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APRESENTAÇÃO

Os grandes avanços tecnológicos e o desenvolvimento no campo das Ciências 
Exatas e da Terra fizeram com que essa grande área do conhecimento ganhasse 
uma forte interface com diferentes áreas dos saberes, da agricultura à pedagogia, 
completando o aspecto da didática-aprendizagem, recursos ambientais e saúde. 

O leitor de “As Ciências Exatas e da Terra e a Interface com Vários Saberes 
2” terá oportunidade de conhecer as discussões atuais sobre e profundas relações 
das Ciências Exatas e da Terra permeando com outras áreas do conhecimento, pois 
esta obra apresenta uma refinada coletânea de trabalhos científicos relacionados a 
essa temática.  

Portanto, esta obra é direcionada a todos os técnicos, acadêmicos e profissionais 
das áreas das Ciências Exatas e da Terra e das demais áreas que, por ventura, 
tenham interesse em comtemplar as relações e interface das Ciências Exatas e da 
Terra. Nesse sentido, ressaltamos a importância desta leitura de forma a incrementar 
o conhecimento dos nossos leitores. 

Desejamos uma ótima leitura.

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Nítalo André Farias Machado

Hosana Aguiar Freitas de Andrade
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MANUAL DE PROTEÇÕES SOLARES: AUXILIO NO 
ENSINO DE CONFORTO AMBIENTAL 

CAPÍTULO 13
doi

Yuri Viana Loiola
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RESUMO: O manual de proteções solares 
é um material didático desenvolvido durante 
a disciplina Ateliê II – Projeto de Arquitetura 
e Conforto Ambiental, a primeira disciplina 
da graduação em arquitetura e urbanismo da 
UNIFOR, a abordar Conforto Ambiental, em  
uma de suas etapas é estuda a insolação  e 
como controla-la a favor do edifício, o manual 
de proteções solares surge como produto 
da dificuldade do autor ainda como aluno em 
compreender o tema , o intuito foi condensar 
em um material único o passo a passo de como 
se ler a insolação e como  se proteger dela, 
usando dispositivos arquitetônicos .
PALAVRAS-CHAVE: Proteções Solares. 
Controle Solar. Conforto Ambiental 

1 |  INTRODUÇÃO

A disciplina Ateliê II – Projeto de 

Arquitetura e Conforto Ambiental, está situada 
no 4 Semestre do curso de arquitetura e 
urbanismo da Universidade de Fortaleza – 
UNIFOR, e a segunda disciplinas de projeto 
arquitetônico do curso e a primeira disciplina 
de Conforto Ambiental.

Nesta disciplina são introduzidos os 
primeiros conceitos a respeito de arquitetura 
bioclimática de uma forma mais técnica e é 
em uma de suas etapas que as estratégias 
de controle solar são abordadas, seguida da 
apresentação da carta solar, que nada mais é 
que um gráfico que representa o movimento 
aparente do sol sob a superfície terrestre, 
através das cartas solares.

É possível fugir do empirismo e obter as 
respostas para as perguntas que tantas vezes 
são feitas pelos alunos; ‘’quantas horas minha 
fachada receberá insolação? ’’ ‘’a partir de 
que horas a insolação se inicia e que horas 
ela termina? ’’ E a principal pergunta que é um 
dos objetos da disciplina ‘’o que eu faço para 
proteger minha fachada dessa insolação? 
’’, são essas perguntas que o manual de 
proteções solares procura auxiliar a responder, 
unindo o conhecimento teórico envolvido na 
temática, exemplificando-o através de um 
conjunto de imagens, todas comentadas para 

mailto:Yuriarq@edu.unifor.br
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que o processo de aprendizado não seja apenas de se repetir o que está sendo 
ensinado no manual, mas também para a fixação do conteúdo através da prática no 
projeto desenvolvido durante a disciplina de projeto de arquitetura.

2 |  METODOLOGIA

Para a realização do manual, foi feita uma primeiramente uma revisão 
bibliográfica em livros e artigos de conforto ambiental que abordassem 
principalmente as questões relacionadas a: proteções solares, controle da insolação 
e dimensionamento de elementos arquitetônicos de proteção solar, em paralelo a 
essa revisão teórica, o convívio em sala de aula com os alunos, observando suas 
dificuldades e também suas facilidades foram parte fundamental para a confecção 
do manual.  

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Implantação

O primeiro contato da turma com o Manual de Proteções Solares se dá no 
momento da implantação no terreno do edifício proposto na disciplina, nesse momento 
é aonde a carta solar e introduzida a turma e através dela e possível verificar as 
possibilidades de implantação com relação a insolação, até que se encontre uma 
orientação não só favorável a insolação, mas também a ventilação.

Após a implantação ser definida e feita a leitura da insolação das respectivas 
fachadas do edifício, com o objetivo de descobrir as horas de insolação que cada 
fachada virá a receber ao longo do ano, como se pode ver nas figuras abaixo, na fig. 
01 uma imagem do manual e na fig. 02 de um trabalho desenvolvido por um aluno 
com o auxílio do manual.

Figura 01: Trecho do Manual de Proteções Solares Fonte: Acervo Pessoal
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 Figura 02: Trabalho de aluno Fonte: Acervo da disciplina Ateliê II 

3.2 Solucionando a insolação excessiva 

Tendo em mãos a leitura da insolação, o aluno já sabe quais fachadas receberão 
insolação ao longo do ano, então é a hora que se escolhe um horário de proteção 
solar para que seja feito o dimensionamento do elemento de proteção solar eficiente.

Para o dimensionamento do elemento de proteção solar é necessário que seja 
utilizado um segundo gráfico chamado ‘’Transferidor de Ângulos de Sombra’’ (fig.3), 
segundo Frota (2003), esse método chamado de ‘’método do traçado de máscaras’’ 
os valores dos ângulos solares (Alfa, Beta e Gama), são expressos não em valores 
numéricos, mas sim em ângulos através de suas projeções estereográficas no plano 
do horizonte do observador’’.

No manual e dedicado um capítulo a cada tipo de proteção solar, seja ela, 
vertical, horizontal ou mesclada, o tipo de proteção vai ser definido de acordo com o 
projetista e sua eficiência será verificada se o mesmo seguir corretamente o uso dos 
ângulos de sombra fornecidos pelo transferidor auxiliar.

Figura 02: Transferidor de ângulos de sombra.
Fonte: Acervo Pessoal
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Após a leitura dos ângulos de sombra e hora de partir para o dimensionamento 
do elemento de proteção solar, como já foi dito, o elemento de proteção fi ca a cargo 
do projetista, nas fi g. 04, uma imagem de um passo a passo de um dimensionamento 
de um brise-soleil no manual e na fi g. 05 um brise-soleil dimensionado por um aluno 
da disciplina:

Figura 04: Trecho do Manual de Proteções Solares  
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 05: Trabalho de aluno 
Fonte: Acervo da disciplina Ateliê II

3.3 Visualizando a sombra produzida

Como produto fi nal dessa etapa de trabalho da disciplina e solicitado aos 
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alunos que seja confeccionado uma maquete da fachada em estudo com o elemento 
projetado, em escala, para que seja feita uma análise no laboratório de conforto 
ambiental no equipamento solarscópio, um equipamento que faz a simulação do 
movimento solar e nesse momento e quando os alunos conseguem vislumbrar a 
sombra produzida pelo elemento projetado, na fi g. 06 abaixo, um trabalho de um 
aluno em momento de sombra parcial.

Figura 06: Maquete de Aluno 
Fonte: Acervo da Disciplina 

4 |  CONCLUSÃO

Sob a ótica de monitor, foi possível observar como o manual auxiliou na 
desenvoltura dos alunos durante o desenvolvimento do trabalho de proteção solar da 
disciplina de Ateliê II, fi cou nítido também  a imensidão de soluções de dispositivos 
arquitetônicos criados pelos alunos com o auxílio do manual , devido ao sucesso 
da implementação do material nas turmas , ele se encontra atualmente fi xado no 
material didático básico da disciplina de Ateliê II e também está disponível online 
através de uma revista eletrônica .
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