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CAPITULO 01 



RESUMO 

Esta monografia trata de um tema atual e preocupante sob o ponto de vista ambiental, 

referindo-se especialmente ao descarte incorreto de aparelhos celulares, acessorios e 

baterias, na cidade de Patos-PB. Com esta preocupacao, este trabalho foi desenvolvido 

utilizando a metodologia de aplicacao de questionarios semiestruturados para 132 

usuarios de telefonia movel, clientes das quatro operadoras (A, B, C e D) de telefonia 

celular que abrangem a cidade, sobre o descarte de celulares, juntamente com os seus 

acessorios, e ao conhecimento da Resolucao CONAMA 401/2008 (Descarte 

Ambientalmente Adequado de Pilhas e Baterias). Os questionarios tambem foram 

aplicados em empresas locais que vendem aparelhos, sobre o conhecimento da lei, e 

sobre o descarte do material recolhido em suas lojas. Com estes dados, pode-se avaliar 

o conhecimento dos usuarios e empresas locais sobre o descarte correto deste 

material. Foi observado que a populacao local ainda esta muito desinformada a 

respeito desse tema tao importante para a saude publica, faltando interesse tanto da 

populacao, quanto de empresas e orgaos publicos, para interagirem e encontrar a 

solucao do problema. 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Descarte de celulares; Saude Publica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT 

This monograph is a current  topic of concern and under the environmental point  of 

view, referring especially to the incorrect  disposal of cell phones, accessories and 

batteries, in the city of Patos-PB. With this concern, this study was conducted using the 

methodology of application of semi-structured questionnaires to 132 mobile phone 

users, customers of the four operators (A, B, C and D) cellular covering the city, on the 

disposal cell, along with its accessories, and knowledge of CONAMA Resolution 

401/2008 (Disposal of Environmentally Suitable Batteries). The questionnaires were 

also applied on local businesses that  sell appliances on knowledge of the law, and the 

disposal of the collected material in its stores. With these data, we can assess the 

knowledge of users and local businesses on proper disposal of this material. It  was 

observed that  the local population is st ill very uninformed about  this issue so 

important  to public health, lacking interest  of both the population as businesses and 

public agencies to interact  and find the solution of the problem. 

Keywords: Environment; Disposal phones; Public Health. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo informacoes da Uniao Internacional de Telecomunicacoes (UIT, 

2012), ate 2016, o numero de aparelhos celulares pode se igualar ao numero de 

habitantes do mundo. Embora para muitos, essa informacao possa parecer vantajosa, 

para o planeta e uma grande desvantagem (LOPES, 2000). Uma das maiores invencoes 

do mundo tecnologico pode tambem se transformar em uma grande ameaca a saude 

humana e ao meio ambiente. Descartados de forma incorreta, os aparelhos celulares 

podem trazer grandes prejufzos (BALDERRAMA, 1993). 

Ainda de acordo com informacoes da UIT, estima-se que existam aproximadamente 

6,4 bilhoes de celulares no mundo (figura 1). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Figura 1: Estimativa do numero atual de aparelhos celulares no mundo. (Fonte: UIT, 2012) 

Ainda segundo a UIT, o Brasil ocupa o 5
9

 lugar no ranking dos principals 

mercados de celulares do mundo, com 242 milhoes de aparelhos ativos ate o final de 

2011 (figura 2). Em fevereiro de 2013, esse numero ja aumentou para 263 milhoes. 0 

pais com o maior numero de linhas de telefonia movel e a China, com quase 1 bilhao 

de assinantes, seguida da India, com quase 900 milhoes. Os EUA ocupam o terceiro 

lugar no ranking, com pouco mais de 300 milhoes de linhas ativas. 

Celulares no M undo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ranking Pais 2006 2007 2008 2009 2010 2011 _Ano 

1 China 461 547 641 747 859 985 14.7% 

2 India 149 234 347 525 752 894 18.8% 

3 EUA 233 255 270 286 302 332 6.6% 

4 Indonesia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 141 159 220 237 7.6% 

•  Brasil 100 121 152 174 203 242 19.4% 

6 Russia 152 173 188 208 215 228 5.9% 

7 Japao 101 105 110 115 121 126 4.4% 

Figura 2: Estimativa do numero (em milhoes de unidades) de aparelhos celulares no Brasil e 

em outros paises do mundo, em 2011. (Fonte: UIT, 2012) 

Com o avanco acelerado da tecnologia, os aparelhos celulares tornam-se 

indispensaveis nos dias atuais (FORTUNATI, 2002; CAMPBELL, 2006). Alem de fazer 

chamadas, e possivel acessarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet , trocar mensagens em tempo real, e ate pagar 

boletos bancarios utilizando um  smartphone. O acesso facil a internet  movel e urn dos 

maiores favorecedores do aumento exacerbado nas vendas de aparelhos celulares no 

mercado financeiro mundial. De acordo com informacoes da empresa sueca de 

telecomunicacoes Ericsson, ate 2018, o numero de smartphones chegara a marca de 

3,3 bilhoes de unidades do mundo. Ate o fim de 2012, esse numero era 

aproximadamente 1,1 bilhao. Os smartphones representam entre 15 e 20% dos 

telefones celulares em uso no mundo, mas essa parcela cresce de maneira 

exponencial. A empresa esclarece ainda, que esses numeros sao de linhas ativas, e nao 

de pessoas, e que por isso, pode haver duplicidade, pois existem pessoas que utilizam 

varias linhas, e outras que dividem uma linha com outro usuario. 

Um estudo realizado por uma Consultora de Tecnologia da Informagao da 

America Latina - a IDC, aponta que, em 2012, foram vendidos no Brasil, 59,5 milhoes 

de aparelhos celulares, sendo 16 milhoes de smartphones, e 43,5 milhoes de aparelhos 

comuns, sem aplicativos de dados. 

Segundo a ANATEL, somente no mes de fevereiro deste ano foram 785,75 mil 

novas habilitacoes no Brasil, tanto pre-pagas como pds-pagas. O total de linhas ativas 

na regiao Nordeste esta proximo de 65 milhoes. Na Paraiba, sao 4.697.144 de linhas 

em funcionamento (figura 3): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Teledensidade por Unidade da Federagao 

Numero de acessos em operacao 

Brasil 263.043.328 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alagcas 3.880.142 

Bahia 17.232.005 

Ceara 10.333.526 

Maranhac 6.078.075 

Baraiba 4.697.144 

Pernambuco 11.897.120 
Piaui 3.769.S51 

Rio Grance do Norte 4.391.988 

Sergipe 2.636.038 

Figura 3: Numero de linhas ativas por Estado. (Fonte: ANATEL, 2013) 

O conjunto dessas informacoes nos leva a perceber o quanto esse mercado 

cresce de forma preocupante no ponto de vista ecologico, e nos remete a imaginar o 

numero exorbitante de lixo tecnologico (em especial, aparelhos celulares), que esta 

prestes a ser descartado nos proximos anos (PNUMA - Relatdrio "Recycling - From E-

Waste to Resources", 2010). O relatorio projeta a quantidade de lixo em dez paises 

com maior producao de lixo eletronico, utilizando dados de 2007. Segundo o relatorio, 

so o lixo produzido por aparelhos de celulares jogados fora, na India, seria 18 vezes 

maior em 2020 do que em 2007. Na China, o aumento seria de sete vezes. Nos paises 

emergentes, o lixo eletronico cresce tres vezes mais que o lixo convencional. A 

situacao e mais preocupante no Brasil, que por ano, produz cerca de 2,6kg de residuo 

eletronico por habitante (FEAM, 2009). 

2 FUNDAMENTACAO TE6RICA 

2.1 A HISTORIA DO CELULAR 

Heinrich Hertz, um fisico alemao, transmitiu codigos sonoros pelo ar, pela 

primeira vez, em 1888. O que possibilitou o desenvolvimento dos radios transmissores. 

Seu nome deu origem a unidade de medida "Hertz"  (BELLO, A.; CALDEIRA, H., 2012). 

Mais de um seculo depois, em 1947, a empresa americana Bell, desenvolveu um 

sistema telefonico interligado por varias antenas, chamadas de "celulas", utilizando 

um metodo de comunicacao a distancia que permitia a mudanca de canais de 

frequencia, o que evitava a interceptacao de sinais. Em 1956, a empresa de 

comunicacoes Ericsson agregou todas as tecnologias ja existentes e criou o primeiro 

celular do mundo, chamado Ericsson MT (Mobile Telephone). O aparelho pesava cerca 

de 40kg, e era transportado no porta-malas dos automdveis, dai a caracteristica 

"movel". Em 1972, depois de varias transformacoes, a Empresa Motorola lancou nos 

Estados Unidos, o aparelho Motorola DynaTAC 8000X, que por sua vez, era 

14 



verdadeiramente portat il, tinha 30cm de comprimento, pesava cerca de 800gr, sua 

bateria durava em torno de 20 minutos em conversacao, e armazenava ate 30 

numeros em sua memoria. Em 03 de abril de 1973, ocorreu o fato que marcou a 

apresentacao do telefone celular para o mundo. 0 diretor de sistemas de informacoes 

da Motorola, Martin Cooper, numa rua do centro da cidade Nova York, fez a primeira 

ligacao para um telefone fixo, utilizando o aparelho celular. Em 1979, o celular 

comecou a ser comercializado no Japao e na Suecia, mas somente dez anos depois, em 

1984, a Motorola disponibilizou o modelo para venda ao publico dos Estados Unidos, 

custando em torno de U$4.000,00. Apesar o alto valor comercial, milhares de 

consumidores se inscreveram em listas de espera pelo aparelho revolucionario. Em 

1989, foi lancado no Brasil, inicialmente no Rio de Janeiro, e depois em Sao Paulo, o 

primeiro aparelho celular, o Motorola PT-550. 0 que o diferenciava de um telefone 

comum era a capacidade de identificar as ligacoes. Umas das inovacoes era a peca 

chamada 'flip', que protegia o teclado quando o celular estava fechado. Pesava menos 

de 0,5kg e media cerca de 10cm de comprimento. A decada de 90 foi marcada por 

inumeras invencoes que revolucionaram o mercado da telefonia movel, sendo a 

principal delas, a substituicao da tecnologia TDMA pela GSM. Os aparelhos 

funcionavam com chips, o que facilitava a transmissao e armazenamento de dados. 

Alem disso, os aparelhos tornaram-se multifuncionais, possuiam cameras, calendarios, 

calculadoras, armazenavam agenda de contatos, enviavam mensagens de texto. A 

partir do ano 2000, as funcionalidades foram aperfeicoadas e outras a atribuicoes 

foram implantadas dos aparelhos (Reportagem TechTudo, 2011). Foi criada a 

tecnologiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bluetooth, que permite a troca de dados entre aparelhos prdximos. Os 

usuarios passaram a utilizar a internet  pelo celular, e as baterias passaram a ser de 

Litio (Reportagem TechTudo, 2011). Os smartphones surgem, e tornam-se 

indispensaveis no cotidiano dos usuarios nos dias atuais (Reportagem TechTudo, 

2011). 

A partir dai, a disputa entre as empresas de telefonia, por inovacoes que 

despertassem a atencao dos consumidores, tornou-se bastante acirrada, 

transformando o mercado de aparelhos celulares e telefonia um dos mais 

competitivos do mundo, segundo reportagem "Mais Celular Do Que Gente", divulgada 

no site www.istoedinheiro.com.br, em  04 de maio de 2012. Ainda segundo a 

reportagem, com a competicao mais acirrada, os precos cairam e a qualidade do 

servico melhorou ao longo dos anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 TIPOS DE BATERIAS COMERCIALIZADAS NO BRASIL 

Uma bateria e um conjunto de pilhas associadas em serie ou paralelas, que 

convertem energia qufmica em eletrica (BOCCHI; FERRACIN; BIAGGIO, 2000). 

A Resolucao CONAMA 257/99, informa que as baterias consumidas no Brasil 

sao do t ipo niquel-cadmio (Ni-Cd), m'quel-metal-hidreto (NiMH) e as de ions de lit io 

(Li), podendo ser observadas na figura 9. As diferencas entre as baterias sao a sua 

capacidade de armazenamento de energia, peso, durabilidade e, consequentemente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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preco. As de niquel-cadmio sao as mais pesadas, menos duraveis e mais baratas, o que 

justifies o seu maior consumo. Sao tambem consideradas as de maior potencial 

poluidor pelo fato do cadmio ser uma substancia potencialmente carcinogenica. 

Quanto as baterias de niquel-metal hidreto e as de ions lit io ainda nao foram 

detectadas evidencias cientfficas que representem risco ambiental significante como 

as baterias niquel-cadmio (Saneamento Ambiental - n° 61, Nov/Dez 99). 

Figura 4: Modelos de baterias comercializadas no Brasil: a) niquel-cadmio(Ni-Cd); b) niquel-

metal-hidreto(NiMH); c) ions de litio(Li). 

No ano de 1999, ja existiam 14 milhoes de telefones celulares em circulacao 

no Pais (Gazeta Mercantil, 2000). Alem disso, este mercado tambem conta com a 

comercializacao de baterias contrabandeadas e falsificadas, cuja participacao no 

mercado e bastante significava. Atualmente, sao comercializadas no Brasil cerca de 

400 milhoes de baterias de celular, segundo dados da ABINEE (Associacao Brasileira da 

Industria Eletrica e Eletronica). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 COMPONENTES TuXICOS DAS BATERIAS DE CELULAR 

A bateria de celular possui diversos elementos quimicos, sendo alguns 

considerados toxicos que podem causar danos a saude. Os que causam graves danos 

ao meio ambiente sao chamados metais pesados. Denominados assim, devido a sua 

elevada massa atomica (u), que se refere a massa de 1/12 do atomo de Carbono-12 

(SANTOS; MOL, 2008). 

Os metais que estao presentes nas baterias de celular sao o Cadmio (Ca), Litio 

(Li) e Niquel (Ni). Juntos, correspondem a cerca de 8% da composicao do aparelho 

celular. Existe ainda a placa de magnesio, que corresponde a cerca de 3% da 

composicao do aparelho (PNUMA - Relatorio "Recycling - From E-Waste to Resources", 

2010). Embora o Litio esteja presente nas baterias dos celulares, nao existem estudos 

cientificos que comprovem prejuizos a saude causados por esse metal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.4 DOEN£AS CAUSADAS PELOS COMPONENTES DAS BATERIAS DE CELULAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 descarte incorreto de baterias de celulares pode contaminar o meio 

ambiente. Isso ocorre quando sao descartadas juntamente com o lixo comum, nas 

areas urbanas ou rurais, e durante a degradacao da bateria ocorre a liberacao dos 

materiais contaminantes para os lencois freaticos localizados sob a superffcie da terra, 

podendo, esta agua ser utilizada para irrigacao de plantacoes, hidratacao de animais, 

ou para consumo humano (CELERE et  al., 2007). A bioconcentracao desses metais no 

organismo pode ser muito prejudicial a saude, ocasionando varias doencas, inclusive o 

cancer, como se pode observar a seguir na tabela 1: 

Tabela 1: Impactos a saude causados pela contaminacao por materiais pesados presentes nas 

baterias de celular 

METAL EFEITO A SAUDE HUMANA 

Cadmio (Ca) 

Acumula-se nos rins, figado, pulmoes, pancreas, testiculos e 

coracao; possui meia-vida de 30 anos nos rins; em intoxicacao 

cronica pode gerar descalcificâ ao ossea, lesao renal, enfisema 

pulmonar, alem de efeitos teratogenics (deformacao fetal) e 

carcinogenicos (cancer). 

- Cancer 

- Disturbios respiratorios 

Niquel (Ni) - lrrita?ao na pele 

- Insuficiencia renal 

- Carcinogenico (atua diretamente na mutacao genetica) 

- Diarreia 

Magnesio (Mg) 
- Fraqueza 

- Fadiga muscular 

- Hipotensao (diminuicao da frequencia cardfaca) 

Fontes: Ambiente Brasil, 2007; Greenpeace, 2007. 

2.5 EDUCACAO AMBIENTAL - Lei 9.795/1999 

A necessidade de preservar e proteger os recursos naturais foram, 

inicialmente, debatidos internacionalmente, em 1972, na Conferencia de Estocolmo. 

Em 1977, foi realizada a Conferencia de Tbilise, na ex-Uniao Sovietica, marco historico 

para a Educacao Ambiental, onde foram discutidos e enfatizados todos os problemas 

ambientais pelos quais os paises do mundo todo vinham enfrentando. Foi enfim, 

consolidado o Programa Internacional de Educacao Ambiental (PIEA), no qual foram 

discutidas e estabelecidas estrategias e metodos para a formacao da Educacao 

Ambiental no mundo. Segundo SILVA (2003), a educacao ambiental e de fundamental 
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importancia para a formacao de cidadaos conscientes, pois permitem a percepcao das 

interacoes entre os humanos, os seres vivos e o ambiente em que vivem, podendo 

assim, reconhecer os problemas ambientais locais e globais, e aprender a valorizar os 

aspectos sociais, historicos, eticos e culturais do ambiente em que estao inseridos. 

A Educacao Ambiental deve ser inserida no sistema formal de ensino, junto a 

rede publica e privada, atraves da interdisciplinaridade ou de programas especificos 

que tenham como foco a preservacao do meio ambiente, visando uma melhor 

qualidade de vida para as futuras geragoes (BRASIL, 1999). 

As principals caracteristicas da Educacao Ambiental sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Transformadora, pois visa a criacao de uma nova concepcao das relacoes 

humanas com o meio ambiente, e a adesao a novas acoes individuals e coletivas em 

relacao ao ambiente em que vivem. 

- Globalizadora, pois deve atuar com uma percepcao ampla de alcance local, 

regional e local. 

- Permanente, pois a transformacao do senso critico se da de forma contfnua, 

que culmina na conscientizacao para a preservacao da vida no planeta. 

- Participativa, pois atua na conscientizacao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cidadao para participar de 

processos coletivos, podendo as acoes estenderem-se para outros ambientes, como o 

familiar ou vizinhanca. 

A Educacao Ambiental tern como objetivos: 

- Destacar a importancia da conservacao e recuperacao do meio ambiente, 

preparando o cidadao para a interacao com o meio ambiente e com a sociedade. 

- Estimular o futuro cidadao a pensar de forma positiva e funcional com 

relacao ao meio em que vive. 

- Promover acoes interdisciplinares, visando a integracao de acoes tambem 

fora das escolas relacionadas a preservacao do ambiente. 

2.6 RESOLUCAO CONAMA N*  401/ 08 

Publicada em 05 de novembro de 2008, a Resolucao n? 401 do CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente) revoga a Resolucao anterior 257/1999 e 

estabelece os limites maximos de chumbo, cadmio e mercurio para pilhas e baterias 

comercializadas no territorio nacional e os criterios e padroes para o seu 

gerenciamento ambientalmente adequado, a fim de reduzir o tanto quanto possfvel, a 

geracao de residuos tdxicos. Destaca tambem a necessidade de conscientizar os 

consumidores desses produtos sobre os riscos causados a saude e ao meio ambiente 

quando descartados de forma incorreta, considerando a ampla disseminacao destes 

no territorio brasileiro. 

Dentre uma serie de normas a serem seguidas, esta Lei destaca que os 

estabelecimentos que comercializam os produtos mencionados, bem como as redes de 

assistencia tecnica autorizadas pelos fabricantes e importadores desses produtos, 

devem receber dos usuarios as pilhas e baterias usadas e inserviveis, para repasse aos 

respectivos fabricantes ou importadores, atraves de programas de coleta seletiva para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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receberem o encaminhamento ou destinacao ambientalmente adequados, que serao 

estabelecidos pelo IBAMA. 

A Resolucao enfatiza tambem que, nos materials publicitarios e nas 

embalagens de pilhas e baterias, fabricadas no Pais ou importadas, deverao constar de 

forma clara, visivel e em lingua portuguesa, a simbologia indicativa da destinacao 

adequada, as advertencias sobre os riscos a saude humana e ao meio ambiente, bem 

como a necessidade de, apos seu uso, serem encaminhadas aos revendedores ou a 

rede de assistencia tecnica autorizada nos produtos nacionais, contendo a 

identificacao do fabricante e, nos produtos importados, a identificacao do importador 

e do fabricante, de forma clara e objetiva, em lingua portuguesa, todas as informacoes 

contidas sejam preservadas durante toda a vida util da bateria. 

Resolve tambem que sejam estabelecidas parcerias entre os fabricantes, 

importadores, distribuidores, e comerciantes destas pilhas e baterias, ou de produtos 

que as contenham para seu funcionamento, e o Poder Publico e sociedade civil, com o 

intuito de promover campanhas de educacao ambiental, bem como pela veiculacao de 

informacoes que estimulem a responsabilidade pos-consumo e a participacao do 

consumidor neste processo de logistica reversa, competindo ao SISNAMA (Sistema 

Nacional do Meio Ambiente) a fiscalizacao do cumprimento das normas estabelecidas 

na Resolucao. Os infratores que descumprirem as obrigacoes previstas estarao sujeitos 

a aplicacao das penalidades cabiveis, presentes na legislacao vigente. 

0 CONAMA define a educacao ambiental como um processo de 

transformacoes e informacoes que objetivam o desenvolvimento de um senso critico 

consciente acerca das questoes ambientais, incluindo a preservacao e equilibrio do 

meio ambiente. 

Tendo conhecimento dos problemas ambientais que circundam o Brasil, 

varios setores da sociedade brasileira foram instigados a refletir sobre meios e acoes 

de preservacao de nossos recursos naturais. Varios governantes implantaram a Lei 

Federal de Educacao Ambiental (Lei 9.795/99) nas esferas Estaduais e Municipals, que 

tern como ponto principal o art. 225 que declara: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art . 225 - Todos t im direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a colet ividades, o dever de 

defende-lo e preserva-lo para as geragoes presentes efuturas. 

De acordo com o parecer da Constituicao Federal, percebe-se que nao cabe 

somente ao Poder Publico agir em defesa do meio ambiente, mas tambem a toda a 

populacao. A implantacao da Educacao Ambiental nas escolas tern a finalidade de 

formar futuros cidadaos com um senso critico agucado em relacao aos problemas 

enfrentados pela sociedade voltados ao meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.7 POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PNRS) - Lei N? 12.305/10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A aprovacao da Lei 12.305/10, que institui a Politics Nacional de Resi'duos 

Solidos (PNRS), envolve os tres entes federados (Uniao, Estados e Municipios), o setor 

produtivo e a sociedade civil na busca de solucoes para os graves problemas causados 

pelos residuos, que vem comprometendo a qualidade de vida dos brasileiros. 

A Politica Nacional de Residuos Solidos estabelece princi'pios, objetivos, 

diretrizes, metas e acoes, e importantes instrumentos, tais como o Piano Nacional de 

Residuos Solidos, que contempla os diversos tipos de residuos gerados. 

0 Piano Nacional de Residuos Solidos, conforme previsto na Lei 12.305/2010 

contempla o dentre outros pontos importantes: ///  -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA metas de redugao, reut ilizagao, 

reciclagem, ent re out ras, com vistas a reduzir a quant idade de residuos e rejeitos 

encaminhados para disposicao final ambientalmente adequada. 

Apresentado como um dos instrumentos da PNRS, a Logistica Reversa e 

definida no Art. 32, inciso XII da PNRS como: "o inst rumento de desenvolvimento 

economico e social caracterizado pelo conjunto de acdes, procedimentos e meios 

dest inados a viabilizar a coleta e a rest ituigao dos residuos solidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produt ivos, ou 

out ra dest inagao final ambientalmente adequada" . Assim, a PNRS tambem estabelece 

a responsabilidade compartilhada pelos residuos entre geradores, poder publico, 

fabricantes e importadores. 

2.8 SIMBOLOGIAS ADOTADAS PARA PILHAS E BATERIAS 

De acordo com a Resolucao CONAMA 401/2008, estes sao os simbolos 

utilizados para identificar que as pilhas e baterias de Chumbo-Acido e Niquel-Cadmio 

nao devem ser descartadas no lixo comum. 

Se o fabricante ou o importador adotar um sistema de reciclagem podera 

utilizar complementarmente as simbologias abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCAO 

Todos os dias somos instigados a reflet ir a respeito da preservacjo do meio 

ambiente, atraves de propagandas, reportagens na televisao, jornais e internet . A cada 

dia que passa, o planeta torna-se mais polufdo, sendo alguns dos motivos principais, o 

uso exagerado de agrotoxicos, o desmatamento, a poluicjio por meio de furnaces 

toxicas liberadas pelas industrias e automoveis, o descarte incorreto de materiais 

industrializados, dentre out ros. Estas sao algumas formas da ma i n t er act  do homem 

com o ambiente em que vivem. 

Visando a protecjio e a preserva^ao dos recursos naturais ainda existentes, 

alguns paises vem se preocupando em criar medidas que assegurem uma melhor 

qualidade de vida para as futuras gera?6es. Se estimulada desde cedo, a 

conscientizagao pode ser uma das melhores armas de se combater a degrada^ao do 

meio ambiente, atraves da implantafao da Educa^ao Ambiental nas escolas, e tambem 

atraves da midia. 

E-lixo ou Lixo Eletronico e o nome dado para produtos tecnologicos usados e 

que nao tern mais servent ia. Segundo relatoriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Recycling - from E-Waste to 

Resources"  (Reciclando - Do Lixo Eletronico aos Recursos) do PNUMA (Programa das 

Nar;6es Unidas para o M eio Ambiente), orgao ligado a ONU, atualmente, o lixo 

eletronico representa cerca de 5% de todo o lixo urbano produzido ao redor do 

mundo. Este percentual cresce a cada ano, conforme surgem produtos mais 

modernos, como telefones celulares, computadores, televisores e eletrodomest icos. 

Nos paises em desenvolvimento, como Africa do Sul, Brasil, China, India e Mexico, o 

crescimento e ainda mais rapido, aponta o relatorio. No Brasil, por ano, e produzido 

cerca de meio quilo de lixo eletronico por habitante (ONU, 2012). 

No mundo, estima-se que existam cerca de 6,4 bilhoes de celulares (UIT, 

2012), ou seja, quase a populacjio mundial, que atualmente e de 7 milhoes (ONU, 

2012). Em julho de 2012, o Brasil chegou a marca de 256,41 milhoes de linhas ativas de 

celulares. Na Parai'ba, o numero de linhas ativas e superior a 4 milhoes (ANATEL, 2012). 

A questao preocupante e o descarte desse material no lixo comum. As 

baterias possuem componentes toxicos, que prejudicam a saude humana e do 

ambiente. Na cidade de Patos-PB, com mais de 100 mil habitantes (IBGE, 2010), nao 

existe a selecjio desse material, e os pontos de coleta desse material sao muito 

escassos. Tudo que nao e lixo hospitalar e lixo comum, ou seja, todo o resto e 

descartado no lixao da cidade, o que pode causar contamina^ao dos len^ois freat icos 

localizados abaixo da terra, podendo essa agua ser ut ilizada para irrigacao, ou 

alimentafao, o que acarretara a contamina?ao das pessoas por metais pesados. 

A ideia principal deste t rabalho e informar e, ao mesmo tempo, alertar a 

popula?ao sobre a problematica do descarte incorreto de aparelhos celulares, 

juntamente com seus acessorios e baterias, atraves dos dados obt idos no estudo. A 

divulgagao do estudo tern a finalidade de despertar o interesse de autoridades locais 
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para a solugao do problema. Esse t rabalho segue as normas textuais da Revista 

Brasileira de Pesquisa em Educafao em Ciencias (RBPEC). 

Para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 

consta na Res. 401/ 08 do CONAMA, sao criadas algumas leis municipais. Em 09 de 

maio de 2006, foi promulgada a lei municipal 3.486/2006, que reforga a Lei Federal, 

estabelecendo normas para a gestao ambiental do municipio de Patos-PB, a f im de 

conservar e preservar o meio ambiente, como consta em seu Art  l?: 

Art. is, 3.486/2006 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Este codigo, fundamentado na legislagao 

e nas necessidades locais, regula a acao publico do M unicipio de Patos, 

estabelecendo normas de gestao ambiental, para preservacao, conservacao, 

defesa, melhoria, recuperagao, protegao dos recursos ambientais, cont role 

das fontes poluidoras e do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial a qualidade de vida, de forma a garant ir o 

desenvolvimento sustentavel. 

A lei ainda assegura atuar no controle e fiscalizacjio das atividades de 

produ^ao, extracjio, comercializa?ao, t ransporte e emprego de materiais, bens e 

services, bem como de metodos e tecnicas que comportem risco ou comprometam a 

qualidade de vida e o meio ambiente, estabelecendo normas e criterios para o 

licenciamento de atividades poluidoras e degradadoras. 

Observando todas as informafoes contidas no capitulo anterior, percebe-se 

claramente a necessidade da elabora?ao de estudos e a criacjio de projetos que visem, 

antes de qualquer coisa, a conscientizacjio dos humanos, com o intuito de fortalecer a 

intera?ao saudavel entre o planeta Terra e seus habitantes. O Governo em todas as 

suas esferas, deve incent ivar projetos que visem o bem comum. O meio ambiente 

pede socorro, e essa ajuda pode come?ar a acontecer no momento em que cada um 

faz a sua parte. O simples fato de nao jogar um objeto, como uma pilha ou bateria, no 

lixo comum, e uma pequena at itude, que se repassada entre geracoes, pode tornar o 

planeta um lugar melhor para se viver. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 METODOLOGIA 

Esse t rabalho corresponde a uma analise quant itat iva e qualitat iva dos dados 

obt idos, resultantes da aplicacjio de quest ionarios semiestruturados (anexo 1) aos 

usuarios de telefonia celular das quatro operadoras de telefonia movel que abrangem 

a cidade de Patos-PB. No t ot al, foram aplicados quest ionarios a 132 clientes das 

operadoras A, B, C e D, ent re os dias 06 e 30 de margo de 2013. Os questionarios 

cont inham 10 questoes a respeito do uso da telefonia movel, abrangendo tambem 

sobre o conhecimento da Resolufao CONAMA 401/ 08, a Lei de Descarte 

Ambientalmente Adequado de Pilhas e Baterias, e sobre o conhecimento acerca dos 

prejuizos que o descarte incorreto desse t ipo de material pode causar. 

Tambem foram aplicados questionarios em 10 lojas comerciais. Sendo 04 

lojas, as autorizadas das telefonias moveis que operam na cidade, outras 04 lojas de 
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comercio varejista, que vendem aparelhos celulares em grandes quant idades, e 02 

lojas de conserto e manutengao de celulares. Os quest ionarios cont inham 09 questoes, 

e foram aplicados no dia 01 de Abril de 2013. Os entrevistados foram vendedores e/ou 

gerentes das lojas, que podiam fornecer informa?6es sobre a comercializacjio de 

aparelhos celulares no local. Os mesmos assinaram um Termo de Consentimento 

autorizando o registro fotografico das urnas coletoras que havia no local, e a 

dest inacjio para fins cient ificos dos dados coletados. 

Todos os entrevistados responderam os quest ionarios de forma voluntaria, 

sendo informados sobre a destina^ao dos dados coletados. Para tanto, assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), contendo todos os 

esclarecimento a respeito do t rabalho monografico realizado, e sobre a sua destina?ao 

para fins cient ificos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 RESULTADOS E DISCUSSAO 

3.1 PARTE 01 - QUESTIONARIOS APLICADOS AOS USUARIOS DE TELEFONIA CELULAR 

NA CIDADE 

Do total de entrevistados, 44,7% sao mulheres, e 55,3% sao homens, como 

mostra o grafico a seguir (figura 5): 

60% 
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20% 

10% 

0% 

Mulheres Homens 

Figura 5: Sexo dos entrevistados 

Observando a figura 6, pode-se observar que, do total de entrevistados, 2, 

28% conclui'ram o ensino fundamental, 6,06% possuem ensino fundamental 

incompleto, 37,88% possuem o ensino medio completo, 1,51% nao conclui'ram o 

ensino medio, 18,18% possuem ensino superior completo, 3,79% apresentam ensino 

superior incompleto, e 30,3% estao cursando o ensino superior, conforme mostra o 

grafico abaixo: 
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Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Cursando 

Figura 6: Nivel de escolaridade dos entrevistados 

Quanto a renda familiar, 54,55% dos entrevistados possuem renda familiar de 

3 ou mais salarios minimos, 34,09% apresentam renda familiar 2 salarios minimos e 

11,36% possuem 1 salario mini mo como renda familiar, como mostra o grafico abaixo 

(figura 7): 
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1 Salario Minimo 2 Salarios Minimos 3 ou mais Salarios Minimos 

Figura 7: Renda familiar dos entrevistados 

Foi quest ionado sobre a quantidade de aparelhos celulares utilizados pelo 

entrevistado, neste quesito, 57,58% afirmaram que possuem apenas um aparelho 

celular, 29,54% das pessoas confirmaram que ut ilizam dois aparelhos, enquanto 6,82% 

disseram que usam 3 aparelhos celulares, 4,54% ut ilizam 4 aparelhos celulares e 

apenas 1,52% dos entrevistados possuem mais de 4 aparelhos celulares, conforme 

consta no grafico a seguir (figura 8): 
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Figura 8: Quantidade de aparelhos celulares ut ilizados pelos entrevistados 

Acerca da quantidade de pessoas na familia, que ut ilizam aparelhos celulares, 

4,55% do total de entrevistados afirmaram que apenas 1 pessoa usa aparelho celular 

em sua residencia, 29,55% falaram que 2 pessoas em sua familia ut ilizam aparelhos 

celulares, 23,48% afirmaram que 3 pessoas ut ilizam celulares em sua residencia, 

25,75% responderam que 4 pessoas na sua familia ut ilizam celular, e out ros 16,67% 

falaram que mais de 4 pessoas na sua familia usam aparelho celular, como mostra o 

grafico a seguir (figura 9): 
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01 Pessoa 02 Pessoas 03 Pessoas 04 Pessoas Mais de 04 

Pessoas 

Figura 9: Quantidade de pessoas na familia que utilizam aparelho celular 

Foi questionado a respeito da frequencia com que o entrevistado troca de 

aparelho celular, neste quesito, 36,36% afirmaram que t rocam de aparelho celular em 

um periodo de 2 anos, 18,95% respondeu que t roca de celular a cada 3 anos, 19,7% 

dos entrevistados afirma que demora mais de 4 anos para fazer a troca de seu 

28 



aparelho celular, 3,78% afirma que faz a troca de aparelho celular a cada 6 meses, e 

21,21% dos entrevistados disse que t roca de celular a cada ano, como mostra o grafico 

abaixo (figura 10): 
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6 Meses 01 Ano 02 Anos 03 Anos Mais de 04 Anos 

Figura 10: Frequencia com que o entrevistado troca de aparelho celular 

Com relac;ao a forma de descarte do celular ant igo, foi observado que 3,79% 

descartam esse material em qualquer terreno, apenas 19,7% descartam seu celular 

ant igo em algum ponto de coleta, a grande maioria com 71,21% descartam no lixo de 

casa, e 5,3% descartam de outras formas, como ilustrado no grafico seguinte (figura 

11): 

Figura 11: Forma como o entrevistado descarta seu celular antigo 

Quando perguntados sobre o conhecimento de algum ponto de coleta na 

cidade, apenas 23,48% do total de entrevistados afirmou que conhece algum ponto de 

coleta, e outros 76,52% disseram que desconhecem um local apropriado para o 

descarte desse material, como mostra o grafico a seguir (figura 12): 
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Figura 12: Conhecimento dos entrevistados sobre algum ponto de coleta na cidade 

Os entrevistados foram questionados acerca do conhecimento da Resolucjio 

CONAMA 401/ 08, sobre o descarte ambientalmente correto de pilhas e baterias. Foi 

observado que 44,7% nunca ouviram falar de tal Resolucao, e outros 55,3% conhecem 

a respeito da Lei em questao, como ilustrado no grafico abaixo (figura 13): 

Figura 13: Conhecimento dos entrevistados acerca da Resolucao CONAMA 401/08 

Sobre o conhecimento a respeito dos riscos que o descarte incorreto de pilhas 

e baterias pode causar ao meio ambiente e a saude humana, a grande maioria com 

93,94% dos entrevistados afirmam que tern algum conhecimento dos riscos a saude e 

ao meio ambiente, que o descarte incorreto de pilhas e baterias, pode causar, 

conforme mostra o grafico a seguir (figura 14): 
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Analisando os dados obt idos com a aplica^ao dos quest ionarios, pode-se 

destacar t res pontos como mais importantes para esse f u n d am e n t a l deste t rabalho, 

sendo o primeiro a informacjio que 71,21% dos entrevistados descartam as pilhas e 

baterias no lixo de casa, pois nao conhecem nenhum ponto de coleta na cidade. 

Apenas 23,48% conhecem algum local de coleta desse material. 0 segundo ponto 

relevante esta relacionado com a porcentagem onde pouco mais da metade dos 

entrevistados ja ouviram falar da Resolu^ao 401/ 08 CONAMA. E o terceiro, quase 94% 

possuem algum conhecimento dos riscos que o descarte incorreto de pilhas e baterias 

pode trazer ao meio ambiente e a saude humana, mas mesmo assim descartam de 

forma incorreta suas pilhas e baterias usadas. 

Em 2009, Claudia Roberta de Oliveira realizou um trabalho em escolas 

publicas e privadas na cidade de Campina Grande-PB, int itulado "Descarte de Pilhas e 

Baterias: Um Estudo de Caso Pratico com Enfoque em Educacjao Ambiental" . Aplicou 

quest ionarios aos alunos acerca dos conhecimentos sobre o descarte de pilhas e 

baterias, e realizou palestras a f im de informar os alunos os riscos do descarte 

incorreto desse material. Pode constatar que nas escolas par t iculars o nivel de 

conscientizacjio foi bastante elevado em rela^ao ao da escola publica. Percebeu que os 

alunos nas escolas part iculares eram mais interessados no assunto, e t iveram maior 

part icipa^ao em eventos que realizou. Ela concluiu que o fator socioeconomic©  

influencia na educafao escolar, principalmente no que diz respeito a Educa?ao 

Ambiental. Verificou a necessidade de enfat izar o tema nas escolas, afim de formar 

cidadaos mais conscientes nos assuntos ambientais. 
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3.2 PARTE 02 - QUESTIONARIOS APLICADOS NAS LOJAS DE COMERCIALIZAgAO DE 

APARELHOS NA CIDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionados sobre a quantidade aproximada de aparelhos celulares 

vendidos mensalmente, 30% confirmaram que sao comercializados menos de 300 

aparelhos por mes em suas lojas, 50% dos entrevistados afirmaram que eram vendidos 

em seus estabelecimentos entre 300 e 600 aparelhos, 10% dos entrevistados disseram 

quern eram vendidos entre 600 e 1000 aparelhos, outros 10% informaram que era 

vendidos mais de 1000 aparelhos, conforme consta no grafico a seguir (figura 15): 

60% 

Menos de 300 Entre 300 e 600 Entre 600 e 1000 Mais de 1000 

Figura 15: Quantidade de celulares vendidos mensalmente nas lojas 

Com relagao a venda de aparelhos celulares em epocas de promo^ao no 

comercio local, pode-se constatar que os numeros aumentam consideravelmente. 20% 

dos entrevistados confirmam que vendem menos de 300 aparelhos nesses perfodos, 

10% informou que vende entre 300 e 600 aparelhos celulares, 30% dos entrevistados 

disseram que as vendas nesse periodo aumentam e passam a vender entre 300 e 600 

aparelhos por mes, e 40% dos entrevistados afirmam que em epocas de promocjao, 

vendem mais de 1000 aparelhos por mes, como ilustra o grafico seguinte (figura 16): 

Menos de 300 Entre 300 e 600 Entre 600 e 1000 Mais de 1000 

Figura 16: Quantidade de celulares vendidos em epocas promocionais 
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Foi questionado tambem se havia a presence de urnas coletoras de pilhas e 

baterias nos estabelecimento, e sobre o recebimento destes materials usados, em 

cumprimento ao Art . 4
9

 da Res. 401/08 do CONAMA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Art . 49 - Os estabelecimentos que comercializam os produtos 

mencionados no art . I
9

, bem como a rede de assistencia t icnica autorizada 

pelos fabricantes e importadores desses produtos, deverao receber dos 

usuarios as pilhas e baterias usadas, respeitando o mesmo principio at ivo, 

sendo facultat iva a recepgao de out ras marcas, para repasse aos respect ivos 

fabricantes ou importadores" ; 

Bern como o encaminhamento do material recolhido para destina?ao adequada, em 

cumprimento ao Art . 6
9

 da mesma Resolucjio: 

"Art . 6
9

 As pilhas e baterias mencionadas no art . lo, nacionais e 

importadas, usadas ou inserviveis, recebidas pelos estabelecimentos 

comerciais ou em rede de assistencia tecnica autorizada, deverao ser, em 

sua totalidade, encaminhadas para dest inacao ambientalmente adequada, 

de responsabilidade do fabricante ou importadora" . 

Observa-se no grafico abaixo (figura 17) que apenas 50% dos 

estabelecimentos onde foram realizadas os quest ionarios possuem urnas coletoras de 

pilhas e baterias usadas: 

Figura 17: Presenca de urnas coletoras nos estabelecimentos 

Ou seja, das 04 lojas das operadoras de telefonia movel que foram visitadas, 

apenas 02 apresentam urnas coletoras (figura 18), mas em ambas ainda nao foi 

recolhido material, ou seja, o material esta guardado dent ro das urnas, a espera do 

recolhimento adequado. Das 04 lojas de comercio varejista que foram visitadas, 

nenhuma possui urnas coletora pilhas e baterias. E por f im , das 02 lojas de conserto de 

celulares visitadas, ambas nao possuem urnas coletoras, mas guardam todo o material 

usado em caixas de papelao ou sacos plasticos, e encaminham para a prefeitura, que 

guarda esse material em toneis de ferro localizados nos fundos do predio da Secretaria 

do M eio Ambiente na cidade, a espera de um fim adequado. 
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Figura 18: Registro fotografico de urnas presentes nas lojas de telefonia celular na cidade. 

(Fonte: Proprio autor, 2013) 

Quanto ao conhecimento acerca da Resolu^ao CONAMA 401/ 08, 90% dos 

entrevistados afirmam conhecer a ResolucJUo, e apenas 10% nunca ouviram falar na 

referida lei, como mostra o grafico a seguir (figura 19): 
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Figura 19: Conhecimento dos entrevistados a respeito da Resolucao CONAMA 401/ 08 

Questionados sobre o local onde descarta seu celular ant igo, 70% dos 

entrevistados responderam que conhecem pontos de coleta na cidade e o descartam 

nesses locais, e 30% descartam seu celular antigo no lixo de casa, pois afirmaram 

desconhecer qualquer ponto de coleta na cidade, como ilustra o grafico seguinte 

(figuras 20 e 21): 
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No lixo dom^stico Nos pontos de coleta 

Figura 20: Forma como o entrevistado descarta seu celular antigo 

Figura 21: Conhecimento dos entrevistados sobre algum ponto de coleta na cidade 

Todos os entrevistados afirmaram conhecer alguns riscos que o descarte 

incorreto das pilhas e baterias pode causar a saude e ao meio ambiente. Observando 

os dados coletados na pesquisa, podem-se destacar dois pontos relevantes, sendo o 

primeiro o fato de que todos os entrevistados sabem os riscos que o descarte incorreto 

de pilhas e baterias pode causar, mesmo assim, 30% descartam seus celulares antigos 

no lixo de casa, afirmando nao conhecer nenhum ponto de coleta na cidade. O out ro 

ponto e o fato de apenas 50% dos estabelecimentos possuirem urnas coletoras para 

recolhimento de pilhas e baterias usadas, ou seja, estao cumprindo o que determina a 

Resolu^ao CONAMA 401/ 08, que estabelece que os pontos de venda e autorizadas 

para consertos de aparelhos devem conter urnas coletoras para um adequado 

encaminhamento do material. 

SILVA, B. D. da, OLIVEIRA, F. C. e MARTINS, D. L, em um trabalho realizado em 

2007, int itulado "Resfduos Eletroeletronicos no Brasil", na cidade de Santo Andre-SP, 

fizeram entrevistas em lojas comerciais na cidade, acerca do conhecimento dos riscos 
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ambientais ocasionados pelo lixo elet ronico. Em todas as 06 lojas onde realizaram as 

entrevistas, seus proprietaries afirmaram que nao t inham conhecimento dos riscos 

causados ao meio ambiente e nao conhecem os riscos de contaminacjio aos humanos. 

Podendo-se perceber que, claramente, nao ha interesse na questao ambiental nesse 

quesito. 

4 CONSIDERACOES FINAIS 

E fato que a tecnologia e indispensavel na vida das pessoas, nos dias atuais. E 

de acordo com os dados observados no estudo, a tendencia e o avan^o tecnologico ser 

cada vez mais rapido. A criagao do celular foi ha apenas, exatos 40 anos. E durante 

esse pouco tempo, muitos avan^os ja ocorreram. Essa pesquisa foi realizada com a 

intensao de impactar a populacjio local sobre o perigo que esta por vir, ou seja, o 

numero preocupante de lixo tecnologico que sera descartado nos proximos anos. 

A troca de celulares ocorre com muita frequencia nos dias atuais, na busca 

por aparelhos mais modernos e com inumeras fun?6es. Na verdade, os usuarios de 

telefonia devem estar atentos a forma como descartam seus antigos aparelhos. Mais 

de 70% dos usuarios entrevistados afirmam que descartam seus aparelhos antigos no 

lixo de casa, juntamente com o lixo comum, pois desconhecem a existencia de pontos 

de coleta na cidade, mesmo a grande maioria afirmar que tern alguma nogao dos riscos 

a saude que uma bateria pode causar. 

Observando esse ponto de vista, conclui-se que a popula^ao local ainda esta 

muito desinformada a respeito desse tema tao importante para a saude publica. O 

estudo foi feito apenas com base no descarte de pilhas e baterias usadas, ou seja, 

materials de pequeno porte, e de uso comum. Isso remete a reflet ir acerca do descarte 

de quantidades absurdas de outros materials eletronicos, na cidade. 

0 que falta tambem sao a?6es que incent ivem o descarte correto do material 

estudado, enfat izando os riscos a saude humana e ao meio ambiente. A ideia que se 

tern e que falta interesse tanto da popula^ao, quanto de empresas e orgaos publicos, 

para interagirem e encontrar a resolu?ao o problema. 

Os estabelecimentos que comercializam celulares deveriam estar preparados 

e equipados com as urnas coletoras, mas como foi observado, a lei nao esta sendo 

cumprida, tanto por parte dos usuarios de telefonia, como dos locais que 

comercializam aparelhos celulares. E assim, o lixo esta sendo descartado juntamente 

com lixo comum, acumulado no " lixao"  da cidade, e o meio ambiente cont inuara a ser 

prejudicado ate que se tomem as medidas necessarias para a solucjio do problema. 

Uma sugestao viavel e a amplia?ao da Educacao Ambiental nas escolas, de 

forma mais intensiva, enfat izando que a mudan?a pode come^ar se cada pessoa fizer a 

sua parte, mostrando a realidade dos problemas ambientais que o planeta enfrenta de 

forma clara e objet iva. 
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ANEXO 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questlonario aplicado aos usuarios de telefonia celular 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM PINA GRANDE 

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOCIA RURALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ 4 

UNIDADE ACADEM ICA DE CIENCIAS BIOLOCICAS ^ 

CAM PUS PATOS-PB 

QUESTIONARIO PARA TRABALHO M ONOCRAFICO 

DESTINO FINAL DO LIXO TECNOLOGICO: APARELHOS CELULARES, 

ACESSORIOS E BATERIAS NO M UNICIPIO DE PATOS-PB 

1) Sexo 

( ) M asculino ( ) Feminine 

2) Nivel de escolaridade 

f ) Ensino Fundamental ( ) Ensino M edio ( ) Curso Superior 

2.2. Completo? ( ) Sim ( ) Nao ( ) Cursando 

3) Renda familiar 

( ) 1 salario mfnimo ( ) 2 salarios minimos ( ) 3 ou mais salarios 

mfnimos 

4) Quantos aparelhos celulares o(a) senhor(a) possui? 

( ) 1 ( ) 2 < ) 3 { ) 4 < )m arsde4 

5) Quantas pessoas na sua casa utilizam aparelhos celulares? 

(11 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) m a isde 4 

6) Com que frequencia o(a) senhor(a) troca de aparelho celular? 

( ) 6 meses ( ) 1 ano ( ) 2 anos ( ) 3 anos { ) mais de 4 

anos 

7) Onde o(a) senhor(a) descarta seu celular antigo? 

( ) No lixo de casa ( ) Em qualquer terreno ( ) Nos pontos de 

coleta 

8) 0(A) senhor(a) conhece algum ponto de coleta na cidade? 

C )Sim ( ) Nao 

9) 0(A) senhor(a) ja ouviu falar na Resolucao do CONAM A 401/ 2008 

(de descarte ambientalmente adequado de pilhas e baterias)? 

( ) Sim ( ) Nao 

10) 0(A) senhor(a) tern conhecimento dos riscos que o descarte 

incorreto de pilhas e baterias pode trazer ao meio ambiente e as 

pessoas? 

( ) Sim. Podem causar doencas. ( ) Nao. Nao fazem mal algum. 

Obrigada pel a participacao! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionario aplicado nos estabelecimentos que comercializam aparelhos celulares 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM  PIN A GRANDE 

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL 

UNIDADE ACADEM ICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

CAM PUS PATOS- PB 

QUESTIONARIO PARA TRABALHO M ONOCRAFICO 

DESTINO FINAL DO LIXO TECNOLOGICO: 

APARELHOS CELULARES, ACESSORIOS E BATERIAS 

NO M UNICIPIO DE PATOS-PB 

1) Nome do estabelecimento comercial (loja) visitado: 

2) Cargo exercido pela pessoa entrevistada: ( ) Cerente ( ) Sub-gerente 

( )Vendedor ( ) Outros, especificar 

3) Quantos aparelhos celulares sao vendidos, por mes, aproximadamente, 

em sua loja? 

( ) menos de 300 ( ) entre 300 e 600 ( ) entre 600 e 1000 ( ) mais de 

1000 

4) Em epocas de promocao, quantos aparelhos sao vendidos por mes? 

( ) menos de 300 ( ) entre 300 e 600 ( ) entre 600 e 1000 ( ) mais de 

1000 

5) Na loja, existe urna coletora de lixo tecnologico, em especial, para 

celulares e baterias? 

( ) Sim ( ) Nao 

6) 0(A) senhor(a) ja ouviu falar na Resolucao do CONAMA 401/ 2008 

(descarte ambientalmente adequado de pilhas e baterias)? 

( ) Sim ( ) Nao 

7) Onde o(a) senhor(a) descarta seu celular antigo? 

( ) No lixo de casa ( ) Em qualquer terreno ( ) Nos pontos de coleta 

8) O(A) senhor(a) conhece algum ponto de coleta na cidade? 

( ) Sim ( ) Nao 

9) 0(A) senhor(a) tern conhecimento dos riscos que o descarte incorreto 

de pilhas e baterias pode trazer ao meio ambiente e as pessoas? 

( ) Sim. Podem causar doencas. ( ) Nao. Nao fazem mal algum. 

Obrigada pela participacao 
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ANEXO 03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM PINA G RA N ~ ^ p 

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL 

UNIDADE ACADEM ICA DE CIENCIAS BIOL6GK 

CURSO DE LICENCIATURA EM  CIENCIAS BIOL6GIUU> 

TERM O DE CONSENTIM ENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Pesquisadores responsaveis: 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Alves Soares (Professor Orientador) e 

Andrezza Dayse Gomes de Lucena Costa (Biologa). 

Telefones para contato: (83) 3511-3072 /  (83) 3511-3045. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sua coiaboragao &  importante e necessaria para o desenvolvimento da pesquisa, 

porim sua part icipacao e"  voluntdria. 

A pesquisa intitulada: DESTINO FINAL DO LIXO TECNOLOGICO: APARELHOS 

CELULARES, ACESSORIOS E BATERIAS NO M UNICIPIO DE PATOS-PB avaliara o 

conhecimento dos usuarios de telefonia celular na cidade de Patos-PB a respeito da 

legislacao ambiental e do descarte correto desse t ipo de material. Tera ainda como 

objetivo analisar o conhecimento da populacao sobre os problemas a saude humana e 

ao ambiente que descarte incorreto desse t ipo de lixo pode causar. A pesquisa sera 

realizada por meio de um questionario semiestruturado contendo perguntas gerais 

sobre o descarte de Aparelhos Celulares e Acessorios; 

-•Sera garantido o anonimato e o sigilo das informacoes, alem da utilizacao dos 

resultados exclusivamente para fins cientificos; 

—»Voce podera solicitar informacoes ou esclarecimentos sobre o andamento da 

pesquisa em qualquer momento com o pesquisador responsavel; 

-•Sua participacao nao e obrigatoria, podendo retirar-se do estudo ou nao permitir a 

utilizacao dos dados em qualquer momento da pesquisa; 

-• Sendo um participante voluntario, voce nao tera nenhum pagamento e/ou despesa 

referente a sua participacao no estudo; 

-•Os materials utilizados para coleta de dados serao armazenados por 5 (cinco) anos, 

apos descartados, conforme preconizado pela Resolucao CNS no. 196, de 10 de 

outubro de 1996. 

Eu, , natural de 

- , nascido em: /  /  como 

voluntario(a) da pesquisa, afirmo que fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) 

sobre a finalidade e objetivos desta pesquisa, bem como sobre a utilizacao das 

informacoes exclusivamente para fins cientificos. Meu nome nao sera divulgado de 

forma alguma, e terei a opcao de retirar meu consentimento a qualquer momento. 

Patos-PB, de de 2013. 

Funcionaho da loja 

Pesquisador 



ANEXO 04 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Termo de Autorizacao para Registros Fotograficos e Utilizacao dos Dados Coletados 

para Fins Cientificos 

.7. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uanreradade Federal de C axapm a Cr u d e 

Ceatro de Saade e Tecaokraa Ru r a l ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'j$ 

Un d ad e Academic i de Cicadas Bklogkas 

Carso da Lken cia tn r a e n Cieacias Bkdogkas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Srs. Pesquisadores respcosaveis: 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Alves Scares (Professor Onenraaor) e 

Anciazza Dayse Gomes de Lacena Costa iBidtoea} 

Pelo presecte TERMO DE AUTORIZACAO expressamos o interesse desle eslabeLenrnpfTto 

(name) em viabdlizar a 

execucao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p5scm;a irrauiada: DESTENO FECAL DO LIXO TECNOLOGICO: APARELHOS 

CELULARES. ACESSC&IOS E BATERIAS \*0 Ml">~CI?IO DE PATOS-PB Essa pesquisa 

avaliara o confaecimenw dos ususnoi ie celeibtia celular na cidade de Patos-PB a respeuo da 

lepslacao ambienral e do descarte conato desse opo de material por meio de questionanos e do 

resisaro fotosraf co da forma de descarte desce estabeledmenoo para pilhas. baterias e celulares. 

This registros sera© feiros com fmalidade exdusiva para uso DO Proieto de Pesquisa supra dado 

de llano coudmnte 2012.2 do Cuiso de Lizencntura em Ciecoas Bioloeacas (Notamio) da 

Uuiversidile -sisral de Campina Grande - UFOG 

Paws-PB. de de2013 

Assmaiuia do Gerenre ou respcossrrel 
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ANEXO 05 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Normas Textuais da Revista Brasileira de Pesquisa em Educa?ao em Ciencias (RBPEC) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Revista Brasileira de Pesquisa em Educacao em CiSncias 

Vol. XX, hfiX, XXXX 

OMITIR REFERENCES AOS AUTORES OU DADOS QUE 

PERMITAM  A IDENTIFICAQAO DOS MESMOS, COMO NOME 

E/ OU NUMERO DE PROJETOS, CITAQOES, NOME E/ OU LOCAL 

DE DEFESA DE TESE, AGRADECIMENTOS ETC. 

Titulo Artigo em Portugues completo 

Titulo Artigo completo em Ingles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resumo 

Calibri 12, normal, just if icado, espacamento simples, espacamento depois 6, antes 0. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavros chaves 

Calibri 12, normal, just if icado, espacamento depois, 6, antes 0. XXXXXX; XXXXXXXX; XXXXXXX; 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Abstract 

Calibri 12, normal, just if icado, espacamento simples, espacamento depois, 6, antes 0. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Key words 

xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Titulo (Calibri 16, normal, just ificado, espacamento simples, 

espacamento depois 24, antes 6). 

Texto (Calibri 12, normal, justificado, espacamento simples, espacamento depois 6, antes 0). 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

Subtitulo 

Texto - XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Citacao (tudo em itdlico, inclusive referencias, calibri 11, just ificado,, 

recuo esquerda 4 cm, espacamento antes 6, depois 6), 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX (BRASIL, 

2006, pJ). 

•  Itens (tudo em italico, inclusive referencias, calibri 11, justificado, espacamento 

simples, recuo esquerda 0,63 cm, espacamento antes 0, depois 6),; 

•  Itens; 

Tabela 1: Legenda. (calibri 11, normal, simples, espacamento antes 12, depois 0, justificado) 
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Titulo Tftulo Titulo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(calibri 11, normal, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 

espacamento simples, antes 

0, depois 0, just ificado) 

xxxxxxxxxx 

Figura 1: Legenda.. (calibri 11, normal, simples, espacamento antes 0, depois 12, 

just if icado) 

Quadro 1: Legenda. (calibri 11, normal, simples, espacamento antes 12, depois 0, 

just if icado) 

Agradecimentos 

NAO DEVEM  SER APRESENTADOS AGRADECIMENTOS NESTA FASE PARA EVITAR 

IDENTIFICACAO DOS AUTORES. PODEM  SER INCLUIDOS NA REVISAO FINAL. 

Referencias 

Orientacoes gerais: 

- Nao ut ilizar et  al. /  e cols. Na lista de referencias, apenas ao longo do texto. Mesmo que 

sejam mais que 3 autores. 

- Ut ilizar negrito para destaque 

- Abreviar primeiros nomes dos autores, exceto no caso de autores dist intos com publicacao 

no mesmo ano. 

- Somente ut ilizar tracos inferiores quando: l
9

) os autores forem TODOS iguais e quando nao 

houver quebra de pagina ent re as duas referencias. 
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- Indicar por AUTOR1, ANO, AUTOR2, ANO, AUTORES, ANO... os t rabaihos dos autores, salvo se 

o t rabalho e citado indiretamente e nao facilite a ident ificacao dos autores. Na revisao final 

estes dados devem se inclufdos. 

- Ut ilizar " ;"  para separar os autores. Nunca "e"  ou " & "  

- Criar apenas uma quebra de paragrafo ent re cada referenda, (isto e, nao inserir espacos 

desnecessarios ent re as referencias) 

Mais de 3 autores: 

SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME 

AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS 

AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Titulo Livro com mais de 3 autores. Cidade: 

Editora. Ano. 

Art igo periodico: 

SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR. Titulo do art igo. 

Titulo do periodico, vol. 1, n .l , p. 1-25, mes-mes (meses sao opcionais) Ano. 

Exemplo de art igo em periodico 

CAMPBELL, J. D. Illness is a Point  of View: The Development of Children's Concepts of Illness. 

Child Development, V. 46, p.92-100,1975. 

Trabalho em congresso 

SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME 

AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS 

AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; Titulo Trabalho. In: Nome_do_evento, Cidade 

do evento, Ano_do_Evento. Atas...(ou anais, ou caderno de resumos ou proceedings of, 

sempre acompanhados de ...), Cidade_da_editora: Editora (Sempre omit ir o escrito editora). 

Ano-de_publicacao. (M eio_de_publicacao) 

GOUVEIA, A.A.; LABURU, C.E. A aprendizagem da representacao dos circuitos el^t ricos 

mediada por simbolos-ponte. In: V Encontro de Pesquisa em Educacao em Ciencias. Bauru, 

2005. NARDI, R. BORGES, 0. (Orgs.) Atas... Bauru: ABRAPEC, 2005. (CD-ROM). 

Livro 

SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR. Titulo Livro: 

subt itulo do livro (se houver). Cidade: Editora. Ano. 

Capitulo de livro: 
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SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR Titulo do capitulo 

In: SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR (Orgs.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ti'tulo 

Livro. Cidade: Editora. Ano. p. pagina inicial-pagina f inal. 

Revista eletronica 

Periodico elet ronico 

SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR. Titulo Art igo. 

Titulo da Revista Eletronica. Volume, Numero, p. pagina inicial-pagina f inal. Disponivel em 

<sit io>. Acesso em Dia/ Mes/ Ano. 

Livro elet ronico 

SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR. Titulo Livro 

Eletronico. Cidade: Editora. Ano. Disponivel em <sit io>. Acesso em Dia/ Mes/ Ano. 

Tese ou dissertacao 

SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR;. Titulo da tese: Subt itulo da tese. Ano da defesa. 

Numeros de paginas (ou folhas) 100 p. Dissertacao ou tese (Grau obt ido) - Inst ituto ou 

programa de pos graduacao, Cidade, ano. 

Exemplo de dissertacao 

ARAUJO, U.A.M. Mascaras inteiricas Tukuna: possibilidades de estudo de artefatos de museu 

para o conhecimento do universo indigena. 1985. 102 p. Dissertacao (M estrado em Ciencias 

Sociais) - Fundacao Escola de Sociologia e Polit ica de Sao Paulo, Sao Paulo, 1986. 

Trabalho de congresso 

SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR; SOBRENOME AUTOR, INICIAIS AUTOR. Titulo do 

t rabalho. Nome do congresso, ano, Cidade do congresso, Titulo da publicacao do congresso... 

(e.g. Anais... Atas...; Caderno de Resumos...; Abstract  of...) ut il izar... ,p. 1-25, Ano. M eio de 

publicacao se nao for impresso, observar exemplo)). 

Exemplos de trabalhos em congresso 

FULANO, F.C.; BELTRANO, M.C. Um exemplo de citacao. In: I Congresso Brasileiro de exemplos 

de citacao, 2011, Rio de Janeiro. Anais... p. 9-32, 2011. (CD-ROM). 

GOUVEIA, A.A.; LABURU, C.E. A aprendizagem da representacao dos circuitos eletricos 

mediada por simbolos-ponte. In: V Encontro de Pesquisa em Educacao em Ciencias. Bauru, 

2005. NARDI, R. BORGES, O. (Orgs.) Atas... Bauru: ABRAPEC, 2005. (CD-ROM). 

Recebido em , aceito em 
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