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RESUMO 

Shimabukuro, Telma Temmi. A Participa~iio Publica na elabora.,:ao de Plano de Manejo 

para Parques Urbanos. Estudo de caso: Bacia do Ribeirao Viracopos, Municipio de 

Campinas/SP. Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de 

Campinas, 2002. Disserta~ao (Mestrado). 

Atualmente, ha uma preocupas;ao em criar areas verdes nas grandes cidades com o 

objetivo de minimizar os efeitos da urbaniza9ao acelerada e atender a demanda de areas 

recreativas para a popula((ao. No entanto, sao poucos os planejamentos e projetos que 

consideram os anseios e necessidades da comunidade. 0 presente traballio propoe uma 

estrategia metodol6gica que possibiiita levantar, interpretar, avaliar e atender as 

expectativas dos futuros usuarios sobre os requisitos ideais a urn Parque Urbano e, a 

partir dai, fazer urn trabalho junto a comunidade, estimulando a sua participas:ao na 

elaborao;:ao de urn Plano de Manejo para Parques Urbanos. Esta estrategia foi aplicada 

em urn estudo de caso - Bacia Hidrografica do Ribeirao Viracopos. Espera-se, a partir 

deste estudo, contribuir com o atendimento a demanda de areas verdes numa das regioes 

mais carentes do municipio de Campinas. 

Palavras Chave: Parque Urbano, Participa~ao Publica, Matas Cilia res e Recuperat;ao de 

Areas Degradadas. 
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l.INTRODU(:AO 

r£ dentro do contexto da mobilizac;ao mundial pela preservac;ao e/ou conservac;ao do 

me10 ambiente que as discussoes em torno da importiincia das areas verdes na configurac;ao 

urbana das cidades ganham destaque. Atualmente.. nota-se uma preocupa}:iio em criar areas 

verdes nas grandes cidades com o objetivo de minimizar os efeitos da urbanizac;ao acelerada e 

atender a demanda de areas de lazer para a populac;ao. 

No municipio de Campinas na um grande nlimem de areas verdes urbanizadas, no 

entanto, a concentrac;iio situa-se nas regioes onde esta boa parte da populayao de alta renda, 

enquanto que nas regioes de alta densidade e condi9oes precilrias de vida notam-se grandes areas 

descobertas. 

Sabe-se que as areas verdes, alem de contribuirem para o equilibrio ambiental do espac;o 

urbano, exercem urn importante papel no bern estar sociaL 

Atualmente, fala-se muito na importiincia dos espa9os livres com atividades recreativas 

para populac;ao, mas sendo a comunidade a principal interessada, ela tern a sua participas:ao 

garantida? Os seus anseios e necessidades quanto a essas areas sao atendidas? 

Na maioria das vezes nao, provavelmente pela diferente "perceps:ao ambiental" do 

planejador e do usuario. 

Mesmo reconhecendo a dificuldade de promover a participayao comunitaria em temas 

mais tecnicos, ela mostra-se fundamental, pois permite nao s6 a escolha da melhor alternativa, 

como contribui na propria criac;ao das alternativas como verificaram GRIFFITH et al. (1995). A 

participa<;ao da popula<;ao conquista maior receptividade, pois a comunidade pode se 

conscientizar que sera beneficiada, sendo a maior responsavel pelo sucesso do plano de manejo, 

alem de nao ser excluida mais uma vez, das questoes referentes a ela. 

Partindo desta hip6tese, GOBROW et al. (1984), concluiram que a abordagem 

descentralizada e com grande participac;ao publica, causa maior satisfas:ao popular. 

A participac;ao possibilita o atendimento das necessidades e anseios publicos, 

considerando os seus habitos e costumes. A partir dela, se estabeleceria uma rela9ao de 

identidade entre a popula<;:ao eo parque. 



0 trabalho junto a comunidade e fundamental no processo de tomada de decisoes, mas 

este trabalho so sera viavel se a populas;ao estiver motivada. Esta motivas;ao pode ser obtida a 

partir de ativJUaaes de grupos, visando a conscientizas;ao e inter-relacionamento entre a 

comunidade e seu meio. 

0 planejarnento de parques urbanos de carater preservacionista e/ou conservacionista, 

alern de prograrnas de rnanejo para prote~ao/conservas;ao, deve prever entiio, programas de 

interesse a populas;ao, considerando suas preferencias e interesses e prornovendo a participaviio 

publica. Este sera o intuito deste trabalho que pretende, ao estirnular a participas:ao da 

cornunidade, alcan<;:ar o cenario ideal de urn parque urbano. 

2.HIPOTESE 

r£ possivel criar o cenario ideal de urn Parque Urbano propondo urn plano de rnanejo, 

que considere a participac;:ao da comunidade e atraves deste, recuperar a mata ciliar e 

sirnultaneamente atender aos anseios e necessidades da populas;ao quanto as areas de 

lazer/recreas;ao? 

3. OBJETIVOS 

<Este trabalho tern como principal objetivo desenvolver urna estrategia rnetodol6gica 

que permita levantar, avaliar e atender as expectativas da comunidade sobre os requisitos ideais a 

urn Parque Urbano, sem deixar de ter como meta principal a recupera~ao da mata ciliar e 

respeito a area de preservayaO permanente. 

Espera-se a partir disto, contar com a contribuis;ao popular para a conservas;ao e/ou 

preserva<;iio da area do Parque. 
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4.REFERENCIAL TEORICO 

)II expansao urbana foi urn dos principais responsaveis pela degrada<;ao ambiental, e 

trouxe serios problema;; nao s6 para a natureza, mas tambem para a ;;aude publica. 

As cidades foram crescendo de maneira acelerada e desordenada, e o meio ambiente foi 

devastado. Muitos dos problemas atuais, predorninantes principalmente nas grandes cidades, sao 

consequencias desse tipo de ocupac;:ao do solo adotado pelo homem. Enchentes, deslizamentos de 

terra, poluiyao dos rios, polui<;ao do ar, sao alguns dos varios males vividos pela sociedade atua!. 

0 meio ambiente e constantemente destruido para atender interesses econ6micos. A 

legisla~ao ambiental quase nunca e cumprida, pelo descaso do poder publico, ou mesmo pelo 

descaso da sociedade, ainda nil.o consciente das consequencias nocivas que isto pode trazer. 

Alem disso, as interven96es urbanas muitas vezes nao atendem as necessidades de uma 

comunidade e pouco fazem para recuperar areas degradadas. JACOBS (1974), ja dizia que eram 

produzidos "conjuntos habitacionais de baixa renda que se tornaram nucleos de delinqiiencia, 

vandalismo e desesperan9a social generalizada, piores do que corti<;os que pretendiam 

substituir(. .. ); centros civicos que eram evitados por todos, exceto desocupados(. .. ); passeios 

publicos que vil.o do nada ao Iugar nenhum e nos quais nil.o hi! gente passeando; vias publicas que 

evisceram as grandes cidades." 

No Estado de Sao Paulo, o uso e ocupa~ao do solo e resultado de varios fatores como a 

crescente urbanizas:ao, especula9iio imobiliaria, politicas agricolas, etc. Vale lembrar ainda, "os 

ciclos econ6micos das grandes planta<;6es, como a cana, o cafe e o algodao, que deixaram suas 

marcas em nossa cultura, economia, politica, e tambem em nossos recursos naturais imprimindo 

uma forma de organiza9ao social" (MALAGODI, 1999). 

A regiao de Campinas sofreu uma intensa moderniza9ao agricola e este processo trouxe 

efeitos sobre a industrializac;ao e a urbanizac;ao, causando impactos na qualidade ambiental da 

regiao como decorrencia do uso intensivo do solo, assim como insumos mecanicos e quimicos. A 

intensa industrializa9ao e desenvolvimento agropecuario provocou o aumento populacional, e a 

oferta de servi9os e equipamentos sociais ja nao eram mais suficientes, contribuindo para a 

deteriora9ao da qualidade de vida dos moradores da regiao (SAO PAULO, 1994 apud 

MALAGODI, 1999). 



Os projetos e as interven<;oes urbanisticas devem portanto, procurar atender a uma nova 

sociedade e levar em conta o meio ambiente, para evitar o agravamento dos problemas. 

preserva<;ao do mew ambiente e antes de tudo, a preservac;ao da qualidade de vida do ser 

humano. 

A preocupaqao com a preservaqao e recuperaqao do meio ambiente, fez surgir diversos e 

extensos trabalhos que estudam tentativas para reverter o quadro de degrada<;iio ambiental atual e 

impedir o sen agravamento. 

0 reflorestamento surge como uma altemativa que promove a recupera<;ao da flora, 

fauna e auxilia na melhoria da qualidade da agua, evitando o sen desaparecimento e 

possibilitando a utilizas;ao da area reflorestada para fms educacionais, recreativos e cientificos. 

Mas isto nao e suficiente para evitar que a area seja novamente degradada, e preciso urn trabalho 

participativo junto a comunidade para elaborar urn projeto que atenda aos seus anseios e 

necessidades. 

4.1 A cidade e o rio 

No seculo XVIII, os rios eram usados como mew de comunica<;iio e transporte de 

alimentos pelos paulistas, servindo de integra~ao com outras regioes. 0 objetivo dos colonos era 

o de trazer ouro e pedras de Minas Gerais, Goiiis e Mato Grosso, levar para o litoral para 

posteriormente exportar para a Europa (SAO PAULO, 2000b). 

Alem de servir como meio de comunica.;;ao, o rio servia para matar a sede, era fonte de 

alimentos, e tinha a fun<;ao de delimita<;ao das sesmarias. "Na falta de mapas e de urn sistema 

formal de representas:ao de urn espas:o coberto de matas fechadas, os rios, como suas nascentes e 

acidentes geogriificos, funcionavam, portanto para o descendente de europeus tarnbem como 

pontos de referencia" (SAO PAULO, 1999). 

As principais atividades agricolas do seculo XVIII, trigo e cana-de·a9ucar, utilizavam 

iigua nos moinhos, iigua para movimentar a moenda e resfriar o alambique, alem de servir de 

aguada para os animais empregados no trabalho. Por isso, as terras das fazendas eram escolhidas 

em fun<;:ao da quantidade de c6rregos e riachos (SAO PAULO, 1999). 
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Os problemas de enchentes e doen9as, vinculadas a agua, come<;am a preocupar a 

populas;ao e as autoridades. Em meados do seculo XIX, a malaria chegou a infectar 90% da 

populayao rural de algumas regioes do Estado de Sao Paulo (SAO PAULO, 1999). 

A populas:ao abastecia-se da agua de chafarizes, que muitas vezes estavam danificadas, 

provocando conflitos. Estes fatos, somados ao crescimento da popula<;ao urbana na metade do 

seculo XIX, fizeram com que as autoridades come<;:assem a intervir no abastecimento (SAO 

PAULO, 2000b). 

Em Sao Paulo, surge no fmal deste mesmo seculo, a preocupa<;:ao com a prote<;:ao dos 

mananciais eo desmatamento come<;a a ser inibido (SAO PAULO, 2000b). 

0 habito de lavar roupas e busca de agua limpa para consumo, possibilitou que os rios e 

chafarizes se tornassem pontos de encontro, conversas, contribuindo para criar las:os sociais 

(SAO PAULO, 1999). 

0 final do seculo XIX foi marcado ainda pela expansao das estradas de ferro e o cafe 

come9a a ser produzido em larga escala. "0 avanyo da cafeicultura veio desobstruir nao so os 

vestigios das forrnas de utiliza<;ao das aguas pelos indios, como urn numero significativo de 

pequenos produtores que se espalhavam pelas terras ainda virgens da agricultura de exporta.;:ao" 

(SAO PAULO, 1999). 

Os imigrantes italianos e japoneses se instalaram principalmente em Sao Paulo e outros 

centros e trouxeram novas tecnicas de usos da agua e no campo (SAO PAULO, 1999). 

Em 1887, a Companhia Cantareira de Aguas e Esgoto se encarregou do abastecimento 

publico da cidade de Sao Paulo. No entanto, a popula<;:iio continuou a utilizar os chafarizes ate a 

sua destruis;ao definitiva pela Companhia Cantareira, obrigando-a desta forma a fazer 

interliga<;:oes domiciliares de agua, causando a revolta popular (MARCONDES, 1999). 

No mesmo ano criou-se urn setor de administra<;:ao publica para tratar o abastecimento 

de agua e saneamento publico. A partir deste periodo, estas questoes passaram a ser de 

responsabilidade das autoridades publicas e sao elaboradas as politicas de recursos hidricos. 

Estas, no entanto, geraram conflitos, pois priorizaram deterrninados usos, sem levar em 

consideras;ao outros. As iniciativas privadas tambem visavam a utilizas:ao dos rios para produs;ao 

de energia eletrica (MARCONDES, 1999). 



A riipida urbaniza9ao e industrializavao no seculo XX foram os dois principais fatores 

que interferiram na qualidade dos cursos d'iigua. A multiplicas:ao de seu uso de uma maneira 

irracional e a ocupa<;ao de suas margens, trouxeram serios problemas (MARCONDES, 1999). 

A popula9ao urbana acreditava que o perigo estava apenas nas enchentes dos rios, nos 

periodos de chuvas fortes e longas. Come.yam entao, a executar pontes, barragens, canaliza96es 

para tentar conter e redirecionar as iiguas. Mas as enchentes traziam alem das destrui<;ao, 

doens:as, pois os rios estavam poluidos por dejetos (SAO PAULO, 1999). 

Em 1934, o COdigo das Aguas estabeleceu normas para superar conflitos quanta aos 

diferentes usos da iigua, mas em conseqiiencia dos acordos, teve sua aplicabilidade reduzida, 

principalmente na parte energetica (MARCONDES, 1999). 

0 periodo entre 1930 ate 1970, foi marcado pela promulgaj:ao de varias rnedidas de 

controle de polui<;ao com leis especificas. Na decada de 1970 foi promulgada a legisla<;ao 

ambiental de prote<;ao dos mananciais hidricos metropolitanos (MARCONDES, 1999). Esta 

decada foi marcada ainda pelo crescimento industrial e urbano da regiao de Campinas. Como 

conseqiiencia o consumo de iigua tambem apresentou urn aumento, assim como os despejos de 

poluentes, que nao eram adequadamente tratados ou ate mesmo, nao recebiam nenhum 

tratamento (SAO PAULO, 1994 apudMALAGODI, 1999). 

Com o objetivo de abastecer iigua e fornecer energia eletrica na regiao de Campinas, sao 

construidos grandes barragens e reservat6rios na regiao. A rna qualidade da agua para consumo 

humano e os custos elevados do sen tratamento estimulou a construs;ao de as;udes e represas onde 

a agua apresentava uma qualidade boa ou razoiivel (MALAGODI, 1999). 

Os mananciais locais foram represados ao Iongo dos anos, pois acreditavam que esta era 

a forma mais econ6mica para as cidades que faziam parte da Bacia do Piracicaba (MALA GOD I, 

1999). 

A preocupa9ao com a degradas:ao ambiental dos cursos d' agua e a ameas:a de escassez 

desta, fez surgir em 13 de outubro de !989, em Americana, o Cons6rcio Intermunicipal das 

Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari. Esta associa<;:ao de direito privado, tern independencia 

tecnica e financeira e arrecada recursos para programas e as:5es ambientais. Em 2000, a bacia 

hidrogriifica do Rio Jundiai foi agregada ao Cons6rcio. Os principais objetivos desta associas;ao 

sao: recuperas:ao dos rios; prote<;:ao dos mananciais, atraves do reflorestamento ciliar; integra<;ao 

regional; planejamento e fomento de av5es na area de Gestao de Recursos Hidricos, incluindo 



acompanhamento da legislaviio pertinente; e conscientizayao regional (CONSORCIO 

1NTERMUN1C1P AL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAP IV ARI E JVNDIAI, 2001 ). 

A Lei no 9.866 de 1997, de prote<;:ao dos mananciais do Estado de Sao Paulo, estabelece 

diretrizes e normas para a protes:ao e recupera9ao de bacias hidrognificas (MARCONDES, 1999). 

Com o objetivo de "desenvolver" as cidades, muitos riacbos e cbrregos foram 

canalizados, possibilitando a constru9ao de ruas. As marginais dos rios maiores eram 

transformadas em grandes avenidas. Hoje, favelas surgem principalmente ao Iongo dos rios e 

c6rregos e a falta de saneamento basico faz com que a populas;ao carente jogue lixo e esgoto nos 

cursos d' agua, provocando a contamina9ao e originando focos de doens:as. AJem dis so, as 

margens sao areas de risco, sujeitas a processos erosivos e enchentes. 

0 alto Judice de crescimento dos setores urbanos, industriais e agricolas !em elevado o 

crescimento das demandas pelos recursos hidricos da bacia. "0 atendimento dessas demandas 

vern sendo satisfeito, prioritariamente, atraves de obras para reservar agua em detrimento de 

as;oes de planejamento, racionalizas;ao, diminuis;ao de perdas, etc. Umas das conseqiiencias desse 

processo foi a construs;ao de urn grande mimero de barragens e lagos artificiais para geras:ao de 

energia eletrica, abastecimento urbano e irrigas:ao" (MALAGODI, 1999). 

"Sob uma btica deformada, hoje ela (agua) e vista e sentida pela popularao, mais como 

urn problema do que como algo constitutive de sua identidade; e encarada como urn recurso 

natural a ser utilizado economicamente e nao enquanto elemento de uma paisagem que se integra 

a uma cultura, que tern uma tradis:ao e que e vital para a sobrevivencia humana, animal e vegetal" 

(SAO PAULO, 1999). 

Perdeu-se a memoria dos usos e funs:oes, inclusive social, que eram estabelecidas ao 

redor dos cursos d' agua. "Aos poucos, os rios foram sendo afastados do cotidiano das 

populas:oes, em particular nas grandes cidades; fora da capital, continuaram como areas de lazer, 

mas nao o lazer da comunidade local e sim como pontos turisticos". "Ao Iongo do secu1o XX, 

cada vez mais a agua foi sendo identificada com saneamento, energia, esgoto, industria e 

enchentes" (SAO PAULO, 1999). 

A conservas:ao dos cursos d' agua solucionaria varios problemas, nao s6 o de 

abastecimento de agua para populas;ao mas tambem o de poluifi'io, contaminafaO e saude, ja que 

dados da OMS (Organizac;:ao Mundial de Saude) de 2001 revelam que das doenc;as que se 

alastram nos paises em desenvolvimento, 80% sao provenientes de agua de rna qualidade. Sem 



duvida, a preserva9ao das matas ciliares que circundam os cursos d'agua e uma das a9oes 

fundamentais para a manutenpao da qualidade das aguas. 

4.2.Importancia das Matas ciliares 

De manerra gera!, matas ciliares, tambem conhecidas como galeria ou riparia, sao 

definidas como forma<;oes vegetais ao Iongo dos cursos d'agua, como nascentes, rios, lagos e 

reservat6rios (SALVADOR, 1989; CREST ANA, 1994; KAGEAYAMA eta!., 1989; MARINHO 

FILHO & REIS, 1989; SOARES, 1995). Elas se caracterizam por diferentes combina<;:oes, 

devido aos fatores bi6ticos e abi6ticos (BARBOS~ 1992). 

Estas especies vegetais encontram-se em condi<;oes especiais, relativas ao microclima, it 

fertilidade do solo e a flutuayao do len<;ol freatico. Sao forma<;oes vegetais particularmente 

adaptadas. Sao, de forma geral, forma;;oes perinifolias, mas algumas especies perdem folhas por 

urn certo periodo de tempo no ano (BARBOSA, 1992). 

REICHARDT (1989) cita que a mata ciliar ocorre nas pon;:oes do terreno que incluem a 

ribanceira dos cursos d'agua, onde pela propria natureza do ecossistema em declive, encontram

se transi<;oes em solo, em vegeta<;ao e elevado grau de umidade do solo. 

MUELLER (2000) diz que matas ciliares funcionam como prote<;ao dos cursos d'agua, 

alem do solo, de suas margens e len96is freaticos, atuando ainda no amortecimento do impacto da 

erosao em areas mais altas, quando nelas se desenvolve a agricultura. 

Para REDFORD & FONSECA (1986) apudLIMA (1989), as matas ciliares funcionam 

como corredores naturais para migra<;ao da fauna e ainda servem como refUgio para aves e 

mamiferos nas esta<;oes de seca. 

JOL Y et al (1998) falam da importancia dos ciclos naturais dos alagamentos para a 

recupera<;ao e/ou manuten<;ao da vegeta<;ao ciliar e que qualquer programa de manejo deve 

considerar este aspecto. 

Para LOURENCE & SHIRMOHAMMADI (1985) apud LIMA (1989): "a manuten<;:ao 

da qualidade da agua em microbacias agricolas depende da presen<;a da mata ciliar." 

REICHARDT (1989)cita que: " .. as matas riparias sao reguladoras de fluxos de agua 

(superficiais e subsuperficiais) e de sedimentos (que levam consigo nutrientes) entre as areas 



mais altas da bacia hidrogratica e o sistema aqmitico. Atuam como filtros e por isso sao tambem 

designados como sistema tampao." 

As matas ciliares desempenham urn efeito de filtragem dos fluxos de aguas para os 

canais e diminuem o escoamento superficial, que poderia causar erosao e arrastar nutrientes e 

sedimentos para os cursos d' agua. As funs;oes hidrol6gicas seriam ainda: prote,:ao da zona 

riparia, filtragem de sedimentos, controle no aporte de nutrientes e de produtos quimicos nos 

cursos d' agua, controle da erosao das ribanceiras dos canais e controle da altera<;ao da 

temperatura do ecossistema aqmitico (LIMA, 1989). 

Para KAGEY AMA et al. (1986) as matas ciliares exerceriam entao, fun9ao protetora 

dos mananciais hidricos, prevenindo a contamina<;ao por agentes como os adubos, os defensivos 

agrico!as, os sedimentos e outros, que poderiam interferir na qualidade da agua. 

Para OMERNICK (1981) apud LIMA (1989), a simples presen<;a da mata ciliar nao 

seria suficiente para sanear todos os problemas da polui<;ao agricola em uma bacia hidrografica. 

Seria necessaria outras medidas complementares de manejo de uso do solo. 

SALVADOR (1989) apresenta as importantes funs;oes nao s6 hidrol6gicas, mas tambem 

ecol6gicas que essas formas;oes apresentam numa bacia hidrografica. 

MACEDO et al. (1993) citam o importante papel que as matas ciliares tern na 

conservas;ao da biodiversidade, preservas;ao da qualidade da agua e para formas;ao de corredores 

entre as poucas reservas de matas primarias no Estado. 

Para CREST ANA et aL (1993) e SOARES (]995) os seus principais objetivos seriam: 

reduzir as perdas de solo decorrentes de processos erosivos e de solapamento das margens dos 

rios, causadas pela ausencia de vegetas;ao; fomecer abrigo e sustento para a fauna aquatica e 

terrestre; regularizar o regime hidrico; proteger os cursos d' agua dos impactos decorrentes do 

transporte de defensivos, corretivos e fertilizantes; e melhorar a qualidade e aumentar o volume 

de agua para consumo humano e agricola. 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, cita a importancia que as fonna10oes ciliares 

representam na conserva<;iio da biodiversidade e na manuten<;:ao do equilibrio dos ecossistemas 

em todo o planeta (SAO PAULO, 2000). 

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente (SAO PAULO, 2000), a funs;ao 

hidrol6gica das matas ciliares esta ligada a sua influencia sobre uma serie de fatores importantes 

para a manuten<;:iio da microbacia, tais como: escoamento das aguas da chuva, atenuayao do pico 



dos periodos de cheia, dissipa9ao de energia do escoamento superficial, estabilidade das margens 

e barrancos dos corpos d'agua, equilibrio termico das aguas (favorece a ictiofauna), ciclagem de 

nutrientes e controle de sedimenta<;ao, entre outros. 

LIMA (1989) cita que ha situa<;oes em que, do ponto de vista humano, a mata ciliar pode 

apresentar efeitos negatives. Para este autor: " ... em climas umidos a presens;a de mata ciliar tanto 

as margens dos rios, quanto na orla de reservat6rios, pode contribuir para a deposi<yao de material 

vegetal (folhas, ramos, frutos, etc.) na agua, o que poderia causar problemas do ponto de vista da 

sua utilizas;ao para abastecimento publico. Hii no entanto, urn erro conceitual nesta afrrmayao, 

pois em orla de reservat6rios nao ha presen~,:a de mata ciliar alem disso, a deposi9ao de material e 

urn processo natural que em nada prejudica os cursos d' agua. 

0 grande m1mem de esrudos que rela!am a impormncia da mata ciliar nao impemu 

contudo, a sua degrada9ao. Surge assim, viirias pesquisas sobre maneiras de recuperar ambientes 

degradados. 

4.3.Recupera~ao de areas degradadas 

Nem mesmo a prote9ao das leis federal e estadual no pais impediu a degradas;ao das 

matas ciliares, atraves das as;oes antr6picas, como retirada de madeira, expansao da agricultura, 

etc. (BARBOSA et al., 1992). Portanto, os trabalhos de recupera<;ao de areas degradadas sao 

fundamentais para devolver o equilibria do ecossistema. 

0 termo recuperaqao, aqui abordaao, foi adotado de acordo com a deFmiqao de 

MAJOER (1989) que define-a genericamente como "qualquer a<;ao que possibilite a reversao de 

uma area degradada, para a condi9ao de nao degradada". 

A recuperayao pode ser obtida das seguintes formas, conforme descrito por 

RODRIGUES & GANDOLFI (2000): 

~ Restaura<;iio "sensu stricto"- seria o retorno completo do ecossistema degradado as 

condis;oes ambientais originais ou pn\-existentes. 

C Restaura<;:iio "sensu lam"- neste caso, o ecossistema degradado nao retornaria 

exatamente a condic;iio original, mas chegaria a "urn estado estavel altemativo" ou intermediiirio; 

rn 



C Reabilita((ii:O - retorno do ecossistema degradado a a! gum "estado estavel alternative", 

atraves de uma forte interven~ao antropica; 

J Redefini<;:iio ou redestina9iio - mudan9a da destina<;ao original do ecossistema 

degradado. 

A crescente preocupayao com a destrui9ao dos recursos naturais, fez surgir muitas 

discussoes em tomo da preserva9iio, conserva<;ao e recuperas:ao do meio ambiente. 

0 Programa das Nas:oes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) apresenta o manejo e 

a recuperas:ao de matas ciliares como prioridades, pois estas tern grande importancia na 

conserva<;ao da biodiversidade e na manuten<;:ao do equilibria dos ecossistemas (SAO PAULO, 

2000). 

A recupera9ii.o de areas degradadas atraves de tecnicas de reilorestamento e amplamente 

abordada em diversos estudos. 

MACEDO et al. (1993) fazem a seguinte afirmas:ao: " ___ Em funs:ao da crescente 

consciencia sobre a importancia da preservas;ao ambiental, e de avans;o das leis que disciplinam a 

as:ao humana nas florestas de proteyao, urn alto interesse vern sendo despertado para os 

programas de revegetas:ao em areas degradadas, exigjndo que os conhecimentos tecnico

cientificos sejam rapidamente repassados aos potenciais usuarios desses programas." 

F oi na Alemanha, no seculo XIV, que o reflorestamento artificial teve sua origem, 

atraves do primeiro plantio de pinheiros, cedros e abetos nas proximidades da cidade alemii de 

Nuremberg. Ja nos Estados Unidos, o movimento iniciou-se por volta de 1750 e na Frans;a no 

seculo XIX. No Brasil o reflorestamento com bases tecnicas teve sen principio por volta de 1910 

(GALETI, 1982). 

0 objetivo da revegeta~ao e criar condi~oes para que algumas caracteristicas da iloresta 

original da area degradada possam ser recuperadas, surgjndo uma nova floresta com 

caracteristicas estruturais e funcionais proximas as das florestas naturais (MACEDO et al 1993). 

Deve tambem conter a erosao das margens com restabelecimento do regime hidrico e retens;ao de 

adubos e agrotoxicos (KAGEY AMA et al 1989). KAGEY AMA e colaboradores acreditam que, 

de maneira geral, o restabelecimento da vegeta9ao possibilitaria o restabelecimento da 

biodiversidade dos ecossistemas. 

GON<;:AL VES (1990) apresenta urn programa de recuperas:ao de areas degradadas com 

os seguintes objetivos: reintegra'(iio das areas a paisagem dominante da regiao; o contro!e dos 



processos erosivos; recupera<;:ao da flora, conserva9ao, prote<;iio e sustento da fauna silvestre 

regional; e utilizas:ao futura em consonancia com as necessidades das comunidades envolvidas. 

Segundo SALVADOR (1989), a implanta<;ao de matas ciliares e uma das medidas 

fundamentais para a conserva<;ao dos recursos hidricos de bacias hidrogril.ficas alteradas. 

Para OLIVEIRA (1992), a questao florestal exerce papel fundamental e dinamico, na 

medida em que a maior ou menor presen.;:a da cobertura vegetal e que vai afetar, mais ou menos, 

a vida da populas:ao com problemas de erosao, risco de colapso no abastecimento de agua, falta 

de materia-prima para o uso industrial e energetico e ameas:a de extins:ao de especies da fauna e 

flora". 

Essa consciencia fez com que fossem propostos modelos para revegeta<;il.o de areas 

degradadas, mas MACEDO et a/. (1993) alertam que a simples aplicas;iio de modelos nao 

garantira o sucesso da revegetao;:ao. 

A escolha do modelo para revegeta<;:ao nao pode ser feita aleatoriamente. E necessano 

observar varios fatores como: exigencias das especies, sua adapta{:ao as condiyoes locais de solo, 

clima e urnidade. Alem disso, e importante o conhecimento previo da area a ser revegetada, que 

pode ser obtido atraves do levantamento das seguintes informa9oes, segundo os autores: 

a) "hist6rico da area quanto a sua utilizas;ao, preparo do solo, cultivo etc.; 

b) caracterizayao do local a ser revegetado, tendo em vista as condi<;:oes do clima, 

fertilidade, textura, permeabilidade e profundidade do solo, topografia e presen9a de agua (altura 

do lens;ol freatico, umidade, encharcamento, inundas;oes peri6dicas etc.) 

c) caracteriza9iio do tipo de forma<;:ao vegetal existente originariamente e aferi9ao das 

especies de ocorrencia regional; 

d) seles;ao das especies nativas regionais adaptaveis ao local a ser revegetado; e 

e) determinao;:ao do percentual de participa9ao em fun9ao da cobertura vegetal exixtente 

originalmente no local a ser revegetado, do grupo ecol6gico ao qual pertence e levantamento da 

frequencia on raridade com que cada especie ocorre naturalmente". 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SAO PAULO, 2000) defme como areas 

prioritarias para implanta9ao de modelos de reflorestamento, aquelas de "preserva9ao ambiental" 

(beira de nascentes e olhos d'agua, c6rregos, rios, represas e areas com declive acentuado). 

Posteriormente, seriam as areas impr6prias para a agricultura, terrenos erodidos ou degradados 

pela a<;:iio do homem. 

1? 



A implanta<;ao ou recomposi<;ao de matas ciliares e seu manejo necessita do emprego de 

tecnicas adequadas, geralmente defmidas em funs;ao de avalia}:5es detalhadas das condis:oes 

locais e da utiliza<;ao dos conhecimentos cientificos existentes (SAO PAULO, 2000). 

Estudos sobre a recupera<;ao de areas degradadas no decorrer dos anos fizeram mudar 

tambem o objetivo dos prograrnas, que antes visavarn apenas a re-introdus;ao de especies vegetais 

e agora buscarn a "reconstru<;ao das complexas intera<;5es de comunidade, respeitando 

caracteristicas intrinsecas, de forma a garantir a perpetua<;ao e a evolw;ao da comunidade no 

espa9o e no tempo" (RODRIGUES & GANDOLFI, 2000). 

A fase de avalia<;ao das condi<;5es atuais da area degradada e fundamental para qualquer 

programa de recuperas;ao e e s6 a partir dela que se pode identificar as dificuldades e definir 

estrategias que deverao ser empregadas. As informas:oes colhidas nesta fase devem ser suficientes 

para possibilitar a escolha do tipo de recupera<;ao de acordo com a situa<;ao em que se encontra a 

area e para estabelecer urn cronograma de a<;ao (RODRIGUES & GANDOLFI, 2000). 

RODRIGUES & GANDOLFI (2000) apresentarn as seguintes atividades mms 

empregadas na restaura<;ao de forma<;5es ciliares: 

= "isolamento da area; 

::: Retirada de fatores de degradayao; 

C Elimina<;ao seletiva ou desbaste de especies competidoras; 

C Adensamento de especies com uso de mudas ou sementes; 

0 Enriquecimento de especies com uso de mudas ou sementes; 

::: Implanta<;ao de cons6rcio de especies com uso de mudas ou sementes; 

C Indu<;ao e condus:ao de propiigulos aut6ctones; 

::: Transferencia ou transplante de propiigulos aut6ctones; 

::: Implantayao de especies pioneiras atrativas da fauna; 

CJ Enriquecimento com especies de interesse economico. 

E necessario estabelecer indicadores que permitarn avaliar, periodicamente, se as 

propostas de recuperayao estao alcan<;ando os objetivos desejados (RODRIGUES & 

GANDOLFI, 2000). 

Para reverter o quadro de degrada9ao em Sao Paulo, criou-se o Plano Estadual de 

Desenvolvimento Florestal (PEDF), implantado em 1991 pela Funda.;:ao Florestal, que preve o 

plantio de 3,8 milh5es de hectares em 25 anos (OLIVEIRA, 1992). 



A revegeta.;ao e apenas o inicio da restaura9ao florestal, e necessario a manutenc;ao e 

protes;ao das matas e, a partir disto, a propria natureza dani continuidade ao processo (MACEDO 

et al., 1993). 

0 nivel de devastayao sofrida pela floresta original vai ser determinante no tempo 

necessario para a recomposic;ao da floresta e na escolha do metodo a ser adotado. No entanto, a 

diversidade original nunc a sera alcan<;ada (CREST ANA et a/., 1993 ). 

Antes da escolha do melhor metodo para recuperayao de areas degradadas, e necessario 

observar o que consta na legislas;ao, para evitar futuras contradis;oes. 

4.4.Aspectos legals 

Existem diversos regulamentos legais que protegem as matas ciliares, dentre eles o 

C6digo Florestal - Lei no 4.777 de 15/05/1965, alterado pela lei 7.803 de 18/07/1989 que 

estabelece como area de preserva<;ao permanente as florestas e demais formas de vegeta9ao 

natura11ocalizadas: 

a) ao Iongo dos rios ou de qualquer curso d' agua desde o seu nivel mais alto em faixa 

marginal cuja largura minima seja: 

al) De 30 metros para os cursos d'agua de menos de 10 metros de largura; 

a2) De 50 metros para os cursos d'agua que tenham de 10 a 50 metros de 

largura; 

a3) De 100 metros para os cursos d'agua que tenham de 50 metros a 200 metros 

de largura; 

a4) De 200 metros dos cursos d'agua que tenham de 200 a 600 metros de 

largura; 

a5) De 500 metros para os cursos d' agua que tenham largura superior a 600 

metros. 

b) ao red or de lagos, lagos ou reservat6rios d' agua naturais ou artificiais; 

c)nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'agua", qualquer que 

seja a sua situa<;:ao topografica, num raio minimo de 50 metros de largura; 

d)no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
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e)nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na 

linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g)nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura de relevo, em faixa 

nunca inferior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetas;ao. 

Os anos 90 foram marcados pelos grande numeros de projetos que v1savam a 

restaura<;iio de areas degradadas. Este acontecimento teve entre seus principais fatores a 

conscientizas;ao da sociedade e a exigencia legal (KAGEYAMA & GANDARA, 2000). 

0 Decreto 750/93 trata sobre o corte, explora<;ao e supressao de vegeta<;iio primaria ou 

nos estagios avan<;:ado e medio de regenera9i'i0 de Mata Atlantica, alem de dar outras medidas. 

A lei n° 9.605 de 12/02/98- Leis de Crimes Ambientais,penaliza: 

CJ a destruis;ao ou danificayao das florestas de preserva<;ao permanente, inclui-se o corte 

de a.rvores sem permissao oficial. Pena: l a 3 anos de prisao ou multa, ou ambas. 

CJ extrair pedra, areia, cal ou qualquer especie de mineral de florestas de dominio publico 

ou de preservar;ao permanente. Pena: 6 meses a I ano de prisao e multa. 

iJ comprar, vender, transportar, armazenar madeira, lenha ou carviio, sem licen<;a oficial. 

Pena: 6 meses a l ano e multa. 

CRESTANA et al. (1993) lembra a necessidade da aprova<;ao de urn plano de manejo 

pelos 6rgiios competentes, pois muitas vezes as tecnicas essenciais para o sucesso da recupera.;:iio 

florestal entram em choque com a legislas;iio vigente. 

4.5.Plano de Manejo 

Segundo FRANCHI et al. (1990), maneJO e o conjunto de atividades dinamicas e 

integradas desenvolvidas nas areas verdes, visando a sua manutenviio e garantindo a preservaviio 

das especies e as caracteristicas ambientais naturais, ou as desejaveis, em urn ambiente artificial. 

No artigo 6° do Decreto no 84.017/79, plano de manejo e defmido como urn "projeto 

dinamico que utilizando de tecnicas de planejamento ecol6gico, determine o zoneamento de urn 

parque Nacional, caracterizando cada uma de suas zonas e propondo seu desenvolvimento fisico, 

de acordo com suas finalidades." 



PADUA & COIMBRA FILHO (1979), enumera os seguintes objetivos de manejo para o 

sistema brasileiro de unidades de conserva¢jo: 

a) proteger amostras de toda a diversidade de ecossistemas do pais, assegurando o 

processo evolutivo; 

b) proteger espeeies raras, em perigo ou amea~tadas de extin~ti'lo, biotipos, comunidades 

bi6ticas \micas, forma<,:oes geol6gicas e geomorfol6gicas de relevante valor, paisagens de rara 

beleza cenica, objetivando garantir a auto-regulayao do meio ambiente, como tambem urn meio 

diversificado; 

c) preservar o patrimonio genetico, objetivando a redm;ao das taxas de extin<;ao de 

especies a niveis naturais; 

d) proteger a produ~tao hidrica minimizando a erosao, a sedimenta~tao, especialmente 

quando afeta atividades que dependem da uti!izayao da agua ou do solo; 

e)proteger os recursos da florae fauna quer seja pela sua importancia genetica on pelo 

sen valor economico, obtens;ao de proteinas on para atividades de lazer; 

f) conservar paisagens de relevantes belezas cenicas naturais ou alteradas, mantidas em 

urn nivel sustentavel, visando a recrea9ao e o turismo; 

g) conservar valores culturais, historicos e arqueologicos -patrimonio cultural da na<;iio -

para a investiga<;:ao e visita<;:iio; 

h) preservar gran des areas provisoriamente ate que estudos futuros indiquem que sua 

melhor utilizas:ao, seja como uma unidade de conservas:ao, ou para a agricultura, on pecruiria ou 

qualquer outro fim; 

i) levar o desenvolvimento por me10 da conservayiio a regioes ate enti'lo pouco 

desenvolvidas; 

j) proporcionar condi<;:oes de monitoramento ambiental; 

k) proporcionar meio para educa9iio, investigayao, estudos e divulgayiio sobre os 

recursos naturais e; 

l) fomentar o uso racional dos recursos naturais, pelas areas de uso mllitiplo." 

0 manejo de um parque tern como objetivo a prote9ao de areas naturais e cenicas de 

siguificado nacional ou internacional para fins cientificos, educacional e recreativa. De acordo 

com BRUCK et a/.(1995) "estas areas devem perpetuar, em urn estado natural, mostras 
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representativas de regioes fisiograficas, comunidades bioticas, recursos geneticos e especies em 

perigo de extinpao para prover uma estabilidade e diversidade ecologica". 

Para TOMASULO (2000), os pianos de manejo incluem em seu conteUdo, alem do 

zoneamento, definiv5es sobre os programas de pesquisa, proteqao e educa<yao ambiental. 

Pelo Sistema Nacional de Unidades de Consen'a<;ao (SNUC), manejo e "todo e qualquer 

procedimento que vise assegurar a conservaviio da diversidade biol6gica e dos ecossistemas" 

(SAO PA1JLO, 1998). 

Ja para o Sistema Estadual de Urridade de Corrservas:ao (SEUC), manejo e "ato de 

intervir no meio natural, com base em conhecimentos tradicionais, cientificos e/ou tecnicos, com 

o proposito de promover e garantir a conservas:ao da natureza podendo incluir a produ<;iio de bens 

e recursos economicos, de forma sustentavel" (SAO PAULO, 1998). 

0 IBAMA (2002) defme o manejo florestal como a "administras;ao da floresta para 

obtens;ao de beneficios economicos e sociais, respeitando-se os mecanismos de sustentas;ao do 

ecossistema. Esta defmi~ao deixa claro que para ser sustentavel, o manejo florestal deve ser 

economicamente viavel, ecologicamente sustentavel e socialmente justo". 

Ate 1988, 54% dos Parques Nacionais, 67% das reservas biologicas e 2 (das 21) 

Florestas Nacionais tinham plano de manejo, mas muitos desses plano foram elaborados por 

equipes que pouco conheciam sobre as areas, e sem a participa<;:ao da popula<;:iio local, tendo 

como conseqiiencia a nao utiliza<;:ilo das areas e a desatualizas:ao antes da implantayao 

(BURSZTYN, 1997). 

TOMASULO (2000) cita ainda que muitos desses pianos, sao de autoria de 6rgaos 

governamentais responsaveis pela prote<;:iio de recursos federais e estaduais, mas quanto as 

Reservas Municipais nao foi encontrado sequer estudos basicos de utilidade aos pianos de 

maneJO. 

0 plano de maneJO e de grande importancia para OS parques urbanos de carater 

conservacionista ou preservacionista, pois e atraves dele que sao defmidos as atividades e 

procedimentos necessarios para assegurar a conservas;ao ou preserva<;:ao de suas areas. 



4.6.Parque Urbano 

Segundo KLIASS (1993), parques urbanos sao espa9os publicos, produtos cla cidade da 

era industrial, com dimensoes significativas e predominancia de elementos naturais, 

principalmente cobertura vegetal, destinados a recrea<;ao. 

LIMA (1994) apud GUZZO (1999), define parque urbano como uma area verde, com 

fun~ao ecol6gica, estetica e de lazer, mas com uma extensao maior que as pra~as e jardins 

publicos. 

Para MACEDO & SAKATA (2002), o parque publico e atualmente, um e!emento tipico 

da grande cidade moderna e esta em constante processo de recodificas;ao. 

Na Inglaterra, no final do seculo XVIII, o parque surge como fato urbano de relevancia, 

mas o seu desenvolvimento pleno foi atingido quase cern anos depois. Na Europa, a inseryao de 

parques nas estruturas urbanas ganha fors:a entre 1850 e 1860. E nas Americas surge o 

Movimento de Parques Americanos, liderado pelo arquiteto paisagista Frederick Law Olmsted 

(KLIASS, 1993). 

0 modeJo paisagistico dos jardins ingJeses do secu]o XVJll foi a fonte de inspiraft'ilO do 

parque urbano. Este modelo caracterizava-se por uma linguagem informal de linhas curvas 

sugerindo, por meio de sen arranjo, as formas da natureza. Ate o inicio do seculo XX esse 

modelo inspirou praticamente todos os parques urbanos. A partir de en tao, este modelo comes:ou 

a sofrer transformac;:oes com o surgimento clas cidades-jardins. As mudan9as mais significativas 

na concep9ao dos parques urbanos sao observadas logo ap6s a Primeira Guerra Mundial, com urn 

surto de modelos de urbanizas:ao baseados em ideo!ogia socializante. Os parques ganham grande 

importancia e uma nova linguagem correspondente a tendencia das artes e arquitetura. Ap6s a 

Segunda Guerra Mundial, sao introduzidas novas concep9oes urbanisticas e conseqiientemente, 

em relas;ao as areas verdes, sao incOJ:porados os conceitos da Carta de Atenas e do arquiteto 

franco-suis:o Le Corbusier (KLIASS, 1993). 

No Brasil, o parque surge no seculo XIX como uma figura complementar ao cenario das 

elites emergentes, que buscavam construir uma figuras;ao urbana compativel, principalmente, 

com a dos europeus. Aqui, o parque nao surgiu da emergencia de atender as massas urbanas cla 

metropole do seculo XIX como na Europa, pois o Brasil ainda nao possuia uma rede urbana 

significativa. "0 parque e no Brasil do seculo XIX e da Belle Epoque. urn grande cenario, urn 
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elemento urbano codificador de uma modemidade importada, totalmente alheio as necessidades 

sociais da massa urbana contemporanea de entiio, que usufruia de outros espas:os, como terreiros 

e varzeas (.. r. Em meados do seculo XIX sao criados, OS passeios publicos, de dimensoes 

geralmente modestas, destinados ao repouso e 6cio, onde as pessoas contemplavam a paisagem 

ou passeavam por caminhos sinuosos e ajardinados, admirando estatuas e chafarizes. Ja no inicio 

do seculo XX, surgem os primeiros parques privados do pais, concebidos e administrados por 

empresas particulares. Durante este mesmo periodo, os parques ainda sao construidos em 

pequeno numero, concentrando-se principalmente nas grandes cidades. Este seculo e marcado 

ainda por urn novo espa9o urbano para lazer, a orla oceanica, que passa a ser tratada como grande 

area ajardinada, mas as cal9adas sao bern pavimentadas (MACEDO & SAKATA, 2002). 

Durante o seculo XIX e XX, o parque era considerado no Brasil um equipamento 

desnecessario para o lazer imediato e cotidiano da popula9ao. As cidades brasileiras cresceram de 

maneira descontinua com formavao de vazios urbanos que passaram a ser usados como areas de 

lazer urbano, mas sem infraestrutura como as das pras;as e parques(MACEDO & SAKATA, 

2002). 

Foi apenas na segunda metade do seculo XX, com a reduyao e mesmo desaparecimento 

dos vazios urbanos e a escassez de espas;os para lazer para a populas;ao menos privilegiada, que 

os parques tomaram-se uma necessidade social. Nos anos 50 e 60, a falta de espayos ao ar livre 

para o lazer da massa urbana era flagrante. No fmal dos nos 60, os investimentos publicos na 

crias;ao de parques favoreceram a multiplicas;ao destes equipamentos pelas cidades brasi!eiras. 

Estes novos parques passaram a ser planejados para atender urn novo publico, que morava no 

sublirbio, sem acesso a clubes e sem referencias culturais estrangeiras. 0 publico ja nao seria 

mais a elite do Imperio e da Primeira Republica, que tinham como referencias as cidades 

parisienses e londrinas. No entanto, eram poucos os parques que possuiam urn projeto com 

programas que realmente atendessem as necessidades da populas;ao (MACEDO & SAKATA, 

2002). 

Os parques publicos de Sao Paulo e, principalmente, do Rio de Janeiro foram os que 

mais se destacaram no cenario brasi!eiro. Mas Curitiba, a partir de 1966, come9ou a desenvolver 

uma politica publica de investimentos em transportes, equipamentos e areas livres. As antigas 

areas de bosques, encurraladas pela mancha urbana, as areas degradadas pelo extrativismo 

mineral e as areas de varzea sao transformadas em parques municipais. "A constru<;ao de parques 



e areas de lazer ao Iongo das margens de curses de agua, reconsiderando o papel nao apenas 

paisagistico~ mas ambiental dessas estruturas nas cidades, pondo em cheque as politicas que 

defendiam a canalizas:au ae c6rregos e rios como meio mais eficaz de controle de enchentes ou 

para dar Iugar a avenidas (...)" (DOURADO, 1997). 

Atualmente, a preocupayao com quest6es ambientais e de preservavao de patrim6nio 

culturais e paisagisticos fortaleceu propostas de valorizas:ao das areas verdes e conservas:ao dos 

espa9os naturais. 0 parque urbane surge como uma tentativa de recuperar e qualificar as areas 

urbanas das cidades que tiveram o meio ambiente degradado em funs;ao do acelerado processo de 

urbanizavao. "0 parque urbane respondera as demandas de equipamentos para atividades de 

recreayao e lazer decorrentes da intensificavao da expansao urbana e do novo ritrno introduzido 

pelo tempo artificial- tempo da cidade industrial -, em contraposis;ao ao tempo natural inerente a 

vida rural. Ao mesmo tempo, o parque vai atender a necessidade de criavao de espayos 

amenizadores das estruturas urbanas, compensando as massas edificadas" (KLIASS, 1993). 

MACEDO & SAKATA (2002) elaboraram uma classificayao dos parques brasileiros do 

periodo entre os secuios XIX e XX, em tres linhas de projeto paisagistico: 

::J Linha Ecletica: caracterizada principalmente pela configural(aO morfol6gica dos 

parques europeus; espapos de lazer contemplative; a area do parque se configurava por urna rede 

de caminhos que se cruzam, criando nos de circulavao e alamedas, com tra9ados 

predominantemente organicos ou combinadas a tra9ados geometricos; os tra.;ados conduzern a 

pontes focais e cria recantos sinuosos que abrigam quiosques, fontes, grutas; possuem viveiros de 

plantas, aves e pequenos zool6gicos; presen9a de agua em fontes, chafarizes, lagos e espelhos 

d 'agua; vegetaviio na sua maioria de origem europeia, compondo ceuarios buc6licos. 

:J Linha Medema: configuraviio morfol6gica estruturada pelos mesmos elementos que o 

parque ecletico, mas sem a inten<;ao de obter uma paisagern europeia; linguagem formal e visual, 

com linhas despojadas de formas geometricas defmidas e limpas; abandono das linhas sinuosas; 

area recortada por rede de caminhos, menos rebuscada que faz comunicayao entre os diferentes 

equipamentos de forma mais direta, sendo aproveitada para praticas esportivas; predornina a 

vegeta<;ao tropical, podendo ser nativa ou exotica, mas corn uma linguagem mais naturalista

tropical; agua ainda com carater contemplative, desenhada em formas ora ortogonais, ora curvas, 

mas sempre assimetrica; parque e subdividido de acordo com fun.;oes, como areas para 
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piqueniques, lazer infantil, etc.; presen9a de elementos construidos como jardineiras, anfiteatros, 

bancos, etc. sao comuns. 

::: Linha Contemporanea: programa funcional como no periodo moderno, de carater 

predominantemente ativo, embora alguns parqnes contempori\neos apresentam urn carater 

exclnsivamente contemplativo; tendencia de preservas;ao de ecossistemas natnrais, como charcos, 

manguezais, remanescentes de mata nativa, velhas pedreiras e aterros com atividades de 

educa<;:ao ambiental; retorno dos antigos valores se funde as novas tecnologias; elementos da 

arquitetura p6s-moderna, como pergulas, mirante, porticos, frontoes, etc.; podem ser parques 

tematicos, destacando algum fato hist6rico ou homenageando alguma etnia importante; uso da 

vegetas;ao seguindo a ideologia da preservas;ao dos ecossistemas ou acompanhado a tematiza<;:ao 

do espas;o, compondo cenarios diversos; agua continua como urn elemento importante 

construtivo do espac;:o, na forma de lagos ja existentes, nascentes, espelhos d'agua, fontes, jorros 

e bica. 

Urn dos problemas presentes na atualidade, refere-se a gestao e projetos dos parques 

urbanos. A responsabilidade dos parques nrbanos e basicamente da administras;ao publica 

municipal, estadual ou federal. Cabe a administras;ao federal os grandes parques urbanos, 

hist6ricos ou de conservas;ao e a administras;ao estadual os parques de grande porte e que podem 

abranger mais de urn municipio. Segundo MACEDO & SAKATA (2002), a a9ao municipal na 

administras;iio de parques e a mais direta e objetiva, pois manter a integridade dos espas;os e 

garantir a qualidade de servis;os ao contribuinte e interesse do poder local. No entanto, a gestiio 

de muitos parques tern sido dificultada pelos atos de depredas;ao dos pr6prios usuarios e dos 

vandalos. A popula9ao ainda niio est<i suficientemente consciente da importancia destes espas;os. 

Deve-se, no entanto, ressaltar que em muitos casos, o erro e do planejamento e projeto que 

apresentam programas inconsistentes, que nao atendem as expectativas dos usminos, nem 

respeitam suas caracteristicas, necessidades ou costumes. 

Acredita-se que os anseios e expectativas da comunidade podem ser melhor entendidos e 

incluidos em urn Plano de Manejo de Parque Urbano, se forem estudados as perceps;oes que ela 

tern sobre o meio ambiente. 



4.7.Percep~ao ambiental 

0 projeto de urn parque urbano deve envolver urn estudo previo da relayao entre o futuro 

usuario e o meio ambiente. Este estudo auxilia o trabalho do p!anejador, ja que atraves dele, e 

possivel fazer urn levantamento das preferencias pessoais e, a partir dai, planejar espayos que 

possam estabelecer uma identidade entre os usuirrios e o Iugar. Os projetos de parques que nao 

consideram os anseios, as expectativas e as percep<;oes ambientais dos usmirios. alem de nao 

atenderem as necessidades destes, correm o risco de serem rejeitados e, consequentemente, 

depredados. 

0 estudo da rela<;ao homem-ambiente, denominado como "psicologia ambiental" por 

LEE (1977), fez surgir novos conceitos que facilitam a compreensao do meio ambiente e dos 

anseios da humanidade, como topofilia e topofobia. A primeira seria o elo afetivo entre a pessoa 

e o Iugar ou ambiente fisico, ja a topofobia seria o sentimento contrario, ou seja, a no<;ao da 

"paisagem do medo" (TUAN, 1980). 

Um outro conceito fundamental e a percep9ao ambiental. WHYTE (1978) apud MELLO 

(1998) acredita que a percep<;ao do ambiente pelo homem e o ponto de partida de toda analise das 

rela96es homem-ambiente. 

LEE (1977) estudou a influencia do ambiente construido nas percepyoes, atitudes e 

comportamento das pessoas e defendeu a tese de que, para a cria.;;ao de urn meio ambiente ter 

exito, e fundamental urn conhecimento profundo destes fatores. 

Para KOHLSDORF (1985), a analise da percepyao torna-se urn instrumento importante 

entre o homem eo meio ambiente urbano. 

Percep9ao e para TUAN (1980), "a resposta dos sentidos aos estimulos externos e a 

atividade proposital, na qual certos fenomenos sao claramente registrados, enquanto outros 

retrocedem para a sombra ou sao bloqueados". 

Para Del RlO (1999), a percep9iiO e entendida como urn processo mental de intera<;:ao do 

individuo como meio ambiente atraves de mecanismos perceptivos e, principalmente, cognitivos. 

Segundo ele, a partir do estudo do que os usmirios percebem, como e com que intensidade, pode

se definir diretrizes para a organiza9iio fisico ambienta!. 

As percep96es do espa9o dependem de diversos fatores, relacionando-se diretamente aos 

diferentes habitos, cultura, criayao, etc. de uma comunidade. Segundo DOLLFUS (1991 ), cada 
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popula-;ao possui uma percepyao propria do espa<;o que ocupa e, para bern compreende-!a, e 

necessario conhecer os espas;os frequentados por seus diferentes membros, descobrir os motivos 

dessa frequencia e a novao que tern esses membros de sua organizavao. 

Se o objetivo do planejador for o de projetar urn parque que atenda as necessidades da 

populas;ao, ele deve criar urn espas:o que estabeles;a o elo afetivo entre o Iugar e a comunidade 

(topofilia). TUAN (1980) cita a consciencia do passado como urn elemento importante no amor 

pelo Iugar. Espa<;os que remetem as lembran<;as criariam urn elo entre os usuarios e o Iugar. 

Estabelecido este elo, a comunidade consciente e agora afetivamente ligada ao parque, 

contribuiria para a sua conservayao e teria urn papel muito mais participative na sua gestao. 

4.8.Participa~ao Publica 

A participa<;ao popular nao so na tomada de decisoes mas tambem em todas as fases de 

planejamento, contribui para que sejam escolhidas as melhores altemativas, atendendo aos 

interesses da popula<;ao e assim, evitando o insucesso das propostas. 

A preserva~ao de urna area nao e garantida apenas pelo seu tombamento e o adequado 

uso de seus recursos. Segundo MELLO (1998), o sucesso das medidas de prote<;ao depende 

diretamente das atitudes da populayao que vive na area. 

Para GRIFFITH et a/.(1995) e necessaria a participa<;ao comunitaria nao so na escolha 

da melhor altemativa de zoneamento em areas de prote<;ao ambiental, como tambem na propria 

cria<;ao das altemativas. 

GOBROW eta/. (1984) realizaram urn estudo, atraves de questionarios aplicados aos 

moradores de duas comunidades dos Estados Unidos, partindo da hip6tese de que quanto maior 

fosse a participa<;ao da comunidade no processo de planejamento, maior seria a receptividade as 

propostas deste. Constatou-se uma grande satisfa~ao dos moradores quando o enfoque foi 

descentralizado e com grande participa<;ao publica. 

BACHERT (1991) concluiu sobre a necessidade de cria~ao de uma rela<yao de confian9a 

com a popula<;ao diretamente afetada, para se obter urn aurnento na receptividade e eficacia das 

medidas de prote<;ao. 



A participa<;iio publica e fundamental no processo de planejamento, tendo como 

resultado ate mesmo a redufiiO dos custos de implanta~ao de projetos (MCPHERSON & 

JOHNSON, 1998). Alem disso, haveria tambem economia de tempo, pois a participa<;ao 

possibilita a alterayao de medidas que contrariem os interesses da popula<;:ao, antes de sua 

implantas;ao, evitando ou minimizaudo assim, os conflitos (CAETANO & OGERA, 1996). 

SCARABELLO FILHO (2003) faz uma longa reflexao sobre a participa<;:ao no processo 

de planejamento. Para ele, a participayao e uma condiyao fundamental para o sucesso e a garantia 

da manutens;ao das a.y5es propostas ao Iongo do tempo. Em cada etapa do processo, deve-se 

buscar o envolvimento do publico, com o objetivo de obter informas:oes importantes e dar suporte 

ao desenvolvimento. A participayao pode ocorrer de diversas maneiras, incluindo encontros, 

grupos de trabalho e fors:as tarefa. No entanto, se ela niio for bern conduzida, pode levar a 

lentidao do processo de planejamento e a conflitos de dificil soluc;ao. 

Segundo BRITTO (1995), se houver a contribuis:iio no planejamento das comunidades 

que vivem nas areas de conservapiio ou nas suas proximidades e se estas ficarem encarregadas 

pelo seu manejo, os objetivos de conservar;iio seriio atingidos facilmente. 

HOFFMAN (1984) discutindo os problemas e perspectivas da participar;ao popular no 

poder local, afrrmou que "os planejadores e projetistas tern que realizar seu trabalho no campo, 

ouvindo os interessados, discutindo e recebendo apartes das liderauc;as locais, decidindo junto 

com os executivos locais, que conhecem a realidade e sabem quais as melhores soluyoes" . 

NUNES (1996) fala em 3 importantes quest5es para o debate sobre a conservac;:ao. A 

primeira relacionada a legisla9iio nacional sobre as areas de conservac;:iio/preservayao que 

deveriam ser reformuladas, visando o usufruto das comunidades tradicionais sobre os recursos 

naturais; a segunda fala da necessidade da integras;ao dos pesquisadores na elabora<;ao dos pianos 

de mauejo da unidade de conservar;ao; e a ultima trata da importancia da participayiio 

comunitilria para o sucesso da un.idade de conservar;iio. 

Para MELLO (1998), ha necessidade de informar a populac;:ao sobre as consequencias de 

suas atividades, mostrando as inter-relar;oes entre as atitudes e os efeitos provocados no ambiente 

natural. De acordo com a autora, "a criayao de estrategias para garantir a manuten.yao desses 

ecossistemas deve considerar as percep9oes, atitudes e expectativas dos moradores e usuilrios da 

area. As opinioes dessas pessoas siio importantes para a elaborayiio dos pianos de gestao do uso 
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de bens naturais nela existentes, que busquem assegurar sua permanencia para as futuras gera96es 

e ao mesmo tempo, propiciar o desenvolvimento s6cio-econ6mico e cultural da populap'io". 

TUAN (1980) fala da importancia de se conhecer a heran9a biol6gica, a cria9ao, a 

educayao, o trabalho e os arredores fisicos de uma pessoa para compreender a sua preferencia 

ambiental. 

Para MACHADO (1988), a escolha por adequadas politicas de manejo de paisagens com 

empenho na sua conserva9i!o e possivel pela compreensao dos ansews, necessidades e 

expectativas da populayao. 

l\BELO & BERNARDEZ (1986) dizem que fatores como idade, cultura e educayao sao 

fundamentais e devem ser considerados para urn estudo das preferencias paisagisticas. "A 

paisagem e uma constru<;ao ecol6gica, psicol6gica e social, cuja aprecia<;ao expressa nao apenas 

atitudes esteticas, mas tambem urn estilo de vida". 

Segundo GUZZO (1999), os espayos li.vres urbanos desempenham varias fun96es 

beneficas ao ambiente das cidades e, conseqiientemente, a populas;ao. Portanto a existencia 

desses espac,;os estilligada a qualidade ambiental e de vida em uma cidade. A criac,;ao de parques 

sem a previa consulta e participa9ao da comunidade torna-os areas de abandono e a falta de 

projetos de conscientizas:ao e identidade por parte da comunidade do entorno, pode provocar a 

destruiyi!O da area proposta. 

Para GOODMAN (1984), a participayao pUblica no planejarnento, geralmente apresenta 

oportunidades para: "identificar exigencias legais, limitas;5es financeiras ou outras restric,;5es e 

certificar-se de que o plano e compativel com elas; tomar conhecimentos tecnicos disponiveis nos 

varios publicos envolvidos; identificar e evidenciar posi96es de diferentes grupos e individuos 

afetados pelo plano; identificar assuntos sensiveis e os meios de prevenir ou reduzir impactos 

adversos; superar conflitos e atingir consenso; angariar suporte para o empreendimento ou para a 

implementa~;ao de empreendimentos." 

Para ZULAUF et a/. (1997), os problemas ambientais como poluic,;ao, saneamento 

precario, habitas;ao, falta de espac,;os livres, etc. s6 serao amenizados com uma educa~;ao 

ambiental consistente e participa<;ao constante dos cidadaos. 

0 programa do projeto do "Cons6rcio Intermunicipal para Preservac,;ao da Bacia do Rio 

Jacare-Pepira" incluiu durante a sua implanta<;ao a participa<;ao da comunidade local (prefeitos, 

politicos, proprietilrios de terra, opiniao publica, etc.), atraves de encontros, palestras e outras 



atividades, mostrando a importilncia da uniao de todos na polltica de conservavao e manejo da 

bacia (JOL Yet al, 1998). 

A conserva<;ao da biodiversidade de uma area e, alem da conserva<;ao do meio fisico, a 

manutenyao da cultura (habitos e costumes) das populayoes que vivem nas suas proximidades 

(RODRIGUES, l998a). 

Para RODRIGUES (1998a), "firma-se a ideia da pratica da conservavao ambiental com 

igualdade e justi9a social, articulando o manejo com atividades ligadas as reais possibilidades de 

ocupa.,:ao e preservas;ao de areas voltadas a prote<;ao ambiental. Alem disso, devem ganhar valor 

as:oes voltadas a esse fim, de comunidades que residam nos locais detenninados ao manejo e que 

potencialmente tern o direito, o dever e a sabedoria para partilhar seus conbecimentos a 

manutens;ao de remanescentes florestais de tal importilncia, assim como ao resguardo de suas 

culturas". 

Tendo como exemplo o caso de Vale do Ribeira, litoral norte do estado de Sao Paulo, 

notou-se que o dialogo entre a comunidade, trabalhadores, e uma maneira de abrir novas 

perspectivas para fonnar estrategias favoraveis ao manejo ambiental dessas areas (RODRIGUES, 

1998a). 

Segundo BORDENAVE (1995), os problemas mais graves dos paises em 

desenvolvimento podem ser resolvidos atraves da participayao popular e da descentralizayao das 

decisoes. As pr6prias pessoas seriam o recurso mais importante para o processo de 

desenvolvimento. 

BORDENAVE (1995) classifica os diferentes tipos de participayao em : 

:::3 Participayao de Fato: " \...) quer no seio da familia nuclear, quer nas tarefas de 

subsistencia, ou no culto religioso, etc." 

:::J Participayao espontanea: "( ... ) grupos fluidos sem organiza<;ao estavel ou prop6sitos 

claros e defmidos a nao ser os de satisfazer necessidades psicol6gicas de pertencer, expressar-se, 

receber e dar afeto; obter reconhecimento e prestigio." 

:::J Participayao imposta: "( ... ) o individuo e obrigado a fazer parte de grupos e realizar 

certas atividades consideradas indispensaveis." 

:::J Participayao voluntaria: "( ... ) o grupo e criado pelos pr6prios participantes, que 

definem sua propria organiza9ao e estabelecem seus objetivos e metodos de trabalho." 
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J Participa.;:ao provocada: "( ... ) agentes extemos ajudam outros, a realizarem seus 

objetivos on os manipulam a fjm de atingir seus pr6prios objetivos, previamente estabelecidos" 

(participa<;:ao di:rigida ou manipulada). 

:J Participayao concedida: "( .. ) parte do poder ou de influencia exercida pelos 

subordinados e considerada como legitima por eles rnesmos e seus superiores." 

BORDENAVE (1995), descrevendo a participa9ao empresarial, apresenta diferentes 

graus de participas;ao, sendo o menor gran de participa<;:ilo, o da informa~iio. Neste, os dirigentes 

informam os membros da organizas;ao sobre as decisoes ja tomadas. 

Na consulta facultativa, os dirigentes podem quando quiser, consultar subordinados, 

atraves de criticas, sugestOes, ou dados para solucionar alguns problemas, e na consulta 

obrigatoria, os subordinados devem ser consultados em algumas situa~oes, mas a decisao fmal 

cabe aos dirigentes. 

A elabora.;iio/recomenda.;iio e urn grau de participayilo em que as propostas e 

recomendas;oes de medidas sao elaboradas pelos subordinados, ficando a cargo dos dirigentes 

aceitar ou nao, mas sempre justificando a sua decisao. 

Na auto-gestiio, a administrm;ao e compartilhada mediante mecanismos de co-decisao e 

colegiado. 

A auto-gestiio e o mais elevado grau de participas;ao - o grupo determina seus objetivos, 

escolhe os meios e estabelece os controles pertinentes. A diferens;a entre administradores e 

administrados desaparece. 

As decisoes podem se organizar ainda nos seguintes niveis (BORDENAVE, 1995): 

Nivell: formulas;ao da doutrina e da politica da instituis:ao; 

Nive12: determinapao de objetivos e estabelecimentos de estrategias; 

Nive13: elaboras;ao de pianos, programas e projetos; 

Nive14: alocas;ao de recursos e administra<;:oes de opera<;oes; 

Nive15: execu<;ao das apoes; 

Nive16: avalias;ao dos resultados. 

A participa<;ao s6 sera autentica segundo SCARABELLO FILHO (2003), quando ela 

estiver inserida no processo de reflexao, ou seja, quando o processo de planejamento toma-se urn 

processo de reflexao coletiva, no qual todos, mesmo apesar dos diferentes interesses e 

perceps:oes, sejam parceiros, igualmente comprometidos com os resultados do processo, ainda 
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que por pura necessidade. 0 quadro 4.1 apresenta o Modelo Sistemico de Participa9ao PUblica 

elaborado pelo autor. 

Quadro 4.1: Modelo Sistemico de Participa~iio Publica 

5 

REFLEXAO 
COLETIVA 

tJTIL 

~--~~~~~~--~ 

'l PRE- COMPREENSAO 

·!a Conhecimento da Natureza do Problema 

I b Conhecimento das Caracteristicas do Problema 

l c Conhecimentos Objo:en,_· v:.oo;:cs __ 

.2a 

2b 

Identifica,ao e Discussao de Conceitos Especificos 

Levantamento das Representa(:iies Sociru=· s~--

------
:3 SENSO DE PODER (Senso de Capacidade e Disposil'ao 

·3a Credibilidade do Processo 

: 3b Senso de Comunidade 

· 3c Distribui£..3o do Poder 

4 CONDI<;:OES DE DELIBERA<;:Ao E ESCOLHA 

4a Conhecimento das Alternativas 

Ab Consciencia daFabilidade Individual ·-·----------- ==-~---

·s--REFLEXAO COLETIV A LiTIL Diruogo orient;;do p;;;:;;;~· 

;:;;;:;::;::==== tornada de decisao 

; 6 RESULT ADOS: Express a o nivel de consciencia alcan,a-

da no final do ciclo 
-----~··--··-·------·--·-·-F-onte: SCARABELLO F.iLHO (2003) 
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A participa~ao publica em areas de preserva~ao/conservac;ao pode apresentar urn 

resultado mais positivo, se implementada em conjunto com urn trabalho educa~ao ambiental. 

4.9. Educa~ao Ambiental 

0 grande numero de acidentes ambientais ocorridos ao Iongo do sec. XX, despertou a 

sociedade e as autoridades para a importancia de incentivar o desenvolvimento economico~ mas 

com programas que mitigassem os impactos negativos no meio ambiente. 

Percebeu-se alem cria~ao leis ambientais e programas de avaliac;ao de 

impactos~ era preciso conscientizar a sociedade~ evitando assim~ que novos acidentes viessem a 

acontecer. A Educac;ao Ambiental surge entao, como urn instrumento de educac;ao e 

conscientizac;ao sobre o meio em que o homem vive, bern como os efeitos de suas ac;oes. 

Pelo artigo 1°~ Lei n° 9.795 de 27/0411999~ "entende-se por educa9ao ambiental aos 

processos por meio dos quais o individuo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competencias voltadas para a conservac;ao do meio 

ambiente~ bern de uso comum do povo~ essencial a sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade". 

Educac;ao ambiental e urn processo didatico pedag6gico caracterizado por incorporar as 

dimensoes s6cio-econ6mica~ cultural e hist6rica a compreensao da natureza complexa do meio 

ambiente e interpretar a interdependencia entre os diversos elementos que conformam o 

ambiente, com vistas a utilizar racionalmente os recursos do meio na satisfac;ao material e 

espiritual da sociedade no presentee futuro (ZULAUF et al., 1997). 

A partir de varias definic;oes, MEADOWS (1989) afirma que a educac;ao ambiental e 

uma educac;ao para solucionar problemas baseados em bases filos6ficas do holismo, 

sustentabilidade e do aprimoramento. 

Segundo a Carta de Belgrado (1975), a meta da educac;ao ambiental e "desenvolver urn 

cidadao consciente do ambiente total, preocupado com os problemas associados a esse ambiente 

e que tenha o conhecimento~ as atitudes~ motiva9oes~ envolvimento e habilidades para trabalhar 

individualmente e coletivamente em busca de solw;oes para resolver os problemas atuais e 

prevenir os futuros". 
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Pelo artigo 2° da N° 9.795 de 27/04/1999: "A educavao ambiental e urn componente 

essencial e permanente da educas;ao nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os niveis e modalidades do processo educativo, em caniter formal e nao-formal." 

Os basi cos educavao ambiental sao apresentados no art. 4 ° 

9.795: 

"I - o enfoque humanista, holistico democratico, e participativo; 

II - a concepqao do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependencia 

entre o meio natural, s6cio-econ6mico e o cultural sob o enfoque da sustentabilidade; 

globais; 

- o pluralismo de ideias e concepyoes pedag6gicas, na perspectiva da inter, e 

IV - a vinculavao entre a etica, a educa~tao, o trabalho e as praticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanencia do processo educativo; 

VI- a permanente avaliaqao critica do processo educativo~ 

VII - a abordagem articulada das questoes ambientais locais, regionais, nacionais e 

VITI - o reconhecimento e o respeito a pluralidade e a diversidade individual e 

cultural." 

Os objetivos estao listados no art.5°: 

"I - o desenvolvimento de uma compreensao integrada do meio ambiente em suas 

multiplas e complexas relavoes, envolvendo aspectos ecol6gicos, psicol6gicos, legais, politicos, 

sociais, economicos, cientificos, culturais e eticos; 

II - garantia de democratizaqao das informaqoes ambientais~ 

III - o estimulo e o fortalecimento de uma consciencia critica sobre a problematica 

ambiental e social; 

IV - o incentivo a participaqao individual e coletiva, permanente e responsavel, na 

preservayao do equilibria do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 

como urn valor inseparavel do exercicio da cidadania; 

V - o estimulo a cooperaqao entre as diversas regioes do Pais, em niveis m1cro e 

macrorregionais, com vistas a construs;ao de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada 

nos principios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justis;a social, responsabilidade 

e sustentabilidade~ 

30 



- o fomento e o fortalecimento da integra9ao com a ciencia e a tecnologia; 

o fortaJecjmento da cjdadania, autodetermmafao dos povos e soJjdarjedade como 

fundamentos para o futuro da humanidade." 

Para o IBAMA (1997) apud MALAGODI (1999), dos objetivos 

educas;ao ambiental e conseguir que os individuos e as coletividades compreendam a natureza 

complexa do meio ambiente natural e do meio criado pelo homem, resultante da interavao de seus 

aspectos biol6gicos, fisicos, sociais, econornicos e culturais, e que adquiram conhecimentos, 

valores~ comportamentos e habilidades pniticas para participarem,. com responsabilidade e 

eficacia, da preservavao e soluvao dos problemas ambientais e da gestao do problema da 

qualidade do meio ambiente". 

Os princjpajs documentos reJacjonados a Educa~ao AmbjentaJ sao a Carta de BeJgrado 

(197 5), Conferencia de Tblisi (1977) e Tratado de Educas:ao Ambiental para Sociedades 

Sustentaveis e Responsabilidade Global ( 1992), este ultimo elaborado durante a realizas:ao da 

ECO 92 (CASCINO et al ... 1998). 

0 evento de Tbilisi apresentou 41 recomendas:oes e foi o marco da Educas:ao Ambiental. 

E referencia ate hoje para os programas educacionais relacionados ao meio ambiente (CZAPSKI, 

1998). 

0 trabalho de educas:ao ambiental deve se adequar ao publico, atendendo crians:as, 

jovens e adultos. A sua linguagem deve ser acessivel, facilitando o entendimento da populas:ao, 

de acordo com seu nivel s6cio-econ6mico. 

Urn programa de educas:ao ambiental que apresenta uma linguagem muito tecnica, 

dificulta a sua interpreta<;ao pela comunidade, e como conseqiiencia ele corre o risco de nao 

atingir seus objetivos. 

Trata-se de urn trabalho de conscientizas:ao que apresenta resultados a longo prazo, 

sendo fundamental para contribuir na conserva<;ao/preserva<;ao do meio ambiente e deste modo 

melhorar a qualidade de vida e garantir o bern estar das futuras geras:oes. 

Para a implantas:ao da educas:ao ambiental, "e necessario integrar a sociedade levando -a 

a repensar seu modo de vida, o consumo, a produ<;ao, a busca pela qualidade de vida, o 

planejamento adequado ao uso de agua" (CAV ALIERl et al., 1996). 

As areas ciliares e as areas de recuperas:ao apresentam segundo RODRIGUES & 

GANDOLFI (2000), potencial educacional. Nelas podem ser desenvolvidas atividades 



relacionadas ao "ao reconhecimento das fonnayoes e especies ciliares, de produ9ao de mudas, 

plantios comunitarios, medicinal e alimenticio dessas areas ( especies medicinais, 

frutneras, meHferas, etc.) ou mesmo como areas de lazer, que sao tao carentes nas comunidades 

(RODRIGUES & 2000). 

GALLO Jr.(2000) estudando o Parque Estadual de Campos de Jordao, propos a 

realizayao de cursos nipidos para os responsaveis pela administrayao local, incluindo educa9ao 

ambiental tambem para a comunidade local. Estes cursos, segundo o autor, contribuiriam para 

capacitar tomadores de decisao, representantes da sociedade e manutenpao e conservapao da 

natureza. 

OS a inclusao Programas Educayao e Se 

esse programa contemplar, previamente, os anseios e necessidades das comunidades envolvidas, 

e bern provavel que o objetivo de conservayao e recupera9ao das areas degradadas melhor se 

estabele<;a. 
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5. MATERIAL METODOS 

5.1. Area de estudo 

A area de estudo foi definida com base no estudo desenvolvido por MORERO (1996) 

em sua dissertayao de mestrado. Em seu estudo a autora indicou as areas prioritarias para a 

implantavao de areas verdes no municipio de Campinas-SP a partir de tres abordagens principais: 

conserva9ao dos ecossistemas naturais remanescentes, educa9ao ambiental e as 

areas potenciais apresentadas pela autora, este trabalho elegeu como area de estudo a area da 

bacia hidrografica do Ribeirao Viracopos e seus afluentes. 

A regiao sul do municipio de Campinas, dentro da qual se encontra a area de estudo, 

possui poucas areas verdes qualificadas, encontrando-se na regiao central do municipio a grande 

maioria de pravas e parques urbanos existentes. 

A area da bacia hidrografica do ribeirao Viracopos e urn exemplo dessa rna distribui9ao, 

pois nao abriga espa<;os verdes qualificados abertos ao uso publico, apesar de nela estarem 

inseridos loteamentos com mais de 60 anos de existencia. 

Alem disso, a regiao de estudo encontra-se hoje degradada em fun9ao do processo de 

apropria<;ao de seu espayo fisico, por englobar areas de Prote<;ao Legal e esta inserida num 

contexto em que a popula9ao dos bairros residenciais de seu entomo, de forma geral, possui 

baixo indice de alfabetiza9ao e de renda familiar. Sao, esses fatos, retratos da desigualdade da 

oferta que ocorre no municipio. 

A bacia do Ribeirao Viracopos esta inserida na Bacia do Rio Capivari-Mirim, localizada 

na regiao sul do Municipio de Campinas, Estado de Sao Paulo, entre as coordenadas 

23°00'00"S /47°05'30" We 23°02'30"S /47°09'30"W. 

0 Ribeirao Viracopos nasce a oeste da bacia do rio Capivari-Mirim, sendo interseptado 

pela Rodovia Santos Dumont, desaguando no medio Capivari-Mirim e atravessando uma area de 

cultura agricola, uma area industrializada eo Aeroporto Viracopos. 

A area abrange cerca de 12 bairros residenciais. Estes bairros, na sua maioria, foram 

loteamentos aprovados na decada de 50, considerada uma "'epoca de grande movimento de 

parcelamento na regiao em funs:ao da propria implanta9ao do Aeroporto de Viracopos, que se 



consolida no final da decada de 40 e inicio de 50" 

CAMPINAS, 1994). 

Nestes ba:irros encontra-se a popula9ao rnenos privilegiada econornica e socialrnente, 

corn infra-estrutura precaria, aqueles localizados nas proxirnidades do 

Aeroporto. arneacados de desapropriacao, por estarern ern areas da INFRAERO. 0 problema de 

polui9ao do Ribeirao Viracopos e grave, pois os dejetos sao jogados nele ou nos seus afluentes, e 

quase nao ha rnata ciliar. 

A figura 5.1 apresenta a localizacao da area de estudo e a figura 5.2 ilustra a paisagern 

dorninante na regiao. 
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5.1: Area de Estudo 



Figura 5.2: Paisagem dominante na area de estudo 
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5.2. Proposta metodologica 

A proposta metodologica esta inserida em uma proposta maior que tern como objetivo a 

elaboraqao de urn Parque as margens do ribeirao Viracopos. Pretende-se elaborar urn Plano de 

Manejo integrado que, a partir dos pressupostos elaborados por MORERO (1996), considere nao 

so a recupera9ao das areas degradadas e a recomposi<;ao da mata ciliar como tambem o 

atendimento as expectativas da populaqao sobre os requisitos ideais a esta area de conservaqao. 

Para a estrutura<;ao deste Plano de Manejo foi desenvolvido, em coJ1junto com 

PETENUSCI1
, urn modelo a partir do qual foram delineados os recortes de trabalho desta 

di'2Ji!,erta9ao ( q_\ladro S .1 ). 

0 modelo desenvolvido e baseado num exemplo apresentado por CHRISTOFOLETTI 

(1998) e delineado pela FAO. Este tern o intuito de integrar o manejo do meio ambiente com as 

atividades humanas~ tendo-se como proposta a conservaqao ambiental~ ou seja, o autor apresenta 

a possibilidade de utilizayao dos recursos naturais pelos seres humanos sem que se promova a 

degrada<;ao do meio. Desta forma, o autor propoe, atraves da utiliza<;ao do modelo em questao, a 

conservaqao do meio como forma de melhoria da qualidade tanto dos recursos naturais existentes 

como tambem da qualidade de vida da popula<;ao envolvida no processo de manejo. 

Sob esta perspectiva, o modelo foi segmentado em 4 etapas - Atividades de Manejo; 

Efeitos; Mensura<;faO e Controle~ e Avalia<;fao Futura- sendo o quadro de entrada as mudan9as 

fisicas, biologicas e sociais propostas pelo Plano, e o quadro de saida a avalia9ao dos valores 

coletados a partir da aplica<;ao do Plano de Manejo. 

Este estudo pretende responder~ metodologicamente, ao segmento do modelo 

relacionado as Atividades de Manejo que tratam do atendimento a comunidade do entorno, 

conforme destacado no quadro 5 .1. Os dados obtidos neste trabalho serao associados aos de 

PETENUSCI (quadro 5.1 ). 

0 produto final sera o delineamento do Projeto para o Parque. As etapas relativas a 

Efeitos, Mensura<;ao e Controle, e A valia<;ao Futura nao serao aqui contempladas, sendo 

desenvolvidas, posteriormente, por outros pesquisadores. 

1. PETENUSCI, M. C., arquiteta, mestranda em Engenharia Civil na area de Saneamento e Ambiente da UNICA1'\1P. 
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Quadro 5.1:Modelo proposto para Plano de Manejo de um Parque Urbano. 

Restabelee~mento da 

fauna e flora da mata 

c1har 

Plano de ManeJO para 

Melhona da 

qualidade da agua 

RestabeleCimento da 

fauna e flora aquatlca 

,--------"------.... Efe1tos 
Melhona da quahdade de 

v1da da popula<;;ao e 

conflan<;;a c1dada 

Presen<;;a da fauna 

e flora terrestre 

D1mlnU1<;;ao D1m1nU1<;(ao Presen<;;a da fauna DimlnUI<;;:ao dos Garant1a de Garantla da 

Mensuraq.fio e controle 

Melhona da 

das enchentes e flora aquatlca poluentes conserva<;;ao frequenc1a da 

rP/0\It>n.::>l do no 

Avaha<;;:ao dos resultados: correspondem ou 

nao com as expectat1vas lniCials do plano? 

Proposta do trabalho de PETENUSCI 

saOde mental, 



5.3. Proposi~ao metodologica para obten~ao de informa~oes a popula~ao 

5.3.1. Objetivo 

Elaborar uma estrategia para obten~ao de dados sobre perfil e preferencias da popula~ao. 

5.3.2. Analise amost.ral 

a) Amost.ragem 

Para o levantamento do e preferencias da populas:ao da area de estudo, optou-se 

por usar urna amostra-piloto representativa, porem nao significativa. Ela mostra a tendencia da 

opiniao da popu1ayao. Desta maneira, as respostas obtidas direcionam as alternativas tecnicas do 

projeto que> no futuro> deverao ser submetidas aos tomadores de decisao> ou seja> a propria 

popula~ao e instituiyoes governamentais. 

b) Tipo de amostra 

F oram definidos os tipos de amostra em funs:ao das op9oes do tipo de aplica9ao> ou seja, 

formulario, questionario e mapa mental, descritos no proximo item. 

Como a area de estudo abrange 12 bairros e cada urn apresenta caracteristicas socio

economica diferentes, os bairros foram defmidos como estratos, de forma a dividir a comunidade 

em grupos mais homogeneos. Segundo BOLF ARINE & BUSSAB (2000), a estratificac;ao e uma 

tecnica "que consiste na divisao de uma populac;ao em grupos ( estratos) segundo algumas 

caracteristicas conhecidas na populapao sob estudo e de cada urn desses estratos sao selecionadas 

amostras em proporc;oes convenientes". 

Segundo AZEVEDO & CAMPOS (1987) se o universo nao e considerado homogeneo, 

a tarefa inicial do pesquisador e a estratificapao em subconjuntos homogeneos e para VIEIRA & 

W ADA (1987) o uso de amostras estratificadas e praticamente obrigatorio nesses casos. 

Em seguida, dentro de cada bairro, ou seja, estrato, obteve-se urn amostra aleatoria 

simples (AAS) ou amostra casual simples. Esta tecnica e defmida por BOLF ARINE & BUSSAB 

(2000) como o mais simples e importante para selec;ao de urna amostra. Foram aplicados em cada 

bairro 5 entrevistas aleatoriamente, atraves de formularios, totalizando 60 entrevistas. 



Os questiomirios foram distribuidos em 4 associa9oes de bairros Sao Domingos, 

Planalto,. Das Industrias e Irmaos Sigrist) e aplicados aleatoriamente nas 

comunit:irias. 

Assim como os a amostra dos questionarios e ........ JlUH,uv como estratificada 

aleatoria simples~ onde cada Associas:ao foi definida como urn estrato. 

Para construyao dos mapas mentais foi utilizada uma amostra estratificada sistematica, 

onde cada escola foi definida como urn estrato e cada serie escolar selecionada sistematiza o 

estrato (cf. AZEVEDO & CAMPOS? 1987 e VIEIRA & WADA 1987). 

proposta dos mapas mentais foi apresentada a 4 escolas atendem a regiao da area 

estudo: Assis, Palmeiras; Antonio da Costa Santos, 

Planalto; EMPG Profa. Odila Maia Rocha Brito, Jd. Sao Domingos; e EEPG Profa. Benedicta 

Salles Pimentel Wutke, Jd. Nova America. Em cada escola determinou-se que os mapas fossem 

elaborados por crianyaS da 4a OU 53 serie do ensino fundamental. 

c) Erro admitido pela amostra 

Para o calculo do erro admitido pela amostra foi utilizada a formula apresentada por 

BOLF ARINE & BUSSAB (2000): 

2 B2 
= o 2 

· Z2 
---'? B = ~ o 2 

. Z2 __ a __ a 

onde B e o erro maximo apresentado pela amostra piloto; o e a variabilidade da 

popula<;ao; zq e 0 grau de confianc;a; en e 0 tamanho da amostra. 

Na amostra piloto deste estudo foi admitido n = 125 pessoas. Usando o criterio 

escolaridade com base para avalia9ao da variabilidade da popula9ao, o valor de o foi de 29,25. 0 

grau de confianc;a foi definido por meio da tabela apresentada por BOLF ARINE & BUSSAB 

(2000), e apresentando o valor de Z = 2,69. Substituindo-se esses valores na formula apresentada 

acima, obteve-se como resultado o valor de 3,8. 

Isto significa dizer que., o erro da amostra piloto e de 3.,.8%.,. admitido como aceitavel por 

este trabalho. 
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5.3.3. Premissas pa:ra eiabo:ra~ao dos formularios e questionarios 

As entrevistas junto a populac;:ao foram feitas por meio de duas estrategias: formuhirio e 

questionario. trabalho adota para a defmic;:ao de GOODE & 960) que, 

segundo os autores, e o nome usado para designar uma cole9ao de questoes que sao perguntadas 

e anotadas por urn entrevistador numa situa9ao face a face com outra pessoa. J a o questionario se 

refere a urn meio de obter respostas em que o proprio informante preenche a folha de questoes. 

Tambem foi adicionado o conceito de BALLESTRO-ALVAREZ (2000) que considera 

questionario como urn instrumento auto explicativo, visando colher dados para a investigac;:ao e 

pesqmsa. 

0 formulario e questiomirio foram estruturados seguindo-se as recomenda9oes de 

GOODE & HATT (1960), PADUA et al. (1987), BALLESTRO-ALVAREZ (2000) e MELLO 

(1998) quanto a ordem das perguntas, o tempo, a estrutura e a aplica9ao da entrevista. 

A aplicac;ao do formulario completo teve urna dura9ao media de 20 minutos, como 

recomendado por PADUA et a/. (1987). Quanto a ordem das perguntas, adotou-se urn item 

introdut6rio neutro, reservando para o final, questOes mais complexas como propoe GOODE & 

HATT (1960). 

0 formu1ario foi dividido em partes de acordo com os itens a segurr, cada qual 

abordando urn tema especifico. No entanto, durante a elabora9ao, evitou-se a mudan9a brusca de 

tema, atraves de questoes com estruturas semelhantes entre urna parte e outra. 

Como sugerem PADUA et al (1978), foram utilizados qual:ro tipos de pergu:nias: 

a) Pergunta fechada simples: aquela 

em que as possibilidades de respostas estao 

limitadas em duas ou tres altemativas. 

b) Pergunta fecbada com multiplas 

respostas: apresentam v3:rias alternativas, 

dando ao entrevistado mais ow<Jes de 

respostas. 

0 senhor gosta de.flores? 

:::::: Sim GNiio 

A agua utilizada em sua casa vem: 

=:daSANASA 

C do pofo artesiano 

'J da ligariio do vizinho 

= do corrego /rio 

J da SANA...'IA e 

poro artesiano 



Pergunta com 

alternativas ordenadas: apresentam 

mmtas aJternativas, onde cada 

corresponde a uma serie de 

categorias que devem 

escolhidas, como uma escala, ou 

entao, estas perguntas podem 

apresentar a1temativas ordenadas 

de acordo com a preferencia do 

d) Perg..mta aberta: 0 

Quais atividadesfespa~~os gostaria de ter em 

(em ordem de preforencia de I a 

'--- areas de descanso (bancos, etc) 

=:J areas de recrear;iio para criant;as 

::J horta comunitaria 

= pi<>ta para caminhada 

,:::: pista para bicicleta 

c areas para pratica de esporte 

= churrasqueiro 

= campo de fotebol 

= Iugar para piquenique 

nfunero de 

aJtemativas de respostas possiveis e 

:.: :;;• o senhor (a) niio ga<taria de I 

. I 
praticamente infinito. A resposta do 

entrevistado nao e induzida 

0 questionario apresenta respostas compostas unicamente por figuras, pois como sugere 

SELL TIZ et al. (1987), o estudo de atitudes de pessoas com dificuldade de leitura e compreensao 

deve utilizar metodos pict6ricos. As figuras, de acordo com os autores, seriam uteis por 

representarem muitas situa96es dificeis de descrever. Elas permitem revelar rea9oes que seriam 

complicadas de serem reveladas por outros metodos. Alem disso~ o teste pict6rico traria menor 

resistencia por parte do respondente, pois levanta maior interesse do que urn questionario escrito. 

F oram selecionadas figuras que pudessem representar os possiveis tipos de espa9os ou 

equipamentos e, atraves de1as, foram interpretadas as preferencias do entrevistado. 

E necessario esclarecer que o formul.ario teve a fun<;ao de urn roteiro de entrevista. 

Durante a sua aplica9ao na comunidade, as perguntas foram reformuladas de maneira a se 

adequar a capacidade de compreensao do entrevistado. 

Antes da aplica9ao defmitiva das entrevistas, foram realizadas 20 "testes" com a 

comunidade paia verificar o tempo de durafao e as dificu1dades de compreensao que as questoes 

apresentavam. As opinioes foram avaliadas e discutidas e o formulario foi modificado para ser 

aplicado em campo com a comunidade local. 



Antes de as entrevistas foi necessaria fazer uma identificavao e informar a 

comunidade sobre os objetivos gerais da entrevista, que so foi realizada com o consentimento e 

disponibilidade do entrevistado. Esta identificayao foi facilitada com urn cracha da UNICAMP 

contendo o nome, fotografia e institui9ao. 

As respostas do formulario foram anotadas manualmente e ap6s cada questao aberta, as 

respostas anotadas foram lidas para confirmavao junto ao entrevistado, como sugerido por 

:MELLO (1998). 

5.4. 

5.4.1. Objetivo 

Caracterizar a hist6ria de ocupa9ao da area de estudo e identificar a ongem da 

populayao, de forma a engloba-la nas alternativas do plano de manejo. 

5.4.2. Metodo 

As informa9oes foram obtidas por meio de: 

a) Levantamento bibliografico de documentos na: Biblioteca Municipal de Campinas 

Prof. Ernesto Manoel Zink; Prefeitura Municipal de Campinas; jornais do municipio de 

Campinas e Sao Paulo: Correio Popular, Diario do Povo e Folha de Sao Paulo; e Biblioteca do 

Centro de Memoria da UN1CAMP, "Prof. Jose Roberto do Amaral". 

F oram levantados livros, memoriais, revistas e jornais, em especial do fmal da decada de 

40 ate os dias atuais, pois a maioria dos bairros que compoem a area de estudo surgiu entre o 

fmal da decada de 40 e inicio da decada de 50; 

b) Informav5es obtidas junto aos profissionais da Prefeitura Municipal de Campinas 

atuantes na area de estudo. 

c) Entrevistas por meio de formulario de campo (conforme descritos no item 5.3) 

As quest5es elaboradas neste item procuraram descobrir a origem, habitos, costumes e 

lembran9as da comunidade. 



A estrutura do formulario foi baseada em MELLO 998), de forma a facilitar a sua 

interpreta9ao ( tabela 5. 

no Anexo A. 

versao que foi utilizada em campo, junto a comunidade encontra-se 

Tabeb 5.1: FormuJario para Jevutame:oto historico da area de estudo. 

~o do formubirio .• NO Pergunta 

· Perfil I Caract~ao 3 Local de nascimento? 

s6ci<reconomica 

• Perfil I Caracterizayao 5 Anteriormente onde moravam '? 
: s6c:i<recononrica 

, Perfil I Caracteriza9ao 6 Qual a origem dos seus pais? 

i s6c:i<recononrica 

• Relayao do entrevistado 2 
: com n"beirao/vegetay?o 

· Rela9ao do entrevistado 3 
, com n"beirao/vegeta9ao 

I Re1ayao do entrevistado 6 

\ com n"beiriio!vegetay?o 

moram no 
bairro? 

Conhece a1guem que joga ou ja 
jogou lixo no n"beiriio? 

Conhece a1guem que se banha 

ou se banhava no corrego? 

Usa ou ja usou a1guma planta 

ou ervas para remedios 
caseiros? 

Tipo 

Aberta 

Aberta 

re~~m:10a com 

mWtipJas 
a1temativas 

Fechada 

Simples 

Fechada 

Simples 

Fechada 

Simples 

combinada 

Objetivo 

Origem 

Origem 

Antepassado • 

Habitos 

Habitos 

Habitos 

5.5. Caracteriza~ao do perfil socio-economico e cultural da comunidade 

5.5.1. Objetivo 

Caracterizar o perfil da popula9ao de forma a contemplar seus aspectos nas propostas do 

Plano de Manejo do Parque. 

5.5.2. Metodo 

0 perfil socio-econ6mico e cultural foi tra9ado atraves de Ievantamentos por formui<irio 

de campo sobre grau de instru9ao, renda e valores, seguindo-se as mesmas recomendayoes 

descritas em 5.3. As questoes estao na tabela 5.2, estruturadas de acordo com MELLO (1998). 



Tabeb 5.2: Formulario para caracteriza~o socio-economica e cultural da comunidade. 

do fonmdirio 1'1--o · ~e~~~ 

Perfil I Caracter~ao . 1 : Nome? 

sOcio-economica 
• Perfil I Caracteriza~ao 

sOcio-economica 
4 Nivel de instm~o'? 

· Perfil I Caracteriza~ao · 7 

• s6cio-economica 

· Perfil I Caracteriza~ao 8 
. socio-economica 

.perfil I 

· Quantas pessoas moram na 
• casa ? (por sexo, idade e no 
depessoas) 

Qual a renda mensal da 
. casa? 

OS 

Aberta 

Aberta 

Fechadacom 
mmtiplas 
escolhas 

• s6cio-eoonomica problemas do bairro e qual . ordenadas 
a sua ordem de 

•importancia? 

Perfil I Caracteriza~ao . 11 • A agua utilizada em sua 
s6cio-economica · casa vern da: 

Perfil I Caracteriza~ao · 12 Sua casa tern banheiro? 

Fechadacom 
multiplas 
escolhas 

Fechada 
s6cio-economica simples 

• Perfil I Caracteriza~ao · 13 . Qual foi o principal motivo . Fechada com 
! socio-eoonomica que 0 levou para mudar milltiplas 

·' para este bairro? escolhas 

: Relayao do entrevistado . 1 

'·como 

· Sabe o nome do ribeirao · Fechada 
· que passa aqui perto '? simples 

' ribeirao/vegetayao 
Relayao do entrevistado · 2 . Conhece alguem que joga 

·como i ou jogava lixo no nl>eirao? 
. nl>eirao/vege!a£ao 
Relayao do entrevistado : 3 · Conhece alguem que se · 
com o banha ou se banhava no 
ribeirao/vegetayao c6rrego? 

. Relayao do entrevistado 4 Sabe se esta pessoa teve · 
' com 0 algum problema de saude 
ribeiraolvegetayao depo:is que se banbou no · 

ribeirao? 

• Relayao do entrevistado 5 0 senhor se alimenta ou 
como 
ribeirnolvegetayao 

: conhece alguem que se 
alimenta de algum animal 

ou vegetal da mata? 

Relayao do entrevistado 6 : Usa ou ja usou algoma 

como planta ou ervas para 

Fechada 
simples 

Fechada 
simples 

Fechada 
simples 

Fechada 
simples 

comb:inada 
com aberta 

Fechada 
simples 

__ Q~j~!!v_o _____ _ 
Identifica~ 

Esoolaridade 

N° de moradores 
por sexo e idade 

Renda 

bairro 

In:fra-estrutura 

lnfra-estrutura 

Motivoda 
mudan~ 

Conhecimento 
sobre a area 

Habitos 

Habitos 

Condiy()es do 
ribeirao 

Habitos 

Habitos 



0 

·. algum problema ambiental simples sobre a area de 

aqm uo bairro? Se sun, combiuada estudo 

qual o probJema ambiental . com 

daqui? midt:iplas 

esoolhas 

• V alores Eticos 3 Na opiniao do senhor(a), . Fechadacom Identific~ das 
quem deveria cui dar do multiplas responsabilidades 

meio ambiente? altemativas 

, Valores Eticos 4 Quais as utilidades que Fecbadacom Conhecimento 

voce acba que a vegeta~ mllitiplas sobre o tema 

5.6. Anseios e preferencias da comunidade 

Identificar as necessidades, preferencias e anseios da comunidade para estabelecer uma 

rcla9ao de identidade entre os usuiu"ios e a area do parque. 

5.6.2. Metodo 

Atraves de formul<irio, questionario e mapa mental foram identificados e interpretados os 

anseios e preferencias da comunidade. 

As questoes abordaram as preferencias quanto a vegetayao, cor, forma, atividades 

.recreativas, espapos, construpoes e equipamentos, aU:m de, aspectos que urn parque deve te.r 

quanto ao conforto para o futuro usuario. 

A seguir, na tabela 5.3, estao apresentadas as questOes do formulario estruturadas de 

acordo com MELLO (1998). A tabda 5.4 1ista as iiguras do questionirrio relativas a este item. 0 

anexo B apresenta a versao do questionario utilizado em campo. 



Tabela 5.3: Formu.Iario para levantamento dos anseios da comunidade. 

quanto 

vegetayao/fauna 

Preferencias quanto 
vegetayao/fauna 

\ Preferencias quanto 
! vegetayao/fauna 

: Preferencias quanto 
! vegetayao/fauna 

Preferencias quanto 
vegetayao/fauna 

· Preferencias quanto 
\ futuro parque 

l Preferencias quanto 
! futuro parque 

· Preferencias 
! futuro parque 

! Preferencias 
i futuro parque 

: Preferencias 
\ futuro parque 
! 

! Preferencias 
: futuro parque 

i Preferencias 
! futuro parque 

, Preferencias 

! futuro parque 

r Preferencias 

. futuro parque 
: Preferencias 

i futuro parque 

; Preferencias 

· futuro parque 

• Preferencias 
· futuro _Qargue 

quanto 

quanto 

quanto 

quanto 

quanto 

quanto 

quanto 

quanto 

quanto 

quanto 

Fechada simples 
combinada com 

: fechada com multiplas ' 

escollias 

a 2 0 Sr(a) gosta de arvores? Fechada simples 
combinada com 

a 3 

: fechada com multiplas r 

Tem alguma arvore ou flor que ; 
nao gostaria de ver no par que? · 

escolhas e aberta · 

Aberta 

a 4 Gostaria de encontrar animais na · 

mata do parque? 
Aberta 

a 5 

ao' 1 

Tern algum animal que nao' 
gostaria de encontrar na mata do 
parque? 

Aberta 

Costuma sair nos fins de semana? , Fechada simples 
: combinada com aberta ; 

ao • 2 Gostaria de sair? Fechada simples 

ao 3 

ao 4 

ao: 5 

ao: 6 

ao. 7 

ao: 8 

ao 9 

ao 1 10 

ao II 

ao· 12 

: combinada com aberta ! 

Gostaria de urn parque aqui nas : Fechada simples 
proximidades? 

Mas se tivesse o senhor(a) 
freqiientar.ia? 

Fechada simples 

Que beneficios acredita que urn 

parque pode trazer? 

i Fechada com miiltiplas ' 

alternativas 

Quais atividades/espayos gostaria Alternativas ordenadas 
deter em um parque? 

Se tivesse urn parque aqui no , Fechada com miiltiplas · 
Ribeirao Viracopos como chegaria . alternativas 
ate Ia? . 

Quanto tempo o senhor (a) estaria · Fechada com multiplas 
disposto a andar dentro de urn. alternativas 
parque? 

Quando freqiientaria 0 parque • Fechada com multiplas: 
perto de sua casa? alternativas 
Quanto tempo acha que ficaria• Fechada com multiplas · 
nesse par que perto de sua casa? alternativas 

0 senhor acha que este parque . Fechada simples 
precisaria ser cercado? combinada com aberta · 
0 senhor(a) acha que deveria ter: Fechada simples 
um local _Qara se reumr com a combinada com aberta : 
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de 11m 

Preferencias quanto ao 13 o parque deveria ter 

futuro ~argue · combinada com aberta 

Preferencias quanto ao 14 ruas deveriam ter nomes? 

futuro parque 

Preferencias quanto ao ]5 Que barul.ho/som gostaria de ouvir 

futuro ~argue dentro do pargue? 

Preferencias quanto ao 16 Que barullio nao gostaria de ouvir 

futuro parque dent:ro do parque? 

Preferenc:ias quanto ao ]7 Que odores gostaria de sentir 

Preferencias quanto ao 1 

futuro parque 

que nao 

sentir dentro do 

Preferencia quanto 

futuro parque 

ao • 19 Acha que o parque aqui nas · 

proximidades pode trazer a1gum 

(s) problema (s)? 

48 

Fechada simples 

oombinada fechada 
com mUltiplas esoollias ·. 

e aberta 

Fechada com mwtipJas 

a1temativas 

Fechada com mwtiplas .. 

a1temativas 

Fechada com mwtiplas 



No 

Que imagemo 

senhor(a) acha 

deveria ter urn 

2 I Onde acharia 

mais agradavel 

an dar? 

0 que avalia: 

fechada e 
sombreado 

3 Que formas mais 

agradam o 

senhor(a)? 

0 aue avalia: 

~I F 

@ 

fVV\ ~ 0 

0 

Tipo 

Fechada 

com alter-

nativas pic 

tori cas 

Fechada 

com alter-

nativas pic 

tori cas 

Fechada 

com alter-

nativas pic 

tori cas 



4 I Que tipo de brin

quedo para crian

yas deveria ter 

dentro do parque? 

s 

6 

Como acha que 

devem ser os 

bancos? 

devem ser as 

lixeiras? 

Fechada 

com alter

nativas 

pict6ricas 

Fechada 

com alter

nativas 

pict6ricas 

Fechada 

com alter

nativas 

pict6ricas 



No Pergunta Alternativas Tipo 

A B c D E 

I 

~- ' /fi ~-~~:: 7 As placas devem Fechada 
CICLOVIA \~J ~-~ 

LANCHONfTE -·_·--·~ 
LANCHONETE 

~re:.:~:i{:~ com alter-ser: 

~ 
LANCHONETE 

<···"·'··-·····:;., '----= . ~-
·<~t>·· ....... ·,j 

> 

<(]~ > i· ·I c:8 t'Ul!; I U Ul: dJ ~ 
nativas 

SAUDE 

--~-~-~ 
... ___ 

~-·--

...... ____ ' -'- pictoricas 

Seria, c/ mais Seria, c/ mais 
0 que avalia: Seriacom Seria e Seria, c/ escrita informayoes e uma informavoes e 

escrita pictorica e pictorica c/escrita pictorica 

F G H I J 

/ ....._ CICWVI~ (fi C~VI~ / ' /~ j( c -!2) • f , '•' :_ ·.o: ~ ._:: 
L.ANCHONm ~~~ 

. ~ i¥k:~ I. -~,·- _ _II: II: LANCHONt:rt: 

~~ l L.ANCHONm 

~ ~ ~····· --~· 

~~~~ ~-··:~:/ ... · "''"''"'.""'"' P05f0 1/f 

rita SAUDE '-.~/ sADt?~ 

'\:: --·- :L "- / 
.. -----· ·---~--------- -- --------·- - ......... -----

0 que avalia: Seria, c/ mais Alegorica com Alegorica e Alegorica com Alegorica,c/ mais 
informavoes, c/ escrita pictorica escrita e pictorica informavoes e c/ 

escrita e pictorica escrita ---- ------------ ~--··-----·-----

l M 

/'# .·- .. ' 
~ 

/fff c~A' 
~~ 

~.-ill ~ L.ANCHONm 
~ ,.:,~ 

~--.~~ cfj~ 
P05f0 t/E 

~Q d 5ADr~ 

./ "-----~-----------

Aleg6rica,c/ mais Aleg6rica,c/ mais 
0 que avalia: informayoes e informavoes, c/ 

pict6rica escrita e pict6rica 



Este trabalho aplicou o mapa mental, como proposto (1990). Seu objetivo 

atraves desenho, a percep9ao, referencia e lembran9a das crian9as em rela9ao a urn 

parque. Acredita-se este exercicio fez as crian~as representarem o que consideram relevante 

numa area recreativa, como espavos, equipamentos e ate mesmo de vegeta9ao. 0 desenho e 

urn metodo que embora apresente grande dificuldade de interpretayao para 0 pesquisador, 

proporciona liberdade de expressao ao respondente. Atraves dele, e possivel obter informa<;5es 

importantes e muitas vezes impossiveis de serem obtidas com a simples aplicayao de formulario e 

questionario. 

Os mapas mentais 

entregues de 30 a 

aplicados nas escolas de ensino fundamental da area de estudo. 

figuras em cada escola e, a dos professores, elas forarn 

distribuidas aos alunos. Estas figuras representam de modo simplificado a area de estudo, com a 

presen9a do ribeirao. Ap6s a entrega das figuras, foi solicitado que as crian9as completassern o 

desenho de acordo como parque que gostariam deter as margens do Ribeirao Viracopos. 

Foram observados os elementos que aparecem nos desenhos, sendo que os de maior 

frequencia devem ser adotados para a proposta do plano de manejo. 

A figura 5.3. eo esbo9o fornecido como desenho basico. 
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Tabula~ao e inte:rp:reta~ao dos dados 

5.7.1. Objetivo 

Organizar as rn· ttormaco~~s sobre os anseios e preferencias da cornunidade ern dados 

nurnericos e percentuais, de forma que possarn ser inseridos no plano de manejo. 

5.7.2. Metodo 

Cada formultrrio e questionario foi identificado por dois digitos~ como recomenda 

et al. 987), sendo o primeiro 01 e assim diante ate 77 (nurnero de 

respondentes ). 

Os dados coletados~ a partir da aplica41ao do formulario e questioruirio, foram 

transferidos para o prograrna EXCEL/OFFICE XP e organizados em 2 tabelas com o objetivo de 

se construir posteriormente 2 tipos de graficos. Nurnas das tabelas, as respostas forarn sendo 

anotadas de forma cumulativa~ ou seja~ elas foram sendo sornadas. A partir desta tabela~ obteve

se o grafico que mostra as tendencias das respostas da comunidade. Na outra tabela, os dados 

forarn somados por tipo de resposta e calculados em valores percentuais. Esta tabela permitiu a 

constru~ao dos graficos de barras que apresentam os dados percentuais de cada resposta. 

Para perguntas abertas forarn construidas categorias, como propoem SELL TIZ et al. 

(1987). Estas categorias tern o objetivo de traduzir os temas fundamentais citados pelos 

respondentes e constatados na analise de conteudo. Depois~ elas foram codificadas para serem 

tabuladas quantitativarnente como as questoes fechadas. Nas perguntas abertas forarn 

selecionadas as tres opv5es mais citadas para efeito do plano de manejo. 

Tratando-se das informac;oes relativas aos anseios da comunidade a tabulac;ao foi 

separada por formulario e questionario, urna vez que este ultimo tern urn carninho para decisao do 

entrevistado diferente dos dernais. 
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6. RESULT ADOS E DISCUSSAO 

Ate os anos de 1800, a area de estudo compunha-se de propriedades rurais como grandes 

latifundios. A maioria dos bairros que hoje compoe essa area era sitio ou fazenda destinado a 

agricultura, principalmente de cafe. Os proprietaries empregavam mao-de-obra escrava que aos 

poucos foram sendo substituidas pela mao-de-obra estrangeira. substitui9ao teve inicio antes 

mesmo da aboli9ao da escravatura. Por volta 1854, alguns fazendeiros ja empregavam 

estrangeiros para trabalhar em sistema de parceria nas planta9oes. 

Grande parte da literatura hist6rica e jomais da epoca aponta que a maior parte da area 

de estudo fazia parte da colonia suis;a de Helvetia, fundada pelas familias que trabalhavam na 

fazenda Sitio Grande em Jundiai. 0 hist6rico aqui apresentado considerou entao, o surgimento da 

colonia e enfatiza o contexte do municipio de Campinas entre a decada de 30 ate a aprova9ao dos 

loteamentos, pois o surgimento destes bairros esta relacionado com a dispersao da colOnia nessa 

epoca. 

6.1.1. A Colonia Helvetia nos anos de 1800-1900 

Em 1888 algumas propriedades situadas entre o municipio de Campinas e Indaiatuba, ao 

logo do rio Capivari Mirim~ foram compradas por urn grupo de familias de colonos sui<;os. Eram 

as familias Ambiel, Amstalden, Bannwart e Wolf, que com o capital acumulado trabalhando na 

lavoura, conseguiram adquirir o Sitio Capivari Mirim e parte de Sitio Serra D' Agua. Estes 

cokm.os chegaram ao Brasil entre os an.os de 1854 e 1887 e foram empregados na farenda Sitio 

Grande, no municipio de Jundiai (SIGRIST, 1988; AMSTALDEN, 1989). 

E fundada entao, em abril de 1888, a colonia Helvetia. 0 termo sui9o Helvetia significa 

Colonia, par isoo os fundadores comes:aram a chama-la de "Colonia Helvetia" As quatro familias 

fundadoras "trabalharam duro durante tres anos, retirando madeira de lei, como perobas e 

jacarandas, transformadas em vigas, caibros ... Foram tambem os que cuidaram do cafezal, 



as condi9oes 

melhorando7 os ainda trabalhavam nas fazendas foram sendo trazidos. 

Na figura 6.1 e apresentado o mapa das propriedades dos helveto-brasileiros. 

Figura 6.1: Mapa das propriedades dos helvetos-b:rasileiros 
Fonte: WEIZINGER (1935) 

Em pouco tempo, outras fazendas e sitios foram comprados pe1as fami1ias fundadoras ou 

por parentes ou compatriotas que trabalhavam nas fazendas da regiao. Nessas propriedades 

plantava-se milho, arroz, feijao, mas a cultura predominante era o cafe. Os animais eram criados 

apenas para consumo interno, assim como o plantio de outros produtos (SIGRIST, 1988). 

No periodo de 1900 a 1930, a colonia consolida sua economia e cresce com a cultura do 

cafe. Aos poucos as fronteiras agricolas se esgotam e a falta de mais terras a venda ou pre9os 

elevados fez com que algumas familias migrassempara outras regioes (SIGRIST, 1988). 

A quebrada bolsa de valores de Nova York em 1929 provoca mudan9as na economia da 

colonia. Os novos investimentos foram destinados a cultura de algodao, aproveitando a expansao 

das industrias texteis. Porem, em 1945, a prime ira crise da cotonicultura desestimulou os colonos 

e muitos abandonaram o seu cultivo (SIGRIST, 1988; GRININGER, 1991). 



A colonia sofreu o processo de dispersao, iniciada ap6s a crise dos anos 30. A gera9ao 

jovem migrava para Campinas e Indaiatuba. Muitas familias mudaram-se da colonia, 

propriedades foram vendidas e poucas familias continuaram nas fazendas persistindo na 

plantavao. Aquelas familias na colonia, na sua montaram granjas, e 

se dedicaram a fruticultura, atraves da agricultura intensiva. 1947, a fazenda Palmeiras da 

Von Zuben e comprada pela Companhia Singer, que instala sua fabrica de maquinas de 

costura. 

GRININGER (1991) identificou 3 caminhos seguidos pelos descendentes sui<;os que 

migraram para cidades: uns tomaram-se operarios das novas industrias, eram empregados no 

comercio ou em funvoes publicas; outro grupo, conseguiu acumular ou venderam as 

propriedades, investe em atividades comerciais ou industrias; e o terceiro grupo, a minoria, e 

formado por jovens que foram estudar em universidades e mais tarde nao retomaram a colOnia. 

Na decada de 50, Helvetia passa a sofrer modificas:oes devido a partilha de terras entre 

os herdeiros dos fundadores, a expansao da malha viaria, a industrializas;ao e a urbanizas;ao 

(SIGRIST, 1988). 

De acordo com SIGRIST (1988), "Helvetia, que nas suas origens e nos seus primeiros 

50 anos de existencia fora uma grande regiao agricola, aos poucos seve cercada por bairros e 

vilas das periferias urbanas de Indaiatuba e Campinas." 

Para GRININGER (1991) haviam outros fatores responsaveis pelas mudans:as na 

comunidade. Este autor cita tanto o crescimento economico entre os moradores como a morte dos 

Hderes mais antigos. 

As rela9oes sociais e culturais da colOnia eram mantidas pela Sociedade de Tiro ao Alvo~ 

Sociedade Escolar Nicolau de Flue e a igreja. 

Para GRININGER (1991), "sea colonia formava urn grupo, antes da crise, que nao era 

igualitario no aspecto economico~ mas ao menos seus habitantes mantinham rela9oes s6cio 

culturais que lhe davam uma certa coesao e os identificava como grupo, com caracteristicas 

especificas, dos anos 50 em diante, comevaram a perder tambem estas caracteristicas." 
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Campinas nos anos 

No inicio dos anos 30, o municipio de Campinas dividia-se em dois espa9os contiguos, 

o pnmerro formado Centro Tradicional e o outro pelos 

"arrabaldes", que eram bairros industriais ou ocupados por pequenas chacaras e sitios 

(SEMIGHINI, 1988). 

0 progresso e a expansao populacional fez com que os pobres fossem expulsos das areas 

centrais, onde a populavao mais abastada se concentrava. Segundo SEMIGHINI (1988), "assim, a 

populavao de menor poder aquisitivo deslocava-se para os bairros operarios dos arrabaldes." 

arrabaldes localizavam-se nas partes e oeste da cidade. 

No final da decada de 40 e inicio de 50 muitas casas populares foram construidas. 0 

poder publico municipallanva a campanha "casa proletaria", que atraves de uma lei municipal 

favorecia aqueles que possuiam terrenos e queriam construir sua casa. Plantas ja aprovadas eram 

fornecidas e os engenheiros da prefeitura se encarregariam da fiscalizavao da obra e orientavao ao 

futuro proprietario (GUIMAR.AES, 1954). 

Entre as a:n.os de 194 5 e 1954, sur gem 28 loteamentos fora da malha urba:n.a. Estes novas 

loteamentos necessitavam de investimentos publicos para sua infraestrutura. Conforme 

BAENINGER (1996), '"assim dava inicio a urn novo processo de crescimento urbano, com urn 

padrao defmido por espa~os vazios a espera de valoriza~ao, verticaliza~ao das areas ja 

urbanizadas e, posteriormente, o surgimento de novos bairros e loteamentos ( cada vez mais 

distantes) para as classes de baixa renda." 

A decada de 50 e marcada pela aprova~ao do loteamento e arruamento de varias glebas 

para fins residenciais na area de estudo, pois varias propriedades da area que fazia parte de 

colonia Helvetia foram vendidas. A tabela 6.1 aponta os diferentes bairros que hoje ocupam area 

que pertenciam a colonia. A consolida~ao do Aeroporto Internacional de Viracopos entre o fmal 

da decada de 40 e inicio de 50, a instalavao de industrias como a Singer (1951) e Dunlop (1952), 

atribuiram a area urn grande potencial economico. Outro fato marcante e que Luiz Renato do 

Amaral, proprietario de terras na regiao, havia doado para a Pontificia Universidade Cat6lica de 

Campinas urn terreno proximo ao Aeroporto para futuras instalavoes de novo campus 

universitario. 
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Tabeia 6.1: Loteamentos que hoje compee OS bairros da area de esfudo 

_NO Loteamenro I Lei/Dttrero 1 Datade ~ Propnewio ! 

\ 
aprov~o ' 

1 Jd. sao Domingos L.593 03/09!]952 Alberto Lencastre Jr. 

2 Jd. Planalto L. 767 08/I0/1952 Imobiliaria Aeroporto de C.ampinas 

3 JdAeronave L.768 ]8/1011952 Borghi & Filhos l 
' 

4 Jd Campo Belo L. 907 12/05/1953 Jose Neumann 

5 Jd Nova America L. 1.()04 22/09/1953 Imobiliaria Now America 

6 Jd Adhemar de Barros L. l.ll5 29/04fl954 Wilson Silva e Jovahir Iodim Algurim 

1 Vila Palmeiras D. 701 05/l0/1955 hnobiliaria Paulista L IDA 

8 Cidade Singer D.804 26!01!1956 Melhoramentos Viracopos L IDA 

9 Jd. Marisa D.970 07/09fl956 Emesto Macedo 

10 Pq. Das 1ndiistrias D.6.599 l9/08/l981 Mape Empreendimentos hnobiliarios SIC 

l 
I 

LTDA 

u Jd. Irmaos Sigrist D. 7.452 10!11!1982 Firma Irmaos Sigrist Empreendimentos 

Imobiliarios S/C LTDA 

. 
A segurr, no quadro 6.1 e nas figuras 6.2 e 6.3, e apresentado o amincto da venda dos 

lotes do bairro Jardim Marisa extraido do almanaque "Campinas: uma sinfonia de progresso ... 

(s/d)'"'. 

Quadro 6.1: Anuncio Jardim Marisa 

No Jardim Mtnisa twlo serti pbmejado J1tiTll ser luzbitado com absollllo conforlo! 

Aglllll Luz! Telefone! ~! 

Voce tem tudo a SIU1. ~ e em dWersos lwnirios, Onibus que ptue1m iiD centro de 

Campinas,lliingindo VlNICOJIOS em poucos minutos. 

Ou.lro IWili.vel empreendimenlo em VlJ"'WWjJJS: Cidmle dos menores 

Obnz de tZSsistincia socild em ptm:delo no ~ e cuja edijictu,;8D em terreno dot:ulos pelo 

Senhor Lui:. Renalo Amarvl (3fllqueires), se processa em ritmo acelertufo ••• 

Fonte: Campinas. uma sinfonia de progresso_ {s/d) 



GRifiDES INDUSTRIAS SE LOCILIZIM EM YIRICOPOS 
tais como: Singer. Dunlop e in.6meras outras J a R D I M M I R I s a ' 
contribuindo para maior valoriz:acao do • 

Figura 6.2: Anuncio do Jardim Marisa 

Fonte: Campinas (s/d) 
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E:scoLA. DE. ENFE.RAfAGE.i\f 

Figura 6.3: Anuncio do Ja.rdimAfarisa 

Fonte: Campina.s (sld) 



Segundo relata de uma proprietaria local, professores compraram lotes nas 

imedia~oes acreditando na instalas;ao do Campus Universitario, mas algum tempo ap6s a doas;ao 

do terreno para universidade, foi loteado e vendido. 

destas vantagens empreendimentos anuncmvam outras 

Apresentaram plantas de Ioteamentos que nunca foram projetadas, como o Jardim Guayanila. A 

figura 6.4 apresenta o anlincio de venda dos lotes deste bairro, extraido do jomal Correia Popular 

de 1952. 

Ap6s a aprovas;ao dos loteamentos, muitos compraram lotes acreditando nos anuncios 

veiculados pelas imobiliarias, mas acabaram decepcionados, pois encontraram bairros com uma 

_oc·f-n,,tn•c<> prec<iria, bern 

figura 6.5 apresenta a area de abrangencia da colOnia suis;a e como ela se encontra, 

atualmente, com os loteamentos. 

A compra dos lotes pode ter sido estimulada pelo seu baixo custo e proximidade com 

familiares e parentes, ja que estes foram os principais motivos que os levaram a se mudar para o 

bairro, segundo levantamento atraves de formulario (cf. item 6.2.2). 



• 
• 

a escolher um dos terrenos desse mag:nifuo local situado junto a pista 

• Norte do maior aeroporto da Anterica so Sul, o Aeroporto 

e lniernadonal de Vira-copos. Isso por si so equn..Ue a dizer que 

o Ja.rdim Guayanila. se constituici num exrelente ba:irrol 

0 Como testemunho pan. a \..Uoriza{ao, basta assinalar que a 

Aerovias Brasil, Cruzeiro do Sui e Panair, mantem 1:inhas 

e regulares, com pousos diarios no Aeroporro Vira-copos, 

e Campinas esti a 1 hora e pouco de S. Paulo,ligada 
pela Via Anhangu.era e semda pelos modernos 

e onibus da Via{ao Cometa e E.'Presso Brasileiro, 

alent dos rapidissimos trens da Cia. Paulista.. 

C' SEIVI ENTRADAS E SEM JUROS 

• PRE<; OS A PARTffi. DE CR$ 12.000,00 

e PRESTAvOES DESDE CR$ 200,00 

~~ 
:&ta clistante do-c;ntro Junto ao maior Aeroporto 

de Carnpinas apenas 13 Internacional c1.a A.m.erica 
' Latina. pl'Oxi:m.o de impor-

kms., donde se d.escorti-
na mara:Yilhoso panora- tantes :£ihric8S' como Sin

ger e Du:nlop. 

proximicl.ades c1.a fa
mesa e conform-el Via 
Anhanguera. 

Constitui-se num ex 
celente emprego de ~ 

pita], cvja valoriz~~ 
e sentpre crescente. 

IMOBILIARLt\ NOSS.A SENHORA DA CONCEI<; .. ~O 
EM SAO PAULO: R. DOM JOSE DE B.-\RROS, 337- 6" AND.- SAL-\. 612- FONE: 26-2167 
:DI C~IPINAS: R. BENJ.Al'fiiM CONSTANT, 1214- 2" AND.- SAL\ 27 -ED. PRUDEN CIA 

EM JUNDIAI: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 372 

Figura 6.4: Anuncio do Jardim Guayanila 

Fonte: CORREIO POPULAR (1952) 



---
/ 

(a) 

Identificayil.o dos proprit:tari.os 
1) Benedito Amstalden 

2) Pia Amstalden e Benedito Amstalden 

3) Ignacto, Antonio e Augusto Amstalden e 

Almold Bannwmt 
4) Jose, Luiz e Walter Ambiel 

5) Antonio Ambiel e fi1hos 
6) .tu'ltoruo Ambiel e Filhos 
7) JoOOBannwart e IgiJaCloWolf 
8) Emilio, Jose e WalterGute 

A.moldo /unb1el 
9) Arnoldo e Jose Wolf 

10) Jose Ambiel e HenriqueEtter 

11 )Jose e Luiz .Amstalden; Jorge e 

Jose Can1pregher e Miguel Scherer 
12) Franz Amstalden 

l3l Jose Melchior Abilcherli 
14) Luiz e Theodore Bannwart 
15) An!Oil!O, Amoldo. Alfredo e Jooe Jakober 
17) Batista. Joao, LUcio e Pio Amgarten 
18) Fritz Rttts<:hmann 

19) Jose Durer 
20) Benedito Campregher 
21) Jorge Both 

22)PioMuller 

23) Joao Huber 

24) Emilio Bannwart e Joao Fanger 

25) Carlos Linder 

26) Luiz e Theodore Denny 
2'7) . .;.rtur, Joao, Francisco e Paulo Sigrist 
28) Alfredo, Adeline e Jose Sigrist; Jose 

von Ah e Alberto Fanger 
29) Antonio van Zuben 

Rios 

Area da colonia 

N 

6] 
LEGEND A 

Rodovias 

Rios 

Mancha urbana 

Mata 

Figura 6.5: Mapa da colonia Helvetia (a) e situa~ao aturu (b) 



6.2. Situa~ao atual da area de estudo 

Para entender a situa<;ao atual do Ribeirao e seu entomo, e necessario fazer urn 

levantamento das caracteristicas da popula9ao que vive nas suas proximidades e como eles se 

relacionam com o Ribeirao. Este item apresentara para tanto, as condi<;oes atuais da area de 

estudo, as caracteristicas da sua comunidade e o tipo de relacionamento que se estabelece entre a 

area e essa comunidade. 

6.2.1. A comunidade da area de estudo 

Segundo dados do IBGE de 2000, a popula<;ao total que vive na area de estudo e de 

27.756~ sendo 51% do sexo masculino e 49% do sexo feminino. A figura 6.6 mostra a 

distribui<;ao da popula<;ao dos bairros que pertencem a area de estudo, apresentados por setor 

censitario, conforme definido pelo IBGE. 

Os principais adensamentos estao nos bairros Jardim Adhemar de Barros~ Jardim Innaos 

Sigrist e Cidade Singer. Os bairros Parque das Inditstrias, Jardim Aeronave, Jardim Nova 

America, Vila Palmeiras e Jardim Sao Domingos apresentam uma densidade populacional media. 

A popula~ao de crian~as e jovens e~ de forma geral~ predominante em todos os setores 

censitarios da area de estudo (figura 6.7). Os bairros Cidade Singer, Jardim Marisa e Vila 

Pahneiras apresentam os maiores valores percentuais (maior que 25%) de popula<;ao infantil (0 a 

9 anos). Os jovens concentram-se nestes mesmos bairros e nas Chacaras Vista Alegre e Pouso 

Alegre com valores entre 21 e 25%. Os adultos entre 20 a 39 anos estao concentrados, 

principalmente, nos bairros Cidade Singer, Jardim Sao Domingos, Jardim Planalto e Jardim 

Adhemar de Barros. A popula((ao idosa apresenta valores baixos~ nunca ultrapassando mais que 

5% em todos os setores censitarios da area de interesse. 



Figura 6.6: Mapa de densidade demognifica dos setores censitlirios que compiiem os bairros na area de estudo 

Fonte: ffiGE (2000) 
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Os anos 

e 

v,:nuu'-"• ou seja, 0 

....,..,.,,.,.,,...,.,., va1or~;~s pe:rcentuais 

com 1 a 4 anos 

de ~"'rrr'"' 

Singer, e Vila 

Aeronave, 

Marisa, e 

notou-se uma COJtlC(~utrac:ao <>u,,uu.u:u<va 

responsaveis com 1 a 4 anos e com 5 a 8 a-

Asos respmuin'lb pelo 

domicilio 

2 c==:::r~ so/ .. 

J r---~,6% 

4 c:::==========::::::J 
5 c=====:::J 
6 5% 

1 c:::=:l5%-

c==========J-14% 
9 CJ2% 

10 CJ2"A• 

11 c::====J 
u 
13 0% 

14 0"/o 

15 j]O% 

16 0% 

i1 ou mais 0"/,. 

Ftg;m~ 6.8: Anos de estudo dos re.Jpem.iivcis pew domieili&. 

Fonte: ffiGE, 2000. 

nos de estudo. J a no bairro Par que das Indi1strias houve a concentra9ao dos responsaveis com 5 a 

8 anos de estudo. Os responsaveis com 9 a 11 anos de estudo estao concentrados, em menor 

valor, no Jardim Planalto, Jardim Aeronave e Jardim Sao Domingos. Responsaveis com mais de 

12 anos de estudo apresentaram valores baixos (menos que 15%) em todos os setores. 

0 rendimento mensa1 da maioria dos responsaveis pelos domicilios (figura 6.10) e de 

mais de 3 a 5 salarios minimos e estes valores aparecem, principalmente, nos bairros Jardim 

Adhemar de Barros, Jardim Planalto, Jardim Aeronave, Parque das Industrias, Jardim Nova 

America e Jardim Sao Domingos. Os responsaveis com rendimento de mais de 1 a 2 saiirios 

estao concentrados nas chacaras Vista Alegre e Pouso Alegre. Nos bairros Jardim Irmaos Sigrist, 

Cidade Singer, Jardim Campo Belo, Jardim Marisa e Vila Palmeiras estao concentrados os 

responsaveis pela residencia sem rendimento. 
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Figura 6.9: Valores percentuais de anos de estudo do responsavel pela residencia. Fonte: IBGE (2000) 





Deste conjunto de dados, ressalta-se que as areas de maior densidade populacional devem 

ser as areas de interesse do projeto do Parque. 0 Plano de Manejo deve ter programas acessiveis 

a escolaridade e idade da comunidade, que e de baixa renda e de escolaridade formada, 

principalmente, por crianvas e adultos jovens. Neste contexto, este Plano deve os bairros 

Jd. Adhemar de Barros, Jd. Aeronave, Pq. das Industrias, Nova America, Jd. Irmaos Sigrist, 

Cidade Singer, V. Palmeiras e Jd. Sao Domingos. 

6.2.2. A c~munidade entrevistada 

Os entrevistados foram avaliados atraves parfunetros semelhantes ao do como 

objetivo de verificar se a amostra era representativa da comunidade da area de estudo. 

Os dados a seguir, relatives a idade, escolaridade e sexo referem-se a amostra obtida pela 

soma do formularies, questionarios e mapas mentais. 

A amostra total (125 pessoas) e 

formada, na sua maioria, por pessoas entre 10 a 

19 anos (50%)~ com o 1 o grau incompleto 

(57%) e do sexo feminino (57%), como 

mostram as figuras 6.11, 6.12. e 6.13, 

respectivamente. Estes valores, com exceyao o 

sexo, sao justi.ficados pela amostra obtida pelos 

mapas mentais, que foram ap1icados somente 

com crian~as entre 10 e 12 anos. 

2" grau complete ._1 _ ___,I u;-y. 

l 0 grau incomplete ...._ _______ ___. , 

57'Y~ 

Figura 6.12: Gran de iustro~ao dos entrevistados 

]dade dos eDtre-.istades 

10 a 19 ,....----------,50% 

zoa29 I U4% 

3tt.a39 I i 15% 

40a49 c==Jn% 

58 a 59 CJ 7'Yo 

60a69 Ql% 

7fh 79 01% 

Figura 6.11: Idade d.os entrevistad.os 

Sexo dos eatnovistados 

muJheres ~..._ ________ __; 

homens 43%, .__ ______ _J 

Figura 6.13: Sexo dos entrevistados 



As entrevistas feitas meio de fonnulario abordaram ao acaso, adolescentes e adultos 

entre as idades de 10 a 79 anos, mas houve predominio dos adultos entre as faixas de 25 a 29 

anos. Dos 60 entrevistados, 62% sao mulheres. 

maioria (38%) sao pessoas se de outros bairros 

Campinas, sendo que muitos (33%) moram ha muito tempo, entre 11 a 20 anos, nos bairros que 

compoem a area de estudo (figuras 6.14 e 6.15, respectivamente). 

Norte 02% 

2 a 4 aDOS c:====:::J 25% 

4altanos c:==::Jl8% 

Centro Oeste 0% H 2 20 :liDOS .----------,33% 

Sudeste ,---------,83o/., 21 a 30 aDOS c:::::J 8% 

31 a 40 anos 02% 

Su.l mais de 40 am>s 0 2% 

Figura 6.14: Onde moravam anteriormente Figura 6. 15: Tempo que moram no bairro 

0 baixo custo do lote, emprego e proximidade com a familia, sao os principais motivos 

que os levaram a se mudar para o bairro, como apresentada na figura 6.16. E preciso ressaltar que 

muitos, na verdade, invadiram terrenos pr6ximos ao Ribeirao. 

A renda mensal da maioria das familias e baixa variando de R$ 401,00 a R$ 800,00 e 

varias pessoas disseram estar desempregadas (figura 6.17). 

' i 

Qual fuj o principal moth11 que o .lewu a se 

mudar pana esre? 

proximidade ao tnabalho 0 2% 

baixo cusro do Jore ....-------....., 

mor:adia gn~tuita c::J 5% 

emprego c=====:J24% 
iproximidade com a familia '---------" 

28% 

ate RS 28fJ,H 0 2% 

RS 201,08 a RS 400,1HJ 23% 

RS 481,00 a RS 81HJ,IHJ 30% 

.RS SOJ,IHJ :a.RS 12H.IHJ 13% 

RSJ28J,Ha.RSJ618,.88 05% 

RS 1.611,00 a RS 2000,8fJ 0 2% 

RS 2Hl,IHJ a RS 31HJ8,1HJ 0 2% 

aao quis responder c:===:::J23% 

Figura 6.16: Motivo de mudan~;a para o bairro Figura 6.17: Renda mensal da casa 

Principalmente as entrevistas revelaram que a maioria dos questionados e de baixa renda e 

tern ate o 1 o grau incomplete e e formada por crians:as e adultos jovens, vivendo muitas vezes em 

bairros com infra-estrutura precaria. Desta maneira, esta e a amostra mais representativa dos 

dados censitarios de toda a comunidade. 



6.2.3. Rela~ao da comunidade como Ribeirao Viracopos e sua vegeta~ao 

Apesar da proximidade com o ribeirao, a maioria dos entrevistados demonstrou nao ter 

contato com ele, bern como a vegeta9ao ribeirinha. Isto ficou evidente quando, ao serem 

questionados se sabiam o nome do ribeirao, apenas 3% responderam corretamente, 78% nao 

souberam responder e 19% o conheciam por outro nome (figura 6.18). 

Sa be o nome ribeiriiio que passa aqui 

perto! 
so~~----~----~ 

• 3% 

Figm·a 6.18 : Nome do Ribeirao 

Perguntados se conheciam alguem que joga lixo ou se banha no ribeirao, a maioria 

respondeu nao ter conhecimento. No entanto, 50% responderam conhecer pessoas que se 

banhavam no ribeirao no passado. Daquelas que disseram saber de alguem que se banha ou se 

banhava no c6rrego, a maioria (48°/o) nao soube dizer se esta pessoa teve algum problema de 

saude depois do banho, 28% disseram que estas pessoas tiveram problemas de pele, 18% relatam 

casos de esquistossomose, 3% citam casos de diarreia e 3% mencionaram outros problemas. Os 

relatos de problemas de pele puderam ser confTI:mados, pois em alguns casos, o proprio 

entrevistado apresentou aos entrevistadores as manchas na pele atribuidos aos banhos no ribeirao. 

Os valores obtidos podem, no entanto, nao revelar o real ntimero de pessoas que jogam lixo ou se 

banham no ribeirao, pois notou-se um certo receio por parte de alguns entrevistados quando as 

perguntas foram enunciadas e talvez muitos negaram para nao se comprometer. Isto pode ser 

comprovado em duas entrevistas, pois quando perguntados se conheciam alguem que se banha ou 

se banhava no ribeirao dois entrevistados negaram, mas na questao seguinte relacionada aos 

probJema.s de sai1de oca.sjonados por banho.s no ribeirao, eJe.s responderam ter conhecimento de 

casos de problema de pele eo outrode esquistossomose (figuras 6.19, 6.20, 6.21). 



Conhece alguem que se banha ou se banhava o 

corrego? 

--------·80"1 .. 
Figura 6.19: Lixo no Ribeiriio 

EJJ% 

Problemas de ocasionados por banhos no 
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0 jornal Correia Popular de 24 de abril de 2003, noticiou o crescimento de casos de 

esquistossomose no municipio. Somente no Centro de Smide Sao Domingos,. que faz parte da 

area de estudo, foram registrados 48 ocom3ncias. A Secretaria de Saude fez urn levantamento 

onde constatou-se que nos (Iltimos 5 anos, 1.489 casos foram notificados e a regiao sul do 

municipio e a mais ating:ida,. confrrmando casos relatados pelos entrevistados. 

Ao serem questionados quanto a utilizayao dos recursos da mata, eles confrrmaram a 

existencia de recursos naturais proximo ao Ribeirao. No entanto, muitos afirmaram nao utilizar 

estes recmsos para alimento ou remedies caseiros,. talvez pelo pouco conhecimento sobre esta 

possibilidade ou mesmo por questao de habito. Alem disso, muitos nao sabem distinguir plantas 

mata ciliar, de campos ou cultivados. Isto confirmou-se pelas plantas/ervas citadas pelos 

questionados,. pois das 60 entrevistas,. 3% afrrmaram utilizar hortela. Seg:tmdo os entrevistados,. as 

ervas e plantas medicinais eram (35%) e sao (33%) utilizadas por eles. As principais plantas 

citadas para uso medicinal foram sabugueiro, cidreira, carqueja, barbatimao, guaco, etc. Dessas, 

tres sao especies comuns em campo stuo ou cerrado (sabug:ueiro,. carqueja e barbatimao) e nao 

de mata ciliar em estado preservado. Para 53% dos entrevistados, a utilidade da mata e apenas o 

de tomar o espa9o mais bonito e agradavel. S6 para 18% ela serviria de recurso para alimentos e 

remedios (fig:uras 6.22 a 6.24). 

Pode-se observar urn significativo contato entre a populayao, o ribeirao e sua vegeta9ao 

nos bairros pr6ximos a sua nascente, pois foram nestas areas que houve maior mimero de 

respostas que confirmam os banhos no ribeirao e uso de recursos naturais do mesmo. 

Embora boa parte da comunidade nao estabele9a contato com o Ribeirao, todos acham 

importante a sua preserva9ao, e eles associam o cuidado com as suas aguas a limpeza, saude e 

conserva~ao da natureza. 

Para a maioria (57%) o bairro apresenta algum problema ambiental e, entre eles, 47% 

acham que ha poluiyaO das aguas do Ribeirao (figura 6.25). Segundo 70% dos entrevistados, 0 

meio ambiente deveria ser cuidado pela a~ao conjunta entre a popula~ao e as autoridades (fig:ura 

6.26). 
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Para o senhor(a), existe algum problema 

ambiental aqui no bairro? 

Na opiniao do senhor(a), quem deveria cuidar do 

mcio ambiente? 

n" entrevistados 

pop~e 

amoridades 

niosei 

57'% 

3% 

Figura 6.25: Problema ambiental do bairro 

Figura 6.26: Responsabilidade quanto ao meio ambiente 



Isso evidencia que a popula9ao esta consciente que as aguas do Ribeirao estao poluidas, 

acham importante preserva-lo e que devem agir junto as autoridades para a sobrevivencia do 

meio ambiente. No entanto, a maioria nao procura estabelecer nenhum tipo de contato com a area 

e muitas vezes para a sua degrada9ao. Concluiu-se que nao existe identidade entre a 

maior parte da comunidade com o Ribeirao e a sua vegetas;ao eff na realidade, sao poucos os 

se preocupam em 

E fundamental que o Plano de Manejo erie condi96es para que se estabele9a a identidade 

entre a popuJa9ao, o Ribeirao e sua vegeta9ao. Isso devera ser a base para a presenrafao ou 

conserva9ao de suas areas e do Parque planejado. 

6.2.4. Area 

As visitas de campo mostraram que o Ribeirao Viracopos e a sua vegeta9ao encontram

se em constante processo de degrada9ao, devido a a9ao da comtmidade que vive nas suas 

proximidades, o ac1tmulo de industrias e do Aeroporto de Viracopos eo descaso das autoridades 

mtmicipais no que se refere a infra-estrutura, servi9os e lazer. 

Observou-se que alguns bairros apresentam uma boa infra-estrutura e ha aqueles que 

ainda estao precariamente estruturados. Alguns bairros expandiram-se ate as margens do curso da 

agua, devido as invasoes; e outros sao, na verdade, areas invadidas. Varias residencias nao tern 

rede de coleta de esgoto~ estao em areas de risco e dentro da faixa de preservaqao prevista pela 

legisla<;ao, comprometendo o Ribeirao Viracopos e suas margens. 

0 abandono de alguns bairros pela administra<;ao municipal deve-se, provavelmente, a 

constante amea9a de desapropriaqao de suas areas, pois em 9 de junho de 1982 foi aprovado o 

decreto 18.985, que declara como utilidade publica 12,77 km de areas ao redor do Aeroporto 

Intemacional de Viracopos e que, conseqtientemente, desapropriaria 8 millotes e 35 propriedades 

mrais (fig. 6.27). Essas areas seriam utilizadas para a amplia<ifaO do aeroporto e este o projeto foi 

retomado em 2001. 
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Figura 6:1.1: Area dec:retad.a de utilidade plililica e a ser uti.liz:ada para a a:mplia.t:io do Aernporto 

In:rer:nacional de VD:"aeopos 



Atualmente, apesar de alguns bairros 

apresenta:rem problemas quanto ao 

abastecimento ae 3gua, para 80% das 

residencias 0 abastecimento e 

SANASA atraves da rede publica ou 

caminh5es-pipa (figura 6.28). 

SANASA ~------------~so% 

F'1g0ra 6.28: Abastecimento de igna da casa 

Todas as residencias tern banheiro, no entanto, o esgoto quando nao e coletado pelas redes 

pub1ic.as e Janf.ado nas fossas septic.as ou mesmo no ribeirao. 0 co1etado nem sempre vai para as 

estac;oes de tratamento municipais. 

Os bairros, de fonna geral, 

apresemam muitos problemas e parn os 

moradores os tres mais graves, citados em 

ordem de importancia de 1 a 3 foram 

respectivamente: seguranc;a, falta de 

escolas e creches e falta de area de lazer, 

onde ] e 0 problema mais grave, 2 0 

problema grave e 3 o problema menos 

grave (figura 629, 6.30 e 6.31 ). 

Quais os 3 priocipais pnoltl~mas do 

ltairro'! 

Ontem. de impertaacia 2 

esgoto c::=======:J 12% 

mz 8% 

... c:=:::J<>% 

assiteocia medic::~~ c:::====::::::ll$% 

SE'pntD<;a c:====:::J 12% 

~-c:a~o t:S•A. 

Uxo c::::::J 4% 

as&Uo c:====:::J 12% 

transporte c:=::::J <0% 

&Ua area de lazer c:======:J 1:5% 

Figura 6. 30: Problema do bairro (importincia 2) 
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Quais o 3 priucipais problemas do bairro'! 

O.rdem de impertaocia l 

esgoto 12% 

luz c::::J5% 

apa 12% 

assiffincia medica 14% 

segur.m .... 

~duc:a~o U% 

lixo 02% 

as&lto 12% 

&Ita area de lazer 9% 

Quais os 3 priucipais problemas do 

fboaill'll"9! 

Ordem de imponancia 3 

luz r::::=J :S•A. 

agua c===::J H% 

assiti!'ncia medica c===:J 1 t ·A. 

seguran .... c===::Jtt'% 
edac:a~o 14% 

Jixo c:==J '9% 

asfalto ..-----. '9% 

tr.am5pertE' C::=:J 7% 

23o/e 

falta area de lazer c========J __ _ 
Figura 6. 31: Problema do bairro (importincia 3) 



falta de seguran~a de alguns bairros pode estar relacionada, principahnente, ao 

comercio de drogas como foi noticiado no jomal Correio Popular de 23 de abril de 1998. 

0 numero de creches e escolas que atendem a regiao nao e suficiente para atender todas as 

crianvas e jovens da comunidade. Muitas vezes, e necessaria 

distancias. 

elas grandes 

A maioria (57%) da popula9ao nao tern o ha.bito de sair nos fms de semana e isto acontece 

provavelmente pela falta de areas de lazer na regiao e tambem pela dificuldade financeira, pois 

destes entrevistados que nao saem, 91%. afrrmaram que gostariam de ter algum tipo de lazer 

(figuras 6.32 e 6.33). Em alguns bairros ha pequenos campos de futebol improvisados pela 

propria oomunidade. ontros, as atividades recreativas sao oferecidas pelas esoolas. 

Costuma sair .uo fins de wmana? 

.. : ~----~- -~ = 1 : 120 r--------- ----- _ __j~. 

~10]~~ 
- 0 . .. .. . . . . 

0 10 20 30 40 50 60 

Gostaria de sair? 

• sim. 

• DiU 

Fagura 6.32: Anvidades de b:zer aos fins de semana 

1111111111111111111111191% 

.9% 

Figura 6.33: Disposi~ao do entrevistado para sair 

0 bairro Jardim Sao Domingos e o linico que ja utiliza as margens do Ribeirao Viracopos 

como area de lazer. Ha um caminho nsado para carninhada e especies de arvores frutiferas 

plantadas por alguns moradores locais. Perto da Companhia Singer observou-se pessoas 

pescando. 

E importante que o Plano de Manejo estabele9a urn compromisso de gestao junto as 

autoridades municipais, pois esse quadro pode inviabilizar o Parque. 



Prefe:rencias 

Todas as informas;oes a seguir obtidas atraves de questionario e mapas 

As figuras mostram as tendencias e resultados amostra coletada. 

6.3.1. Dados obtidos at:raves de fo:rmuhi:rio 

Os entrevistados expressaram suas preferencias para o Parque sob varios aspectos, 

descritos a seguir. Esses aspectos deverao ser os norteadores da concep~ao do no Plano 

Manejo. 

A area de urn parque ainda e vista para 61% dos entrevistados, como urn espas;o 

destinado somente a recreapao (figura 6.34). Apenas 2% da amostra associam a cria~ao do parque 

com a protes;ao do Ribeirao, sua faunae vegeta9ao. E necessaria esclarecer atraves de programas 

de educas:ao ambiental a importancia do parque tambem para recuperar areas degradadas. 

0 espa~o mais requisitado para o Parque (preferencia 1~ ou atividade mais importante, 

figura 6.35) foi a pista para caminhada com 27% das respostas. E interessante observar que esta 

atividade foi a preferencia 1 das mais variadas idades, desde adolescentes ate os idosos. Durante a 

entrevista, principalmente os mais idosos, ressaltavam que a caminhada era uma atividade 

recomendada pelos medicos. 

Para 33% dos 60 entrevistados, o tempo de caminhada ideal seria mais de uma hora e 

meia, para 32% entre uma horae uma horae meia e para 15% seria de 35 a 50 minutos (figura 

6.36). Fazendo uma associas;ao entre o tempo que os entrevistados estariam dispostos a carninhar 

e as suas idades foi constatado que para aqueles entre 10-44 anos o tempo ideal de caminhada 

seria de mais de 1 hora e meia~ para a faixa entre 45-69 anos seria de 15 minutos a 1 hora e meia 

e para aqueles de mais de 70 anos seria de 15 a 30 minutos. 

Apesar de haver uma preocupas;ao com a recreas;ao das cnans;as, esta nao e a 

atividade/espa~o mais importante e necessaria para muitos, pois a area de recreas;ao infantil 

obteve 32% de respostas, e apenas na preferencia 2 (figura 6.37). 
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Que ~ficills a~Wli que «m 

mmr"? 

10 

pm~meio 

ambienre 
valo~ 

qu:iilidade de '~>ida 
uutros 

Quais as anvidades/es~os que o senbor (a) e sua fmlillia 

~mm ter em parque? Prefermcia 1 

Amidadelespa~os: 

(Preferem:ia 2) 

area de 

recrea~pan 

crian.,as 
pi..uapan 
aminhada 

areltmm 

15-33min 

J5-59mm 

1 h-lhemeia 

mai:s de 1h e meia 

area de recrea9io 
para crian~ 

pism de cammhada 

[.;Z=::;:=::;:=========:~ 33'% 

Figura 6.36: Tempo de caminhada 
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A preferencia por areas para pniticas de diversas modalidades de esporte tern prevalecido. 

A area para pratica de esportes foi a terceira mais citada (preferencia 3, figura 6.38) com 23%. 0 

"'""..,""""" de teve so.ltneJnte 

Athilades/e$pa~s: 

(Preferencia 3) 

11111111111111111122% 

1111111111111111823% 

........... 11% 

6.38: Ao·vmlllilestespa~:os 

0 Plano de Manejo deve privilegiar, principalmente, os acessos para pedestres e as areas 

destinadas ao estacionamento de veiculos nao precisam ser extensas, ja que 73% dos 

entrevistados disseram que chegariam ate ele ape e apenas 8% iriam de carro (figura 6.39} 

Se tiw!>.~ um parque no Ribeirlo 

Vir~nos romo dlegaria ate hi? 

f[;37% 

"= 

Figura 6.39: Meio de locomo~ao ate o Parque 

0 parque devera apresentar um programa constante de atividades e atrayoes que se 

concentrem, principalmente nos fins de semana e no periodo da tarde, pois pelo levantamento e 

neste periodo que ele teria maior freqiiencia (figuras 6.40 e 6.41). 

Para 90% dos entrevistados, o Parque pode ser usado como urn espa9o para reumr 

familiares ou vizinhos (figura 6.42) e 23% sugeriram espa9os com bancos e mesas embaixo de 

arvores para essa finalidade. 
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A maioria nao tern a concepyao de parque como urn espa9o de lazer contemplativo, onde 

se admirariam estatuas e chafarizes? como os parques criados em meados do seculo XIX. Para 

53% nao ha necessidade de estatuas na area do parque (figura 6.43). 0 seu projeto devera seguir, 

a linha contemporanea, segundo apresentado por MACEDO & SAKATA (2002), atraves 

urn programa funcional de carater predominantemente ativo. 

As mas e caminhos do Parque deverao ser nomeados segundo 77% dos entrevistados 

(figura 6.44), para servir de referencia, mas alguns (26%) nao tern preferencia quanto aos nomes 

que devem ser dados, 15% sugeriram nomes de animais e 15% figuras da natureza. 

Quando questionadas sobre o barulho/som que gostariam de ouvir, 47% respondeu que 

gostariam de ouvir os animais e 43% de agua. Ja 93% respondeu que nao gostaria de ouvir sons 

de carro? bagtm9a e tiros. Nota-se nesta questao uma falha de formula9ao ou mesmo interpreta9ao 

pelos entrevistados. 0 seu objetivo era saber se o entrevistado tern restri9ao a algum som que 

pode ter num parque, mas este nao foi alcan9ado. 0 mesmo problema foi observado na questao 

que trata do odor/cheiro que os entrevistados nao gostariam de sentir dentro do parque,. pois 55% 

citou que nao gostaria de sentir mau-cheiro. Para 62% seria agradavel que dentro do Parque 

houvessem flores que exalassem perfumes (fig1.1ras 6.45, 6.46, 6.47 e 6.48). 
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A maioria (88%) dos entrevistados demonstrou uma preocupa9ao com a seguran9a da area 

do parque e acreditam que o parque deve ser cercado para evitar, principalmente, atos de 

vandalismo (figura 6.49). Para 10%, o Parque traria algum problema ao bairro se nao houver 

"= 

650). 

0 senhor(a) acha qu.e este parque 

precisaria ser cen:aoo? 

A£:ba que o parque aqui nas 

prol:.im;tdll,tks pede h:azer algam 

••••••••••• 88% 

111% 

11111111111111111111 911 % 

Figura 6.50: Problema que o Parque pode trazer ao bairro 

A maioria dos entrevistados gosta de :flores (92%, figura 6.51) e arvores (98%, figura 

6.52) e 60% (figura 6.53) nao apresentaram nenhum tipo de restri9ao a qualquer especie de 

arvores ou flores. 

Alem disso, muitos nao fizeram qualquer especificas;ao quanto a cor e tamanho de :flores, 

mas para 15 pessoas (27%) a cor preferida e a rosa e para 6 pessoas (11 %) as flores pequenas sao 

as preferidas (figura 6.54). 

A mesma sjtua~ao foj observada em rela~ao as arvores, a majoria (81 %) nao fez qnalquer 

restri9ao ao tamanho das folhas, alguns (16%) disseram preferir folhas grandes. Quanto a forma, 

83% responderam nao ter preferencia. No entanto, quanto as copas, a maioria (44%) prefere 

capas grandes, principalmente, pela sombra que estas proporcionam (figura 6.55). Os 

entrevistados mostraram preferencia por arvores frutiferas, (98%). A preferida e a mangueira com 

22 respostas (40%) e as outras especies citadas incluemjabuticabeiras, laranjeiras, etc. 
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A maioria (85%) nao se sentiria incomodado com a presen<;a de animais na mata do 

parque (figura 6.56). Entre eles, 33% nao especificaram quais animais gostariam de encontrar e 

26% responderam que gostariam de ver passaros e aves. Ha, no entanto, aqueles (12%) que 

interpretaram, equivocadamente, a questao ou entao nao sabem quais sao as especies que ocorrem 

na mata ciliar, pois citaram girafa, leao, on~ta e outros animais. 

Gostaria de enconmr ani:ma.is na 

mata., 

1111111111111111111185% 

15% 

Figura 6.56: Presen~a de animais no Parque 

0 mesmo notou-se quando questionados se teriam algum animal que nao gostariam de 

encontrar na mata do parque (figura 657). Cerca de 80% tinham restri<;oes a alguns animais, 

cmmoto novamente especies ocorrem na mata 

Tem al~m animal ~e niio gostaria 

de encontrar na :mata parqee? 

lllllllllllllllllll79o/e 

6.3.2. Dados obtidos at.rnves de mapas mentais 

Atraves dos mapas mentais foram reunidos informa<;oes quanto as preferencias de 

crian9as entre IO e I2 anos de idade. A tituLo de exempiifica<;ao foram seiecionados 4 desenhos 

considerados mais representativos dos apresentados (figuras 6.58 e 6.59). A figura 6.60 apresenta 

os elementos que apareceram com maior frequencia nos desenhos. 
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Analisando os desenhos, 

constatou-se que as cnanyas 

preferem areas para pnitica de 

esportes a area para recreayao 

infantil~ pots 81% desenharam 

espayos para esportes e o 

~~parqumho infantil" apareceu em 

58% dos desenbos. 

Diferentemente dos adultos, 

prevaleceu o campo de futebol com 

50% de representay()es. As quadras 

poliesportivas estao representadas 

dos desenhos e a pista de skate em 

25% (figura 6.61). 

armres c======::::J6'i'o/e 
li:mcos c:=====:::l58% 

aniaais c:::::J 17% 

pontes 27o/e 

:irea pf recrea~o infantil c=====:::::J58% 
area pipritia de esportes c=========:~8!% 

sagere111. U.'IO cia bgoa p{ :ath-iclade 29% 

area institucion:ais 38% 

fl'lli"I!Ues temitioos c::J U% 

mm de passeio c::::lll% 

Figura 6.60: Elementos mais representados nos desenhos 

E interessante destacar a preocupa~ao de algumas crian~as (21 %) com a seguran~a do 

parque. Foram considerados varios elementos que representam seguran9a, como portarias, postes 

de ilumina9ao, policia, grades e equipamentos urbanos fixos como ilustra a figura 6.62. 

Constatou-se que esses elementos aparecerem com maior freqiiencia na amostra da Esco1a 

Estadual Antonio Costa Santos, Jardim Planalto. 

pesca 04'% 

pi.'>m dl- sbte '-------' 25% 

pisrina ..__ __ __,21% 

campo dl- fatebol c========:::J 58% 

quadnt poliesportiw '--------' 31% 

cidcn:ia c:::::J 13% 

pista pan camink:ada c::J 8% 

Figura 6.61: Areas sugeridas para pnitica de esportes Figura 6.62: Elementos de seguran~ 



As areas institucionais tambem foram 

lembrndas, sendo que 38% representarnm 

algmn tipo de edificio destinado para fins 

educacionais ou religjosos, principalmente 

nos desenhos da Escola Profa. EEPG Profa. 

Benedicta Salles Pimentel Wutke, Jd. Nova 

America. A bililioteca foi a mms 

representada ( l 0%) dentre os edificios 

institucionais (figura 6.63). 

museu 4"A. 

igl!'e'ja 4% 

hospi.t:d 8% 

posto me dim ,__ ____ _, 6"A. 

escola$/cul'$oS r===========:J· 13"A. 

Figura 6.63: Edificios insfitucionais 

desenho simplificado, propositada1nente, ja apresentava algumas arvores, porem 67% 

acrescentou outras e alguns 5%) especificara1n ate os tipos que gostariam de ter. Dentre elas 

foram representadas mangueiras, coqueiros e macieiras. As crian9as tambem mostraram 

preferencias por conjuntos arb6reos que combinassem diversas cores. 

Urn porcentual razoavel (42%) desenhou bancos debaixo de arvores, 2% sugeriu uma 

churrasqueira e 2% sugeriu urn espa9o para piquenique, ambos pr6ximos as arvores. 

Boa parte ( 48%) especificou ate os 

estabelecimentos comerciais que gostariam de 

ter no parque, como lanchonete, sorveteria, 

confeitaria, restaunmte, etc. As lanchonetes 

apareceram em 27% dos desenhos (fignrn 

6.64). 

Na a1nostra da E.E.P.G. Francisco 

Assis, Vila Palmeiras, 50% dos desenhos 

lancllonete 29"/e 

sonereria 13% 

pn,.a de alimenb~o CJ 4"/e 

men:ado c::J 4% 

resblllra.ote D 4% 

shoppiag c::::J 8% 

cinema CJ4% 

banco c::::J 6% 

salie para fesw 0 2% 

apresentara1n parques tematicos, com equipa - Figura 6.64 : Comercios e servi~os 

mentos como montanha russa e roda gigante. Na amostra da E.M.P.G. Profa. Odila Mai.a Rocha 

Brito, Jd. Sao Domingos, 50% das crian9as sugerira1n uma pra9a dentro da area do parque. Nos 

desenhos da amostra da E.E. Antonio da Costa Santos, Jd. Planalto, 50% das crian9as 

desenharam trem de passeio. 
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6.3.3. Dados obtidos atraves de questionarios* 

Os questionarios possibilitaram obter dados referentes as preferencias da comunidade 

quanto a detalhes de projeto, a partir de sua percepqao. 

A comunidade mostrou repulsa a lugares vazios pois, para a maioria (97% ), a freqiiencia 

ideal de visitantes de urn parque deve de ser media (56%) a alta (41 %) e apenas 3% optaram pela 

baixa freaJi.encia de visitantes (figura 6.65). 

Apesar do levantamento do formulario ter revelado que 98% dos entrevistados gostam de 

arvores, quantos aos caminhos e trilhas, prevaleceu a preferencia por aquele menos arborizado. 

Para 75%, o de e que mais agrada e caracterizado por pequenos arbustos e 

sem arvores a sua volta e 13% preferiram urn exemplo com corredor de arvores altas e iluminado 

(figura 6.66). 

A altemativa representada pela forma oval e a preferida pela comunidade (47% das 

respostas). A segunda forma mais assinalada foi a reta com 19% e a forma circular obteve 16% 

(figura 6.67). 

Quanta aos equipamentos de recreaqao infantil verificou-se a preferencia pelos elementos 

"coloridos e divertidos", bern diferentes dos tradicionais (figura 6.68). No entanto, quanta aos 

equipamentos mbanos, os preferidos foram os elementos tradicionais. 0 mobiliario mbano, como 

bancos, lixeiras e placas de informaqao mais requisitados sao exemplos semelhantes aos de varios 

parques e prayas (figuras 6.69, 6.70 e 6.71). Os bancos devem ser em madeira com suporte em 

ferro, as lixeiras devem ter tampa e as placas de informa9ao devem ser pict6ricas e com escrita. 

Este conjunto de caracteristicas deve ser a enfase da proposta de projeto do Parque, de 

forma que atenda as expectativas da populayao. 

<*l As respostas da Associa9ao do bairro Jd. Planalto foram consideradas neste trabalho porem, nao estao 

representados no dtkuio amostra\, em virtude da hssocia9ao ter manifestado interesse de participa9ao no fma\ da 

redayao deste trabalho. 
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7. RECOMENDA<;OES FINAlS 

0 levantamento das preferencias da comunidade fundamental para definir a linha de 

do Parque, que deve ser contemporanea carater predonrinantemente ativo. A 

recupera<;ao, preserva<;ao e conserva<;ao da vegeta9ao ribeirinha do Ribeirao Viracopos, bern 

como, o lazer ativo e as atividades relacionadas a educa9ao ambiental devem ser os requisitos 

norteadores do projeto. 

Recomenda-se que a massa arb6rea e arbustiva seJa composta, principalmente, por 

arvores de grande porte de diversas especies que atraiam aves, podendo ser utilizadas arvores 

frutiferas e :flores que exalem perfumes~ das mais variadas cores, com predominio do rosa e 

vermelho. 

Os acessos ao Parque podem privilegiar os pedestres, com sinaliza<;oes e faixas 

destinadas a eles. A area de estacionamento de veiculos pode ter pequenas dimensoes e se 

localizar proximo ao portao principal. E recomendado que os espal_(os vizinhos ao estacionamento 

tenham barreiras naturais para irnpedir que o barulho emitido pelos veiculos possa causa 

incomodo aos visitantes. 

E recomendado o cercamento da area do Parque para garantir a seguran<;a de seus 

usmirios e para evitar a depredafao do seu espafo, sendo necessaria a presenfa, de pelo menos, 

urn guarda para policiar o local. 

Sugere-se que o programa de atividades contemple espa<;os para pratica de esportes, 

entre eles, pista para caminhada)" area de recreapao infantit quadras poliesportivas, campos de 

futebol, pista de skate, ciclovia e Ia.minas d'agua. 

A extensao da pista de caminhada podeni adequar-se para cerca de duas horas de 

caminhada em passada normal, podendo seguir paralela ao curso d' agua e de preferencia nao ser 

formada, predominantemente, por corrector de arvores, mas com muitos arbustos. Durante o seu 

percurso, sugere-se placas sinalizando a quilometragem percorrida pelo usuario. 

A cada 30 minutos de caminhada, e recomendada a criapao de espapos para descanso, 

possibilitando a sua pratica para diversas idades. podem ser formados por bancos de 

modelos tradicionais em areas sombreadas por arvores de grande porte. Em cada area de 
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descanso, sugere-se a cria9ao de urn cenario, que pode ser elaborado tendo como elemento a 

agua
7 

com espelhos d' agua e de efeitos sonoros. 

Os equipamentos para atividades esportivas e recreayao infantil, podem distribuir-se, 

principalmente, nas areas interesse do Parque, ou seja, as areas pr6ximas aos bairros de 

densidade populacional (Jd. Adhemar de Barros, Jd. Aeronave, Pq. das Industrias7 Jd. Nova 

America, Jd. Irmaos Sigrist, Cidade Singer, V . Palmeiras e Jd. Sao Domingos). Sugere-se que 

eles sejam unidos por caminhos que se bifurquem e se ramifiquem, possibilitando o acesso a pista 

de caminhada e a outros espapos. 

Recomenda-se as trilhas e caminhos recebam nomes de an1ma1s ou figuras 

representativas da natureza, como objetivo de servirem de referencia os usuarios. 

E sugerido que os espas;os para recreas;ao infantil possuam uma diversidade de brinquedos 

coloridos e divertidos e sejam dispostos em canteiros de areia e pianos. 

Ao longo do Ribeirao V iracopos, sugere-se a instala9ao de pontes, que alem de servirem 

como elementos esteticos do Parque7 servirao para ligar uma margem a outra. 

Propoe-se a cria9ao de urn mirante na parte mais elevada do Parque para servir de lazer 

contemplativo. Nao ha necessidade de se reservar grandes espa9os para esta finalidade, pois a 

comunidade mostrou a preferencia pelo lazer ativo. 

E necessario a implanta9ao de sanitarios, edificios culturais e lou institucionais, entre eles, 

uma biblioteca destinada, preferencialmente, as crianyas. Os edificios culturais podem ser usados 

para exposipoes temporarias ou mesmo permanentes7 abordando sempre temas de interesse da 

comunidade. 

Recomenda-se que as lixeiras, placas de sinaliza9ao e paineis informativos seJam 

distribuidos em todo o Parque, em locais estrategicos, com maior concentrapao nas areas onde se 

locahzarao os equipamentos para as diversas atividades. Alguns paineis informativos podera 

apresentar textos e figuras sobre temas hist6ricos da area de estudo e outros, informa96es sobre 

eventos e calendario de atividades. 0 primeiro tipo pode ser permanente7 enquanto os outros 

poderao ser atualizados, conforme a necessidade. 

Propoe-se que os espa9os destinados para comercio e servlyOS, como lanchonetes ou 

similares sejam em locais abertos, em areas sombreadas por arvores, com grandes mesas e 

bancos, pois acredita-se que estas areas serao usadas para reunir familias e vizinhos. 



A fase de levantamentos de dados a comunidade foi fundamental para caracterizar o 

seu e levantar as suas preferencias e necessidades. Espera-se que esta fase venha a ser 

aplicada para cria~ao de futuras areas de lazer para popula~ao, pois os resultados auxmam na 

escolha das melhores alternativas para a elaboras:ao do Plano de Manejo. 

E importante que os resultados sejam posteriormente apresentados a comunidade para que 

ela avalie se os seus anseios e preferencias foram corretamente interpretados e, 

consequentemente, suas expectativas foram atendidas. 

Este estudo tambem permitiu identificar temas que devem ser trabalhados em programas 

de educa~ao ambiental. Eles foram elaborados no sentido de gerar urn elo de ligayao entre a 

popula~ao e o Parque. Objetivam sanar as deficiencias de informas;oes sobre o ambiente e os 

perigos inerentes a as;oes hoje existentes na area. Os quadros 7.1 a 7.6 resumem as propostas de 

programas, elaboradas a partir da estrutura criada por THOMAZIELLO (1999). 

Conclusivamente, os resultados deste trabalho apontam que e possivel diagnosticar as 

preferencias de uma populapao a priori do Plano; direcionando o projeto7 de forma que sua 

participas;ao possa ser garantida, com urn minimo de satisfas;ao dos interessados. Assim, a 

participas;ao evita a ados;ao de alternativas e propostas que possam ser rejeitadas posteriormente 

pela comunidade. A criapao de espapos de lazer sem a consulta popular pode causar conflito de 

interesses, o abandono e, muitas vezes, a depredas;ao destas areas. 
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rl 
"-~ "-'- Apresentar a hist6ria local para gerar elo entre a comunidade e a ''-'.!"'''"' 

area de estudo. 

Campinas entre a decada de 30 ate a aprova9ao dos loteamentos. 

Colonia Helvetia: 

• Hist6ria da familia Amstalden, Ambiel, Wolf e Banwart; 

• Funda9iio da Colonia em abril de 1888; 

• Processo de dispersao da colonia, ap6s crise dos anos 30. Mudan9a 

de familias da colonia; 

• Surgimento da la. Industria (Companhia Singer) Hist6ria da Compa-

Conteii.do nhia; 

/ ' 1-

Program a Programatico • Decada de 50 - partilha de terras entre os herdeiros fundadores. 

Educational 

I 
Politica de ocupayiio no municipio de Campinas: 

Tern a: 
• Anos de 1900 a 1930 - divisiio do municipio: Centro Tradicional e os 

Historico da 
- "arrabaldes"; 

ocupa~ao da 
• Anos de 40 e 50 - casa proletilria e o surgimento de novos loteamen -

area de 
tos; 

estudo 
• Hist6ria do Aeroporto de Viracopos e sua consolida9iio e a doayiio 

\,. ..1 de terrenos proximo ao Aeroporto para instalayiio de novo campus 

universitilrio da PUC - Campinas. 

H Perf!.l do Comunidade da area de estudo. 

publico 

Informar atraves de fotografias, documentos hist6ricos e mapas. 

Distribuir paineis informativos sobre a hist6ria local em pontos estra-

tegicos dos caminhos, trilhas e areas pr6xirnas aos equipamentos de 
'-- Atividades lazer. 

Promover caminhadas de reconhecimento da area que fazia parte da 

Colonia Helvetia. 

Promover palestras com os descendentes dos colonos fundadores. 



:-
Objetivo Alertar a comunidade quanto aos riscos do uso inadequado do Ribei-

rao - problemas de saude e meio ambiente. 

As condi9oes do Ribeirao Viracopos (poluiyao das aguas) e suas pro-

vaveis causas. 

Os riscos a saude trazidos pelos banhos nas aguas do Ribeirao. Doen-

9as ocasionadas por aguas contaminadas e outros riscos: 

Conteudo • esquistossomose: 
1-

P:rogramatico • doen9as de pele: 

• acidentes. 

/" ' 0 consumo de peixes do Ribeirao e seus riscos. Program a 

Educacional 

II f- A disposi9ao inadequada de Iixo e entulhos no Ribeirao e os prejuizos 

Tema: para o meio e, principalmente, para a propria popula9iio. Riscos de en-

Sande tes, polui9ao e doen9as. 

' 
./ 

Perf"II do Pessoas de todas as idades, principalmente, crian9as e jovens, que te-

publico nham contato com a area da nascente (bairros Jd. Sao Domingos, Vila 

Palmeiras, Jd. Marisa, Jd. Campo Belo e Cidade Singer). 

Informar sobre sistemas e cuidados com as doen9as e de veicula9iio 

hidrica em folhetos, audiovisuais, filmes, etc. 

Depoimentos e palestras commedicos e agentes de saude dos Centros 

de Saude e Postos Medicos locais. 

'-- Atividades 

Dados e relatos de ocorrencia de doen9as e acidentes. 

Amostra de casos de enchentes provocados pelo act1mulo de Iixo em 

lugares inapropriados. 

Paineis informativos, placas de sinaliza9iio de alerta. 



r lnduzir a comunidade a identificar e reconhecer a importancia da mata 

ciliar. 

Caracteriza9ao de uma mata ciliar, principais defini96es e sua fun9ao 

de prote9ao aos cursos d'agua. 

Identifica9ao das especies vegetais e animais mais comuns que ocor-

rem na mata. principalmente, as especies Jocais raras, em extin9ao e 

Conteudo vulneraveis. 

Programatico 

Apresenta91io de alguns conceitos fundamentais de ecologia: rela91io 

entre os seres vivos, cadeia alirnentar e processos mig.rat6rios. 

/ ~ 

Programa Conceitua9ao sobre corredores de vegeta9ao para a conserva91io/ 

Educacional prote91io de especies vegetais e animais da mata eo Ribeirao Viraco-

III pos. 

Tema: 
1-

Recursos Identifica91io de plantas e ervas que ocorrem na mata e podem ser uti -

Naturais 
./ zadas para elabora91io de remedio caseiro ou alirnento . 

' 
PertU do Comunidade da area de estudo, constituida por pessoas adultas e 

publico crian9as. 

Promover visitas monitoradas a area do Ribeirao. 

Apresentar informa9oes em audiovisuais e paineis informativos em a-
reas estrategicas do Parque. 

Atividades 

Promover palestras com medicos e bi6logos sobre as especies que 

podem ser usadas, suas indica96es e o modo de preparo de remedios 

case1ros. 

Promover palestras com bi6logos para reconhecirnento da mata ciliar 

e apresenta91io de conceitos. 



Conscientizar a comunidade quanto aos problemas que a disposi<;ao 

r- Objetivo inadequada do esgoto pode trazer e estimular 0 uso de fossas septip-

cas para residencias que nao tenham esgoto coletado pelas redes pu-

blicas. 

Danos ambientais produzidos pelo lan<;amento inadequado do esgoto 

ao Ribeirao (polui<;:ao das aguas e prejuizos aos meio ambiente e a pro-

proa comunidade). 

Solu<;:oes para a disposi<;ao adequada do esgoto que nao e coletado 

Conteudo pelas redes publicas (fossas septicas). 

Programatico 

/ 

""" 
Doenyas que podem ser causadas pelo esgoto lanyado no Ribeirao. 

Program a 

Educacionai Conceitos basicos sobre impacto ambiental e sua problematica em a -

IV - reas urbanas. 

Tern a: 

Saneamento Principais ayoes impactantes do homem sobre o meio ambiente, espe -
./ 

cificamente, no Ribeirao Viracopos. Causae efeito. 

r-
Perfil do Adultos que tiwam parte da comunidade. 

publico 

Promover apresenta<;:oes informativas em audiovisuais (fotos, livros, 

slides, transparencias, etc.). 

Induzir a comunidade a agir como agentes de prote<;:ao ou fiscais da a-

'- Atividades rea do Parque. 

Promover debates com a comunidade, profissionais da prefeitura, pro-

fissionais da area ambientaL 

Solicitar consultoria e auditorias de profissionais capacitados na area 

de saneamento. 

1 



educacional 

d Objetivo Alertar sobre os perigos que o consumo de drogas pode trazer. 

Efeitos nocivos que as drogas podem causar: 

Conte!~ do • a dependencia; 

Programatico • as sequelas: 

/' ' Program a • a vi.olencia. 

Educacional 
f-

Perfil do Adolescentes, crianyas e adultos jovens que fayam parte da comuni -v 
Tema: publico dade. 

Drogas 

' Criar, especificamente para a area, urn programa anti-drogas. 

Promover atividades culturais e esportivas como contrapartida as dro-

Atividades gas. 

Solicitar das autoridades municipais, profissionais capacitados para 

orientar drogados e parentes. 

Quadro 7.6: Program a educacional VI 

Objetivo Promover cria9ao de parceria - comunidade e autoridades - para ges -

tao do Parque. 

Conceitos de conserva9ao, preserva9ao, recursos naturais, impactos, 

controle ambiental e gestao ambiental. 

/' ' Conteudo 
Program a 

Programatico Gestao participativa. 
Educacional 

VI 
Comprornissos da comunidade e das autoridadees em rela9ao a area 

Tern a: 

Gestao 
do Parque. 

Participativa 
\,. ./ PerlU do Adultos que fayam parte da comunidade. 

publico 

Induzir encontros e debates para que a comunidade atue como agen -

Ativ·idades tes de gestao, para prote9ao da area do Parque. 

Promover curso sobre gestao ambiental e participativa. 
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AN EX OS 

Anexo A: Formulario de Campo 

Perfil I Caracterizacao socio-economica 

1) 

2) Quantos anos o Sr(a) tern? ____ _ 

3) Local de nascimento _______ (Cidade I Estado) 

4) Nivel de instruyao ______ _ 

5) Anteriormente on de moravam? Bairro ( Campinas )Cidade. __ ---'Estado _pais __ ( estrang.) 

6) Qual a origem dos seus pais? (Cidade I Estado ou Pais) 

7) Quantas pessoas moram na casa de: 

a)O a 9 anos 

b) 10 a 19 anos 

c) 20 a 44 anos 

F 

c=J 
c=J 
c=J 

8) Qual a renda mensal da casa? 

a) Ate R$ 200,00 
b) R$201,00-400,00 

c) R$ 401,00-800,00 
d) R$ 801,00- L200,00 

9) Ha quanto tempo moram no bairro? 

a) ate 1 ano 
b)de2a4anos 

c) de 5 a 10 anos 
d) de 11 a 20 anos 

F 

d) 45 a 69 anos c=:J 
e)+ de 70 anos c=:J 

e) R$ 1.201,00-1.600,00 
f) R$ 1.601,00-2.000,00 

g) R$ 2.001,00-3.000,00 
h) Mais de R$ 3.000,00 

e) de 21 a 30 anos 

f) de 31 a 40 anos 
g) mais de 40 anos 

10) Quais os tres principais problemas do bairro (em ordem de importancia de 1 a 3)? 

a) esgoto CJ e) seguran9a D i) comunicayao 

M 

D 
b)luz D f) educayao 

c)agua g) lixo D 

D 

j) transporte D 
I) raita area de lazer D 

d) assistencia medica CJ h) asfalto 

l- mais grave; 2- grave; 3-menos grave 



11) A agua utilizada em sua casa vern: 

a)daSANASA d) do c6rrego/ribeiriio 

b) do po<;:o artesiano e) da SANASAe poyo artesiano 

c) da ligayao do vizinho 

12) Sua casa tern banheiro? 

a) dentro de cas a b) fora de casa c)nao tern 

13) Qual foi o principal motivo que o levou para mudar para este bairro? 

a) facil acesso a transporte e) emprego 

b) proximidade ao trabalho f) proximidade com a familia 

c) baixo custo do lote g) outros ------------------
d) moradia gratuita 

Relaciio do entrevistado com o ribeiriio e vegetaciio 

1) Sabe o nome do ribeirao que passa aqui perto? 

a)Sim b)Nao c) Respondeu outro nome----------------

2) Conhece alguem que joga ou jogava lixo no ribeiriio? 

Hoje: a) Sim 

Passado: a) Sim 

b)Nao 

b)Nao 

3) Conhece alguem que se banha ou se banhava no corrego? 

Hoje: a) Sim 

Passado: a) Sim 

b)Nao 

b)Nao 

4) Sabe se esta pessoa teve algum problema de saude depois que se banhou no c6rrego (se :respondeu si:m na 

questiio anterior)? 

Diarreia: a) Sim , teve. 

Problema de pele: a) Sim , teve. 

Barriga d'ilgua: a) Sim, teve. 

b) Nao teve. 

b) Naoteve. 

b) Nao teve. 

c) Nao sei. 

c) Nao sei. 

c) Nao sei. 

Outro problema:-----------------------------------

5) 0 senhor (a) se alimenta ou conhece alguem que se alimenta de algum animal ou vegetal da mata? 

Ele(a): a) Sim b)Nao 
Qurus. ________________________________________ _ 

Outra pessoa: a) Sim b)Nao 

6) Usa ou ja usou alguma planta ou ervas para remedios caseiros? 

Hoje: a) Sim b)Nao 
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Preferendas gu.anto a vegetacao/fau.na 

1) Gosta de flores? 

a)Sim Niio 

Se qual a sua core tamanho de flor preferida? 

Cor: a) amarela b)vermelha 

c) branca 

Tamanho: a) grande 
c) pequenas 

d)outras ____________ _ 

2) 0 senhor (a) gosta de arvores? 

a) Sim 

Se gosta de arvores de COpas: 

b) medias 
d) sem preferencia 

b)Nao 

e) sem preferencia 

a) grande b)media c) pequena d) sem preferencia 

Arvores frutiferas? 

a)Sim 

b) Niio 

Tamanho de folhas: 

a) grandes 

Que forma de folhas gosta: 

b)medias 

a) arredondadas b) pontiagudas c) fmas 

c) pequenas d) sem preferencia 

d) largas e) sem preferencia 

3) Tern alguma arvore ou flor que niio gostaria de ver no parque? a) Sim. Quais?--------

4) Gostaria de encontrar animais na mata do parque? a) Sim. Quais? ____________ _ 

5) Tern algum animal que niio gostaria de encontrar na mata do parque? a) Sim. Quais? _________ _ 

Preferencia guanto ao futuro pargue 

1) Costuma sair nos fins de semana? 

a) Sim. Onde costuma ir? -------------- b)Nao 

2) Gostaria de sair (sea resposta anterior for nao)? 

a) Sim. 0 que gostaria de fazer? ------------ b) Niio 

3) Gostaria de urn parque aquinas proximidades? ( se responder sim, pular para 5) 

a)Sim b)Nao 
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b)Nao 

b)Nao 

b)Nao 



anterior) 

a) Sim b)Nao 

P.S. Se a resposta for novamente niio, interromper a entrevista. 

5) Se respondeu sim na 3, que beneficios acredita que urn parque pode trazer? 

a) recreativo 
b) prote¢o de c6rregos/rios, matas ciliares e animais 

c) valoriza¢o economica da area (emprego, comercio, melhoria na infraestrutura, etc) 

d) melhoria da paisagem (beleza, Iugar mais agradavel, etc.) 

e) melhoria na qualidade de vida da popula9a0 (sombra, ar, agua Jimpa, etc.) 
f) outros _______ _ 

6) Quais atividades/espa90s o senhor (a) e a sua familia mais gostariam deter em urn parque (ordem decrescente de 

preferencia de 1 a 3 )? 

a) areas de descanso (ban cos, etc.) c=J e) areas para pratica de esportes 

b) areas de recrea¢o para crian~s c=J f) churrasqueira c=J 

c) horta comunitaria c=J g) campo de futebol c=J 

d) pista para caminhada c=J h) lugar para piquenique c=J i) ciclovia 

7) Se tivesse urn parque aqui no Ribeirao Viracopos como chegaria ate la? 

a) onibus c) carro c) ape d) bicicleta 

8) Quanto tempo o senhor (a) estaria disposto a andar dentro de urn parque? 

a) ate 1 0 minutos c) de 35 a 50 minutos e) mais de 1 horae meia 

b) de 15 a 30 minutos d) de 1 hora a 1 hora e meia 

9) Quando frequentaria o parque perto de sua casa? 

a) ferias c) durante a semana 
b )fins de semana d) outros _______ _ 

1 O) Quanto tempo o senhor (a) gostaria de ficar dentro de urn parque perto de sua casa? 

a) o dia todo d) algumas horas 

b) pela manha e) nao sei 

c) a tarde 

11) 0 senhor acha que este parque precisaria ser cercado? 

a) Sim 

Sesim, por 

b)Nao 

12) 0 senhor(a) acha que deveria ter urn local para se reunir com a familia ou vizinhos dentro de urn parque? 

c=J 

a) Sim. Que tipo de b) Nao 
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13) Acha que o parque deveria ter estatuas? 

a) Sim Nao 

Se o que elas devem representar? 

a) urn politico (prefeitos, ex-prefeitos, etc.) d) figuras da natureza 

b) animais e)outros ________________________ __ 

c) escritor f) sem preferencia 

14) Os caminhos deveriam ter nomes? 

a) Sim 

Se sim, que nome elas deveriam ter? 

a) urn politico (prefeitos, ex-prefeitos, etc.) 

b) animais 
c) escritor 

b)Nao 

15) Que barulho/som gostaria de ouvir dentro do parque? 

a) agua (cascata, cachoeira, etc) 

b) folhagens 

16) Que barulho nao gostaria de ouvir dentro do parque? 

a) agua (cascata, cachoeira, etc) 

b) folhagens 

17) Que cheiro gostaria de sentir dentro do parque? 

c) animais 
d)outros ____________________ __ 

c) animais 
d)outros __________________ ~ 

~flor.Quru? __________________________________________________ _ 

b) mata 

c) terra 

d) alguma arvore. Qual?---------------------------------------------------· 
e)outros ___________________________________________________________________ _ 

18) Tern algum cheiro que nao gostaria de sentir dentro do parque? 

a) alguma flor. Qual?-:------------------------------------------------------------
b) urina/fezes de animais 
c) alguma arvore. Qual? _________________________________________________________ _ 

d) alguma planta? Qual?---------------------------------------------------------
e) sem restri~ao 

19) Acha que o parque aquinas proximidades pode trazer algum (s) problema (s)? 

a)Sim b)Nao 

Sesim.Quais? _____________________________________________________________________ __ 
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Valores Eticos 

1) Acha importante cui dar do c6rrego? Por que? 

a) Sim b)Nao 

2) Para o senhor(a), existe algum problema ambiental aqui no bairro? 

~~ ~~ ~~~ 

Se sim, qual eo problema ambiental daqui: 

a) polui<;ao da agua c) lixo 

b) desmatamento d) outros --------------------

Na opiniao do senhor(a), quem deveria cuidar do meio ambiente? 

a) autoridades (prefeitura, govemo estadual e federal) d) nao sei 

b) popula<;ao e) outros ---------------
c) populas;ao e autoridade (todos) 

4) Quais as utilidades que o senhor(a) acha que a mata de urn parque pode ter? 

a) recurso para alimentos e remedios 
b) deixa o Iugar mais bonito e agradavel (sombra, ar, flores e folhagens, etc.) 

c) protege o rio 
d) habitat e proteyao para animais 
c)outros _______________________________________________________ ___ 
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1) Que imagem o senhor (a) acha que deveria ter urn parque? 

A B 

2) Onde o senhor(a) acharia mais agradavel andar? 

A B C 

3) Quais formas mais agradam o senhor (a)? 

a11re. Universidade Estadual de Campina 

~.,. Faculdade de Engenharia Civil 
UNlCAMD 

c 

D E 

~ -v-v- c=:> 0 §0 
A B c D E F G 

4) Que tipo de brinquedos para crianr;as deveria ter dentro de urn parque? 

A B c 

c D 

6) Como acha que devem ser as lixeiras? 

A B c D E F 



A B c D 

E F G 

I J L M 
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Nowadays, there is a worry to create green areas in big cities with the objective to 

minimize the effects of acelerated urbanization to provide recreative areas to population. 

However, there are few plannings and projects which considers the cravings and 

necessities of the community. This work proposes a method strategy which enables 

research, interpretation, evaluation and expectancy answers from the future users about 

the ideal requirements of a Urban Park and then, work with the community bringing 

their participation to elaborate an Management Plan to Urban Park. This strategy was 

applied in a case study- Bacia Hidrognifica do Ribeirao Viracopos. It's expected from a 

contribution to serve the areas demands in one of the most needy region in Campinas 
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