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R E S U M O 

O presente trabalho visa o estudo da Educacao Ambiental na formacao de 

professores, tendo como objetivo principal a analise da Educacao Ambiental no curso 

de liceneiatura em Geografia do CFP/UFCG. Considerando as diferentes percepcoes de 

alunos e professores sobre as questoes relacionadas a Educacao Ambiental. Analisar-se-

a como a mesma esta proposta no curso, para que os formandos (futuros professores) 

tenham os conhecimentos necessarios para inserir essa tematica nas suas praticas de 

ensino. A metodologia abrangeu pesquisas bibliograficas, mediante uma literatura 

especializada dentro do tema da pesquisa. Foi analisado se a Educacao Ambiental esta 

sendo proposta, verificando os documentos (PPC). Trata-se de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, com dados quantificaveis a partir da analise interpretativa dos 

mesmos, coletados atraves de questionarios. Estes com perguntas semi-estruturadas, 

realizadas junto aos professores e alunos concluintes do curso de geografia. Para a 

analise e interpretacao dos dados dos questionarios, baseou-se especialmente em Bittar 

(2007), utilizando a metodologia de analise de conteiido de Bardin (1977). Os 

resultados identificaram que a Educacao Ambiental e uma disciplina especlfica na grade 

curricular. Ela esta articulada para que os licenciados desenvolvam atividades teorico-

metodologicas relacionadas a tematica. Entretanto, constatou-se tambem certa 

fragilidade no que se refere aos subsidios teoricos e praticos que favorecam a forma9ao 

de professores para trabalhar com a Educacao Ambiental na escola, assumindo a relacao 

teoria/pratica e o seu earater critico transfonnador. A pesquisa mostra que o principal 

desafio para a consolidacao dessa proposta relaciona-se a necessidade de revisao da 

abordagem das questoes ambientais no nivel superior, principalmente na formacao de 

professores, pois os licenciados encontram-se despreparados para tratar das questoes 

ambientais a luz dos objetivos e principios da Educa9§o Ambiental. 

PALAVRAS C H A V E : Educa9ao Ambiental; Forma9ao de Professores; Forma9ao de 

educadores ambientais; Curso de Liceneiatura em Geografia. 
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A educacao ambiental na escola ou fora dela 

continuum a set uma concepgao radical de 

educacao, nao porque prefere ser tendencia rebelde 

do pensamento educacional contempor&neo, mas 

sim porque nossa epoca e nossu heranga historic a 

e ecologica exigent alternativas radicals, Justus e 

pacificas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Marcos Reigota 

O momenta atual em que se vive, observa-se o quantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a problematica 

ambiental tern se tornado um desafio global para todos os habitantes do planeta, e desta 

preocupacao, o quanto as questoes ambientais estao sendo discutidas pelos mais 

diversos seguimentos da sociedade, do qual consideram, por unanimidade, que a 

humanidade precisa acordar para a urgencia e importancia da questao ambiental. Para 

isso e preciso desencadear um processo continuo de sensibilizacao, de conscientizacao, 

de mudancas de atitudes da sociedade. E para essas mudancas, uma delas e a 

conscientizacao das questoes ambientais atraves da educacao escolar, por meio de uma 

educacao voltada para o ambiente, a Educacao Ambiental (REIGOTA, 1998). 

A Educacao Ambiental vem sendo entendida por diversos autores, Dias (2004); 

Tristao (2004); Bittar (2007); Machado (2007), como um processo que visa uma relacao 

melhor do homem com o seu meio ambiente, buscando desenvolver nova consciencia 

sobre os problemas ambientais, novos valores, e acoes para o desenvolvimento 

sustentavel dos recursos naturais e melhor qualidade de vida. Compreendendo um 

conjunto de praticas individuais e coletivas, realizavels atraves da apropriacao de 

conhecimentos, valores e comportamentos, visando recuperar, preservar e conservar o 

meio ambiente e o desenvolvimento da cidadania. 

Desta forma, a Educacao Ambiental se apresenta como uma proposta para a 

reversao da crise ambiental e social que caracteriza a sociedade contemporanea, 

tornando-se um componente essencial para a educacao de todos os cidadaos, visando 

reorientar a educacao para a sustentabilidade atraves de mudanca de valores e de 

comportamentos dos sujeitos. 

Essas mudancas podem se dar pela educacao, a medida que, revendo modos de 

agir e de pensar em relacao a natureza, assumimos uma nova postura, individual e 

coletiva, condizente e harmoniosa com o meio em que vivemos (BITTAR, 2007). Entao 
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a abordagem das questoes ambientais na escolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e de grande importancia para formacao 

de cidadaos criticos, conscientes e conhecedores do meio em que vivem. 

Assim, a Educacao Ambiental tern por finalidade a eonstrucao de valores, 

habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidadc e a atuacao 

responsavel dos atores sociais individuals e coletivos no ambiente. 

Pode-se afirmar entao, que a Educacao Ambiental busca uma mudanca de 

habitos, atitudes e praticas sociais que apontem uma solucao para o quadra de 

degradacao socioambiental que aflige o mundo eontemporaneo, dando a possibilidade 

de modificar culturalmente a geracao atual com vistas a uma relacao diferenciada para 

com o meio ambiente. 

Nesse contexto, a Educacao Ambiental surge como uma alternativa para o 

processo de mudancas relacionadas ao meio ambiente e das nossas praticas para com o 

mesmo, buscando minimizar efeitos possivelmente destruidores da acao do homem 

(COUTINHO, 2009). Desse modo as escolas podem ser um instrumento de divulgacao 

da educacao ambiental, pois se apresentam como o melhor ambiente para divulgar e 

implementar a consciencia de preservacao do meio ambiente, conforme Penteado 

(2000) o local ideal para a formacao de uma consciencia ambiental 

De acordo com a Lei 9.795/99 que institui a Politica Nacional de Educacao 

Ambiental (PNEA) e trata da insercao da Educacao Ambiental no ensino formal, cabe 

aos professores dos diversos niveis de ensino e diferentes disciplinas tratarem os temas 

ambientais visando sensibilizar seus Interlocutores para a necessidade de uma nova 

relacao entre a sociedade; e o meio do qual faz parte. Alem desta Lei, na legislacao 

educacional brasilelra ha outros documentos e diretrizes sobre como levar a tematica 

ambiental para a escola e orientam a abordagem da Educacao Ambiental no contexto 

escolar, como por exemplo, as diretrizes dos Parametros Curriculares Nacionais (PCNs) 

onde apresenta temas tidos como urgentes e necessarios ao exerclcio da cidadania, para 

serem trabalhados de forma transversal e interdisciplinar nos curriculos escolares e 

coloca como um destes temas o Meio Ambiente, o antigo Conselho Nacional de 

Educacao (CNE) emitiu o Parecer 226/87, enfatizando que a Educacao Ambiental deva 

ser iniciada na escola, numa abordagem interdisciplinar e as recornendacSes da Politica 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA) que recomenda a ineorporacao das questoes 

ambiental na grade de ensino da educacao escolar, colocando a Educacao Ambiental 
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comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA princfpio que deveria ser incorporado em todos os niveis de ensino e na educacao 

nao-formal (DIAS, 2004; MACHADO, 2007; LIMA, 2007). 

Na pratica, entretanto, o que se percebe e que a Educacao Ambiental ainda nao 

chegou as escolas, a mesma nao vera sendo desenvolvida nas escolas como propoe a 

legislacao educacional. Do mesmo modo, ainda que exista uma Lei (PNEA) que Ihes 

garantem a insercao da Educafao Ambiental durante a sua formaeao academica, 

constata-se que nao ha uma maior preocupacao dos profissionais em educacao em 

inseri-la no ambito dos seus curriculos. Sera porque nao sabem como e onde aborda-los 

nos conteudos? E os que ainda a abordam tratam na forma de a9oes ou atividades 

pontuais ou extracurriculares: em um conteudo de uma disciplina especlfica, como por 

exemplo, de Ciencias, Geografia, ou em algum projeto; ou em datas especificas (as 

comemorativas), como o dia da arvore, dia do meio ambiente, dia da agua etc. Tal 

tendencia e confirmada por Tristao (2004, p. 128): 

As insercoes da educacao ambiental nas praticas cotidianas das escolas sao 

traduzidas de varias maneiras. As mais corriqueiras sao ja fazer parte do 

ensino de ciencias ou considerar "a area de ciencias mais a fim" [...], ou com 

atividades extracurriculares, por exemplo, comemoracao de datas ecologicas, 

visitas a parques, a unidades de conservacao ou a cidades vizinhas. E claro 

que essas atividades sao importantes, quando contextualizadas e nao soltas, 

desvinculadas, como algo que nao se sabe muito bem onde encaixar. 

Alem do mais, estudos relacionados a Educacao Ambiental e forma9ao de 

professores, Bittar, (2007); Tristao, (2004) constata-se que os graduandos apresentam 

certa inseguran9a para inserir os conteudos referentes a educa9ao ambiental nas suas 

praticas de ensino. Diante disso indaga-se: Sera esse um problema na forma9ao desses 

profissionais? 

Contudo, como recomenda a PNEA instituida pela lei 9.795 em 1999, 

regulamentada pelo Decreto 4.281 de 2002, foi dado a Educa9&o Formal, incluindo 

todas as formas e modalidades de ensino, o papel de desenvolver a Educacao Ambiental 

no ambito dos seus curriculos e ao professor a responsabilldade de Inseri-la nas suas 

praticas de ensino. Diante do exposto, questiona-se se os formandos (futuros 

professores) estao sendo devidamente preparados para trabalharem com a tematica 

Educa9ao Ambiental nas suas praticas de ensino? 

Diante dessa questao, o presente trabalho visa o estudo da Eduea9&o Ambiental 

na forma9ao de professores. Tendo como objetivo principal, a analise da tematica 



17 

Educacao Ambiental no curso de liceneiatura em Geografia do CFP/UFCG, 

considerando as diferentes percepcoes de alunos e professores do referido curso sobre as 

questoes relacionadas a Educa9&o Ambiental. Pois, sabe-se que os cursos de 

Licenciaturas sao os cursos especificos a forrna9ao para o magisterio, sendo assim 

responsaveis pela forma9ao de professores. Nesta perspectiva, foram formulados os 

seguintes objetivos especificos: 

• Analisar como a tematica Educa?ao Ambiental esta proposta no projeto politico 

pedagogico do curso; 

• Evidenciar as concep95es dos alunos e dos professores do referido curso sobre 

as questoes relacionadas a Educa9&o Ambiental e ao Meio Ambiente; 

• Verificar, por parte dos docentes do curso e dos alunos concluintes, a percepcao 

da necessidade de insersao da educa9ao ambiental na forma9ao de professores, e 

em especial do professor de Geografia; 

• Detectar o conhecimento dos grupos pesquisados sobre a PNEA; 

• Conhecer a expectativa dos (as) alunos (as) concluintes quanto a sua capacidade 

de inserir a Educa9ao Ambiental nas suas futuras praticas pedagogicas a partir 

da forma9ao que esta obtendo no curso de Liceneiatura em Geografia. 

A pesquisa busca analisar como a tematica Educa9ao Ambiental esta presente 

no curso de Liceneiatura em Geografia do CFP/UFCG. Objetivando analisar de que 

forma esta sendo proposta no curso para que os formandos (futuros professores) tenham 

os conhecimentos necessarios para inserir essa tematica nas suas praticas de ensino. 

Enfim, a tematica foi relevante no campo educacional devido a necessidade de 

ampliar as discuss5es acerca da insercao das tematicas ambientais no ambito academlco, 

prioritariamente, nos cursos de formasao de professores. Assim, o trabalho pretende 

trazer contribui9oes para refletir e rever a forma9ao de professores no curso de 

liceneiatura em Geografia, particularmente no que diz respeito ao preparo dos mesmos 

para trabalharem a Educa9&o Ambiental na escola. 

Esta monografia esta organizada da seguinte fonna: no inicio temos a 

contextualiza9ao da abordagem, onde se faz uma revisao historica do cenario do qual 

fez emergir as preocupa9oes com rela9ao a tematica ambiental. Tal abordagem tem 

como objetivo ajudar a compreender como a tematica ambiental se tornou preocupa9ao 

em todas as sociedades. 
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No primeiro capitulo, tem-se a fundamentacao teorica, em que contempla a 

contextualizacao da Educacao Ambiental. Faz-se um breve levantamento historico da 

Educacao Ambiental no ambito international e nacional, apresentam-se conceitos e faz 

uma abordagem da Educacao Ambiental na educacao formal. 

O segundo capitulo trata-se da formacao de professores, trazendo algumas 

contribuic5es para a reflexao a respeito da formacao docente e da abordagem da 

tematica Educacao Ambiental na Formacao desses profissionais. 

No terceiro capitulo, sao apresentados os aspectos metodologicos para a 

realizacao da monografia, evidenciando o contexto de estudo: a universidade e o curso 

focalizado, os procedimentos utilizados para o alcance dos objetivos propostos, 

descrevendo o instrumento utilizado na coleta de dados: os questionarios com os alunos 

concluintes e professores e a analise dos dados. 

No quarto capitulo, explicitam-se os resultados obtidos pela pesquisa e sua 

discussao. Nesse capitulo trazem-se os depoimentos dos entrevistados e interpretacoes, 

fazendo relacoes com o contexto teorico do primeiro e segundo capitulos, buscando 

colocar em questao o papel da universidade, especificamente, dos cursos de liceneiatura, 

da importancia na formacao de uma consciencia socioambiental dos seus alunos 

(futuros professores) e de modo especial, na formacao de educadores ambientais que 

terao papel decisivo na formacao dos alunos da educacao basica. 

Por fim, as consideracoes finais traz uma sintese do trabalho apresentado, 

induzindo a algumas reflex5es e contribuicoes no que se refere a abordagem da 

Educacao Ambiental na educacao superior e da sua importancia na formacao de 

professores. 
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C O N T E X T U A L I Z A N D O A A B O R D A G E M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mudancas catastroficas na natureza ocorreram nas 

diversos fuses de evolucao geoldgica e ecologica do 

planeta. A crise ecologica atual pela primeira vez 

nao e uma mudanca natural; e uma transformacao 

da natureza induzida pelas concepgoes metafisicas, 

filosojicas, etica, cientifica e tecnologica do 

mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enrique Leff 

Nas ultimas decadas, em decorrencia da erescente e eontlnua degradacao do 

meio ambiente e com ela, das condicoes de vida da especie humana, as questoes 

ambientais tern despertado preocupacoes em toda populacao mundial, devido a rela9§o 

desarmoniosa entre a sociedade e o meio ambiente. Assim faz-se o homem querer trilhar 

novos caminhos, a busca de souses pelo menos para parte dos problemas 

socioambientais que caracterizam a sociedade contemporanea. Neste sentido, importa 

compreender como a tematica ambiental se tornou preocupa9§o nos orgaos responsaveis 

pelas politicas internationals e ambientalistas, e prioridades nas agendas politicas de 

todas as sociedades. 

Conforme Pedrini (2010), desde os primordios da civiliza9ao, as popula9oes 

humanas mantiveram uma rela9ao de domina9ao com a natureza, utilizando todos os 

recursos naturais a sua volta, domando-os e explorando-os conforme suas necessidades 

de sobreviveneia, enxergando a natureza como fonte ilimitada de recursos a disposi9ao 

do homem. 

Tal relacao de domina9ao e acentuada na medida em que a modernidade 

avan9a, tendo como impulso o modelo capitalista de produ9ao e consumo. Modelo, 

esse, que ve a natureza apenas como fonte de recursos com fins lucrativos. Sua 

tendencia e a expansao de seus dominios, para isso segundo Seabra, (2009, p.11) "[. . .] 

novas tecnicas sao desenvolvidas e o consumo e incentivado, com a introdu9ao de 

novos padrSes sociais e apoio da mldia massificada". Assim, desenvolveram-se praticas, 

por meio de processos de industrializa9ao, em que a acumula9§o se realizava por meio 

da explora9ao intensa dos recursos naturais, com efeitos desastrosos para a natureza e os 

homens. Sobre essa situa9§o Lima (2008) argumenta: 

Os ultimos 50 anos foram marcados por profondas mudanfas nas relacoes 

sociais e, tambem, nas formas de interacao da sociedade humana com o 

mundo natural. Fenomenos como contaminacao das aguas, do ar e dos solos, 



20 

catastrofes naturais, doencaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desconhecidas ate pouco tempo, alteracoes nas 

paisagens e no clima, e ameacas a biodiversidade tomaram-se crescentes e 

desencadearam efeitos sobre a vida humana, para os quais sao buscadas 

alternativas nos dias de hoje (LIMA, 2008, p . l ) . 

Guimaraes (2004) citado por Bittar (2007) comenta que tal modelo de 

desenvolvimento e o responsavel por gerar impactos predatorios ao meio ambiente, 

causadores dos graves desequilibrios socioambientais da atualidade. Dias (2004) 

tambem ressalta sobre as conseqiiencias que tal desenvolvimento tern ocasionado ao 

comportamento de todas as sociedades: 

"[ . . . ] a sociedade humana, empurrada por padroes de consumo insustentaveis, 

impostos por modelos de desenvolvimento insanos, completados por um 

morbido e renitente crescimento populacional, tomou-se mais injusta, 

desigual e insensivel. Agora, experimenta um profundo colapso de etiCa e de 

valores humanisticos, verificavel em suas atitudes diarias, permitindo o 

crescimento da corrupcao, a corrosao de democraeia e o alargamento do 

fosso entre ricos e podres" (DIAS, 2004, p. 15). 

Ate entao se acreditava que o crescimento economico nao tinha limites e que o 

desenvolvimento significava dominar a natureza e os homens. Entretanto, o homem 

percebeu que os recursos naturais sao fmitos, limitados, esgotaveis e estao diretamente 

interrelacionados, percebendo-se que a diminuicao de um pode causar o mesmo em 

outro aparentemente nao relacionado a ele (PEDRINI, 2010). 

A partir de entao, as pessoas comecaram a perceber que, qualquer que seja o 

local da Terra onde ocorram danos ao meio ambiente, seus efeitos se farao sentir em 

todo o Planeta, inclusive para a propria humanidade. Por isso, faz-se necessario que os 

seres humanos assumam a responsabilidade em relacao a manutencao da vida, 

entendendo que a apropriacao dos recursos naturais e que dao origem aos problemas 

ambientais e estes acentuam os problemas sociais (BITTAR, 2007). 

Na tentativa de reverter essa situaeao imposta pelo modelo de desenvolvimento 

entao vigente, surge a proposta de enfrentar-la atraves de um desenvolvimento 

sustentavel-1 entendido este, como o desenvolvimento que "atende as necessidades da 

geracao atual sem comprometer a capacidade a capacidade das geracoes futuras 

atenderem as suas proprias necessidades" (GOLDEMBERG, 1992 citado por PENTEA-

1 O terrno desenvolvimento sustentavel foi usado pela primeira vez em 1987, no Relatorio Bn'ndtland, 

um relatorio elaborado pela Comissao Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado em 

1983 pela Assembleia das Nagoes Unidas. 
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ADO, 2000, p. 33). Tal proposta surge como uma alternativa a ser adotada por todas as 

sociedades na tentativa de despertar tais sociedades para um processo de busca de 

solueoes para modos de vida alternatives que seja social e ambientalmente sustentavel 

(MACHADO, 2007). 

Pedrini, (2010) sobre as buscas a reversao do atual modelo de 

desenvolvimento, comenta: 

Para a reversao desta situaeao, o homem pereebeu a necessidade de repensar 

o sen modelo estrategico de crescimento economico e desenvolvimento 

social. Ao faze-lo decidiu criar meios para reverter a exploracao nao 

planejada de seus recursos ambientais. O homem criou leis que previam 

multas e privacao da liberdade. Mas estas nao foram suficientes e decidiu 

associar o processo educativo para conceber estrategicamente sua sociedade. 

Produzindo pessoas conscientes de seus deveres e direitos coletivos, tais 

sociedades deveriam manter seu patrimonio nattvo (PEDRINI, 2010, p. 

25:26). 

Desta forma, na busca por sofucoes para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crise socioambiental, surge a 

Educaclo Ambiental como uma resposta em meio a crise, relacionando I Educacao e 

Ambiente, ou seja, uma educacao voltada para o meio ambiente, na perspectiva de 

reorientar todas as sociedades para sustentabilidade atraves da tnudanea de valores e de 

comportamento dos sujeitos (DIAS, 2004; MACHADO, 2007; BITTAR, 2007). 

Com o exposto, em decorrencia dos varios problemas de degradacao das 

condicoes de vida no Planeta e da evidencia de que o modelo de desenvolvimento e o 

responsavel por essa situaeao, varios encontros nationals e internacionais foram 

organizados ao longo do seculo passado. Nesses encontros a Educacao Ambiental foi 

considerada como um dos elementos essentials para reverter a crise socioambiental 

mundial. 
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C A P I T U L O I - F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escolha e nossa: formar uma ulianca global para 

cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

nossa destruigao e a da diversidade da vida. Sao 

necessdrias mudancas fundamentals dos nossos 

valores, instituicdes e modos de vida. 

-Desafio para o Futuro-

Trecho da Carta da Terra 

1. A E D U C A C A O A M B I E N T A L 

1.1 Breve historico da Educacao Ambiental 

Nos ultimos tempos vivemos momentos marcados pela preocupacao mundial 

acerca das questoes relacionadas ao ambiente e a propria manutencao da vida na Terra. 

Conforme Machado (2007, p. 14) "A problematica ambiental afeta a todos, ignora 

fronteiras e o poder economico, tornando-se, portanto, um desafio global para todos os 

habitantes do planeta". Assim, durante as ultimas decadas, todos os debates a respeito 

das questoes ambientais buscam resgatar as relacoes entre sociedade e natureza. E a 

Educacao Ambiental surge neste contexto como uma proposta educativa a crise 

socioambiental. Pretende-se com este capitulo apresentar as dimensoes que a Educacao 

Ambiental tomou e suas proporcoes dentro da Educacao, 

A historia da Educacao Ambiental e reconhecida como um fato recente na 

historia da humanidade. Segundo Dias (2004) a expressao "environmental education" 

(educacao ambiental) surge pela primeira vez em 1965 durante a Conferencia em 

Educacao na Universidade de Keele, na Gra-Bretanha. Na ocasiao, a Educacao 

Ambiental ja foi considerada e que esta deveria se tornar parte essencial da educacao de 

todos os cidadaos. 

A preocupacao com o ambiente e, principalmente, a degradacao ambiental que 

estava ocorrendo em todo o mundo e que vinha a afligir as sociedades futuras, 

promovido pelo modelo de desenvolvimento economico entao vigente, centrado este, 

nas necessidades de producao e do consumo e baseado numa relacao predatoria entre 

sociedade e natureza, ja tinha sido alertada no livro intitulado Silent spring (Primavera 

Silenciosa), publicado em 1962, pela jornalista e biologa Rachel Carson. Ela mostrava o 

que estava acontecendo no mundo em termos de degradacao no meio ambiente 

(contaminacao de rios e solos por fertilizantes e biocidas, poluicao do ar das cidades, 

destruicao de florestas, escassez de agua potavel, entre outros problemas). Esse livro se 
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tomaria um classico na historia do movimento ambientalista e ponto de partida para o 

desencadeamento de uma serie de eventos e publicacoes em torno da tematica ambiental 

(DIAS, 2004). 

Mediante a problematica ambiental que vinha se intensificando durante a 

segunda metade do seculo XX, mais precisamente a partir da decada de 60, momento 

em que os problemas ambientais comecaram a despertar a consciencia de parte da 

sociedade. Estes problemas estariam influenclando diretamente a qualidade de vida do 

homem e o futuro da sua especie. Questionamentos acerca da sobrevivencia do planeta 

comecaram a ser feitos, as discussoes da tematica ambiental comecavam a ganhar 

ramos em todo o mundo (MACHADO, 2007; BITTAR, 2007). 

Conforme Dias (2004), a expressao Educacao Ambiental teve sua difusao pelo 

mundo a partir da decada de 70, impulsionada pelos movimentos sociais em defesa do 

meio ambiente e pessoas que se preocupavam com a preservacao do planeta. Foi nessa 

decada que se iniciou o uso da expressao "environmental education" (educacao 

ambiental) nos Estados Unidos, a primeira nacao a aprovar a Lei sobre Educacao 

Ambiental. 

A partir dessa decada, surgiram grandes eventos como conferencias e 

encontros, tanto no ambito nacional como international, que colocaram em pauta a 

abordagem ambiental pelo mundo na tentativa de difundir cada vez mais a ideia da 

necessidade de uma conscientizacao ambiental na buscar por solueoes para os 

problemas socioambientais presentes e futuros, alem de chamar atencao do mundo para 

tais problemas. Dentre os varios acontecimentos, alguns foram marcos dessas 

discussoes e da construcao dessa historia. Conforme alguns autores como Dias (2004), 

Bittar (2007); Pedrini (2010) os acontecimentos mais conhecidos podem ser citados: 

• A Conferencia das Nacoes Unidas sobre o Ambiente Humano, promovida pela 

Organizacao das Nacoes Unidas (ONU), na Sueeia em 1972 ou Conferencia de 

Estocolmo como ficou conhecida; onde participaram representantes de 113 

paises. Foram abordados os principals problemas relacionados ao meio ambiente 

e tambem, foi criada a Declaracao sobre o Ambiente Humano onde orienta a 

humanidade para preservacao e melhoria deste ambiente para as geracoes 

presentes e futuras, em especial, ainda nesta conferencia foi recomendada a 

criacao de um programa international de Educacao Ambiental, reconhecendo o 
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desenvolvimento da Educacao Ambiental como um elemento crftico para o 

combate a crise ambiental do mundo; 

O Encontro International em Educacao Ambiental ou Conferencia de Belgrado, 

realizado em 1975, promovido pela Organizacao das Nacoes Unidas para a 

Educacao e a Cultura (Unesco), em Belgrado, Jugoslavia, em resposta a 

Conferencia de Estocolmo. Ocasiao em que foram formulados os principios e as 

orientacoes para o Programa Internacional de Educacao Ambiental (PIEA) e 

criado o documento Carta de Belgrado, da qual chama a atencao para um novo 

desenvolvimento que leve em conta a satisfacao das necessidades e desejos de 

todos os cidadaos, atraves de uma relacao harmonica e equilibrada entre o 

homem e o meio ambiente; 

A Primeira Conferencia Intergovernamental sobre Educacao Ambiental ou 

Conferencia de Tbilisi como ficou consagrada, promovida pela Unesco e pelo 

Programa das NaeSes Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) na Georgia, em 

1977. E um prolongamento da Conferencia de Estocolmo, onde foram 

estabelecidos os principios, objetivos e estrategias da Educacao Ambiental. 

Declara que a EA deve dirigir-se a todas as idades na busca de conscientizar e 

estimular comportamentos positivos com relacao ao meio ambiente e recomenda 

que a EA seja tratada de forma articulada em diversas disciplinas. E considerada 

como o evento decisivo para os rumos da EA em todo o mundo; 

O Congresso internacional sobre Educacao e Formacao Ambientais, promovido 

pela Unesco-Pnuma, em Moscou, 1987, onde foram analisadas as conquistas e 

dificuldades encontradas pelos paises para o desenvolvimento da EA. Foram 

estabelecidos os elementos para uma estrategia de aeao internacional, de 

educacao e formacao ambientais, para a decada de 90 e reafirmados os objetivos 

da EA propostos em Tbilisi; 

A Conferencia da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Unced), 

realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio-92 como ficou 

conhecida, onde o desenvolvimento sustentavel foi considerado o novo modelo 

de desenvolvimento a ser buscado, cria-se a Agenda 21 como um Piano de Acao 

para por em pratica esse novo modelo de desenvolvimento, reconhecendo a EA 

como seu processo promoter (DIAS, 2004; BITTAR, 2007; PEDRINI, 2010). 
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Desde entao, a questao ambiental transformou-se em uma causa social, que 

convoca atores sociais em nivel local, regional, nacional e global para a superacao da 

crise ambiental, considerada nao somente uma crise ecologica, mas uma crise 

civilizatoria (TRISTAO, 2004; BITTAR, 2007). E a Educacao Ambiental passou a ser 

vista como uma proposta de reversao a esta crise em todo o mundo Dias (2004); Tristao 

(2004); Machado (2007); Bittar (2007), promovendo o reconhecimento e valorizacao do 

meio ambiente e o desenvolvimento da cidadania, atraves da mudanca de valores e de 

comportamento de todas as sociedades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 A Educacao Ambiental no Brasil 

No Brasil a discussao da Educacao Ambiental tambem se caracteriza como 

algo novo, referindo-se a decada de 80 (DIAS, 2004). Foi a partir desse periodo que 

coinecaram a surgir no Brasil um interesse maior pelas questoes relacionadas ao meio 

ambiente e ao desenvolvimento da EA. Foram criadas leis, realizados encontros e 

tomadas iniciativas muito importantes. Conforme Dias (2004), Marcal (2005), Coutinho 

(2009) e Pedrini (2010) podem ser citados alguns desses acontecimentos: 

• A Lei Federal n° 6.938/81, que institui a Politica Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA); onde recomenda "a Educacao Ambiental a todos os niveis do ensino, 

inclusive a educacao da comunidade, objetivando capacita-la para a participacao 

ativa na defesa do meio ambiente" (Art. 2, item X); 

• Em 1983 a Lei Federal n° 6.938/81, e regulamentada pelo decreto n° 88391/83, 

que estabelece ao poder publico "orientar a educacao, em todos os niveis, para a 

participacao efetiva do cidadao e da comunidade na defesa do meio ambiente, 

cuidando para que os curriculos escolares das diversas materias obrigatorias 

complementem o estudo da ecologia". Destaca a criacao do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) e da PNMA; 

• Em 1985, a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) produziu um 

documento que avaliava o desenvolvimento da Educacao Ambiental do pais, e, 

diversos niveis de julgamento; 

• Em 1986, acontece o I Seminario Nacional sobre Universidade e Meio 

Ambiente. E a SEMA junto com Universidade de Brasilia, organiza o primeiro 

Curso de Especializacao em Educacao Ambiental; 
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• Em 1987, o Conselho Federal de Educacao (CFE) do MEC (Ministerio da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Educacao) aprovou o parecer 226/87, onde estabelece a urgencia da introducao 

da EA dentre os conteudos a serem explorados nas propostas curriculares das 

escolas de 1° e 2° gratis, atuais ensino fundamental e medio; 

• Em 1988, foi promulgada a Constituicao Federal com um capitulo inteiramente 

dedicado ao Meio Ambiente (cap. VI), e um item especifico sobre a Educacao 

Ambiental (Art. 225, inciso VI), que cria a obrigatoriedade do poder publico 

"promover a Educacao Ambiental em todos os niveis de ensino e a 

conscientizacao publica para a preservacao do meio ambiente"; 

• Em 1989, criacao do Institute Brasileiro do Meio Ambiente (IB AM A). Acontece 

o Primeiro Encontro Nacional de Educacao Ambiental no Ensino Formal, 

promovido pelo IBAMA e UFPE no Recife; 

• Em 1991, o Ministerio da Educacao (MEC) recomenda a partir da portaria n° 

678/91 a instituicao da Educacao Ambiental como conteudo disciplinar em 

todos os niveis de ensino, ou seja, que todos os curriculos nos diversos niveis de 

ensino, contemplem temas e conteudos referentes a Educacao Ambiental e no 

mesmo ano, instituiu a portaria n° 2321/91, que estabelece em carater 

perrnanente, um grupo de trabalho para a Educacao Ambiental com o objetivo 

de definir, junto com as Secretarias Estaduais de Educacao, as metas e 

estrategias para a implementacao da Educacao Ambiental no pais; 

• Em 1992, criacao dos Nucleos Estaduais de Educacao Ambiental do IBAMA. 

Participacao das ONG's do Brasil no Foram de ONG's e na redacao do Tratado 

de Educacao Ambiental para Sociedades Sustentaveis, Destaea-se o papel da 

Educacao Ambiental na construcao da Cidadania; 

• Em 1993, criacao dos Centros de Educacao Ambiental do MEC, com a 

finalidade de difundir metodologias em Educacao Ambiental; 

• Em 1994, e aprovado o Programa Nacional de Educacao Ambiental (PRONEA), 

com a participacao dos orgaos MMA, IBAMA, MEC, com o objetivo de 

"capacitar o si sterna de educacao formal e nao-formal em seus diversos niveis e 

modalidades"; 

• Em 1996 realizou-se, em Brasilia, a I Conferencia Nacional de Educacao 

Ambiental ( I CNEA), com o objetivo criar um espaco para a reflexao sobre as 

praticas da Educacao Ambiental no Brasil. Nesse mesmo ano, a Educacao 
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Ambiental e proposta no inciso I do artigo 36, da Lei das Diretrizes e Bases da 

Educacao Nacional (LDB) por considerar a necessidade da compreensao das 

questoes ambientais como fundamental para a educacao basica; 

• Em 1997, foram lancados os Parametros Curriculares Nacionais (PCNs) pelo 

MEC, em uma proposta curricular para o ensino. Nesta proposta o Meio 

Ambiente e tratado como um dos seus temas transversals; 

• Em 1999, foi criada a Lei n° 9.795/99 que instituiu a Politica Nacional de 

Educacao Ambiental (PNEA) no Brasil, reafirmando os principios e objetivos da 

Educacao Ambiental proposto na Conferencia de Tbilisi, reconhecendo-a como 

um componente urgente, essential e permanente em todo processo educativo, 

formal ou nao-formal; 

• Em 2002, tres anos depots da publicacao da Lei n° 9.795/99, que instituiu a 

PNEA, esta mesma Lei e regulamentada pelo decreto presidential, o Decreto 

4.281/2002 (DIAS, 2004; MARCAL, 2005; COUTINHO, 2009; PEDRINI, 

2010). 

A partir de entao, a Educacao Ambiental passa a ser uma exigencia legal em 

todos os niveis e modalidades do ensino formal brasileiro. 

A Educacao Ambiental e um componente essencial e permanente da 

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

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

(Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, Cap. I , Art. 2°). 

Assim, como se apresenta na Lei, a Educacao Ambiental se constitui como 

parte do processo educativo, devendo ter sua abordagem dentro e fora da escola, ou 

seja, tanto nas instituicoes de ensino como na comunidade. Sendo, portanto, pensada 

como uma forma de desenvolver uma consciencia ambiental, nao so do ponto de vista 

da natureza, mas tambem visando as quest5es sociais, economica, politica e cultural do 

cidadao. 

Concomitantemente, a Educacao Ambiental e considerada por muitos autores, 

como uma nova area do conhecimento (REIGOTA, 1998, LIMA, 2007, MACHADO, 

2007, TRISTAO, 2004). E como aponta Carvalho (2002) citado por Machado (2007), 

trata-se de um campo novo, um "fenomeno social recente" no Brasil e no mundo. 

Assim, por ser recente, e um campo complexo com muitas indagacoes e traz 

dificuldades para aqueles que pretendem compreende-la, mas tal compreensao faz-se 

necessaria e fundamental para que os cidadaos possam tomar decisoes e agir de maneira 
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consciente perante os graves problemas ambientais que atingem as geracoes presentes e, 

que atingirao com maior importancia as futuras geracoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Conceitos de Educacao Ambiental 

Existem varias defmic5es e interpretacSes de Educacao Ambiental, assim seu 

conceito nao e defmitivamente fechado e defmido. Segundo Dias (2004, p.98) "a 

evolueao destes conceitos esta diretamente relacionada a evolueao do conceito de Meio 

Ambiente e ao modo como e percebido". 

Para Stapp et al (1969) citado por Dias (2004), a Educacao Ambiental era 

definida como um processo que deveria objetivar a formacao dos cidadaos, onde estes 

poderiam ter o conhecimento do ambiente e seus problemas, e assim se tornariam aptos 

a resolve-los. 

A IUCN - Internacional Union for the Conservation of Nature (1970) citado 

por Dias (2004, p.98), definiu a Educacao Ambiental como "um processo de 

conhecimento de valores e classificacao de conceitos, voltados para o desenvolvimento 

de habilidade e atitudes necessarias a compreensao e apreciacao das inter-relacoes entre 

o ser humano, sua cultura e seu entorno bioflsico". 

Mellows (1972) citado por Dias (2004, p.98) apresentava a Educacao 

Ambiental como "um processo no qual deveria ocorrer um desenvolvimento 

progressivo de um senso de preocupacao com o ambiente, baseado em um completo e 

sensivel entendimento das relacoes humanas com o ambiente a sua volta". 

Na Conferencia de Tbilisi (1977) citado por Schwarz (2007, p.80), a Educacao 

Ambiental e definida como: 

[...] um processo de reconhecimento de valores e classificacao de conceitos, 

objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em 

relacao ao meio, para entender e apreciar as interrelacoes entre os seres 

humanos, suas culturas e seus meios biofisicos. A educacao ambiental 

tambem esta relacionada com a pratica das tomadas de decisoes e a etica que 

conduzem para a melhoria da qualidade de vida. 

O Tratado de Educacao Ambiental para Sociedades Sustentaveis e 

Responsabilidade Global (1992) citado por Dias (2004, p.99), reconhece a Educacao 

Ambiental como "um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a 

todas as formas de vida". 

O Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente (1996) citado por Dias 

(2004, p.98), definiu a Educacao Ambiental como "um processo de formacao e 
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informacao, orientado para o desenvolvimento da consciencia critica sobre as questoes 

ambientais e de atividades que levem a participacao das comunidades na preservacao do 

equilibrio ambiental". 

Para Dias (2004), a Educacao Ambiental e 

[...] um processo permanente no qual os individuos e a comunidade tomam 

consciencia do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, 

habilidades, experiencias e determinacao que tomem aptos a agir e resolver 

problemas ambientais, presentes e futuros (DIAS, 2004, p.523). 

Nota-se, nessas conceituacoes que a Educacao Ambiental e um processo de 

aprendizagem pennanente em que as pessoas tenham o entendimento das relacoes entre 

homem e meio ambiente, e assim possam adquirir valores e desenvolver atitudes que 

lhes permitam agir de forma diferenciada e mais condizente com meio ambiente. 

Ha tambem autores que definem a Educacao Ambiental como uma praxis 

educativa que se propoe, juntamente com outras praticas sociais, mudar e transformar a 

relacao sociedade e natureza, entendendo que ela torna a edueacao mais proxima da 

realidade. Desta forma, Medina (2001) citado por Machado (2007) considera a 

Educacao Ambiental como um: 

[...] processo que consiste em propiciar as pessoas uma compreensao critica e 

global do ambiente, para elucidar valores e desenvolver atitudes que lhes 

permitem adotar uma posicao consciente e participativa a respeito das 

questoes relacionadas com a conservacao e a adequada utilizacao dos 

recursos naturais, para melhoria da qualidade de vida e eliminacao da 

pobreza externa e do consumismo desenfreado. A Educacao Ambiental visa 

a construcao de relacoes sociais, economicas e culturais capazes de respeitar 

e incorporar as diferencas (minorias etnicas, populacoes tradicionais), a 

perspectiva da mulher e a liberdade para decidir caminlios alternativos de 

desenvolvimento sustentavel (MEDINA, 2001 citado por MACHADO 2007, 

p.51). 

Loureiro (2002) citado por Machado (2007) tambem define a Edueacao 

Ambiental como: 

[...] uma pratica educativa e social que tem por finalidade a construcao de 

valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da 

realidade de vida e a atuaeao liicida e responsavel de atores individuals e 

coletivos no ambiente. Nesse sentido, contribui para a tentativa de 

implementacao de um padrao civilizacional e societario distinto do vigente, 

pautado numa nova etica da relacao sociedade-natureza (LOUREIRO, 2002, 

citado por MACHADO, 2007, p.51). 

Como se pode perceber existe varias defmicoes de Educacao Ambiental, e isto 

e devido a seu carater complexo, ao envolver e levar em consideracao diversos aspectos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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como o social, o politico, o economico, o ecologico e o cultural, pois todos estes 

influenciam a dinamica ambiental e educacional que comportam visoes de mundo e 

interesses diversificados (MATAVELE, 2001). 

Apesar de existirem diversas interpretacoes da Educacao Ambiental, ela e 

essencial para a consciencia e o comportamento de todo o cidadao para a melhoria do 

uso e dos cuidados com ambiente e dos seus recursos naturais. Pode-se dizer entao, que 

a Educacao Ambiental tem sua concepcao baseada na construcao de valores, 

habilidades, conscientizacao e mudancas de atitudes que leve a uma atuaeao responsavel 

dos atores sociais individuals e coletivos no ambiente, para melhoria da qualidade de 

vida de todos assim como esta na Lei brasileira n° 9795/99: 

Art 1° [,..] processos por meio dos quais o individuo e a coletividade 

constroem valores sociais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competencias voltadas para a conservacao do meio ambiente, bem de uso 

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

(Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, Cap. I , Art. 1°). 

Assim, a Educacao Ambiental e posta como uma pratica educativa e social, que 

atraves do conheeer e do compreender o seu meio ambiente, os individuos tenham o 

entendimento da sua relacao com o mesmo, e assim construam valores, habilidade e 

atitudes para que possam atuar de modo lucido e responsavel no ambiente, com vista a 

uma melhor qualidade de vida de todos e do Planeta. 

Nessa perspectiva Sauve (1997) citado por Schwarz (2007) entende a Educacao 

Ambiental como uma acao, e declara que conscientizar as pessoas da problematica 

ambiental e muito Importante, mais e necessario ir alem. "Alem da conscientizacao e 

necessario desenvolver e estimular nos individuos o conhecimento, os valores e atitudes 

a competencia e a participacao (SAUVE, 1997 citado por SCHWARZ, 2007, p. 78-79). 

Conforme Dias (2004, p. 100) todas as definicoes de Educacao Ambiental se 

completam, e em linhas gerals acredita-se que esta seja entendida como "um processo 

por meio do qual as pessoas apreendam como funciona o ambiente, como dependemos 

dele, como o afetamos e como promovemos a sua sustentabilidade". 

1.4 A Educacao Ambiental na Educacao Formal 

A Educacao Ambiental como apresentada atualmente, no ambito formal (na 

escola), como tambem no nao-foraial (na comunidade), como um processo que visa a 
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conscientizacao e a mudanea de atitudes da populacao para com o meio ambiente, 

tiveram seus rumos estabelecidos na Conferencia de Tbilisi em 1977. Sendo a partir 

dessa decada que houve um aumento consideravel do interesse com relacao as questoes 

ambientais, o que criou condic5es para que a Educacao Ambiental se tornasse realidade 

nos curriculos escolares (MATAVELE, 2001). 

Nesse encontro foi estabelecido que a Educacao Ambiental deve se dirigir a 

pessoas de todas as idades, a todos os niveis, na educacao formal e nao-formal, sendo 

considerada "uma dimensao dada ao conteudo e a pratica da educacao, orientada para a 

resolucao dos problemas concretos do meio ambiente, atraves de um enfoque 

interdisciplinar e de uma participacao ativa e responsavel de cada individuo e da 

coletividade" (DIAS, 2004 p, 98). 

Esclarecendo que a Educacao Ambiental formal e aquela desenvolvida no 

ambito dos curriculos das instituicoes de ensino publicas e privadas, englobando a 

educacao basica (formada pela educacao infantil, ensino fundamental e ensino medio), e 

a educacao superior, a educacao especial, a educacao profissional e a educacao de 

jovens e adultos. E Educacao Ambiental nao-formal, e aquela desenvolvida em outros e 

variados espacos da vida social, em que suas acoes e praticas educativas estao voltadas 

para a sensibilizacao da coletividade sobre as questoes ambientais, sua organizacao e 

participacao na defesa da qualidade do meio ambiente. 

O MEC (1998) citado por Oliveira (2010) estabelece tres recomendacoes da 

Conferencia de Tbilisi, como sendo importantes para a atuaeao na educacao formal: 

Alem de propor os principios da Educacao Ambiental, a RecomendacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n° 2 

indica cinco niveis nos quais o educador deve atuar: conhecimento 

(compreensao de problemas e propostas de experiencias praticas); 

consciencia (sensibilizacao); comportamento (atitude e motivacao para a 

acao); aptidoes (desenvolvimento das habilidades); e participacao (incentivo). 

A Recomendacao n° 12 que trata de "Conteudo e Metodos" propoe aos paises 

"que deem as instituicoes de educacao e formacao flexibilidade suficientes 

para possibilitar a inclusao de aspectos da educacao ambiental nos pianos de 

estudos existentes, bem como criar novos programas de educacao ambiental 

que atendam as necessidades de um enfoque e metodologia 

interdisciplinares". A Recomendacao n° 3 atribui a escola "um papel 

determinante no conjunto da educacao ambiental", recomenda uma acao 

sistematica no primeiro e segundo graus e cursos superiores relativos ao meio 

ambiente. Como missao, "transformar progressivamente, atraves da educacao 

ambiental, atitudes e comportamentos para que todos os membros da 

comunidade tenham consciencia das suas responsabilidades na concepcao, 

elaboracao e aplicacao de programas nacionais ou internacionais relativos ao 

meio ambiente" (MEC, 1998 citado por OLIVEIRA, 2010, p. 13). 
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A partir de entao, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educacao Ambiental tern sido evidenciada e adotada como 

uma acao educativa para transformacao das sociedades perante a problematica social e 

ambiental. E a escola passou a ser identificada como melhor ambiente para implementar 

a consciencia de preservacao do meio ambiente, a partir da informacao e 

conscientizacao dos sujeitos. 

Como percebe Lima (2008), no Brasil, em decorrencia desse cenario mais 

amplo, desde a Conferencia Rio-92, em que as questoes ambientais ganharam destaque 

e maior interesse publico, a Educacao Ambiental adquire funcao educativa direcionada 

para formacao da cidadania, ganhando grande valor e espaeo no ensino formal 

fundamental e medio, a partir da introducao do tema Meio Ambiente, como um dos 

temas transversals difundidos pelos PCNs e da PNEA (Lei n° 9.795/99). Tais 

instrumentos legais asseguram a abordagem da tematica nas escolas, dando-lhe carater 

transversal, tomando-se assim, parte indispensavel da politica educacional brasileira. 

Sobre o ambiente escolar, Penteado (2000) caracteriza a escola como o local 

ideal para se promover o processo de compreensao das questoes ambientais e a 

formacao de uma consciencia ambiental. 

A escola e sem duvida, o local ideal para se promover esse processo. As 

disciplinas escolares sao recursos didaticos atraves dos quais os 

conhecimentos cientificos de que a sociedade ja dispoe sao colocados ao 

alcance dos alunos. As aulas sao o espaco ideal de trabalho com os 

conhecimentos e onde se desencadeiam experiencias e vivencias formadoras 

de consciencias mais vigorosas porque alimentadas no saber (PENTEADO, 

2000, p. 16). 

Isto se deve, a escola ser um dos locals fundamentals para a construcao da 

cidadania de um individuo. Sendo entao, a escola, em que se da o processo do ensino e 

da aprendizagem. Conforme Oliveira (2010) torna-se um dos espacos ideais para se 

promover o processo de "ambientalizacao" da sociedade. 

Nesta perspectiva, Machado (2007) ressalta a importancia da Educacao 

Ambiental no curriculo escolar: 

Sendo a escola um espaco historicamente importante para a formacao do 

cidadao e estando conectada diretamente com a sociedade e com os temas 

que se colocam como atuais e urgentes, a EA coloca-se como colaboradora 

efetiva na formacao de sujeitos concretos, capazes de se posicionarem diante 

dos desafios trazidos pela questao ambiental e de fazerem uma releitura do 

mundo. A EA traz novo folego a educagao escolar ao aproximar o "viver 

escolar" do "viver real" (MACHADO, 2007, p. 52). 
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Esse mesmo autor nos revela os paradoxos que existem entre realidade e 

pratica, embora sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tenha um grande discurso das contribuicoes da Insercao da Educacao 

Ambiental nos curriculos escolares, esse processo de aproxirnacao da Educacao 

Ambiental e a escola nao tern sido facil, o espaco escolar apresenta muitos obstaculos 

que podem impossibilitar para que essa uniao ocorra: 

"A escola precisa mudar e essa mudanca coloca-se como um desafio aos 

educadores, caso contrario teremos uma EA praticada em atividades 

pontuais, muitas vezes nao indo alem dos conteudos je tradicionalmente 

incluidos nas disciplinas de Ciencias, Biologia e Geografia" (MACHADO, 

2007, p. 52). 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que a escola precisa de mudancas, perante 

as novas exigencias presentes e impostas pela sociedade, o professor tambem deve se 

adequar a tais mudancas, pois a escola e o reflexo dos seus educadores. A Educacao 

Ambiental se apresenta como um novo desafio para esses profissionais em educacao no 

que diz respeito a sua implantacao em seus curriculos, e principalmente a sua pratica. 

Assim, para esses profissionais, como mediadores do conhecimento e responsavel pela 

formacao do cidadao, e de grande importancia a insercao da Educacao Ambiental em 

suas praticas de ensino, pois possibilitara aos educandos a compreensao da relacao 

homem com o seu meio ambiente e da formacao de uma consciencia ambiental. Diante 

dessa postura esses profissionais se tornaram, direta ou indiretamente, educadores 

ambientais, ou seja, atuaram como multiplicadores do processo de EA nos sistemas de 

ensino (TRISTAO, 2004; COUTINHO, 2009). 



34 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O I I - F O R M A C A O D E P R O F E S S O R E S E A E D U C A C A O 

A M B I E N T A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A introdueao da dimensdo ambiental no 

sis tern a educacional exige um novo 

modelo de professor e a formacao e a 

chave de mudanca que se propoe, tanto 

pelos novos papeis que professores terao 

que desempenhar no seu trabalho, como 

pela necessidade de que sejant os agentes 

transformadores. 

Nana Medina. 

A formacao de professores e uma das questoes bastante discutida nas decadas 

recentes, e ganha relevo a partir do momento em que se impoe no debate educacional, a 

discussao sobre a qualidade do ensino ministrada nos diferentes niveis e modalidades de 

ensino. O capitulo traz algumas contribuieoes para a reflexao a respeito da formacao 

docente e da abordagem da tematica Educacao Ambiental na formacao desses 

profissionais. 

2.1 Formacao professional docente: novos desafios 

O debate sobre a formacao de professores vem ganhando destaque nos ultimos 

anos, permitindo perceber que a qualidade da educa?ao depende do processo de 

educacao de professores. Isto significa que a melhoria e qualidade do ensino basico e, 

principalmente, para a educacao de cidadaos dependem da formacao do professor que se 

quer colocar no mercado. 

Segundo Penteado (2000) uma das principals criticas ao modelo de formacao 

de professores se refere ao prepare inadequado desses profissionais cuja formacao, nos 

cursos de graduacao ou na formacao inicial, de modo geral, tem mantido o formato 

tradicional, aquele conhecimento academico fragmentado, disciplinar, seguindo um 

curriculo onde as aulas teoricas e praticas sao muitas vezes pouco articuladas entre si. 

Contribuindo, desta forma, para "o maior obstaeulo a formacao de professores que e a 

de transformar saberes cientificos em saberes escolares, uteis na pratica da sala de aula" 

(BITTAR, 2007, p. 54). 

Imbernon (2006) concordando com essa percepcao, ele salienta que se faz 

necessario que toda instituicao educativa (toda instituicao que tem a funcao de educar, 

desde as que se encarrega das etapas inicials ate a Universidade, como toda instituicao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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responsavel pela formacao inicial e pennanente) e a profissao docente devem mudar 

radicalmente, tornando-se algo diferente, apropriado as enormes mudancas que 

marcaram os ultimos anos do seculo XX. 

"Em suma, a profissao docente deve abandonar a concepgao predominante no 

seculo XIX de mera transmissao do conhecimento academico, de onde de 

fato provem, e que se tornou inteiramente obsoleta para a educagio dos 

futuros cidadaos em uma sociedade democratica: plural, participativa, 

solidaria, integradora..." (IMBERNON, 2006, p. 07). 

Ainda esse mesmo autor, enfatiza: 

A instituicao que educa deve deixar de ser "um lugar" exclusive em que se 

aprende apenas o basico (as quatro operagoes, socializagao, uma profissao) e 

se reproduz o cotihecimento dominante, para assumir que precisa ser tambem 

uma manifestacao de vida em toda sua complexidade, em toda sua rede de 

relacoes e dispositivos com uma comunidade, para revelar um modo 

institucional de conhecer e, portanto, de ensinar o mundo e todas as suas 

manifestagoes. Deve ensinar, por exemplo, a complexidade de ser cidadao e 

as diversas instancias em que se materializa: democratica, social, solidaria, 

igualitaria, intercultural e ambiental (IMBERNON, 2006, p.08). 

Sabe-se que o Brasil e um pais de grandes dimensoes territorials que 

apresentam diversidade social, cultural e ambiental, assim como diversos e diferentes 

problemas tanto sociais como ambientais. Alem disso, ha os problemas que penneiam a 

profissao docente, como a desvalorizacao do magisterio, alem do desprestigio social da 

funcao. 

Nesse sentido, o momento atual exige do professional da educacao um perfil 

que atenda as novas demandas e desafios impostos pela realidade. Realidade essa 

contraditoria e geradora de desigualdades (TRISTAO, 2007). 

Nessa mesma direeao, Bittar (2007, p. 58) salienta "e preciso ter presente que o 

trabalho pedagogico e a atuaeao do professor atendem a interesses antagonicos, 

caracteristicos de uma sociedade marcada pelas diferencas de classes sociais e com 

diferentes interesses socio-politicos". Assim o modo como o professor exerce a sua 

pratica esta diretamente relacionado ao contexto social do qual esta inserido e, desse 

modo, devido a essa complexidade, no trabalho pedagogico, o fazer e o pensar devem ir 

alem das situacoes do cotidiano escolar e dos problemas da pratica docente, dando 

assim enfase a reflexao critica no trabalho pedagogico. 

Nessa perspectiva, Libaneo (2005) citado por Bittar (2007) destaca as 

capacidades que o professor deveria desenvolver na sua pratica pedagogica: 
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[...] os professores deveriam desenvolver simultaneamente tres capacidades: 

a primeira, de apropriacao teorica pratica da realidade em questao, 

considerando os contextos concretos da acao docente; a segunda de 

apropriacao de metodologias de acao, de formas de agir, de procedimentos 

facilitadores do trabalho docente e de resolucao de problemas da sala de aula. 

Finalmente, a terceira refere-se a consideragao dos contextos sociais, 

politicos, institucionais na configuracao das praticas escolares (LIBANEO, 

2005 citado por BITTAR, 2007). 

Diante do exposto, o professor necessita de uma formacao que lhes 

proporcione compreensao dessa realidade, que atenda as novas necessidades impostas 

pela sociedade e que lhe de suporte para superar as dificuldades e os problemas atuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A formacao do Professor diante de uma formacao necessaria: a 

formacao de educadores ambientais 

A dimensao ambiental se configura crescentemente como uma questao urgente 

a ser tratada por todos os setores da sociedade, sobretudo na educacao, de uma forma 

que possa realmente contemplar as inter-relacoes do meio natural com o social, numa 

perspectiva que priorize a construcao da sustentabilidade socioambiental (TRISTAO, 

2004). Para tanto, se faz necessario uma educacao que ultrapasse a percepcao dos 

problemas socioambientais, mediante uma educacao que promova mudancas na forma 

de pensar e agir em busca da superacao da crise ambiental (BITTAR, 2007). Sendo 

assim, essa mesma autora ainda assinala: "para tanto, e necessario repensar a formacao 

de professores e o papel da escola nesse processo de mudancas" (BITTAR, 2007, p. 62). 

Nessa perspectiva Tristao (2004) destaca: 

A necessidade de uma erescente internalizacao da questao ambiental, um 

saber ainda em construcao, demanda um esforco em fortalecer visoes 

integradoras que, centradas no desenvolvimento, estimulam uma reflexao 

sobre a diversidade e a construcao de sentidos em torno das relacoes 

individuo-natureza, dos riscos ambientais globais e locais e das relacoes 

ambiente-desenvolvimento. A educacao ambiental, nas suas diversas 

possibilidades, abre um estimulante espaco para um repensar de praticas 

sociais e o papel dos professores como mediadores e como transmissores de 

um conhecimento necessario para que os alunos adquiram uma base 

adequada de compreensao essencial do meio ambiente global e local, da 

interdependencia dos problemas e solucoes e da importancia da 

responsabilidade de cada um para construir uma sociedade planetaria mais 

equitativa e ambientalmente sustentavel (TRISTAO, 2004, p. 17-18). 

Existe, portanto, uma necessidade da insercao da dimensao ambiental na 

educacao, tornando-o necessario internalizar nos espacos educacionais a formacao de 

uma sensibilidade e de uma leitura critica dos problemas socioambientais. Nesse 
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sentido, a uma importancia de se incrementar nos curriculos de formacao de educadores, 

a formacao tambem em e para a Educacao Ambiental (MARCOMIN, 2010). 

Segundo Bittar (2007) citando Jacobi (2005), o papel do educador e decisivo 

na insercao da Educacao Ambiental no cotidiano escolar, pois sendo ele o responsavel 

pela formacao dos alunos, com a insercao da Educacao Ambiental, ele ajudara os alunos 

a formar um posicionamento critico quanto as questoes socioambientais, ajudando 

assim, a mudancas de habitos e praticas sociais e a formacao de uma cidadania 

ambiental. Nessa perspectiva, a formacao do professor necessita que na sua respectiva 

formacao, alem do profissional docente, seja tambem formado um novo perfil de 

professor: o educador ambiental. 

Dessa forma, com esta percepcao Bittar (2007, p. 17) citando Medina (1999) 

salienta que para "(...) a introducao da dimensao ambiental como parte das atividades 

curriculares no sistema educacional exige um novo modelo de professor". E esse novo 

modelo de professor e aquele que deva desempenhar o papel de agente transformador, 

capaz de atuar nao apenas na transmissao de novos conhecimentos relacionados a 

tematica ambiental, mas, sobretudo, promover o desenvolvimento de atitudes e 

construcao de valores, na perspectiva da formacao de cidadaos socioambientalmente 

responsaveis (BITTAR, 2007). A mesma autora ainda declara "[ . . . ] para isso e 

necessario que o professor ou educador ambiental, adquira formas de conhecimentos 

que possibilitem a formacao socioambiental e mudancas de comportamentos frete as 

novas situacSes" (BITTAR, 2007, p. 64). 

Conforme essa mesma autora "[ . . . ] a universidade exerce o papel fundamental 

sobre os alunos, futuros professores, que estao chamados a responder a essas novas 

necessidades" (BITTAR, 2007, p. 18). Assim, a autora ressalta que para atingir tais 

objetivos e necessario: 

"[ . . . ] formar professores e alunos capazes de pensar e agir com autonomia, 

criticos quantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a propria situaeao e conscientes de seus direitos e deveres, 

reconhecendo na EA, nao apenas uma ferramenta, mais uma nova dimensao a 

ser incorporada a praxis; seja capaz de transformar a realidade da sala de 

aula, de transformar consciencias que, por sua vez, poderao agir no sentido 

de transformar o mundo (BITTAR, 2007, p. 17). 

Entao, em se tratando de formacao de professores frente a necessidade da 

formacao de educadores ambientais, ha uma exigencia e uma emergencia de promover a 

tematica Edueacao Ambiental em todos os curriculos dos cursos de graduacao voltados 
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para a formacao de educadores (BITTAR, 2007). Pois, diante da crise socioambiental da 

qual se encontra a sociedade, faz-se necessario uma abordagem da tematica ambiental 

no contexto escolar, a fim de despertar a consciencia dos alunos com relacao a 

importancia da compreensao das questoes ambientais e de uma relacao diferenciada 

com o ambiente em que se vive. E isso se fara por meio do professor, considerado este 

como o agente promotor/mediador da educacao ambiental Tristao (2004), portanto, 

tambem um educador ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. A importancia da Educacao Ambiental na Formacao de 

Professores em Geografia 

A Geografia e considerada como umas das disciplinas que tem seus conteudos 

ligados a questao ambiental, ja que ela, em linhas gerais e uma ciencia que estuda a 

interacao entre homem em sociedade e o seu meio ambiente, tendo assim, a relacao 

homem/natureza e os resultados desta relacao como foco de estudo. E por este motivo 

tem proximidade com os conteudos relacionados a questao ambiental e assim pode 

auxiliar na compreensao da questao (LIMA, 2007). Seguindo essa mesma concepcao, 

no documento dos PCNs (1998) esta ressaltado: 

Como o objeto de estudo da Geografia, no entanto, refere-se as interacoes 

entre a sociedade e a natureza, um grande leque de tematicas de meio 

ambiente esta necessariamente dentro de seu estudo. Pode-se dizer que quase 

todos os conteudos previstos no rol do documento de Meio Ambiente podem 

ser abordados pelo olhar da Geografia (PCN, 1998, p.46). 

De acordo com o dicionario Aurelio (2001), a geografia esta definida como "a 

ciencia que tem por objeto a descricao da superficie da Terra, o estudo dos seus 

acidentes fisicos, climas, solos e vegetacoes, e das relacSes entre o meio natural e os 

grupos". 

Assim, considerando aqui a ultima parte da definicao que se refere a relacao do 

homem com o meio ambiente, a Geografia e a ciencia que tem seu objeto de estudo 

deteraiinado: o espaco geografico. Conforme Santos (1996), espaco geografico e tido 

como sinonimo de espaco humano/social, entendido este, como um espaco eonstruido 

pelas sociedades humanas atraves de constante intervencao da natureza. Portanto, a 

geografia estuda a relacao do homem com a natureza. 
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Segundo Dias (2004), a Edueacao Ambiental e entendida como uma proposta 

educacional que requer responsabilidade de todos, visando a conscientizacao dos 

individuos sobre a Importancia de preservar a natureza e ao mesmo tempo assegurar a 

qualidade de vida. 

E conforme Andrade (1997, p. 18) a geografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e "[ . . . ] uma ciencia ou ramo do 

saber que estuda as relacoes entre sociedade e a natureza [. . .]", ou seja, a relacao do 

homem com seu meio, onde atua sobre a natureza transformando-a, construindo espacos 

atraves da constante intervencao. 

Assim, entende-se que a Geografia e uma ciencia que pode e deve trabalhar a 

Educacao Ambiental como parte de sua area de atuaeao. A geografia com o proposito 

de formular uma percepcao mais clara da relacao existente entre a sociedade e as 

modifieacoes que esta causa ao meio ambiente e a Educagao Ambiental podendo-se 

utilizar dessa percepcao para formar os sujeitos sociais, ou seja, formar cidadaos 

conscientes dos problemas, causas e conseqiiencias referentes as questoes do meio 

ambiente (LIMA, 2007). 

Diante do exposto, e de grande importancia a insercao da Educacao Ambiental 

na formacao de professores de geografia, pois a disciplina ja trata da compreensao da 

relacao existente entre o homem com o seu meio ambiente, e com a Educacao 

Ambiental pennitira os graduandos a terem uma maior e melhor compreensao dessa 

relacao, favorecendo assim, a construcao de novos conceitos e mentalidades que possam 

contribui para uma mudanca. Permitindo, dessa forma, que os futuros professores sejam 

capazes de mostrar a importancia do ambiente natural e de impulsionar posturas e acoes 

mais justas dos seus alunos entre si e com a natureza. 

2.4 A P N E A do Brasil e a Formacao do Professor 

Um grande avanco para o desenvolvimento da Educacao Ambiental no Brasil 

foi criacao da Lei n° 9.795/99 aprovada em 27 de abril de 1999, que dispoe sobre a 

Educacao Ambiental, institui a Politica Nacional de Educacao Ambiental (PNEA), 

tornando o Brasil o unico pais da America latina a ter uma politica especifica para a 

Educacao Ambiental (COUTINHO, 2009). 

Essa Lei se tornou o principal documento para a Educagao Ambiental no 

Brasil, pois conceitua, define principios e objetivos, coloca sobre responsabilidade de 

todos - instituicoes educacionais, empresas publicas e privadas, sociedade, ONGs, 
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meios de comunieagao, entre outros - a pratica da Educagao Ambiental e a preservacao 

do meio ambiente (Anexo 1). Essa Lei e regulamentada pelo Decreto 4.281 de 2002. 

A Lei define a Educagao Ambiental como um processo em que o individuo e as 

coletividades construam conhecimentos, valores, habilidades e comportamentos 

voltados para a conservagao do meio ambiente levando assim a uma atuagao 

responsavel destes no ambiente, para melhoria da qualidade de vida de todos e do 

Planeta (BRASIL, 1999). 

Sobre a referida Lei (PNEA) Margal (2005) ressalta: 

A definicao de Educacao Ambiental apresentada nessa Lei foge dos antigos 

padroes meramente biologicos/ecologicos e preservacionista, inserindo o 

homem como agente de transformacoes e responsavel pela qualidade e 

sustentabilidade da vida no Planeta, deixando de ser um mero expectador. 

Alem disso, podemos destacar o "carater atual" da Lei, consoante com as 

discussoes interaacionais e nacionais sobre o tema, ao incorporar o enfoque 

humanistico, a etica, a articulacao entre o global e o local e o respeito a 

pluralidade cultural, dentre outros temaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (MARCAL, 2005 p. 48). 

A PNEA concebe a Educagao Ambiental como um componente essencial e 

permanente na educagao do pais, e que esta "sera desenvolvida como pratica educativa 

integrada, continua e permanente em todos os niveis e modalidades do ensino formal" 

(BRASIL, 1999, Cap. I I , Segao I I , Art. 10°). Ainda, na mesma segao, deixa claro a 

inexistencia de uma disciplina de EA no ensino basico, "A educagao ambiental nao deve 

ser implantada como disciplina no curriculo de ensino" (BRASIL, 1999, Cap. I I , Segao 

I I , Art. 10° § 1°). 

Com relagao a formagao de professores, segundo a mesma, a Educagao 

Ambiental deve ser inserida nos conteudos programaticos dos curriculos de formagao de 

professores, independe do nivel de ensino e da disciplina, sendo obrigatoria em todas as 

redes de educagao escolar (BRASIL, 1999). 

Dessa forma, de acordo com as recomendagSes da PNEA, os profissionais em 

educagao tem a responsabilidade de inserir a educagao ambiental no ambito da educagao 

formal. Mas, para que isso ocorra necessario se faz que os mesmos tenham acesso a 

fundamentagao teorica e as bases metodologleas sobre a Educagao Ambiental nas suas 

respectivas formagoes academica (COUTINHO, 2009). 

Segundo Tristao (2004) para que ocorra a implementagao de uma consciencia 

ambiental por meio da escola e preciso a introdugao da Educagao Ambiental no 
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curriculo escolar, e para isso, precisa-se tambem capacitar os educadores, pois este 

serao os agentes mediadores da Educagao Ambiental. 

Sendo assim,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e importante que as instituicoes de formagao de professores, 

como espago de ensino e formagao qualificada, estejam atentas as recomendagoes da 

PNEA, do qual estabelece a insergao dos conteudos referentes a questao ambiental nos 

seus respectivos curriculos e que estes sejam abordados de forma interdisciplinar. - "A 

dimensao ambiental deve constar do curriculo de formagao de professores em todos os 

niveis e em todas as disciplinas" (BRASIL, 1999, Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, 

Cap. I I , segao I I , Art. 11°). 
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CAPITULO III - ASPECTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia na pesquisa e entendida como sendo 

o caminho para a construgao do conhecimento, 

relacionando tanto as referencias teoricas quanto 

as ticnicas e instruments de investigagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eva Maria Lakatos. 

Neste capitulo sao apresentados os caminhos percorridos na realizacao da 

pesquisa. Inicialmente, descrevendo sobre a instirai?ao e o curso focalizado que fazem 

parte da amostra. Em seguida os procedimentos metodologicos para a realiza9ao deste 

trabalho, como o instrumento utilizado na coleta de dados e a analise e interpretacao dos 

dados obtidos na pesquisa. 

3.1 O contexto do estudo: a universidade c o curso focalizado 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), campus de Cajazeiras, sendo este, o Centra de Formacao de Professores 

(CFP), que oferece varios cursos de graduacao voltados para a formacao de professores 

(Pedagogia, Letras, Matematica, Ciencias, Geografia e Historia). O CFP se define como 

tendo a missao de capacitar profissionais da educa9ao, ou seja, tem sido responsavel 

pela preparafao e formacao de profissionais docentes, alem de contribuir com a 

forma9ao de cidadaos. Essa institui9§o atua significativamente na forma9ao de 

professores da regiao, atendendo um publico bastante diversificado, oriundos de varias 

cidades do estado da Paraiba, principalmente do Sertao Paraibano e tambem de outros 

estados do Brasil, como do Rio Grande do Norte e Ceara. 

O CFP tem sido responsavel pela prepara9ao e forma9ao de um corpo docente 

que supre as demandas da educa9ao basica em importantes areas do conhecimento em 

varios municipios (PPC DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, 2008). 

O Curso de Licenciatura em Geografia e um dos cursos ofertados pela 

institui9ao referida. O curso funciona de acordo com as recomenda9oes do Conselho 

Nacional de Educa9&o (CNE), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Forma9ao de Professores da Educa9§o Basica, em nivel superior, curso de licenciatura, 

de gradua9ao plena (Resolu9ao CNE/CP N° 1/2002). O curso e direcionado a forma9ao 

docente, com o objetivo de formar profissionais capacitados para exercer a docencia no 

ensino basico (fundamental e medio). 
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3.2 Procedimentos Metodologicos 

Os procedimentos para a realizacao deste trabalho foram realizados em tres 

etapas: 

A primeira etapa tratou-se da construcao da fnndamenta^ao teorica do trabalho. 

Verificando e analisando os documentos administrativos a respeito da Educafao 

Ambiental no Brasil. 

A segunda etapa deu-se com a confec?ao do instrumento da pesquisa que 

foram os questionarios com seus respectivos testes e a coleta de dados junto aos atores 

pesquisados: professores e alunos. 

A terceira etapa tratou-se da ordenaeao, analise e interpretaeao dos dados 

obtidos. 

Esta pesquisa e de abordagem qualitativa, com dados quantificaveis baseado na 

coleta e analise interpretativa de dados formulados de acordo com os objetivos da 

pesquisa. 

3.2.1 Pesquisa Bibliografica 

A pesquisa bibliografica foi realizada mediante a sele^ao de materials 

bibliograflcos como: livros, revistas, artigos cientifieos, documentos oficiais, 

monografias, dissertacoes e teses, todos relacionados a tematica Educa9ao Ambiental 

como tambem sobre a Forma9ao de Professores. 

3.2.2 Instrumento da Pesquisa e a coleta de dados 

Dentre as tecnicas de coleta de dados para a pesquisa, optou-se pela utiliza9ao 

do questionario, com perguntas semi-estruturadas em questoes abertas e objetivas 

realizadas junto aos alunos concluintes e professores do curso de licenciatura em 

Geografia do CFP/UFCG, campus de Cajazeiras - PB. 

De acordo com Marconi e Lakatos (1996) citado por Bittar (2007), o 

questionario constitui-se um instrumento de pesquisa, contento uma serie de perguntas 

ordenadas, que devem ser respondidas pelos observados, por escrito e sem a presen9a 

do pesquisador. 

Foram elaborados dois questionarios, um para os licenciados (alunos 

concluintes), com uma serie de cinco perguntas temas e outro para os professores do 

curso com sete perguntas, todas semi-estruturadas e formuladas de acordo com os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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objetivos da pesquisa. Responderam ao questionario 19 estudantes dos vinte concluintes 

(95%) e 12 dos 14 professores (85%) que compoem o coipo docente do referido curso, 

como mostra a tabela a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3.1: Numero de questionarios respondidos pelos licenciados e professores do 

curso de Licenciatura em Geografia do CFP\UFCG. 

Questionarios Respondidos Parcialmente 

respondidos 

Nao 

respondidos 

Total 

Licenciados 17 02 01 20 

Professores 10 02 02 14 

Quanto as categorias expostas na tabela 01, considerou-se como questionario 

parcialmente respondido, quando possuia alguma questao em branco, ou nao 

respondida, sendo que uma questao sem resposta ja era suficiente para classifica-lo 

nesta categoria. Eram considerados respondidos aqueles questionarios que tinham todas 

as questoes respondidas. 

No intuito de preservar a identidade dos grupos pesquisados, eles foram 

identificados pela funcao a qual desempenham no curso, sendo indicados por letras 

seguidas de numeros. Desta forma, os professores foram identificados pela letra P, 

identificados por P I , P2, P3..., e para os estudantes pela letra E, sendo E l , E2, IB... . e 

assim sucessivamente. 

Os questionarios com os estudantes foram aplicados no dia 29 de marco desse 

ano, durante a disciplina de TEG, pois durante a referida disciplina se encontraria a 

maioria dos estudantes concluintes, sendo aplicado aos outros que faltavam no dia 09 de 

abril durante a disciplina de TCC, e alguns que entregaram aleatoriamente. Os 

questionarios dos docentes foram entregues pessoalmente aos mesmos. 
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Questionario aplicado aos docentes do curso 

O questionario para os professores (Anexo 2), foi construindo com perguntas 

abertas e objetivas, buscando as seguintes abordagens: i) a concepcao sobre Educacao 

Ambiental e Meio Ambiente; ii) a formacao academica e trajetoria profissional; iii) a 

concepcao sobre a importancia das questdes ambientais e da Educacao Ambiental na 

formacao de professores; iv) o trabalho e a metodologia desenvolvida nas aulas 

relacionadas a questao ambiental e a Educacao Ambiental; v) a possibilidade ou nao do 

curso oportunizar e desenvolver a Educacao Ambiental e o conhecimento sobre a 

PNEA. 

Questionario aplicado aos alunos concluintes do curso 

O questionario para os estudantes (Anexo 3) inclui perguntas abertas e 

objetivas, tendo como finalidade, coletar informacoes cerca das concepcoes dos mesmos 

com relacao: a concepcao sobre Educacao Ambiental e Meio Ambiente; ao proprio 

curso; ao conhecimento sobre a PNEA e a perspectivas quanto a pratica da Educacao 

Ambiental. 

3.2.3 Analise e interpretacao dos dados obtidos 

A analise e interpretacao dos dados obtidos na pesquisa fizeram-se como base 

nas informacoes emitidas pelos alunos concluintes e professores do referido curso (as 

respostas dos questionarios), utilizando a metodologia de analise de conteudo de Bardin 

(1977) citado por Bittar (2007, p. 82), em que a caracteriza "[ . . . ] como um conjunto de 

tecnicas de analise das comunicaeoes, que utiliza procedimentos sistematicos e 

objetivos de descricao do conteudo das mensagens". Nos graficos, utilizou o metodo de 

distribuicao de frequencia e de porcentagem, com o objetivo de identificar as variacoes 

existentes nas informacoes obtidas durante a pesquisa. Assim, as respostas objetivas 

foram tratadas estatisticamente, de forma qualitativa, mesmo que os dados podem ser 

quantificaveis. Por exemplo: 90% dos entrevistados responderam que a Educacao 

Ambiental faz parte dos curriculos do CFP. Mesmo que a porcentagem e quantificada, 

mas o resultado e qualitativo, demonstrando que existe uma preocupacao com a 

tematica na universidade. O tratamento estatistico dos dados foi feito por meio do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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programa SPSS. As respostas das questoes abertas analisadas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA organizadas conforme a 

metodologia aplicada. 
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CAPITULO IV - RESULTADOS E DISCUSSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/.../ com que instrumentos trabulha o 

educador? Com a palavra. O educador fala. 

Mesmo quando seu trabalho inclui as maos, 

como o mestre ensina o aprendiz a moldar a 

argila, ou o cientista a que ensina o estudante a 

manejar o microscopio, todos os gestos sao 

acompanhados de palavras. Sao palavras que 

orientam as maos e os olhos. 

Rub em Alves 

Este capitulo apresenta os resultados e dados coletados na pesquisa, com o 

intuito de analisar como a tematica Educacao Ambiental se faz presente no curso de 

Geografia, verificando atraves do Projeto Pedagogico, como a mesma esta proposta para 

o curso. Tambem, verificar-se-a, por meio dos depoimentos dos licenciados e 

professores a presenca da tematica na formacao e nas coneepcoes dos alunos e dos 

professores sobre as questoes relacionadas a Educacao Ambiental e ao Meio Ambiente; 

Analisar-se-a, a percepcao dos professores e dos alunos concluintes, quanto a 

importancia do tema para a formafao do professor, verificando o conhecimento dos 

mesmos sobre as PNEA. Outro ponto a ser avaliado e quanto ao conhecimento e a 

expectativa dos (as) alunos (as) concluintes sobre a capacidade de insercao da Educacao 

Ambiental nas suas futuras praticas pedagogicas. Todos os resultados foram obtidos 

mediante a analise das respostas dos questionarios aplicados. 
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A Educacao Ambiental no Projeto 

Pedagogico do Curso de Licenciatura em 

Geografia 
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4.1 A Educacao Ambiental no Projeto Pedagogico do Curso de 

Licenciatura em Geografia 

O Projeto Pedagogico do Curso de Licenciatura em Geografia (PPC) se 

constitui em um documento eleborado pelo referido curso com o objetivo de auxiliar o 

trabalho do professor. Este foi reformulado em marco de 2008, seguindo normas do 

Parecer CNE/CP 9/2001 que estabelece as Diretrizes para a Formacao de Professores da 

Educacao Basica, em nivel superior no Brasil, do qual garante as licenciaturas terem um 

projeto especifico a sua area, ou seja, o objetivo e de que os curriculos dos cursos de 

formacao de professores em nivel superior, qualquer que seja a Instituicao de Ensino 

Superior (IES) - Universidade ou Faculdade - contemplem caracteristicas especificas a 

atividade docente, ou seja, formar profissionais capacitados para exercer a docencia no 

ensino basico (BRASIL, PARECER CNE/CP 9/2001). 

A nova estrutura curricular do Curso de Graduaeao em Licenciatura em 

Geografia do CFP/UFCG foi reformulada conforme as Diretrizes Curriculares 

Nationals do MEC para a formacao de professores de Geografia. Essas diretrizes foram 

criadas pela Resolucao do Conselho National de Educacao CNE/CP 2/2002, de 19 de 

fevereiro de 2002, que institui a duracao e a carga horaria dos cursos de licenciatura, de 

graduaeao plena, de formacao de professores da educacao basica em nivel superior. Tal 

resolucao definiu que todos os cursos de licenciatura deveriam ter: 

• Carga didatica total de, no minimo, de 2.800 horas, a serem cumpridas em, pelo 

menos, tres anos; 

• 400 horas de Estagio Supervisionado, a partir da segunda metade do curso, a 

serem desenvolvidas em instituicao regular de ensino; 

• 400 horas de Pratica de Ensino, distribuidas ao longo do curso de licenciatura; 

• 1.800 horas de conteudos curriculares direcionados (especificos e pedagogicos) 

e 200 horas de outras atividades academico-cientifico-culturais (RESOLUCAO 

CNE/CP 2/2002, CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO, 2002). 

Dessa forma, a Resolucao CNE/CP 2/2002 estabeleceu novas diretrizes para 

todos os cursos de licenciatura no Brasil, implicando na necessidade de implementacao 

de mudancas nesses cursos, no que se refere a adequacao de carga horaria e 

redistribuicao de disciplinas na grade curricular. 
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O PPC do curso de Licenciatura era Geografia do CFP/UFCG, Campus de 

Cajazeiras, teve de ser reformulado, devido o mesmo nao contemplar as orientacoes e 

pareceres relacionados com a formacao do profissional docente, estabelecidos pelo 

CNE, pois ainda funcionava o projeto pedagogico initial, que remonta ao final dos anos 

70, e assim nao se adequava aos novos conhecimentos geograficos e nem a formacao da 

identidade docente conforme orientacSes do Parecer CNE/CES 492/2001, que trata das 

Diretrizes Curriculares Nationals para os cursos superiores, da Resolucao do CNE N° 

14, de 13 de mareo de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Geografia e da Resolucao CNE/1, de 18 de fevereiro de 2002, que istituiu as Diretrizes 

Curriculares Nationals para a Formacao de Professores da Educacao Basica, curso de 

licenciatura, de graduaeao plena (PPC DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, 2008). 

A partir da nova estrararacao do curriculo, presente hoje no PPC de 

Licenciatura em Geografia, o Licenciado em Geografia passa a ter sua formacao 

especifica, tendo conhecimento de conteudos dos diversos campos da geografia, 

preparacao adequada a aplicacao pedagogica dos conhecimentos teorico e pratico de 

geografia, e de areas afins, tornando-se assim, aptos na atuacao profissional, como 

educador no ensino basico (PPC DE LICENCIATURA EM GEORAFIA, 2008). 

Quanto a nova estrutura, a matriz curricular do PPC de Geografia se divide em 

quatro nucleos: o Nucleo Especifico contempla o conhecimento geografico o que inclui: 

Historia do Pensamento Geografico, Geografia Fisica, Geografia Humana, Geografia 

Regional e do Brasil; o Nucleo Complementar contempla conteudos considerados 

necessarios a aquisicao de conhecimento geografico e que podem ser oriundos de outras 

areas do conhecimento, mas nao excluem os de natureza especifica da Geografia. Estao 

compostos pelas disciplinas das areas afins, as instrurnentais e, as pedagogicas; e o 

Nucleo de Opcoes Livres refere-se aos creditos das disciplinas optativas e topicos 

especiais em Geografia (PPC DE LICENCIATURA EM GEORAFIA, 2008). 

O curso de licenciatura em geografia e composto por quarenta e oito disciplinas 

distribuidas entre obrigatorias e optativas. Todos os nucleos, citados acima, articulam os 

conteudos basicos e complementares organizados de acordo como mostra a tabela a 

seguir. 
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Tabela 4.1: Distribuicao dos cornponentes curriculares segundo os nucleos 

Cornponentes 

Curriculares 

N°.de 

Credit os 

Carga 

Horaria 

Pre-

requisite 

Ca rater 

Evolucao do 
Pensamento 
Geografico 

04 60 Obrigatoria 

Climatologia 04 60 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— Obrigatoria 

Geografia 
Economica 

04 60 — Obrigatoria 

Geografia da 
Populacao 

04 60 — Obrigatoria 

Geologia Geral 05 75 — Obrigatoria 

Nucleo 

Especifico 

Geomorfologia 05 75 Geologia 
geral/Climatologia 

Obrigatoria 

Nucleo 

Especifico 

Geografia Urbana 04 60 — Obrigatoria 
Nucleo 

Especifico Geografia Agraria 04 60 Geografia 
Economica 

Obrigatoria 

Biogeografia 04 60 — Obrigatoria 

Pedologia 04 60 Geologia 
Geral/Climatologia 

Obrigatoria 

Geografia Fisica 
do Brasil 

04 60 Geologia 
Geral/Climatologia, 
Geomorfologia 

Obrigatoria 

Geografia 
Regional do Brasil 

04 60 — Obrigatoria 

Geohidrologia 04 60 Geologia 
Geral/Climatologia, 
Geomorfologia 

Obrigatoria 

Geografia do 
Espaco Mundial 

04 60 — Obrigatoria 

Geografia da 
Paraiba 

04 60 — 
Obrigatoria 

Geografia do 
Turismo 

04 60 — 
Obrigatoria 

Nucleo de 

Opcoes 

Aspectos 
Geoambientais 
do Semi-arido 
Nordestino 

03 45 Optativo 

Nucleo de 

Opcoes 
Educacao de 
Jovens e Adultos 

02 30 — Optativo 

Livres Geoecologia 03 45 — Optativo 

Geografia Politiea 03 45 — Optativo 

Avaliacao da 
Aprendizagem 

02 30 — 
Optativo 

Topicos Especiais 
em Geografia 

— — — 
Optativo 

Introducao a 
Filosofia 

04 60 — 
Obrigatoria 

Psicologia da 
Educacao 

04 60 — 
Obrigatoria 

Psicol. do 04 60 — Obrigatoria 
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Desenvolv. e da 
Aprendizagem na 
Adolescencia 

Lingua 

Estrangeira 

04 60 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— Obrigatoria 

Lingua Portuguesa 04 60 — Obrigatoria 

Introducao a 

Sociologia 

04 60 
— Obrigatoria 

Cartografia Geral 04 60 — Obrigatoria 

Introd. ao 
Geoprocessamento 

04 60 Cartografia Geral Obrigatoria 

Didatica 06 90 — Obrigatoria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nucleo 

Complementar 

Estrut. e Func. do 
Ens. Basico 

04 60 
— Obrigatoria 

Nucleo 

Complementar 
Educacao 
Ambiental 

03 45 
— 

Obrigatoria 

Lingua Brasil. de 
Sinais I -

02 30 
— Obrigatoria 

Atividades 
Complementares 

14 210 
— 

Obrigatoria 

Lingua Brasil. de 
Sinais I I -
LIBRAS 

02 30 Lingua Brasil. de 
Sinais I -
LIBRAS 

Obrigatoria 

Metodologia 
Cientifica 

04 60 — 
Obrigatoria 

Prat, de Ensino em 
Cartografia 

06 90 Cartografia Geral Obrigatoria 

Prat, de Ens. em 
Geog. Fisica 

08 120 Geologia 
Geral/Climatologia, 
Geomorfologia 

Obrigatoria 

Prat, de Ens. em 
Geog. Humana 

04 120 Geog. 
Urb./Popul./Econ.,e 
Agraria 

Obrigatoria 

Teoria e Metodo 
da Geografia 

04 60 Evol. Do Pens. 
Geografico 

Obrigatoria 

Prat, de Ens. em 
Geog. Regional e 
do Brasil 

05 75 Geog. Fisica e Reg. 
Do Brasil 

Obrigatoria 

Estag. Curric. 
Superv. em Geog. 
I 

05 75 Est. Func. Ens. 
Basico 

Obrigatoria 

Estag. Curric. 
Superv. em Geog. 
I I 

08 120 Estag. Curric. 
Superv. em Geog. 
I , Pscicologia, 
Didatica 

Obrigatoria 

Estag. Curric. 
Superv. em Geog. 
I l l 

06 90 Estag. Curric. 
Superv. em Geog. 
I I , Pscicologia, 
Didatica 

Obrigatoria 

Estag. Curric. 
Superv. em Geog. 
IV 

08 120 Estag. Curric. 
Superv. em Geog. 
I l l , Pscicologia, 
Didatica 

Obrigatoria 

Projeto de 04 60 Met. Do Trab. Obrigatoria 



53 

Pesquisa Cient. e Teoria e 
Metodo da 
Geografia 

Trabalho de 04 60 Projeto de Pesquisa Obrigatoria 
Conclusao de 
Curso -
TCC 

Fonte: Projeto Pedagogico do Curso de Licenciatura em Geografia, 2008. 

Quanto a tematica Educacao Ambiental, como se pode perceber, atraves da 

matriz curricular do curso, a mesma esta incluida no curso de licenciatura em Geografia 

como uma das disciplinas complementares em sua grade curricular. Essa foi uma das 

mudancas na estrutura curricular do referido curso, pois antes nao era mecionada na sua 

antiga estrutura curricular. 

A disciplina de Educacao Ambiental, faz parte do grapo das disciplinas 

complementares ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e obrigatoria para todos os estudantes, sendo oferecida logo no inicio 

do curso, no 2° periodo, com uma carga horaria de 45 horas/aulas de atividades teoricas 

e praticas e composta de 03 creditos. Fazendo parte do referido grupo, essa disciplina e 

considerada entao, necessaria a aquisicao de conhecimento geografico, pois trata de 

conhecimentos relacionados a questao ambiental, que e um assunto que faz parte e e 

focado pela ciencia geografica, uma vez, que trata da compreensao da relacao homem 

com seu meio ambiente (PPC DE L1CECIATURA EM GEOGRAFIA, 2008). 

De acordo com a ementa da disciplina de Educacao Ambiental, a mesma 

apresenta como proposito para os graduandos o conhecimento dos seguintes contextos: 

Conceitos e Principios de Educacao Ambiental no tratado de Tbilisi; A agenda X X I e a 

carta da terra: uma abordagem crltica; Os novos paradigmas educativos e a dimensao 

ambiental; A praxis em Educacao Ambiental; A Educacao ambiental e os PCNs (PPC 

DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, 2008). E tem como objetivo "permitir ao 

aluno o desenvolvimento de um posicionamento critico apartir do conhecimento das 

relacoes homem-natureza que resultem em uma nova postura e atitude perante o atual 

modelo de crescimento economico" (PPC DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA, 

2008, p. 55). 

Com relacao ao piano de curso da referida disciplina, semestre de 2012.1, a 

mesma nos traz um conteudo programatico dividido por unidades, que por sua vez, 

seguem uma sequencia para se compreender a questao ambiental e assim conhecer e 

adquirir valores referentes a Educaciio Ambiental. 
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Desta maneira, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Unidade I, traz as nocoes de Natureza na Historia e compreende 

quatro temas: i)- Conceitos ambientais; i i )- O homem e a natureza: espaco e tempo; iii)-

O estudo da natureza, da sociedade e da questao ambiental; iv)- Dinamica ambiental e 

mudancas locais e globais. 

A Unidade I I , sobre a Educacao Ambiental e composta por cinco temas: i ) -

Conceitos, historieo da Educacao Ambiental; i i ) - Principios basicos da Educacao 

Ambiental; i i i )- A Educacao Ambiental e os PCNs; iv)- Agenda 21 e a Carta da Terra 

abordagem critica; v)- Aspectos Metodologicos da Educacao Ambiental. 

A Unidade I I I concerne a Legislaeao Ambiental e possui tres grandes temas: i)-

Conceito de Meio Ambiente na Legislaeao; i i ) - Principios Gerais do Direito Ambiental; 

i i i ) - A Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente. 

Quanto a metodologia, o piano de curso nos mostra que esses conteudos serao 

trabalhados atraves de aulas expositivas para introducao de conteudos; aulas praticas de 

campo; pesquisas bibliograficas sobre temas selecionados, que deverao ser apresentadas 

sob a forma de trabalhos cientificos e debatidos em seminarios. 

Assim, com o que se propoe na ementa e no piano de curso da referida 

disciplina, faz-se perceber que a mesma apresenta-se com dois propositos bem 

significativos: podera proporcionar ao aluno e futuro professor, um conhecimento da 

questao ambiental, e a partir deste conhecimento, compreender a Educacao Ambiental 

como necessaria a formacao do cidadao e que a mesma e articulada para que os alunos 

desenvolvam atividades teoricas-praticas para com o trabalho dentro da tematica. 

Diante dessas percepcoes, vale salientar um ponto importante, relacionar teoria 

e pratica para o desenvovimento da Educacao Ambiental. Varios autores, Bittar (2007); 

Machado (2007); Alves (2008); Santos (2008) Marcomin (2010), comentam em seus 

trabalhos, a importancia que se tem nos cursos de formacao de professores, de se 

relacionar a teoria com a pratica quando se trata do trabalho com a Educacao 

Ambiental. Segundo esses autores, deve-se considerar que no processo de formacao do 

professor, seja inserida a tematica ambiental e a Educacao Ambiental nas praticas de 

ensino. O curso deve ir alem da sensibilizacao ambiental, que e a etapa initial. 

Necessario se faz que o futuro professor possa vivenciar e construir praticas 

pedagogicas durante o seu processo de formacao, para que sejam capazes de promover e 

estimular projetos e acoes que visem transformar o cotidiano escolar, na perspectiva 

socioambiental e educational (BITTAR, 2007). 
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Nessa direcao, vale ressaltar, as palavras de Santos (2008) citando Freire 

(1996): 

Diante da complexidade do processo de aprendizagem e de desenvolvimento 
humano, o processo educativo nao pode se limitar simplesmente a apreensao 
de informacoes e a construcao de conhecimentos. E necessario que o 
processo educativo integre conhecimentos, sentimentos, percepcoes e 
intuicoes, procurando promover mudancas de valores e de comportamentos e 
incentivar a praxis transformadora (FPvEIRE, 1996 CITADO POR SANTOS 
2008, p. 60). 

Assim, o trabalho com a disciplina de Educacao Ambiental, deve integrar na 

pratica, o que e visto e apreendido na teoria pelo professor. Nas palavras de Santos 

(2008, p.58), "[ . . . ] a Educacao Ambiental deve integrar-se ao conjunto dos processos 

educativos, ou seja, permear todos os conjuntos e praticas, dando sentido concreto as 

informacoes e ao conhecimento". Dessa maneira, para a formacao dos alunos, como 

futures professores, e importantissimo que a disciplina deva ser articulada para que os 

alunos desenvolvam atividades teoricas e praticas, da maneira que a Educacao 

Ambiental possam vivenciar estas aedes,visando a transforrnaeao socioambiental em si 

mesmos e, posteriomente, nos seus alunos. 

Entao, ao analisar como a Educacao Ambiental esta incluida no curso, a proxima 

etapa desse capitulo sera apresentada as representacoes dos professores e em seguida 

dos alunos concluintes sobre as questoes ambientais e sobre a Educacao Ambiental, 

com o proposito de saber como tais questoes estao presentes no curso e no 

conhecimento desses participantes. 
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Representa^oes dos professores do curso de 

Licenciatura em Geografia sobre as questoes 

ambientais e sobre a Educacao Ambiental 
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4.2 Representacoes dos professores do curso de Licenciatura em 

Geografia sobre as questoes ambientais e sobre a Educacao Ambiental 

Nessa primeira parte, caracterizou-se os professores do curso de Licenciatura 

em Geografia. Quem sao esses docentes responsaveis pela formacao dos futuros 

professores. Quais as suas concepcoes sobre Educacao Ambiental e sobre Meio 

Ambiente? O que pensam a respeito da insercao da Educacao Ambiental nos cursos de 

formacao de professores e para o professor de geografia? De que maneira trabalham 

com a tematica? O curso oferece oportunidades para se trabalhar a Educacao 

Ambiental? Qual o conhecimento que possuem sobre a PNEA? 

Por esta razao, nada mais importante do que conhece-los. Primeiramente 

classifica-se o conjunto destes professores segundo o genero, a idade, a formacao 

academica, o tempo de magisterio e as disciplinas que lecionam. 

4.2.1 O perfil dos professores 

Como observamos na figura 4.1, o grupo formado pelos professores que 

participaram da pesquisa e de genero masculino, ou seja, dez professores (83%). Apenas 

duas (17%) sao do genero feminino. 

Figura 4.1: Porcentagem de professores que participaram da pesquisa segundo 

o genero. 

Quanto a idade, as mesmas variam dos 26 aos 58 anos (Figura 4.2). 

Observamos que a maioria dos professores estao na faixa etaria que vai dos 41 aos 50 



58 

anos, sendo eompostas por cinco (42%) professores. Logo depois tem-se, a faixa etaria 

que vai dos 51 aos 60 anos, com quatro (17%) professores, seguida das faixas que vao 

dos 31 aos 40 anos, com dois (17%) e a dos 20 aos 30 anos, com apenas um (8,0%) 

professor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4.2: Faixa etaria dos professores participantes da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50 T 1 

33 

Faixa A - 20 a 30 anos Faixa B - 31 a 40 anos 

Faixa C - 41 a 50 anos Faixa D - 51 a 60 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

faixa C faixa D faixa R faixa A 

Em relacao a formacao academica dos professores, verifica-se que todos 

possuem pos-graduacao, sendo seis com titulos de mestre e seis com titulos de doutor 

(Figura 4.3). 

Figura 4.3: Nivel de formacao academica dos professores envolvidos na 

pesquisa e curso de formacao. 
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E importante destacar que todos os professores foram formados em 

universidades publicas (Figura 4.4) e que a maioria deles tiveram como formacao initial 

a Licenciatura em Geografia. Dos seis professores com mestrado, tres desses tem 

formacao em Geografia, ambos pela Universidade Federal da Paraiba (UFPB), dois em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente um pela Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN) e o outro pela UFPB, e um em Geociencias, pela Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). Desses mestres dois estao cursando o doutorado. Dos seis 

professores com doutorado, dois sao formados em Geociencias, ambos pela 

Universidade Federal do Pernanbuco (UFPE), dois em Geografia Humana um pela 

Universidad de Granada e o outro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, 

um em Geologia Regional, pela Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 

(UNESP) e um em Engenharia de processamento, pela UFCG. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4.4: Universidades formadoras dos professores entrevistados 

Veriricando a formacao, se a mesma possui relacao com alguma area especifica 

da tematica Ambiental e da Educacao Ambiental, o estudo revelou que tres dos 

professores tem mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. A maioria deles 

(58,3%) declararam ja ter participado de algum curso, capacitacao ou outro tipo de 

formacao especifico relacionados a tematica ambiental (Figura 4.5). Cerca de (44,7%) 

declararam nao ter uma formacao ou capacitacao especifica ligada a tematica Educacao 
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Ambiental. Porem, alguns desses, declaram ter estudado no tempo em que frequentaram 

a pos-graduacao, disciplinas referentes a tematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4.5: Formacao dos professores envolvidos na pesquisa em relacao a 

algum curso especifico a tematica ambiental e/ou a Educacao Ambiental 

so zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando foram questionados sobre a partieipacao nos ultimos tres anos nas 

atividades academicas tais como, congresssos, simposios, seminarios e outros, voltados 

a Educacao Ambiental, constou-se que metade dos docentes (50%) participaram de 

eventos academicos enquadrados na tematica meio ambiente e a Educacao Ambiental. 

A outra parte dos entrevistados (50%) declararam nao ter participado. Dos que 

participaram, quatro deles afirmaram que estiveram em dois eventos e dois deles em um 

evento. Quanto os que nao participaram, um alegou estar envolvido com o 

doutoramento, outro que nao houve interesse, outro por nao desenvolver pesquisas 

ligadas a questao ambiental. 

No que se refere ao tempo em que os professores lecionam, podem ser 

verificados um grupo que variam de oito anos a trinta e um anos de magisterio (Figura 

4.6). Quatro (33%) dos professores encontram-se na faixa de tempo de docencia de 

vinte e seis a trinta e um anos, seguindo por tres (25%) professores nas faixas de vinte e 

um a vinte e cinco anos, dois (17%) na faixa de onze a quinze anos e na faixa de cinco a 

des anos e um (8%) professor na faixa de dezesseis a vinte anos. 
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Figura 4.6: Tempo de docencia dos professores envolvidos na pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iO - , — . 

Faixa A - 5a 10 anos Faixa B - 11 a 15 anos 

Faixa C - 16a 23 anos Faixa D - 21 a 25 anos 

Faixa E- 26 a 31 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fatea EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fale'aDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fata A Fat 'a 0 Fatta C 

Relacionando as informacoes de idade (Figura 4.2) e tempo de trabalho 

(Figuras 4.6) citadas anteriomente, conclui-se que a maioria dos professores (58%) 

lecionam ha mais de vinte anos e consequentemente essa maioria possui idade superior 

a quarenta anos. Pode-se assim, considerar que este grupo possui uma maior maturidade 

profissional, o que contribui muito para o trabalho pedagogico, principalmente, em 

relacao as praticas de ensino, pois sabe-se que a cada periodo surge uma nova proposta 

de trabalho, novas metodologias, novas formas de conceber as relacoes de ensino e 

aprendizagem, que devem ser incorporadas pelo professor (PINESSO, 2006). 

Quanto as disciplinas que lecionam, cinco dos professores pesquisados 

trabalham com disciplinas especificas da geografia humana e cinco da geografia fisica, 

alem de tambem lecionarem disciplinas de praticas de ensino e as optativas. Dois dos 

professores lecionam, especificamente, as disciplinas relacionadas ao ensino de 

geografia, como as disciplinas de estagio supervisionado. 

33 

4.2.2 As percepcoes dos professores sobre Educacao Ambiental e Meio 

Ambiente 

A percepcao ambiental e hoje considerada fundamental para se entender as 

ligacoes cognitivas e afetivas dos seres humanos para com o meio ambiente. Atraves 

das escolhas, acoes e condutas o espaco e transformado. Por esta razao e muito 

importante conhecer as percepcoes que os professores de geografia possuem para com a 

Educacao Ambiental e para com o Meio Ambiente. Para tal fim, fez-se o seguinte 

questionamento: Quando falamos em Educacao Ambiental, o que vem primeiramente 
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em sua mente? Defina em tres palavras e justifique. Sendo que a mesma abordagem 

tambem foi feita para definir Meio Ambiente. 

Os dados obtidos referentes a essa questao, mediante os questionarios, foram 

anaiisados e organizados em subcategorias, tendo como apoio as concepcoes de 

Educacao Ambiental e Meio Ambiente elaboradas e organizadas por Bittar (2007) que 

em sua pesquisa sobre as discussoes das questoes ambientais na formacao inicial de 

alunos dos cursos de Ciencias Biologicas e Geografia em duas universidades de Mato 

Grosso do Sul, buscou analisar como essas questoes estao presentes nas concepcoes e 

na pratica dos professores e de que forma proporcionam, aos futuros professores 

experiencias que lhes possibilitem desenvolver saberes e praticas relacionadas ao 

principios da Educacao Ambiental. As palavras citadas, de cordo com suas 

justificativas, foram categorizadas levando em consideracao as vertentes da Educacao 

Ambiental (a conservacionista, a comportamentalista e a socioambientalista) e destas 

foram subcategorizadas. Da mesma forma para as percepcoes que se tem sobre Meio 

Ambiente. Para tal, elaboramos tabelas das concepcoes dos professores sobre a 

Educacao Ambiental e Meio Ambiente. 

O primeiro dado a ser apresentado e a concepcao dos professores sobre a 

Educacao Ambiental. Para esta categorizacao, foram consideradas a respostas que se 

enquadrassem em uma das seguintes vertentes da Educacao Ambiental: 

• Conservacionista ou preservacionista: visa a reitegracao do ser humano 

com a natureza por meio de praticas pedagogicas que levem a um 

contato direto com a natureza direcionadas, prioritariamente, para os 

aspectos ecologicos da questao ambiental, focando em acoes de 

preservacao e conservacao da natureza; 

• Comportamentalista: possui foco na mudanca de comportamento. 

Pautada nas campanhas de reducao do consumo ou na separacao do 

lixo, tem como proposta sensibilizar os individuos a fazerem sua parte a 

partir de pequenas acoes cotidianas; 

• Socioambientalista: considera o meio ambiente a partir das dinamicas das 

interacoes sociedade e natureza. Busca o desenvolvimento de uma 

consciencia ecologica critica, comprometida com a realidade vivida, o 

que impliea mudanca de valores e uma nova visao de mundo (BITTAR, 

2007). 
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E apartir desta categorizacao, enquadramos a concepcao que os professores 

tem sobre a Educacao Ambiental em subcategorias: 

• Estrategia para conscientizar quanto ao meio ambiente, sua preservacao e 

conservacao; 

• Estrategias para mudanca de atitudes e acoes de cidadania; 

• Estrategia para desenvolver a sustentabilidade (pensar no futuro) 

(BITTAR, 2007). 

A tabela, a seguir, mostra os dados referentes a esses posicionamentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4.2: A concepcao dos professores sobre a Educacao Ambiental 

Concepcoes de Educacao Ambiental N° de palavras citadas 

Estrategia para desenvolver sustentabili-

dade (pensar no futuro) 

17 

Estrategia para conscientizar quanto ao meio 

ambiente, sua preservacao e conservacao 

11 

Estrategia para mudanca de atitudes e acoes de 

cidadania 

08 

Total 36 

*Os dados correspondem ao numero de palavras citadas e nao ao numero de sujeitos 

Percebe-se, que a maioria dos professores, relacionaram a Educacao Ambiental 

com acoes de estrategia para desenvolver a sustentabilidade-2, e de um pensar no futuro, 

apresentando uma visao socioambientalista. Esta visao, alem de proporsionar o 

desenvolvimento de uma consciencia ecologica criteriosa, corrobara com as ideias de 

2 Segundo Tristao, a sustentabilidade e um paradigma que esta calcado nos pilares do desenvolvimento 
sustentavel. Esse paradigma objetiva um desenvolvimento das sociedades preconizando a ideia das 
necessidades e do bem-estar humano, ineorporando educacao, saude, agua de qualidade, ar puro e beleza 
natural. A autora ainda salienta, que tal paradigma amplia em muito a noeao de desenvolvimento, e 
citando Santos (1997) ressalta: "Sustentabilidade impliea defesa do meio ambiente para que as proximas 
geracoes possam sobreviver e inclusive incrementar sua qualidade de vida. Sustentabilidade impliea 
tambem a eliminacao da podreza e das terriveis desigualdades entre as classes sociais, os povos e as 
geracoes do globo para assegurar um desenvolvimento para todos. [...] alem disso, impliea, o 
desenvolvimento de padroes de conduta, relacoes sociais e institucionais, de poder e governabilidade 
mundial que respeitem as diferencas etnicas, culturais e civilizacionais (SANTOS, 1997 CITADO POR 
TRISTAO, 2004, p. 49). 
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Machado (2007). Essa concepcao traz uma visao mais critica e elementos politicos e 

historicos para a discussao da Educacao Ambiental. Percebe-se o homem como um 

agente das Ixansformacoes e responsavel pela qualidade e sustentabilidade da vida no 

Planeta, deixando de ser um mero expectador. Algumas das palavras citadas pelos 

professores, que entraram neste grupo, foram: sustentabilidade, Meio Ambiente, 

preservacao, debate, educacao, valores, respeito, critica, direito, justica, cidadania. 

Todas diretamente ligadas a visao de sustentabilidade, relacionando conscientizacao 

com a preservacao dos recursos naturais para garantir a manutencao da vida humana na 

Terra. 

Verificaram-se tambem, a presenca das visoes conservacionista e 

comportamentalista, em que relacionaram a Educacao Ambiental com acoes de 

conscientizacao em prol da preservacao e conservacao do Meio Ambiente e como uma 

estrategia para mudancas de atitudes, atraves de pequenas acoes cotidianas. A primeira, 

esta relacionada ao entendimento da Educacao Ambiental como uma forma de despertar 

uma consciencia que possibilite a preservacao do meio ambiente, entendido como 

preservacao da natureza. Esta percepcao visa a reitegracao do ser humano com a 

natureza, atraves de acoes de preservacao e conservacao. Segundo Lima (2008, p. 13), 

esta tendencia "sustenta que e importante educar para a preservacao dos recursos 

naturais intocados, protegendo a fauna e flora do contato humano e da degradacao". Na 

segunda, as praticas de Educacao Ambiental estao relacionadas ao desenvolvimento de 

comportamentos ecologicamente corretos. Conforme Bittar (2007) citando Sauve 

(2006), essa visao de Educacao Ambiental considerada como conscientizadora, esta 

ligada a programas de Educacao Ambiental considerados classicos, associados a 

compor tamentos e a projetos coletivos (projetos de reciclagem, reducao e reutilizacao 

do lixo, de coleta seletiva, de reducao de consumo, etc). 

Contudo, pode-se perceber que os professores demostraram compreender a 

importancia da Educacao Ambiental. Possuem uma visao socioambientalista visao 

critica com relacao a discussao da Educacao Ambiental, reconhecendo, de uma maneria 

geral, o potencial da educacao nas transformacoes sociais. 

A tabela a seguir resume as concepcoes dos professores acerca do tema Meio 

Ambiente. As palavras citadas foram analisadas e organizadas, sendo tambem divididas 

em subcategorias. 

As subcategorias sao as seguintes: 
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• como ambiente natural: quando os sujeitos percebem o ambiente somente 

como natureza, ou enfatiza sua protecao, ou ainda descreve o homem 

como responsavel pela degradaeao ambiental; 

• como lugar onde se vive: quando os sujeitos percebem o ambiente como 

o lugar onde vivem, levando em consideracao as relacoes culturais e 

acoes humanas enquanto ambiente construido; 

• ambiente como recurso: quando os sujeitos se percebem enquanto 

gestores do ambiente, cuidando ou conservando os recursos e sua 

exploracao em beneficio proprio; 

• ambiente holistico: uma visao mais ampla, que abrange a percepcao de 

espaco natural e costruido, elementos vivos e as suas interrelacoes 

(BITTAR, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4.3: A concepcao dos professores sobre Meio Ambiente 

Concepcoes de Meio Ambiente N de palavras citadas 

Ambiente holistico 16 

Ambiente natural 10 

Lugar onde se vive 08 

Como recurso 01 

Total 35 

*Os dados correspondem ao numero de palavras citadas e nao ao numero de sujeitos 

Como se pode observar, a maioria dos professores, representa a nocao de 

concepcao de um ambiente holistico-3 segundo a tipologia de Bittar (2007), associado a 

uma visao socioambientalista. Essa percepcao considera as interacoes entre sociedade e 

3 Conforme Tristao (2004), o termo holismo (a totalidade), se tornou um "novo paradigma" para se 
eompreender a abordagem complexa do Meio Ambiente e, eonsequentimente, da Educacao Ambiental. 
Essa concepcao de totalidade, configurou-se como uma resistencia as abordagens nao integradoras, 
reducionistas. "O holismo nao e um termo novo. Essa concepcao emerge no seculo XVHI nas palavras do 
naturalista Gilbert White como uma retomada da visao cosmica da filosofia grega, oikos (lar) e holos 
(todo). A natureza, como na ideia grega, e tomada como alma e inteligencia feminina, ou seja, advoga 
uma unidade entre seres humanos e a natureza como um todo numa ordem cosmica" (TRISTAO, 2004 p. 
105). 
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natureza. Segundo Reigota (1994) citado por Lima (2008), essa visao de Meio 

Ambiente o define como um lugar percebido onde estao em relacoes dinamicas e em 

constante interacoes quanto aos aspectos naturais e sociais. Ainda conforme Bittar(2007 

essa percepcao de Meio Ambiente permite o sujeito de entender a eondicao humana na 

perspectiva de seu mundo, de seu ambiente, de sua cultura e compreender tambem a 

eondicao humana na nova eondicao mais ampla, planetaria. Desenvolve a consciencia 

de que o ser humano e natureza, e nao apenas parte dela. Algumas palavras citadas que 

entraram neste grupo, foram: interacao, harmonia, equilibrio, sustenabilidade, vida, 

Terra, dinamica, todas considerando a relacao entre sociedade e natureza e suas 

interacoes. 

Constatou-se tambem, em uma consideravel quantidade de professores, a presen-

Ca de uma visao reducionista, associada a nocao de ambiente antropocentrico, 

percebendo o Meio Ambiente, como ambiente natural e como lugar onde vivem os 

homens, associada a uma visao conservacionista ou preservacionista (BITTAR, 2007). 

Nessas visoes, o Meio Ambiente e visto como natureza (a estetica da natureza prevalece 

sobre a etica humana) e como lugar onde se vive (o ambiente como casa, morada). 

Segundo Alves (2008), nessas visoes o ser humano e o ponto de referenda, o que 

demostra para ele, uma percepcao de dominacao e de utilidade do meio ambiente. 

As palavras referentes a concepcao de ambiente natural foram: natureza, 

beleza, biodiversidade, biomas, degradacao, poluicao, fragilidade. Todas relacionadas 

ao ambiente como natureza, enfatizando sua protecao, e descrevendo o homem como 

responsavel pela degradacao ambiental. Na segunda, as palavras citadas foram: cidades, 

ambiente, espaco geografico. habitat, sociedade. Todas associadas ao Meio Ambiente 

como lugar onde se vive. 

De um modo geral, os professores se posicionaram perceptiveis quanto a visao 

sistemica e integrada do meio ambiente (ALVES, 2008). A compreendem o Meio 

Ambiente com uma visao holistica, como resultado das interacoes entre ambiente 

natural e ambiente social. Porem, quanto as duas ultimas concepcoes, na visao de alguns 

professores, demonstra o que Machado (2007) chama de uma concepcao tradicional, 

conservadora, quando percebem o Meio Ambiente apenas como ambiente natural e 

reducionista, quanto a percepcao de Meio Ambiente como "lugar onde habitam os 

homens"(BITTAR, 2007). Segundo esses autores, essa concepcao confere ao Meio 
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Ambiente a formacao de uma percepcao fragmentada, simplista, o que dificulta a 

compreensao sistemica e integrada do Meio Ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.3 Posicionamcnto dos professores sobre a importancia da tematica 

ambiental e da Educacao Ambiental para a formacao de professores 

Nesta parte da discursao procurou-se conhecer a opiniao dos professores 

quanto a importancia da insercao da Educacao Ambiental nos cursos de formacao de 

professores e na formacao do professor de Geografia, buscando verificar a percepcao 

dos mesmos em relacao a necessidade da tematica na formacao desses profissionais. 

De acordo com as opiniSes dos professores, todos cosideram importante a 

abordagem da Educacao Ambiental para a formacao do professor. Os resultados foram 

analisados e organizados em categorias (Tabela 4.4) conforme as justificativas quanto a 

importancia da insercao da tematica nos cursos de formacao de professores. 

Tabela 4.4: Posicionamentos dos professores sobre a importancia da insercao da 

tematica ambiental e da Educacao Ambiental nos cursos de formacao de professores 

Posieionamento quanto a importancia N° de Professores 

Necessidade de discussao da tematica 

ambiental no contexto escolar 

04 

Para formacao dos alunos nas escolas, 

como cidadaos conscientes e criticos em 

relacao as questoes socioambientais 

04 

Para formacao dos licenciados, como 

cidadaos comprometidos com as questoes 

socioambientais 

03 

Nao justificou 01 

Total 12 

Entre as opini5es, no geral, pode-se verificar que os professores se 

posicionaram a favor da insercao da Educacao Ambiental nos cursos de formacao de 

professores, por considerar de grande necessidade a discurssao da tematica ambiental no 
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contexto escolar, em vista, da preocupacao atual com as questoes sociambientais. 

Manifestaram-se tambem, preoeupados com a formacao dos alunos, dos futuros 

professores (licenciados) que estao se formando, como cidadaos conscientes e criticos 

em relacao as questoes socioambientais, como expostas nas seguintes expressoes: 

"A Educagao Ambiental e uma disciplina de acao, atraves dela 

pode ocorrer mudancas de atitudes com relacao ao meio" (P. 

12); 

"Porque faz parte da relacao natureza e ser humano, e trata das 

questoes inerentes ao processo de trasnformacoes 

socioambientais" (P. 6); 

"A Educacao Ambiental procura despertar no homem a 

consciencia que o mesmo e parte do ambiente em que vive" (P. 

10). 

E com qual tipo de professores estao formando, como cidadaos comprometidos 

com as questoes socioambientais, evidenciando entre suas respostas, a importancia da 

Educacao Ambiental como uma forma de comprometer os cidadaos para uma melhoria 

da qualidade ambiental e da qualidade de vida. 

Pode-se dizer entao, que os professores se posicionaram a favor da insercao da 

Educacao Ambiental nos cursos de formacao de professores, por considerarem o papel 

do professor decisivo na abordagem da tematica ambiental e na insercao da Educacao 

Ambiental no contexto escolar. Considerando que um educador em sua formacao, tendo 

uma base critica frente as questSes socioambientais e o comprometimento com a 

mesma, poderao possibilitar a mudanca de habitos e praticas sociais nos seus alunos, e 

consequentemente, a formacao de uma cidadania ambiental, ou seja, a formacao de 

cidadaos conscientes e criticos face as questoes socioambientais. Mas, para que o futuro 

professor ou educador ambiental, adquira essa base, e necessario que o professor tenha 

em sua formacao, uma forma de conhecimento que possibilite a formacao 

socioambiental e mudancas de comportamentos frente as novas situacoes (BITTAR, 

2007). E sobre essas formas de conhecimento, a mesma autora esclarece: 

[...] o educador ambiental deve construir um novo conhecimento profissional 
pratico, epistemologicamente difereneiado, mediador entre as teorias e a 
acao; um conhecimento integrador e profissionalizado, organizado em tomo 
de problemas relevantes para a pratica profissional, e em torno desses 
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problemas, promover a integracao construtiva entre o saber academico, 
crencas e principios, teorias implicitas e guias de acao (SATO, 2004 
CITADO POR BITTAR, 2007, p. 64). 

Trata-se, enfim, de um conhecimento complexo, capaz de reconhecer a 

complexidade dos processos de ensino e aprendizagem e dos processos de integracao 

entre os saberes (BITTAR, 2007). 

Nesta perstectiva, segundo Sato (2001), nos processos de ensino aprendizagem, 

acredita-se que um dos problemas no processo educativo, esta durante a praxis 

profissional, e faz a seguinte declaraeao: "De fato, existem situaeoes que sao perfeitas 

na teoria, mas nao se encaixam na pratica" (SATO, p. 28). Os professores se sentem 

perdidos quando se trata de relacionar teoria e pratica, e em relacao a pratica com a 

Educacao Ambiental, esse fator ainda e mais evidente, pois como salientam Sato (2001) 

e Bittar, (2007) a literatura e vasta quanto o reconhecimento da importancia da 

Educafao Ambiental formal e nao-formal. Discursos de prospostas, de recomendacoes e 

de projetos sao lindos, perfeitos no papel na pratica e que se deixa a desejar, tornando-se 

apenas uma acao momentania e passageira. Na tentativa de estabelecer uma forma de 

veneer a lacuna entre a teoria e a pratica, Sato (2001) citando Brault (1994), nos mostra 

tres dimensoes para tal problema: 

Em relacao a abordagem especifica da formacao de professores, Brault 
(1994) nos lembra que sao necessarias tres dimensoes para veneer as lacunas 
da teoria e da pratica: a cultural, a tecnico-pedagogica e a critica. Na 
abordagem cultural, o conhecimento deve constituir-se de condicoes de 
liberdade, e o professor deve estar preparado para sua funcao de mediador 
cultural, desde que aceitarmos que a escola seja o espaco da producao e da 
manifestacao cultural, e nao apenas a transmissao de conteudos 
programaticos pre-estabelecidos. Na dimensao critica, os profissionais devem 
apresentar alto grau de coerencia e consistencia, sob a luz da etica e da 
responsabilidade. Finalmente, a dimensao tecnico-pedagogica caracteriza-se 
pelo esforco incessante de renovacao para se inventar estrategias didaticas 
sempre mais eficazes para o processo do ensino aprendizagem. E preciso 
lembrar, todavia, de que qualquer organizaeao pedagogica sofisticada, como 
o aparato tecnologico, por exemplo, constitui-se de meios (e nao metas 
finais) da educacao, encontrando, sempre, um limite inevitavel: a liberdade 
do sujeito aprendiz (SATO, 2001 CITANDO BRAULT, p. 28-29). 

Dessa forma, consolida-se, nesse pensamento, a necessidade de se buscar um 

elo entre a teoria educativa e a pratica pedagogica (SATO, 2001). Sobre o poder de 

mudanca da pratica pedagogica Alves (2008, p.45 ) ressalta: "as praticas pedagogicas 
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realizadas na escola podem contribuir com visoes de mundo dos/as educandos/as e, 

consequentemente, com suas maneiras de viver, de se relacionar, sentir e pensar". 

Assim, em relacao ao trabalho com a Educacao Ambiental, com aquisicao 

dessas formas de conhecimento, as praticas para com ela, pennitira formar efetivamente 

pessoas criticas, reflexivas e participativas. Entao, podemos concluir, que ha a 

necessidade de que na formacao de professores, seja adquirida formas de conhecimentos 

que busquem veneer os problemas entre teoria e pratica. 

Em relacao ao posicionamento dos professores quanto a importancia da 

Educacao Ambiental na formacao do professor de Geografia, todos manifestararm-se de 

forma positiva, considerando a abordagem de tal tematica neeessaria e de grande 

importancia, por a disciplina geografia tratar da relacao homem/natureza, ter muitos de 

seus conteudos ligados a temas ambientais, e assim necessariamente tambem abordarem 

o assunto nas suas praticas de ensino, e por a tematica ambiental ter sens temas 

inseridos de forma interdisciplinar no ensino formal (Tabela 4.5). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4.5: Posicionamentos dos professores sobre a importancia da tematica ambiental 

e da Educacao Ambiental para a formacao do professor de Geografia 

Posicionamento quanto a importancia N° de Professores 

Por ser do ambito da Geografia 05 

Para a abordagem da EA nas suas 

praticas de ensino 

05 

Porque a tematica ambiental e um 

conteudo interdisciplinar 

01 

Nao justificou 01 

Total 12 

Como se pode observar na tabela 4.5, os professores reconhecem a tematica 

ambiental e a Educacao Ambiental, como sendo temas que fazem parte dos conteudos e 

da praxis educativa da ciencia geografica, pois estao intimamente ligadas e/ou 

interrelacionados com o seu objetivo de estudo, que e a compreensao da relacao 

sociedade/natureza. 
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Com esse reconlieeimento, permite-se pereeber, o posicionamento dos 

professores quanto a importancia do estudo da Geografia como um "caminho" para a 

abordagem e para compreensao da questao socioambiental no ensino formal, 

contribuindo dessa forma, para que a Educacao Ambiental se torne realidade nos 

curriculos escolares, pois, concordando com Lima (2006), o seu estudo proposiona a 

posibilidade de compreensao das interacoes entre sociedade e natureza, possibilitando 

tambem com essa percepcao, um posicionamento critico diante dos problemas 

socioambientais. E com essa compreensao da importancia do estudo da Geografia, os 

futuros professores cliegaram na escola conscientes do seu papel (ALVES, 2008). Tanto 

os professores de Geografia, quanto os educadores ambientais serao preparados para 

tratar com da tematica ambiental, inserindo a Educacao Ambiental como forma de 

conscientizacao e mudanca de atitudes relacionados ao meio ambiente, colocando em 

discursao as interrelacoes do homem com o meio do qual faz parte, intencionando 

desenvolver o senso critico dos alunos perante as questoes sociais, politicas, 

economicas, culturais e ambientais, e assim, contribuindo para a formacao de cidadaos 

conscientes e criticos em relacao as questoes socioambientais. 

Contudo, a discussao das questoes ambientais e da abordagem da Educacao 

Ambiental nos cursos de formacao de professores, torna-se um passo fundamental para 

a intemalizacao da Educacao Ambiental no ambito educational e, consequentemente, 

sua efetiva consolidacao como uma pratica educativa (TRISTAO, 2004). Com a 

insercao da Educacao Ambiental na formacao desses futuros professores, proporsionara 

um conhecimento mais claro da mesma, e atraves destas aquisicoes, coloca-se em 

pratica suas acoes para com a formacao de individuos conscientes para com o meio em 

que vivem. Portanto, torna-se necessaria a insercao dessa tematica na formacao desse 

profissional, pois sao estes que estaram nas escolas contribuindo para a formacao e 

transformacao socioambiental dos alunos. 

De maneira geral, pode-se concluir que com a insercao da tematica ambiental 

na formacao de professores, e muito importante, pois, alem dos temas ambientais 

fazerem parte da questoes emergentes, que atualmente sao bastantes discutidas e 

veiculadas principalmente na mldia, portanto no contidiano dos alunos, sao questoes 

discutidas no contexto escolar e que necessariamente farao parte da futura pratica 

docente dos licenciados (BITTAR, 2007). 
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4.2.4 A Educacao Ambiental e a tematica ambiental na pratica dos 

professores 

Para esta questao, buscou-se saber se os professores tem trabalhado ou 

trabalham a Educacao Ambiental e/ou a tematica ambiental (temas e conteudos 

relacionados as questoes ambientais) nas suas praticas de ensino e de que forma 

abordam. As respostas dos professores participantes da pesquisa, permitiram 

indentificar a maneira como as questoes ambientais vem sendo incorporadas no curso e 

nas praticas desses professores. Constatamos que os professores buscam incorporar a 

tematica ambiental nos conteudos programados das suas disciplinas, que a tematica e 

abordada em uma disciplina especifica no curso, onde tres dos professores ja tiveram a 

experiencia de lecionar e que tambem e trabalhada por dois dos professores, atraves de 

projetos de extensao. 

O primeiro resultado a ser apresentado e em relacao a pratica dos professores 

com as questoes ambientais nas suas aulas. De acordo com as respostas, onze (92%) dos 

professores alegam trabalhar as questoes relacionadas a tematica ambiental nas suas 

praticas de ensino e apenas um (8%) alegam nao tratar de tais questoes em suas aulas 

(Figura 4.7). Se verificou ainda, com as justificativas dos professores, de que maneira 

trabalham estes temas. Os mesmos declararam que tratam os assumtos ambientais 

relacionando-os aos conteudos programados das suas disciplinas. E os que abordam 

com mais frequencia temas ambientais em suas aulas, sao professores que lecionam as 

disciplinas consideradas especificas a geografia fisica e quanto aos que lecionam 

disciplinas consideradas especificas a geografia humana, alegaram abordar temas 

ambientais so quando estao relacionados aos conteudos das suas disciplinas, e outros, 

sempre que possivel fazem ligacoes entre o tema da aula. 
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Figura 4.7: Porcentagem dos professores que trabalham a tematica ambiental nas suas 

praticas de ensino 
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Verifica-se que a grande maioria dos professores abordam temas relacionados 

as questoes ambientais nas suas aulas, este resultado pode ser justificado, relacionando-

os com a formacao desses profissionais, expressos na figura 4.3, onde observa-se que 

todos tem formacao relacionadas a Geografia, ciencia esta, que tem como essentia a 

compreensao da relacao homem/natureza. Portanto, nos seus conteudos podem ser 

trabalhados temas respectivos, justamente pela proximidade com os conteudos 

relacionados as questoes ambientais (FONSECA, 2007). Alem do mais, consultando o 

curriculo dos professores , pode-se verificar que dez (83%) dos referidos docentes tem 

alguma experiencia relacionada a tematica, seja em projetos de extensao, em pesquisas e 

trabalhos cientificos, nas disciplinas que lecionam. Atuam principalmente com temas 

como: meio ambiente, degradacao ambiental, analise ambiental, desenvolvimento 

sustentavel, gestao de recursos hidricos, ecodesenvolvimento, qualidade da agua, meio 

ambiente urbano, clima e etc. Os outros dois professores (17%), tem experiencia na area 

de praticas de ensino, atuando na area de pesquisas voltadas para o Ensino de Geografia. 

Quando questionados sobre o desenvolvimento da Educacao Ambiental com 

seus alunos, a maioria dos professores (83,3%) alegaram trabalhar a Educacao 

Ambiental atraves da insercao de temas ambientais aos conteudos das suas disciplinas, 

entre esses, dois professores (13,8%) tambem trabalham a tematica sob a forma de 

projetos e umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (6,9%) em uma disciplina especifica (a disciplina de Educacao Ambiental 
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ofertada no 2° periodo). Os denials professores, umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alegou tratar a Educacao Ambiental 

de outras formas e o outro declarou nao desenvolver (Tabela 4.5). 

Tabela 4.6: A forma como os professores desenvolvem a Educacao Ambiental com 

seus alunos 

Metodos Docentes 

Com a insercao da tematica ambiental 

nos conteudos das disciplinas 

10 

Sob a forma de Projetos 02 

Sob a forma de disciplina 01 

Outros 01 

Nao desenvolve 01 

Total 15 

Os dados correspondem ao numero de respostas e nao ao numero de sujeitos. 

Percebe-se que os professores procuram incorporar a tematica ambiental nos 

conteudos de suas disciplinas e que a Educacao Ambiental e densenvolvida sob a forma 

de projetos e como uma disciplina especifica. Enfim, verifica-se, que os professores, de 

uma maneira ou de outra, trabalham temas da Educacao Ambiental com seus alunos. 

Porem, um questionamento a se fazer, esta relacionado ao desenvolvimento da 

Educacao Ambiental sob a forma de projeto. O resultado que temos e muito pouco 

satisfatorio e preocupante, onde verifica-se que apenas dois dos professores realizam 

pesquisas relacionadas a tematica. O que poderia ser diferente, uma vez que, 

concordando com Machado (2007), a Geografia e evidenciada como uma das 

disciplinas que mais abordam conteudos ambientais e por este motivo, tida como 

facilitadora para com trabalhos referentes a tematica ambiental e, consequentemente, 

tem maiores facilidades em trabalhar com Educacao Ambiental, uma vez que atividades 

com projetos na disciplina, estao voltadas predominantemente aos aspectos sociais e 

fisicos do ambiente. 
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Dessa maneira, considerando o trabalho com projetos ser uma forma de se por 

em acao, propostas ou objetivos e, utilizando o pensamento de Sauve (1997) citado por 

Schwarz (2007), a Educacao Ambiental nao e so consciencia e tambem acao, ou seja, e 

a efetiva participacao, envolvimento de todos os participantes na busca por resultados. 

Nessa perspectiva, ha necessidade de que na formacao do professor, deve-se ter a 

construcao de referencias teoricos-praticos em Educacao Ambiental (MARCOMIN, 

2010). 

Verifica-se tambem, que um dos professores declarou trabalhar a Educacao 

Ambiental como disciplina especifica, ou seja, e uma das disciplinas ofertadas no curso. 

Concordando com Marcomin (2010), a Educacao Ambiental como disciplina, torna-se 

um passo importante para a discussao da tematica na formacao dos professores, da qual 

podera propocionar aos alunos um contato mais especifico, proprio, de referencias 

teoricos-metodologica e da importancia de sua atuacao, para com a formacao de 

cidadaos comprometidos com a questao ambiental, contribuindo, assim, para atuarem 

como futuros educadores ambientais. 

Existem muitas discussoes e controvesias entre estudiosos da area, no que diz 

respeito a implementacao ou nao de uma disciplina de Educacao Ambiental, tanto em 

instituicoes de educacao basica, quanto de ensino superior. Entretanto, em todos os 

debates sobre a oportunidade de criacao de uma disciplina especifica de Educacao 

Ambiental, preveleeeu o principio reconhecido internacionalmente de trata-la como um 

tema transversal e interdisciplinar relacionados aos conteudos ministrados no ensino 

formal (BERNARDES & PRIETO, 2010). 

Segundo Marcomin (2010), embora haja essa discussao, tem-se observado uma 

tendencia a criacao de disciplinas especificas de Educacao Ambiental no curriculo dos 

cursos de graduaeao, e mesmo indo contra o que preve a Lei 9.795/99. Esta iniciativa e 

uma forma de se colocar em discussao a reflexao acerca de uma tematica necessaria a 

atuacao de educadores que estejam comprometidos com a intervencao e transformacao 

da realidade socioambiental. Diante de tal importancia, o autor salienta que as 

instituicoes de formacao de professores devem abordar a tematica ambiental e sua 

problematica nos curriculos de seus cursos, o que auxiliara no desenvolvimento e 

incorporacao da Educacao Ambiental ao curriculo escolar. 
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4.2.5 Promocao de atividades relacionadas a Educacao Ambiental pelo 

curso 

No questionamento, quanto a promocao de atividades relacionadas a Educacao 

Ambiental, se procurou saber com os proprios professores do curso, se o mesmo 

promove atividades relacionadas a tematica. 

De acordo com os dados obtidos, oito (66,7%) dos professores declararam que 

o curso promove atividades relacionadas a Educacao Ambiental e quatro (33,3%) que o 

curso nao reaiiza atividades dentro da tematica (Figura 4.8). 

Figura 4.8: Realizacao de atividades especificas da Educacao Ambiental no 

curso de Geografia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pode-se perceber atraves do resultado, que o curso promove atividades 

relacionadas a Educacao Ambiental, o que se torna um fator importante para a discussao • 

para o conhecimento, alem da familiaridade com conceitos especificos. Tanto para a 

formacao de professores como para o proprio ambito da universidade. 

Na formacao de professores, com o proposito de que os licenciados diante do 

discurso, tenham a oportunidade de compreensao da importancia e urgencia de se 

incoporar no ensino formal a tematica ambiental. E desta forma, se posicionarem de 

forma crftico/reliexivo diante dos problemas socioambientais, dando a possibilidade dos 

mesmos, despertarem como agentes de transformacao social, e assim, incluir a 

Educacao Ambiental na escola. Ja que considera-se a figura do professor incubida de 

poderes de acao e reproducao do seu discurso em sala de aula, este e capaz de despertar 

nos alunos a consciencia ambiental (SANTOS, 2008). 
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E na universidade, por a mesma ser considerada, como responsavel na 

formacao de profissionais e na produeao cientifica, cabe a ela, colocar em debate 

questoes que sao emergentes no contextozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educational, especificamente nas que 

possuem cursos de licenciaturas, a fim de chamar a atencao para o papel do professor, 

quanto a capacidade de transformacao que detem. 

4.2.6 Conhecimento dos professores sobre a PNEA 

A PNEA, instituida pela Lei 9.795/99, apresenta a Educacao Ambiental como 

um componente fundamental da educacao, estabelecendo que a mesma deve ser 

desenvolvida como uma pratica educativa integrada, continua e permanente em todos os 

niveis e modalidades do ensino formal (BRASIL, 1999). Dessa maneira, a fim de 

verificar se a mesma ja chegou ao conhecimento dos profissionais de educacao, 

procuramos analisar se os professores participantes possuem conhecimento para com 

esta Lei. 

Ao serem questionados se tinham conhecimento da PNEA, a maioria (83,3%) 

dos professores respondeu que sim, embora alguns alegaram que conheciam pouco, e 

dois (16,7%) professores nao conheciam (Figura 4.9). 

Figura 4.9: Conhecimento dos professores sobre a PNEA 
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Podemos verificar entao, que os professores do curso possuem conhecimento 

sobre a PNEA, o que tornaria mais condizente sua participacao na busca da inclusao da 

Educacao Ambiental na formacao de professores, e com esta, a sua efetivacao como 
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uma pratica educativazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA presente no contexto escolar. Ja que a mesma foi elaborada com o 

proposito de que se torne obrigaeao a insercao da dimensao ambiental nos curriculos de 

formacao de professores, assim como tambem em todos os curriculos escolares. 

De um modo geral, tem-se uma politica para a Educacao Ambiental, da qual da 

subsidios para a sua pratica e inclusao em todos os niveis de ensino, ela conceitua, 

apresenta principios, objetivos e recomendacoes para a efetivacao da Educacao 

Ambiental no ensino formal, como tambem no nao-formal. Compete agora, aos 

profissionais em educacao a sua incorporacao nos curriculos escolares e ao professor a 

responsabilidade de que a mesma seja uma realidade em sala, na escola, e destas na 

comunidade. Para que isso acontenca, concordando com Santos (2008) e preciso que os 

educadores sejam orientados e conhecedores das leis, conceitos e possibilidades de 

trabalhos em Educacao Ambiental e conhecam metodologias aplicaveis a realidade 

escolar. 

Assim, as Leis sao formuladas com normas, em que sao expostos deveres que 

pretende-se que sejam conhecidos e cumpridos. Entao, fazendo-se conhecer a 

lesgislacao ambiental, pode-se reconhecer os direitos e exigir que sejam cumpridos e 

tomando consciencia dos deveres, pode-se contribuir na solucao dos problemas 

socioambientais onde se habita (SANTOS, 2008). 
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Representacoes dos futuros professores de 

Geografia sobre as questoes ambientais e 

sobre a Educacao Ambiental 
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4.3 Representacoes dos futuros professores de Geografia sobre as 

questoes ambientais e sobre a Educacao Ambiental 

Para esta parte da pesquisa, os questionarios foram aplicados aos alunos 

concluintes do curso em periodo de aula normal cedido pelo professor responsavel pela 

aula. Indagou-se os discentes quanto a concepcao dos mesmos em relacao a Educacao 

Ambiental e ao Meio Ambiente e se seus conhecimentos sobre as questoes ambientais 

foram adquiridos durante o ensino medio ou na sua graduaeao. Em seguinda, foram 

questionados sobre questSes relacionadas a sua formacao no curso, como: se no curso 

tive a oportunidade de estudar a Educacao Ambiental e de que forma? Qual a 

importanica da insercao da Educacao Ambiental nos Cursos de Formacao de 

Professores e para a formacao do professor de Geografia? Qual o conhecimento da 

PNEA? Quais sao as perspectivas dos futuros professores quanto ao trabalho da 

Educacao Ambiental nas suas praticas de ensino vindouras? 

4.3.1 As concepcoes de Educacao Ambiental e Meio Ambiente dos 

licenciados 

Esta questao, assim como foi realizada com os professores, tambem realizou-se 

com os licenciados, na tentativa de tambem reconhecer os saberes constituidos dos 

alunos concluintes participantes da pesquisa sobre a Educacao Ambiental e Meio 

Ambiente. Tambem, fez-se o seguinte questionamento: Quando falamos em Educacao 

Ambiental, o que vem primeiramente em sua mente? Defina em tres palavras e 

justifique. Sendo a mesma pergunta tambem para definir Meio Ambiente. 

A tabela a seguir mostram as concepcoes que os alunos tem sobre a Educacao 

Ambiental. Os dados obtidos referentes a essa questao, foram analisados e organizados 

em subcategorias, conforme os mesmos procedimentos que foram realizados com os 

professores. De todas as palavras citadas e suas justificativas resultou na tabela a sguir. 
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Tabela 4.7: A concepcao dos licenciados sobre a Educacao Ambiental 

Concepcoes de Educacao Ambiental N° de palavras citadas 

Estrategia para conscientizar quanto ao meio 

ambiente, sua preservacao e conservacao 

21 

Estrategia para desenvolver sustentabili-

dade (pensar no futuro) 

18 

Estrategia para mudanca de atitudes e acoes de 

cidadania 

10 

Para informacao sobre as questoes ambientais 08 

Total 57 

*Os dados correspondem ao numero de palavras citac as e nao ao numero de sujeitos. 

As categorias mais citadas foram as dos que percebem a Educacao Ambiental 

como uma estrategia para eonscientizacao da preservacao e conservacao do meio 

ambiente e dos que a enxergam como uma estrategia para desenvolver a 

sustentabilidade, ou se pensar no futuro. 

Na primeira, os licenciados apresentam uma visao conservacionista ou 

preservacionista, segundo a tipologia de classificacao de Bittar (2007), limitando a 

Educacao Ambiental a sensibilizacao quanto a preservacao e conservacao da natureza 

das acoes predatorias do homem. Segundo Machado (2007), esta concepcao ve a 

Educacao Ambiental como uma estrategia na busca do equilibrio que existia na natureza 

e que foi destruido pela acao do homem. Esta voltada para restabelecer a igualdade 

entre o homem e a natureza, em vez de ser uma educacao voltada para o Meio 

Ambiente. Ja na segunda concepcao, se mostra com uma visao direcionada a 

sustentabilidade, apresentando uma visao socioambientalista. Posicionaram-se de forma 

critica quanto a relacao entre homem e seu Meio Ambiente, aos problemas ambientais e 

a Educacao para a preservacao do futuro. Muitos licenciados relacionaram a 

eonscientizacao com a preservacao dos recursos naturals para garantir a sobrevivencia 

de todos os seres vivos na Terra. 
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Contudo, a maioria dos licenciados indicou ter urna concepcao de Educacao 

Ambiental que os remete a visao conservacionista/preservacionista. Embora se 

preocupem com a postura do homem diante do meio ambiente, nao consideram as 

dimensoes, socials, economicas politicas e culturais nas compreensoes que tem de 

Educacao Ambiental. Assim, demostram ter o que Machado (2007) e Alves (2008) 

chama de uma visao "ingenua", acreditam que apenas mudancas de atitudes, como 

usufruir da natureza sem destruir, conseguimos superar a crise ambiental, as mudancas 

nao se referem a relacao existente entre sociedade e natureza. Concordando com o que 

afirma Machado (2007): 

Consideram a especie humana genericamente como culpadas das 

degradacoes ambientais e mantem uma relacao romantica com a natureza, 

buscando a volta do equilibrio perdido, revelando-se, assim, como uma 

postura ingenua diante da problematica ambiental ( M A C H A D O , 2007, p. 

122). 

A tabela a seguir resume as coneepc5es que os alunos tem sobre o Meio 

Ambiente, agrupadas nas seguintes subcategorias: 

• como ambiente natural: quando os sujeitos percebem o ambinete somente 

como natureza, ou enfatiza sua protecao, ou ainda descreve o homem 

como responsavel pela degradacao ambiental; 

• como lugar onde se vive: quando os sujeitos percebem o ambiente como 

o lugar onde vive, levando em consideracao as relacdes culturais e 

acoes humanas enquanto ambiente construido; 

• ambiente como recurso: quando os sujeitos se percebem enquanto 

gestores do ambiente, cuidando ou conservando os recursos e sua 

exploraeao em beneficio proprio; 

• ambiente holistico: uma visao mais ampla, que abrange a percepcao de 

espaco natural e costruido, elementos vivos e as suas interrelacoes. 
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Tabela 4.8: A concepcao dos licenciados sobre Meio Ambiente 

Concepcoes de Meio Ambiente N de palavras citadas 

Ambiente natural 23 

Como ambiente holistico 19 

Lugar onde se vive 08 

Como recurso 07 

Total 57 

Os dados correspondent! ao numero de palavras citadas e nao ao numero de sujeitos. 

Como se pode perceber, os licenciados possuem uma visao do Meio Ambiente 

natural, o que podemos chamar de uma visao reducionista, "pois deixa de considerar as 

relacSes entre os seres vivos e deles com o meio ambiente, como as relacoes sociais e 

economicas" (BITTAR, 2007, p. 97). Relacionaram ao Meio Ambiente apenas os 

aspectos risieos e biologicos da natureza. As palavras citadas foram: fauna, flora, 

natureza, homem, lixo, poluicao, degradacao, destraicao, preservacao, restauracao. 

Verificou-se tambem, a visao do Meio Ambiente como ambiente holistico. 

Percebem o Meio Ambiente a partir das interac5es entre sociedade e natureza, 

considerando as relacoes internas da sociedade e os aspectos fisicos e biologicos da 

natureza na sua definicao. Algumas palavras citadas aqui foram: sustentabilidade, 

Planeta, vida, preocupacao, preservacao, manutencao, interacao, Homem. 

Diante destes dados, pode-se verificar que os alunos que percebem o Meio 

Ambiente como um ambiente natural, foram os mesmos que se posicionaram ter uma 

visao conservacionista da Educacao Ambiental, mostrando uma concepcao tradicional 

ao definir Meio Ambiente e a Educacao Ambiental. E os que teem uma visao 

socioambientalista, foram os mesmos que consideram tanto para o Meio Ambiente, 

como para a Educacao Ambiental um posicionamento mais critico e a consideracao 

quanto as interacoes entre sociedade e natureza. Dessa forma, verifica-se que a 

concepcao desses alunos sobre o Meio Ambiente infiueiicia a concepcao que eles 

possuem sobre a Educacao Ambiental e, consequentemente, ira refletir no seu 

desenvolvimento. Esta comprovacao e confirmada no estudo de Marcomin (2010), onde 

se verificou que dentre as diversas dificuldades observadas nos universitarios de 
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graduacao e pos-graduacao, destaca-se a falta de conhecimento acerca da amplitude e 

profundidade que compreende os objetivos e principios da Educacao Ambiental e 

ressalta: "Nao ha uma eompreensao a priori, de que esta envolva aspectos de ordem 

social, economica, etica, estetica, filosofica... A concebem de forma simplista como 

protencao dos recursos naturais e a preservacao de especies" (MARCONIM, 2010, p. 

176). Portanto, concorda-se com o pensamento de Bittar (2007, p. 98), quando a mesma 

cita que "quanto mais se amplia a visao de Meio Ambiente, maiores serao as 

oportunidades de se trabalhar as questoes ambientais". 

Resumidamente, ficou evidente, nos posicionamentos da maioria dos 

licenciados, o distanciamento com as questoes emergentes da nossa sociedade, pois 

relacionaram ao Meio Ambiente apenas aspectos do ambiente natural, sem 

mencionarem a questoes ligadas a sociedade, a politica, a economia e a cultura, ou seja, 

o Meio Ambiente e entendido como ambiente natural, independente da sociedade e do 

sujeito social. 

Os licenciados foram questionados quanto a procedencia dos conhecimentos 

sobre as questoes ambientais, se os mesmos foram adquiridos durante o ensino medio 

ou na sua graduacao. De acordo com as respostas, quinze (79%) dos licenciados 

declararam ter adquirido conhecimentos sobre as questoes ambientais durante a 

graduacao e apenas quatro (21%) durante o ensino medio (Figura 4.10). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4.10: Aquisicao de conhecimentos dos licenciados sobre as questoes 

ambientais 
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Verifica-se com essa declaraeao, que o curso teve uma contribuicao para que 

esses alunos adquirissem conhecimentos das questoes ambientais durante a formacao. 

Este dado pode ser justificado, relacionando com a figura 4.7, onde demostra que a 

maioria dos professores do curso abordam a tematica ambiental nas praticas de ensino. 

Dessa forma, durante o curso, os alunos tiveram oportunidades para conhecer as 

questoes ambientais, uma vez que o referido e um curso de Geografia, que pela propria 

natureza do seu objeto de estudo, tem a questao ambiental como uma tematica dentro de 

seus conteudos. 

Estas representaeoes demonstram a situacao percebida nas escolas, que e a falta 

de discussao relacionada as questoes ambientais, ou seja, a falta de insercao da mesma 

nos curriculos escolares, percebidos nos resultado da questao a carencia da abordagem 

do tema ambiental no contexto escolar, verificou que apenas quatro dos alunos, 

declararam ter adquirido conhecimentos relacionados a tematica durante o seu ensino 

medio. Essa carencia talvez seja devido a "traditional" forma de se enxergar que 

questoes relacionadas a tematica ambiental se fazem presentes em disciplinas 

consideradas "ambientais", como as Ciencias e a Geografia, mesmo que estao 

direcionadas mais para as series initials do ensino fundamental, como demonstram nas 

pesquisas de Machado (2007) e Alves (2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.2 O curso e a oportunidade de se estudar a Educacao Ambiental 

Em estudos relacionados a pratica da Educacao Ambiental no ensino formal, 

uma das questoes relacionadas as dificuldadcs encontradas pelos professores de se 

trabalhar com a tematica nas escolas, esta a falta de conhecimentos teorico-

metodologicos durante a formacao academica (PINES SO, 2006; MACHADO, 2007). 

Professores sentem a deficiencia que tiveram durante a sua formacao, quando chegam 

nas escolas para lecionarem e quando trata-se de um novo tema a ser trabalhado ou 

mesmo uma nova forma de abordar tal conteudo ou tema, essa deficiencia so dificulta 

mais. Assim, procuramos saber se licenciados tiveram a oportunidade de estudar a 

tematica durante o curso e de que forma foi vista. 

Quando questionados se o curso oferece a oportunidade de estudar a Educacao 

Ambiental, todos os licenciados se manisfastaram de forma positiva, pois estudaram em 

uma disciplina especifica que e ofertada pelo curso e tambem, dentro dos conteudos de 

outras disciplinas cadeiras. 
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Entre os que responderam que estudaram a Educacao Ambiental atraves da 

disciplina especifica, a maioria citou que alem das aulas teoricas sobre a tematica, 

realizaram projetos, seminarios e tambem estudos de campo. Porem, o que chamou 

atencao, foi no posieionamento de alguns alunos, em que justificaram ter estudado a 

tematica na referida disciplina, mas que a mesma "deixou a desejar", como nas 

expressoes a seguir: 

"Atraves da disciplina, mas de forma muito resumida e em um 

curto espaeo de tempo, que nao deu parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acimilar "assimilar" 

bem, pois foi so um periodo" (E. 5); 

"Atraves da disciplina de Educacao Ambiental, de uma forma 

resumida, acho que poderia se trabalhado mais sobre o tema" (E. 

6). 

Alem desses alunos que "viram" a Educacao Ambiental de uma forma muito 

resumida, durante a disciplina, ha tambem aqueles que sentiram falta de uma disciplina 

de acao, mais pratica, o que fica expresso em declaracoes como: 

"De forma muito sucita "sucinta", pois o assunto era tratado 

atraves de textos e nao tivemos oportunidade de ampliar o 

conhecimento, ou seja, de ir a fundo, de praticar" (E. 15); 

"De forma teorica onde a pratica nao foi dada a devida 

importancia, no sentido de termos uma experiencia de maneira 

mais concreta do tema" (E.14); 

"Atraves da disciplina Educacao Ambiental, porem essa 

disciplina para mim deixou a desejar, acho que poderiamos ter 

praticado mais, em vez de tanta teoria" (E. 7). 

De acordo com esses posicionamentos, percebe-se o dilema da dicotomia entre 

teoria e pratica, que ja citamos em comentarios anteriores. Observa-se nas justificativas 

dessa minoria, a necessidade de articulacao entre a base teorica da disciplina e de como 

o conteudo possa ser aplicado, ou seja, falta relacionar teoria e pratica. 

Segundo Machado (2007), uma das dificuldades encontradas pelos professores 

para se trabalhar com a pratica da Educacao Ambiental, pode ter raizes na sua formacao, 
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em que ha uma tendencia na estrutura curricular dos cursos de graduacao ou forma9ao 

inicial uma separacao entre disciplinas teoricas e praticas. Nessa mesma direcao, Bittar 

(2007) salienta que as universidades mantem ainda um model o de curriculo 

tradicionalmente organizado em etapas: aulas teoricas e aulas praticas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA muitas vezes 

pouco articuladas entre si e assim ressalta: 

Na maioria dos cursos de formacao de professores, a estrutura curricular e 

linear e desconexa; a "formacao cientifica" tem uma atencao especial e u m 

tempo maior quando comparada com a "formacao pedagogica", uma vez que 

os cursos tradicionalmente foram estruturados na forma de "tres mais um" , 

ficando para o final do curso a formacao psicopedagogica, que pretende 

ensinar, muitas vezes na teoria, formas eficazes de trabalho em sala de aula 

( G R I G O L I ; T E I X E I R A , 2001 C I T A D O POR B I T T A R , 2007, p. 54). 

Conforme Tristao (2004, p. 208) essa disjun9§o teoria e pratica seja consagrada 

e recorrente na discurssao sobre formacao de professores, ela vai muito mais alem, 

reflete na sociedade, e ressalta que "a consciencia ecologica da sociedade estar muito 

mais presente no discurso do que na a9ao". Sabe-se que a reafirmacab da importancia da 

Educa9ao Ambiental como um dos eixos principais para mudaruja nas relacoes com o 

meio ambiente, tem sido reconhecida pelos mais diversos seguimentos da sociedade. 

Dessa maneira, as pessoas falam, discutem, reconhece a Educa9ao Ambiental como 

necessaria para se enfrentar a realidade socioambiental e como um instrumento de 

transforma9ao social, mas, nao agem como pensam, e assim a torna apenas em um 

discurso bonito, reduzindo-a apenas a um processo geral de concientiza9ao (TRISTAO, 

2004). 

Nessa perspectiva, concorda-se com Adao (2005) quando diz que para se 

estabelecer novas e melhores formas de tratar e discutir as questoes ambientais, teoria e 

pratica devem caminhar juntas. Entao, para se compreender o real sentido da Educa9ao 

Ambiental como um instrumento de transforma9ao social, os cursos de forma9oes de 

professores devem estarem atentos para a forma9ao desses profissionais, dando 

possibilidades de adquirirem referencias teoricos-praticos, para que possam realmente 

trabalhar a Educa9§o Ambiental de forma efetiva no contexto escolar. Assim, 

"mediatizar as lacunas entre a pratica e a teoria, torna-se, assim, uma obriga9&o de todos 

os cursos que pretendem formar profissionais para o trabalho" (SATO, 2001 p. 28). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.3.3 Posicionamento dos licenciados sobre a importancia da tematica ambiental e 

da Educacao Ambiental para a formacao de professores 

Assim como para os professores, para esta discursao, procurou-se verificar, a 

opiniao dos licenciados quanto a importancia da insereao da Educacao Ambiental nos 

cursos de formacao de professores e na formacao do professor de Geografia, buscando 

verificar a pereepeao dos mesmos em relacao a necessidade da tematica para a formacao 

desses profissionais. 

Os dados obtidos, mediante os questinarios, foram analisados e organizados em 

categorias (Tabela 4.9) conforme as justificativas dos licenciados, quanto a importancia 

da insereao da tematica nos cursos de formacao de professores. Segundo as opinioes dos 

licenciados, todos consideram importante a insereao da Educacao Ambiental na 

formacao do professor. 

Tabela 4.9; Posicionamentos dos licenciados sobre a importancia da insereao da 

tematica ambiental e da Educacao Ambiental nos cursos de formacao de professores 

Posicionamento quanto a importancia N° de Professores 

A formacao do professor como mediador 

da Educacao Ambiental na escola 

09 

Para eonscientizacao em relacao as 

questoes socioambientais 

05 

Necessidade de discursao da tematica 

ambiental no contexto escolar 

03 

Para aquisicao de conhecimento sobre a 

tematica ambiental 

02 

Total 19 

A partir das justificativas, verifica-se na tabela acima, que a maioria dos 

licenciados julgaram importante a insereao da Educacao Ambiental nos cursos de 

formacao de professores, como uma forma de fazer com que estes futuros professores 

tenliam uma formacao em relacao a tematica ambiental, favorecendo uma melhor 

compreensao da questao, permitindo assim, com que esses futuros profissionais se 
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tomem aptos a trabalhar com a Educacao Ambiental nas suas futuras praticas de ensino, 

tornando-se, o que Tristao (2007) chama de mediador da Educacao Ambiental no 

contexto escolar, expressas nas justificativas: 

"Como o proprio nome diz, formacao de professores, entao se 

faz extremamente importante: tanto como uma forma de inserir 

melhor o profissional e a Educacao Ambiental no ensino formal, 

como de verificar e rever os proprios valores dos futuros 

professores" (E. 16); 

"Para que o futuro professor possa tambem inserir nas escolas 

de ensino basico de forma consciente" (E.l 1); 

"Porque atraves da insereao da Educacao Ambiental, os 

professores tem a posssibilidade de compreender a complexa 

relacao existente com a questao ambiental de uma maneira 

geral, e assim tornem aptos para desempenhar suas atividades 

relacionadas ao tema" (E. 17). 

Outros julgaram importante, como uma forma de conscientizar os licenciados 

em relacao as questoes socioambientais, de maneira que com o debate da Educacao 

Ambiental na sua formacao, possam desenvolver uma consciencia ambiental em si 

proprios. Outros mecionaram tambem, a necessidade da discursao da tematica ambiental 

nas escolas. E outros ainda, alegaram importante a insereao da Educacao Ambiental na 

formacao de professores, para que estes possam adquirir conhecimentos sobre a 

tematica, como uma forma de desenvolvimento pessoal e profissional. 

A tabela a seguir apresenta os posicionamentos dos licenciados sobre a 

importancia da Educacao Ambiental na formacao do professor de Geografia. E mais 

uma vez, todos consideraram importante a abordagem da tematica para a formacao 

deste profissional. A tabela a seguir mostra esses posicionamentos. 
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Tabela 4.10: Posicionamentos dos licenciados sobre a importancia da tematica 

ambiental e da Educacao Ambiental para a formacao do professor de Geografia 

Posicionamento quanto a importancia N° de Professores 

Por ser do ambito da Geografia 08 

Para a formacao do professor como 

mediador da Educacao Ambiental na 

escola 

08 

Para eonscientizacao com relacao as 

questoes socioambientais 

03 

Total 19 

Pode-se verificar, de um modo geral, que os licenciados consideram importante 

a insereao da Educacao Ambiental na formacao do professor de geografia, por tal 

tematica ser do ambito da geografia, ou seja, uma disciplina voltada as questoes 

ambientais dentro de seu conteudo disciplinar, tendo, principalmente, uma melhor 

compreensao das questoes socioambientais, podendo assim, fazer uso dessa 

compreensao para trabalharem com a Educacao Ambiental nas suas praticas de ensino, 

como podemos verificar nas justificaticas: 

"Uma vez que essa ciencia trabalha e tem seu objeto de estudo 

justamente a relacao entre o homem em sociedade com o meio 

em que ele esta inserido" (E. 13); 

e "Pois dada a proximacao da tematica que envolve a Educacao 

Ambiental com o nosso objeto de estudo, creio que ficariamos 

incompletos se naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tivessemos "tivessemos" dentro de nossa 

formacao um enfoque na Educacao Ambiental, ou algo que 

refletisse nosso trato com o meio ambiente" (E. 16). 

Outro posicionamento, diz respeito a formacao do professor como mediador da 

Educacao Ambiental na escola, ou seja, a abordagem do assunto na fomacao do 

professor de geografia, serve para que o mesmo possa adquirir conhecimentos e 
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compreensao do mesmo e assim possa aborda-la nas suas praticas de ensino, fazendo 

com que seu entendimento chegue tambem aos seus futuros alunos, e dessa forma, 

possa conscientiza-los com relacao as questoes socioambientais. Sendo este ponto, 

outro dos posicionamentos posto pelos licenciados, por ser importante a insereao da 

destes conteudos e da Educacao Ambiental na formacao do professor de geografia. 

De uma maneira geral, embora em nfvel de importancia difere, o objetivo 

formar professores como mediador da Educacao Ambiental na escola, fez parte da 

totalidade das respostas, tanto com relacao a insereao deste tema nos cursos de 

formacao de professores, como para a formacao do professor de Geografia. Esse 

posicionamento nos remete a perceber que esses alunos, de uma certa maneira, 

reconhecem, de um lado, a importancia na formacao de professores, a formacao 

tambem, de educadores ambientais, a fim de que cheguem a assumir, em seu trabalho 

docente, a causa relacionada a estas questoes, e assim possam desenvolver a consciencia 

ambiental no seus alunos (BITTAR, 2007). E por outro lado, reconhecem o papel do 

educador, enquanto agente de transformacao social, permitindo-o perceber que atraves 

da sua pratica docente, possam desenvolver atitudes, formar valores, mudar a visao de 

mundo de seus alunos (MARCOMIN, 2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.4 Conhecimento dos licenciados sobre a PNEA 

Assim como esta questao foi realizada com os professores, tambem realizou-se 

com os licenciados, com o objetivo de detectar o conhecimento dos alunos concluintes 

sobre a PNEA. -

De acordo com as respostas, mediante o questionario, a maioria (63%) dos 

alunos desconhece a PNEA, e somente (37%) alegaram conhecer (Figura 4.11). 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4.11: Porcentagem dos licenciados quanto ao conhecimento sobre a PNEA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Verifica-se, que poucos dos licenciados conhecem a PNEA, o que acaba, de 

uma certa maneira, dificultando uma compreensao do que ela possa significar para o 

desenvolvimento a Educacao Ambiental no Brasil, na busca de sua efetiva consolidacao 

como uma pratica educativa continua e permanente em todos os nives de ensino, e 

assim, com a pespectiva quanto a importancia do trabalho com a tematica. 

4.3.5 Posicionamento dos licenciados quanto a pratica da Educacao 

Ambiental 

Fez parte dos objetivos da presente pesquisa saber se os alunos concluintes 

(futuros professores) se consideram preparados para trabalhar a Educacao Ambiental 

nas suas praticas de ensino e se o curso teve uma maior contribuicao para a formacao a 

respeito da tematica. Foram questionados tambem a maneira que a trabalhariam nas 

suas futuras praticas de ensino? 

Pode-se verificar que a sua maioria, doze (63,2%) desses alunos nao se 

consideram preparados e apenas sete (36,8%) declaram estar preparados para tal fun 

(Figura 4.12). 
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Figura 4.12: Porcentagem dos licenciados que se consideram preparados para trabalhar 

com a Educacao Ambiental nas suas praticas de ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Percebe-se que poucos desses alunos se consideram preparados para inserir a 

Educacao Ambiental nas suas futuras praticas pedagogieas, o que e um fator 

preocupante, pois, ja que o curso de geografia tem por tradicao estudar a relacao 

homem/natureza e tem o compromisso e responsabilidade relacionado as questSes 

socioambientais. Espera-se desse profissional, competencia, conhecimentos e 

habilidades para desenvolver a Educacao Ambiental na escola (BITTAR, 2007). 

Atraves das justificativas dos licenciados, pode-se verificar com relacao aos 

que declararam estarem preparados para trabalhar com a Educacao Ambiental, que o 

curso teve sim uma significativa contribuicao na sua formacao, como podemos perceber 

nas express5es a seguir: 

"Sim, pois o conhecimento que obtive sobre a Educacao 

Ambiental foi na disciplina de Educacao Ambiental em minha 

graduacao" (E. 3); 

e "Atraves da disciplina de Educacao Ambiental ofertada no 

curso e tambem das outras disciplinas que contribuiram para 

minha formacao" (E. 13). 

Mas, em outros depoimentos, declararam que alem do curso, o interesse pelo 

assunto e participacoes em projetos durante o ensino medio ajudou na formacao em 

relacao a tematica, como nas justificativas a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Porem devo a forma9ao tambem ao ensino medio, em que 

meus professores de geografia faziam varios projetos" (E. 2); 

"Sim. Parte durante o curso e parte oriundo do meu proprio 

interesse em se aprofundar no tema, dada sua relevancia em 

nossa formacao profissional e forma9§o de nosso proprio carater 

social" (E. 16). 

Em rela9ao aos motivos pelos quais os licenciados declararam nao estarem 

preparados para tratar a Educa9§o Ambiental nas suas praticas de ensino, estao entre 

eles: 

a) a falta de um conhecimento maior sobre a tematica, expressas em 

declara9oes como: "Acho que ainda devo me aprofundar mais sobre o assunto" (E. 11) e 

"Acredito que preciso entender um pouco sobre a PNEA, alem disso, tenho que buscar 

maior aprofundamento sobre a questao" (E. 18); 

b) a necessidade de algum tipo de formasao voltada para a tematica, como 

podemos perceber nas justificativas a seguir: "Porque acho que para desenvolver uma 

pratica, ou seja, trabalhar a Educa9§o Ambiental em sala de aula deveriamos ter tido 

uma forma9ao durante o curso voltada para esse campo" (E. 15) e "Porque a area 

ambiental e bem extensa e necessita de muitos conhecimentos. No curso tivemos 

oportunidades para aprender sobre a Educa9ao Ambiental, mas precisamos nos preparar 

com mais conhecimentos antes de iniciamos qualquer trabalho em sala de aula, nao 

basta so o conhecimento adquirido no curso, deve-se ter uma forma9ao com rela9ao a 

questao"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (E. 8); 

c) e a ausencia de subsidios teorico-praticos necessarios durante o curso, como 

se verifica nas seguintes justificativas: "Porque os conhecimentos adquiridos no curso 

nao foram suficientes para que eu possa trabalhar a Educa9ao Ambiental" (E. 7); 

"Houve pouca prepara9§o durante a gradua9ao" (E. 10) e "Porque durante o curso nao 

fui preparado adequadamente para desempenhar essa atividade" (E. 17). 

De uma maneira geral, pode-se constatar, a partir dessas justificativas, que os 

licenciados reconhecem serem necessarias estas praticas nas escolas, dois aspectos 

principals: de se ter um conhecimento maior sobre a tematica ambiental e a propria 

Educa9ao Ambiental e uma prepara9ao adequada para que possam realizar um trabalho 

dentro do tema. 
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Outro questionamento feito aos alunos concluintes foi saber de que forma 

desenvolveriam a Educacao Ambiental nas suas praticas de ensino, quando estiverem 

lecionando. Assim se tem 52% que trabalhariam a Educacao Ambiental atraves dos 

conteudos da disciplina e 36% em projetos. Identificamos tambem tres (12%) desses 

alunos que marcaram duas opcoes, trabalhariam a tematica das duas formas, atraves dos 

conteudos da disciplina e sob a forma de projetos, a tabela, a seguir, mostra esses 

posicionamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4.11: Posicionamentos dos licenciados sobre procedimentos de ensino e 

atividades que desenvolveriam para se trabalhar a Educacao Ambiental nas suas praticas 

de ensino 

Metodos Licenciados 

Conteudo disciplinar 13 

Projetos 09 

Como disciplina 0 

No conteudo disciplinar e em 03 

projetos 

Nao desenvolveria 0 

Total 25 

Os dados correspondem ao numero de respostas e nao ao numero de sujeitos 

Como se pode observar, apesar de considerarem que nao estao preparados para 

trabalhar com a Educacao Ambiental nas suas futuras praticas de ensino, esses mesmos 

alunos, declararam que introduziriam a tematica nas suas praticas de ensino por meio 

dos conteudos da disciplina e sob a forma de projetos. 

Esse posicionamento demonstra que os licenciados percebem um trabalho com 

a Educacao Ambiental de forma transversal, ao citarem que trabalhariam com a mesma 

nos conteudos da disciplina e do trabalho com projetos como uma forma de vivenciar e 

de se compreender atraves da acao (da pratica) o sentido de transformacao da Educacao 

Ambiental. 
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Conforme Machado (2007) o desenvolvimento de projetos e considerado uma 

das melhores formas de se trabalhar com a Educacao Ambiental dentro das escolas, pois 

atraves dele pode-se desenvolver um determinado tema de forma dinamica, 

participativa, em que o aluno pode fazer parte, observando o initio, meio e fim da 

atividade. Os projetos devem ser desenvolvidos de modo a envolver professores e 

alunos com toda a comunidade, pois quando sao criados lacos afetivos entre escola e 

comunidade, os problemas ambientais que antes nao eram responsabilidade de ninguem, 

passam a ser de todos. De um modo geral, se posicionaram perceptiveis quanto a 

importancia da mesma como pratica educativa. 
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CONSIDERACOES FINALS 

A Educacao Ambiental tem se manifestado ao longo dos anos, como uma 

resposta do proprio homem as suas acoes. devido a relacao de dominacao mantida com 

o Meio Ambiente. Acreditava-se que o homem estava no patamar superior, domando e 

explorando a natureza sem se preocupar com as consequencias desses atos e tao bem 

revelados nesta pesquisa. A Educacao Ambiental nao e uma solucao para todos os 

problemas ambientais, pois estes tem raizes em questoes economicas, politicas, socials, 

dentre outras. Ela se constitui em um movimento etico e historico importantissimo para 

a construcao de uma consciencia ambiental (BITTAR, 2007). 

Professores e alunos sao unanimes na necessidade da Educacao Ambiental nas 

suas praticas, embora muitos vezes estes segundos ainda possuem dtividas quanto aos 

procedimentos de acao e ate mesmo quanto ao conceito de Educacao Ambiental. Isto e 

normal, pois a maturidade profissional e adquirida depois de alguns anos de 

experiencia. Constatamos um certo gosto tanto da parte dos professores quanto da parte 

dos alunos para com o assunto. A afinidade e um passo muito importante para que a 

insereao seja coroada de sucesso. 

Diante desse trabalho, se constatou que a Educacao Ambiental esta proposta no 

Curso de Licenciatura em Geografia sob a forma de uma disciplina especifica em sua 

grade curricular, bem como tambem por meio de discussoes sobre questoes ambientais 

dentro dos conteudos das disciplinas. Assim, a Educacao Ambiental faz parte do 

curriculo do curso. Pode-se dizer entao, que ha uma preoeupaeao do curso em por em 

discussao a tematica na formacao do professor de Geografia. Mas, nao se pode deixar de 

considerar que se constataram tambem, carencias e dificuldades em relacao ao trabalho 

com a tematica no curso. 

Identificararn-se experiencias vivenciadas no curso, aqui discutidas, que 

demonstram a necessidade de ampliar a base teorica acerca das questoes ambientais, de 

insereao de pressupostos epistemologicos relativos a Educacao Ambiental e de inserir 

praticas pedagogicas que diminuam a distancia entre o teorico e o pratico. Pois, por 

meio dos resultados da pesquisa, verificou-se que na maioria dos licenciados, existe 

uma tendencia ao entendimento da Educacao Ambiental de uma forma simplista, 

conservacionista/preservacionista e apresentarem uma visao reducionista de Meio 

Ambiente, deixando clara uma percepcao traditional ao entendimento de Meio 
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Ambiente. Fica evidente a carencia de uma visao critica acerea das questoes ambientais, 

pois em grande parte apresentaram uma visao ingenua/naturalista, demarcada pela 

necessidade de resolver problemas ambientais ou proteger os recursos naturais 

existentes, acarretando assim, a falta de criticidade quanto ao entendimento da tematica 

como um resultado conjunto de relac5es que envolvem aspectos eticos, politicos, 

socials, economicos, culturais e ambientais; e que se constatou, atraves dos proprios 

licenciados, como um dos motivos por nao se sentirem preparados para inserir a 

Educacao Ambiental nas suas futuras praticas de ensino, a auseneia de subsidios 

teorico-praticos durante o curso, o que permitiu se considerarem despreparados para 

trabalhar a tematica quando estiverem lecionando. 

As realidades observadas na pesquisa, discutidas nesse trabalho, tem 

demonstrado mais uma vez, dentre outros estudos a respeito da implementacao da 

Educacao Ambiental, seja na formacao de professores Bittar (2007); Marcomin (2010), 

ou seja, no contexto escolar Alves (2008); Machado (2007), que a abordagem da 

dimensao ambiental no processo de formacao desses profissionais carece ainda de uma 

profunda revisao acerca do carater formativo implantado no nivel superior, em vista que 

os licenciados encontram-se despreparados para tratar das questoes ambientais a luz dos 

objetivos e principios da Educacao Ambiental. 

Dessa maneira, concordando com Marcomin (2010), a universidade necessita 

estar sensibilizada para a formacao de educadores ambientais; formar professores e 

perseguir a construcao de referencias teorico-praticos em Educacao Ambiental, a fim de 

formar profissionais comprometidos com a formacao de cidadaos e capazes de atuarem 

efetivamente na transformacao da sociedade. Nessa direcao, conforme Tristao (2004) a 

Educacao Ambiental deve ser acima de tudo um ato politico voltado para a 

transformacao social. 

Nessa perspectiva, concordando com o pensamento de Marcomin (2010, p. 

182), "incorporar a dimensao ambiental no processo de formacao alem de um desafio, 

tambem requer motivacao, interesse, comprometimento e engajamento de todos os 

envolvidos no processo". Assim, faz-se necessario contemplar conhecimentos que 

reforcem para o despertar e o interesse para a tematica ambiental, bem como viabilizar 

processos formativos que primem pelo desenvolvimento de valores e habilidades no 

sentido de favorecer a formacao de uma conduta etica, responsavel, e comprometida 

com o bem-comum e com a sustentabilidade planetaria. E, junto a isso, de agregar 
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elementos que valorizem a postura etica, critica, participativa, envolvida, 

comprometida, responsavel e de estimular sentidos e sentimentos como respeito a 

natureza e ao proprio individuo (MARCOMIN, 2010). 

Por fim, acredita-se que frente a crise ambiental, existe a necessidade de se 

repensar o modelo de formacao de professores e consequentemente a formacao de 

cidadaos. Ha urgencia de se propor novos significados para o ambiente e restabelecer a 

harmonia na relacao entre homem e natureza. Nesse sentido e atraves desta proposta, se 

defende que os cursos de licenciatura, por serem cursos voltados para a formacao de 

professores, devam ter a dimensao ambiental discutida e inserida em seus eurrfculos, a 

fim de possibilitar aos graduandos uma futura pratica ambiental. 
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Presidencia da 

Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos 
Juridicos 

L E I N° 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. 

Mensa em de Veto Dispoe sobre a educacao ambiental, institui a 
Reqularr̂ ento6 6 ° Politica Nacional de Educacao Ambiental e da 

outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DA EDUCACAO AMBIENTAL 

Art. l f i Entendem-se por educacao ambiental os processos por meio dos quais o 
individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competencias voltadas para a conservacao do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Art. 2 e A educacao ambiental e um componente essencial e permanente da 
educacao nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os niveis e 
modalidades do processo educativo, em carater formal e nao-formal. 

Art. 3 e Como parte do processo educativo mais amplo, todos tem direito a 
educacao ambiental, incumbindo: 

I - ao Poder Publico, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituicao Federal, 
defmir politicas publicas que incorporem a dimensao ambiental, promover a educacao 
ambiental em todos os niveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservaclio, 
recuperacao e melhoria do meio ambiente; 

II - as instituic5es educativas, promover a educacao ambiental de maneira 
integrada aos programas educacionais que desenvolvem; 

III - aos orgaos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 
promover acoes de educacao ambiental integradas aos programas de conservacao, 
recuperacao e melhoria do meio ambiente; 

IV - aos meios de eomunicacao de massa, colaborar de maneira ativa e 
permanente na disseminacao de informacoes e praticas educativas sobre meio ambiente 
e incorporar a dimensao ambiental em sua programacao; 

V - as empresas, entidades de classe, instituicoes publicas e privadas, promover 
programas destinados a capacitacao dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle 
efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussoes do processo 
produtivo no meio ambiente; 

VI - a sociedade como um todo, manter atencao permanente a formacao de 
valores, atitudes e habilidades que proplciem a atuaeao individual e coletiva voltada 
para a prevencao, a identificacao e a solucao de problemas ambientais. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4° Sao principios basicos da educacao ambiental: 
I - o enfoque humanista, holistico, democratico e participativo; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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II - a concepcao do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependencia entre o meio natural, o socio-economico e o cultural, sob o enfoque da 
sustentabilidade; 

III - o pluralismo de ideias e concepcoes pedagogicas, na perspectiva da inter, 
multi e transdisciplinaridade; 

IV - a vinculaeao entre a etica, a educacao, o trabalho e as praticas sociais; 
V - a garantia de continuidade e permanencia do processo educativo; 
VI - a permanente avaliacao critica do processo educativo; 
VII - a abordagem articulada das questoes ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais; 
VIII - o reconhecimento e o respeito a pluralidade e a diversidade individual e 

cultural. 
Art. 52 Sao objetivos fundamentals da educacao ambiental: 
I - o desenvolvimento de uma compreensao integrada do meio ambiente em 

suas multiplas e complexas relacoes, envolvendo aspectos ecologicos, psicologicos, 
legais, politicos, sociais, economicos, cientificos, culturais e eticos; 

II - a garantia de democratizacao das informacoes ambientais; 
III - o estimulo e o fortalecimento de uma consciencia critica sobre a 

problematica ambiental e social; 
IV - o incentivo a participacao individual e coletiva, permanente e responsavel, 

na preservacao do equilibrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparavel do exercicio da cidadania; 

V - o estimulo a cooperacao entre as diversas regioes do Pais, em niveis micro 
e macrorregionais, com vistas a construcao de uma sociedade ambientalmente 
equilibrada, fundada nos principios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, 
justica social, responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento e o fortalecimento da integracao com a ciencia e a tecnologia; 
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminacao dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 
CAPITULO II 

DA POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL 
Secao I 

Disposicoes Gerais 
Art. 6fi E instituida a Politica Nacional de Educacao Ambiental. 
Art. 7fi A Politica Nacional de Educacao Ambiental envolve em sua esfera de 

acao, alem dos orgaos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente -
Sisnama, instituicoes educacionais publicas e privadas dos sistemas de ensino, os orgaos 
publicos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, e organizacoes 
nao-governamentais com atuacao em educacao ambiental. 

Art. 82 As atividades vinculadas a Politica Nacional de Educacao Ambiental 
devem ser desenvolvidas na educacao em geral e na educagao escolar, por meio das 
seguintes linhas de atuacao inter-relacionadas: 

I - capacitacao de recursos humanos; 
II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentafoes; 
III - producao e divulgaeao de material educativo; 
IV - acompanhamento e avaliacao. 
§ l a Nas atividades vinculadas a Politica Nacional de Educacao Ambiental 

serao respeitados os principios e objetivos fixados por esta Lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° A capacitacao de recursos humanos voltar-se-a para: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVEKSIUHW 

-ENTROOcr:., i , . , 0 F E S S 0 R r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' ' • St lol£.- (> SCTOHImL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t. r C J t R A l 

GRAN DE 



107 

I - a incorporacao da dimensao ambiental na formacao, especializacao e 
atualizaeao dos educadores de todos os niveis e modalidades de ensino; 

II - a incorporacao da dimensao ambiental na formacao, especializacao e 
araalizacao dos profissionais de todas as areas; 

III - a preparacao de profissionais orientados para as atividades de gestao 
ambiental; 

IV - a formacao, especializacao e atualizaeao de profissionais na area de meio 
ambiente; 

V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz 
respeito a problematica ambiental. 
§ 3 e As acoes de estudos, pesquisas e experimentacoes voltar-se-ao para: 

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando a incorporacao 
da dimensao ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes niveis e modalidades 
de ensino; 

II - a difusao de conhecimentos, tecnologias e informacoes sobre a questao 
ambiental; 

III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando a participacao 
dos interessados na formulacao e execucao de pesquisas relacionadas a problematica 
ambiental; 

IV - a busca de alternativas curriculares e metodologieas de capacitacao na area 
ambiental; 

V - o apoio a iniciativas e experiencias locais e regionais, incluindo a producao 
de material educativo; 

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio as 
acoes enumeradas nos incisos I a V. 

Secao II 
Da Educacao Ambiental no Ensino Formal 

Art. 9fi Entende-se por educacao ambiental na educacao escolar a desenvolvida 
no ambito dos curriculos das instituicoes de ensino publicas e privadas, englobando: 

I - educacao basica: 
a) educacao infantil; 
b) ensino fundamental e 
c) ensino medio; 
II - educacao superior; 
III - educacao especial; 
IV - educacao profissional; 
V - educacao de jovens e adultos. 
Art. 10. A educacao ambiental sera desenvolvida como uma pratica educativa 

integrada, continua e permanente em todos os niveis e modalidades do ensino formal. 
§ l a A educacao ambiental nao deve ser implantada como disciplina especlfica 

no eurriculo de ensino. 
§ 2 s Nos cursos de pos-graduacao, extensao e nas areas voltadas ao aspecto 

metodologico da educacao ambiental, quando se fizer necessario, e facultada a criacao 
de disciplina especifica. 

§ 3° Nos cursos de formacao e especializacao tecnico-profissional, em todos os 
niveis, deve ser incorporado conteudo que trate da etica ambiental das atividades 
profissionais a serem desenvolvidas. 

Art. I I . A dimensao ambiental deve constar dos curriculos de formacao de 
professores, em todos os niveis e em todas as disciplinas. 
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Paragrafo unico. Os professores em atividade devem receber formacao 
complementer em suas areas de atuacao, com o proposito de atender adequadamente ao 
cumprimento dos principios e objetivos da Politica Nacional de Educacao Ambiental. 

Art. 12. A autorizacao e supervisao do funeionamento de instituicoes de ensino 
e de seus cursos, nas redes publicas e privadas, observarao o cumprimento do disposto 
nos arts. 10 e 11 desta Lei. 

Secao III 
Da Educacao Ambiental Nao-Formal 

Art. 13. Entendem-se por educacao ambiental nao-formal as acoes e praticas 
educativas voltadas a sensibilizacao da coletividade sobre as questoes ambientais e a sua 
organizacao e participacao na defesa da qualidade do meio ambiente. 

Paragrafo unico. O Poder Publico, em niveis federal, estadual e municipal, 
incentivara: 

I - a difusao, por intermedio dos meios de comunicacao de massa, em espacos 
nobres, de programas e campanhas educativas, e de informacoes acerca de temas 
relacionados ao meio ambiente; 

II - a ampla participacao da escola, da universidade e de organizacoes nao-
governamentais na formulacao e execueao de programas e atividades vinculadas a 
educacao ambiental nao-formal; 

III - a participacao de empresas publicas e privadas no desenvolvimento de 
programas de educacao ambiental em parceria com a escola, a universidade e as 
organizacoes nao-governamentais; 

IV - a sensibilizacao da sociedade para a importancia das unidades de 
conservacao; 

V - a sensibilizacao ambiental das populacoes tradicionais ligadas as unidades 
de conservacao; 

VI - a sensibilizacao ambiental dos agricultores; 
VII - o ecoturismo. 

CAPITULO III 
DAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EXECUCAO DA POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL 

Art. 14. A coordenacao da Politica Nacional de Educacao Ambiental ficara a 
cargo de um orgao gestor, na forma definida pela regulamentacao desta Lei. 

Art. 15. Sao atribuicoes do orgao gestor: 
I - definlcao de diretrizes para implementacao em ambito nacional; 
II - articulacao, coordenacao e supervisao de pianos, programas e projetos na 

area de educacao ambiental, em ambito nacional; 
III - participacao na negociacao de financiamentos a pianos, programas e 

projetos na area de educacao ambiental. 
Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios, na esfera de sua 

competencia e nas areas de sua jurisdicao, definirao diretrizes, normas e criterios para a 
educacao ambiental, respeitados os principios e objetivos da Politica Nacional de 
Educacao Ambiental. 

Art. 17. A eleicao de pianos e programas, para tins de alocacao de recursos 
publicos vinculados a Politica Nacional de Educacao Ambiental, deve ser realizada 
levando-se em conta os seguintes criterios: 

I - conformidade com os principios, objetivos e diretrizes da Politica Nacional 
de Educacao Ambiental; 

I I - prioridade dos orgaos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de 
Educacao; 
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III - econotnicidade, medida pela relacao entre a magnitude dos recursos a 
alocar e o retomo social propiciado pelo piano ou programa proposto. 

Paragrafo unico. Na eleicao a que se refere ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput deste artigo, devem ser 
contemplados, de forma equitativa, os pianos, programas e projetos das diferentes 
regioes do Pais. 
Art. 18. (VETADO) 

Art. 19. Os programas de assistencia tecnica e financeira relativos a meio 
ambiente e educacao, em niveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos as 
acoes de educacao ambiental. 

CAPITULO IV 
DISPOSICOES FINAIS 

Art. 20. O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias de 
sua publicaeao, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional 
de Educacao. 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao. 
Brasilia, 27 de abril de 1999; 178a da Independencia e 11 l f i da Republica. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renato Souza 

Jose Sarney Filho 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 28.4.1999. 
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ANEXO 2 

QUESTIONARIO APLICADO AOS DOCENTES DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 

Sr.(a) Professor (a), 

Como aluna do curso de Licenciatura em Geografia do CFP/UFCG, estou 

desenvolvendo o Trabalho de Conciusao de Curso sob a orientaeao da ProfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Df. Maria 

Luiza Schwarz. 

Para fundamentar nossa pesquisa, necessitamos de algumas informacoes que 

apenas o (a) senhor (a) possui. 

Elaboramos um questionario pratieo e esperamos contar com sua colaboracao, 

para que devolva o mais breve possivel, uma vez que este e extremamente importante 

para o inicio de nossa analise. 

Este instrumento nao tem nenhum objetivo de avaliar a sua atuacao. Todas as 

informacSes serao mantidas em sigilo. Nao e necessaria nenhuma identificaeao pessoal. 

Desde ja, obrigada pela sua colaboracao! 

QUESTIONARIO PARA LEVANTAMENTO DAS CONCEPCOES DOS 

PROFESSORES SOBRE A EDUCACAO AMBIENTAL 

1. Elementos de identificaeao do entrevistado: 

1. a) Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 

1. b) Idade: 

2. A concepcao sobre Educacao Ambiental e Meio Ambiente: 

2. a) Quando falamos em Educacao Ambiental, o que vem primeiramente em sua 

mente? Defina em 3 palavras e justifique. 

Palavra JUSTIFICATIVA 

2. b) Quando falamos em Meio Ambiente, o que vem primeiramente em sua mente? 

Defina em 3 palavras e justifique. 

Palavra JUSTIFICATIVA 
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3. Formacao academica; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. a) Qual a sua formacao? 

3. b) Quanto a questao ambiental, ja fez algum curso especifico na area? Qual? 

3. c) Ha quanto tempo voce atua como professor? 

3. d) Qual (is) disciplina (as) voce leciona atualmente? 

3. e) Voce participou recentemente (nos ultimos 3 anos) de cursos, Congressos, 

Simposios ou Seminarios voltados para a EA? 

( ) Sim, quantos? 

( )Nao,porque? 

4. A concepcao sobre a importancia das questoes ambientais e da Educacao 

Ambiental na formacao de professores: 

4. a) Voce acha importante a insereao da EA nos cursos de formacao de professores? 

( ) Sim ou ( ) nao, justifique. 

4. b) E para a formacao do professor de Geografia, voce acha importante? 

( ) Sim ou ( ) nao, justifique. 

5. O trabalho e a metodologia desenvolvida nas aulas relacionadas a questao 

ambiental e a EA: 

5. a) Voce tem trabalhado ou trabalha a tematica ambiental (temas e conteudos 

relacionados as questoes ambientais) nas suas praticas de ensino? 

( ) Sim ou ( ) Nao 

Se sim, de que forma? 

5. b) De que forma voce desenvolve a EA com seus alunos? 

( ) com a insereao da tematica ambiental atraves dos conteudos das disciplinas; 
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( ) sob a forma de projetos; 

( ) sob a forma de uma disciplina especifica; 

( ) outros; 

( ) nao desenvolve. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. O curso da oportunidade para que os docentes desenvolvam a EA: 

6. a) O curso que voce trabalha promove atividades relacionadas a EA? 

( ) Sim ou ( ) Nao 

7. Conhecimento sobre a PNEA (Politica Nacional de Educacao Ambiental): 

7. a) Voce tem conhecimento sobre a PNEA? 

Sim ( ) ou Nao ( ) 

Mais uma vez, muito obrigada! 

Sandra Verissimo da Silva 

Maria Luiza Schwarz (orientadora) 

Data de realizacao do questionario: / /2012. 
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Anexo 3 

QUESTIONARIO APLICADO AOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 

Caro cstudantc, 

Este questionario faz parte de minha pesquisa, no eurso de Licenciatura em 

Geografia no CFP/UFCG. 

Nao tem o objetivo de avaliar o aluno, o professor, nem o curso. A finalidade e a 

obteneao de dados para a elaboraeao de minha monografia referente a Educacao 

Ambiental na formafao do professor. 

Suas informaeoes sao de extrema importancia para meu estudo e serao mantidas 

em sigilo. Portanto, nao e necessaria nenliuma identificaeao pessoal. 

Desde ja, obrigada pela sua colaboracao! 

QUESTIONARIO PARA LEVANTAMENTO DAS CONCEPCOES DOS 

ALUNOS SOBRE A EDUCACAO AMBIENTAL 

1. Elementos de identificaeao do entrevistado: 

1. a) Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 

1. b) Idade: 

2. A concepcao sobre Educacao Ambiental e Meio Ambiente: 

2. a) Quando falamos em Educa9§o Ambiental, o que vem primeiramente em sua 

mente? Defina em 3 palavras e justifique. 

Palavra JUSTIFICATIVA 

2. b) Quando falamos em Meio Ambiente, o que vem primeiramente em sua mente? 

Defina em 3 palavras e justifique. 

Palavra JUSTIFICATIVA 
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2. c) O conhecimento que voce detem sobre a questao ambiental voce acha que foi 

adquirido durante o seu ensino medio ou durante a sua graduacao? 

( ) ensino medio ( ) graduacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. O curso: 

3. a) Voce teve a oportunidade de estudar a Educacao Ambiental durante seu curso? 

Sim ( ) ou Nao ( ) 

Se sim, de que forma? 

3. b) Voce acha importante a insereao da EA nos cursos de formacao de professores? 

Sim ( ) ou Nao ( ) 

Justifique 

3. c) E para a formacao do professor de Geografia, voce acha importante? 

Sim ( ) ou Nao ( ) 

Justifique 

4. Conhecimento sobre a PNEA (Politica Nacional de Educacao Ambiental): 

4. a) Voce tem conhecimento sobre a PNEA? 

Sim ( ) ou Nao ( ) 

5. Perspectivas quanto a pratica da EA (Educacao Ambiental): 

5. a) Voce se considera preparado para trabalhar com a EA nas suas praticas de ensino? 

Sim ( ) ou Nao ( ) 

5. b) Se sim, voce deve a formacao que obteve durante o curso? Por que? 

5. c) Se nao, por que? 

5. d) Quando voce estiver lecionando, como voce desenvolveria a EA nas suas praticas 

de ensino? 

( ) a insereao da tematica ambiental atraves dos conteudos das disciplinas; 
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( ) sob forma de projetos; 

( ) sob a forma de uma disciplina especifica; 

( ) nao desenvolveria. 

Mais uma vez, muito obrigada! 

Sandra Verissimo da Silva 

Maria Luiza Schwarz (orientadora) 

Data de realizacao do questionario: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  /2012. 


