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0 problema de s a l v a r o ambiente faz coro com 

o problema de nossa p r o p r i a salvagao." 

Remy de Gourmont 

"Quern nao v a l o r i z a a v i d a nao a merece." 

Leonardo da V i n c i 

"Nao ha passageiros na nave e s p a c i a l Terra, 

somos todos t r i p u l a g a o . " 

Marshall Mc Luhan 

"A escola e importante motor de mudanga e l a 

possui os p r i n c i p a l s a t r i b u t o s para promover a 

organizagao e a comunicacao, colocando em p r a t i c a 

novas metodologias de educagao comunitaria que 

estimulem h a b i t o s e costumes domesticos e 

comunitarios que garantem o e x e r c i c i o e melhoria da 

qualidade de v i d a . " 

G o r d a t t i S. G u t i e r r e z 

"Se a Educagao sozinha nao transforma a 

sociedade, sem e l a tampouco a sociedade muda..." 

Paulo F r e i r e 
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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 projeto de pesquisa teve como objetivo encontrar resultados que possam 

servir de orientacao para a conscientizacao em Educacao Ambiental no municipio de 

Bonito de Santa Fe - PB. Os sitios Juazeiro, Bartolomeu 1 e Zona Urbana apresentaram-se 

com suas superficies topograficas ambientais modificadas pela ac3o do homem do campo e 

urbano, devido a necessidade de cultivar o milho, feijao, hortalicas, pastagens, cana-de-

acucar e constru96es para sua sobrevivencia. A metodologia baseou-se em pesquisas 

bibliograficas, visitas as associacSes comunitarias e, entrevistas com questionario sobre 

Educacao Ambiental. Conclui-se, que o nivel de conscientizacao sobre educacSo 

ambiental, apresentou-se de forma satisfatoria no meio da sociedade, devendo ter urn certo 

principio de conservacSo e preocupa93o com a preservacao dos recursos ambientais para as 

futuras geracoes. 

Palavra-chave: educacao ambiental, superficies topograficas ambientais, recursos 

ambientais. 
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SUMMARY 

The research project had as objective finds results that can serve as orientation 

for the understanding in Environmental Education in the municipal district o f Bonito de 

Santa Fe - PB. The ranches Juazeiro, Bartolomeu I and Urban Zone came with your 

environmental topographical surfaces modified by the man's of the field action and urban, 

due to need to cultivate the corn, bean, vegetables, pastures, sugar-cane and constructions 

for your survival. The methodology based on researches bibliographical, visits the 

community associations and, interviews with questionnaire about Environmental 

Education. It is ended, that the understanding level about environmental education, came 

in a satisfactory way in the middle of the society, should have a right I begin of concern 

conservation with the preservation o f the environmental resources for the future 

generations. 

Key word: environmental education, topographical surface adapts, environmental 

resources. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Este documento constitui urn Projeto de Educacao Ambiental, nascido da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

preocupac3o com a degradacao do meio ambiente no municipio de Bonito de Santa Fe, 

Estado da Paraiba. O projeto de pesquisa tern como objetivo encontrar resultados que 

possam servir de orientacao para a conscientizacao em Educac3o Ambiental; nas escolas, 

associacdes comunitarias, radio comunitaria, pessoas entrevistadas etc. 

Com o crescimento da populacao do municipio, o uso do solo urbano e rural tern 

aumentado com a acao do homem, atraves de praticas de cultivos agricolas, pastagens, 

explorac3o florestal e construcfies de maneira geral. Dessa forma, a Educa?ao Ambiental, 

tornou-se urn tema atual, permanente e de preocupac3o futura, a ser adotado pela sociedade 

no seu dia a dia. 

Os Sitios "Juazeiro, Bartolomeu I e a Zona Urbana", apresentam-se com suas 

superficies topograficas ambientais modificadas pela acao do homem do campo e urbano, 

devido a necessidade de cultivar o milho, feijao, hortalicas, pastagens, cana-de-acucar e 

constructs para sua sobrevivencia. 

O "Acude do Buraco", que era a principal reserva hidrica do "sitio juazeiro", 

encontra-se assoreado devido desmatamento pela ac3o antr6pica. J£ o "Acude Bartolomeu 

I " , quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 de maior superficie topografica, apresentou-se com reserva hidrica maior que o 

"Acude do Buraco". Para conviver sob a a93o do homem, essa bacia hidrografica necessita 

de urn planejamento para seu uso e explora9ao, ja que a agua potavel e urn bem comum, 

limitado, economico e indispensavel a sobrevivencia do homem, da fauna e da flora. 

A metodologia baseou-se em pesquisa bibliografica, visitas as associa95es 

comunitarias, e as entrevistas com questiondrio sobre educacao ambiental. 

Conclui-se, que o nivel de conscientiza9ao sobre Educa9ao Ambiental, 

apresentou-se no municipio, de forma satisfatoria no que tange as aspira96es de um povo, 

envolvido com os temas considerados, preocupado com a "presente" e futuras gera95es. 
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I I . R E V I S A O B I B L I O G R A F I C A 

2.1 Posicao Geografica 

De acordo com o Gazeta do Alto Piranhas (1999), Bonito de Santa Fe" esta 

situado nos limites ocidentais da Paraiba, ocupando uma area de 219,2 quilometros 

quadrados. Conforme o mapa do Estado da Paraiba na escala de 1: 450 000, limita-se ao 

norte com Monte Horebe, ao sul com Conceicao, a leste com Serra Grande e Sao Jose de 

Caiana e a oeste com Mauriti-Ce. Sua posic3o geografica esta determinada pelos paralelos 

7° 11'15 " e 07° 22' 30" Latitude Sul e dos meridianos 38° 24'00" e 38° 32' 3 0 " de 

Longitude Oeste do Meridiano de Greenwich. Tern altitude aproximada entre 600 e 800 

metros, sendo os pontos culminantes a Serra da Arara e o Distrito do Viana. O municipio 

pertence a Microrregiao homogenea do sertao de Cajazeiras, distante da capital 525 Km. 

2.2. Aspectos Naturais 

O Gazeta do Alto Piranhas (1999), cita, que, a formaclo geologica da base 

territorial do municipio de Bonito de Santa F6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 constituida de uma sequencia de rochas, 

que incluem filitos e micaxistos, aldm da presenca notavel de granitos, arenitos claros e 

avermelhados. Os tipos de solos constituem-se de afloramentos rasos e acumulacao de 

argila sobre rochas crista Unas. 

Quanto ao clima, 6 ameno, devido a altitude mais elevada em relacao aos 

demais municipios. Os indices pluviom£tricos variam entre 700 e 1.400 milimetros/ano, 

com temperatura media anual de 25° C. A estacao seca prolonga-se de 7 a 8 meses ao ano, 

com umidade relativa do ar em torno de 42 a 58%. 

A hidrografia do municipio e marcada pela nascente do Rio Piranhas e alguns 

de seus tributaries, como os riachos de Bonito, Cachoeirinha, Pau D'Arco, Solidonio, 

Angelim, entre outros. 

A vegetacao natural do territ6rio bonitense conta ainda com matas serranas, 

molduradas com vegeta^ao acaatingada e alteradas pela acao predatoria do homem, 

substituindo-as pelas capoeiras ralas, utilizadas para a exploracao de culturas e pecuaria. 
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A fauna, nao obstante os abusos de uma depredacao indiscriminada, conta 

ainda, embora em quantidade minima presenca de animais de pequeno porte, alem de uma 

grande variedade de passaros e insetos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Aspectos Socio-Economicos 

Conforme PCA-PRAD - Piano de Controle Ambiental e Recuperacao de Area 

Degradada (2001), o municipio de Bonito de Santa Fe, tern uma populacao de 9.227 

habitantes, deste total, 4.946 vive na zona urbano e 4.281 vive na zona rural. Nessas 

condicoes, Bonito de Santa Fe, conta com 02 estabelecimentos de ensino pre-escolar, 35 de 

ensino fundamental e 01 de ensino medio. 

No setor de saude o municipio, conta com 01 Hospital materno infantil com 20 

leitos, 4 postos de saude, beneficiado pelo Programa Agente Comunitario de Saude e pelo 

Programa Saude da Familia. 

A economia do municipio basicamente esta fundamentada no comercio 

convencional de bens basicos e necessarios. Na agricultura desenvolve-se o cultivo de 

subsistencia: milho, feijao, arroz, mandioca, cana-de-a9ucar, pastagens, pecuaria etc. 

Como apoio aos setores produtivos, o municipio de Bonito de Santa Fe, conta 

com 01 Agenda do Banco do Brasil para financiamento da produ9ao do municipio e outros 

financiamentos. 

A cidade conta ainda, como apoio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser vi90 S publicos os seguintes 

equipamentos. 01 Agencia de telefonia da *TELEMAR, 1NSS - lnstituto Nacional de 

Se r vi9 0 s Sociais, Agencia de Correios e Telegrafos e 01 Posto da Emater, Empresa 

Agricola Tecnica de Extensao Rural. 

O sistema de abastecimento de agua da cidade e feito atraves de uma adutora 

proveniente do a9ude publico Bartolomeu I , tratamento de agua atraves de uma ETA-

CAGEPA, Companhia de Agua e Esgotos do Estado da Paraiba, com rede de distribuicao e 

pontos de liga9oes em cerca de 95% das unidades habitacionais. O fornecimento de energia 

publica e feita pela SAELPA- Sociedade Anonima de Eletrifica9ao da Paraiba. 

2.4. Aspectos Historico 

Segundo o Gazeta do Alto Piranhas (1999), Bonito de Santa Fe, nasceu a 

poucas leguas da vila destruida, Santa Fe, numa propriedade da familia Arruda Camara, 

vendida a Martins Afonso Diniz, Manoel Jose de Sousa e Francisco Timoteo de Sousa. 

*TELEMAR - N5o tbi possivel conlmcer a extensSo da rclenda sigla. 
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Esses desbravadores e seus comandados na condicao de vaqueiros do 

pastoreiro, mestre em madeiras e fortes agricultores, foram os primeiros no povoamento 

desses paragens, onde prosperaram, gracas a agricultura rudimentar e a pecuaria extensiva. 

Os primeiros povoadores trataram logo de iniciar uma feira livre, contando com 

o apoio decisivo de Tomaz Romeu, cunhado de Francisco Tim6teo de Sousa, que deu 

muitos de seus pertences para que fossem construido urn galpao para as feiras livres 

semanais. 

Se tudo era planejado e realizado com a forca da uniao entre os homens, a essa 

altura o ja entao chefe politico do Iugar, coronel Antonio Martins, para garantir a ordem e 

evitar que o lugar tivesse a sorte drastica da Vila de Santa Fe, nao acatava e nem sequer 

aceitava a passagem de rebanhos (na £poca, os renomados cangaceiros), pelo o novo 

povoado. 

Com o passar dos tempos, Bonito de Santa Fe", que era urn Distrito 

monopolizado por Sao Jose de Piranhas (na epoca, Jatoba), despertou para sua 

independencia politica. O Coronel. Antonio Martins, iniciou as conversacSes junto ao 

interventor da Paraiba, na epoca Argemiro de Figueiredo, e o prefeito de Sao Jose de 

Piranhas, o Senhor malaquias Barbosa, com o imediato apoio do seu filho, Jose" de Sousa 

Morais, Praxede Pintanga, homem de alta habilidade professional no campo juridico, que 

se fez apresentar na capital do Estado como urn defensor de causa. 

Por coincidencia ou intencionalmente, para nao desagradar o prefeito de Sao 

Jose" de Piranhas, o interventor Federal da Paraiba programou uma viagem a capital do 

pais, deixando para responder pelo expediente seu sucessor imediato, Dr. Silva Mariz, a 

quern coube a responsabilidade de fazer citada e desejada promulgacao. 

Ultrapassados todos os obstaculos, finalmente veio a publicacao no Diario 

Oficial do Estado do Decreto-Lei n° 1.164, de 15/11/1938, elevando Bonito de Santa Fe a 

categoria de municipio, em 1° de Janeiro de 1939, com a nomeacao nessa data do primeiro 

prefeito, cuja indicacao recaiu ao medico Manoel Batista Leite, que se deu a revelia de 

Martins de Morais, causando assim, insatisfacSo entre as partes, ja que a familia Martins de 

Morais, segundo consta, foi a que mais fez no desdobrar para a emancipacSo politica de 

Bonito de Santa Fe-PB. 

No transcorrer da hist6ria da independencia de Bonito de Santa Fe", foram 

nomeados prefeitos no periodo de 1939 a 1947: Manoel Batista Leite, Joaquim Amorim 

Zinet, Jose" de Sousa Morais, Jose Ferreira Caju, Andrelino Tim6teo de Sousa e Assis 

Pereira da Silva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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BIBLiOTECA SETORIAL 
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Pela via democratica, eleito pelo voto popular de Bonito de Santa Fe\ teve os 

seguintes prefeitos constitucionais: Joaquim Amorim Zinet (1947 a 1951), Jos6 Dias de 

Franca (1951 a 1955), Adauto Luiz de Oliveira (1955 a 1959), Jos6 Ferreira Caju (195? £ 

1963), Aurea Dias de Almeida, (1963 a 1969), Jos6 Arruda Amorim (1969 a 1973), 

Sabino Dias de Almeida (1973 a 1977), Tiburtino de Almeida (1977 a 1983), Antonio 

Pedro das Neves (1983 a 1989), Sabino Dias de Almeida (1989 a 1992), Antonio Pedro 

das Neves (1992 a 1996), Sabino Dias de Almeida (1996 a 2000), Sabino Dias de Almeida 

(2000 a 2004). Atualmente, o poder executivo encontra-se representado pelo prefeito 

Jozimar Alves Rocha, com mandato previsto de 2005 a 2008. 

2.5. Meio Ambiente 

Filho (1978), em termo de dicionario, o meio ambiente ou simplesmente meio 

pode ser definido como a soma de todas as influencias e forcas externas que agem sobre 

um objeto que, por suposicao geral,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 urn ser vivo. Para que a palavra possa ser util, 6 

preciso identificar o objeto antes que o ambiente possa ser analisado. Para a humanidade 

em geral, a palavra incluiria ar, agua, solo, vegetacao, diversos animais e qualquer outra 

substancia, forca ou influencia, dentro ou fora do planeta, que pudesse afetar a vida de uma 

pessoa. Devemos incluir a Lua? A Lua causa a a?3o de mar^s nos oceanos e pode estar 

envolvida em outros fenomenos geologicos ou biologicos - ou mesmo psicologicos ainda 

nao identificados. E a definicao pode ser entendida ao sistema solar, ja que praticamente 

toda atividade na terra depende em ultima instancia dos raios solares. Em outras palavras, 

os limites do ambiente nao podem ser definidos estritamente, embora o objeto dentro do 

ambiente geralmente o possa. Contudo o "meio", para a maioria dos prop6sitos analiticos, 

refere-se a biosfera, a zona de superficie terrestre, suas aguas e atmosfera que sao habitadas 

por organismos vivos. 

O meio ambiente pode ter numerosas dimensdes. Ha um meio social, as relacSes 

entre organismo individuals dentro da mesma comunidade. Podemos referir-nos tambem a 

um meio que evolui atraves do tempo, o ambiente da vida de uma pessoa ou sociedade. 

"Ambiente" as vezes, tern significados operacionais. Nos estudos de higiene ambiental, o 

meio 6 descrito como a zona intermediaria dos fatores de influencia que se localizam entre 

o agente, que causa um acidente ou uma doenca, e o hospedeiro, que sofre o infortunio. 

Assim, um acidente automobilistico pode ser evitado ao formar um ambiente que obrigue 

os motoristas a agir de maneira diferente, ou uma doenca pode ser evitada pela intervencao 



ambiental como o saneamento antes que um organismo patogenico (causador de doenca) 

possa atingir o hospedeiro. 

2.6. EducayaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ambiental 

De acordo com a Lei 9.795/99, entende-se por educacao ambiental o processo por 

meio dos quais o indivfduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atividades e competencias voltadas para a conservacao do meio ambiente, bem 

de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Conforme a referida lei, a educacao ambiental e um componente essencial e 

permanente da educacao nacional, devendo estar presente de forma articulada, em todos os 

niveis e modalidades do processo educativo, em carater formal e nao formal. 

Entende-se por educacao ambiental formal, a desenvolvida no ambito dos 

curriculos das instituicOes de ensino publicos e privados. 

A educacao ambiental nao-formal, a desenvolvida por acoes e praticas educativas 

voltadas para as necessidades sobre as questSes ambientais, sua organizacSo e participacao 

na defesa da qualidade ambiental. 

A Constituicao Federal/88, art. 225, afirma, que todos tern direito ao meio 

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

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo 

para as presentes e futuras geracoes. 

Para Stapp et al. (1969),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Dias, a Educacao Ambiental 6 definido como um 

processo que deveria objetivar a formacao de cidadaos, cujos conhecimentos acerca do 

ambiente biofisico e seus problemas associados possam alerta-los e habita-los a resolver 

seus problemas. 

A IUCN - Internacional Union for lhe Conservalion of Naturo (1970), apud Dias 

Dias, define Educacao Ambiental como um processo de conhecimentos de valores e 

classificacao de conceitos, voltados para o desenvolvimento de habilidades e atitudes 

necessarias k compreensao e apreciacao das inter-re laches entre o homem, sua cultura e seu 

entorno biofisico. 

Melows (1972), apud Dias, apresentava a Educacao Ambiental como um 

processo no qual deveria ocorrer um desenvolvimento progressivo de um senso de 

preocupac3o com o ambiente, baseado em um completo e sensivel entendimento das 

relacOes do homem com o ambiente e sua volta. 
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Hidalgo (1987),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Dias, definiu Educacao Ambiental, como um processo de 

tomada de consciencia politica, institucional e comunitaria da realidade ambiental, do 

homem e da sociedade, para analisar, em conjunto com a comunidade (atraves de 

mecanismos formais e n3o-formais), as melhores alternative de protec3o da natureza e do 

desenvolvimento s6cio-economico, do homem e da sociedade. 

O CON A M A (1996), definiu a Educacao Ambiental como um processo de 

formacao e informacao, orientado para o desenvolvimento da consciencia critica sobre as 

questSes ambientais, e de atividades que levem a participacao das comunidades na 

preservac3o do equilibrio ambiental. 

Nos Parametros Curriculares Nacionais - PCN (2001), a questao ambiental, isto 

e\ o conjunto de temdticas relativos n3o so a protec3o da vida do planeta mas tambdrn e 

das comunidades compoem a lista dos temas de relevancia internacional. 

A partir desse contexto se iniciaram as grandes reunites mundiais sobre o tema, 

em que se formaliza a dimensao internacional das questSes relacionadas ao meio ambiente, 

o que leva os paises a se posicionarem referente as decisSes ambientais. 

O Brasil al6m de ser um dos maiores paises do mundo em extensao territorial, 

possui inumeros recursos naturais de fundamental importancia para todo o planeta, desde 

ecossistemas importantes como as suas florestas tropicais, o pantanal, o cerrado, os 

mangues e restingas, ate" uma grande parte de agua doce disponfvel para o consumo 

humano. Dentro de uma das maiores biodiversidades do mundo, tern ainda uma riqueza 

cultural vindo da interac3o entre os diversos grupos eTnicos - americanos, africanos 

europeus, asiaticos, o que traz contribuicSes para toda a comunidade. Parte desse 

patrimonio cultural consiste no conhecimento importantissimo, mas ainda pouco divulgado 

dos ecossistemas locais, seu funcionamento, sua dinamica e seus recursos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7. Desenvolvimento Sustentavel 

Nosso Futuro comum (1991), define o desenvolvimento sustentavel, como aquele, 

que atende 3s necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das geracOes 

futuras de atenderem as suas pr6prias necessidades. Ele contem dois conjuntos conceitos-

chave: o conceito de "necessidades", sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do 

mundo, que devem receber a maxima prioridade; a nac3o das limitacSes que o estagio da 

tecnologia e da organizacSo social impSe ao meio ambiente, impedindo-o de atender as 

necessidades presentes e futuras. (Desenvolvimento Sustentavel, satisfazer as necessidades 
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e aspiracSes € o principal objetivo do desenvolvimento). Nos paises em desenvolvimento, 

as necessidades basicas de grande numero de pessoas, alimentos, roupas, habitacSes, 

emprego, nao estao sendo atendidos. Alem dessas necessidades basicas, as pessoas tarn bem 

aspiram legalmente a uma melhor qualidade de vida. Num mundo onde a pobreza e a 

injustica sao endemicas sempre poderao ocorrer crises ecoI6gicas e de outros tipos. Para 

que haja um desenvolvimento sustentavel, e" preciso que todos sejam atendidos as suas 

necessidades basicas e lhes seja proporcionados oportunidades de concretizar suas 

aspiracSes a uma vida melhor. 

O desenvolvimento sustentavelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 simplesmente impossivel se for permitido que a 

degradacao ambiental continue. 

Os recursos da terra sao suficientes para atender as necessidades de todos os seres 

vivos do planeta se forem manejados de forma eficiente e sustentada. Tanto a opulencia 

quanto a pobreza podem causar problemas ao meio ambiente. 

O desenvolvimento economico e o cuidado com o meio ambiente sao 

compativeis, interdependentes e necessarios. A alta produtividade, a tecnologia moderna e 

o desenvolvimento economico podem coexistir com um meio ambiente saudavel.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8. Meio Ambiente na Constituicao Federal de 1988 

De acordo com a CF/88, art. 225, todos tern 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 coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo 

para as presentes e futuras geracSes. 

Para assegurar a efetividade deu-se o direito, unicamente ao Poder Publico: 

preservar os processos eco!6gicos, diversidade e a integridade do patrimonio gen&ico do 

pais; definir espaco a serem protegidos; exigir para instalacao de obra causadora de 

degradacao estudo previo de impacto ambiental; contidas a producao, a comercializacao; 

proteger a fauna e a flora; as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarao os infratores a sancSes penais e administrativas, independentemente da 

obrigacao de reparar os danos causados. 
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2..9. Protecao do meio ambiente e do solo na Constituicao do Estado da Paraiba de 

1989 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEP/89, art. 227, o meio ambientezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 do uso comum do povo e essencial a 

qualidade de vida, sendo dever do Estado defende-lo e preserva-lo para as presentes e 

futuras geracSes. 

Art. 228, a construcao, a instalacao, a ampliacao e o funcionamento de 

estabelecimentos, equipamentos, polos industrials, comerciais e turisticos, e as atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, sob qualquer forma, de causar degradacao ambiental, 

sem prejuizo de outras licenca e exigencias, depender3o de previo licenciamento do 6rg3o 

local competente, a ser criado por lei, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SISNAMA (...). 

Art. 229. A zona costeira, no territorio do estado da Paraiba, 6 patrimonio 

ambiental, cultural, paisagistico, historico e ecologico, na faixa de quinhetos metros de 

largura, a partir da preamar de sizigia para o interior do continente, cabendo ao 6rg3o 

estadual de protecao ao meio ambiente sua defesa e preservac3o, na forma da lei (...). 

Art. 230. A conservacao e a protecao dos componentes ecol6gicos e o controle da 

qualidade do meio ambiente serao atribuidos ao um conselho, que sera formado na 

proporcao de um terco de representantes de entidades cujas atividades estejam associadas 

ao controle ambiental e um terco representantes do Conselho Regional de engenharia, 

arquitetura e Agronomia da Paraiba (...). 

Art. 231. O estado estabelecera piano de protecao ao meio ambiente, adotando 

medidas indispensaveis "utilizacao racional da natureza e a reducao da poluicao causada 

pela atividade humana (...). 

Art. 232. No territ6rio paraibano, 6 vedado instalar usinas nuclear e depositar lixo 

atomico n3o produzido no Estado. 

Art. 233. O estado agira direta ou simplesmente na protecao dos rios, corregos e 

lagos e dos especimes neles existentes contra a ac3o de agentes poluidores, provindos dos 

despejos industriais (...). 

Art. 234. O estado elabora programa de recuperacao do solo agricola, 

conservando-o e corrigindo-o, com o objetivo de aumentar a produtividade (...). 
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2.10. Meio Ambiente na Lei Organica do Municipio de Bonito de Santa Fe 

Lei Organica do municipio de Bonito de Santa Fe (1990), nao cita dado referente 

ao meio ambiente, destacando-se na parte "Do ato das DisposicSes Organicas Transitorias 

o regimento nos: 

Art. 14. Fica proibido a pesca durante o periodo da piracema, nos rios acudes e 

barragens pubiicas e particulares existentes no municipio. 

Art. 23. O lixo e dejetos coletados na sede do municipio, serao obrigatoriamente 

depositados em area previamente determinada pelo poder publico, cuja distancia nao serd 

inferior a dois quilometros. 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

III . M A T E R I A L E M E T O D O 

3.1. Caracteristicas do Material e Metodologia da Pesquisa 

3.1.1. Material 

O material utilizado neste projeto teve como principios basicos: a selecao 

bibliografica de textos, Iivros, revistas, jornais, a legislacao do direito ambiental, trabalhos 

monograficos e outras literaturas, alem de formulario elaborado sobre educacao ambiental 

que forneceu dados te6ricos que possibilitaram o andamento metodologico das atividades 

de acordo com os objetivos propostos. 

3.1.2. Metodos 

Este trabalho, desenvolveu-se mediante tecnicas e metodos dedutivos, onde 

procurou-se fazer uma abordagem dos fatos e fen6menos que estao inseridos na 

problematica ambiental do municipio, no caso do Sitio Juazeiro, do Acude Publico 

Bartolomeu I e na Zona Urbana. 

O procedimento dessa pesquisa realizou-se atraves de metodos quantitativos e 

qualitativos que permitiram a selec3o de informac<5es e conteudos para elaboracao da 

monografia, com um questionario elaborado previamente distribuido na zona rural e 

urbana, de acordo com os locais selecionados. 

1" Eta pa - observacao e construcao de instrumentos para pesquisa. 

-Visitas as comunidades para fotografar e fazer observacfles sobre os fatos e fenomenos 

socio ambientais que ocorrem nas comunidades das areas do projeto; 

2" Eta pa - analise e interpretacao dos dados. 

-Analise e interpretacao dos dados coletados durante a pesquisa, fez-se com base nas 

informacoes emitidas pelos atores sociais, que foram transformados em textos de 

acordo com os metodos e as tecnicas determinadas no projeto, manifestadas atraves de 

metodos de distribuic3o de freqtiencia absoluta e relativa que nortearam a 

sistematizacao; 
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3* Eta pa - sistematizac3o integrada. 

- A partir dos mdtodos e tecnicas utilizados nas etapas anteriores, pode-se realizar uma 

leitura do conjunto das informacoes transformadas em texto que foram organizados em 

temas e capitulos da monografia, onde, obteve-se o resultado final da pesquisa.. 

Os dados coletados obteve-se por meio de entrevistados, contendo 

caracteristicas do nivel de consciencia do universo de entrevistados atraves de questionario 

aplicado por amostragem aleat6ria realizados num universo de 24 pessoas. 

De acordo com SP1NELLI e SOUSA (1996), as variaveis podem ser 

representadas tambem por graficos de areas, os diagramas encontram-se representadas 

graficamente por graficos de areas com forma retangular. Os graficos de areas sao 

superficies que demonstram por porcentagem as areas correspondentes aos diversos temas. 

Para os graficos de areas, utilizou-se de expressao matematicas, associando 

distancia em centimetros a porcentagem, ou seja, o comprimento do retangulo a unidade 

porcentagem, permitindo assim relacionar o comprimento a freqGSncias dos temas 

considerados no questionario de educacao ambiental, atraves da expressao: 

d(cm) — 100% d - comprimento do retangulo em centimetros; 

x — y , onde: * S x - distancia em centimetros, conforme porcentagem; 

y - porcentagem do tema considerado. 



23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. R E S U L T A D O E DISCUSS AO 

4.1. Locais considerados na pesquisa 

A pesquisa desenvolveu-se nas zonas urbana e rural. Na zona rural os locais 

selecionados foram o sitio Juazeiro e o sitio Bartolomeu I . 

Quadro 01: Localidades e numeros de entrevistados. 

Locais N° de Entrevistados Porcentagem (%) 

Juazeiro 06 25 

Bartolomeu I 06 25 

Zona Urbana 12 50 

Total 24 100 

Conforme o quadro 01, analisou-se cada localidade individualmente, ou seja, 

ouviu-se: a opiniao de 06 (seis) pessoas no sitio Juazeiro, 06 (seis) pessoas no sitio 

Bartolomeu I e 12 (doze) pessoas na Zona Urbana. Devido o numero de entrevistados por 

localidades n3o ser igual, preferiu-se preservar a individualidade com proporcao de 25% 

(vinte e cinco por cento) para o Juazeiro, 25% (vinte e cinco por cento) para o Bartolomeu 

e 50% (cinquenta por cento) para o Zona Urbana, para cada localidade entrevistada. 

Quadro 02: Temas pesquisados nas localidades de acordo com o questionario. 

Localidades 

Temas — 

Juazeiro 

(%) 

Bartolomeu I 

(%) 

Zona Urbana 

(%) 

Alfabetizados 84 100 100 

Ass. M6dica 100 100 100 

Ass. Chico Cairo M.A. 84 

Ass. Bartolomeu I M.A 100 

Radio Comunitaria 33 50 83 

Est. Zona Urbana 100 50 100 

Est. Zona Rural zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— 

33 

Outras Radios, Jornais e Televisao 67 100 100 

Educacao Ambiental na Escola 50 90 

O quadro 02, representa os resultados em porcentagem dos temas levantados e quantificados de acordo com 

as localidades, ou seja, sitio Juazeiro, Bartolomeu I e Zona Urbana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNI VERSI DADE F E D E R AL 

DE CAM PINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORiAL 

CAJAZEiRAS - PARAiBA 
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4.2. Educacao Ambiental no Sitio Juazeiro 

Considerando o universo de pessoas entrevistadas no sitio juazeiro, afirmaram: 

84% sao alfabetizadas com maior grau de instrucao correspondente a 4 a serie do ensino 

fundamental; 100% receberam assistencia medica atraves de agentes comunitarios de 

saude; 100% nao dispoe de escola no sitio juazeiro; 100% nao souberam informar se os 

professores comentavam sobre educacao ambiental; 84% afirmaram que na associacao 

comunitaria Chico Cairo comentava-se sobre a importancia do meio ambiente para a vida 

do homem do campo; 33% relataram ouvir por meio da radio comunitaria de Bonito 

palavras ou comentario sobre meio ambiente ou educagao ambiental; 100% estudam na 

zona urbana; 100% nao usam transporte escolar; 67% ouviam atraves de outros meios de 

comunicacao como radios, jornais e televisoes, palestras ou comentarios sobre educagao 

ambiental. (quadro 02). 

O uso da terra na sub-bacia hidrografica do acude "Buraco" e feito protegendo o 

solo com pastagem natural, encontrando-se em sua superficie arvores isoladas 

denominadas juazeiro (ziziphu juazeiro), oiticicas (licaria rigida), braunas (melanoxylon 

braunas), angico (anademonthera macrocarpa), arueira (schinus arueira), pau d'arco 

(tabebuia spec) e cultivo do milho (zea mye) e etc. 
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4.3. Educacao Ambiental no Sitio Bartolomeu I 

Analisando o universo de pessoas entrevistadas no sitio Bartolomeu I , observou-

se que: 100% sao alfabetizadas com maior grau de instrucao equivalendo a 5 a serie do 

ensino fundamental; 100% recebem assistencia medica atraves dos agentes comunitarios 

de saude; 67% afirmaram ter escolas nas proximidades da localidade; 50% informaram que 

os professores nas escolas falam sobre educagao ambiental; 100% relatam que nas reunifies 

da associacao comunitaria do Agude Publico Bartolomeu I mencionam a importancia do 

meio ambiente para a vida do homem do campo; 50% ouviram atraves da radio 

comunitaria de Bonito palestras ou comentario sobre o meio ambiente ou educagao 

ambiental; 50% estudam na zona urbana; 100% ja ouviram por meio de outras radios e 

televisao palestras ou comentarios sobre educagao ambiental. (quadro 02). 

Foto 2 - Vista aerea do aspccto do Acude Publico Bartolomeu I com suas margens desmatadas. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fe, estudo administrativo, 2002. 

O uso da terra e feito sem adotar praticas de conservagao do solo, com os cultivos 

do coqueiro, milho, feijao, hortaligas e etc, nas margens do agude Bartolomeu I . 
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4.4. Educacao Ambiental na Zona Urbana 

Dos entrevistados na zona urbana, a pesquisa resultou no seguinte: 100% sao 

alfabetizados com grau de instrucao variando da l a serie do ensino fundamental - Jovem e 

Adultos - curso superior; 100% recebem assistencia medica por meio dos agentes 

comunitarios de saude, posto medico, PSF e Hospital Municipal; 100% descreveram que as 

escolas e o numero de professores sao suficientes para a educagao do municipio; que foram 

pesquisadas pessoas da Associacao Beneficente Integracional do Loteamento Jardim das 

Neves, Associacao Comunitaria Casas Populares e Conjunto Mutirao e Associacao do Sitio 

Alegre; 90% informaram que os professores nas escolas falam sobre educagao ambiental; 

83% ja ouviram atraves da radio comunitaria de Bonito palestras ou comentarios sobre 

educagao ambiental; 100% ja ouviram atraves de outras radios, televisao e jornais temas 

relacionados a educagao ambiental. (quadro 02). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fc\ estudo administrative, 2002. 

Como se observa na foto, a zona urbana apresenta-se bem arborizada com tudo, 

ha uma necessidade do Poder Publico e da Sociedade em inovar mais ainda no processo de 

arborizagao da cidade. 
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4.5. Educacao Ambiental nos Sitios Juazeiro, Bartolomeu I e na Zona Urbana 

Comparando os resultados da pesquisa sobre educagao ambiental nas tres 

localidades, observou-se o seguinte (quadro 02): 

a) que as tres localidades apresentam-se bem assistidas no que tange a gestao de 

saude, pois os tres locais pesquisados afirmaram 100% no item assistencia mexlica; 

b) no que tange a educagao de maneira geral corresponde a uma m6dia de 94% no 

que envolve a alfabetizagao; 

c) considerando os locais pesquisados, associagao Chico Carro, associagao 

Bartolomeu I e Zona Urbana responderam positivamente sobre a questao ambiental, o que 

demonstra que a nossa sociedade encontra-se de certa forma preocupada com a gestao 

ambiental. 

d) a divulgagao sobre educagao ambiental atraves da radio comunitaria, nao se 

apresentou elevada, demonstrando uma certa preocupagao e que podera quern sabe, a partir 

de agora haver uma divulgagao maior; 

e) que as pessoas entrevistadas de alguma forma ouviram atraves de rddio, jornais 

e televisao temas sobre educagao ambiental. 

f) observando-se os resultados em todos os temas pesquisados na cidade, 

demonstraram maior conscientizagao quanto ao tema educagao ambiental, acredita-se, que 

esse resultado e dividido ao maior acesso a escola, aos meios de comunicagao, como: 

jornais, radio e televisao. 

4.6. Uso da Terra no Sitio Serrote 

Como se observa na foto 4, a superficie topografica apresenta-se explorada em 

relevo com declividade superior a 25° (D > 25°), o que tecnicamente, tal pratica agricola 

n3o e recomendavel ou inadequada, conforme a Legislagao Ambiental, esse procedimento 

e proibido e conforme as tecnicas agronomicas n3o recomendadas. 
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Foto 4 - Uso do Solo no Sitio Serrote com declividade maior a 25
c 

As superficies topograficas mostram o uso da terra em relevo proibido, sem 

contar que nao se adota nenhuma pratica de conservacao do solo. 

Esta foto nao constitui outro objetivo especifico. No entanto, a referida faz parte 

das margens do agude Publico Bartolomeu I , simplesmente explica o uso do solo de forma 

equivocada. 

4.7. Dimensao dos imoveis rurais nos sitios Juazeiro e Bartolomeu I 

Quadro 03: Superficie de imoveis rurais nos Sitios Juazeiro e Bartolomeu I 

Local zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

2 

3 

4 

5 

6 

Total 

Superficie Topografica (ha) 

Juazeiro 

03,33 

01,51 

04,10 

01,51 

03,33 

02,42 

16,20 

Bartolomeu I 

04,00 

01,00 

20,0 

10,00 

05,00 

42,00 

82,00 

Posseiros 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Proprietaries 

Sim 

Sim 
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O im6vel rural refere-se aquela superficie Topografica situada na zona rural. 

Observando o quadro 03, constatou-se, que as superficies dos imoveis rurais no 

sitio Juazeiro sao menores que no sitio Bartolomeu I . Que a media da superficie 

Topografica no sitio Juazeiro € menor que no sitio Bartolomeu I . 

Apesar da media da superficie Topografica do sitio Bartolomeu I ser maior que a 

media do sitio Juazeiro ( M B = 13,66ha > Mj = 2,7ha), tal dimensao Topografica nao 

ultrapassa a dimensao da propriedade familiar ou pequena propriedade. 

Que o uso do solo dos sitios sao feito predominando por posseiros, sendo que, os 

proprietaries ocupam maior superficie topografica. Considerando que pequena propriedade 

rural ou posse rural familiar e aquele explorada mediante o trabalho pessoal do proprietario 

ou posseiro e de sua familia, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja 

proveniente, no minimo 80%, de atividade agroflorestal ou do extrativismo cuja area nao 

supere 50ha, se localizada no poligono das secas. 

O quadro 03 mostra que a maior propriedade, situa-se no sitio Bartolomeu I , com 

42ha. Comparando com o conceito de pequena propriedade, todas superficies dos sitios 

Juazeiro e Bartolomeu 1, encontram-se no conceito de pequena propriedade. 

A demonstracao dos dados do quadro 02, encontra-se distribuidos nos graficos de 

areas em forma retangular: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.8. Representacao Grafica dos Temas considerados no questionario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Alfabetizados 

Juazeiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 1 

Bartolomeu I Zona Urbana 

b) Assistencia Medica 

Juazeiro Bartolomeu I Zona Urbana 

c) AssociagSo Chico Carro M.A. 

Juazeiro Bartolomeu I Zona Urbana 

d) Associacao Bartolomeu I M.A. 

Juazeiro Bartolomeu I Zona Urbana 

e) Radio Comunitaria 

Juazeiro j Bartolomeu I Zona Urbana 



f) Estudam na Zona Urbana 

Juazeiro Bartolomeu I Zona Urbana 

g) Estudam na Zona Rural 

Juazeiro Bartolomeu I Zona Urbana 

h) Outros Radios, Jornais e Televisao 

Juazeiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

Bartolomeu I Zona Urbana 

i) Educagao Ambiental na Escola 

Juazeiro Bartolomeu I Zona Urbana 
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V. C O N C L U S 6 E S E R E C O M E N D A ^ C E S 

5.1. Conclusoes 

Considerando o resultado e a discussao da pesquisa, chegou-se as seguintes 

conclusdes: 

1. que 100% (cem por cento) dos entrevistados encontram-se satisfeitos no que 

tange a gestao de saude; 

2. que a educagao ambiental nas escolas da zona urbana e rural, apresenta-se de 

forma satisfat6ria, ou seja, todos entrevistados j d recebem informagOes, sobre Educagao 

Ambiental; contudo, esse conhecimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 informativo e n3o aplicativo; 

3. que as associagdes comunitarias j a comegaram a discutir a importancia da 

educagao ambiental, na sobrevivencia do homem do campo e da zona urbana; 

4. que as escolas nas zonas rural e urbana deveriam se preocupar mais com a 

educagao ambiental, j a que a convivencia liga esse povo a um ambiente sauddvel por 

natureza; 

5. os meios de comunicagao encontram-se preocupados, com o tema Educagao 

Ambiental, embora, haja necessidade de maior divulgagao, na comunicagao local; 

6. que superficies topograficas dos sitios Juazeiro e Bartolomeu I encontram-se 

na dimensao da pequena propriedade; 

7. apesar do resultado da pesquisa, demonstrar que os entrevistados afirmaram ter 

ouvido atraves dos meios de comunicagao, palestras ou comentarios, sobre a importancia 

de preservar o meio ambiente para as geragSes presentes e futuras, o que se observou "in 

loco", foi o seguinte: 

a) na zona urbana, o Iixo n3o 6 reciclado, e o sistema de esgoto n3o recebe tratamento 

contudo, a agua potavel para o uso humano recebe tratamento da CAGEPA; 

b) na zona rural, o desmatamento ocorre indiscriminadamente devido o uso do solo, 

com cultivos de milho, feijao, fava, pastagem etc; 

c) que, o uso da terra ocorre muitas vezes, em topografia com declive variando entre 

25° e 45°, o que e proibido por lei, conforme o C6digo Florestal; 
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5.2. Recomendacoes 

Considerando os resultados as discussSes e as conclusSes da pesquisa recomenda-

se: 

1. que o resultado dessa pesquisa seja divulgado nas escolas, sindicato rural, 

associagdes, de forma que possa sensibilizar os agricultores, a sociedade de maneira geral, 

para a gestao ambiental; 

2. que dever3o ser criados, sem prejuizos de outras ag6es, programas de educagao 

ambiental integrados, a todos os niveis e modalidades de ensino no municipio; 

3. que a Secretaria Municipal de Agriculture Meio Ambiente e Recursos 

Renovaveis levante, sistematize e divulgue as fontes de financiamento disponivel no 

estado, no Pais e no exterior para a reaIizag3o de programas e projetos de educagao 

ambiental; 

4. que seja criada a semana do meio ambiente no mes de junho, com programas 

de: reuniSes, conferencias, jornadas de reflorestamento e outras atividades e festividades 

com o objetivo de identificar os recursos naturais renovaveis de elevado valor social e 

economico. 

5. criac3o de uma superficie topografica como reserva ou parque para a 

preservagao da fauna e da flora no municipio; 

6. mapeamento de uso da terra do municipio atraves de imagem de satelite. 

7. o desenvolvimento de instrumentos tecnologicos e metodol6gicos, visando a 

participacao de pessoas interessadas na formulagao e execucao de pesquisas relacionadas a 

problemdtica ambiental; 

8. que os meios de comunicagao local, divulgue de maneira ativa e permanente 

informagSes e praticas educativas sobre meio ambiente incorporando a dimensao ambiental 

em sua programagao. 
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A N E X O I - C R O N O G R A M A DAS ATIVIDADES NO T E M P O 

ETAPAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Prepara95o 

Do projeto de pesquisa X 

Aplica^ao da Pesquisa 

piloto X 

Reformulacao 

Do Projeto e alterac2o do 

Instrumento de pesquisa 

X 

ExecugSo dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1*  fase da 

pesquisa X 

Execu95o da 2* fase da 

pesquisa X 

Execu^So da 3" fase da 

pesquisa X 

Tabulacao dos dados X 

Analise dos dados X 

Interpretacao 

Dos resultados e 

eonclusoes 

X 

Inicio da Redacao X 
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ANEXO H - ORCAMENTO DO PROJETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- PESSOAL 

ESTAGIARIO/PESQUISADOR: horas/atividades R$ 

DIGITADOR: horas/atividades R$ 

GASTO DE TRANSPORTE: trabalho de campo/dias R$ 50,00 

2 - MATERIAL CONSUMIDO 

MATERIAL DE ESCRIT6RIO R$ 20,00 

HORA/COMPUTADOR R$ 

C6PIAS R$ 120,00 

ENCADERNACOES R$ 12,00 

FILMES FOTOGRAFICOS R$ 8,00 

REVELACAO R$ 25,00 

FITA DE GRAVADOR R$ 

3 - MATERIAL PERMANENTE 

MAQUINA FOTOGRAFICA R$ 2,00 

GRAVADOR R$ 

CALCULADORA R$ 

SUB-TOTAL R$ 237,00 

RESERVA TECNICA (10%) R$ 
TOTAL R$ 237,00 
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ANEXO III. QUESTIONARIO PERSON ALIZADO SOBRE EDUCACAO 

AMBIENT AL 

1. Nome do chefe de familia 

2. Idade do chefe de famflia 

3. N° de pessoas da famflia: 

4. Alfabetizado 

5. Maior grau de instrucao: 

6. Se e proprietario de im6vel: 

7. Area do imdvel: 

8. Recebe assistencia medica 

9. Existencia de escolas 

10. O n° de professorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 suficiente 

11. Nome de associacfo comunitaria 

12. Os professores da escola falam sobre educasao ambiental? 

13. Os associados da associacao comunitaria nas reuni5es falam sobre a importancia do 

meio ambiente para vida do homem do campo: 

14. Ja houviu atraves da radio comunitaria de Bonito de Santa ¥6 palestras ou 

comentario sobre meio ambiente ou educacao ambiental: 

15. Quantos estudam na zona rural: 

16. Quantos estudam na zona urbana 

17. A escola 6 distante da resid§ncia:_ 

18. Usa transporte escolar:_ 

19. Ja ouviu atrav6s de outras radios e/ou televisao temas de educac3o 

ambiental 

20. Nome do sftio:_______ 

Data 01 de Maiode 2005 

INICIO 

Data 30 de Maio de 2005 

TERMINO 


