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RE S UMO 

 

O presente trabalho tem por objeto . O 

objetivo geral do trabalho consistiu  um E studo Preliminar 

A E scola Anexo COE DUC, que possibilite uma arquitetura com 

 Nos 

-

de autores e seus conceitos acerca do tema arquitetura escolar, descrever o seu 

qualidade do ambie

Para obter os resultados E studo Preliminar 

para a E , foram realizados 

projetos similares.  

 

Palavras-chave: Arquitetura escolar; E scola Anexo COE DUC; ; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABS TRACT 

 

preliminary architectural study for the Annex COE DUC S chool, which allows an 

architecture with more quality to users in its various senses, in view of the aspects that 

a quality teaching environment can provide to its users. During the study, in the specific 

objectives, there was an attempt to elaborate a theoretical framework based on the 

study of authors and their concepts on the subject of school architecture, describe its 

historical context; to prepare a study based on the analysis of project references, on 

what has already been produced and solutions used, which can contribute to the 

specific case study of the work; and to identify the problems that interfere in the 

effectiveness of the quality of the environment, from the diagnosis of the case study of 

the school in question. To obtain the results achieved in the preparation of the 

preliminary study 

surveys, interviews, surveys, on-site visits and analysis of similar projects were carried 

out.  

 

K eywords: S chool architecture; COE DUC Annex S chool

Integral development; E ducation. 
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O 

que 

ensino (KOWALTOWS KI 2011). 

em que esse trabalho se basei

, segundo S anoff (1996) e Azevedo (2012). Diante 

disso, para os autores, 

-

de identidade e pertencimento, por exemplo. 

que este apresenta diversos tipos de adversidades, dentre eles, envolve-se a 

 

ambiente educacional.  

, no 

, a E scola Anexo COE DUC

 geral do trabalho consistiu na 

 referida escola, que 
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sentidos, tendo em vista os aspectos que o ambiente de ensino de qualidade pode 

 

procurou-se construir 

baseado no estudo de autores e seus conceitos acerca do tema sobre arquitetura 

possam contribuir ao estudo de caso es

 

Dessa forma, para -

basearam-

realizadas as visitas de campo na escola municipal definida como estudo de caso e 

.  

, por meio da 

entrevista; e  local de projeto, 

 a . E  por fim, a partir do levantamento de dados 

coletados e analisados, 

preliminar. 

A justificativa o trabalho e da escolha do tema baseia-

Ar -se de 

um problema que afeta direta e indiretamente centenas de estudantes e demais 

-

sadios a todos que usufruem, mas que possam promover 

qualidade do ensino. 
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ele, como o presente trabalho, 

 

sobre o tema 

-se na arquitetura 

 conceitos e 

 como Azevedo (2012), Aquinord e Araujo (2013), Azevedo, 

Rheingantz e Bastos (2004) e S anoff (1996).  

 

os elementos considerados importantes 

que devem ser levados em con  no projeto de ambientes educacionais de 

melhor qualidade.  

 

Anexo COE DUC 

oposta. 

escolhidas

 

apresenta o projeto . 
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2 ARQUITETURA E S COLAR  

 

Para Azevedo, Rheingantz e Bastos (2004), a imagem que se tem da 

afetivas, traduzindo-os tanto em sentimentos como bem-

iais e cognitivas. 

e social e posteriormente, para o seu desenvolvimento, trouxe a escola como forma 

-

(AQUINORD; ARAUJ O, 2013). E scolano (2001) reitera que as primeiras 

, 

 

Dessa forma, ressalta-

E ssa 

 

- como o ser humano percebe, organiza e se apropria 
- 

-

(AZE VE DO; R HE INGANTZ; BAS TOS , 2004, p. 2). 

 

, por isso, 

constante no qual vem sendo produzido diversos 
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escolares (AZE VE DO; RHE INGANTZ; BAS TOS , 2004).  

Como os autores afirmam, o contexto atual vivenciado pelas escolas 

em ambientes baseados apenas em quantidades de alunos atendidos, ou seja, a partir 

ticas vistas e analisadas 

posteriormente neste trabalho. 

Com base nisso, Henry S anoff reflete sobre a ideia do ambiente escolar 

 (S ANOFF , 1996 apud 

AZE VE DO; RHE INGANTZ; BAS TOS , 2004). 

Dessa forma, torna-

educacionais, 

-motor, socioafetivo e intelectual). 

E ntender como se apropriam do ambiente, como se deslocam, se orientam, e os 

mecanismos percepti

 

-ambiente (AZE VE DO, 2012).  

qualidade, que promova bem-

envolve-

ambiente e, dessa forma, contribuir positiva ou negativamente em diversas esferas, 

influenciando diretamente no aprend

desenvolvimento dos mesmos, de acordo com os autores. 
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Como Azevedo, Rheingantz 

expectativas de um grupo, evita-se, por exemplo, aspectos negativos como o 

 

elementos humanizadores e, segundo estudos de Campello e E nselsberg (1993 apud 

  

Procurou-

colar. De acordo com os resultados, mostra-se que existem 

, 

colar (KOWALTOWS KI, 2011). 

Como defendem Voordt e Wegen (2013 apud S armento e Gomes, 2019), 

 

brasileira, que deveria estar 

uma sociedade, tornou-
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-

ocial. Ainda citam:  

2013, p. 238). 

 

-se 

dessas comunidades (AZE VE DO 2012). 

Como Azevedo (2012) aborda, verificam-

 

intraescolares como 

assimilando 

socioespaciais. 

Como ainda afirma E scolano (2011), existem conjuntos de elementos que 

inclusos. 
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-

 -

 com o meio.  

de aspectos perceptivos v

, conforto ambiental, 

  

no desenvolvimento social, afetivo e intelectual dos alunos, afetam seus 

a se pensar 

e projetar ambientes melhores, de forma mais consciente e coerente com esses 

valores. 
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2.2 Arquitetura escolar no Brasil 

re  

egativa dos 

aprendizagem. 

Dessa forma, tendo em vista o objetivo do trabalho n

faz-

da 

 

Buffa e Pinto (2002) e Buffa (2015), 

 

-se fatores determinantes 

como enfatiza Kowaltowski (2011). E ntretanto, aspectos importantes como os 

, 

nesse contexto,  

 

ainda 
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-se em salas pouco ventiladas 

e iluminadas (BUFFA e PINTO, 2002). 

chamadas E scolas Normais e Grupos E scolares, as primeiras tentativas de 

sivamente escolares (KOWALTOWS KI, 2011). 

se 

encontrava  

-se a simetria da planta, com 

masculinas. Ademais, o programa 

 Um 

, de 

 

(F igura 1). 

 
F onte:  e Kowaltowski (2011). 

F igura 1. E scola Modelo da Luz, atual Grupo E scolar Prudente de Moraes. 
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se diferenciavam 

 (F igura 2 e 3)

 

 

uma das principais ferramentas para se al

com os i -vitoriosos (NAS CIME NTO, 2012, p. 
54). 

 

 

F igura 2. 
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F onte: Nascimento (2012). 

 

 
F onte:  

 

 

Como afirma Buffa (2015) ainda que  

marcante 

encontravam-

 Focault (1987 apud Kowaltowski, 2011) 

-se o poder e o saber; [...] 

uma  

projetos tivessem um sistema construtivo mais racional. 

F igura 3.  
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 (KOWALTOWS KI 2011). 

S egundo Buffa (2015), -se o modernismo nas 

defensores da 

, em um momento de 

 

 

, 2011, p. 85). 
 

. 

impunham algumas regras. Nesse contexto,  a 

centro da aprendizagem e a escola tem 

15, p. 137). 

 uma arquitetura 

  e 

externos e priorizando o 

compactos, as plantas em geral no formato em L ou U; extinguiu-

 atividades.  

 (F igura 4). As 

em apenas uma das faces do corredor, em prol do conforto 

apresenta 
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 (BUFFA 

E  PINTO, 2002). 

 
F igura 4. Grupo E scolar Visconde Congonhas do Campo. 

 
F onte: KOWALTOWS KI (2011). 

F igura 5. Planta baixa do primeiro pavimento do Grupo E scolar Visconde Congonhas do Campo. 
 

 
F onte: KOWALTOWS KI (2011). Adaptado pela autora (2022). 

 

principal ente com a cidade 

 -las, o acompanhamento da 

a 
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de escolas em um curto 

 

-se na proposta de 

-1951, que se consistia 

 

da sala de aula, que frequentariam em um sistema alternado de turnos. Assim, em um 

-

citadas e, , o ensino formal, nas denominadas -

apresentando um tipo de ensino integral mais diverso 

, segundo Kowaltowski (2011). 

O Centro E ducacional Carneiro R ibeiro, de 1950, localizada em S alvador, 

Bahia,  , 

, em que se misturavam os 

uma 
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F igura 6. E squema do funcionamento do Centro E ducacional Carneiro R ibeiro.

F onte: E BOLI (1969).

F igura 7. Centro E ducacional Carneiro R ibeiro.

F onte: Acervo - . Acesso em 2022.

-1954), a arquitetura moderna passou a ser 

escola-
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 (KOWALTOWS KI, 2011). 

Durante os anos 1960

seguiam essa linguagem. 

diferenciada com blocos separados, arquitetura com menos adornos, uso de pilotis, 

-

fabricados (BUFFA e PINTO, 2002). 

de escola desse momento (F iguras 8, 9 e 10). 

 

a sudoeste. Nas duas linhas modulares 
-

-se dois 

etros, situam-se o setor administrativo e mais duas salas de aula. E , 

  (WE IZE NMANN, 2015). 
  

F igura 8. E scola de Guarulhos, fachada. 

 
F onte: WE IZE NMANN (2015). 
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F igura 9. E scola de Guarulhos, ambientes internos.

F onte: WE IZE NMANN (2015).

F igura 10. Planta Baixa da E scola de Guarulhos.

F onte: WE IZE NMANN (2015).

Como afirma Kowaltowski (2011), a -

quantidade, onde se localizariam, a quem atenderiam como tamb

Na -se ao E stado a 

responsabilidade do ensino fundamental pela a Lei de Diretrizes e Bases 5692, 

de 11 de agosto de 1971, reestruturando o ensino brasileiro, criou-se o primeiro grau, 

dando fim aos grupos escolares (BUFFA, 

2015).
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, mas sem detalhamentos sobre o conforto 

ambiental, como afirma Kowaltowski (2011). 

 

 [entre educadores e 
arquitetos] 

do da CONE S P 
(VALE NTIM, 2003, p. 298 apud NAS CIME NTO 2012, p. 16). 

 

escolas, 

Brizola. Inspirado nas ideias de projeto das scola-parque

, buscava-

, com o objetivo de proporcionar 

alimentos e atividades culturais variadas, 

saindo da rede educacional regular. 

 , de autoria de Oscar 

Niemeyer - -

-

, sendo o 

em 1985 (BAS TOS , 2009 apud KOWALTOWS KI, 2011) (F igura 11 e 12). 
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F igura 11. CIE P Tancredo Neves, R io de J aneiro.

F onte: niemeyer.org.br). Acesso em 2022.

F igura 12. - CIE P.

F onte: NAS CIME NTO (2012).

seu projeto terrenos muito grandes, muitas 

e e,

que ocasionavam o 

comprometimento das
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eram

(KOWALTOWS KI, 2011).

A partir da

apresentaram arquitetura bastante padronizada, e grandes cidades mostraram 

algumas outras propostas, o projeto do CIE P influenciaria mais tarde outras inciativas 

Os 

seguiam o programa dos CIE Ps, mas com u

(NAS CIME NTO, 

2012).

S egundo Kowaltowski (2011), o nos CIACs

(F igura 13). E xistiam

ocasionava

.

F igura 13.

F onte: Acervo Leonardo F inotti. Acesso em 2022.

A partir dos anos 2000, algumas outras 

propostas diferentes . As tipologias 

mais identificadas Paulo, eram escolas compactas e verticais, 

horizontais com a quadra em seu centro, escolas dispostas em mais de um volume e 
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foram acrescentadas, esta a

, afirma Kowaltowski (2011).

que assim como os demais Centros, tem

com demais atividades complementares, educativas e culturais, aproximando-se da 

tem -

Teixeira (F igura 14). -

-se 

atender demais necessidades da comunidade,

(KOWALTOWS KI, 2011).

F igura 14
China.

F onte: Acesso em 2022.

dos dos anos 1970 e do Centro Brasileiro de 

foram 

.

S egundo Kowaltowski (2011), o projeto padronizado 
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funcionalidade. Defende- , 

trata-

seguintes. 

  de 

. A arquitetura se transforma em uma marca de 

, como 

foi visto nos projetos como os CIACs e CE Us. 

(KOWALTOWS KI, 2011). 

 
-

empobrecida, resultando em ambientes desinteressantes, frios, pouco 
elaborados e sem nenhum apelo visual, com fo

do processo educativo (AZE VE DO, 2002, p. 41).
 

como ressalta Barros (2002 apud Kowaltowski, 2011), a 

 realizados muitas vezes. Isso pode resultar em projetos que 

acessos, entre outros fatores.  

Pode-se observar que apesar 

tornaram-

ecursos que, em grande parte, os 

se mostram positivos  

consequentemente, que afetam  
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a 

das diretrizes para o projeto educacional, que ainda apresentam falhas e pontos que 

a efetividade de projetos que 

colaborem com possuem  na comunidade e 

 
 

 

 

educacional 

Como S ar

ambientes de aprendizagem, no bem-estar dos estudantes e professores. S egundo 

-estar dos 

mo os componentes 

 

cotidianas, relacionamentos e clima social (F igura 15)

conforto, acessibilidade, cores e materiais, fluxos, dimensionamento e forma 

(S ARME NTO; GOME S , 2019).  
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F onte: S AR ME NTO E  GOME S  (2019). Adaptado pela autora (2022). 

 

estudos sobre os contextos em que se realiza os tipos de conforto. De uma forma 

geral, entende-

(S ARME NTO; GOME S , 2019). A partir dos conceitos abordados acerca desses 

dos e contribuem uns aos outros 

para o objetivo final, ambientes com melhor aprendizagem.  

conceitos mais subjetivos que contri

determinados elementos na arquitetura, como aqueles que procuram qualificar a 

arquitetura com elementos   

F igura 15. 
cultural e espacial. 
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  a arquitetura 

, qualidades, que enfatizariam a necessidade 

cuidados adequados. Ademais, 

conforto, atendendo as necessidades sensoriais relacionadas ao calor, luz, som e 

cheiro

e , aponta 

Kowaltowski (2011). 

o 

Christopher Alexander, procuraram qualificar a arquitetura 

mais objetivos e

em incorporadas e repetidas para projetos 

de qualidade. Dessa forma, Nair e F ielding (2005) trouxeram para 

uma aplicabilidade voltada aos projetos de ambientes educacionais

. Destacam 

 

ser projetado: devem servir como ponto de partida para estabelecer 
 

arquitetura de qualidade [...] 

funcionais (KOWALTOWS KI, 2011, p. 173). 

 

independentes, devem funcionar no todo (Quadro 1)

 (NAIR ; F IE LDING, 

2005, apud KOWALTOWS KI, 2011, p. 174). 
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Quadro 1.  

  

1. S alas  de aula, ambientes de ensino e 
comunidades pequenas de 
aprendizado. 

; diversas atividades; 
; trabalhos individuais ou 

em grupo; facilidade para ensino em equipe; 
professores interagem. 

2. E ntrada convidativa  cobertura ampla; 
 

atividade dos alunos. 

3. 
dos  alunos 

; s
e horizontais; u
decorativo; feito com trabalho dos alunos ou 
sobre alunos. 

4. 
armazenamento de materiais 

; cada aluno com 
sua mesa (ideal). 

5.  , ; 
rea expositiva; reas para trabalhos sujos - 

-externo; reas para debates 
; estoque e 

armazenamento. 

6.  E  
 

teatro com possibilidade de abertura; 

elementos de teatro; 
 

multiuso. 

7.   reas 
tradicionais de esportes para usos variados. 

8.   
   

para jardins. 

9. T   
 

; 

informais de aprendizagem; corredores com luz 
natural; visibilidade para corredores. 

10. Vis tas interiores e exteriores  horizontes fora 
da sala; 

11. T  Presente em grande parte dos ambientes 
escolares; diversidade de tecnologia. 
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12. C
internos 

 

 
diretas e de livre acesso. 

13. M   

14.  Generosidade no dimensionamento, 

integrada, infraestrutura generosa, paredes 

separado da estrutura. 

15. Campfire space rea do especialista em local elevado (ou de 
destaque);  equipamentos 

 

16. Watering hole space Aprendizados informais e colaborativos; nichos 
em 
grupo. 

17. Cave space  

18.   E
. 

19.  Luz natural para  
dispositivos de sombreamento em climas 
quentes; placas fotovoltaicas. 

20.  Troca de ar   janelas 
 

21.  atividades e 
. 

22. E lementos  de sustentabilidade R  materiais 
 reaproveitamento; minimizar 

p
convenientes. 

23. Assinatura local  
e  internos ou externos. 

24.   
 

abertura para uso da comunidade. 

25. 
 

vistas humanizadas. 
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26. Professores  como profiss ionais armazenamento;

.

27.
interior- es
internos protegidos -
exterior da escola.

28. Recursos de aprendizado 
compartilhados e biblioteca

29.
todo.

F onte: S OUZA (2018), KOWALTOWS KI (2011) e NAIR  e F IE LDING (2005).

F igura 16.

F onte: S OUZA (2018).

Os estudos de Azevedo (2002), na qual aborda um modelo conceitual de 

abordagem interacionista em projetos educacionais, demonstra que

de seus ambientes considerando 

-ambiente

como comentado anteriormente, ue essas 
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-  de 

 

Mais especificamente, os aspectos contextuais-

-

aspectos socioculturais e econ -

ambientais. Os aspectos ambientais incluem a topo-morfologia do terreno, assim 

, explica Azevedo (2002). 

Os aspectos -

desempenho relacionadas a sua funcionalidade, tendo em vista as atividades a que 

 (AZE VE DO, 2002). 

-compositivos dizem respeito ao desempenho da 

que podem ser planejados para o despert

uos (AZE VE DO, 2002). 

Quadro 2. - -compositivos. 

-funcionais  e -compositivos 

-
/apoio 

 

-

 

 
diferentes tipos de recobrimentos do solo: grama, 
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-

(LY NCH, 1995). Adolescentes: associam-se em 
s onde possam 

conviver e manifestar-se (IBAM, 1996). 

entorno imediato: envolvimento da escola com a 
vida da comunidade. E

 elemento de , 

e familiares). Alegres e convidativas. 

-escolar. 

 

visual, 
 

F onte: AZE VE DO (2012). Adaptado pela autora. 

 

-

construtivos, dessa forma, incluem nessa perspectiva a qualidade dos materiais e 

Dentre as das, para AZE VE DO 

(2012),  

 

Quadro 3. -construtivos. 

-construtivos 

 

nos pisos das salas de aula e demais ambientes, 

 

Luz natural uniforme sobre os planos de trabalho, 

 

Tetos e paredes com acabamento de cores 
claras, garantindo melhor qualidade da 

 

E squadrias: facilidade de manuseio, 

ambiente externo), durabilidade e atendimento 

)
tipologias que 

 

 

F onte: AZE VE DO (2012). Adaptado pela autora. 
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3 

PROJ E TO 

escolar de qualidade, foi primeiramente selecionada uma escola municipal da cidade 

 

A 

dados em campo, por meio de visitas na escola  

partiram tanto pelas   

entrevista, a fim de da sua  nesses ambientes. 

. 

Por meio deste estudo tornou-

, para isso, 

ssistir de uma forma 

estudo do terreno e seu entorno, no qual foi produzida uma  o 

a os equipamentos urbanos e o ambiente 

 existentes, com o objetivo 

de buscar o 

projeto, posteriormente. 

 

3.1 E scola Anexo: COE DUC  

(Cooperativa E ducacional, Cultural, E sportiva e de Lazer), localizada no bairro Parque 

-

 sul da cidade (F igura 17), majoritariamente ocupada por 
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F onte: Google E arth. Modificado pela autora (2022).

Anexo

polo da 

bairro. 

que podem acontecer devido falta de vagas na escola polo, a falta de , ou 

.

alugados pela propriedade 

parcela

-

em seguimento. E sse fator contribui para a necessidade de projetos de escolas 

F igura 17.
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melhor qualidade dos ambientes e que facilitem todos os processos previamente 

citados. 

De acordo com entrevista com a gestora  

responsabilidade pela escola e seu funcionamento geral  durante uma visita, foi 

 e ocupa 

o cargo desde 2004. Conforme seu relato, a escola conta com 18 salas de aula, com 

 

amplo de estudantes, a gestora afirma que faz um 

prejudica o ensino, permanecendo cerca de 25 a 28 alunos por sala de aula. 

E ntretanto, como reitera, o ideal era que existissem mais salas de aula que 

comportassem a demanda. Ademais, explica que a escola polo

alunos por sala. 

A gestora enfatiza o problema exposto anteriormente, em que uma das 

informa que a escola possui ajuda externa, do 

 

 

No geral, a professora aponta como aspectos negativos apenas dois 

Contudo, para ela, os aspectos positivos 

central da escola; o amplo estacionamento, e o corpo de docentes muito qualificado. 

na 

qual 18), o acesso principal situa-

se onde existe  
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F onte: Google E arth. Adaptado pela autora (2022).

F igura 18.
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na entrada

a mureta se encontra

(F igura 19). Revela-

-

19), 

identifica-se uma rua privada, caracterizando-

Nessa cobrindo 

mal cuidado, que a torna pouco atrativa e 

avenida.

F onte: E laborado pela autora (2021).

-se um amplo estacionamento 

- fachada frontal 

da escola, esta que encontra ao lado direito (F igura 20). Ao fundo do lote, ao lado da 

F igura 19.
, respectivamente.
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F onte: E laborado pela autora (2021).

e 

seus ambientes situam-

A fachada da escola apresenta 

e notam-se que se caracterizam 

, presentes em todos os ambientes, inclusive nas salas de 

aula.

pavimentada, aparentemente sem uso (F igura 21).

F igura 21.

F onte: E laborado pela autora (2021).

F igura 20. E stacionamento e fachada frontal da escola.
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Ao adentrar na escola passa-se por um corredor pouco iluminado e, em 

seguida, , salas de aula e demais 

a frente. O que se torna 

ao de 

desgaste, devido anteriormente.

muitos pontos de rachaduras e descolamento de partes do emassamento, como

esquadrias. Os pilares que se encontram nos 

om rachaduras e buracos. 

F igura 22.

F onte: E laborado pela autora (2021).

da 

copas largas em 

e, por tanto, 

como , 
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principalmente

revestimento cimentado

(bancos), alguns destes quebrados.

F igura 23.

F onte: E laborado pela autora (2021).

F igura 24.

F onte: E laborado pela autora (2021).

Nos ambientes internos, os problemas relacionados a falta de 

presentes. Os banheiros encontram-

-

As janelas, como citado anteriormente, em grande parte 
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F igura 25.

F onte: E laborado pela autora (2021).

Nas salas de aula, primeiramente, foi r 

ensolarado, elas encontravam-se escuras.

, 

as prejudicavam a passagem da luz natural. 

E m algumas salas, o quadro branco utilizado para as aulas estava posicionado na 

frente das aberturas, afetando e

Outro ponto destacado no ambiente interno das salas de aula , assim 

e 

desnivelado, em falta e quebradas. A cobertura 

, danificado E ssa cobertura apresenta 

elhas e precariedade das estruturas das 
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F igura 26. S alas de aula.

F onte: E laborado pela autora (2021).

contribuem negativa e positivamente 

consequentemente, n

estudos 

Kowaltowski (2011) ressalta que, nacionalmente, os estudos demonstram 

escolares com defeitos construtivos em telhados, paredes, pisos, portas e janelas, 



54 
 

 pelo 

 

na escola Anexo COE DUC, o que desencadeia uma baixa qualidade no que diz 

. A 

  

livres sem utilidade, salas de aula, entrada da escola s, 

entos negativos. 

Um grande ponto observado presente na escola, como visto com 

falta de da 

COE DUC, mas em muitas escolas municipais, 

 

 falta de 

e a rede municipal como um todo. 

 

a escola, com o objetivo de amenizar ou solucionar os pontos negativos, como 

 pontual, por 

significativamente para desenvolver uma proposta coerente que possa trazer uma 

melhor qualidade, bem- -los em suas reais necessidades. 
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3.2 Local do projeto 

O terreno escolhido para o local do projeto, como citado anteriormente, 

situa-

18), no bairro Parque Timbiras  referida E scola 

Anexo COE DUC  

via de acesso ao bairro. O terreno localiza-se no ponto de encontro entre a Avenida 

27). 
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F onte: E laborado pela autora (2022).

F igura 27.
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As respectivas avenidas, em conjunto com a Rua Quatro, constituem as 

 

27), delimitado a partir do desmembramento realizado 

a partir de um terreno maior 27), que atualmente encontra-

 

28

-

 

sul, afastando-

E mbratel e Bom J esus (localizados na F igura 29). 
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F onte: E laborado pela autora (2022).

F igura 28.
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Os demais usos no bairro constituem-

 de uso 

pavimento superior. 

uso institucional religioso, e o uso educacional pela 

 

urbanos (F igura 29
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F onte: Google E arth. Modificado pela autora (2022).

F igura 29. Mapa de equipamentos urbanos.
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terreno do projeto possui poucos equipamentos urbanos. E xistem poucas escolas 

500 metros. 

encontrando-se apenas em outros bairros adjacentes, bem como o setor de 

 

No Mapa de ambiente natural (F igura 30) foram observadas as 
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F onte: E laborado pela autora (2022).

F igura 30. Mapa de ambiente natural.
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abrangente de massa veget

o terreno do projeto, que possui arbori

-

sofrendo pouca va

entre as curvas ser extenso.

(F igura 

31), 

o terreno da proposta projetual encontra-se situado na Zona Residencial 2 (ZR  2), e a 

escola Anexo COE DUC encontra-se na Zona de Interesse S ocial 1.

F onte:

F igura 31. - MA, com recorte no local de projeto.
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de dezembro de 1

referida zona. 

a ilha de ,  sendo 

uma cidade , possui clima tropical, altas taxas de umidade no ar e 

temperaturas quentes. 

-se que a 

  e 96% do ano em desconforto por 

calor, e cas recomendadas incluem principalmente a 

 

 
F igura 32.  

 
F onte: ProjetE E E  (2017). 

 
 

S egundo a NBR  15220-

-

e cobertura. Como 
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TUAIS  

A partir do levantamento dos dados, constituindo-se o  

da E scola Anexo COE DUC e do local de proposta de projeto , foi 

 diversas , que influenciam 

da proposta de projeto. Dessa forma, a busca de 

 consistiu-  procurando-se a 

levantadas no 

os aspectos 

 pretendidos com o projeto de estudo preliminar posterior. 

a 

n -

oito hectares . 

eles fortes presentes no 

 (GAS S , 2022). 

 
F igura 33.    

 
F onte: ArchDaily Brasil (2022). 

 



66

Os volumes individuais baseiam-

-se conforme o programa 

de necessidade de cada um dos volumes. Como os autores do projeto afirmam, essa 

define o comportamento de 

sistemas naturais. se misturam pelo paisagismo, entre pomares, 

passagens para os alunos descobrirem (GAS S , 2022).

F igura 34. , e paisagismo.

F onte: ArchDaily Brasil (2022).

Dessa forma, os autores quiseram,

que se ramifica em rotas sinuosas, criar momentos de 

entre o interior e exterior, permitida pelas aberturas expansivas nas paredes do 

vistas, janelas salientes, paredes grossas de terra batida ou tijolos de barro, 
m dos elementos texturizados, 

envolver, explorar e aprender (GAS S , 2022).
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F igura 35. -

F onte: ArchDaily Brasil (2022).

S iete Vueltas, n localizada no 

S foi pensado como

forma de

possuindo

que contornam , dispondo de 

de futebol (PLAN:B, 2019a).

F igura 36. - planta baixa.

F onte: ArchDaily Brasil (2019).
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armado, e paredes de blocos perfurados. A cobertura 

-se aberturas superiores nas 

paisagem no horizonte (PLAN:B, 

2019a).

Os blocos perfurados nas paredes citados, comumente chamados de 

natural 

dos ambientes.

F igura 37. -
salas de aula.

F onte: ArchDaily Brasil (2019).

F igura 38. -

F onte: ArchDaily Brasil (2019).
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escola possui elementos semelhantes chaves que a destacam. Foi planejada para a 

 (PLAN:B, 2019b). 

 
F igura 39.  -  

 
F onte: ArchDaily Brasil (2019). 

 

paisagem, e outro para o playground. O sistema construtivo utilizado baseia-se no 

bientes. As salas de aula, assim como 

demais ambientes, possuem amplas aberturas em vidro, garantindo uma boa 

, com elementos coloridos, que se 

 

(PLAN:B, 2019b). 

playground, mantendo a permeabilidade visual, nos quais crescem trepadeiras. Nelas, 

. 
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F igura 40. - salas de aula.

F onte: ArchDaily Brasil (2019).

F igura 41. -

F onte: ArchDaily Brasil (2019).

a base

s salas de aula, que eram 

(S HIE H, 2021).

As salas de aula,

-se salas hexagonais. Como os autores do projeto afirmam,

deve-

o que seria mais acolhedor aos alunos

(S HIE H, 2021). Dessa forma, isso se faz presente nos ambientes em formatos de 
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F igura 42. E scola Waldorf E coara - planta baixa.

F onte: ArchDaily Brasil (2021).

A 

construtivo em que a estrutura fosse 

madeira de lei.

possibilidade de reaproveitamento (S HIE H, 2021).

dia a dia, por se tratar de uma escola associativa. Com essa atividade, procurou-se 

trazer um senso de pertencimento ao grupo

, com a .

F igura 43. E scola Waldorf E coara - salas de aula.

F onte: ArchDaily Brasil (2021).
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F igura 44. E scola Waldorf E coara - ambiente externo, arborizado. 

 
F onte: ArchDaily Brasil (2021). 

 

-estar. 
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5  

, o conhecimento a partir do 

estudo de caso da escola Anexo COE DUC, seu tico demonstrativo dos pontos 

caminha-  

 

A proposta  trazer elementos que possam contribuir para 

contribuindo para a 

-estar, pertencimento, acolhimento, que possa ter uma identidade 

-aprendizagem. 

 como 

 o projeto busca 

trazer conceitos como: 

 

 C  

  

  

 Pertencimento e identidade 

 Conforto 

 F lexibilidade 

 Coletividade e individualidade 

 Multifuncionalidade 

 

Os primeiros ensaios projetuais partem do entendimento da potencialidade 

 tido 

 (ver figura 45). 
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projeto. 

 
F igura 45. Croqui inicial de . 

 
F onte: E laborado pela autora (2022). 

 

internos, cobertos e descobertos, 

 

 

Pensou-se em seguida, n

internos, 

principalmente das salas de aula (F igura 46)

natural. Dessa forma, aberturas superiores, 



75

assim como vistas em projetos semelhantes, tornou-se uma alternativa como forma 

de contribuir 

F igura 46. Croquis iniciais

F onte: E laborado pela autora (2022).

estabeleceu-

Anexo COE DUC, conta com o total de cerca de 800 alunos, atendendo ao ensino 

de 6 a 14 anos. O manual produzido pelo 

FNDE  (2017) de projetos educacionais escolares do ensino fundamental estabelece, 

:
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Quadro 4. 

ensino fundamental. 

 

 
 

Professores 
 

 
HIGIE NE  

 

 
 

 
 

Cantina* 
S ala de Acolhimento* 
 

APRE NDIZAGE M 
S alas de Aula 

 
Biblioteca  S ala de Leitura 
S alas Multiuso  Artes 

 
S alas Multiuso  Multimeios* 
S alas Multiuso  
Teatro/J ogos* 
S ala de Recursos 
Multifuncionais* 
AMBIE NTE S  E XTE R NOS  DE  
ATIVIDADE S  

 
 

Quadra Coberta* 
 

 
-  

Cozinha 
Despensa 

Limpeza 
Lavanderia 
Copa 

 
 
 

E stacionamento (carga e 
descarga) 

 
 
 

 

F onte: FNDE  (2017). Adaptado pela autora (2022). 

 

Com base nisso, o projeto utiliza como suporte o manual do FNDE  com as 

desenvolvimento dos projetos, 

adaptando-

-se dos 

 

do projeto estabeleceu-

na fachada leste d

terreno, voltadas para o leste, totalizando 12 salas de aula. As salas de aula, como 

precisavam ser maiores que as atuais, assim os ambientes contam com a capacidade 

0 alunos em cada turno. 
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Os demais ambientes foram dispostos na fachada oeste, como as outras 

banheiros, e o setor de 

Na fachada sul, encontra-

-se 

contemplada no projeto, devido as incompatibilidades do terreno, medidas e 

ambientes. Dessa forma, optou-se pelos os ambientes de maior prioridade e 

F igura 47.

F onte: E laborado pela autora (2022).
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F igura 48.

F onte: E laborado pela autora (2022).

Visando uma melhora no conforto ambiental dos ambientes, principalmente 

-

-se 

natural nos ambientes, dispostas nas

(F igura 49).
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F igura 49.

F onte: E laborado pela autora (2022).

-se pelos 

escola, transmitir sentimentos positivos e alegres, influenciando nos aspectos 

(F igura 50), como o uso de cores mais 

ainda acolhedores.

pelo maior conforto ambiental, por tanto, os aspectos positivos foram considerados 

pertinentes.
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F igura 50. Vista dos blocos dos ambientes, coloridos.

F onte: E laborado pela autora (2022).

(F igura 51). 

de trabalhos, entre outras (F igura 52).

F igura 51.

F onte: E laborado pela autora (2022).
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F igura 52. Perspectivas

F onte: E laborado pela autora (2022).

Outro aspecto diz respeito a entrada principal de acesso para a escola, na 

mais amplo para os alunos e pais, que costumam esper -

procurou-se trazer uma identidade de cores por meio de elementos que pudessem 

(F igura 53). 

F igura 53. Perspectivas da entrada de acesso principal

F onte: E laborado pela autora (2022).

dia a dia, possa servir como lugar para festividades,

comunidade, com o intuito de proporcionar um 

pertencimento para com esta

objetivos, assim como um lugar de acolhimento e bem-estar.



82 
 

 

 

O presente trabalho teve como premissa o entendimento que os ambientes 

-

o. Por tanto, tornando-

ambientes escolares de qualidade. 

lvimento humano, social e cultural, e concluir que 

do ensino e aprendizagem. A partir disso, concluiu-se que esses fatores devem ser 

jeto, assim como os demais. 

sociais, e determ

averiguar como os projetos desenvolviam-se em cada tempo, suas particularidades, 

pontos positivos e negativos, e perceber como os ambientes escolares ficam em 

ando em uma arquitetura 

padronizados. 

-
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objetivo do trabalho, o projeto de estudo preliminar para a referida escola, na tentativa 

de contribuir para uma arquitetura escolar de mais qualidade, envolvendo os aspectos 

desse estudo, contribuir para novos projetos e estudos acerca do tema, principalmente 
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