar-se as condig6es oferecidas. Torna-se 

necessaria uma abordagem metodol6gica para o estudo das rela<;:6es entre o 

design do mobflia e o usuario, enfocando a perspectiva antropometrica, fisiol6gica, 

dinamometrica, medica e mais recentemente a comportamental, atraves de uma 

analise experimental do comportamento do indivfduo no local e como sao definidos 

os deslocamentos e os angulos das articulag6es para que o mobiliario esteja 

subordinado ao corpo, respeitando as faixas et6rias e etapas de crescimento do 

usu6rio /aluno. 
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3.6. Metodologias de Pesquisa Aplicadas 

As metodologias aplicaveis a esta pesquisa derivam-se principalmente da 

Avalia<;:ao P6s-ocupa9ao no Ambiente Construfdo com as medi96es tecnicas 

descritas acima e dos Metodos de observa9ao em pesquisa de campo. 

3.6.1. A Avalia96o P6s-ocupa96o no Ambiente Cons1Tufdo 

Estudos te6ricos em arquitetura nos ultimos 50 anos procuram incorporar 

resultados de pesquisas tanto socials e comportamentais quanto tecno16gicas. A 

avalia9ao p6s-ocupa9ao, ou APO, de uma edifica9ao e uma das metodologias 

desenvolvidas para fomecer subsfdios as novas teorias e as novas tecnologias. 

Pesquisas sobre a rela9ao do usuario com o ambiente fisico e para a viabiliza<;<ao de 

melhorias no ambiente analisado atraves do ·retrofit" sao advindos tfpicos das APOs. 

As pesquisas APO relacionadas com o ambiente escolar sao inumeras 

atualmente, superadas em quantidade principalmente por estudos no habita<;<ao 

(ORNSTEIN, 1993). 0 metodo de avalia9ao do ambiente escolar utilizado nos APOs 

aproxima-se do metodologia da psicologia ambiental descrita por Lee (1977) e pode 

apresentar, alem do avalia9ao do edifica9ao e do observa9ao do usuario em 

rela9ao ao ambiente, tamoom a realiza9ao de um experimento in loco cuja 

finalidade e testar uma ou mais hip6teses em condi<;<6es especfficas e as resultantes 

mudan<;<as na melhoria do ambiente originadas do manipu1a9ao desta condi<;<6es. 

No Avalia9ao P6s Ocupa9ao, a edifica9ao e analisada de acordo com um processo 

e coleta de dodos, e podemos citar como exemplos de roteiro o Estudo de Coso de 

uma escola de 1• e 2• graus da cidade de Sao Paulo (ORNSTEIN et al. 1995) e as 

pesquisas 'Melhorias do Conforto Ambiental em Edifica96es Escolares Municipals de 

Campinas, SP" (KOWALTOWSKI et al [1], 1997). Ambos as avalia<;<6es tecnicas do 

ambiente escolar incluem observa96es e medi96es que apontam deficiencias reais 
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em diversos aspectos de conforto. Tamoom sao necessaries avaliac;:6es participativas 

dos usu6rios no busca de melhoria do ambiente de trabalho e conforto. A analise de 

desempenho do edificagao segue os procedimentos: 

• Planejamento da observac;:ao do local atraves do contato com os respons6veis 

pela instituic;:ao, a preparac;:ao do roteiro de visita e o levantamento de campo; 

• Analise do desempenho do sistema construtivo, as condi<;:6es de conforto 

ambiental. a funcionalidade presente no projeto arquitet6nico, as relac;:6es de 

interagao entre o ambiente construfdo, o comportamento humano e a 

manutengao necessaria; 

• Visitas tecnicas para a identificac;:ao e quantificagao dos problemas detectados, a 

elaboragao de um check-list; 

• Selec;:ao dos ambientes por categorias : setores administrcrtivos, pedag6gicos, 

vivencia dos usu6rios, manutengao e servigos gerais; 

• Vertficac;:ao dos nfveis de satisfagao atraves da aplicagao de questionarios aos 

usuarios do ambiente de acordo com sua fungao; 

• Analise do contexto s6cio econ6mico e urbano em que est6 inserida a 

edificagao; 

• Registros fotogr6ficos e relat6rio tecnico acerca dos elementos observados; 

• Recomendac;:6es projetuais para a eficiente melhora das relac;:6es do ambiente 

com o indivfduo diretamente ligado a ele. 
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3.6.2. Tecnicas de ObseNac;ao 

A maioria das pesquisas no 6rea educacional divide-se em pesquisa qualitativa 

e estudo de coso. 

3 .6.2 .1 . A Pesquisa Qualitative 

A caracterfstica principal do pesquisa qualitativa e a aplicac;;:ao do estudo no 

ambiente natural. Ela e a tonte direta de dodos e o pesquisador. o seu principal 

instrumento. Portanto. o contato direto e prolongado do pesquisador com ambiente 

se dar6 atraves da pesquisa de campo. Essa e uma forma de estar pr6ximo as 

circunstancias particulares que venham a ocorrer durante a abordagem. 

Os dodos obtidos sao. em sua maioria, descritivos. No final da avaliac;;:ao 

teremos a descric;:ao do numero de pessoas, suas vestimentas, a maneira como se 

locomovem no ambiente, as situac;:6es a que estao expostas. alem de dodos como 

fotografias, desenhos, entrevistas com os usu6rios. Todo e qualquer detalhe, mesmo 

que aparentemente simples. ter6 sua importancia no somat6ria final. 

0 estudo deve conferir importancia ao processo. Seus procedimentos e 

interac;:6es sao multo mais importantes do que o produto, pois eles mostram como se 

manifestam as atividades. Deve enfatizar a perspective dos participantes para resultar 

em informac;:6es mais originals. alem de permitir verificar o dinamismo interno do 

ambiente; 

A an61ise dos dodos tende a ser um processo indutivo. A preocupa<;ao nao 

deve recair sobre evidencias e hip6teses pre-definidas. As quest6es iniciais vao se 

desenvolvendo e progredindo no decorrer do estudo. 
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3.6.2.2 0 Estudo de Coso 

0 estudo de coso tem seu interesse em uma unidade dentro de um universo 

mais amplo. Ele tem seus objetivos delimitados e visa aspectos unicos e particulares 

do situac;ao. Segundo Ludke e Andre ( 1986 ), suas caracterfsticas principais sao: 

• o interesse pela descoberta e pelos novas elementos que possam surgir durante o 

estudo; 

• a importancia suprema do contexto no qual estao inseridas as indaga<;6es; 

• a revelac;ao do realidade em suas formas multiplas contida em determinada 

situac;ao. 

0 pesquisador utiliza uma variada fonte de informa96es em diferentes 

momentos e situac;6es no estudo de coso. procurando relator as suas pr6prias 

experiencias durante o estudo. Estes relatos podem ter uma linguagem mais informal 

e acessfvel do que outros tipos de pesquisa. Fotografias, slides. desenhos. discuss6es, 

dramatizac;oes podem transmitir de forma clara e articulada as experiencias 

adquiridas. 

As observac;6es fazem parte dos dois tipos de pesquisa descritos acima. A 

etapa do observac;ao durante a pesquisa exige um preparo rigoroso para que ela 

seja v61ida de apreciac;ao e tenha conteudo para a pesquisa. 0 planejamento deve 

ser met6dico e compreender algumas caracterfsticas, tais como (LUDKE et al, 1986): 

• a delimitac;ao do objeto de estudo, definindo-se claramente o toea do 

investigac;ao; 

• a especificac;ao dos principals aspectos que serao abordados, do espac;o e 

tempo em que ser6 realizada a amostra; 

• a definic;ao do grau de participac;ao do observador. 
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Buford Junker (1971 ) estabeleceu quatro situac:;:6es nos quais o observador 

poder6 enquadrar-se: 

1. Participante Total: quando o observador nao revelo ao grupo a sua identidade e 

nem o prop6sito do estudo. Dessa forma, ele ter6 a perspective de um 

participante do grupo, com acesso a um nfvel limitado de informa<;:6es. Ele ter6 

uma visao interna dos acontecimentos; 

2. Participante como Observador: revelo apenas uma parte do que pretende. 0 

Objetivo de nao deixar totalmente Claro 0 que deseja e nao provocar muitas 

alterac:;:6es no comportamento do grupo estudado; 

3. Observador como Participante : os objetivos sao revelados desde o infcio da 

pesquisa, assim como a identidade do observador. Ele ter6 acesso a uma 

grande variedade de informac:;:6es, inclusive fornecidas pelo proprio grupo. Neste 

coso, o grupo ter6 um grande poder de decisao naquilo que permitem que seja 

tornado publico; 

4. Observador Total: o observador nao interage e nem estabelece nenhum tipo de 

relacionamento com o grupo. A sua presenc:;:a e totalmente camuflada para que 

desenvolva a sua atividade sem ser visto. 
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Capitulo 4 

Metodologia e Materiais 

A metodologia e os materiais adotados foram escolhidos para uma pesquisa 

na area de avaliac;:ao p6s-ocupac;;ao com enfase em observac;:6es comportamentais 

e conforto ambientaL 

4.1. Materiais 

Foram usados como base de caracterizac;:ao das escolas publicas da regiao 

de Campinas os dodos da pesquisa: "Melhorias do Conforto Ambiental em 

Edificac;:6es Escolares Municipais de Campinas, SP (KOWAL TOWSKI et al [1], 1997)". 

4.1.1. Mediq6es Tecnicas 

As medi<;:6es tecnicas foram efetuadas com os seguintes equipamentos: 

• Avaliac;:ao do Conforto termico: foram utilizados os term6metros de globo, de 

bulbo seco e de bulbo umido construfdos no Laborat6rio de Conforto Ambiental da 

FEC/Unicamp, montados com term6metro de mercuric INCOTERM. 0 termometro 

de globo atinge a escala -1 oo C a 50° C e os demais com escalas entre -1 oo C a 
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l ooo C. Tamoom foi utilizado um anem6metro de fio quente digital da marco 

LUTRON, modelo AM - 4204. 

• Avaliac;ao do Conforto Lumfnico: foi utilizado um luxfmetro digital da marco 

LUTRON, modelo LX- l 02. 

• Avaliac;ao do Conforto Acustico: foi utilizado um medidor integrador de nfvel de 

pressao sonora, digital, da marco ROBOTRON, modelo 00026. 

• Para as medit,;6es de funcionalidade foram analisados projetos arquitetonicos das 

edificac;6es e foram efetuados registros de dimenS6es "in loco" com frena de 20 

metros. 

4.1.2. Planilha Tecnica de Avalia9ao 

As avalia<;6es tecnicas foram registradas em um relat6rio de obseNat,;6es ao 

qual denominamos Planilha Tecnica de Avaliac;Qo que teve par objetivo o 

entendimento dos aspectos arquitetonicos. Esta planilha e descrtta no Anexo 2. 

4.1 .3.Question6rios 

Foram aplicados tres tipos de questionarios especfficos: aluno, professores e 

diretor. 

4.1.3.1.Question6rio Aplicado ao Aluno 

0 questionario aplicado ao aluno teve por objetivo verificar o grau de 

satisfac;ao quanto ao conforto ambiental, o mobiliario e a vestimenta dos alunos, 

procurando para isso usar uma linguagem simples e objetiva, ja que a populac;ao 

escolhida para a analise foi de alunos que estao cursando o ensino fundamental. 
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Coda question6rio e individual e com uma identifica<;('lo no ato da entrega. com um 

numero correspondente ao ·mapa" de identificac;ao dos alunos dentro da sola de 

aula. Assim foi possfvel verificar com maior precisao as respostas obtidas com a 

situac:;:ao do ambiente. Este question6rio est6 descrito no Anexo 3. 

4.1.3.2.Questionario Aplicado ao Professor 

0 questionario aplicado ao professor respons6vel pela sola de aula teve par 

objetivo questionar como os alunos aceitam o ambiente e se estao atentos para as 

quest6es de conforto.Esta descrito noAnexo 4. 

4.1.3.3.Questionario Aplicado ao Diretor 

A aplicac:;:ao deste questionario teve interesse em aspectos gerais dos alunos 

com a escola e nao apenas como ambiente do sola de aula. Est6 descrito no 

Anexo 5. 

4.1.4. Planilha de Registros do Comportamento 

0 comportamento e as atitudes dos alunos dentro do sola do aula foram 

registrados no Tabela 4.1 com o procedimento a seguir: 

4.1.4.l.Registro das Atividades: tipo de aula 

0 motem6tica 
0 portugues 
Ociencias 
0 educac:;:ao artfstica 
0 danc:;:a/ginastica 
Otv/video 
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• Objetivo: identificar o tipo de atividade exercida no local para, na analise futuro, 

poder concluir em que ponto ela vai afetar o comportamento e a sensogao de 

conforto do usuario. 

4.1.4.2.Registro da Vestimenta: 

• Objetivo: como foi dito no Capitulo 3, no item relacionado ao conforto ambiental, 

a vestimenta exerce uma forte influencia na sensagao de conforto do indivfduo e 

nas suas atitudes pora a melhoria do conforto. 0 quadro apresentado na Figura 

4. l procura identificar o tipo de vestimenta usada pelos alunos durante a aula e 

como este fator poder6 influenciar nas condit;6es de conforto. Foi dividido em 

vestimenta leve, mediana. pesoda e diferenciada, este se refere ao fato de que, 

no Brasil principalmente, as pessoas tendem as misturar uma vestimenta leve com 

uma pesada (sand61ia com calc;a em tecido pesodo, por exemplo). A 

identificagao dos alunos foi feita atraves do mapa de Jocalizac;ao que identifica a 

posic;Qo dos alunos em suas respectivas carteiras (considerando um padrao 

maximo de 40 alunos por sola) e posiciona a lousa na sola de aula. Este mapa 

acompanhou toda a pesquisa e foi a base para a identificagao dos alunos 

quando da distribuic;ao dos question6rios e para as medic;6es sobre ventilagao e 

nlveis de iluminagao que foram descritas anteriormente. 

54 



~~ !.EVE MEDIANA PESADA DIFERENC. . 1 2 3 4 5 6 

01 7 8 9 10 11 1 2. 

02 13 14 15 16 17 18 

03 
19 20 21 22 23 2 

25 26 27 28 29 30 
4 

04 31 32 33 34 35 36 

05 37 38 39 40 

06 
07 Pesi<;:oe des clune s 

08 no solo de aula 

09 
10 
1 1 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 LEVE 

short/soia 
28 mongo curta 

29 sand61ia/chinelo 

30 
MEDIANA 

cal!;a compr. 
31 mango Iongo/curto 

32 tenis 

33 
PESADA 

34 
cal!io compr. 
mongo Iongo 

35 joquetojpoletli 

36 
tenis/sapato 

DIFERENC. 
37 short 

38 mango Iongo 

39 
e/ou 
jaqueta com sond~lia 

40 

Fig. 4.1. Quadro para a identifica<;ao do vestimenta. 
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4.1 .4.3.Registro das lnterferencias dos Alunos no Conforto 

/l$ obseNa96es das interterencias dos alunos referentes o conforto ambiental 

em sola de aula foram registradas em uma planilha especffica (tab. 4. 1) onde foi 

realizado o mapeamento das atividades dos alunos. /l$ figuras desta tabela foram 

representadas atraves de uma simbologia (fig.4.2) cujo objetivo foi criar uma 

linguagem r6pida para a identifica<;:ao das atitudes dos usu6rios dentro da sola. Os 

fcones representam o comportamento em re1a9ao a sensa<;ao de conforto ou 

desconforto ambiental. A tabela 4.2. divide as a96es relativas aos aspectos de 

conforto para dar destaque as interterencias mais eficientes. 
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Fig. 4.2. Simbologia dos comportamentos para o registro das interferencias dos alunos 

em reiO<;;ao ao conforto. 
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!J.$ atitudes dividem-se em positivas ou negativas em relac;:ao ao ajuste do 

conforto, descrito conforme a Tabela 4.2. As atitudes relacionados com disciplina 

podem interferir negativamente no conforto acustico e funcionalidade do sola de 

aula. 

Tab. 4.2. Descric;:ao do simbologia 

Figura 1ipo de interferencia no ajuste do 
Conforto Ambiental 

1a4 Termico e sonoro 

5e6 Termico e lumfnico 
7e8 lumfnico 
9,10,16,17,18 Termico 
11 e 19 Funcionalidade 
20,23 e24 Circulac;oo 
12 a 15; 21 e22 Disciplina 

4.2. Metodologia: 

As medi<;:6es tecnicas. observac;:6es tecnicas. aplicac;:6es de question6rios e 

observac;:6es do comportamento dos alunos referente ao conforto ambiental foram 

realizadas em duos escolas estaduais do regiao de Campinas: E.E. Mur Segurado, 

localizada na Av. Brasil n. 2080, Jd. Brasil. Campinas -SP e E. E. Prof<' Maria Alice 

Colevati Rodrigues. localizada no Av. lndependencia, s/n. Vila lndependencia no 

Distrito de Barao Geraldo, Campinas -SP. 

A metodologia foi enquadrada em quatro dias com objetivos especfficos: 

• l o Dia : no primeiro dia procurou-se observar o comportamento dos alunos no sua 

condi<;:ao habitual de funcionamento. Estas observac;:6es foram registradas no 

Tabela 4.1. 

59 



• 2o Dia : foram efetuadas as medi<;:6es e obseNa<;:6es tecnicas e obseNado o 

comportamento dos alunos no mesmo modo do primeiro dia. As obseNa<;:6es 

foram registradas nos planilhas especfficas descritas acima. 

• 3o Dia : foram introduzidas modificac;:6es no ambiente, tais como fechar janelas e 

cortinas e a alterac;:ao do arranjo do mobiliario. 0 registro das obseNa<;:6es de 

comportamento mais uma vez usou a Tabela 4. 1 . 

• 4°Dia : foram aplicados os question6rios e efetuadas outras obseNa<;:6es de 

comportamento com registro na Tabela 4.1. 

As etapas da pesquisa de campo foram: a elabora<;:ao dos instrumentos 

(materials), o Pre-teste e os ajustes aos instrumentos e metodos, e a pesquisa de 

campo efetiva. 
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Capitulo 5 

Pesquisa de Campo 

5.1.Pre-teste 

A aplica<;ao do pr&teste teve por fun<;ao avaliar o proprio andamento da 

pesquisa, os instrumentos e metodos desenvolvidos. Foi escolhida a Escola Estadual 

Prof". Maria Alice Colevati Rodrigues e as visitas tecnicas abrangeram os dias 

compreendido entre 26 e 28 de junho de 2000. Foi escolhida a terceira serie do 

ensino fundamental no perfodo vespertine, contando com a presen<;;:a e colabora<;ao 

do professora respons6vel pela classe. 

0 uso da simbologia adotada durante a obseNa9(Jo em campo mostrou-se 

um instrumento 6gil para o mapeamento das atividades dos usu6rios quanto a 
obseNa<;ao das atividades desenvolvidas, tipo e dura<;ao do atividade, tempo de 

permanencia no ambiente, detec<;ao das interferencias voluntaries exercidas pelos 

usu6rios, atitudes possivas ou ativas frente aos problemas do ambiente, qual o tipo de 

usu6rio exerce maior ou menor influencia (identifica<;ao do aluno de acordo com o 

"mapa" de localiza<;ao), local onde acontecem as interferencias, verifica<;;ao do 

contexto em que ocorrem os comportamentos (tipo de atividade exercida no locaL 
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sola com lotQ(;:ao m6xima. sola com pouca lota<;;:ao). verifica<;;:ao da eficacia das 

interferencias dos usuarios (melhora a qualidade do ambiente, piora a qualidade do 

ambiente, nao interfere no resultado final). 

Para a aplica<;;:ao efetiva da pesquisa a metodologia adotada sofreu algumas 

m0difica<;;:6es e corre<;;:6es em rela<;;:ao ao pre-teste. A abordagem ocorreu em 

quatro dias consecutivos (contra os tres dias realizados) mantendo a ideia original em 

que o observador revelou apenas uma parte da intengao. com a finalidade de 

realizar coda tarefa (observagao da situagao habitual. medi<;;:6es tecnicas, 

interferencia do observador e aplicagao dos questionarios) em dias especfficos. 

5.2. Observa96es e Medi96es nas Duas Escolas Escolhidas 

A pesquisa de campo iniciou-se efetivamente na data de 24 de outubro de 

2000. Na E.E. Artur Segurado a pesquisa estendeu-se ate o dia 30 de outubro de 

2000. Na E.E.ProfO Maria Alice Colevati ROdrigues a pesquisa de campo realizou-se 

nos dias 20, 21, 22 e 23 de novembro de 2000. 

0 registro dos resultados das observag6es e medig6es tecnicas bem como das 

aplicag6es dos questionarios est6 apresentado para coda escola pesquisada 

separadamente. Foram criadas duos tabelas (Tab. 5.12 e Tab. 5.14) de resultados do 

registro das observag6es do comportamento dos alunos. Destacando o objetivo 

principal desta pesquisa, estas tabelas sao apresentadas em sequencia uma da outra 

permitindo uma comparagao mais efetiva. 
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5.3. Caracteristicas Fisicas da E.E. Artur Segurado 

De acordo com as observa<;:6es feitas no local e com os question6rios 

aplicados 6 diretoria e 6 professora presente durante a aplica<;:ao do teste. a escola 

pcssui ruas pavimentadas e arborizadas, ilumina<;:ao publica e acesso f6cil ao local. 

tanto em vefculo particular quanto em transpcrte publico. com facilidade para 

acessar o centro da cidade e proximo as duos rodovias que ligam aos bairros. Nao 

aparenta lixo ou sujeira nos ruas. 0 entorno e misto. com edifica<;:6es residenciais. 

comerciais e institui<;:6es publicas. A escola pcssui uma arbortza<;;ao interna ao lote 

bastante significativa. 

0 prooio pcssui 11 (onze) solos de aula distribufdas em dais pavimentos. A 

planta baixo da escola apresentada na Figura 5.2. mostra a configura<;:ao da 

edifica<;:ao. 0 corredor central estreito interfere no pcssibilidade do conforto termico e 

acustico das solos de aula. dificultando a ventila<;:ao cruzado e a privacidade das 

atividades de coda sola. 

As solos de aula tem capacidade para 35 (trtnta e cinco) alunos. 0 

funcionamento dos perfodos da escola e diumo e vespertino. Alguns ambientes 

pcssuem dimens6es insuticientes para o total de lota<;:6o requerido, como o refeit6rio. 

mas possui p6tios coberto e descoberto em tamanho suficiente. Possui tamrem um 

bom estado de conserva<;:ao quanto 6 limpeza. pintura dos elementos construtivos. 

caixilhos e vidros. 

A escola e frequentada por alunos de classe media sendo que a grande 

maioria deles utiliza o transpcrte coletivo (tipo vans) e carros particulares. 

A implanta<;:ao. planta arquitet6nica e vistas da escola estao indicadas nos 

Figuras 5.1 ate 5.6. 
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Fig. 5.3. Vista Frontal da E.E. Artur 
Segurado 

Fig. 5.5. Vista dos Elementos de Veda<;ao e 
Cobertura 
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Fig. 5.4. Vista do Jardim Frontal 

Fig. 5.6. Vista do Patio lnterno 



A sola de aula onde foi realizado o teste abriga alunos da 2° serie do ensino 

fundamental com idades entre 08 e 11 a nos, possui uma capac ida de maxima de 35 

alunos. Construida em aivenaria ceramica com pintura interna em tinta i6tex no cor 

creme, sendo a faixa inferior em pintura impermeavel (Fig. 5. 7 e 5.8), forro em laje 

com pintura latex na cor bra nco e piso em taco de madeira. Possui amplas janeias 

em modelo basculante com visao para o gaipao externo, embora este somente 

seja visto como usu6rio (aiuno) em pe devido a altura do peitoril. 0 acesso a sola e 

feito atraves de um corredor de circulac;:ao central. Alguns detalhes construtivos 

apresentam-se no cor azul rei. 

Fig. 5.7. Vista Interne do Sola de Aula 

focaiizando as aberturas 
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Fig. 5.8. Vista da Sala de Aula 

da E.E. Artur Segurado 



5.3.1. Avalia9do do Conforto Ambiental : E.E. Artur Segurado 

A Avaliac;:ao Tecnica foi reaiizada no dia 25 de outubro de 2000 com infcio do 

observac;:ao as 13:25 hs e termino as 16:00 hs. hor6rio de interesse desta pesquisa, 

coincidindo nos observac;:6es. 

5.3.1 .1 .CONFORTO TERMICO 

0 ambiente apresentava-se em situac;:ao multo quente (Tab.5. 1) e a 

ventiiac;:ao proveniente das tres amplas janelas com b6sculas era insuficiente para 

amenizar o desconforto. (Tab. 5.2 e Fig. 5.9.). A porta era mantida constantemente 

aberta. permitindo uma ventilac;:ao cruzado j6 que os ventiladores de teto ligados nao 

contribuiam substancialmente nestas condic;:6es. 

Tabela 5.1. Condic;:6es Termicas do Ambiente 

Horario Term. globo Term. bulbo Term. bulbo I Velocidade do Condi<;:6es do 

seco umido ar ceu 

I 
Mfn. = 0,1 Parcialmente 

14:05 30,0 ° c i 29,6 ° c 24,7 ° c Max.= o.2 encoberto 

Tabela 5.2. Condi<;:ao do Ambiente 

Elementos Dimens6es Quantidade Proporcao 'aberturas 
0 I 

I i 
Janela basculante 2,00 X I .82 (m) I 30 bascules Todas abertas 

Porta 0,80 X 2, I o (m) I 01 Abert a 
Cortinas 2,00x 1.82fm] I 03 Abertas 
Venftladores --------- I 02 LiQados 
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0.10 

Fig. 5.9. Indices de Velocidade do Ar (m/s) 

5.3.1 .2.CONFORTO LUMINICO 

0 ambiente possui orienta<;:ao Nordeste causando problemas de insola<;:ao no 

perfodo da manha, quando a incidencia ocorre diretamente nas pessoas sentadas e 

na lousa. Nesta hora e necess6rio 0 fechamento das COrtinas que sao 

confeccionadas em tecido opaco na cor bronco, dificultando a ventila<;:ao. Alem do 

ilumina<;:ao natural lateral tamoom e utilizada a ilumina<;:ao artificial que permanece 

ligada durante todo o perfodo de atividades. A figura 5.1 0. mostra a localiza<;:ao das 

lampadas fluorescentes no forro da sola de aula e a figura 5. 1 1 . mostra os niveis de 

ilumina<;:ao, de boa qualidade, obtidos pelas medi<;:6es tecnicas. 
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LOUSA 

CANOPLA COM TREs 

LAMPADAS FLUORESCENTES 

E::::3 

E::::3 

E::::::3 

Pienta Baixo de Sale de Aula 
S/Esc. 

Fig. 5. 10. Localizac;ao das lampadas no forro da sola de aula 

:280 64::: 

;I ;482 810 

:sss 770 

Fig. 5. 11. indices de lluminac;ao (lux) 

Hor6rio : 13:25 hs. 

Condic;6es do Ceu : parcialmente encoberto 
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5.3. 1.3 .CONFORTO ACUSTICO 

As medi<:;:6es sonoras foram realizadas levando-se em considera<:;:6o a 

lotac;:ao do ambiente e as diversas localiza<:;:6es do apareiho dentro do sola de aula. 

Os resultados est6o descritos no Tabela 5.3. 

Tabela 5.3. lntensidade Sonora obtida no dia 25/l 0/2000 

Hor6rio I Lota<;:6o do ambiente Localiza<;:ao do aparelho lntensidade Sonora 

13:35 ! cheio fundo do sola 65 dB 
14:15 I cheio frente do sola 68 dB 
14:27 i cheio porta 71 dB 
14:20 I cheio meioda sola 75 dB 
15:55 r vazio ( recreio) fundo do sola 80 dB 

Uma das maiores fontes de rufdo e o proprio barulho interno do sola de aula e 

tambem o oriundo do patio (quando outra classe faz atividades externos) e das solos 

localizadas no pavimento superior. A alta reverbera<:;:ao causada por materials nao 

absorventes empregados no construc;:ao (o excesso de elementos em concreto) 

dificultam a inteligibilidade no comunica<:;:ao. Os indices de intensidade sonora 

encontrados sao considerados elevados de acordo com a norma NBR 1 0 l 5 l , que 

prop6e valores entre 40 e 50 dB para solos de aula. 
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5.3.1.4.CONFORTO FUNCIONAL 

A organizac;ao especial e funcional da sola apresentava a configurac;ao 

iradicional de sola de aula, mostrada nos Fig. 5.12 e 5.13. A sola possui mesas e 

cadeiras em estrutura met61ica com tampa em madeira e chapa laminada; quadro 

negro frontal e lateral; armories; cartazes, estante para livros; globo; lixeira; rel6gio fixo 

no parede; cortinas em tecido bronco opaco e lumln6rlas no teto. Pela falta de 

local para deposito no escola h6 v6rlas mesas e cadelras empilhadas no fundo do 

sola, orlando problemas no configurac;ao do espac;o. Elas diminuem o espac;:o uti! do 

ambiente alem de oferecerem risco de queda e ferimento nos alunos. A professora 

mostrou seu interesse em utilizer o quadro lateral quando ocorrer insolac;ao excessive 

no quodro negro frontal, reorganizando assim a configurac;:ao rfgida na qual se 

encontram as mesas e cadeiras. 

Fig. 5.12. Vista do Quadro Negro Frontal 

Lateral 

Fig.5.13. Vista do Quadro Negro 

A fig. 5.14. mostra o mapa de localizac;ao dos alunos dentro do sola de aula. 

Ele foi utilizado para a observac;ao das interferencias e atitudes em relac;:ao ao 

conforto ambiental. A organizac;:ao dos assentos permaneceu semelhante durante 

todo o perfodo de observac;ao. 
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Professora 

Legenda 

[X] aluno presente 

= 
D a!uno que 
c::o:::> foltou no die 

Pienta da Sale de Aula 
S/ Esc. 

Lixeira 

' 

Louse Lateral 

do Observador 

Carteiras e 

Fig. 5.14. Mapa de localiza<;:ao dos alunos no interior da sola de aula 

Data: 24/l 0 100 

Lotac;ao : 26 alunos 

5.3.1 .S.VESTIMENTA 

A vestimenta utilizada pelos alunos durante a pesquisa de campo foi 88% 

leve e 12% media no (Graf. 5. l ). Os indices de resistencia termica de alguns tipos de 

vestimenta seguem a Tabela de Valores de Resistencia Termica apresentada no 

Anexo 1 . A vestimenta est6 dividida em quatro categorias : 

" Leve : intima. camiseta mango curta em tecido leve, short ou soia, sand61ia ou 

chinelo ou ten is com meia ate o tornozelo. Medida equivalente a 0.38 clo. 
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• Mediana: intima, camiseta mango curta em tecido leve. calc;a comprida em 

tecido leve, tenis com meia ate o tornozelo, Equivalente a 0,53 clo, 

• Pesada: intima, camiseta mango curta ou mango Iongo em tecido pesado, 

jaqueta em tecido pesado, caic;a comprida em tecido pesado, tenis ou sapota 

com meia ate o joelho, Equivalente a 1 ,25 clo. 

• Diferenciada: intima, camiseta tipo regata, calc;a comprida em tecido pesado, 

tenis com meia ate o tornozelo, equivalente a 0,63 clo ; ou intima. camiseta 

mango Iongo em tecido leve , short e sand61ia, equivalente a 0,40 clo ( ou ainda 

variac;6es de jaqueta com sand61ia, por exemplo). 

Gr6fico 5. 1 . Media do Vestimenta Utilizada pelos Alunos do E. E. Artur Segurado 

Mediana 

12% 

!iii Leve 

!iii Mediana 

DPesada 

Leve 

88% 

0 Diferenciada 

Media da vestimenta utilizada pelos alunos 

Legend a 
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5.3.2.Resultado dos Questionarios: 

E.E. Artur Segurado 

De acordo com o question6rio respondido pela professora respons6vel pela 

classe, os alunos entram no sola em fila ordenada, embora nao existam regras rfgidas 

de comportamento dentro do ambiente e durante as atividades costumam 

conversor um pouco. Quanto as quest6es de conforto ambiental eles reclamam um 

pouco do conforto termico e do barulho externo, mas nao reclamam do ilumina<;;ao 

e do espa<;:o ffsico do sola de aula. Como caracterfsticas habituais. a professora 

considera o ambiente quente no verao e confort6vel no invemo, mas a ventila<;:ao e 

pouco sotisfat6ria. A ilumina<;:ao do sola e do p6tio e considerado ideal para as 

atividades desenvolvidas. Quanto as interferencias de ruido, suas maiores 

preocupat,;:6es recaem sobre aquele que ocorre entre as salas de aula e o oriundo 

do p6tio, que Jocaliza-se lateralmente a esta sola. No periodo do tarde os problemas 

de insola<;:ao na Jouso ocorrem no inicio do turno. embora seja de forma fraca. 

Quanto a altera<;:6es do ambiente interne, ela gostaria de retirar as mesas e 

cadeiras empilhadas no fundo da sola e trocaria as cortinas por outras de tecido mais 

leve, permitindo as manipulm;:ao pelos alunos e considerando a importancia do 

estudo sobre o conforto ambiental. 

Para a diretora a escola possui ambientes de sola de aula em dimens6es 

ideais. p6tio coberto e descoberto grande, laborat6rios razoavelmente grandes e 

refeit6rio em tamanho insuficientes para o total de alunos. Considera o conforto 

termico das solos quente no verao e ligeiramente frio no inverno, a iluminat,;:ao muito 

baixo e as fontes de ruido geradas principalmente pelos pr6prios alunos. entre as solos 

e no hor6rio do recreio. 

Os resultados do aplica<;:ao dos question6rios aos alunos sao mostrados na 
Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4. Resultado do Question6rio Aplicado aos Alunos na E. E. Artur 

Segurado 

Ques!Oes Porcentagens de respostas (%) 

Voce gosta de estudar nesta sola de aula? 

sim 94,5 
nao 5,5 
indiferente 0 
Onde voce gosta de sentar? 

na frente 44 
no meio da sala 11 
no fundo da sala 5,5 
perto do professora 33 
perto da janela 22 
perto da porta 5,5 
Voce sempre senta no mesmo Iugar ? 

sim 39 
nao 0 
asvezes 61 
Voce acha que esta calor aqui dentro hoje? 

esta muito quente 33 
esta um pouco auente 44 
nao esta nem quente nem frio 17 
esta um pouco frio 6 
esta muito frio 0 
Voce ache que esta sola e clara ou escura? 

e muito clara 28 
e um pouco clara 50 
nao e clara e nem escura 22 
e escura 0 
e muito escura 0 
Voce consegue enxergar tudo o que esta escrito na louse? 

enxerao muito bern 50 
enxerao mais ou menos 28 
nao consiao enxeraar 0 
nao enxerao poraue bate sci na louse 17 
s6 enxerao quando eu sento na frente 17 
Quando a professora tala voce consegue ouvir a voz dela? 

escuto muito bern 72 
escutobem 22 
escuto mais ou menos 0 
escutomal 0 
naoescuto 0 
nao responderam 6 
Como e a cadeira onde voce esta sentado? 

egrande 33 
' 

epequena 17 
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e confortavel 50 

nao e confortavel 33 
Nota : algumas respostas excedem 1 00% porque permitiram mais do que uma alternative 

A pergunta livre mostrou os elementos mais desejados pelos alunos desta sola 

de aula (Tab. 5.5.) 

Tabela 5.5. Resultado da Pergunta Livre na E.E. Artur Segurado 

Necessidades Desejadas Porcentagens des 
entrevistados f%1 

Menos baaunca 28 
Televisao 17 
Computador 17 
lv condicionado 11 
8ebedouro 11 
Cadeira airat6ria 11 
Espuma na cadeira 11 
Maier ventilacao 11 
Radio 11 
Biblioteca 5,5 
Flores 5,5 
Quadro artfstico 5,5 
Venfflador a mais 5,5 

Os resultados demonstram a satisfa<;;Cio com o ambiente intemo e a 

preferencia pelas mesas situadas na frente da sola. Nao percebem as condi<;;6es 

reais de conforto termico e tamoom nao reclamam da visibilidade. Alegam escutar 

bem embora fac;;am queixas quanto ao barulho interno, pois a pergunta livre 

demonstrou que percebem as dificuldades de comunicac;;ao e aprendizado devido 

as condi<;;6es de perturba<;;Cio dos integrantes da classe. Nesta faixa et6ria a crianc;;a 

geralmente deseja itens que podem ser considerados luxuosos como computador e 

ar condicionado. E importante notar que h6 individuos que estao atentos ao conforto 

termico, solicitando maior ventila<;;Cio no ambiente. 
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5.4. Caracterlsticas Fisicas do E.E. ProfO Maria Alice Colevati 

Rodrigues 

A escola localiza-se em regiao com ruas pavimentadas e arborizadas, 

iluminac;,:ao publica e acesso facil ao local, tanto em vefculo particular quanta em 

transporte publico. Nao aparenta lixo ou sujeira nos ruas e o entorno e composto em 

sua maioria por edificac;,:6es residenciais. 

0 prooio possui apenas 04 (quatro) solos de aula na dimensao padronizada 

de 7,03 x 7,05 m com capacidade para 30 (trinta) alunos. As solos sao divididas por 

dois pavimentos. A planta baixo do escola, apresentada na Figura 5. 16, mostra a 

existencia de um corredor lateral para o acesso as salas. Esta distribuic;,:ao permite 

uma mesma ortentac;,:ao solar para todas as salas e a possibilidade de uma minima 

ventilac;,:ao cruzado com as portas mantidas abertas. Existe ainda uma outra sola de 

aula menor (para turmas especiais). 0 espac;,:o para a sola dos professores est6 

situado em looal improvisado pois localiza-se na patamar da escada, no segundo 

piso. Externamente os tijolos e a estrutura em concreto sao aparentes. 

A escola funciona em dois turnos, no periodo diumo e vespertine. 0 numero 

real de alunos que freqOentam a escola e de 31 0 somando-se os dois perfodos. 0 

p6tio coberto apresenta dimens6es insuficientes para atender a demanda do local 

mas as areas externas para atividades recreativas tem dimens6es bastante 

generosas. A escola e freqOentada por alunos de classe media baixo que utilizam o 

transporte coletivo em 6nibus escolares, 6nibus circulares e carros particulares. 

A implantac;,:ao, planta arquitet6nica e vistas da escola estao indicadas nos 

Figuras5.15. a 5.19. 
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Fig. 5.1 7. Vista Frontal do Escola do E.E. Prof" Maria Alice Colevati Rodrigues 

Fig. 5. 18. Vista dos Fundos do 

E.E. Prof" Maria Alice Colevati 

Rodrigues 
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Fig. 5.19. Vista Frontal da E.E. ProfO 

Maria Alice Colevati Rodrigues 



A sola de aula onde foi realizado o teste abriga 32 alunos da 2° serie do 

ensino fundamental com faixa et6ria entre 08 e 10 anos. Construfda em njoio 

ceramico com pintura interne em tinta latex nos cores bronco e creme, sendo a 

faixa inferior em pintura impermeavei (Fig. 5.20), forro em laje com pintura latex no 

cor bronco e piso cimentado no cor cinza. A vista do ambiente externo e pequena 

devido a altura do peitoril, ao tipo de vidro, modele basculante, e a presen<;:a de 

"brises" externos de prote<;:ao contra a insola<;:ao excessive (Fig. 5.21). 0 acesso as 

solos de aula e Ieite atraves de um corredor lateral cuja ventila<;:ao e ilumina<;:ao 

provem de elementos vazados como fechamento desta area de circulac;:ao [Fig. 

5.22) e uma escada para o acesso das solos do pavimento superior. 

Fig. 5.20. Vista Interne do Sola de Aula 

da E.E. Prof". Maria Alice c. Rodrigues 

Fig. 5. 21 . Vista dos Brises no Fachada Fig. 5.22. Vista da Circulac;:ao 
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5.4.l.Avaliac:;:ao do Conforto Ambiental: 

E.E. Prof0 Maria Alice Colevati Rodrigues. 

A Avalia<;ao Tecnica foi realizada no dia 21 de novembro de 2000 com infcio 

da observa<;:ao as 13:25 hs e termino as 15:00 hs. horario de interesse desta pesquisa, 

coincidindo nas observa<;:6es. 

5.4.1 .1 .CONFORTO TERMICO 

0 ambiente apresentava-se em situa<;ao muito quente (Tab. 5.6) e a 

ventila<;ao proveniente das janelas com oosculas era pouco satisfat6ria (Tab. 5. 7 e 

Fig. 5.23), sendo que os ventiladores de teto nao estavam em funcionamento, e 

havia a necessidade de manter a porta aberta para aproveitar a circulac;ao de ar 

proveniente das aberturas do corredor de circula<;ao. A pedido da professora varios 

alunos mantinham garrafinhas de agua sabre suas mesas evitando a safda constante 

da sa/a de aula com o objetivo de refrescar-se nos condi<;:6es termicas presentes. 

Tabela 5.6. Condi<;6es Termicas do Ambiente 

Horario Term. globe Term. bulbo Term. bulbo Velocidade do Condi96es do 

seco umido ar ceu 

Min.= 0,1 Parcialmente 
13:50 29,0 ° c 29,2 ° c 23,5 oc Max.- o.1 encoberto 

Tabela 5. 7. Condi<;ao do Ambiente 

Elementos Dimens6es Quan1idode Propor9Cio/aberturas 

Janela basculante 1,30 x 3,35 fml 48 b6sculas Todas abertas 
Porta 0,80 x 2,1° lml 01 Abert a 
Cortinas inexistentes --------- ---------
Venftladores --------- 02 Deslioodos 
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Fig. 5.23. indices de Velocidade do Ar (m/s) 

5.4. 1 .2.CONFORTO LUMfNICO 

0 ambiente possui orientagao Nordeste e o problema de insolagao no 

perfodo da manha foi amenizado com a instala<:;ao dos "brises' externos. lsto 

possibilitou uma ventilagao melhor do que anteriormente a coloca<_;;ao dos mesmos 

(evitando cortinas internas), embora ainda nao represente uma solu<;ao efetiva para 

compartilhar conforto termico com o lumfnico. Alem da ilumina<:;ao natural lateral 

tamoom e utilizada a iluminagao artificial que permanece ligada durante todo 0 

perfodo de atividades. A figura 5.24. mostra a localizagao das lampadas 

fluorescentes no forro da sola de aulae a figura 5.25. mostra os nfveis de ilumina<;ao 

obtidos nas medi<:;6es tecnicas. Os nfveis de iluminagao estao no limite dos 

recomendados. 
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Fig. 5.24. Localiza<;:ao das lampadas no forro da sola de aula 
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Fig. 5.25. indices de llumina<;:ao (lux) 

Hor6rio : 13:35 hs. 

Condi<;:6es do Ceu : parcialmente encoberto 
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5.4.1 .3.CONFORTO ACUSTICO 

As medi96es sonoras foram realizadas levando-se em considera9ao a 

lota9ao do ambiente e as diversas localiza96es do aparelho dentro do sola de aula. 

Os resultados estao descritos no Tabela 5.8. 

Tabela 5.8. lntensidade Sonora obtida no dia 21/11/2000 

Hor6rio Lota<;:ao do ambiente Localiza<;:ao do aparelho lntensidade Sonora 

14:45 cheio porta 64,9dB 
14:50 cheio meiodasala 64,2 dB 
14:55 cheio janela 62,5 dB 
15:00 cheio frente da sola 52,0 dB 

(situa<;:ao especial com 
1 minuto de silencio par 
parte dos alunos) 

Uma das maiores fontes de rufdo e o pr6prio barulho intemo do sola de aula e 

casualmente ocorre um rufdo forte oriundo da rua de acesso a escola. Nesta sola 

tamoom os indices encontram-se acima dos nfveis recomendados pela norma NBR -

1 0151, onde nfvel de conforto encontra-se entre 40 e 50 dB. 0 fndice 52 dB somente 

foi conseguido par um pedido par parte do obseNador para que se fizesse silencio 

dentro do ambiente. Novamente a falta de materials absoNentes que evitem a 

reverbera9ao foi notada nesta sola de aula, j6 que o piso, estrutura, laje de forro e 

elementos de veda960, no corredor par exemplo, foram construfdos em concreto. 
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5.4.1.4.CONFORTO FUNCIONAL 

A organiza<;:ao especial e luncionai da soia de aula apresentava as carteiras 

em configura<;:do tradicional, conlorme mostra a Figura 5.26. 0 mapa de 

localizac;:ao dos alunos dentro do sola de aula est6 apresentado na Figura 5.27. A 

sola possui mesas e cadeiras em estrutura met61ica com tampa e acento em 

madeira e chapa laminada; quadro negro frontal; dais armories metalicos; uma 

estante met61ica; cartazes; varal de exposi<;:ao de trabalhos; globe; lixeira e 

lumin6rias no teto. 

Fig. 5.26. Vista do Sola de Aula do E.E. Prof". Maria Alice C. Rodrigues 
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Fig. 5.27. Ma!XJ de Localizm;:ao dos Alunos no interior do Sola de Aula 

Data : 20 !l 1 /00 

Lota~ao : 30 alunos 

5.4.1 .5.VESTIMENTA 

A vestimenta utilizada pelos alunos e apresentada no Gr6fico 5.2.0s indices 

de resistencia termica de alguns tipos de vestimenta seguem a Tabela de Valores de 

Resistencia Termica apresentada no Anexo 1. 
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Gr6fico 5.2. Media do Vestimenta Utilizada pelos Alunos na E. E. Prof0 Maria Alice 

Colevati Rodrigues. 

Mediana 

16% 

iB Leve 

IIMediana 

DPesada 

D Diferenciada 

Leve 

84% 

Media da Vestimenta utilizada pelos alunos 

Legenda 

5.4.2. Resultado dos Questionarios: 

E.E.Prof0 Maria Alice Colevati Rodrigues 

Pelas respostas do question6rio aplicado a professora. os alunos entram em 

fila ordenada e conversam multo durante as atividades pedag6gicas. As normas de 

comportamento sao referentes a disciplina. atenc:;ao as tarefas, respeito aos alunos 

e ao material escolar alheio. Os alunos costumom reclomar do conforto termico e 

do iluminoc:;ao no interior do sola. Quanta oo rufdo, percebem alterac:;6es dos nfveis 

em casos particulares, como ensaios musicals nos arredores. Nao reclamam do 

espac:;o interno do sola e parecem estar satisfeitos com o espac:;o ffsico do patio, 

que possui uma grande area livre. A ovaliac:;ao pessoal do professora considera o 

ambiente quente no verao e confort6vel no inverno. A iluminac;ao do sola de aula 
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e baixo e o ruido e gerado principalmente pelos pr6prios alunos. A ventilac;ao e 
pouco satisfat6ria e nao existe problema de insolac;ao no perfodo vespertino. 

As respostas do question6rio do diretora apontam o pequeno espac;o do patio 

coberto em contraposic;ao ao grande espac;o livre descoberto. As saias de aula sao 

consideradas de tamanho ideal. A temperatura e quente no veroo e confort6vel no 

inverno. A iluminac;oo das solos de aula e baixo e as principals interferencias de 

ruido provem dos alunos no interior do ambiente e das outras solos de atividades. 

Os resultados do question6rio aplicado aos alunos sao mostrados no Tabela 
59.: 

Tabela 5.9. Resultado do Question6rio Aplicado aos Alunos no 
E.E Prof" Maria Alice Colevati Rodrigues 

Quest6es Porcentagens de respostas [%) 

Voce gosta de estudar nesta sala de aula? 

sim 93 
noo 3,5 
indiferente 3,5 
Onde voce gosto de sentar? 

no frente 14 
no meio do sala 21 
no fundo da sala 7 
perto do professora 45 
perto da janelo 24 
perto da porta 17 
Voce sempre senta no mesmo Iugar? 

sim 72 
ndo 7 
as vezes 21 
Voce ocha que esta calor aqui dentro hoje? 

esta multo quente 17 
esta um pouco quente 52 
noo est6 nem quente nem frio 31 
est6 um pouco frio 0 
est6 multo frio 0 
Voce acha que esta sola e clara ou escura? 

e multo clara 31 
e um pouco clara 31 
noo e clara e nem escura 31 
e escura 3,5 
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e muito escura 0 

noo responderam 3,5 

Voce consegue enxergar tudo o que est6 escrito no louse? 

enxergo muito bern 72 

enxergo mais ou menos 17 

noo consioo enxergor 3,5 

noo enxergo oorque bate sol no louse 3,5 

s6 enxergo quando eu sento no frente 7 

Quando a professora tala voce consegue ouvir a voz dele? 

escuto multo bem 79 

escutobem 14 

escuto mais ou menos 3,5 

escutomal 3,5 

nooescuto 0 

Como e a cadeira onde voce esta sentado? 

egrande 17 

epequena 34 

e confort6vel 41 

noo e confort6vel 34 
.. 

Nota : algumas resoostas excedem 1 00% porque permliram ma1s do que uma alternative 

A pergunta livre mostrou os elementos mais desejados pelos alunos desta sola 

de aula. Aspectos da ventilac;ao e elementos para um melhor conforto funcional 

foram os itens mais abordados nesta questao livre, como mostra a Tabela 5.1 0.: 

Tabela 5.1 0. Resultado do Pergunta Livre na EEPG ProfO Maria Alice 
Colevati Rodrigues 

Necessidades Desejadas Porcentagens dos 
entrevistados f% l 

Mais venliladores 34,5 

Computador 24 
Mais janelas 17,2 

Luz sabre a louse 17,2 

Menos bagunQO 1 barulho 13,8 
Cadeiras mais confort6veis 13,8 

bebedouro 10 

Mais carteiras 10 
Lousa mais baixo 10 

Mais livros 10 

banheiro 6,9 
ftores 6,9 

Mesas e cadeiras novas 6,9 
Mais espoc;o 6,9 

AI condicionado 3,5 

Cadeiras maiores 3,5 
Cadeira mais alta 3,5 
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Carteiras e cadeiras mais limpas 3,5 
Duas lousas 3,5 
Leusa maier 3,5 
Luz mais fraca 3,5 
Mais Cortinas 3,5 
Mais estantes 3,5 
Maier ventilacae 3,5 
Pise limpo 3,5 

Pelas respostas percebe-se que a satisfac;:ao com o ambiente e elevada e 

muitos preferem sentar perto do professora talvez mais por um carater de afetividade 

do que por permanecer nos mesas do frente. A maioria senta sempre no mesmo 

Iugar o que mostra uma maior disciplina dentro do sola de aula. A percepc;:ao do 

desconforto termico apresenta-se acentuada, o mesmo nao ocorrendo com os nfveis 

de iluminac;:ao. Consideram a acustica boa mas reclamam do barulho e 

perturbac;:ao dos colegas. Quanto ao mobili6rio as respostas nao apresentam-se com 

muita clareza, muitos o consideram confortavel mas, no expressao expont6nea, 

desejam mobili6rio melhor, maior e em bom estado de conservac;:ao. Fica claro que 

os alunos percebem as quest6es relativas aos problemas de conforto termico, 

acustico e funcionalidade. Os alunos parecem estar mais conscientes e observadores 

do ambiente escolar e seu mobili6rio. 
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5.5. Observac:;:6es do Comportamento dos Alunos 

A obseNa9ao do comportamento dos alunos das duos escolas analisada est6 

sendo apresentado de forma conjunta, permitindo assim uma avalia<;ao mais 

proxima dos resultados obtidos. 

5.5.1. Observac:;:6es na E. E. Artur Segura do 

A obseNa9Cio nesta sola foi realizada nos dias 24 e 25 /10 100 no perfodo 

entre 14:00 e 16:00 hs e nos dias 26 e 30 /10 !00 entre as 16:00 e 17:30 hs com o 

objetivo de identificar as diferen9as entre as atividades antes e ap6s o inteNalo do 

recreio. quando os alunos voltam mais agitados e com diferen<;as no metabolismo 

docorpo. 

Foram consideradas as condi<;6es descritas na Tabela 5.11 para as 

obseNa96es: 

Tab. 5. 11 . Condi96es dos Elementos do Ambiente durante as ObseNa96es. 

Elementos do Condic;:ao des Elementos 

Ambiente 

Dia de observacao Dial Dia2 Dia 3 Dia4 

Pesquisa de Campo Ambiente Medi<;:6es lnterferencia do Apiicac;:ao do 

Normal Teonicas observador Ques1ionario 

Data 24 !10/ 00 25/10 !00 26/10 I 00 30/10 I oo 
Lotaqao 28 alunos 26 alunos 26alunos 18 alunos 

Atividade Ed. arlistica Ciencias MatemCrtica Portuaues 

Porta Aberfa Aberta Aberta Abert a 

Janel as Abert as Abertas Fechadas Abertas 

Corlinas Abert as Abertas Fechadas Abertas 

Ventiladores UQOdos LiQados UQOdOS LiQOdos 

lluminacao Ugoda Ligada Ugada UQada 

Configurac;:ao do Habitual Habitual Diferenciada Habitual 
mobiliario (ver ftg. 5. 14) rver fig. 5. 14) rver ftQ. 5.28) (ver 1iQ. 5. 141 
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Na situac:;:ao diferenciada o mobili6rio apresentou uma configurac;:ao 

modificada do habitual representando uma interferencia do observador cujo objetivo 

foi anotar a reac;:ao dos usu6rios (Fig. 5.28). 

Numero~o para 
identifica¢o dos 
alunos 

Legend a 

[X] aluno presente 

c:r:D 

0 a/uno que 

<:e::> fa!tou no dia 

~- deslocamento 
r ~ do mobili6rio 

Plante da Sale de Aula 
S/ Esc. 

Louse Lateral 

Fig. 5.28. Configurac;:ao do Mobili6rio no dia 26 1 l 0 1 00 

E .E. Mur Segurado 

Lotac;:ao: 26 alunos 

Osdados dos resultados obtidos durante a observac;:ao na E.E. Artur Segurado 

estao descritos na Tabela 5.12.: 
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DIAl 

DIA2 

DIA3 

DIA 4 

PESQUISA 

DE CAMPO 

NORMAL 

MEDI<;:OES 

TECNICAS 

API.ICA<;:AO 

00 QUESTIONARIO 

TOTAL 
( por Hpo de interterencia J 

Tab. 5. 12. Dados dos Resultados das lnterfencias dos Alunos no Contorto Ambiental 

E.E. Artur Segurado 

Slmbologia dos comportamentos pore o regislro das interferencias dos alunos em rela<;:ao ao conforto ambienlal e Unldades de ocorrencias deslas inlerferencias 

02 17 05 02 02 12 

02 11 02 01 05 

02 07 03 04 01 02 

06 06 01 05 

41 13 01 19 

09 

02 

11 

05 05 

01 05 05 

01 02 02 02 

02 02 

02 02 

LEGENDA : Amudes de inlerferencia 
no Conlorto Ambienlal 

TERMICO E SONORO 

TERMICO E lUMiNICO 

lUMlNICO 

TERMICO 

lil!!ll!l fUNCIONALIDADE 

CIRCULA<;AO 

TOTAL 

(pordia) 

59 

34 

26 

22 

141 



Pelos resultados apresentados na Tab. 5.12. podemos obseNar que as maiores 

atividades dos alunos dizem respeito a disciplina dentro da sola de aula. Como 

acontece em muitas classes do ensino fundamental e em grande parte devido a 
faixa et6ria dos alunos, o barulho interne, a converso com os colegas, a 

movimenta<;:ao entre uma carteira e outra fica bastante evidenciada. Principal mente 

no ato de apontar os lapis na lixeira as crian<;:as aproveitam para conversar com os 

colegas. Tamoom os pedidos para sair da sola de aula com o objetivo de beber 

6gua e lavar o rosto sao bastante frequentes. 

Um unico aluno (localizado na posi<;:ao 14) mostrou-se incomodado com a 

distancia entre a sua cadeira e a mesa de tr6s. Estas observa<;:6es sao pontuais e 

isoladas, como o coso de um outro aluno (na posi<;:ao 27) que permanece 

constantemente com uma garrafinha de 6gua sobre a sua mesa de trabalho e 

incomoda-se com o rufdo excessive quando uma inspetora entra dentro da sola de 

aula. 

No dia 26 /1 0 !00, quando foi realizada uma interferencia no arranjo do 

mobili6rio da classe em questao e as janelas estavam fechadas, a professora foi a 

primeira a tentar abrir a janela. 0 aluno numero 23 percebe imediatamente a 

separa<;:ao entre as cadeiras e mesas, alteradas em rela<;:ao ao arranjo normal da 

sola. Quando um aluno reclama do calor e abana-se, outros dais repetem esta 

a<;:ao, o mesmo acontecendo quando alguem abre a janela. Nestas situa<;:6es de 

estfmulo notou-se um aumento de respostas imediatas das atitudes em rela<;:ao ao 

conforto ambiental, principolmente aqueles que dizem respeito ao conforto termico. 
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5.5.2. Observa<;6es na E.E. Prof<l. Maria Alice Colevaii Rodrigues 

As observa~6es in loco foram realizadas nos dias 20 /1 1 /00 no perfodo entre 

13:45 e 16:45 hs, dia 21 /11/00 entre as 13:25 e 15:00 hs. nos dia 22 e23 /11/00 entre 

as 16:00 e 17:30 hs e. 0 ambiente apresentava as seguintes condi~6es descritas no 

Tabela 5.13. : 

Tab. 5. 13. Condi~6es dos Elementos do Ambiente durante as Observa~6es. 

Elementos do Condi9oo dos Elementos 
Ambiente 

Dia de observacao Dial Dia2 Dia3 Dia4 

Pesquisa de Campo Ambiente Medi96es lnterferencia do ApliC09COdO 
Normal Tecnicas observador Question6rio 

Data 20111 100 21 Ill I oo 22111/00 33/11 I 00 

Lota9ao 30 alunos 29 alunos 29alunos 29 alunos 

Atividade Portuoues Ciencias Matem6tica Ed. Artfstica 

Porta Abert a Aberta Aberta Aberta 

Janelas Abertas Abert as Fechadas Abertas 

Cortinas lnexistentes inexistentes lnexistentes lnexistentes 

Ventiladores LiQados Li(lados UQados Ligados 

llumina9oo Ugada Ligada Ugada Ligada 

Configur09oo do Habitual Habitual Diferenciada Habitual 
mobilia no (ver fig. 5.27] (ver fiQ. 5.27] ( ver fig. 5.29) (ver fig. 5.27) 

No situa~ao diferenciada o mobili6rio apresentava uma configura~ao 

modificada do habitual apresentada no Figura 5.29. 
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Professora 

Legend a 

[X] aluno presente 

= 
[:J aluno que 

c:;:c::, faltou no dia 

,t""'4 deslocamento 
do mobilit5rio 

Plante da Sala de Aula 
S/ Esc. 

Lou sa 

Arm6rios 

Fig. 5.29. Contigurac;ao do Mobiliario no dia 22 I 1 1 I 00 

E.E. Prof<'. Maria Alice Colevati Rodrigues 

Lotac;ao : 29 alunos 

Os dodos dos resultados obtidos no E.E. Prof<'. Maria Alice Colevati Rodrigues 

sao apresentados no Tabela 5. 14. 
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DIAl 

DIA2 

DIA3 

DIA4 

PESQUISA 

DE CAMPO 

NORMAl. 

INTERFERENCIA 

DO OBSERVADOR 

APLICA<;fi.O 

DO QUESTIONAAI 

TOTAl 
de interterencia 

Tab. 5.14. Dodos dos Resultados das lnterferencias dos Alunos no Conforto Ambiental 

E.E. Proia. Maria Alice Colevati Rodrigues 

Slmbologia dos comporlamentos para o reglslro das interferenclas dos alunos em relagao ao conforlo ambiental e Unidades de ocorrenclas destas lnlerlerencias 

01 18 09 01 02 03 02 

02 

03 09 08 01 02 

08 05 01 03 

34 16 02 01 05 

09 

03 

12 

05 03 03 

01 01 

01 

06 

lEGENDA : Atitudes de in!erferencia 
no Conlorlo Ambiental 

TERMICO E SONORO 

TERMICO E lUMiNICO 

lUMiNICO 

TERMICO 

FUNCIONAUDADE 

CIRCUlA<;;AO 

TOTAl 

(pordla) 

56 

07 

24 

17 



Semelhante ao que ocorreu com a outra escola em observa<;:ao, os dodos 

obtidos na Tab. 5.14. mostram que a converso entre os alunos e bastante intensa e 

consequentemente os nfveis de rufdo interno apresentam-se elevados. 0 fato dos 

alunos manterem uma garrafinha com 6gua sabre as suas carteiras evita a 

desconcentra<;ao e diminiu os pedidos para ausentar-se do sola de aula devido ao 

calor. 0 movimento interno continua sendo grande quando os alunos resolvem 

apontar seus lapis no lixeira que situa-se perto da lousa. 

Quanto ao controle do ambiente em rela<;ao ao conforto acustico houve 

apenas uma unica incidencia quando 0 aluno numero 24 dirigiu-se a porta 

fechando-a devido ao rufdo externo. 

No dia em que foi realizada a interferencia no configura<;ao do mobili6rio a 

ilumina<;ao artificial teve que ser mantida acesa pois o controle e unico para todas 

as solos e a porta permaneceu aberta ap6s a entrada dos alunos que estavam 

retornando do intervale do recreio. lmediatamente ap6s a entrada no ambiente o 

aluno numero 22 retorno a sua carteira no posi<;ao original. atitude seguida pelos 

demais colegas embora seja feita sem maiores indaga<;6es acerca do 

modifica<;ao. 

No dia em que foram aplicados os question6rios aos alunos (e como este 

abordava quest6es relacionadas ao conforto ambiental) notou-se que os alunos 

abriram voluntariamente as janelas basculantes, talvez incentivados pelas perguntas 

sobre a temperatura interna. 
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CAPiTULO 6 

Conclusoes 

A pesquiSO observou poucas ac;<Ses dos usu6rios a favor do pr6prio conforto. 

Foi evidente, no entanto. que a interferencia do usu6rto no ambiente ocorre 

geralmente depois de uma situac;ao de estfmulo a partir do qual ele efetua uma 

resposta. A prirf1eira intervengao pode ser considerada o sinal para o infcio de uma 

sequencia de outras atitudes semelhantes. Notou-se que os alunos interferem no 

mobiliarlo de acordo com o pedido da professora. quando foi o coso de ajustar o 

assento de urna aluna com dificuldades visuals ou quando do colocac;ao dos 

termometros para as medic;6es tecnicas. 

Tamoorfl a localizac;ao do aluno no sola de aula influencia de certo modo o 

seu comportarnento. Observou-se que a proximidade do janela influenciou no ato 

de manlpular as esquadrias durante a aplicac;ao do question6rio, como foi citado 

anteriorrnente. Comportamentos mais agitados ocorreram nos casos em que o aluno 

situa-se em pasic;ao mais distanciada do supervisao do professora. como nos 

ocom~:IO:s de interferencias do proprio mobili6rio. do tipo balanc;ar freneticamente 

a codelro 
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Quanto a c::;onfigurac;:ao espacial do sola de aula percebeu-se que as 

carteiras agrupados em duplas permitem conversas com facilidade entre os alunos 

sentados em posigbes adjacentes. No entonto, notou-se que com as carteiras 

separadas eleva-se o rufdo interno, pois os alunos deslocam-se mois e conversom 

em intensidade ma ior com o col ega ao lado j6 que estao acostumados com a 

situa<;:ao das carteirOS lado a lado. 

E interessante destacar que o conceito de conforto ambiental relaciono-se 

com a ausencia de ar-condicionado dentro do sola de aula, para os alunos desta 

faixa et6ria. PouqufsSima importancia e conferida para os ventilodores ou para a 

manipula<_;:ao das joflelas, cortinas, brises e outros elementos construtivos, que muitas 

vezes estao em pree6rio estado de conserva<;;:ao e funcionamento e permanecem 

em posi<;:ao fixa. 

com os tres primeiros dias de observa<;;:ao criamos uma situo<;;:ao gradativa 

de estimulos e com iSSO esper6vamos um aumento de interferencia dos usu6rios. Jsso 

nao ocorreu tolvez por quest6es relacionados com a lota<;:ao extrema dos 

ambientes, condi<;:6es de conforto distante das ideals e precariedade dos elementos 

do ambiente, bem como a pouca expectative vinda dos condi«(les de conforto do 

propria moradia dOS alunos. Como a pesquisa analisou dois casos especfficos, sao 

necessarlos outros trabalhos sobre funcionalidade no ambiente escolar e as 

potenclalidades de comportamento ativo visando o conforto que este oferece. 

Deve-se crior condi<;:6es experlmentais tamoom que identifiquem os lideres 

potenciais dentro de uma popula<;:ao, para ompliar a consciencia dos usuaries sobre 

0 controle que ele exerce nos suas condi<_;:6es de conforto ombiental. 

H6 oinda a necessidade de se investigar a lnfluencia das odministra<_;:6es 

institucionals sabre a Cl<;:ao espontanea de inteferencia pelos usu6rios nos condi<;:6es 

de conforto. AJem dos componentes humonos existem elementos arquitet6nicos que 

podem dlmlnulr ou aumentar a participa<;;:ao dos usu6rios no ajuste dos condi<_;:6es 
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ambientais. A potencialidade dos fatores construtivos, seu detalhamento e 

visibilidade deve ser pesquisada mais profundamente. 

Detector-nos que existe uma real necessidade de conscientiza9ao do usu6rio 

explorando o patencial de coda indivfduo no controle ambiental e indentificando-o 

com 
0 

espa9o que ocupa. Le Corbusier (Scherer. 1989) dizia que "seas verdades 

elementares do arquitetura fossem ensinadas na escola pnm6rio, poderiam constituir 

0 fundamento de uma educa9ao domestica que resultaria na forma<;ao de 

geraQ6eS possuidoras de uma concep<;;:ao saud6vel do moradia". lsto significa que 

os ensinamentoS sobre o espa9o habitavel poderiam estar mais pr6ximos da vivencia 

individual, resultando em um melhor entendimento dos meios e recursos que a 

arquitetura pode proporcionar para o bem estar do homem. 

Atualmente pesquisas em Arquitetura e Conforto Ambientol estao conferindo 

maior entase sobre o papel do usuario no controle ambiental, na melhoria da 

eficiencia energetica e na satisfaQao individual. 0 preparo pedag6gico tem uma 

contribuiQOO fundamental para a realizaQao destes fatores, surgindo daf a 

importancia dO continuidade de trabalhos de desenvolvirnento de material 

pedag6gico como o produzido no pesquisa "Melhorias do Conforto Ambiental em 

EdificaQ6eS Escolares Municipals de Campinas (KOWALTOWSKI et al [1], 1997)". Este 

material consiste em um Manual de Conforto Ambiental para a a plica<;:ao em sa las 

de aula dO ensino fundamental, com o objetivo de conscientizar os alunos sobre os 

beneficios do conforto Arnbiental seja em seus aspectos termicos, Juminicos. sonoros 

e de funcionalidade. 
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ANEXO 1 

Tabela de valores de resistencia termica de vestimentas 

Valores do fndicB de Resistencia Termica de alguns tipos de vestirnenta (IPT, 198 7). 

VESTIMENTA clo 

INTERIORES 
camiseta sem mar"lga 0,06 

camiseta com mangos curtas 0,09 

cueca 0,05 

soutien e calcinha 0,05 

roupa interna de mangos longas para a parte superior do corpo 0,10 

roupa interna de mangos longas para a parte inferior do corpo 0,10 

combinacao 0,19 

corpete 0,13 

camiseta de manaos curtas, em tecido leve 0,14 

camiseta de manaos longas, em tecido leve 0,22 

camiseta de manaas curtas, em tecido pesado 0,25 

camiseta de rnC!riQas I . , em tecido pesado 0,29 

blusa feminina, ern tecldo leve 0,20 

blusa feminina, ern tecldo pescdo 0,29 

colete, em tecido 1eve 0,15 

colete, em tecido ~sado 0,29 

sueter masculino, em tec1do leve 0,15 

sueter feminino, ern tecido leve 0,17 

sueter em tecido ~sado, ambos os sexos 0,37 

jaqueta masculina , em tecido leve 0,22 

jaqueta masculina , em tecldo pescdo 0,49 

jaqueta feminine , em tec1do leve 0,17 

jaqueta feminina , em tecldo pescdo 0,37 

soia, em tecido !eve 0,10 

soia, em tecido ~sado 0,22 

short 0,11 

bermuda 0,15 

cak;as masculinas. em tecido leve 0,26 

calcas mascunnas. em tecldo pescdo 0,32 

calcas feminine, em tecido leve 0,26 

ca!Gas feminine, em tecJdo pescdo 0,44 

meia fino feminina. em qualquer comprimento 0,01 

meia ate o tornozelo 0,04 

meia ate o joelho 0,10 

sondalias 0,02 

sopato tradicional 0,04 

bota 0,08 

FONTE : ANSI/ASHRAE 55-1981 
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ANEXO 2 

Planilha Tecnica de Avalia9ao 

ESCOLA: 

ENDERE<;O: 

BAIRRO: 

DIRETORA: 

DATA: 

CARACTERiSTICAS DO BAIRRO 

0 ruas pavimentadel5 

0 uuminac;ao publica 

0 artxxlzac;ao 

0 lixo/sujeira nos ruas e calc;adas 

0 esgotos a ceu abefto 

Ofavelas 

Acesso ao local: ______________________ _ 

caracteristica social dos alunos: _________________ _ 

IMPLANTN;Ao E PLANTA ARQUITET6NICA DA ESCOLA: 

Especificac;ao do sola analisada, suas dimens6es e a permanencia do 

observador durante todo o perfOdo de observac:;:ao (avaliac;6es sobre os aspectos 

construtivos do escoiCll: 

SALNAMBIENTE: 

DIMENSOES: 

PERMANENCIA DO oBSERVADOR: INICIO - TERMINO: 
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1. AVALIA<;AO DA SALA DE AULA 

1 . 1 . configurdqao da Sola/ Ambiente: 

Objetivo : assinOI<:r ~ual o tipo de configura900 ffsica adotada na sola de aula: 
_ carteiras 8 nf1le1radas; 

em arco (onde todos os alunos podem sever de frente); 

com mesOS em grupos; 

outra configura9ao. 

1 .2. Lota900 do Ambiente I Cheb =-----r:~ M-,-ed-::-ia_n_a_m_e_n
7
te-c..,..h-e'"""io---r~ v.,..a-zio--------~ 

• Objetivo : sober a densidade populacional dentro da sola de aula 

1.3. Avana9ao Ffsica do Ambiente 

1.3.1 Projeto E Constru9CIO 

Espessura 

Alvenaria interna 

Forro 

· Piso 

Material .Cor 

• Objetivo : especificar as caracterfsticas de projeto do ambiente, para uma an61ise 

futuro de como as mesmas influenciam no conforto. 
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1.4. Vista do Jane10: 

D Sim Tipo de paisC'ge.m:::-:--:-::. -;---:----=--:-----------
0 Nao Porque: CJ Vldro Pintado 0 altura do peitoril 

• Objetivo : detectC'r a presen<;a de elementos como vegeta<;:ao e ediffcios vizinhos 

que poderao inf'luenciar os niveis de ilumina9ao internos e ate mesmo a 

capacidade de concentra<;ao dos alunos durante a aula. 

1 .5. H6 sinais de vondalismo? 
0 sim Quais: ________________________ _ 

onao 

• Objetivo : percep<;ao de grau de aceita<;:ao com a escola e o ambiente de sola 

de aula. 

1 .6. Mobili6rio: 
1 6 1 Materials· ... 

Mesa estrutura 

tam~ 

Cadeira estrutura 

acento 

Carteira estrutura 

.tam~ 

I acento 

madeira met61ica pl6stico Laminado 

1.6.2. Elementos rn6veis/manipul6veis: 

0 1 . quodro negro 
0 2. anm6rlos 
0 3. estantes 
0 4. cartazes 
0 5. varal exposigao 
0 6. quadro avisos 
0 7. interruptores 
0 8. lumin6rtas 
0 9. Cortinas 
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0 10. Outros 
0 11 . tv/video 
0 12. retroprojetor 

13. carteiras: 
0 universit6ria 
0 mesa + cadeira 
0 mesa + banco comunit6rio 
0 14.glob0 

0 15. bancada c/ pia 



• Objetivo : veri-ticar os tipos de m6veis e seus componentes que poderao sofrer 

influencia dC1 radia<;ao solar. 0 item 1.6.2. verifica os elementos que podem ser 

manipuladoS pelo usuario, suo correspondente localizat;ao no quadro ao lado. 

Tabela de totes 

• Objetivo : re9istros do ambiente interno e tambem o comportamento dos alunos 

durante as atividades. 

2. Avalia<:<CIO do Conforto Ambiental (medi<:<6es) 

• Objetivo : rnedi<;6es tecnicas com o instrumental adequado para a verifica<;ao 

dos indices de conforto do ambiente e avalia<:<ao sensorial da situa<;ao de 

conforto feitCl pelo observador. 

2.1. ConfortO Termico: 

Avalia<;ao previa do observador com base no Voto Mooio Estimado 

(Fanger, 197 6 l cui? escala de conforto e definida a seguir: 

0 -3 : muitO fno 

0 -2: frio 

0 _1: ligeiromente frio 

0 0: contort6vel 

0 + 1: ligeiromente quente 

0 +2: quente 

0 +3: muitO quente 

2.2. Ventila<;6°: 

0 pessima 
0 ruim 

0 pouco satisfat6ria 

0 ideal 
0 satisfat6rt<J 

oooa 
0 6tima 
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2.2. 1' Condicao ras: 

Tipo 
Dimens6es Quantidade Proporc;ao/abertur. 

dasAbertu 

oosculante 
correr 
Maxim-or 
Elementos vazados 

outros 
'' -• 0bJet1vo : venf1ce2r o modelo, d1mensoes, quant1dode das dos t1pos de JQnelas e 

outros elementos para a ventila<;:ao existentes no local, bem como a proporc;:ao 

daquelas que est6o abertas com o total de possibilidades de aberturas. 

2 .2 .2. Porta AbertCl : 

OSim 
ONao 

2.2.3. Ventiladores : 

Modelo 

Liaados\Guantid. 

Sim Nao 

Teto 
Parede 
m6vel 

• Espa<;o para 
desenhar a posic;:ao 
dos ventiladores 
existentes. 

• Objetivo : verificCir a exist~ncia de aparelhos .._ ________ __. 

ventiladores e se Cl sua localizac;:ao permite que sejam manipulados pelos alunos. 

2.2.4. Velocldade do Ar ( m/s): 

• Objetivo onotar os valores obtidos com o anemometro em pontos pr& 
estabeleciOOS. 0 desenho acima, com a grade dividida em 5 x 8, coincide com 
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"mapa" definido mais adiante para localizar exatamente a posi960 do alunos 
dentro do solO de aula e tambem define a posi<;ao da lousa no ambiente. 

2.3. conforto LUminico : 

• Orienta<;ao dOAmbiente: __________________ _ 

• llumina<;ao dO ambiente: 

0 muito baixO 

0 baixO 
0 ligeiramente baixo 

0 ideal 
0 ligeiramente alta 

0 alta 
0 6tima 

2.3.1. condiG6es do Ceu: 

Hor6rio Claro 

2.3.2. Sistema de llumina<;ao : 

Natural: 0 lateral 
0 zenital 

Artificial: ligada: 0 sim 
0 nao 

2.3.3. Ofuscamento: 

Origem: 0 janelas 
0 ilumina<;ao artificial 

Hor6rio: __________ _ 

Parcialmente Encoberto 
encoberto 
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• ldentificar a 
1ocaliza960 das 
lampadase 
janelas. 

• ldentificar os loco is 
onde ocorrem 
ofuscamentos. 



2.3.4. Niveis de llt..-Jmina<;:ao (lux) : 

;=-SCP..~.l--: 

~.Q8_l._p·c 

f----,------1'-' __ I 
. I 

i 
I 
I 

• Objetivo : o mes~o padrao adotado para a ventila<;Qo, agora aplicado para a 
medic:;OO dos nive•s de lluminagao utilizando o luximetro. 

2.3.5. ProterC>es ( e 1ementos d b J esom ra : 

Leve Branca Escura 

(transhjC. l (opaca) (opaca) 

Cortinas 
Persianas 
Brise-soleil 
Pint./vidro 
Marquises 

beirais 
veaet. 

2.4. conforto Acustico: 

1 /ntensldade Sonora : 2.4. ' 
/nterno:_~~---------

Externa:_~--~------
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dimens6es 

• Anotar a 
localizagao dos 
elementos de 
sombra 



2.4.2. Rufdos: 

lntensidade do sam 

Rufdo Inferno muito !eve ligeir. cont. ligeir. alto muito hor6rio 
leve I eve alto alto 

ventiladores 
AI condicionad0 

Outros equipalflentos 

Atividades dos alunos 

Rufdo Externo 

Rua 
outras salas 
Quadra de es~rtes 

RodOViO 
Rufdo de fundO 

outros 

• Objetivo : anotar a intensidade sonora dos equipamentos ruidosos que possam 

existir no tocol e das interferencias externas, a partir de uma escalade valores de 7 

degraus, como i6 foi adotado para os julgamentos anteriores. 

2.4.3. Materials existentes no local: 

oMadeira 
OVidro 
ocarpete 
oveludo 
0 Tecido leve 
0 Tecido pesado . 
O Revestimentos lamnados 

OMet61iCOS 
0 Pl6sticos 
oconcreto 
oceramica 
0 fibrocimento 

• Localizar a 
posi<;aodos 
materia is 

• Objetivo : observar a existencia de materials existentes na sola de aula e que 

possam interferir no reverberagao do som. 
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ANEXO 3 

f EDa~oco~ta~la:~:--------:~------------~~~~------------------~ . ~- I Perfodo: 
ALUNO 

identifica<;:ao do aluno 

D 
~ 

QUESTIONARIO 
ALUNOS 

1 . 0 que voce est6 vestindo hoje? 
0 short 0 camiseta mango curta 
0 saia 0 camiseta mango Iongo 

0 calga comprido 0 jaqueta 

2. vcx::l:: gosta de estudar nesta sola de aula? 

Osim Onao 

3. Onde voce gosta de sentar? 

0 natrente 
0 no meio da salo 

0 no fundo da sola 
0 perto da professora 

4. voce sempre sento no mesmo Iugar? 
sim Onao 

5. voce acha que est6 calor aqui dentro hoje? 

oesta multo 

quente 
esta um pouco quente 

D nao est6 nem quente 
nem trio 
0 esta um pouco frio 

6. voce acha que esto sola e clara ou escura? 
0 e muilO elora D nao e clara e nem escura 

0 e um pouco elora 0 e escura 

osandalia 
otenis 
osapato 

0 indiferente 

0 perto da janela 
0 perto da porta 

[J<lsvezes 

0 est6 muito frio 

0 e muito escura 

7. voce consegue enxergar tudo o que est6 escrito no lousa? 
0 enxergo mullo 0 nao consigo enxergar 0 nao enxergo porque 
bem bate sol na lousa 

0 enxergo ou menos 0 s6 enxergo quando eu 
sento na trente 
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8, Quando a professora fala voce consegue ouvir a voz dela? 
0 escuto muito 0 escuto mais ou menos D escuto mal 
bem D nao escuto 

oescutobem 

9. comoea 
oegrande 
oepequena 

cadeira onde voce est6 sentado? 
0 e confortavel 

0 nao e confortavel 

1 o. Escreva abCiixo o que voce gostaria que tivesse na sua sola de aula: 
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ANEXO 4 

QUESTIONARIO 

PROFESSOR 

1 . comportamento dos alunos: 

1 . 1 . Como os alunos entram na sola? 
0 em fila ordenada [Jandando 

desordenadamente 

1.2. Ao entrar na sOla. os alunos: 
0 conversam muito 
0 fazem muito borulho 

0 ficam silenciosos 
0 conversam um pouco 

1 .3. Durante a auiCl os alunos manipulam o mobili6rio? 
0 manipulam um pouco 0 manipulam multo 

1 .4. Quanto ao conforto ambiental: 
• os alunos costumam reclamar do conforto termico? 
0 reclamam um pouco 0 reclamam muito 

• os alunos costumam reclamar da iluminac;:ao? 
0 reclamam um pouco 0 reclamam muito 

• os alunos costumam reclamar do barulho externo? 
0 reclamam um pouco 0 reclamam multo 

• os alunos costumam reclamar do espa9o ffsico da sola de aula? 

0 reclamam um pouco 0 reclamam multo 

• 
os alunos costumam reclamar do espa9o ffsico do p61io? 

reclamam um pauco 0 reclamam muito 

ocorrendo 

0 nao manipulam 

0 nao reclamam 

0 nao reclamam 

0 nao reclamam 

0 nao reclamam 

0 noo reclamam 

1.5. Existem normas de comportamento dentro do sola de aula? 

sim 

Quais:,_~~ 

onao 
• Objetivo : muitas vezes os alunos permanecem sem indagac;Oes por causa de 

eventuais repressaes que possam ocorrer por porte dos dirigentes. 0 interesse e 
checar se falta de perguntas e devida a aspectos de ordem superior ou por falta 

de dos pr6Prios alunos, 
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2. capacidade_: . 
capacidade ~<JXJma de alunos par sala de aula: 
Numero real de' alunos dentro da sala de aula: ----------------• 

• 
• Faixa et6ria do5 alunos: -------------------------

• Objetivo : verificar se a capacidade ideal de alunos na sala confere com a 

situa<;;ao real, cujo excesso poder6 ocasionar problemas referentes ao conforto . 

3. Avaliac;ao dO Conforto Ambiental: 

• Objetivo : verificar nao somente a opiniao subjetiva do entrevistado, mas tamrem 

obter uma i nforma<;;ao abrangendo um periodo mais Iongo do que apenas 

aquele do diCl de aplica<;;ao do pre-teste. 

3.1. Conforto Termico das Salas de Aula: 
• como e o conforto termico no veroo? 

0 multo frio 0 confortavel 

Otrio 
0 ligeiramente frio 

• Como e o conforto termico no inverno? 

0 multo frio 0 confortavel 

Otrio 
0 ttgeiramente friO 

0 tigeiramente quente 

3.2. conforto Luminico: 
• A ilumina<;:ao oas salas de auto e: 

0 multo baixo 0 ideal 

0 baixo . 
tigeiramente bG1lX0 

• A iluminac;;ao do p6tio e/ou refeit6rio e': 

0 multo baixo 0 ideal 

0 baixo . 
0 tigeiramente bOlXO 

3.3. conforto Acl.tstico: 

D ligeiramente quente 
Dquente 
D multo quente 

Dquente 
D multo quente 

D tigeirannente alta 
Datta 
Dmuitoa~a 

D tigeiramente alta 
Datta 
Dmuitoa~a 

• Quais as principals interterenctas de rufdo que interferem na sala de aula? 
0 tonte externa ( rua. carros, 6nibus) 

0 vizinhan<;a ( clubes, gtn6stos) 
tnterno [ baruthO dos atunos dentro do sata de aula) 
interno [ de uma sata para outra) 

0 inferno ( na hora do recreto no p6tio e/ou no refeit6rio) 

outros. Quais:-----------------------------
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3.4. Ventilac;:ao: 
• Como e a ventlla9ao dentro da sala de aula? 

0 pessima D ideal 

oruim 
D pouco satlsfatoria 

3.5. lnsolac;:ao: 

D salisfat6ria 

Oboe 
06fima 

• Existem problemas qt-Janto a insolm;:ao na sala de aula? 

0 sim, e ela e excessiva D sim, mas ela e fraca onao existe problema 

• Se existe onde ocorre> '? 

onalousa D na frente da sala proximo 
a janela 

[]em outre local. Onde? 

D na mesa da professorct 
0 nas carteiras dos al'-·mos 

proximas a janela 

D no fundo da sola proximo 
ajanela 

• Em qual periociO do dia ocorrem 

D entre 7:00 hs e 9:30 J1S 

os maiores problemas com 
D entre 12:00 hs e 14:300 hs 
D entre 14:30 hs e 17:00 hs D entre 9:30 hs e 12:00 ns 

4. Observac;:6es:. 

a insola<;;:ao? 

• Objetivo : vertfioar se o professor esta ciente dos beneffcios do conforto ambiental 

e se suas atltudes podem influenciar os alunos. 

4. 1 . Na sua opiniao o conforto do ambiente dentro da sola de aula influencia a 

aprendizagem dos alunos? 

OSim 
onao 

4.2. voce faria algurna alterac;:ao dentro do sola de aula para melhorar o conforto 

ambiental? 
osim 

Quais: ___ ~----------------------------

nco 
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ANEXO 5 

QUESTIONARIO 
DIRETOR 

1. Alunos: 
• Qual a class@ social dos alunos? 

0 multo baiXO 

Obaixa 

2. Transporte: 
• como os ah.JrlOS chegam a escola? 

Ape: 
omuitos 

De 6nibus (circular): 

omuitos 

De 6nibus escolor: 
muitos 

De transporte alternativo (vans): 

muitos 

De carro: 
omuitos 

De bicicleta: 
omuitos 

D media 
Dalla 

Opoucos 

Opoucos 

Opoucos 

Opoucos 

Opoucos 

Opoucos 

• Objetivo : ao verificar o tipo de transporte que os alunos utilizarn para chegor ate a 

escola, pode-se avaliar o grau de esfor9o fisico exercidos pelos mesmos e suos 

possiveis conseq0€mcias na predisposi900 para a jornada escolar. 

3. caracteristicas do Predio Escolar: 

3.1. capacidade: 
• Numero de 5 al~s de aula:.::-------:---------------------
• capacidade rnaxma de alunos por sola: ------,-----------------
• Numero real de alunos que frequentam a escola : _______________ _ 

3.2. Funcionamento da escola por turnos: 
periodo da 0 periodo do tarde 

manha 0 periodo do noite 

periodo integral 
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4. Avaliac;ao do Co nforto Ambiental 

4.1. Espa<;o fisico d.O e:scola: 
• como e a area dos arnbtentes em rela9Cio ao numero de alunos? 

Multo Pequeno Razoavelm. 
peqt.Jeno pequeno 

Saladeaula 
Lab0rat6rios/artes 

PatiO coberto 
Patio descobertO 

Refeit6rio -outras observa9oes acerc::a do espago ffstco da escola . 

4.2. Contorto Termico das Salas de Aula: 
• como e o conforto termrco no veroo? 

0 muito frio D confortavel 

D friO 
0 ligeiramente frio . . 
• como e o conforto termtco no tnverno? 

0 multO frio D confortavel 

0 frio 
0 ligeiramente frlo 

4.3. Conforto LuminicO: 
• A iluminagoo daS salaS de aulae: 

0 multo ooixa D ideal 

0 baixo . 
0 ligeiramente baiXO 

• A iluminagoo dO patio etou refeit6rio e·: 

0 multo baixo D ideal 

0 baixo 
0 ligeiramente baixa 

Ideal 

4.4. conforto Acustico: 
• Quais as principals interferencias de rufdo denfro do escola? 

0 fonte extema ( ruo. carr.:;': 6nlbus) 
0 vizinhanga ( clubeS, ginC15105l 
0 Interne ( rufdo dOS aluno5 dentro da sala de aula) 

n interne (de uma sola para outraJ .. 
u Interne ( na ho!o do recreto no pOlio e/ou refeit6rio) 

ooutros. Quais: 

Razoavelm. Grande Multo 

I orande I grande 

D ligeiramente quente 
D quente 
D multo quente 

D ligeirannente quente 

D quente 
D multo quente 

D ligeiramente a~a 

D alta 
D muito alta 

0 ligeiramente alta 

0 alta 
0 muito alta 

5. Observac;:Oes: _ 
• voce Iorio alguma alteragao dentro da escola para melhorar o conforto ambiental dos alunos? 

sim 
Quais::_--~~---------------------------

nco 

120 



Referencias 13ibliogr6ficas 

ALEXANDER. C. ; ISHIKAWA S.; SILVERSTEIN, M. A Pattern Language. New York, Oxford 

University Press, 1 977 · 

ARAUJO, A. P. R 0 Conforto Ambiental no Planejamento da Qualidade dos 

Ambientes Escolares : estudo de coso do Colegio Sagrado Cora9ao de Maria. 

Artigo Tecnico, p6g. 83, ENCAC 99. Fortaleza, CE, 1999. 

ARENDT, H. ·A Crise na Educa<;ao", in Entre o Passado eo Futuro. Trod. Mauro W. 

BarbOSa de Alf1'1eida. 3 ed. Sao Paulo, Ed. Perspective, 1972. 

ASSOCIAf;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Norma Regulamentadora NBR 

10152- Nfveis de Rufdo para Conforto Acustico. DezJ 1987. 

BARKER. R. ; GUMP, P. V. Big School, Small School, High Scholl Size and Student 

Behavior. Stantord, California, Stanford University Press, 1 964. 

BIJOU. S.W.; s,AER. D.M. 0 Desenvolvimento do Crian9a Uma analise 

comportamental. Trod. Rachel R. Kerbauy. Sao Paulo, EPU, 1980. 

BRUAND. v. Arquitetura Contemporcmea no Brasil. Sao Paulo, Perspective, 1981. 

121 



CAMPELLO, C.; ENGELBERG, V. Vandalismo em Escolas Publicas. Artigo Tecnico, 

p6g. 779,ENTAC 93.500 Paulo, SP, 1993. 

CORREA, M. E. P.; rv1ELLO, M. G. de ; NEVES, H. M. V. Arquitetura Escolar Paulista 

1890 - 1920. sao paulo, FOE , 1991 . 

De MARCO, c. s. Elementos de Acustica Arquitetonica. 2 ed. Sao Paulo, Nobel, 

1982. 

ENGUITA. MARIANO F. A Face Oculta do Escola; educagao e trabalho no 

capitalismo. Trod. romaz Tadeu do Silva. Porto Alegre, Artes Mooicas, 1 989. 

FANGER, p, o. Thermal Contort : analysis and applications in environmental 

engineering. New vork, McGraw-HilL USA. 1972. 

FOE [1]. Arqulteturo Escolar e Politico Educacional. Funda<;ao para o 

Desenvolvimento Escolar. Sao Paulo, FOE, 1998. 

FOE [2] . Especlflcac;bes da Edificac;ao Escolar de Primeiro Grau. Fundagao para 

0 Desenvolvimento EsCOiar, Sao Paulo, FOE, 1990. 

FOUCAULT. M. Vlgiar e Punir; nascimento do prisao. Trod. Ugia M. Ponde Vassallo. 

Petr6polis, Vozes, 1987 

GIFFORD, R.[l] Environmental Psychology: Principles and Practice. 2 ed. Allyn and 

Bacon, Boston. USA.l997. 

GIFFORD. R.[2] Environmental Numbness in the Classroom. The Joumal of 

Experimental Education. Heldref Pub/cations, Washington, D. c .. 1976. 

122 



GREGOTII. v. T~ rrit6rio do Arquitetura. Trod. Berta w. Villa e Joan Villa. Sao Paulo, 

Perspective, Ed. Da Universidade de Sao Paulo, 1975. 

HACKENBERG. Af'JA M. Conforto e -stressu Termico em lndustrias: uma avalim;:ao 

das Normas lnternacionais para o Clima Sub-tropicaL enfocando a influencia 

de algumas va ri6veis ambientais e individuals nos sensa~oes termicas do ser 

humane. campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica, Universidade Estadual de 

Campinas. SP, 2000. Tese. 

HALL E. T. A Dilflensao Oculta. Trod. Sonia Coutinho. 2 ed. Rio de Janeiro, Livraria 

Francisco Alves £: ditora, 1977. 

HAWKES. D. The User's Role in Environmental Control : Some Reflections on Theory 

in Practice. in Naturally Ventilated Buildings. Edited by D Clements-Croome. London. 

E& FN Spon, 1997. 

INCROPERA. F.P. and de WITT.D.P., Fundamentals of Heat And Mass Transfer, 3 ed .. 

J.Wiley, NY. 1990· 

INSTITUTO DE pESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - IPT. 

Desempenho Termico de Edifica<;:6es Habitacionais e Escolares : manual de 

procedimentos para avalia<;:ao. Sao Paulo , 1987. 

JUNKER. s.H. A lmportcmcia do Trabalho no Campo. Rio de Janeiro. Ed. Lidador. 

1971' 

KOWALTOWSKI. D. C.C.K.[l]: LABAKL L. C.; RUSCHEL, R. C.: BERTOLI, S. R.; PINA, S. A. M. 

Melhorias do Conforto Ambiental em Edifica<;6es Escolares Municipals de 

Campinas, SP· Projeto de Pesquisa. Faculdade Engenharia Civil, Unicamp. 

1 997. Processo 9 7 !02 563-8. 

123 



KOWALTOWSKI, D.c.C.K.[2] Humanization in Architecture : Analysis of Themes 

Through High School Building Problems. Berkeley,UniversityofCalifomia, 1980. Tese. 

KOWALTOWSKI. D.C.C .K.[3] LABAKI, L. C.; RUSCHEL R. C.; BERTOLI, S. R.; PINA, S. A. M. G. 

Melhorias do ConfOrto Ambiental em Edificac;6es Escolares Municipals de 

campinas, SP. Relot6rio Cientffico Parcial. Faculdade Engenharia Civil, Unicamp. 

1999.Processo 97/02863-8· 

LEE, T. Psicologla e Meio Ambiente. Trod. Alvaro Cabral. Rio de Janeiro, Zahar 

Editores, 1 9 77. 

LUDKE. M. ; ANDRE, M· E. D. A. Pesquisa em Educac;ao : Abordagens Qualitativas. 

Sao Paulo. EPU, 1986. 

MASCAR6, L. R. de. L.UZ, Clima e Arquitetura. 3 ed. Sao Paulo, Nobel, 1983 

MONTEIRO, C.; LOUREIRO, C.; ROAZZJ, A. A Satisfac;ao como Criterio de Avaliagao 

do Ambiente construido: um estudo aplicado ao predio escolar. Artigo Tecnico, 

p6g. 873, ENTAC 93.S00 Paulo, SP, 1993. 

MOOS, R. H. Evaluatin9 Educational Environments. Jossey-Bass Publishers, California, 

USA 1979. 

ORNSTEIN, s. [1] Avaliac;ao P6s-ocupagao : Produc;ao Nacional e lnternacional 

Recentes e as Tend&ncias Rumo ao Seculo XXI. Artigo Tecnico, p6g. 855 ,ENTAC 

93. Sao Paulo, SP. 1993· 

ORNSTEIN, S.: BRUNA, G· D. ; ROMERO, M. Ambiente Construido e Comportamento: 

a avaliac;ao p6s-ocupac;ao e a qualidade ambiental. Sao Paulo, Studio Nobel; 

FAUUSP: FUPAM, 1 995 

124 



PATIINI, A. ; KIRSCHBAUM C. Evaluaci6n Subjetiva de Aulas Jluminadas con Luz 

Natural. Artigo T&<:nico, p6g. 70 ,ENCAC 99. Fortaleza, CE. 1999. 

RANGE. B. Psico-terapia Comportamental e Cognitive - Pesquisa. pr6tica. 

aplica<;6es e prc:::>blemas. Editorial Psy Ltda, Campinas, 1998. 

RASMUSSEN. S. f_: · Arquitetura Vivenciada. Trod. Alvaro Cabral. 2 ed. Sao Paulo, 

Martins Fontes, 1998· 

RIVERO. R. Arqui-tetura e Clima: Acondicionamento Termico Natural. 2 ed .. Porto 

Alegre. D.C. Luzzotto Ed. , 1986. 

SANOFF, H. Visval Research Methods in Design. New York, Van Nostrand Reinhold, 

1991. 

SCHERER, R. A carta de Atenas. Versao deLe Corbusier, trod. Rebeca Scherer. Sao 

Paulo, Hucitec, Ed. da Universidade de Sao Paulo, 1989. 

SILVA. R. StarcK· N. da . lluminac;ao Natural e Artificial. Campinas, Pontiffcia 

Universidade cot61ica de Campinas, 1 977. 

SOARES, T. A Escola Publica Paulista na Transigao Democratica : 1984 - 86. Tese 

de Doutorado, Institute de Economia do Unicamp, Campinas, 1995. 

SOCZKA. L. A perspectiva Ecol6gica em Psicologia : contribuig6o para o estudo 

da ecologic social de um bairro de lata. Lisboa, Laborat6rio Nacional de 

Engenharia Civil. 1989. 

SOMMER. R. [1] Design Awareness. Rinehart Press, California, 1972. 

125 



SOMMER, R. [2] n~ht Spaces; hard architecture and how to humanize it. New 

Jersey, Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1974. 

SOMMER, R. [3] Pef"sonal Space : the behavioral basis of design. New Jersey, 

Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1969. 

THOMAS, R. Environ(Jiental Design : an introduction for architects and engineers. 

Londres. Max Fordham e Partners, 1996. 

126 



Abstract 

The purpose of this research is the investigation of behavior, reactions and participation 

of users, in a school environment, in relation to environmental comfort conditions 

(thermal. illumination, acoustics and functionality). The methodology adopted was: field 

observations of technical aspects and user interferences, technical measurements of 

levels of environmental comfort and applications of questionnaires. Results showed few 

interferences bY' users in favor of their own comfort. Some actions occurred after 

situations of stimuli. There is a need for increased awareness of users and their role in 

environmental control. This role and the individual and collective satisfaction with the 

built environment should also be part of school curriculi to create interest and 

awareness. 

Key words 

user's role in Environmental comfort, School Buildings 
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