
























Este trabalho pergunta o que é e de que modo quantificar uma proteção 

solar eficiente, isto é, um brise que correlacione a incidência de radiação solar 

com o seu efeito sobre o conforto térmico do homem no interior de uma 

arquitetura.

Inicialmente, são avaliados três métodos para diagnóstico de brises. As 

limitações surgidas no exercício destes métodos e na avaliação de sua eficiência 

como ferramenta de trabalho trouxeram àtona algumas premissas sem as quais 

não se poderia dar partida numa nova metodologia. É proposto então, um método 

mais completo, que relaciona as variáveis abstratas dos fenômenos de radiação e 

ganho térmico solar com índices de linguagem mais clara para o arquiteto.

Dispondo dos dados horários de radiação solar global na superfície 

horizontal e de temperatura durante um ano climático de referência (TRY) para a 

cidade de Florianópolis, fez-se o cálculo da radiação direta, difusa e refletida para 

superfície inclinada para as orientações Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, 

Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Estes valores de radiação são transformados em 

ganhos térmicos, que equacionados no método da admitância fornecem o valor da 

temperatura ambiental interna média para uma sala típica de escritórios. As 

temperaturas calculadas são comparadas com as temperaturas da zona de 

conforto de Givoni. As comparações são aplicadas ao modelo da admitância 

invertido, resultando em valores de ganhos térmicos solares desejáveis para cada 

dia do ano. Com isso, os fatores de ganho térmico solares podem ser obtidos pelo 

confronto entre os valores ideais e os valores disponíveis de ganho térmico solar.

Ao analisar o comportamento de uma proteção solar frente aos seus 

fatores solares desejáveis, pode-se quantificar sua eficiência.



This work deals with the quantification of solar protections efficiency using a 

correlation between the solar radiation reaching the facade and the indoor thermal 

comfort.

First, three methods to diagnosis solar protections are evaluated. A new 

methodology was developed without the limitations of three methods. The new 

methodology uses the solar heat gain factor which is more practical to the 

architect.

Climatic data in form of a test reference year (TRY) was used for 

Florianópolis.

Direct, difuse and reflected solar radiation in sloping surfaces for several 

orientations (N, S, E, W, NE, SE, NW and SW) was calculated and transformed in 

heat gains and through the admitance procedure into the internal environment 

temperature. The environment temperatures calculated were compared with the 

comfort zone proposed by Givoni. An inverted admitance procedure was 

developed to calculate the solar heat gains factor necessary

for each day of the year.

By comparing the solar heat gain factor of a solar protection with the
necessary for the orientation and period of the year the efficiency can be
quantified.


















































































































































































































