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1. APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio descreve as atividades desenvolvidas pela aluna do curso de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ENGENHARIA CIVIL da Universidade Federal da Paraiba - Campus II, Campina Grande 

Elisdngela Medeiros de Sousa, sob o numero de matricula 9511264-1, durante a 

realizacao do estagio supervisionado. 

O estagio tern o objetivo de familiarizar o estudante de engenharia com o problemas 

enfrentados no cotidiano, no que diz respeito a elaboracao e execucao de uma obra - local 

onde este exercera sua atividade profissional - proporcionando a oportunidade de empregar 

os conhecimentos teoricos adquiridos na solucao destes problemas, adquirindo, assim, mais 

informacoes e experiencia que, sem duvida nenhuma, serao de grande importancia durante 

a sua vida profissional. 

O estagio teve uma realizacao semanal de 20 horas, desde o dia 05 de novembro de 

1999, ate o presente momento, tendo como supervisor o professor Raimundo Sergio 

Santos Gois, e como coordenadora, a professora Maria Constancia Ventura Crispin. 

Muniz 
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2. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As varias mudancas ocorridas no ambiente criaram uma diversidade de dados a serem 
considerados, impossibilitando a analise de informacdes em mapas por meios 
convencionais. Com a evolucao da informatica e o desenvolvimento dos processos de 
coletas de dados surgiu um novo conceito no uso e tratamento de informacoes: os 
Sistemas de Informacao Geografica- SIG. 

Os SIG nos ultimos anos tern sido difundidos rapidamente em todas as areas que 
trabalham com informacao especializada, visando maior facilidade, seguranca e agilidade 
nas atividades humanas referentes ao monitoramento, planejamento e tomada de decisao 
relativos ao espaco geografico. A cada dia aumentam as areas de atuacao e de aplicacao 
concreta do GIS, um exemplo disto e a sua utilizacao nos projetos de Reforma Agraria do 
INCRA na Paraiba, entre outras. 

Em busca da melhor qualidade de suas atividades e produtos gerados, o INCRA, em 
parceria com a ATECEL/AERH7UFPB, vem fazendo uso dessa gama de facilidades 
oferecidas por estas geotecnologias para otimizar o processo de levantamento, 
cadastramento e parcelamento dos projetos de assentamentos do estado, e ainda o PDA 
(piano de desenvolvimento agricola) desta areas. 

Um ponto fundamental no avanco desta tecnologia deve-se ao grande 
desenvolvimento dos equipamentos utilizados nos levantamentos de campo , como GPS e 
Estacao Total, e no processamento e na finalizacao dos resultados atraves de aplicativos de 
software adequados,( PCGPS, MicroStation e TopoEVN) permitindo uma rapida interacao 
com o usuario final. 
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3. DESENVOLVIiVl ENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ate recentemente o INCRA (Instituto nacional de Colonizacao e Reforma Agraria) 
contava apenas com a declaracao dos proprietaries rurais para avaliar o tamanho e uso das 
terras no pais, a partir dai iniciava - se o processo de levantamento utilizando teodolitos e 
trenas, que exigia muito tempo e geralmente apresentava resultados pouco precisos. 

Diante das mudancas e evolucao das geotecnologias e automacao topografica, os 
teodolitos e trenas, foram aos poucos sendo substituidos. Atualmente, o INCRA-PB, em 
parceria com a ATECEL/AERH/UFPB, conta com equipamentos de ultima geracao como 
Estacao Total, GPS, e aplicativos graficos para a execucao das atividades de levantamento, 
cadastramento e parcelamento dos projetos de assentamento do estado. 

De acordo com o convenio firmado entre a ATECEL/UFPB e o INCRA, cabe a 
primeira as atividades de coleta de dados em campo para levantamento planimetrico, 
cadastramento de imoveis, processamento de dados, editoracao grafica, geracao de cartas 
em meio digital contendo informacdes relativas aos recursos naturais existentes, 
benfeitorias e a localizacao do assentamento no mapa do estado da Paraiba, criacao de um 
banco de dados georreferenciados capaz de integrar um conjunto de informacoes fisicas, 
socio-economicas e cadastrais relacionado a cada um dos assentamento, para que se possa 
por em pratica o piano de desenvolvimento da area em questao, ou seja, analisar a forma de 
uso da terra , aproveitamento de areas para plantio, bem como as melhores culturas a serem 
desenvolvidas de acordo com o tipo de solo, e ainda a organizacao da infra - estrutura do 
assentamento. Tais atividades sao previamente planejadas, a fim de se obter eficiencia em 
campo e seguem uma seqiiencia logica de levantamento , analise dos dados e piano de 
desenvolvimento. 

O conjunto de procedimentos realizados em campo (levantamento) e escritorio 
(processamento de dados) e denominado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA automacao topografica. Esse termo traduz a 
utilizacao de normas e equipamentos que possibilitam a automatizacao de tarefas, e conta 
com uma vasta linha de equipamentos e acessorios, alem de uma equipe de profissionais 
especializados. 

A equipe de campo da ATECEL/UFPB e formada por topografos especializados, 
supervisionados por engenheiros e tecnicos da ATECEL, e contam com equipamentos 
modernos para a execucao de seus trabalhos de campo (coleta de dados), como GPS de 
precisao topografica e Estacao Total. 

No escritorio sao utilizados aplicativos de processamento de dados e editoracao 
grafica que auxiliam desde a correcao dos pontos coletados ate a editoracao final. 
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4. PESCRICAO DOS SOFTWARES UTILIZADQS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. GPS (GEOGR4FIC POSICION SYSTEM) 

4.1.1. Apresentacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ideia da utilizacao de corpos celestes para navegacao acompanha o homem desde 

os primordios da humanidade e, ao que tudo indica, este continuara durante muito tempo 

utilizando corpos celestes para se orientar, agora utilizando corpos dispostos 

convenientemente no espaco e sob seu inteiro controle. 

Dai surgiu a necessidade de se criar um sistema e que foi desenvolvido pelo 

Departamento de Defesa Norte-Americano para fins militares, e veio ao conhecimento 

publico durante a guerra do Golfo Persico e posteriormente foi liberado para uso civil. Este 

sistema consiste de uma rede de sat elites em orbita circular, posicionados a cerca de 20.000 

km de altura e, no que diz respeito ao uso civil, destina-se a prover continuamente (24 horas 

por dia), em qualquer condicao meteorologica e em qualquer lugar do globo terrestre, 

posicdes geograficas bastante precisa incluindo informacdes de velocidade, deslocamento e 

tempo, para veiculos terrestres, maritimos e aeronauticos dotados de receptores GPS. Os 

pianos orbitais destes satelites foram arranjados de maneira que os mesmos foram uma teia 

no ceu permitindo que em qualquer lugar sempre quatro ou mais satelites estejam acima do 

horizonte. 

Normalmente os receptores obtem dados de oito ou mais satelites. Maior precisao 

na posicao e obtida quando os satelites considerados no calculo estao mais afastados entre 

si. A escolha dos satelites e efetuada automaticamente pelo receptor GPS levando em 

consideracao o melhor posicionamento disponivel. Recentemente surgiram no mercado 

receptores GPS que operam com doze satelites, o que diminui a margem de erro. 

Entretanto, o Departamento de Defesa Norte- Americano pode intencionalmente, para fins 

estrategicos, reduzir esta precisao em todos aparelhos de uso civil, em cerca de 3 a 4 vezes, 

por intermedio do que se chama SAP (Selective Availability Program). 
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4.1.2. O Principio Bdsieo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O funcionamento do sistema GPS se baseia no principio da triangularizacao, 

segundo o qual o observador conhece a posicao de um conjunto de satelites em relacao a 

um referencial inercial e a sua posicao em relacao a este conjunto, e obtem sua propria 

posicao no sistema de referencia. O sistema de referencia utilizado pelo sistema GPS e o 

WGS (WGS - 72 ate 1986 e WGS - 84 a partir de 1987). 

O GPS e dividido em tres segmentos principais: 

a) segmento espacial, constituido pelos satelites; 

b) segmento de controle, constituido pelas estacoes terrestres que controlam o 

desempenho e o funcionamento do sistema; 

c) segmento usuario, constituido pelos usuarios do sistema. 

A figura 1 apresenta os parametros basicos utilizados pelo GPS na determinacao da 

posicao do usuario. 

Definindo: 

= posicao do usuario; 

= posicao do i-esimo satelite; 

= posicao do usuario em relacao ao i-esimo satelite. 

Assim, admitindo = (Xu, Yu, Zu), temos a relacao: (Xu - Xi) A2 + (Yu - Yi)A2 + 

(Zu - Zi)A2 = A2. Cada satelite i transmite sua posicao (Xi, Yi, Zi) e o instante de 

transmissao To. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 - 0 Principio Basico do GPS 



O usuario possui um receptor que mede os intervalos de tempo de propagacao 

decorridos a partir da transmissao do sinal pelo i-esimo satelite. Considerando uma perfeita 

sincronizacao dos relogios e desprezando os efeitos de distorcao da ionosfera, efeitos 

relativisticos e outros. 

Se ha desvios de sincronizacao dos relogios, bu e o erro correspondente ao desvio 

dos relogios. 

Assim, necessitamos dos dados de quatro satelites observados simultaneamente, 

para obter um sistema de quatro equacoes, e determinar Xu, Yu, Zu, bu. 

E importante ressaltar que, dependendo da geometria relativa dos satelites, o sistema 

de equacoes pode nao Ter solucao. Alem disso, se mais de quatro satelite sao observados 

simultaneamente, existe um conjunto de quatro que fornece a solucao com menor erro. 

De modo a se ter um minimo de quatro satelites visiveis simultaneamente 24 horas 

por dia, em posicao conveniente, foi concebida inicialmente uma constelacao de 24 

satelites, sendo tres reservas (figura 2). Esses satelites estariam divididos em 3 orbitas 

quase circulares, com periodo de 11 h 58 min (metade do periodo de rotacao da Terra, com 

semi- eixo maior de aproximadamente 26.500 km), inclinadas de 63 e espacadas de 120. 

Dez satelites foram lancados com essas caracteristicas. Devido a aspectos economicos, o 

sistema foi inicialmente alterado para 18 satelites (e mais tres reservas), arranjados em seis 

pianos orbitais inclinados de 55 com argumentos do perigue de 0, 120 e 240 e longitudes 

do modo ascendente de 0, 60, 120, 180, 240 e 300. Atualmente os 27 satelites estao 

operacionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 
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A mensagem transmitida por cada satelite ao usuario contem: 

a) parametros para correcao do relogio do satelite; 

b) efemerides do satelite 

c) almanaque e "saude" de todos os satelites 

d) dados para correcao da propagacao ionosferica 

e) parametros para correcoes orbitais 

0 cddigo de identificacao 

As frequencias de transmissao utilizadas pelos satelites sao as seguintes: 

1) comunicacao com os usuario - Link de Transmissao: 

a - LINK (LI) - portadora de 1575,42 MHz" niveis de 160 a 163 dBW e modulacao 

em fase; 

b - LINK (L2) - portadora de 1227,60 MHz , niveis de - 166 dBW e modulacao em 

face. 

2) comunicacao com as estacoes de controle - Link de Recepcao: BAND A- S = 

2227,50 MHz. 

3) comunicacao comas estacoes de controle - Link de Recepcao: BAND A- S = 

1783,74 MHz. 

Os codigos de identificacao utilizados sao os seguinte: 

a - codigo P (Orecision), para uso militar; 

b - codigo C/A (Course/Acquisition), para uso civil. 

Esses codigos sao do tipo ruido pseudoaleatorio e permitem que a mensagem de 

posicao do satelite transmitida para o usuario seja, eventualmente, acrescida de ruido, nao 

necessariamente Gaussiano, que deteriora a precisao com que o usuario ira determinar a sua 

posicao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1.3. Principals Fonte de Erro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As principals fontes de erro do GPS sao as seguintes: 

a - erro devido a geometria dos satelites com relacao ao observador; 

b - desvios dos relogios dos satelites; 

c - atraso de propagacao e processamento dos sinais pelos circuitos dos satelites; 

d - erros devido a trajetorias multiplas dos sinais; 

e - efeitos da atmosfera sobre a velocidade e a trajetoria de propagacao dos sinais 

transmitidos; 

f- erros devidos a resolucao e ruido do receptor do usuario; 

g - erro na determinacao da posicao dos satelites (erro de efemeride). 

Comentando sobre alguns erros na determinacao das efemerides, mencionamos que, 

devido as caracteristicas de suas orbitas, os satelites do GPS estao submetidos as seguintes 

perturbacoes: potencial terrestre, atracao lunissolar e pressao de radiacao solar (incluindo os 

efeitos da sombra da Terra). Devido a comensurabilidade do periodo do satelite com o 

periodo de rotacao da Terra, uma perturbacao adicional (ressonancia) aparece. 

Para se conseguir a precisao necessaria para algumas aplicacoes especificas, todas 

essas perturbacoes devem ser consideradas simultaneamente. 

4.1.4. Interacao do GPS com a Topografia 

Nos ultimos quinze anos, a cartografia convencional e a analise espacial de dados 

sofreram profundos modificacoes, basicamente marcadas pelo advento da micro-

informatica que possibilitou o uso generalizado de sistemas computacionais para desenho, 

consulta, armazenamento e ligacoes de dados espaciais, ate entao tratados de maneira 

manual, por impressoes offset de cartas e outros documento cartograficos, armazenados em 

mapotecas em papel. 

Paralelamente, os metodos de coletas de dados de campo evoluiram ate um patamar, 

sem precedentes, de precisao, rapidez confiabilidade dos dados, e riqueza de detalhes, tais 

que revolucionaram os conceitos de topografia, aerofotogrametria, geodesia e restituicao 

cartografica atraves de Batimetrias. 
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No campo de desenho, edicao, armazenamento e analise complexa de dados 

espaciais surgiam os CADs ("Computer Aided Design") e os chamados GIS 

("Geographical Information System") capazes de proezas inimaginaveis a vinte anos atras, 

tais como: Restituicao digital de fotografias aereas; - Edicao e plotagem de documentos 

cartograficos totalmente automatizadas; Digitalizacao optica por varredura de documentos 

cartograficos antigos, para atualizacao com auxilio de imagens por satelite, atraves do 

sensoriamento remoto orbital; - Geracao de banco de dados georreferenciados, para 

analise, pesquisa, consulta, verificacao das enter - relacoes espaciais entre os elementos 

graficos; - Geracao e plotagens automaticas de outros documentos cartograficos, derivados 

da integracao de informacdes multidiciplinares, aos dados espacialmente representados; 

entre outros... 

Na coleta de dados de campo, as tecnicas geodesicas e topograficas para 

determinacdes de angulos e distancias utilizadas para a obtencao de coordenadas BI ou 

Tridimensionals sobre a superficie terrestre, atraves de complexas e interminaveis 

cadernetas de campo, preenchidas com dados de instruments opticos e mecanicos tais 

como teodolitos, goniometros - bussola, niveis e trenas, tornaram-se tao obsoletos que nos 

dias atuais sao utilizados, somente para locacdes de obras de engenharia civil, que nao 

necessitam de maiores precessdes. Com efeitos, a associacao da eletronica fina a 

instrumentos mecanicos deram origem a uma nova ciencia, cuja definicao envolve um 

neologismo chamado de "mecatronica". 

Sistema inteligentes de visualizacdes opticas e determinacdes de distancias, por 

miras "Laser" ou infravermelhas, integradas nas conhecidas estacoes totais ("Total 

Station"), dotadas de cadernetas eletronicas, foram um grande avanco, nessa ciencias. 

Contudo, algo ainda mais extraordinario surgiu, como resultado das primeiras 

pesquisas sobre distanciometros utilizados na Segunda grande guerra mundial, baseados em 

freqiiencias de radio muito altas (bandas de microondas S, K, X, C, L e P). Foi a geodesia 

por satelites geoposicionadores baseados em RADAR, cujo primeiro sistema orbital, 

operacionalmente explorado, foi o NNSS/ Trasnsit ("Navy Navigational Satellite System"), 

desenvolvido pela marinha dos Estados Unidos, coma finalidade basica da navegacao e 

posicionamento de belonaves americanas sobre superficie, em meados dos anos 60. De 

fato, este sistema esteve operacional ate o inicio de 1993, e foi largamente utilizado em 

geodesia de apoio de campo a aerofotogrametria de regides de dificilimo acesso, como a 

Amazonia. 

Hoje, o sistema de Posicionamento Global (GPS), coma constelacao NAVSTAR 

("Navigation System With Timing and Ranging") totalmente completa e operacional, 

ocupa o primeiro lugar entre os sistemas e metodos utilizados pela topografia, geodesia, 

aerofotogrametria, navegacao aerea e maritima, e quase todas as aplicacdes em 

geoprocessamento que envolvam dados de campos. 
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4.2 MICROSTATION zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O MicroStation trata-se de um software de CAD ( desenho auxiliado por 

Computador) que fornece o ambiente as ferramentas de trabalho para manipulacao dos 

dados graficos, atendendo aos mais diversos propositos, como; digitalizacao, engenharia 

arquitetura, etc 



5. METOPOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A primeira etapa do processo de atividades consiste numzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA levantamento planimetrico 
cujo objetivo e a determinacao das projecoes horizontais dos pontos que delimitam o 
projeto de assentamento ( P A ) , assim como todos os recursos naturais existentes. Realiza-
se tambem, nesta etapa, o cadastramento de todos os imoveis pertencentes ao P. A . 

0 levantamento do assentamento e feito com GPS de precisao topografica, e cada 
ponto e obtido com tempo de permanencia de 10 a 25 minutos. Estes dados sao transferidos 
para o computador, onde sao devidamente corrigidos atraves do processo de correcao 
diferencial com fase portadora, utilizando um aplicativo especifico. Para esta correcao usa-
se como referencia as coordenadas transferidas a partir de uma base geodesica de 
coordenadas conhecidas (IBGE), com intervalos ou estagios de transferencia inferior a 
20Km e os arquivos obtidos na base instalada no local de trabalho. Finalizada a etapa de 
campo, estes dados sao enviados ao escritorio, onde e executada a seguinte sequencia de 
atividades : 

1. Verificacao das correcoes diferenciais dos arquivos do GPS; 

2. Conversao dos dados levantados em campo para o sistema de coordenadas 
SAD69 em coordenadas UTM; 

3. Exportacao do arquivo de dados do GPS para aplicativos de CAD'( AutoCad, 
MicroStation) e especificos para topografia (TopoEVN); 

4. Editoracao dos arquivos importados do GPS e geracao do produto final. 

Como resultado dessas etapas sao gerados os roteiros planimetricos (cardeneta de 
campo eletronica) com azimutes e distancias entre os pontos do perimetro, donde se obtem 
o Memorial Descritivo do PA. e a carta digital do assentamento (em qualquer escala e 
formato solicitado). Na carta constam a area e perimetro totais do P.A., as areas dos 
recursos naturais, a area remanescente destinada ao parcelamento e a locacao dos imoveis 
com seus respectivos proprietaries, alem de outras informacoes que servem de base para 
futuros estudos sobre solo, vegetacao e outros recursos da area. 

Os anexos 1, 2, 3. e 4 ilustram a sequencia de fases seguida pelos dados 
descarregados do GPS ate a da geracao do produto final. 

A segunda etapa do processo consiste na analise do dados obtidos para que seja 
tracado um piano de desenvolvimento para area, onde sao observados: 

> O tipo e qualidade de solo predominante na area para que seja definida a cultura 
agricola mais adequada; 

> A disponibilidade de recursos hidricos da area; 

> Existencia infra- estrutura (casas, agrovilas, estradas, eletrificacao, etc..) 
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6.RESULTADOS OBTIDOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante a realizacao do estagio foi acompanhado o PA. VenancioTome de Araujo 
(antiga fazenda Quixaba), localizado a aproximadamente 20 Km de Campina Grande, 
fazendo parte deste municipio. O P. A. sera um projeto piloto, pois sera o primeiro 
assentamento no estado da Paraiba a nao ser parcelado em lotes individuals, serao 
construidas agrovilas que deverao atender a 200 familias, que trabalharam em regime de 
cooperativa, desenvolvendo nao so agricultura de subsistencia e criacao de animais, mas 
diversas outras atividades, como por exemplo o artesanato, orientadas por profissionais 
especializados. 

O levantamento do perimetro, dos recursos naturais e benfeitorias existentes na area 
foi realizado com o GPS de precisao topografica operados por tecnicos especializados, e os 
dados coletados foram processados pelo software PCGPS 2.5, onde sao feitas as correcdes 
das coordenadas para o sistema descrito anteriormente( anexo 1), para que os mesmo sejam 
exportados para o MicroStation, onde e iniciado o processo de editoracao grafica, ja com os 
pontos georreferenciados. 

A editoracao final ( anexo 2 )consiste na apresentacao da carta contendo dados 
sobre area , perimetros, recursos existentes e area remanescente para construcao de 
agrovilas e implantacao de areas de cultivo. Para o P. A obteve-se os seguintes resultados: 

Area do imovel 2.539,6739 ha 

Perimetro do imovel 25.685,4183 m 
Area de recursos hidricos( rios e 
acudes) 

172,6931 ha 

Area de reserva florestal 324,2332 ha 

Area de estradas carrocaveis 5,8338 ha 
Area de propriedades internas 13,0270 ha 

Area remanescente 2.023,8861 ha 

Com base no mapa confeccionado e nas informacdes de solo, vegetacao e 
infra - estrutura foram escolhidos os locais para implantacao das agrovilas(anexo 3). 

Varios fatores foram observados para escolha dos locais onde serao 
construidas as agrovilas, entre eles podemos citar: 

• topografia da area; 

• acesso ao local; 

• existencia de rede de energia eletrica, rios ou acudes proximos. 

12 



Apos os estudos dos fatores acima citados optou-se pela implantacao de 
quatro agrovilas e uma area comunitaria, area esta onde sera construida a infra -
estrutura basica do projeto como : escola, igreja, posto medico - odontologico, 
delegacia. sede da cooperativa, e demais outros predios que servirao a comunidade. 

Cada agrovila abrigara 50 familias, tendo, cada familia, direito a uma area de 
1.200 m2 (60x20 m), serao construidas casas modelo de 54m2 (anexo 4). As 
agrovilas estarao distantes aproximadamente 1 Km da area comunitaria, para que 
todos tenham acesso ao mesmo. 

Depois da escolha dos locais de implantacao das agrovilas, uma equipe 
retornou a area para coletar pontos para permitir o georreferenciamento das mesmas 
(anexo 4). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7. CONCLLSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por meio deste relatorio, ficou exposto, um resumo das atividades, que tive a 

oportunidade de participar durante o periodo do estagio. Inumeras foram as informacdes e 

conhecimentos adquiridos no desenvolvimento deste projeto, desde a coleta de dados em 

campo ate o processamento em escritorio, e posterior analise para que fosse tomadas as 

devidas decisdes. Devido ao tempo nao foi possivel acompanhar a construcao das agrovilas 

e do centro comunitario, mas o aprendizado com os trabalhos de campo e com os 

profissionais com quern mantive contato durante este periodo foi de grande importancia 

para minha profissao, pois sinto-me mais apta a tomar decisdes e buscar solucdes para 

determinados problemas 
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V HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 0 d 
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