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Glossário
Ameaça: 

Capacidade: 

Conscientização: 

Degradação ambiental: 

Desastre: 

Focos de calor: 

Gestão do risco de desastres: 

Incêndios  orestais: 

Nos últimos 40 
anos, houve a 
diminuição de 
cerca de 17% 
na quantidade 
de chuvas na 
região, entre os 
meses que mais 
queimam - Agosto 
a Outubro”
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MAP: 

Mitigação: 

Monitoramento do risco: 

Mudanças Climáticas: 

Plano de contingências: 

Prevenção: 

Queimadas: 

Redução do risco de desastres: 

Hoje a Amazônia 
esta em média 

1.02 ±0.12 °C 
mais quente 

que no início da 
década de 80”
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Resiliência: 

Risco de desastre: 

Sazonalidade: 

Sistema de alerta: 

Sistema de alerta antecipada: 

Vulnerabilidade: 

Uma Amazônia 
mais quente e 
com menos chuva 
no período de 
queima significa 
uma Amazônia 
mais inflamável”
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Proposta
de Atividades
“É fogo!”
Visão Geral:

M

A P

1 Yara de Paula, pesquisadora assistente do projeto MAP-FIRE e Consultora do Componente Educação Ambiental. 
Contato: depaula.yap@gmail.com. Gleiciane Pismel, pesquisadora assistente do projeto MAP-FIRE e auxiliar de 
cooperação interinstitucional. Contato: gleicianepismel2@gmail.com. Liana O. Anderson, Coordenadora do Projeto 
MAP-FIRE, Riscos e Desastres Associados a Incêndios Florestais, CEMADEN. Contato: liana.anderson@gmail.
com. João Bosco Coura dos Reis: pesquisador e responsável pelo desenvolvimento do sistema de monitoramento e 

alerta de risco de incêndios  orestais no Projeto MAP-FIRE. Contato: joaodosreis89@gmail.com.
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Título da Proposta de Atividade:

Nível de ensino: 
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Disciplinas vinculadas:

 

Descrição do conteúdo:
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A importância do tema
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Objetivos deste guia
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Habilidades e Competências a serem desenvolvidas

Por que implementar nossas atividades?
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Competências gerais da BNCC:
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Referencial teórico auxilia professores
no preparo das aulas



Como usar este guia?

Módulo Introdutório
Momento de apresentar os

conceitos chave.

Módulo Prático
Implementação das atividades.

Módulo de 
Disseminação

Divulgue!

ó
Cardápio de atividades

disponível.
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Módulo
de Escolha:
Fase 1
Proposta de cronograma e cardápio de atividades

De que forma as atividades podem ser implementadas?
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Mó
du

lo
 de

 Es
co

lh
a -

 Fa
se

 1

Cardápio de atividades:

OPÇÃO 1: 

OPÇÃO 2: 

OPÇÃO 3:

OPÇÃO 4: 

OPÇÃO 5:



26

Encontro 1:
Apresentação geral e ementa (Parte I - Conceitos)

Etapa 1: Atividade de pesquisa:

Etapa 2: Apresentação geral dos materiais/dados coletados: 

Etapa 3: Resumo

Mó
du

lo
 In

tr
od

ut
ór

io
 - 

Fa
se

 2
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Encontro 2:
Apresentação geral da disciplina e sua ementa (Parte II - Implicações)

Etapa 1: Atividade de pesquisa e coleta de dados:

Etapa 2: Reflexão e análise dos resultados encontrados: 

Etapa 3: planejamento de divulgação

checklist de ações

Disseminação

Mó
du

lo
 In

tr
od

ut
ór

io
 - 

Fa
se

 2



Encontro 3:
Questionário - Diagnóstico – Parte I 

Percepções do uso do fogo, mapeamento dos 

participantes e sugestões de atividades para trabalhos 

futuros. 

página 49

Etapa 1: Participação

Produto:

Mó
du

lo
 In

tr
od

ut
ór

io
 - 

Fa
se

 2
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Encontro 4:
Questionário - Diagnóstico – Parte II

Etapa 2:

Organizar e analisar o material produzido via 

questionário: 

Etapa 3: Divulgação

Produto:

checklist de ações

Módulo de Disseminação.

Mó
du

lo
 In

tr
od

ut
ór

io
 - 

Fa
se

 2



30

Mó
du

lo
 Pr

át
ico

 - 
Fa

se
 3

Breve descrição das atividades propostas:

Opção 1: História oral

Etapa 1: Apresentação e preparação para entrevista

Etapa 2: Estudantes como jovens pesquisadores

Etapa 3: Armazenamento, transcrição e escolha do formato
de exposição:



31

Etapa 4: Divulgue!

Sugestão: Use as informações do questionário em outras atividades! 

Produtos:

Mó
du

lo
 Pr

át
ico

 - F
as

e 3
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Mó
du

lo
 Pr

át
ico

 - 
Fa

se
 3

Opção 2: Teatro

Etapa 1: Formular o roteiro, cenário e figurino!

Etapa 2: Atribuição dos papéis

Etapa 3: Ensaios

Etapa 4: Montagem e preparação:

Etapa 5: Apresentação da peça.

Produto:
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Opção 3: Cartografia Social

Etapa 1: Preparatória

Etapa 2: Explicação sobre os riscos ambientais

Mó
du

lo
 Pr

át
ic

o -
 Fa

se
 3
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Mó
du

lo
 Pr

át
ico

 - 
Fa

se
 3Etapa 3: Leitura da base cartográfica do bairro e/ou cidade:

Etapa 4: produção do mapa

Produção do mapa temático da percepção de riscos 

ambientais da localidade e dos elementos estratégicos de 

prevenção, tais como áreas de risco e pontos estratégicos: 

Etapa 5: Reflexão

Sobre as potencialidades e fragilidades do lugar com 

produção de uma agenda de sustentabilidade: 

Etapa 6: Divulgação

Divulgação do mapa e principais pontos discutidos e 

realização da o  cina externa com a comunidade: 

Produto:
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Opção 4: Monitoramento

Etapa 1: Pesquisa e coleta de dados

Etapa 2: Compilação e divulgação dos dados coletados

Produto:

Mó
du

lo
 Pr

át
ic

o -
 Fa

se
 3
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Mó
du

lo
 Pr

át
ico

 - 
Fa

se
 3

Opção 5: Curta-Metragem

Etapa 1: Formulação do roteiro do curta-metragem:

Etapa 2: Escolha do formato do filme:

Etapa 3: Distribuição de funções:
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Etapa 4: Exposição e divulgação

Produto:

Mó
du

lo
 Pr

át
ico

 - F
as

e 3
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Mó
du

lo
 Di

ss
em

in
aç

ão
 e 

Co
nc

lu
sã

o -
 Fa

se
 4

Apresentação

Como se preparar para divulgar os resultados?
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conclusão das atividades

Mó
du

lo
 Di

ss
em

in
aç

ão
 e 

Co
nc

lu
sã

o -
 Fa

se
 4
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Opção 1: História Oral

Opção 2: Introdução ao Teatro

Opção 3: Cartografia Social

Opção 4: Monitoramento da região de minha escola:

Opção 5: Introdução ao Cinema
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Módulo
Introdutório:
Fase 2
Proposta de apresentação da temática e
 diagnóstico

Encontro 1
Apresentação geral da ementa – Parte I (Teoria)
Como, por quem e para quem essas atividades e guia foram pensados?

breve histórico

acesse nosso site
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Descrição da atividade:

O que são queimadas controladas/descontroladas?

https://youtu.be/CFJCNE5EcLw

https://youtu.be/d8cAtNBoP7I
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Etapa 1

Atividade de pesquisa: 

Etapa 2

Etapa 3

Objetivos: 

Insumos:
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Tempo estimado:

Resultados:

 Observações

Encontro 2
Apresentação geral e ementa – Parte II (Implicações)

Descrição da atividade: 

referencial teórico

página 21

https://youtu.be/Fir-O6zCnUA
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Etapa 1 

Etapa 2

Etapa 3

mural na escola, mural 

virtual, um banner para mídias sociais, cartilhas)

Módulo de Disseminação)

Objetivos: 
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Insumos:

Tempo estimado:

Resultados:

Observações:

referencial 

teórico disponível aqui

Encontro 3
Questionário- Parte I (Aplicação)
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Descrição da atividade

Etapa 1

questionário

Objetivos: 

Insumos:
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Tempo estimado: 

Resultados: 

Metodologia:

Observações:

 reaplicação

QUESTIONÁRIO ATIVIDADE “É FOGO!”

  O preenchimento deste questionário é voluntário, n

, preservando o anonimato do entrevistado.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Idade

Sexo

País em que reside/estuda: 

E-mail/WhatsApp

Escola onde estuda ou trabalha

Qual o seu papel na comunidade escolar?

Em algum momento da sua vida estudantil você já teve contato com
o tema “queimadas e incêndios florestais”?

Caso tenha respondido “poucas vezes” ou “muitas vezes” 

na questão anterior, como teve contato com o tema?
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SEÇÃO 1 – Diagnóstico do uso do fogo
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SEÇÃO 2 – Diagnóstico de impactos e alternativas do uso do fogo 
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SEÇÃO 3 – Partes interessadas, comunicação e divulgação
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Encontro  4 
Questionário – Parte II (Análise e divulgação dos
resultados)

Descrição da atividade:

Etapa 1

Etapa 2

checklist de ações (página 38)

Módulo de Disseminação 

(página 118)



57

Objetivos: 

Insumos:

Tempo estimado 

Resultados: 
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Metodologia:

https://pt.surveymonkey.com/mp/quantitative-vs-qualitative-research 

Observações:

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSevBqAc5cVgKubjLbDUyBojfK5adwA-Ebes6PoROcJE4VhGUg/

viewform

Atenção!

Acompanhe nossas redes sociais

@map  reproject @map  re.project Projeto MAP-Fire

Projeto MAP-Fire
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Módulo Prático:
Fase 3
Detalhamento das atividades

Opção 1: História Oral

Descrição da atividade:
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quatro etapas

Etapa 1:

Preparatória: Leitura e impressão do roteiro de perguntas página 

63

Etapa 2: 

Entrevista

Sugerimos duas 

entrevistas por estudante
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Etapa 3: 

É hora de transcrever  

Cemaden Educação

Etapa 4:

Apresentação dos resultados

checklist de ações

Módulo de Disseminação.
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Atividade: História Oral
 Memória e percepções sobre problemas relacionados ao uso do fogo e

seus impactos

 __________________________________

 __________________________________________

 ____________________________

 ___________________

 ______________________________
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DICA DE OURO:
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Objetivos:

Componentes curriculares:

1. Geogra  a

2. Artes

3. Sociologia

4. Biologia
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Insumos:

Tempo estimado e periodicidade:

Metodologia
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I.

II.

III.

Google Forms

Avaliação: 
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Observação:

ATENÇÃO! A atividade de história oral exige assinatura de uma carta 

de concessão de uso de direito de imagem. Não esqueça de pedir ao seu 

entrevistado que a assine.  muito importante que tenhamos registrada 

a permissão de todos eles, tanto para a realização da entrevista quanto 

para a sua gravação. Veja no Anexo 1 o modelo de carta que deve ser 

utilizado.

Essa é uma atividade que explora a ética da ciência, ou seja, devemos 

ter cautela com o uso dos dados dos entrevistados, principalmente 

informações como endereço, RG e CPF, e protegê-los, de acordo com a 

recém-aprovada Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

 

A cautela também vale para o armazenamento da gravação e carta de 

concessão. É preciso ter cuidado para não os perder. Uma dica é armazenar 

tanto em um local físico ( , HD) como também na nuvem (Google 

drive, One Drive, Dropbox). 

DICAS IMPORTANTES: 

Elaboração do roteiro de entrevista
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6. Dica:
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Equipamentos a serem utilizados:

Agendamento da entrevista:

A entrevista:
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Registro e divulgação:
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Opção 2: Teatro

Descrição da atividade:

 

Etapa 1:  Produção de esquete
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Etapa 2: Distribuição dos papéis

Etapa 3: Ensaios

Etapa 4: Montar o cenário e preparar os figurinos: 

Etapa 5: Apresentação da peça: esse é o momento de brilhar!

Questões para pensar:
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tipos de peças teatrais

Componentes curriculares:

1. Português

2. Artes

3. Sociologia

4. Biologia

Objetivos:
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Insumos: 

Tempo estimado: 

Resultados:

Metodologia:
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https://www.youtube.com/watch?v=lDmndKDNsRQ

Avaliação:

6. A. Alongamento e aquecimento

7. B. Apresentação
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Exercício 1 – Vendedor

Exercício 2 – Teatro-Jornal

Observações:
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Opção 3: Cartografia Social

Descrição da atividade:

Etapa 1:

Etapa 2: 

Etapa 3: 
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Etapa 4: 

Etapa 5: 

Etapa 6: 

Questões para refletir:
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Objetivos:

Componentes curriculares:

1. Geogra  a:

2. Artes:

3. Biologia: 
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4. Matemática:

Insumos:

Opcional:

Tempo estimado e periodicidade:

Resultados:
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Metodologia:

Avaliação:
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DICAS IMPORTANTES:
Mapa de riscos de desastres

Existe um mapa de riscos de desastres socioambientais para sua região?

Cartografia: Como buscar, ler e/ou elaborar o mapa da minha localidade
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Produção de mapa de percepção de riscos socioambientais da localidade
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4. Sugerimos um roteiro:

C. Gerais:

D. Elementos da paisagem causadores de riscos ambientais:

E. Medidas de proteção existentes: 
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Figura 6 - Mapa temático elaborado por escola mediante atividade de cartogra  a social. (A) Exemplo 

de mapa contendo os componentes sugeridos no roteiro (ex.: gerais, elementos da paisagem 

causadores de riscos ambientais, medidas de proteção existentes e áreas de risco. (B) Exemplo de 

mapa elaborado por estudantes, contendo elementos naturais e antrópicos (causados pelo homem), 

estruturando a percepção de seus autores
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Intensidade do risco das áreas selecionadas

a”

6. Fatores estratégicos de prevenção:

Vermelho
Laranja
Amarelo
Verde
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C. Observações: 

7. Debates sobre as potencialidades e fragilidades do lugar:

8. O  cina de cartogra  a social com a comunidade:: A ideia é que os 

estudantes compartilhem o que aprenderam sobre cartogra  a 

durante a atividade com outras pessoas da comunidade
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B. Dica: 

Com-VidAção
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Opção 4: Monitoramento da região de minha escola

Descrição da atividade:

Etapa 1

Etapa 2
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Questões para refletir:

Monitoramento de focos de calor (queimadas e incêndios  orestais)

Monitoramento da qualidade do ar

Boletim do tempo
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Objetivos:

 

Componentes curriculares:

1. Geogra  a:

2. Artes:
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3. Biologia: 

4. Matemática: 

Insumos: 

Tempo estimado e periodicidade:
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Metodologia: 

Avaliação

2. Processual:
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Atividade:
Monitoramento da região de minha escola:

Tutorial para monitoramento

Queimadas e incêndios florestais
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https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal

BDQueimadas

http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas
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Plataforma para Gestão de Risco e Impacto de Incêndios Florestais

http://terrama.cemaden.gov.br/map  re
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Qualidade do ar

https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/cC0#1/25/-30
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http://www.acrequalidadedoar.info/.
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Dados hidrometeorológicos

www.sema.acre.gov.br/sala-de-situacao/
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http://imc.ac.gov.br/relatorio-hidrometereologico/7379-2/ 

Exemplos de boletim do tempo
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Modelo 1: 

Modelo 2: 

https://agencia.ac.gov.br/boletim-do-tempo-informa-que-frente-

fria-chega-ao-acre-nesta-quinta-feira/
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Modelo 3: http://

sema.acre.gov.br/
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Opção 5: Produção de Curta-Metragem / Stop Motion

Descrição da atividade:

     

Etapa 1: 

Etapa 2:

Etapa 3:

Etapa 4:
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Saiba como fazer um stop motion

O que é ? 

Figura 8- Imagem da capa do  lme .
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Figura 9- Animação , de Otmar Gutmann. No Brasil, foi exibido pelos canais de TV: TV Brasil, TV 
Cultura e Nick Jr.

https://www.youtube.com/channel/UCM88mtSE0zRTn5ae4EbYcuw

https://www.youtube.com/watch?v=DsYY5xdrwZs

Crie seu próprio Stop Motion

Dicas Importantes!
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Questões para refletir:

Objetivos:

Componentes curriculares:

1. Geogra  a

2. Artes
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3. Biologia: 

4. Matemática: 

Insumos:

Tempo estimado e periodicidade sugerida:

Resultados:

Metodologia:
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Avaliação:

2. Processual:

Observações: 
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Modulo de
Disseminação
e Conclusão:
Fase 4
divulgação dos resultados e conclusão
das atividades

Disseminação do conhecimento: Encontros 9-15
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Preparativos para o encerramento: Encontros 16 e 17

Encontro 18 – Conclusão das atividades
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Referências
Bibliográficas

Modelo conceitual de sistema de alerta e de gestão de riscos e desastres 

associados a incêndios  orestais e desa  os para políticas públicas no 

Brasil

21st Century drought-related  res counteract the decline of 

Amazon deforestation carbon emissions.

Ambiente Brasil: Queimadas e incêndios  orestais

A hipótese-cinema Pequeno tratado de transmissão do 

cinema dentro e fora da escola.

O Teatro do Oprimido e outras Poéticas Políticas

Diagnostico Ambiental del Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopo-

Salar de Coipasa (Sistema TDPS) Bolivia-Perú.  

Formando Com-vida, Comissão de Meio Ambiente e Qualidade 

de Vida na Escola: construindo Agenda 21 na escola



121

Conceitos e termos para a gestão de riscos de 

desastres na educação.

Teatro na escola: uma possibilidade de educação 

efetiva

istema de alerta de focos de queimadas em propriedades 

rurais para prevenção de incêndios  orestais no município de Rio Branco, 

Acre. 

O jogo teatral no livro do diretor

De  ning Extreme Wild  re Events: Diffi  culties, Challenges, and Impacts. 

Terminology on Disaster Risk Reduction
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Referencial
teórico:
queimadas e incêndios florestais
na Amazônia
Tudo o que você, professor, precisa saber sobre o
tema para compartilhar com seus alunos 
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O fogo na Amazônia:
O que queima? Por que queima? Quando queima?
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1 - Efeito de borda:
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2 - Aumento de pontos de ignição próximo das florestas:
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Figura 3: 
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 Figura 4. 
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Os efeitos das queimadas e incêndios florestais
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saúde das florestas

Como os incêndios contribuem para as mudanças climáticas:
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Saúde humana
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Queimadas aumentam problemas respiratórios



Relação entre queimadas e Covid-19

Impactos na economia1

2 Wu, X., Nethery, R. C., Sabath, B. M., Braun, D., Dominici, F. 2020. MedRxiv. Exposure to 
air pollution and Covid-19 mortality in the United States: A nationwide cross-sectional study. https://
doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502.
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Impactos nos sistemas de saúde das cidades

O desmatamento na Amazônia



Figura 5.

1 https://www.amazoniasocioambiental.org/en/publication/amazonia-under-pressure-2020/



1 http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission#
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Figura 6
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Desmatamento: principal causa de picos de queimadas recentes
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O que esperar do futuro?



141
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Materiais que podem ajudar a entender os conceitos aqui tratados

https://youtu.be/CFJCNE5EcLw

https://youtu.be/Fir-O6zCnUA

https://youtu.be/d8cAtNBoP7I
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Referências Bibliográficas:
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Anexo 1
Atividade: História Oral - Memória e percepção das
mudanças no clima

CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS- (duas copias assinadas) 

Eu, ____________________________________________________

__, declaro para os devidos  ns que cedo os direitos de minha 

entrevista, gravada em ____/___/_____ para a equipe de estudantes 

_______________________________ e ____________________________

______ da escola _____________________________________________

________, para ser usada integralmente ou em partes, sem restrições 

de prazos e limites de citações, desde a presente data. Da mesma 

forma, autorizo que terceiros a ouçam e usem citações dela,  cando 

vinculado o controle à instituição participante, que tem sua guarda. 

Abdicando de direitos meus e de meus 

descendentes, subscrevo a presente.

 ___________________________, _____de______________de_______

 

 

Nome do entrevistado: ____________________________________________

  

 

_________________________________________

Assinatura do entrevistado
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Anexo 2
Comissão de Prevenção de Desastres e Proteção da Vida
Com-VidAção (adaptado do Cemaden educação)

Descrição da atividade:

Princípios da Com-VidAção:
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Etapa 1
Conheça algumas sugestões de atividades para
formar a Com-VidAção da sua comunidade escolar

 Exercícios:

Como organizar a primeira reunião da Com-VidAção?

Para que serve a Com-VidAção na nossa escola?
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IMPORTANTE:

Como fazer um acordo de convivência? O que é? 

QUAL É O CONTEÚDO DO ACORDO?

1. De  nição do objetivo geral e objetivos especí  cos da Comissão.

A. Objetivo Geral: 

B. Objetivos Especí  cos:
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Composição da Com-VidAção

 Eleição dos integrantes do Núcleo Mobilizador e dos demais interessados

Outros interessados podem participar da Com-VidAção?

Período de atuação e vigência do Núcleo Mobilizador
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Estabelecimento das responsabilidades de cada um e do

Núcleo Mobilizador

A forma de funcionamento da Com-VidAção

Papel da Escola
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Etapa 2
Oficina de futuro: planejando participativamente
o futuro

O  cina de Futuro

ÁRVORE DOS SONHOS
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CAMINHO DAS PEDRAS
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PONTE DAS AÇÕES

Tabela do plano de ação:

Ação Materiais e Custos Prazo Responsáveis Como Avaliar
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Para saber mais:
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Anexo 3
Proposta de apresentação das atividades
e diagnóstico

Cartilha Projeto SEM-FLAMA
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Contatos

Contato:

Contato:

Contato: 

Contato: 




