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INTRODUÇÃO

Diversos estudos apontam a importância da vegetação
como modificadora do microclima, principalmente
no que diz respeito à atenuação da temperatura
(WENG, 2003; TARIFA; AZEVEDO, 2001; SCHIL-
LER; EVANS, 1996), portanto as áreas verdes são im-
portantes, pois proporcionam melhorias no ambiente
excessivamente impactado e benef́ıcio para os habitan-
tes das mesmas (BRAGA & PIRES, 2000). Podemos
então afirmar que o espaço constrúıdo é um dos fatores
que contribui para a criação de microclimas diferencia-
dos em relação ao clima regional (DUARTE, 2000). Ve-
lasco (2007) registrou as temperaturas máximas diárias
e, verificou que a área que possúıa maior porcentagem
de cobertura vegetal apresentou menor necessidade de
refrigeração, o que caracteriza a relação da tempera-
tura com a vegetação no entorno de construções. A
termografia é uma técnica que tem como base a de-
tecção da radiação infravermelha emitida naturalmente
pelos corpos com intensidade proporcional a sua tem-
peratura e está baseada na medida da radiação eletro-
magnética emitida por um corpo a uma temperatura
acima do zero absoluto (PELIZZARI et. al., 2006). Há
várias pesquisas que mostram que pode ser utilizado
como ferramenta em várias áreas como elétrica, nucle-
ares, medicina e outros. Este trabalho foi conduzido
com o objetivo de explorar a aplicação da técnica de
termografia para investigar as diferentes temperaturas
de instalações prediais em relação ao seu meio vegetado.

OBJETIVOS

Objetivou - se com esta pesquisa, investigar e caracte-
rizar diferenças térmicas de construções pela influência
ou não do microclima proporcionado pela copas de
árvores do entorno, por meio da obtenção de imagens
térmicas.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Campus Dois Irmãos da Uni-
versidade Federal Rural de Pernambuco, no munićıpio
do Recife, Estado de Pernambuco, latitude 8o 04’03” S
e longitude 34o 55’00”W. Foram escolhidos dois prédios
de arquitetura e material construtivo semelhantes, que
tem aproximadamente uma distância de 300 m entre
si. O primeiro não possui copas de árvores nem ve-
getação rasteira próxima; seu entorno é um estaciona-
mento (P1). O segundo possui alta densidade de copas
de árvores no seu entorno (P2). Escolhidas as fachadas
fixas de cada prédio, registraram - se imagens térmicas
com a distância de 15 m nos horários das 9, 14, e 18
horas, o que permitiu posterior comparação das tempe-
raturas de superf́ıcie das duas construções. As imagens
foram obtidas por meio de uma câmera infravermelha,
Flir (i 60), com resolução infravermelha de 32400 pi-
xels, faixa de temperatura de - 20 a 350 oC), precisão
de ±2oC e faixa espectral 7,5 a 13 µm. Para trans-
ferência, organização, armazenamento, pós - processa-
mento e emissão das imagens termográficas foi utilizado
software QuickReport. Pelo software QuickReport, fo-
ram feitas análises de temperatura da imagem completa
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(Ar1), uma avaliação da seleção da superf́ıcies de uma
sala de aula de cada prédio (Ar2) e calculadas as di-
ferenças de temperaturas máximas apenas do Ar2; A
temperatura máxima do Ar1 não foi utilizada pela in-
terferência de outros fatores que omitiam a real tempe-
ratura máxima do ambiente, como ar - condicionado,
interferência de fios elétricos e outros.

RESULTADOS

Pela analise das imagens termográficas obtidas às 9:00
hs observou que P1 apresentou valor de temperatura
máxima inferior a P2 (0,5 oC), na ordem de 51,55 oC
para P1Ar1 (Imagem completa) e 33,7 oC para a P1Ar2
(Seleção referente a sala de aula) e P2 36,4 oC e 34,2
oC respectivamente, logo pela manha. Ás 14:00 hs, ob-
servou - se que a vegetação entorno, por promover um
microclima diferenciado promoveu a inversão, onde, P1
passa a apresentar valor de temperatura máxima supe-
rior a P2 (3,5 oC), na ordem de 49,6 oC para P1Ar1
e 37,2 oC para a P1Ar2 e P2 54,9 oC e 33,7 oC, res-
pectivamente. Ás 18:00 hs, P1 ainda diferenciou - se
de P2 (1,9 oC), na ordem de 48 oC para P1Ar1 e 32,8
oC para a P1Ar2 e P2 32,7 oC e 30,9 oC, respectiva-
mente. Nesse contexto é observado que P2, que a partir
do momento que as copas das árvores promoveram in-
fluência, foi onde ocorreram as menores temperaturas
máximas, o que nos mostra um melhor conforto térmico
aos alunos, sendo recomendada a utilização de espécies
vegetais para a atenuação da temperatura de ambientes
constrúıdos, ao longo do dia. Esse resultado concorda
com outros autores que também estudaram a influência
da vegetação com construções e observaram este como
fator positivo na redução da temperatura e recomen-
dam a utilização de reflorestamento (GODOY, 2009;
VELASCO, 2007).

CONCLUSÃO

Pode - se concluir que o prédio onde não havia árvores
em seu entorno (P1) apresentou maiores valores de tem-
peratura máxima em relação ao prédio com vegetação
ao seu redor (P2). A analise das imagens termográficas

mostrou que tal ferramenta pode ser amplamente uti-
lizada nessa área de estudo.
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