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DIAGNOSTICO DAS AREAS VERDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

PATOS/PARAIBA 

RESUMOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -- O presente trabalho consiste do diagnostico das areas verdes das 

escolas municipais de Patos - PB, Brasil. As areas verdes sao espagos que 

possuem vegetagao e que proporcionam lazer e bem-estar ao publico destinado. 

Nas escolas ainda podem atuar como base para aulas ao ar livre.O trabalho foi 

realizado em 50% das escolas municipais de Patos, as quais correspondem a urn 

numero de 16 escolas, onde oferecem desde o Ensino Fundamental I ate o Ensino 

Fundamental II. A escolha das escolas foi feita a partir de sorteio, onde 9 (nove) 

bairros da cidade e o distrito de Santa Gertrudes foram contemplados. A pesquisa 

teve inicio no mes de outubro de 2011, finalizando em margo de 2012. O objetivo foi 

diagnosticar essas areas, para posteriormente conscientizar a populagao alvo sobre 

a importancia das mesmas. Inicialmente, foi realizada uma breve diagnose das 

escolas, e a partir dai, o desenvolvimento do trabalho pratico. As areas foram 

fotografadas e urn exemplar de cada planta foi coletado para identificagao. Ja nas 

escolas que nao possuiam uma area verde, foi aplicado urn questionario para saber 

os reais motivos da ausencia dessas areas. Todas as escolas foram 

georreferenciadas. Foram identificadas 18 famflias botanicas e 25 especies, 

incluindo arvores, arbustos e ervas. A maioria delas consiste de plantas 

ornamentals. As especies mais frequentes foram:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ficus benjam ina L.(Moraceae), 

Melia azedarach L.(Meliaceae) e Senna siam ea (Fabaceae-Caesalpinoidae). O 

estudo revelou ainda que as areas verdes nas escolas consistem do plantio de 

algumas poucas arvores plantadas no interior ou fora do espago escolar, ou de 

alguns canteiros com pequenos arbustos e ervas. Nao ha urn planejamento por 

parte da diregao das escolas no sentido da implantagao correta dessas areas. Em 

algumas escolas ha o grave problema da limitagao de espago para este fim. 

Consequentemente ficou evidente na pesquisa o pouco uso ou interagao dos alunos 

com estas, distanciando-os cada vez mais do convivio com a natureza. 

Palavras-chave: diagnostico, areas verdes, escolas municipais. 



DIAGNOSIS OF GREEN AREAS OF MUNICIPAL SCHOOLS IN 

PATOS/PARAIBA 

ABSTRACTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - This work consists of the diagnosis of the green areas of municipal 

schools in Patos - PB, Brazil. The green areas are areas that have vegetation and 

providing leisure and well-being for the public. In the Schools can still serve as a 

basis for outdoor classes. The work was performed in 50% of municipal schools in 

Patos, which correspond to a number of 16 schools, where they offer from the 

Elementary School to the Elementary School II. The choice of schools was made 

from a lottery, where 9 (nine) neighborhoods of the city and the district of Santa 

Gertrudes were contemplated. The research began in October 2011, ending in 

March 2012. The aim was to diagnose these areas to further educate the target 

population about the importance of them. Initially, we performed a brief diagnosis of 

the schools, and from there, the development of practical work. The areas were 

photographed and a copy of each plant was collected for identification. Already in 

schools that did not have a green area, a questionnaire was given to know the real 

reasons for the absence of these areas. All schools were georeferenced. We 

identified 18 plant families and 25 species, including trees, shrubs and herbs. Most of 

them consists of ornamental plants. The most frequent species were: Ficus 

benjamina L. (Moraceae), Melia azedarach L. (Meliaceae) and Senna siamea 

(Fabaceae-Caesalpinoidae). The study further showed that the green areas in 

schools consist of planting a few trees planted inside or outside the school, or some 

small beds with shrubs and herbs. No there is a planing by the leadership of schools 

towards the correct deployment of these areas. In some schools there is the serious 

problem of limited space for this purpose. Therefore research was evident in the low 

usage or interaction with these students, away from the increasingly living with 

nature. 

Keywords: diagnosis, green areas, public schools. 
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1. FUNDAMENTAQAO TEORICA 

1.1 Areas verdes - conceitos e concepcoes 

Areas verdes sao espagos que possuem vegetagao e que proporcionam 

lazer e bem estar ao publico destinado. A maioria dos autores conceitua areas 

verdes de acordo com sua concepgao propria, desse modo, nao ha urn conceito 

especifico para essas areas, considerando assim o proposito da denominagao urn 

fator determinante para tal fim. 

Por esse motivo, Medeiros (2001), em sua dissertagao de mestrado prefere 

definir areas verdes de acordo com o que esta escrito na legislagao, que as 

denomina de espagos livres de uso publico, sistema de lazer, areas de recreagao e 

outros. 

Devido a dificuldade em definir areas verdes, por causa dos diferentes termos 

utilizados, Lima et al. (1994), desenvolveu urn trabalho junto a profissionais da area, 

onde procurou definir cada termo separadamente, e definiu area verde da seguinte 

maneira: 

"Espago onde ha o predominio de vegetagao arborea, 

englobando as pragas, os jardins publicos e os parques 

urbanos. Os canteiros centrais de avenidas, os trevos e 

rotatorias de vias publicas, que exercem apenas fungoes 

esteticas e ecologicas, devem tambem conceituar-se como 

area verde. Entretanto, as arvores que acompanham o leito das 

vias publicas, nao devem ser consideradas como tal, pois as 

calgadas sao impermeabilizadas". 

Para Demate (1999) o termo areas verdes e utilizado para denominar 

ambientes que tern caracteristicas em comum, como: espagos abertos, ao ar livre e 

de livre acesso, e que estejam relacionados a saude e bem estar. 

Analisando o que diz os autores, as areas verdes das escolas sao espagos de 

recreagao e lazer que se enquadram em parte desses conceitos, ja que dispoe da 

maioria dessas caracteristicas, sendo diferenciada apenas no que diz respeito ao 

livre acesso, ja que e restrita a populagao escolar. 
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Portanto, Lorusso (1992) relata que o conceito de areas verdes, mais aceito, 

nacional e internacionalmente e: conjunto composto por tres setores individuals, mas 

que estabelecem interfaces entre si. Esse conjunto refere-se aos parques, pragas e 

jardins. De acordo com esse ponto de vista, as areas verdes das escolas sao as 

pragas internas ou jardins, locais de concentragao da maior parte dos alunos em 

horarios livres. E a relagao escola-natureza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Impactos causados pelo ser humano na natureza 

Alguns autores preferem falar sobre impactos causados pelo ser humano na 

natureza afirmando que o relacionamento da humanidade com a natureza tern 

culminado numa forte pressao exercida sobre o meio ambiente (CARDOSO et al, 

2007). Esse relacionamento tern acarretado urn colapso ecologico. Nesse caso, o 

ser humano e ao mesmo tempo causador e vitima desse colapso ecologico. 

(HAMMES, 2004). 

De acordo com a SMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, 

2011), conservar a natureza no meio urbano, por si so tao artificial e com equilibrio 

tao precario, e tarefa essencial para a garantia do convivio saudavel dos habitantes 

com sua cidade. Por isso, faz-se necessario uma maior conscientizagao das 

pessoas que habitam esses lugares e que desfrutam do ambiente agradavel que 

uma area verde pode proporcionar. 

Em 1981, foi criada no Brasil, a lei 6.938, que estabelece a Politica Nacional 

de Meio Ambiente e define a maneira como o ambiente deve ser tratado no pais, 

estruturando o Sistema Nacional do Meio Ambiente e definindo todos os orgaos 

responsaveis pela tarefa de proteger o ambiente. Esta lei representou o marco do 

desenvolvimento sustentavel no Brasil (AVELAR & NETO, 2008). Segundo os 

mesmos autores, a opgao pelo desenvolvimento sustentavel e preservagao do meio 

ambiente foi reafirmada em 1988 pela Constituigao Federal. 

Com o crescimento acelerado das cidades, as areas verdes estao diminuindo, 

e isso acarreta uma serie de problemas que vao desde sociais e economicos ate urn 

desequilibrio na saude publica. Por isso, conservar e ampliar essas areas nos 

diversos espagos que compoem uma cidade, certamente refletira em aspectos 

positivos na qualidade de vida da populagao. Entre estas, uma possivel mudanga no 

comportamento do homem em relagao as mesmas, suscitando uma maior 
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valorizacao desses ambientes e, consequentemente, uma maior interagao com o 

ambiente em que vive. 

Segundo Hames (2004), a eficiencia da educagao ambiental no contexto de 

melhoria ambiental da-se pelo projeto coletivo de transformagao de realidade local, 

pela agao politica de apoio a formagao da cidadania como estrategia de busca da 

viabilidade do desenvolvimento e da conservagao. 

Para isso, e necessario que a populagao escolar esteja consciente de que 

onde ha natureza, ha uma biodiversidade, e, portanto, uma necessidade de se 

preserva-la. O reconhecimento da biodiversidade e, dessa forma, urn passo 

fundamental para o desenvolvimento das estrategias de preservagao, permitindo a 

definigao de areas e estrategias prioritarias para preservagao (FIGUEIREDO, 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Importancia das areas verdes nos centros urbanos 

As areas verdes urbanas possuem sua importancia no sentido de valorizar 

seu papel funcional no metabolismo da cidade, ou seja, elas atuam no conjunto dos 

fenomenos fisicos e qufmicos mediante os quais se faz a assimilagao das 

substantias necessarias a vida. Atualmente as intervengoes antropicas no meio 

ambiente estao sendo vistas como a maneira de se preservar e manter, 

reconstruindo e transformando, de maneira a reencontrar o equilibrio entre a 

natureza e o ambiente urbano (SILVA, 2010). 

De acordo com Mazzeto (2000), a humanidade vem enfrentando os efeitos 

negativos dos ultimos seculos, acarretados pelo crescimento desacelerado da 

populagao e da economia, que consequentemente vem causando urn desequilibrio 

ecologico e degradando o meio ambiente fisico e social. Tendo em vista esses 

acontecimentos tornou-se viavel e relevante discutir o problema que hoje e 

considerado como uma consequencia grave do sistema economico mundial. 

Segundo Cardoso et al, (2007), a valorizagao das areas verdes no meio urbano 

junto a conscientizagao humana reflete aspectos ecologicos que podem ser 

observados servindo de aprendizado para a criagao de uma visao crftica relacionada 

a interagao do homem com o ambiente em que vive. A importancia das areas verdes 

pode ser reconhecida, por exemplo, em ambientes urbanos, aglomerados, onde os 

fatores climaticos como a intensidade da radiagao solar, temperatura, umidade e 

circulagao do ar sao afetados de maneira negativa em consequencia da ausencia 
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dessas areas (LOMBARDO, 1990). De acordo com o mesmo autor, os espagos 

verdes tern importancia fundamental nas areas urbanas, independente das diversas 

modalidades ou qualidade de sua cobertura vegetal. Desta forma, as escolas 

inseridas nos centros urbanos necessitam de urn espago verde, tanto para recreagao 

como para o bem estar da sua comunidade, levando em consideragao todos os 

fatores climaticos que podem ser melhorados e melhor sentidos. 

Segundo Silva (2010), a cultura e o modo de produgao das cidades, tambem 

constituem agentes causadores de impactos sobre a natureza. Como relata Hames 

(2004): "Apesar de contraditorio, as pessoas sentem-se mais seguras onde a 

natureza e reduzida a escala humana". A autora descreve ainda, que a poluigao 

visual ocasionada pelas edificagoes e pela destruigao dos atributos de beleza da 

paisagem, em alguns casos, pode ser utilizada para indicar processos de 

degradagao ambiental. 

Esses fatos mostram o quanto as pessoas precisam de uma educagao em 

relagao ao meio ambiente, e em especial, a natureza. As areas verdes nos centros 

urbanos oferecem urn contato maior com a natureza, ja que as pessoas se 

distanciam cada vez mais dos elementos naturais, que por sua vez, sao 

indispensaveis a vida. 

A abordagem natural da educagao ambiental e expressa pela ideia de que 

nao existe uma peculiaridade na relagao do homem com o ambiente que a diferencie 

das demais relagoes entre os outros seres vivos (TOZONI-REIS, 2004). Neste caso, 

podemos inserir o fator escola como meio para a percepgao dos valores da 

natureza, atraves de abordagens sobre educagao ambiental, como diz Hames 

(2004): "Quando se da oportunidade, a percepgao sensorial desenvolve-se naqueles 

que interagem com a natureza". 

Grun (1996, 2003) diz que o retorno as relagoes naturais pode ser identificado 

como uma atitude cientifico-educativa arcaica, expressando uma ideia de exclusao 

do homem do ambiente, simbolizada pela imagem do ser humano como vilao da 

natureza, mas que atraves da educagao pode ser regenerado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 InfI uencia das areas verdes nas escolas 

As areas verdes sao de extrema importancia para o bem estar de uma 

populagao, levando em consideragao os seus beneficios, que podem ser imediatos, 
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ou a longo prazo. Desse modo, as escolas fazem parte de um conjunto de lugares 

que necessitam de uma area verde para um melhor acolhimento dos seus 

dependentes. 

Guzzo (1991) descreve que as areas verdes desempenham diferentes 

fungoes nos centros urbanos, como fungao ecologica, fungao social, estetica, 

psicologica e educativa. A autora diz que a fungao educativa das areas verdes esta 

relacionada com a possibilidade imensa que essas areas oferecem como ambiente 

para o desenvolvimento de atividades extraclasse e de programas de educagao 

ambiental. 

Essas atividades ao ar livre poderao envolver varios eixos tematicos, e 

consequentemente, uma interdisciplinaridade e uma contextualizagao bem mais 

ampla e significativa, resultando assim em aulas agradaveis e de bastante interesse 

para o publico alvo. 

A importancia de um maior contato com a natureza, respeitando os seus 

limites e aprendendo a conserva-la, deve ser reconhecida desde cedo. O homem 

precisa aprender a cuidar e a preservar o ambiente, de uma maneira urgente e 

sustentavel, pois assim estara cuidando de si mesmo e pensando nas geragoes 

futuras que irao usufruir de um ambiente saudavel e agradavel. Para isso um dos 

espagos mais indicados para iniciar desde cedo essa pratica sao as escolas, local de 

aprendizado, onde as criangas e jovens poderao se tornar cidadaos mais 

observadores e conscientes desta estreita relagao homem-natureza. 

De acordo com Tozoni-Reis (2004), a relagao entre os homens e a natureza, 

mediada pela educagao, resulta assim, naturalmente, numa forma de organizagao 

social ideal, natural. A autora relata que a educagao tern como nucleo central a 

razao; a enfase dada pelos professores ao papel dos conhecimentos cientificos na 

educagao indica que conhecer a forga e a razao dos elementos que compoem a vida 

e instrumento primordial do desenvolvimento individual, e consequentemente, social. 

Analisando esse contexto, podemos dizer que as areas verdes influenciam 

direta ou indiretamente no bem estar de uma populagao, principalmente no que diz 

respeito aos problemas ambientais que a humanidade vem sofrendo. Esses 

problemas sao frutos de uma ma preservagao da natureza, devido a uma falta de 

sensibilizagao da humanidade. Portanto ha uma grande necessidade de se trabalhar 

nessas areas em conjunto com as escolas publicas. Insere-se nesse contexto, Paiva 

e Gongalves (2002), que relatam as fungoes das areas verdes como sendo, sociais, 
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culturais e produtivas. Neste caso identificamos as areas verdes das escolas 

englobando todas essas fungoes para o beneffcio do seu publico, que ira desfrutar 

de um ambiente mais saudavel, atuando como area de lazer e tambem como salas 

de aulas ao ar livre. Podera ainda refletir em aspectos positivos para a escola no que 

diz respeito a sua estrutura fisica, que se tornara bem mais apresentavel 

esteticamente se tal area for bem planejada. 

De acordo com Hammes (2004), reconhecer os atributos da paisagem nao e 

suficiente para estabelecer uma conduta sistemica. O importante e a analise coletiva 

para o estabelecimento de uma agao solidaria. 

Segundo a constituigao Federal do Brasil (1988), o controle ambiental de 

areas verdes, que compreende a flora e a fauna silvestre e tambem a protegao e a 

preservagao de especies exoticas, e uma obrigagao legal dos municipios e estados, 

da Uniao e de todos os cidadaos. (AVELAR & NETO, 2008). 

De acordo com Guzzo (1991), o Codigo de Areas Verdes e Arborizagao 

Urbana de uma cidade e o instrumento legal e de gerenciamento mais importante 

que pode existir para assegurar a existencia de espagos que desempenhem fungoes 

de melhorias do ambiente urbano e da qualidade de vida dos seus habitantes. 

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Patos-

PB (SEMADS), em 2006 foi aprovada a lei 3.486/2006, que instituiu o Codigo de 

Meio Ambiente do Municipio, conferindo a referida secretaria prerrogativa para 

legislar sobre as questoes ambientais no ambito do municipio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Areas verdes e Educagao ambiental 

Em 1999, no Brasil foi criada a Lei 9.795/99 que dispoe sobre a Educagao 

Ambiental e institui a Politica Nacional de Educagao Ambiental (PNEA), sendo 

regulamentada pelo Decreto 4.281 de 2002. 

As areas verdes, especialmente das escolas, fazem parte de um amplo 

contexto, no qual esta inserida a educagao ambiental, como elemento fundamental 

para uma maior explanagao sobre o assunto e um possivel desenvolvimento de 

percepgoes e atitudes em relagao a essas areas dentro das escolas. Nesse caso, a 

educagao ambiental, intermediada pelo professor pode atuar como uma forma de 

psicologia na relagao aluno-ambiente (areas verdes). 
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Lira e Ferraz (2009) descrevem que a psicologia ambiental fundamenta as 

inter-relagoes entre o ser humano e o ambiente, considerando os efeitos das 

condigoes do ambiente sobre os comportamentos individuals, tanto quanto o 

individuo atuando sobre ele. 

Essa concepgao reflete positivamente no fato de que, quando os alunos 

percebem os beneficios que uma area verde pode proporcionar a escola, 

especificamente a si mesmos, o conceito em relagao a essas areas pode mudar 

significativamente e, em consequencia disso, podera haver uma maior 

conscientizagao sobre a importancia de se implantar ou ampliar as areas verdes 

dentro das escolas. Segundo os mesmos autores, a psicologia ambiental, e um dos 

eixos da educagao ambiental que vem contribuir para a compreensao de que 

homem e natureza coexistem na mesma totalidade. 

A Psicologia Ambiental e recente (POL, 2001), e estuda a relagao entre o 

individuo e o ambiente natural, como tambem o ambiente modificado pelo proprio 

homem. 

A maioria das areas verdes das escolas hoje faz parte de um ambiente 

modificado pelo homem, ou mesmo destruido, e isso por meio de uma ideia 

totalmente equivocada de espago insuficiente ou de que as plantas podem interferir 

no trabalho dos funcionarios. Isso mostra que o homem ainda precisa ser educado 

de maneira que possa entender melhor o ambiente natural com uma visao mais 

ampla, de forma beneficente. 

A psicologia Ambiental levando em conta os efeitos das condigoes do 

ambiente sobre o comportamento humano, e vice-versa, cabe a ela ser um 

instrumento facilitador desse campo interacional, incluindo os aspectos 

socioculturais e ecologicos (LIRA e FERRAZ, 2009). 

Em relagao as areas da Educagao Ambiental que podem servir de elo entre o 

homem e a natureza, podemos citar tambem, de acordo com os mesmos autores, a 

Ecologia Profunda: 

... que concebe todos os seres vivos, incluindo os seres 

humanos, como fazendo parte da teia da vida, incorpora o 

homem como parte do ecossistema global. Seu papel e fazer 

com que o HomozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sapiens saia da ilusao de que e mais 

importante do que outros animais e vegetais, conscientizando 
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de que nos ecossistemas, cada elemento tern sua fungao e 

todos os organismos sao necessarios (LIRA e FERRAZ, 2009). 

A abordagem feita pelos autores, levada para uma analise da diminuigao das 

areas verdes das cidades, e em particular das escolas, considerando tambem uma 

ma preservagao desses lugares, faz com que percebamos que o homem age de 

acordo com o seu interesse, mesmo sabendo que no futuro podera sofrer danos 

irreparaveis. 

Ramos (2009) diz que, ao analisarmos o impacto ambiental como um estagio 

continue estamos fazendo um registro historico, essencial ao conhecimento do 

conjunto de um processo, que nao se finaliza, mas se direciona. 
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RESUMO - O presente trabalho consiste do diagnostico das areas verdes das 

escolas municipais de Patos - PB, Brasil. As areas verdes sao espagos que 

possuem vegetagao e que proporcionam lazer e bem-estar ao publico destinado. 

Nas escolas ainda podem atuar como base para aulas ao ar livre. O trabalho foi 

realizado em 50% das escolas municipais de Patos, as quais correspondem a um 

numero de 16 escolas, onde oferecem desde o Ensino Fundamental I ate o Ensino 

Fundamental II. A escolha das escolas foi feita a partir de sorteio, onde 9 (nove) 

bairros da cidade e o distrito (Santa Gertrudes) foram contemplados. 

A pesquisa teve initio no mes de outubro de 2011, finalizando em margo de 2012. O 

objetivo foi diagnosticar essas areas, para posteriormente conscientizar a populagao 

alvo sobre a importancia das mesmas. Inicialmente, foi realizada uma breve 

diagnose das escolas, seguida do desenvolvimento do trabalho pratico. As areas 

foram fotografadas e um exemplar de cada planta foi coletado para identificagao. Os 

exemplares coletados foram tombados ao acervo do herbario do Centro de Saude e 

Tecnologia Rural da Universidade Federal de Campina Grande(CSTR). Nas escolas 

que nao possuiam uma area verde, foi aplicado um questionario para saber os reais 

motivos da ausencia dessas areas. Todas as escolas foram georreferenciadas. 

Foram identificadas 18 familias botanicas e 25 especies, incluindo arvores, arbustos 

e ervas. A maioria delas considerada plantas ornamentais. As especies mais 

frequentes foram:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ficus benjam ina L.(Moraceae), Melia azedarach L.(Meliaceae) e 

Senna siam ea (Fabaceae-Caesalpinoidae). O estudo revelou ainda que as areas 

verdes nas escolas consistem do plantio de algumas poucas arvores plantadas no 

interior ou fora do espago escolar ou de alguns canteiros com pequenos arbustos e 

mailto:Carol.guedes26@hotmail.com
mailto:mfarauiobotanica@vahoo.com.br
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ervas. Nao ha um planejamento por parte da diregao das escolas no sentido da 

implantagao correta dessas areas. Em algumas escolas ha o grave problema da 

limitagao de espago para este fim. Consequentemente ficou evidente na pesquisa o 

pouco uso ou interagao dos alunos com estas, distanciando-os cada vez mais do 

convfvio com a natureza. 

Palavras-chave: diagnostico, areas verdes, escolas municipais. 
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ABSTRACT - This work consists of the diagnosis of the green areas of municipal 

schools in Patos - PB, Brazil. The green areas are areas that have vegetation and 

providing leisure and well-being for the public. In the Schools can still serve as a 

basis for outdoor classes. The work was performed in 50% of municipal schools in 

Patos, which correspond to a number of 16 schools, where they offer from the 

Elementary School to the Elementary School II. The choice of schools was made 

from a lottery, where 9 (nine) neighborhoods of the city and the district of Santa 

Gertrudes were contemplated. The research began in October 2011, ending in 

March 2012. The aim was to diagnose these areas to further educate the target 

population about the importance of them. Initially, we performed a brief diagnosis of 

the schools, and from there, the development of practical work. The areas were 

photographed and a copy of each plant was collected for identification. Already in 

schools that did not have a green area, a questionnaire was given to know the real 

reasons for the absence of these areas. All schools were georeferenced. We 

identified 18 plant families and 25 species, including trees, shrubs and herbs. Most of 

them consists of ornamental plants. The most frequent species were: Ficus 

benjamina L. (Moraceae), Melia azedarach L. (Meliaceae) and Senna siamea 

(Fabaceae-Caesalpinoidae). The study further showed that the green areas in 

schools consist of planting a few trees planted inside or outside the school, or some 

small beds with shrubs and herbs. No there is a planing by the leadership of schools 

towards the correct deployment of these areas. In some schools there is the serious 

problem of limited space for this purpose. Therefore research was evident in the low 

usage or interaction with these students, away from the increasingly living with 

nature. 

Keywords: diagnosis, green areas, public schools. 
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCAO 

As areas verdes sao de extrema importancia para o bem estar de uma 

populagao, levando em consideragao os seus beneffcios, que podem ser imediatos 

ou, a longo prazo. Desse modo, as escolas fazem parte de um conjunto de lugares 

que necessitam de uma area verde para um melhor acolhimento dos seus 

dependentes. 

O relacionamento da humanidade com a natureza tern culminado numa forte 

pressao exercida sobre o meio ambiente (CARDOSO et al, 2007). 

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, (SMMA 

2011), conservar a natureza no meio urbano, por si so tao artificial e com equilibrio 

tao precario, e tarefa essencial para a garantia do convivio saudavel dos habitantes 

com sua cidade. Por isso, faz-se necessario uma maior sensibilizagao das pessoas 

que habitam esses lugares e que desfrutam do ambiente agradavel que uma area 

verde pode proporcionar. 

Com o crescimento acelerado das cidades as areas verdes estao diminuindo, 

isso acarreta uma serie de problemas que vao desde sociais e economicos ate um 

desequilibrio na saude publica. Por isso, conservar e ampliar essas areas nos 

diversos espagos que compoem uma cidade certamente refletira em aspectos 

positivos na qualidade de vida da populagao. Entre estas, uma possivel mudanga no 

comportamento do homem em relagao as mesmas, suscitando maior valorizagao 

desses ambientes e consequentemente uma maior interagao com o ambiente em 

que vive. 

Silva (2010), afirma que as areas verdes urbanas possuem sua importancia 

no sentido de valorizar seu papel funcional no metabolismo da cidade, ou seja, 

atuam no conjunto dos fenomenos fisicos e quimicos mediante os quais se faz a 

assimilagao das substantias necessarias a vida. 

Segundo Cardoso et al, (2007), a valorizagao das areas verdes no meio 

urbano junto a conscientizagao humana reflete aspectos ecologicos que podem ser 

observados servindo de aprendizado para a criagao de uma visao critica relacionada 

a interagao do homem com o ambiente em que vive. 

. As areas verdes influenciam direta ou indiretamente no bem estar de uma 

populagao, principalmente no que diz respeito aos problemas ambientais que a 

humanidade vem sofrendo. Esses problemas sao frutos de uma ma preservagao da 
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natureza, devido a uma falta de conscientizagao das pessoas. Portanto ha uma 

grande necessidade de se trabalhar nessas areas em conjunto com as escolas 

publicas. 

O crescimento acelerado das cidades, o aumento no numero de industrias 

nas areas urbanas fez com que a sociedade, comegasse a perceber que, todo este 

desenvolvimento e acompanhado por uma grande degradagao do ambiente: 

destruigao das areas verdes (AVELAR & NETO, 2008). 

As areas verdes, alem de proporcionar um ambiente agradavel para as 

pessoas, atraves do fornecimento da sombra das arvores, aspecto paisagistico de 

diversas plantas herbaceas e arbustivas, beleza com o periodo de floragao e 

sensagao de clima mais ameno, tais espagos sao fonte de abrigo e alimento de aves 

e outros animais associados. 

O homem precisa aprender a cuidar e a preservar o ambiente, de uma 

maneira urgente e sustentavel, pois assim estara cuidando de si mesmo e das 

geragoes futuras que irao usufruir de um ambiente saudavel e agradavel. Para isso 

um dos espagos mais indicados para iniciar desde cedo essa pratica sao as escolas, 

local de aprendizado, onde as criangas e jovens poderao se tornar cidadaos mais 

observadores e conscientes desta estreita relagao homem-natureza. 

No Brasil existem poucos trabalhos que tratam diretamente das areas verdes, 

especialmente em escolas publicas, a maioria envolvem essas areas, mas como 

parte de outro tema estudado, e no nordeste em particular, nao constatei nenhum 

trabalho especifico deste tema, visto que a maioria trata-se de pragas, centros 

urbanos e outros. 

O presente trabalho teve como base a falta ou insuficiencia de dados sobre a 

real situagao das areas verdes nas escolas do municipio de Patos, mesorregiao do 

sertao paraibano. A partir dos resultados obtidos, o trabalho visa uma 

conscientizagao posterior por parte das autoridades e das pessoas que compoem o 

quadro funcional dessas escolas no sentido de melhorar esses locais. Este trabalho 

ira contribuir ainda para uma possivel arborizagao naquelas escolas que ainda nao 

dispoe de nenhuma cobertura vegetal bem como de um melhoramento ou ampliagao 

dessas areas naquelas que ja as possui. 

Com base no contexto apresentado o objetivo deste trabalho foi diagnosticar 

as areas verdes das escolas municipais de Patos, Paraiba. 
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2. MATERIAL E METODOS 

2.1 Localizacoes das Escolas - Areas de estudo 

A cidade de Patos - PB faz parte da mesorregiao do Sertao Paraibano e esta 

situada a 300 Km da capital Joao Pessoa, entre as coordenadas 07° 02' 44" de 

latitude e 3°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T 28" de longitude, com uma altitude de aproximadamente 243 m. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), a populagao de 

Patos e de 100.675 habitantes, de acordo com o censo 2010. Possui clima quente e 

seco, do tipo semi-arido e ausencia de chuva durante a maior parte do ano. A 

temperatura varia entre 24 a 34 °C a sombra e uma media anual de 27,8 °C (SILVA, 

2010). A vegetagao nativa do municipio de Patos-PB e basicamente arbustiva 

arborea fechada (FERREIRA, 2001). 

A pesquisa foi realizada em 16 escolas municipais as quais estao distribuidas 

em quatro areas, conforme divisao estabelecida pela Secretaria de Educagao: Area 

do Jatoba; Area do Sao Sebastiao; Area do Belo Horizonte e Area do Frei Damiao. 

As 16 (dezesseis) escolas estao inseridas em nove bairros de Patos e 1 (uma) 

delas no distrito de Santa Gertrudes, (tab.1). 

2.2 Metodologia 

2.2.1 Sorteio das Escolas 

As escolas foram selecionadas atraves de sorteio, contemplando todas as areas 

acima citadas. Para o sorteio foram listadas todas as 37 escolas do municipio, em 

folha de papel, posteriormente recortadas e sorteadas uma a uma (ver figura 1). A 

amostragem total foi composta por 18 escolas, correspondendo assim a metade do 

numero de escolas municipais. Por motivo de fechamento de algumas escolas, 

detectado apos o sorteio, incluindo 2(duas) pertencentes a amostra em questao, o 

estudo foi realizado em 16 escolas. 
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Tabela 1 - Lista de nomes e localizacdes das escolas oesauisadas. 

ESCOLAS ENDEREQOS E COORDENADAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CIEP I - Jose Genuino/Napoleao Nobrega Rua Januncio Nobrega, s/n - Frei Damiao, entre as coordenadas: 07° 

01 ' 36,1" S; 037° 17' 26" W; e 267m de altitude. 

CIEP IV - Aggeu de Castro/Alfredo Lustosa Av. Jose Melqufades, s/n - Alto da Tubiba, entre as coordenadas: 07 

04' 21,5" S; 037°47* 09,5"W; com uma altitude de 279m. 

Escola Especial Irma benigna Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro, entre as coordenadas: 07° 0,1' 

27,9" S; 037° 16' 33,2" W; e uma altitude de 291m. 

E.M.E.F. Alirio Wanderley da Nobrega Rua Francisco Pontes, s/n - Salgadinho, entre as coordenadas: 07° 

01 ' 16,8" S; 037° 15" 49,2" W; e 270m de altitude. 

E.M.E.F. Anatildes Aires de Moura Rua Alaide Medeiros de Lucena, s/n - Jatoba, entre as 

coordenadas:07° 02* 59,1 "S; 037° 16' 34,7" W ; e uma altitude de 

262m. 

E.M.E.F. Antonio Guedes dos Santos Rua Zacarias de Oliveira, s/n - Conjunto Nova Conquista, entre as 

coordenadas: 07°03* 39,1" S; 037° 16' 46,0" W; e 261m de altitude. 



E.M.E.F. Capitao Manoel Gomes 

E.M.E.F. Joao Rodrigues Amorim 

E.M.E.F. Jose Perminio Wanderley 

E.M.E.F. Nabor Wanderley da Nobrega 

E.M.E.F. Pastor Frank Dayer 

E.M.E.F. Professor Manoel de Souza Oliveira 

E.M.E.F. Raimunda Melo de Medeiros 
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Rua Horacio Nobrega, s/n - Belo Horizonte, entre as coordenadas: 07° 

00' 52,3"S; 037° 17' 8,6" W; e 253m de altitude. 

Rua 7 de Setembro, s/n - Nova Conquista, entre as coordenadas: 07° 

03' 52,4" S; 037° 16' 52,5"W; e uma altitude de 272m. 

Distrito Santa Gertrudes, entre as coordenadas: 06° 56' 58,7" S; 037° 

23' 36,4" W; com altitude de 245m. 

Rua Joao Domingos de Queiroz, s/n - Jardim Queiroz, entre as 

coordenadas: 07° 01 ' 19,5" S; 37° 16' 57,7" W; com altitude de 242m. 

Rua Dinamerico Palmeira, s/n - Jatoba, entre as coordenadas: 07° 02' 

52,7" S; 037° 16' 37,9" W; e 243m de altitude. 

Rua Sebastiao Queiroz, s/n - Vitoria, entre as coordenadas: 07° 00' 

54,8" S; 037° 16' 29,2" W; com altitude de 287m. 

Rua Paulo Leite, s/n - Liberdade, entre as coordenadas: 07° 01 ' 28,6" 

S; 037° 17' 10,6" W; e 277m de altitude. 



E.M.E.F. Rotary Norte 

E.M.E.F. Sizenando Florido de Sousa 

Instituto Dr. Joao Tavares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Rua Horacio Nobrega, BR 230 KM 327, entre as coordenadas: 07° 00' 

38" S; 37° 17' 25,1" W; e uma altitude de 256m. 

Rua Jose Satiro Quinho, 205 - Monte Castelo, entre as coordenadas: 

07° 02' 48,5" S; 37° 16' 26,1" W; com altitude de 251m. 

Rua Felizardo Leite, 448 - Centro, entre as coordenadas: 07° 01' 45,8" 

S; 037° 16,5' 7" W; e uma altitude de 279m. 
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2.2.2 Pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O levantamento de dados foi desenvolvido em urn periodo de 6(seis) meses, 

tendo o inicio no mes de outubro/2011 e finalizado no mes de margo do presente 

ano. O tempo de trabalho em cada escola foi flexivel, considerando o tamanho da 

escola, bem como sua area verde existente ou nao naquela instituigao. Inicialmente, 

foi feita uma apresentagao do piano de trabalho na escola, a (o) senhor (a) diretor 

(a), informando-lhe da permissao para atuar naquela instituigao, e em seguida foi 

feito uma diagnose da escola em estudo, posteriormente dando inicio ao trabalho 

pratico diretamente com a area verde. 

Foram feitos registros fotograficos das plantas ali existentes e do espago geral 

(ver figuras 2 e 3). Coleta e descrigao do material botanico (coleta de ramos da 

planta para classificagao) seguiram a metodologia usual em taxonomia (MORI ET 

AL, 1989; BRIDSON & FORMAN, 1998). Todo exemplar coletado foi tombado ao 

acervo do herbario CSTR, do Centro de Saude e Tecnologia Rural da Universidade 

Federal de Campina Grande, Campus de Patos. Todas as coletas foram 

georreferenciadas. 

2.2.3 Identificagao das especies 

As especies foram identificadas atraves de bibliografias especializadas, como 

LORENZI, (2001, 2002, 2002, 2005, 2006 e 2008), consultas a especialistas, e 

comparagao com material depositado no referido acervo botanico do herbario CSTR. 

Outras foram identificadas atraves da analise morfologica de suas estruturas 

reprodutivas e vegetativas, e consequente uso de chaves de identificagao 

taxonomica. 

2.2.4 Aplicacao de questionarios 

No caso da nao existencia de area verde na escola, foi aplicado urn 

questionario aos administradores, visando diagnosticar os motivos pelos quais a 

escola nao dispoe dessas areas (ver figura 4). Para aplicagao do questionario, foi 

apresentado ao representante da escola, o TCLE (Termo de consentimento livre e 

esclarecido), conforme resolugao 196/1996 do CNS (Conselho Nacional de Saude), 
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o qual oferece total liberdade ao possivel entrevistado de participar ou nao da 

pesquisa em questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4- Aplicacao de questionarios 
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RESULTADOS E DISCUSSAO 

3.1. Resultados 

Nas escolas foram identificadas 25 especies de plantas, pertencentes a 18 

familias, incluindo arvores, arbustos e ervas. Dentre as plantas identificadas, 

encontram-se especies exoticas e nativas (Tab.2), com predomfnio das exoticas. As 

especies mais frequentes nos locais de trabalho foramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ficus benjamina 

L.(Moraceae), Melia azedarach L.(Meliaceae) e Senna siamea (Fabaceae-

Caesalpinoidae). 

Foi constatado que, das 16 escolas em estudo, 6 delas (37,5%) nao possuem 

nenhuma area verde, 6(37,5%) possuem, mas de maneira insatisfatoria e as outras 

4(25%) concentram o maior numero de individuos. (Tab.3). 

Entre os 6 questionarios respondidos, referentes as escolas que nao 

possuem areas verdes, 4 diretores responderam que as escolas nao possuem essas 

areas por falta de espago, 2 entrevistados responderam que antes havia uma 

pequena area verde na escola, mas foi destruida, uma para ocupar o espago com 

outras atividades, a exemplo do Programa Mas Educagao, e a outra por motivo de 

infra-estrutura e como maneira de prevengao a problemas relacionados aos alunos, 

ja que trata-se de uma escola que atende a alunos com necessidades especiais (ver 

figura 5). 

Em relagao ao interesse dos diretores em implantar uma area verde na 

escola, 4 deles demonstraram bastante interesse, isso significa que os mesmos 

conhecem os beneffcios que essas areas poderao proporcionar dentro das escolas. 

Nao possuem areas verdes por falta de espago 

Ja possuiram areas verdes mas foram destruidas para 

ocupacao dos espacos com outras atividades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5-Motivos da ausencia de areas verdes 
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Tabela 2- Lista das especies de plantas ocorrentes nas areas de estudo 

A-CIEP I - Jose Genufno/Napoleao Nobrega; B- CIEP IV - Aggeu de Castro/Alfredo Lustosa; C- Escola Especial Irma benigna; D- E.M.E.F. 

Alirio Wanderley da Nobrega; E- E.M.E.F. Anatildes Aires de Moura; F- E.M.E.F. Antonio Guedes dos Santos; G- E.M.E.F. Capitao Manoel 

Gomes; H- E.M.E.F. Joao Rodrigues Amorim; I- E.M.E.F. Jose Perminio Wanderley; J - E.M.E.F. Nabor Wanderley da Nobrega; L- E.M.E.F. 

Pastor Frank Dayer; M- E.M.E.F. Professor Manoel de Souza Oliveira; N- E.M.E.F. Raimunda Melo de Medeiros; O- E.M.E.F. Rotary Norte; 

P- E.M.E.F. Sizenando Florido de Sousa; Q- Instituto Dr. Joao Tavares 

FAMILIAS 

E ESPECIES ESCOLAS NUMERO DE VOUCHER 

Amarantaceae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alternanthera dentata 

(Moench) 

D C. S. Guedes 43 (CSTR) 

Anacardiaceae 

Mangffedra indica L A C. S. Guedes 34 (CSTR) 

Apocynaceae 

Catharantus roseus (L.) 

Plumeria caracasana Johnstow. 

D 

D 

C. S. Guedes 36 (CSTR) 

C. S. Guedes 42 (CSTR) 

Araceae 

Aglaonema crispum (Pitcher & 

Manda) Nicolson 

H C. S. Guedes 28 (CSTR) 
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Dieffenbachia seguine (Jacq.) H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC. S . Guedes 25 e 29 (CSTR) 

Schott 

Epipremnum pinnatum(L.) H C. S. Guedes 26 (CSTR) 

Engl 

Philodendron cordatum Kunth H C. S. Guedes 24 (CSTR) 

Syngonium angustatum H C. S. Guedes 27 (CSTR) 

Schott 

Arecaceae 

Chomaedoria cataractarum A e D C. S. Guedes 37 (CSTR) 

Mart. 

Chenopodiaceae 

Chenopodium ambrosioides L D C. S. Guedes 38 (CSTR) 
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Fabaceae/Caesalpinoideae/ 

Mimosoidae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adenanthera pavonina L. 

Senna siamea (Lam.) Irwin &Barneby. 

Caesalpinia echinata Lam. 

Pithecelobium dulcis (Roxb) 

Benth, 

B 

A, H, 1 e N 

A 

D 

C. S. Guedes 46 (CSTR) 

C. S. Guedes 22 (CSTR) 

C. S. Guedes 35 (CSTR) 

C. S. Guedes 44 (CSTR) 

Lamiaceae(Labiatae) 

Hyptis suaveolens (L.)Poit. D 
C. S. Guedes 40 (CSTR) 

Meliaceae 

Melia azedarach L B, D, F, G, 1 e N C. S. Guedes 20 (CSTR) 

Moraceae 

Ficus benjamina L. A, F, J e M C. S. Guedes 21 (CSTR) 

Myrtaceae 

Psidium guajava L. A C. S. Guedes 32 (CSTR) 

Poaceae 

Cynodon dactylon L. G e N C. S. Guedes 31 CSTR) 
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Portulacaceae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portulaca grandiflora Hook. D C. S. Guedes 39 (CSTR) 

Rosaceae 

Rosa sp. D C. S. Guedes 41 (CSTR) 

Rubiaceae 

Ixora coccfnea L 

A, G e N C.S.Guedes 30 (CSTR) 

Rutaceae 

Citrus limon (L.) Burm. F. A C.S.Guedes 33 (CSTR) 

Verbenaceae 

Duranta repens L. "Aurea" H C.S.Guedes 23 (CSTR) 
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Tabela 3- Lista do total de plantas existentes em cada escola 

A-CIEP I - Jose Genumo/Napoleao Nobrega; B- CIEP IV - Aggeu de Castro/Alfredo Lustosa; 

C- Escola Especial Irma benigna; D- E.M.E.F. Alirio Wanderley da Nobrega; E- E.M.E.F. 

Anatildes Aires de Moura; F- E.M.E.F. Antonio Guedes dos Santos; G- E.M.E.F. Capitao 

Manoel Gomes; H- E.M.E.F. Joao Rodrigues Amorim; I- E.M.E.F. Jose Perminio Wanderley; 

J - E.M.E.F. Nabor Wanderley da Nobrega; L- E.M.E.F. Pastor Frank Dayer; M- E.M.E.F. 

Professor Manoel de Souza Oliveira; N- E.M.E.F. Raimunda Melo de Medeiros; O- E.M.E.F. 

Rotary Norte; P- E.M.E.F. Sizenando Florido de Sousa; Q- Instituto Dr. Joao Tavares 

Escola N° total de 
Individuos 

Arvore Arbusto Palmeira Outras pi 

ornament 

A 29 15 13 1 0 

B 7 7 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 

D 18 5 3 5 5 

E 0 0 0 0 0 

F 8 8 0 0 0 

G 19 2 17 0 0 

H 10 2 1 0 7 

1 2 2 0 0 0 

J 1 1 0 0 0 

L 0 0 0 0 0 

M 1 1 0 0 0 

N 20 5 15 0 0 

0 0 0 0 0 0 

P 0 0 0 0 0 

Q 0 0 0 0 0 
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De acordo com a tabela 3, as escolas "A", "N", "G" e "D", respectivamente, 

apresentam os maiores numeros de individuos vegetais. No entanto, vale salientar 

que ocorre uma repetigao de especies nas tres primeiras escolas, havendo uma 

prevalencia de especies comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Melia azedarach e Ixora coccinea entre as escolas 

"N" e "G"(Raimunda Melo de Medeiros e Capitao Manoel Gomes). Na escola "A" 

(Jose Genuino/Napoleao Nobrega), predomina o Ficus benjamina e na escola "D"(Alirio 

Wanderley da Nobrega), o Pithecelobium dulcis encontra-se em maior quantidade. 

Nas escolas "A" e "D" respectivamente foi registrada a ocorrencia de algumas 

especies frutiferas e medicinais, como: mangueira {Mangifera indica L ) , goiabeira 

(Psidium guajava L.) e limoeiro (Citrus limon (L.) Burm. f.) na escola "A". E na escola 

"D", erva-cidreira (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) e mastruz (Chenopodium 

ambrosioides L ) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Discussao 

Segundo Souza (2001), "vivemos em urn mundo no qual a maioria das 

pessoas, quando fala em meio ambiente, pensa apenas na fauna e na flora 

presentes nas diversas regioes do planeta; em lugares selvagens distantes de suas 

casas e onde a acao humana ainda nao se impos como no meio urbano". 

Apesar disso, foi possivel perceber que, a maioria dos gestores das escolas 

reconhece a importancia de uma area verde dentro da escola e expressam o desejo 

de implantar uma area verde, ou amplia-la, quando possivel. 

O conhecimento dos administradores das escolas sobre a importancia de uma 

area verde no local foi constatado de uma maneira bem positiva, no entanto, em 

relagao as escolas onde nao ha a presenga dessas areas, existem alegagoes de que 

as escolas nao dispoem de espago para implantagao das mesmas. Em alguns 

casos, a area foi destruida para "reaproveitamento" do espago, segundo os 

administradores. 

Nas escolas que nao possuem uma area verde, mas dispoem do espago, os 

diretores demonstraram bastante interesse em implanta-la. 
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Trigueiro (2003), define percepgao ambiental como sendo uma tomada de 

consciencia do homem pelo ambiente em que vive, aprendendo a preserva-lo da 

melhor forma possivel. 

Com base nessas informagoes, conclui-se que areas verdes e urn tema 

relevante para se trabalhar dentro das escolas, podendo iniciar urn estudo desde a 

presenga ou ausencia dessas areas, como o presente trabalho, e estende-lo de 

forma que os alunos possam participar ativamente, percebendo e sendo orientados 

sobre a devida importancia de uma area verde dentro da escola. 

Cardoso et al (2007) expressa que uma area verde conspicua influencia 

positivamente na percepgao ambiental dos alunos. P6de-se perceber tambem que e 

urn trabalho que pode ser inserido no tema Educagao Ambiental, como expressa 

Silva (2011): "Sua construgao origina-se de urn processo educativo que implica em 

urn saber ambiental materializado nos valores eticos e nas agoes politicas de 

convivio social, que busca uma distribuigao igualitaria entre os beneficios e os 

prejuizos sobre a apropriagao e do uso da natureza" 
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4. CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S O estudo das areas verdes das escolas municipais de Patos - PB, reflete 

aspectos positivos no que diz respeito a qualidade ambiental desses lugares, 

considerando o fato de que as pessoas se tornarao mais conscientes da 

importancia dessas areas. 

S As areas verdes das escolas, alem de proporcionar bem estar para seus 

alunos e funcionarios, inserem-se num contexto de educagao ambiental 

interdisciplinar que as escolas vem implantando em seus projetos 

pedagogicos. 

S Essas areas ainda nao fazem parte de todas as escolas, ou existem em 

extensao minima, por diversos motivos citados pelos diretores escolares, mas 

apesar disso, pode-se perceber que o assunto e relevante e interessa 

bastante aos mesmos. Para essas escolas, a sugestao e a implantagao ou 

ampliagao de uma area verde, onde alunos e professores possam explora-la 

de forma saudavel e proveitosa, conciliando lazer e educagao num ambiente 

agradavel e que podera servir de estimulo para a aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Nas escolas que foi constatada a presenga de area verde, percebeu-se os 

beneficios que as mesmas oferecem junto a sua populagao, desde recreagao, 

ate aulas ao ar livre, como exemplo de programas de educagao que sao 

oferecidos pela Secretaria de Educagao do Municipio, e sao executados 

nesses espagos, a sombra das arvores. 
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3. CONSIDERAQOES FINAIS 

O estudo das areas verdes das escolas municipais de Patos, mesorregiao do 

sertao paraibano, podera suscitar nos alunos e professores das referidas escolas 

uma reflexao sobre a importancia dessas areas em locais publicos, especialmente 

no ambiente escolar, ocasionando assim, uma maior percepgao ambiental dos 

mesmos no que diz respeito a conservagao e valorizagao desses espagos. 

Podera ainda servir de base para as aulas de Botanica e Ecologia, dentro da 

disciplina de Ciencias, bem como, auxiliar futuros trabalhos relacionados a areas 

verdes. 

O trabalho esa disponivel para as secretarias de Educagao e Meio Ambiente 

(SEMADS) do municipio, para auxiliar nas agoes municipais ambientais, e melhorias 

na estrutura fisica das escolas. 

A pesquisa revelou que a maioria das especies que compoem as areas 

verdes das escolas estudadas sao exoticas e ornamentais, dispostas principalmente 

em canteiros. Nao foi observada a presenga de extensos gramados, campos de 

futebol ou pequenas pragas. 



ANEXOS 



ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta pesquisa e sobre as areas verdes de algumas escolas municipais de Patos-PB, 

e esta sendo desenvolvida por Carolina dos Santos Guedes, aluna do curso de 

Ciencias Biologicas da Universidade Federal de Campina Grande, sob a orientagao 

da Prof. Dra. Maria de Fatima de Araujo Lucena. 

O objetivo dessa pesquisa e mapear as areas verdes de 18 escolas municipais de 

Patos, visando contribuir para uma maior conscientizagao sobre a importancia 

dessas areas nas escolas. 

A finalidade deste trabalho e contribuir para o desenvolvimento do meu Trabalho de 

Conclusao de Curso (TCC) e com a Secretaria Municipal de Educagao. 

A sua participagao na pesquisa e voluntaria e, portanto, o(a) senhor(a) nao e 

obrigado(a) a fornecer informagoes e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

pesquisador(a). 

Caso decida nao participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do 

mesmo, nao sofrera nenhum dano, nem havera modificagao na assistencia que 

recebera. na Instituigao (quando for o caso). A pesquisa nao oferece nenhum tipo de 

risco para o participante, nem para a escola. 

Solicito sua autorizagao para apresentar os resultados deste estudo em possiveis 

eventos educacionais e/ou cientificos ou publica-los em revista cientifica. Por 

ocasiao da publicagao dos resultados, seu nome sera mantido em sigilo. 

O(s) pesquisador(es) estarao a sua disposigao para qualquer esclarecimento que 

considere necessario em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicagao dos resultados. Estou 

ciente que receberei uma copia deste documento. 



Assinatura do Participante da Pesquisa 

ou Responsavel Legal 

Assinatura do(a) Pesquisador(a)Responsavel 

Assinatura do(a) Pesquisador(a)Participante 

OBS: (em caso de analfabeto - acrescentar) 

Assinatura da Testemunha 

Enderego (Setor de Trabalho) do Pesquisador Responsavel: 

Telefone para contato: 



ANEXO B - Diagnose escolar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nome da escola: 

Localizagao: 

Ano de fundacao: 

Area: 

Nome do diretor(a): 

Numero de Alunos: 

Numero de Professores: 

Numero de salas de aula: 

Numero de turmas: Manna: Tarde: 

Atendimento especializado-(Programas): Sim( ) Nao( ) 

Descrigao do atendimento: 



Nivel de ensino: 

Educagao Infantil ( ) 

Ensino Fundamental I ( ) 

Ensino Fundamental II ( ) 

Ensino Fundamental I e II ( ) 

Presenga de area verde: 

Sim( ) Nao( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assinatura do(a) diretor(a) 



ANEXO C - Roteiro para diagnostico da area verde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escola: 

Data: / / 

1. Composicao da area verde: 

) arvores 

) arbustos 

) ervas 

) graminea 

) trepadeiras 

) outras 

2. Quantidades de plantas existentes na escola:_ 

2.1 Descrigao das plantas: 

Nome vulgar Nome cientm'co Familia Exotica Nativa 



3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pontos: 

4.1 Latitude. 

4.2 Longitude 

4.3 Altitude. 



ANEXO D - Questionario relativo a escola que nao possui area verde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Nome da Escola: 

2. Nome do diretor(a): 

3. Porque a escola nao possui area verde? 

( ) falta de espago 

( ) falta de iniciativa 

( ) existia, mas foi destruida 

( ) outros 

4. Na sua opiniao, qual a importancia de uma area verde na escola? 

( ) proporciona urn ambiente agradavel 

( ) proporciona lazer 

( ) reflete melhores condigoes de saude e bem-estar 

( ) todas as alternativas anteriores 

( ) nao tern importancia 

5. Voce gostaria que a escola possuisse uma area verde? 

( ) sim ( ) nao 

6. Na sua opiniao, existe alguma desvantagem em relagao a existencia de uma area 

verde na escola? 

( ) sim ( ) nao 



Se existir, quais sao? 

7. No caso da escola possuir espago disponivel, voce concordaria com a 

implantagao de uma area verde? 

( ) sim ( ) nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assinatura do entrevistando 

Assinatura do entrevistado 



ANEXO E - NORMAS PARA PUBLICAQAO NA REVISTA 

Educagao Ambiental em Acao 

1. Normas de publicagao 

1.1 Eixos tematicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A revista eletronica Educagao Ambiental em Agao publica trabalhos que estejam 

relacionados com os eixos tematicos a seguir, desde que seguidas as normas aqui 

expostas: 

• Relatos de Praticas de Educagao Ambiental; 

• Diversidade da Educagao Ambiental; 

• Educagao Ambiental e Seus Contextos; 

• Educagao Ambiental e Cidadania; 

• Sensibilizagao e Educagao Ambiental; 

• Reflexoes para Conscientizagao. 

1.2 Processo de publicagao 

1.2.1 Serao aceitos somente trabalhos para publicagao em portugues. Todo 

trabalho enviado deve antes ser cuidadosamente revisado a adequado as instrugoes 

contidas nas segoes 2.3 e 2.4. 

1.2.2 Os autores sao os unicos responsaveis pelas ideias expostas em seus 

trabalhos, como tambem pela responsabilidade tecnica e veracidade das 

informagoes, dados etc, apresentados. Os editores nao se responsabilizam pelo 

conteudo dos textos publicados. 

1.2.3 Os autores estarao cedendo os direitos autorais a revista, sem quaisquer onus 

para esta, considerando seu carater de fins nao lucrativos. 

1.2.4 O Trabalho deve ser enviado para sicecoloaia "arrobat" vahoo.com.br 

conforme segoes 2.3 e 2.4. Favor escrever "ARTIGO Revista EA (titulo)" como 

assunto da mensagem eletronica. 

http://vahoo.com.br


1.2.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Inicialmente, sera verificado se o trabalho esta inserido em urn ou mais do 

eixos tematicos listados na segao 2.1. Caso contrario, o trabalho sera rejeitado sem 

possibilidade de re-envio. 

1.2.6 Sera verificado se o documento esta formatado conforme as normas descritas 

na segao 2.4. Caso contrario, sera solicitado ao autor o envio de uma nova versao 

que observe as normas de formatagao. 

1.2.7 Se o documento atender aos criterios 2.2.5 e 2.2.6, sera submetido ao corpo 

revisor da revista. Nesta etapa, o trabalho sera lido pelos revisores, os quais emitirao 

pareceres segundo a lista abaixo: 

(A) Trabalho deve ser aceito sem corregoes 

(B) Trabalho deve ser aceito mediante corregoes 

(C) Conteudo inadequado para publicagao 

No caso de o trabalho ser aceito mediante corregoes (parecer B), o autor 

correspondente recebera uma resposta contendo a lista das corregoes a serem 

feitas. Cabe ao autor elaborar uma nova versao do documento e re-iniciar o 

processo de submissao a partir do item 2.2.4 acima. 

1.2.8 O tempo entre submissao e publicagao do artigo pode variar de 3 a 6 meses. 

Tipicamente, sao publicados em cada edigao no maximo dez trabalhos. Os trabalhos 

serao analisados na ordem em que foram enviados aos editores, havendo, portanto 

uma lista de espera. 

1.2.9 Nao ha qualquer responsabilidade por parte dos editores em fornecer 

atestados de recebimento de artigos ou de publicagao tendo em vista ser urn 

trabalho desenvolvido de forma totalmente voluntaria, sem objetivos financeiros ou 

promocionais. Trata-se, portanto, de urn projeto experimental que tern dado 

importante contribuigao para a implementagao da Educagao Ambiental. 



1.3 Estrutura do documento 

1.3.1 Tipos de documentos aceitos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os artigos podem ser submetidos em urn dos seguintes formatos: DOC (Word 2003), 

DOCX (Word 2007), RTF, ou ODT (OpenOffice) 

1.3.2 Extensao do texto 

A extensao do trabalho devera ser de no maximo 5000 palavras. 

1.3.3 Nome do arquivo 

O nome do arquivo de envio deve conter parte do titulo, sem acentos ou caracteres 

especiais. 

1.3.4 Folha-de-rosto 

A primeira pagina do documento deve conter uma "folha-de-rosto" contendo as 

seguintes informagoes: titulo; autores; instituigao; e-mail para contato. 

1.3.5 Conteudo 

A organizagao do trabalho deve respeitar a sequencia abaixo 

• Titulo; 

• Informagoes sobre os autores: titulo academico; nome; referenda profissional; 

enderegos para correspondencia, telefones, fax e e-mail; 

• Resumo; 

• Texto complete, 

• Referencias bibliograficas. 

1.4 Formatagao 

1.4.1 Texto 

A revista possui certa flexibilidade quanto a formatagao do texto. Porem, a 

formatagao deve ser consistente, ou seja, o padrao de formatagao adotado para 



catia eiemento do texto (titulo de segao, corpo, legenda de figura, etc.) deve ser 

mantido em todo o documento. O padrao de formatagao inclui: 

• estilos de letras (efeito, tamanho etc.); 

• estilos de paragrafos (alinhamento, espagamento entre linhas, recuo, espago 

antes e depois etc.) 

Para o corpo principal do texto, utilizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fontzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Arial, tamanho 12. 

Para o corpo principal do texto, utilizar espagamento de paragrafo simples. 

1.4.2 Figuras 

1.4.2.1 Figuras devem ser geradas, salvas como imagem, e depois inseridas no 

documento principal. Imagens devem ser geradas no tamanho que proporcione a 

clareza desejada quando visualizadas em escala (zoom) 100%, porem, larguras 

devem ser no maximo 960 pixels. 

1.4.2.2 Nao e permitido o uso de caixas de texto, molduras, objetos de desenho 

(retangulos, setas, etc.) ou qualquer outro recurso de desenho. Nao e permitido 

inserir qualquer objeto no documento (por exemplo, graficos do Excel), excegao feita 

a equagoes. Para gerar figuras contendo anotagoes, diagrama etc, utilize urn 

programa externo (por exemplo, Photoshop, Powerpoint) e salve a figura como 

imagem. 

1.4.2.3 Cada figura deve ser mencionada pelo menos uma vez no texto. Figuras 

devem ter uma legenda abaixo, explicando a figura detalhadamente, sem que o 

leitor tenha que remeter ao texto principal para entender pontos-chave das figuras. 

1.4.3 Referencias bibliograficas 

A revista e flexivel quanto as normas para referencias bibliograficas a serem 

adotadas pelos autores. Porem, o padrao adotado deve ser claro e mantido ao longo 

do texto. No entanto, recomenda-se adogao das normas ABNT. 
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