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grids or using a network of steel cables. 
These panels are light, and may be for-
med into different shapes to adapt to 
the aesthetics of the façade, but are also 
rigid for strong support. They therefore 
create a system which is independent of 
the built structure into which they have 
been inserted. 

Did you know?

Green facades are recommended to reduce 
the air temperature of local microclimates 
considering their extent. In residential are-
as or with a building height of up to three 
f loors, its application in blocks should be 
embracing these spaces, which generates 
considerable results of local thermal miti-
gation.

Você sabia?

Fachadas vegetadas são recomendáveis a f im de reduzir a tem-
peratura do ar de microclimas locais levando em consideração 
sua extensão. Em áreas residenciais ou com gabarito de até 
três pavimentos, sua aplicação em quadras deve ser abraçando 
esses espaços, o que gera resultados consideráveis de mitigação 
térmica local.

Vegetated facades for thermal mitigation 
Fachadas vegetadas para 
mitigação térmica

Considerando-se o clima urbano como um sistema 
complexo, com diversos graus de hierarquia funcional e 
sua completa dinamicidade, pode-se ponderar que no-
vos sistemas e itens que são agregados ao sistema inicial 
são capazes de gerar modificações em sua organização 
inicial. 

A vegetação e sua ação benéfica no microclima urbano 
é fundamental para o resfriamento urbano, por exemplo, 
caracterizando-a como uma das principais ferramentas 
para mitigação térmica urbana pelo aumento da umida-
de relativa do ar e absorção da radiação inserida no meio 
urbano.  

Em relação à fachadas vegetadas para assumir essa 
função, estas podem ser construídas de várias maneiras, 
porém as fachadas vegetadas que possuem vegetação 
trepadeira são mais flexíveis e podem ser adaptadas para 
diversos projetos, tendo função ativa de filtro de radia-
ção, aumentando a umidade relativa do ar através da 
evapotranspiração da planta e podendo reduzir a veloci-
dade do vento na superfície. 

Essas fachadas vegetadas por sistema indireto, podem 
ser realizadas através de módulos de aço galvanizado em 
formato de painel com grades ou com a utilização de 
rede de cabos de aço. São painéis leves, com possibili-
dade de formas variadas para a adequação ao trabalho 
estético de fachada e rígidos para sustentação que, assim, 
criam um sistema independente da estrutura edificada 
na qual ela é inserida.

Considering the urban climate as a 
complex system, with different degrees 
of functional hierarchy and its comple-
te dynamics, it may be considered that 
new systems and items that are added 
to the initial system could be capable of 
generating changes to its initial organi-
zation.

Vegetation and its beneficial action on 
the urban microclimate is fundamental 
for urban cooling, for example, and may 
be characterized as one of the main to-
ols for urban thermal mitigation by in-
creasing the relative humidity of the air 
and absorbing radiation inserted into 
the urban environment.

Taking into account that vegetated 
facades assume the abovementioned 
function, they may be built in a variety 
of manners, although those with clim-
bing/creeping plants are more flexible, 
and may be adapted for different pro-
jects. They have an active function as 
a radiation filter, increase the relative 
humidity of the air through plant eva-
potranspiration and may also reduce 
surface wind speed.

These vegetated façades maybe for-
med with an indirect system using pa-
nels of galvanized steel modules with 

05
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A busca por espaços edif icados mais sustentáveis é essencial para mi-
nimizar os impactos ambientais negativos das ações humanas, assim 
como adaptar às mudanças climáticas que já se encontram em curso. 
O emprego de estratégias bioclimáticas, inovações tecnológicas e o 
conhecimento de saberes tradicionais é fundamental para melhoria 
do ambiente construído, seja ele interno ou urbano. Para colaborar 
com a disseminação dessas práticas, em maio de 2020, pesquisadores 
do Grupo de Pesquisa em Simulação Computacional no Ambiente 
Construído (SiCAC) da Universidade de Brasí lia (UnB) iniciou uma 
série de 20 lives no Youtube com pesquisadores da área de diversas 
universidades e do mercado, o que serviu de embrião para o livro 
“Dicas Bioclimáticas para um Projeto mais Sustentável”. Este livro, 
gratuito e bilíngue, reúne 43 dicas com linguagem acessível e com 
ilustrações para facili tar o acesso dessas técnicas a todos os leitores. 
O livro está organizado em 7 eixos temáticos: clima urbano, ilumina-
ção natural, ventilação natural, térmico, energético, materiais e som 
e outros com o propósito de contribuir para a construção de um 

ambiente mais resiliente e sustentável.
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