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Avaliação das escolas localizadas no Estado do Acre-Brasil em relação a exposição 

a queimadas, incêndios florestais e a fumaça. 

Os distúrbios ocasionados em diversos ecossistemas, provenientes da ocorrência 

de queimadas e incêndios florestais, são causa de impactos frequentes a ambientes 

antrópicos e naturais (ARAGÃO et al., 2018). Conhecer os locais ameaçados por esses 

episódios pode auxiliar na definição de áreas prioritárias para monitoração, bem como 

em ações de educação ambiental e prevenção, ao mesmo tempo em que possibilita uma 

resposta mais rápida ao combate destes e, consequentemente, contribui na redução de 

danos. 

Deste modo, a presente proposta de pesquisa pretende identificar as escolas que 

se encontram expostas a episódios de queimadas e incêndios florestais no estado do Acre-

Brasil. Para tanto, será realizada uma análise conjunta com a densidade e tendência de 

curto e longo prazo de focos de calor entre os anos de 2003 e 2017, e os dados de 

desmatamento anuais e de fumaça para a área de estudo, posto que estes referem-se a uma 

proxi a ocorrência de incêndios florestais na Amazônia (FONSECA et al., 2016; 2017) 

Dessa forma, espera-se ao fim deste trabalho se obter o mapeamento das escolas 

expostas à ameaça de incêndios florestais na área estudada. Estes dados irão subsidiar a 

seleção de escolas a receberem o sensor de qualidade do ar (para mais detalhes veja: 

https://www.purpleair.com/), e que serão trabalhadas metodologias de tecnologias sociais 

associadas a Educação ao longo dos próximos dois anos (para mais detalhes veja: 

http://educacao.cemaden.gov.br/).  Sendo assim, espera-se que os resultados da pesquisa 

sirvam de amparo no planejamento e gestão de ações que visem agregar as comunidades 

escolares aos trabalhos de monitoramento, predição e combate de eventos associados a 

queimadas e incêndios florestais (MARCHEZINI et al., 2018).  
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