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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A educacao ambiental tem sido um tema transversal bastante discutido e implementado dentro 

do curriculo escolar, contribuindo para desenvolver uma consciencia critica em torao dos 

problemas ambientais vivenciados dentro do contexto da comunidade escolar. Neste sentido, 

trabalhar o tema lixo no contexto da educacao ambiental, contribuira para a construcao de 

competencias e habilidades necessarias para a aprendizagem dos conceitos cientificos em 

articulacao com as questoes ambientais, na tentativa de encontrar solucoes para os problemas 

vivenciados no contexto sociocultural do aluno. Este trabalho de pesquisa tem como objetivo 

construir uma proposta de ensino para trabalhar o tema gerador lixo numa perspectiva 

interdisciplinar utilizando a pedagogia de ensino por projeto numa escola publica da cidade de 

Barra de Santa Rosa - PB. Trata-se de uma pesquisa-acao de natureza qualitativa. O publico 

alvo foram 25 alunos do ensino medio. Como instrumento de coleta de dados foram aplicados 

questionarios direcionados aos alunos, seus familiares e administracao publica municipal. Os 

resultados parciais deste trabalho revelam que os alunos percebem a relacao entre bem estar 

ambiental e rendimento escolar, contudo nao apresentam atitudes condicentes com essa 

percepcao. Com rela9ao as aulas os alunos mostraram interesse nas aulas de filosofia com 

temas sobre etica ambiental e sociedade, e nas aulas de quimica a abordagem sobre o tema 

ambiental e a pratica de obten9ao de um plastico ecologico. 

Palavras chaves: Lixo, Cidadania, Educa9ao ambiental. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Environmental education has been a cross-cutting topic that has been widely discussed and 

implemented within the school curriculum, contributing to develop a critical awareness of the 

environmental problems experienced within the context of the school community. In this 

sense, working on the theme of waste in the context of environmental education will 

contribute to the construction of skills and abilities necessary to learn scientific concepts in 

articulation with environmental issues, in an attempt to find solutions to the problems 

experienced in the socio-cultural context of the student. This research aims to build a teaching 

proposal to work on the topic of waste generation in an interdisciplinary perspective using the 

pedagogy of teaching by project in a public school in the city of Barra de Santa Rosa - PB. 

This is an action research of a qualitative nature. The target audience was 25 high school 

students. As a data collection instmment, questionnaires were applied to students, their 

families and municipal public administration. The partial results of this work reveal that 

students perceive the relationship between environmental well-being and school performance, 

however, they do not present attitudes that are consistent with this perception. Regarding the 

classes, the students showed an interest in philosophy classes with topics on environmental 

ethics and society, and in the classes of chemistry the approach on the environmental theme 

and the practice of obtaining an ecological plastic. 

Keywords: Garbage, Citizenry, Environmental education. 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Crescimento populacional causa alguns problemas relacionados ao meio ambiente, 

como por exemplo, o consumo excessivo de bens e materials, que por sua vez aumentam a 

producao de lixo e de residuos onde muitas vezes sao descartados de forma inadequada, 

ocasionando um quadro dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA degrada9ao ambiental (BRASIL, ICMBio, 2014). 

Segundo Fiorillo (2013), lixo e definido como todo material considerado nao 

aproveitavel ou indesejado, ja os residuos sao sobras ou restos do processo produtivo ou de 

consumo, que tem valor e podem ser reutilizados ou reciclados. Os residuos por sua vez 

podem ser classificados em residuos solidos e liquidos. Residuos solidos sao todo tipo de 

sobras ou restos de origem domestica, comercial ou industrial no estado solido, por exemplo, 

os residuos gerados em nossas residencias como papel, plastico, vidro, restos de alimentos, 

etc., enquanto que os residuos liquidos sao as sobras ou restos no estado liquido, como oleo 

de fritura, restos de tintas, oleos lubrificantes, etc. ^ 

O descarte incorreto desses materials sao uma das principals causas da poluicao do 52 

solo decorrentes principalmente dos acumulos de embalagens de plastico, papel, metais e de 

produtos quimicos, o que torna necessario que algumas medidas de prote9ao ao meio 

ambiente sejam tomadas para que o lan9amento desses residuos no meio nao aconte9a de 

forma que sejamos prejudicados. 

Para garantir que o meio ambiente seja preservado, medidas como o gerenciamento 

dos residuos solidos sao tomadas, o que consiste num conjunto de a96es, diretas ou indiretas 

envolvendo etapas de coleta, transporte, tratamento e destina9ao final ambientalmente correta 

dos residuos solidos e dos rejeitos (lixo). Para que todas essas etapas sejam cumpridas os 

municipios devem seguir o piano national de residuos solidos (PNRS, 2011). 

Alem da administra9ao integrada dos residuos atraves do PNRS, existe o Piano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos (PMGIRS), onde se aponta para 

a necessidade da reducao, reut iliza9ao e reciclagem dos residuos gerados no municipio 

(PNRS, 2011). 

Mas como podemos gerenciar os residuos e os rejeitos produzidos em nossas casas? 

Em geral nao se questiona o que se faz com o lixo depois que o mesmo e coletado das nossas 

residencias. As pessoas nao conseguem se questionar sobre a destina9ao, impactos 

socioambientais e, principalmente, sobre a con t ribui9ao que cada municipio pode dar desde a 
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separacao, de acordo com a natureza do residuo, ate a possibilidade de reaproveitamento e 

reciclagem do lixo produzido. 

A Lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos, dispoe sobre 

seus principios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas a gestao 

integrada e ao gerenciamento de residuos solidos, estabelecendo prazos para algumas acoes 

tais como a eliminacao de lixoes e a consequente disposicao final ambientalmente adequada 

dos rejeitos. O prazo limite foi inicialmente agosto de 2014 (PNRS, 2011), contudo mais da 

metade dos municipios brasileiros nao havia eliminado seus lixoes ate essa data. Essa lei foi 

prorrogada para as capitals e municipios da regiao metropolitana,onde terao ate 31 de julho de 

2018 para acabar com os lixoes. Os municipios de fronteira e os que contam com mais de 100 

mil habitantes, com base no Censo de 2010, terao um ano a mais para implementar os aterros 

sanitarios. As cidades que tem entre 50 e 100 mil habitantes terao prazo ate 31 de julho de 

2020. Ja o prazo para os municipios com menos de 50 mil habitantes sera ate 31 de julho de 

2021, sendo que muitos municipios ainda nao sinalizaram com acoes praticas para o 

cumprimento desses prazos ate esse momento, ficando cada dia mais preocupante a questao 

dos lixoes em algumas cidades, como e o caso dos municipios de Cuite e Barra de Santa 

Rosa, no interior do Estado da Paraiba. 

Mas qual e o papel da escola dentro desse cenario? Qual e o papel dos professores? 

Dos alunos e seus familiares? 
Segundo Oliveira e Araujo (2010, p. 100), a familia e considerada a primeira 

agenda educacional do ser humano e e responsavel, principalmente, pela 

forma com que o sujeito se relaciona com o mundo, a partir de sua 

localizacao na estrutura social. 

Educacao e escola tem uma relacao estreita, apesar de esta nao configurar uma relacao 

de dependencia, pois ha uma distincao entre a educacao escolar e a educacao que ocorre fora 

da escola. De acordo com Guzzo (1990), o sentido etimologico da palavra educar significa 

promover, assegurar o desenvolvimento de capacidades fisicas, intelectuais e morais, sendo 

que, de forma geral, tal tarefa tem sido de responsabilidade dos pais. 

Junto a diretores e professores percebe-se, tambem, a pouca tendencia da escola para 

buscar uma parceria. E interessante observar a colocacao acerca do posicionamento 

contraditorio dos diretores e professores que, por um lado, "acusaram os pais de falta de 

compreensao ou aceitacao dos problemas das criancas, e o pouco retorno de seus esforcos 

para ajuda-los" (Hernandez, 1995, p. 107), mas, por outro lado, sentem-se invadidos pela 

presenca dos pais, pois consideram que os pais nao sabem participar com uma relacao de 
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colaboracao, mas sim de cobranca, uma vez que nao entendem do processo de ensino-

aprendizagem. 

Diante do exposto pelos autores citados acima, vemos que essa relacao entre escola, 

professores, alunos e familiares, tem um papel fundamental no processo de ensino 

aprendizagem, pois a escola tem que oferecer boas condicoes de trabalho. Ja os professores 

auxiliam no aprendizado, onde os alunos dever cumprir com os seus deveres como estudantes 

e os pais orientar os filhos em casa e tambem participar mais do ambiente escolar. 

Neste sentido e importante refletir sobre o papel dos diferentes personagens dentro 

desse contexto. Nas escolas, devemos nos atentar para um problema importante que e a 

necessidade de conscientizacao atraves da educacao ambiental, para que formas de descarte 

corretas sejam adotadas pela comunidade escolar como uma atitude coletiva que faz parte de 

uma postura da propria comunidade, uma politica da escola. Contudo o que testemunhamos e 

o que ocorre com outros predios publicos e comunidades, o lixo e coletado pela prefeitura e 

enviado para destinacao final no lixao municipal. 

No caso de Barra de Santa Rosa, 100% dos domicilios urbanos sao atendidos pela 

coleta de lixo, de responsabilidade da prefeitura, sendo a destinacao final o lixao municipal. A 

quantidade media de residuos gerados segundo a Secretaria de Infraestmtura Municipal 

(SEINFRA) e de 4,5 toneladas por dia. Mas a partir da problematica desse descarte e de envio 

para os lixoes, surge a preocupacao de como estao as condicoes desses lixoes, uma vez que 

nestes locais existem fontes de transmissao de doencas para as pessoas que ali frequentam, 

contaminacao do solo e possivel contaminacao de recursos hidricos. 

Ainda ha em nosso pais um mau gerenciamento dos residuos solidos municipals, o 

qual afeta a saude da populacao e tambem o meio ambiente, contribuindo para uma ma 

qualidade de vida nas grandes e pequenas cidades. Basta ver a questao do surto de 

chikungunya, zika virus e dengue que sao transmitidos pelo mosquitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aedes aegypti cuja 

proliferacao se da no aciimulo de agua em recipientes presentes no lixo deixado nas calcadas 

ou ate mesmo nos lixoes a ceu aberto. Trata-se de uma questao nao apenas de educacao e 

cidadania, mas de gestao publica. 

Dessa forma, considerando que o ensino nao cumpre mais uma funcao propedeutica, e 

sim o compromisso de preparar o aluno para a vida, qualificar para a cidadania e capacitar 

para o aprendizado permanente, somos, enquanto docentes, convidados a nos posicionar 

diante de tal realidade como agentes de transformacao juntos aos nossos alunos, propondo 

ideias, acoes, construindo atitudes e promovendo mudancas culturais, socials e politicas, nas 
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familias e na escola, para que toda a populacao seja esclarecida dos seus direitos, deveres e 

tambem sejam conscientes de suas acoes. 

A problematica ambiental, como decorrencia da crise de civilizacao, coloca a 

necessidade de formar uma consciencia a respeito de suas causas e suas vias de resolucao. Isto 

passa por um processo educativo que abarca desde a formulacao de imaginarios coletivos ate 

a formacao de novas capacidades tecnicas, profissionais e eticas (SANTOS e SCHNETZLER, 

2003), desde a reorientaifao dos valores que guiam o comportamento dos humanos para a 

natureza, ate a elabora9ao de novas teorias sobre as redoes ambientais de produ9ao e 

reprodu9ao social (LEFF, 2012). 
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2. J U S T I F I C A T I V A 

No ambiente escolar pode-se perceber que existe uma grande producao de residuos por 

dia, tanto de residuos organicos como de residuos inorganicos e os alunos da escola campo de 

pesquisa apresentam atitudes totalmente descomprometidas com o descarte do lixo produzido 

por eles mesmos e pela escola. Esse mesmo comportamento pode ser observado em suas 

respectivas familias, o que aponta para a falta de educacao socioambiental e de atitudes 

criticas sobre a realidade. A consequencia de tal deficiencia na formacao do aluno e a ma-

preparacao para a vida, sendo incapaz de exercer sua cidadania de acordo com o que e 

previsto nos PCN para a escola de Educacao Basica (BRASIL, 2002). 

A principal dificuldade na definicao das populacoes expostas aos efeitos diretos ou 

indiretos do gerenciamento inadequado dos residuos solidos municipais esta no fato de os 

sistemas de informacao e monitoramento sobre saude e meio ambiente nao contemplarem, em 

geral, o aspecto coletivo das populacoes, nao dispondo de dados epidemiologicos suficientes e 

confiaveis. Existem poucos estudos epidemiologicos sobre a saude dos trabalhadores dos 

sistemas de gerenciamento de residuos solidos municipais, mesmo nos paises desenvolvidos 

(AN et al., 1999). Apesar disso, algumas populacoes podem ser identificadas como 

suscetiveis de serein afetadas pelas questoes ambientais, com reducao da qualidade de vida e 

ampliacao dos problemas de saude. Pode-se observar que nao e so nas pequenas cidades que 

temos problemas com o aumento do lixo e a forma de descarte, isso e uma questao que se 

observa em todos os lugares, principalmente nos grandes centros urbanos. 

Como mostra AN et al (1999), o mundo vivencia um grande problema com o aumento 

crescente dos residuos gerados e no modo de gerenciamento dos mesmos. Leite (2005) afirma 

que nas decadas de 1940 e 1950, ja existia um consumo importante de produtos descartaveis e 

a utilizacao de materiais artificiais, o que ocasiona mais residuos gerados pela populacao. 
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O B J E T I V O S 

3.1. G E R A L 

> Construir uma proposta de ensino para trabalhar o tema gerador lixo mvma 

perspectiva interdisciplinar em uma escola publica da cidade de Barra de Santa 

Rosa-PB. 

3.2. ESPEC1FICOS 

> Diagnosticar quais as concepcoes previas que os alunos apresentam sobre a 

producao de lixo na escola e nas residencias; 

> Buscar estabelecer as relacoes entre as diferentes disciplinas no processo de 

construcao do saber e compreensao da realidade; 

> Trabalhar os conteudos conceituais em cada componente curricular; 

> Desenvolver competencias e habilidades para a construcao de conceitos 

cientificos e a conscientizacao sobre o problema do lixo 

> Construir uma dinamica de interacao entre os agentes formadores nesse 

processo, professor, gestao escolar, politicos e sociedade. 
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4. R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

4.1. A FUNCAO DO ENSINO MEDIO 

O sistema educacional tem imposto aos alunos um ensino traditional, tanto em funcao 

dos metodos adotados, quanto da configuracao fisica dos espacos e das condicoes de 

aprendizado. Estas, em parte, refletem a pouca participa9ao do estudante, ou mesmo do 

professor, na definicao das atividades fonnativas. As perspectivas professional, social ou 

pessoal dos alunos nao fazem parte das preocupacoes escolares; os problemas e desafios da 

comunidade, da cidade, do pais ou do mundo recebem apenas atencao marginal no ensino 

medio (BRASIL, 2002). 

A funcao do ensino medio nao e concluir a etapa da educacao basica, mas sim fazer 

com que os alunos saiam do ensino medio com a visao do seu papel de cidadao, tomando 

consciencia dos seus diretos e cumprindo os seus deveres perante a sociedade, considerando 

que cidadania se refere a participacao dos individuos na sociedade, tornando-se necessario sua 

participa9ao e busca de informa9des sobre os problemas sociais. 

O Ensino Medio e inteipretado como parte da educacao basica visando "a formacao ^ • 

geral e etica do educando, bem como o desenvolvimento de sua autonomia 

intelectual e formacao para a cidadania." (CLEBSCH ; MORS, 2004, p.342). j _ 

Com tudo isso, apesar de ser perfeitamente possivel, ainda nao se consolidou na 

maioria das escolas, onde a caracteristica principal do ensino de quimica, por exemplo, e 

C 

constituida de meras aulas expositivas que resultam em aplica9ao direta de formulas, 

deixando completamente de lado a forma9ao critica ou que o aluno cliegue as suas proprias 

conclusoes acerca de detenninados conhecimentos. 

4.2. O PAPEL DA ESCOLA NA FORMACAO DA CIDADANIA 

A escola tem um papel importante na vida da popula9ao de uma cidade, na 

transforma9ao da qualidade que se procura promover, na forma9ao dos jovens que por sua vez 

conviverao com mudan9as quantitativas e qualitativas, decorrentes de processos sociais e 

culturais mais amplos, que precisam ser considerados e compreendidos. 

Dessa forma, torna-se importante que a escola, promova a contextualiza9§o dos 

conteudos buscando vincular o ensino com a vida do aluno, bem como trabalhar as suas 

potencialidades (DEMO, 1988), levando-se em conta as ideias dos alunos e oferecendo-se 
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condicoes para que se criem solucoes para os problemas colocados e que, de fato, possa 

propiciar a participacao deles no processo educational em direcao a construcao de sua 

cidadania, uma vez que, dessa forma, havera uma identificacao cultural e, consequentemente, 

a integracao a escola. 

O resultado dessa formacao e conscientizar o cidadao quanto aos seus deveres na 

soiedade, no que se refere ao compromisso de cooperacao e co-responsabilidade social. 

Portanto, a educacao precisa tambem desenvolver no individuo o interesse pelos assuntos 

comunitarios, de forma que ele assuma uma postura de comprometimento com a busca 

conjunta de solucao para os problemas existentes. Educacao para a cidadania e sobretudo 

desenvolvimento de valores eticos de compromisso para com a sociedade (SANTOS e 

SCHNETZLER, 2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. A R E L A C A O ENTRE DISCIPLINAS E AREAS DO CONHECIMENTO E 

SUA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PENSAMENTO CRITICO 

Uma articulacao interdisciplinar, entre as diversas areas do conhecimento, nao deveria 

ser vista simplesmente como um produto novo, a ser apresentado a escola, pois, sob certos 

aspectos, e uma divida antiga que se tem com o aluno (BRASIL, 2002). Por exemplo, quando 

na Biologia se fala da decomposicao da materia organica atraves de um processo de 

compostagem, na Quimica se fala do consumo de Polietileno Tereftalato (PET) pela 

populacao e da duracao que esse material passa para se decompor na natureza e na Fisica dos 

materiais eletronicos que utilizamos constantemente e como eles podem ser reaproveitados. 

Sao tratados em contextos tao distintos esses temas, que o aluno nao consegue fazer conexao 

entre as diferentes disciplinas, podendo ter dificuldades para fazer relacao com um tema 

central. Desta forma, nos como professores temos que trabalhar esses temas interdisciplinares, 

facilitando o entendimento dos alunos. 

A articulacao entre as areas se da justamente para nao haver mais essa separacao entre 

os assuntos e o tema central em estudo. Para isso acontecer deve haver uma articulacao entre 

as diversas disciplinas, com o objetivo de facilitar o entendimento dos alunos. So em parte 

essa integracao de metas formativas exige, para sua realizacao, projetos interdisciplinares, 

concentrados em determinados periodos, nos quais diferentes disciplinas tratem ao mesmo 

tempo de temas afins ao tema central (BRASIL, 2002). 
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4.3.1. MULTIDISCIPLINARIDADE 

A rela9ao multidisciplinar entre componentes curriculares distintas consiste na 

justaposi9ao das disciplinas e sua natureza e essencialmente aditiva, nao integrativa de fato. 

Pode-se dizer que a justaposi9ao e mais do que colocar lado a lado, pois o que se busca e a 

aproxima9ao das disciplinas e o compartilhamento das informa96es. 

Recorre-se a informa96es de varias materias para estudar um determinado elemento, 

sem a preocupa9ao de interligar as disciplinas entre si. Assim, ao analisar uma pintura 

renascentista, podemos usar dados vindos da Historia, da Quimica e da Educa9ao Artistica. A 

Historia conta, por exemplo, quando foi o periodo chamado Renascimento. A Quimica 

descreve a composi9ao do material usado na pintura. A Educa9ao Artistica lida com seus 

aspectos esteticos — as cores usadas, a disposi9ao dos elementos na tela e dai por diante 

(GIRARDELLI, 2007). 

4.3.2. INTERDISCIPLINAR1DADE 

O ensino baseado na interdisciplinaridade proporciona uma aprendizagem muito mais j ^ J 

estruturada e rica, pois os conceitos estao organizados em torno de unidades mais globais, de 

estnituras conceituais e metodologicas compartilhadas por varias disciplinas (GIRARDELLI, 

2007). QQ I 

O interdisciplinar, por sua vez, consiste na coopera9ao entre as disciplinas e sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(3  

natureza e integrativa. Sendo assim a interdisciplinaridade visa a mutiia integra9ao de ^ 

conceitos, metodos e dados em conjuntos mais vastos, repercutindo na organiza9ao do ensino ^ 

e da pesquisa por todos que participam. 

E importante enfatizar que a interdisciplinaridade supoe um eixo integrador, que pode 

ser o objeto de conhecimento, um projeto de investiga9ao, um piano de interven9ao. Nesse 

sentido ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a aten9ao 

de mais de um olhar, talvez varios. Explica9ao, compreensao, interven9ao sao processos que 

requerem um conhecimento que vai alem da descri9ao da realidade mobiliza competencias 

cognitivas para deduzir, tirar inferencias ou fazer previsoes a partir do fato observado 

(BRASIL, 2002). 
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4.3.3. TRANSDISCIPLINARIDADE 

A transdisciplinaridade e um enfoque pluralista do conhecimento que tem como 

objetivo, atraves da articulacao entre as inumeras faces de compreensao do mundo, alcancar a 

unificacSo do saber. Assim, unem-se as mais variadas disciplinas para que se tome possivel 

um exercicio mais amplo da cognicao humana. 

A cooperacao entre as varias materias e tanta, que nao da mais para separa-las: acaba 

surgindo uma nova "macrodisciplina" (GIRARDELLI, 2007). 

O transdisciplinar sendo consideravelmente maior no acumulo de conhecimento, 

consiste na tentativa de ir alem das disciplinas e sua indole e transgressiva, levando a quebra 

das barreiras disciplinares e a desobediencia as regras impostas pelas diferentes disciplinas. 

4.3.4. O PENSAMENTO COMPLEXO 

O pensamento complexo e um proposito da transdisciplinaridade, tratando de uma 

nova maneira de perceber as suas atitudes e pensar nas mudancas que podem serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mtas no 

ambito escolar. 

No pensamento complexo temos que ter sempre em mente uma visao de toda a 

situacao, como fala Morin. Esse isolamento levou a uma dupla visao de mundo: de um lado, o 

mundo de objetos submetidos a observacoes, experimentacoes, manipulacoes (a ciencia e a 

pesquisa objetiva); de outro lado, o mundo de sujeitos que questionam os problemas da 

existencia, de consciencia, de comunicacao, de destino (a filosofia e a pesquisa reflexiva) 

(MORIN, 2000). 

No senso comum, ou mesmo em diferentes dominios cientificos, ha a ideia de que 

complexo e aquilo que e complicado, o que acaba por simplificar e reduzir o sentido do termo 

complexo usado por Morin. Segundo o autor, complexo significa o que foi tecido junto; de 

fato, ha complexidade quando elementos diferentes sao inseparaveis constitutivos do todo 

(como o economico, o politico, o sociologico, o psicologico, o afetivo, o mitologico), e ha um 

tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu 

contexto, as partes em si. Por isso a complexidade e a uniao entre a unidade e a multiplicidade 

(MORIN, 2000). 

O pensamento complexo, por consequencia, e uma estrategia ou uma forma do 

pensamento, que tem uma intencao globalizadora dos fendmenos, mas que, ao mesmo tempo, 

reconhece a especificidade das partes. 
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4.4. CONCEPCOES PEDAGOGICAS TRADICIONAIS E TENDENCIAS 

RECENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos ultimos quarenta anos, o Ensino das Ciencias tem sido visto sob diferentes 

perspectivas caracterizando fonnas de ver e pensar o processo ensino-aprendizagem da 

ciencia e por seguinte o ensino de quimica. Se apresentara aqui as quatro principais 

perspectivas de ensino de ciencias que decorrem e se justificam a partir de bases filosoficas 

diferentes. 

Como se sabe, na orientacao do ensino por aquisicao conceptual e, em particular no 

Ensino Por Transmissao (EPT), presume-se que o professor transmiti ideias pensadas por si 

proprio ou por outros (conteudos) ao aluno, que armazena sequencialmente na sua mente 

(receptaculo). Ou seja, o professor "da a li9ao", os alunos armazenam e reproduzem a 

informa9ao, uma visao claramente objetivista e instrumental do conhecimento e uma 

perspectiva behaviorista da aprendizagem. O EPT e radical, pois no pressuposto 

epistemologico da exterioridade dos conhecimentos em reIa9ao ao aluno, se tem a ideia de 

que para aprender basta ouvir com aten9ao (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 1999). ~ < 

O 

Partindo desse pressuposto, o Ensino Por Descoberta (EPD), deve proporcionar 

alternativas e resultados para percep9ao do aprendiz, com redoes e similaridades entre ideias 

que nao foram previamente reconhecidas. Dessa forma, o aluno tem oportunidade de ver o 

mesmo topico mais de uma vez, em diferentes niveis de profundidade e em diferentes modos pQ 

de representa9ao (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 1999). ^ 

O Ensino para Mudanca Conceitual (EMC), buscar contribuir para ressignificar os 

conceitos, de procurar compreender algumas das dificuldades que tal mudanca exige e de 

explorar possiveis estrategias de ensino para ajudar os alunos a levar a cabo tal mudanca. O 

EMC nao visa apenas a altera9ao ou substitui9ao de um dado conceito mas sim a 

transfonna9ao de estruturas conceptuais e, assim sendo, que os alunos reorganizem seus 

conceitos de um modo qualitativamente diferente. Ja nao se aceita a ideia de um sujeito pre-

constituido, mas um sujeito a constituir se, que se auto regula e auto transforma a medida que 

reconstroi e transforma os seus conceitos, que tenta mudar seu modo de observar e pensar os 

fenomenos. O aluno passa a estar agora supostamente em condi96es de desenvolver novas 

atitudes a respeito dos seus proprios conceitos num dialogo entre o anterior (suas ideias 

previas) e o presente (conceitos cientificos a aprender), atitudes que, espera-se, que o ajudem 
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na passagem sempre problematica entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento 

cientifico (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 1999). 

A reflexao que tem vindo a ser feita em escala international sobre as fmalidades da 

educacao em ciencia, em particular para os que nao seguem estudos superiores, levou ao 

surgimento de perspectivas de ensino das ciencias cujo objetivo primordial e a compreensao 

da ciencia, da tecnologia, do ambiente, das relacoes entre umas e outras e das suas 

implicacoes sociais, e ainda de que modo os conhecimentos sociais se repercutem nos objetos 

de estudo da ciencia e da tecnologia. O aqui designado Ensino por Pesquisa (EPP) e um 

exemplo. Trata-se de ir mais alem do que objetivos centrados nos conteudos e processos da 

ciencia marcados por epistemologias interaalistas, trata-se sim de ir ao encontro de objetivos 

educacionais no sentido do desenvolvimento pessoal e social dos alunos e em que os 

conteudos e processos deixam de ser fins para serem meios de encontrar respostas possiveis 

sobre questoes que ganharam sentido (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 1999). 

E importante que esta visao nao seja estatica e que cada uma das quatro perspectivas 

nao seja vista de forma isolada das restantes, mas enquadrada por todo um movimento 

evolutivo, ora gradual, ora de ruptura (CACHAPUZ et. al. 2002). 

No nosso trabalho, tratamos de uma visao de Ensino Por Pesquisa ou Ensino Por 

Projeto como e mais conhecida essa modalidade de ensino, onde o aluno fica no centro do 

saber e nao so o professor como mediador do conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5. HABILIDADES, C O M P E T E N C E S , DISCIPLINAS E SEUS TEMAS 

ESTRUTURADORES 

Habilidade e o substantivo feminino que indica a qualidade de uma pessoa habil, que 

revela capacidade para fazer alguma coisa. O conceito de habilidade esta intimamente 

relacionado com a aptidao para cumprir uma tarefa especifica com um determinado nivel de 

destreza. 

Competencia e o substantivo feminino com origem no termo em latim competere, que 

significa uma aptidao para cumprir alguma tarefa ou funcao. Tambem e uma palavra usada 

como sinonimo de cultura, conhecimento e jurisdicao. 

Competencia e habilidade sao dois conceitos que estao relacionados. A habilidade e 

conseguir por em pratica as teorias e conceitos mentais que foram adquiridos, enquanto a 
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competencia e mais ampla e consiste na jun9ao e coordenapao de conhecimentos, atitudes e 

habilidades. 

Ainda que as disciplinas nao sejam sacrarios imutaveis do saber, nao haveria qualquer 

interesse em redefini-las ou fundi-las para objetivos educacionais. E preciso reconhecer o 

carater disciplinar do conhecimento e, ao mesmo tempo, orientar e organizar o aprendizado, 

de forma que cada disciplina, na especificidade de seu ensino, possa desenvolver 

competencias gerais. Ha nisso uma contradi9ao aparente, que e preciso discutir, pois 

especifico e geral sao adjetivos que se contrapoem, dando a impressao de que o ensino de 

cada disciplina nao possa servir aos objetivos gerais da educa9ao pretendida (BRASIL, 2002). 

Em determinados aspectos, a supera9ao dessa contradi9ao se da em termos de 

temas,designados como transversais, cujo tratamento transita por multiplas disciplinas; no 

entanto, nem todos os objetivos fonnativos podem ser traduzidos em temas. A forma mais 

direta e natural de se convocarem tematicas interdisciplinares e simplesmente examinar o 

objeto de estudo disciplinar em seu contexto real, nao fora dele. Por exemplo, sucata 

industrial ou detrito organico domestico, acumulados junto de um manancial, nao constituem 

apenas uma questao biologica, fisica, quimica; tampouco e apenas sociologica, ambiental, 

cultural, ou entao so etica e estetica - abarcam tudo isso e mais que isso (BRASIL, 2002). 

A aprendizagem de quimica, nessa perspectiva, facilita o desenvolvimento de 

competencias e habilidades e enfatiza situa96es problematicas reais de forma critica, 

pennitindo ao aluno desenvolver capacidades como interpretar e analisar dados, argumentar, 

tirar conclusoes, avaliar e tomar decisoes. Por exemplo, uma discussao sobre combustiveis em 

sala de aula pode envolver calculos termoquimicos que permitem obter e comparar a energia 

fornecida na queima de uma dada quantidade de combustivel. Entretanto, e possivel e 

recomendavel que se de uma abordagem mais abrangente a essa questao, discutindo-se 

aspectos como a origem e o meio de obten9ao dos combustiveis, sua disponibilidade na 

natureza, o custo da energia gerada, a quantidade de poluentes atmosfericos produzidos na 

queima de cada um deles, os efeitos desses poluentes sobre o ambiente e a saude humana, os 

meios eficazes para minimiza-los ou evita-los, a responsabilidade individual e social 

envolvida em decisoes dessa natureza e a viabilidade de outras fontes de energia menos 

poluentes (BRASIL, 2002). 
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4.6. A PEDAGOGIA DOS PROJETOS 

Tanto na escola quanto na vida, um projeto sempre rompe com o presente e imagina 

um futuro. Carregado de pianos e intencoes, vai desenhando aquilo que esta por vir.Se a 

escola deseja contribuir para a autonomia do aluno, e fundamental dar a eles oportunidades de 

situacoes para "aprender a fazer", aceitar desafios, tomar decisoes e realizar uma serie de 

acoes ordenadas para atingir sua meta. A Pedagogia dos Projetos possibilita a resolucao de 

problemas significativos ao aluno, indispensavel para a formacao da geracao atual 

(NOGUEIRA, 2008). 

Trabalhar com a dinamica de projetos parece nao ser mais algo tao fora do comum, 

pois as vantagens na maioria das vezes e vista logo, mas ainda existe professores que nao 

trabalha com essa tematica no processo educational. 

Imaginemos um projeto sobre "meio ambiente" em que alguns alunos se interessem 

em descobrir e investigar todas as possiveis formas de poluicao. Ja um outro grupo prefere 

realizar uma pesquisa sobre as diferentes formas de reciclagem. Um terceiro grupo pode se 

interessar mais pela busca de dados e informa96es sobre o historico de uma cidade, que 

demonstre como ela era no passado e como se encontra atualmente, no tocante aos processos 

de degradacao da fauna e flora (NOGUEIRA, 2008). 

O conhecimento em rede permite que pessoas se liguem e religuem a todo momento, 

mediante troca de informacoes, experiencias, intera96es. Isto possibilita processos de 

aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. O conhecimento em rede ocorre a partir 

do respeito as diversidades presentes nos ambientes virtuais, constituido pela integra9ao de 

diferen9as culturais, sociais, politicas e religiosas, que necessitam ser reconhecidas e 

legitimadas. Trata-se da etica a se constituir na convivencia por meio da intera9ao. 

Na concepcao de conhecimento como rede de significados, nao se pensa em 

linearidade, ja que a palavra-chave e a ramificacao, bem como nao se concebe uma 

sequencia cartesiana de pre-requisitos e simplicidade/complexidade (NOGUEIRA, 

2008, p.43). 

Vivemos a dialetica do conhecimento de forma mais intensa, com o uso da tecnologia. 

Precisamos acompanhar as mudan9as ao ensinar e aprender. Depende de todos nos 

interagirmos com a tecnologia, de forma a contribuir no processo de aprendizagem dos 

alunos. O ambiente da escola, e fomentador de conhecimentos e pelo seu papel social, deve 

garantir que o ensino e estudo seja significativo para todos os envolvidos no processo 

educativo. Realmente, o professor e fundamental, para mediar e construir com seu aluno o 

conhecimento. 
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4.7. A URGENCIA DA EDUCACAO AMBIENTAL 

Para que as diretrizes do Piano National de Residuos Solidos - PNRS sejam 

obedecidas e as metas sejam alcancadas, sao necessarios ainda instrumentos e metodologias 

de sensibilizacao e mobilizacao capazes de influenciar os varios segmentos da sociedade, 

inclusive os profissionais da area e a populacao como um todo. Este papel de sensibilizacao e 

mobilizacao cabe a Educacao Ambiental. A Lei 9.795, da Politica National de Educacao 

Ambiental, estabelecida em 27 de abril de 1999, considera educacao ambiental como 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, essential a sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. A Politica National de Residuos Solidos, por sua vez, coloca a Educacao 

Ambiental como diretriz no seu Art.20, inciso IV, o que sinaliza a importancia deste quesito 

para a PNRS e para a elaboracao do Piano Nacional de Residuos Solidos, assim como, dos 

pianos decorrentes (PNRS, 2011). 

O desenvolvimento da cidadania e a formacao da consciencia ambiental tem na escola 

um local propicio para sua realizacao, atraves de um ensino ativo e participative (LEFF, 

2012, p. 257) aponta: "A educacao ambiental traz consigo uma nova pedagogia que surge da 

necessidade de orientar a educacao dentro do contexto social e na realidade ecologica e 

cultural onde se situam os sujeitos e atores do processo educativo". 

Para os alunos de qualquer serie e muito importante se trabalhar a educacao ambiental 

no ambito escolar, pois a medida que eles vao crescendo ja tem consciencia de todos os 

prejuizos que podem causar com a poluicao.Considerando a importancia da tematica 

ambiental para o desenvolvimento do senso critico e da construcao de um saber ambiental, a 

escola constitui um espaco que pode oferecer meios efetivos e praticos para que os educandos 

compreendam os fenomenos naturais e as relacoes entre as acoes humanas e a problematica 

ambiental (SILVA, 2016). 

Atualmente a degradacao ambiental e um dos grandes problemas que desafiam a 

humanidade. A poluicao e a agressao a natureza ja apresentam consequencias serias, inclusive 

ameacando a nossa propria sobrevivencia. Se nao for feito nada para ajudar a natureza a se 

recuperar, se continuara so poluindo como esta acontecendo hoje em dia. Porem, segundo 

alguns especialistas, esse e um quadro que ainda pode ser revertido, desde que se comece 

urgentemente a lutar pela preservacao da natureza e de nosso planeta. Para isso e muito 

importante que todos nos nos engajemos nesta luta, fazendo a nossa parte, realizando aquilo 
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que esta ao nosso alcance. Uma das principals maneiras de fazermos isso e atraves de uma 

educacao ambiental ativa e transformadora. Fazendo a nossa parte e conscientizando a todos 

para fazer o mesmo. 

Para muitos problemas ambientais, as solucoes sao de natureza tecnologica e exigem 

grandes recursos financeiros. Outras implicam decisao politica administrativa e de educacao, 

exigindo mudan9as radicals de atitudes frente ao meio ambiente. O cidadao deve ser levado a 

refletir sobre a qualidade e as fontes de sustentagao da propria vida e as atitudes que se faz ao 

decorrer do tempo, pois mesmo com toda situa9ao que esta o planeta hoje, toda a popula9ao 

fazendo a sua parte de forma consciente ainda da para reverter essa questao. 

Muitas vezes a popula9ao de uma cidade nem se dar conta,mas esta fazendo mal a si 

mesma com a poluicao, ao jogar o lixo em locais inadequados e com o passar do tempo esses 

impactos ficam mais fortes e podem ser claramente percebidos. 

Os impactos provocados pelos residuos solidos municipais podem estender-se para a 

popula9ao em geral, por meio da polui9ao e contamina9ao dos coipos d'agua e dos lencois 

subterraneos, direta ou indiretamente, dependendo do uso da agua e da absor9ao de material 

toxico ou contaminado. A popula9ao em geral esta ainda exposta ao consumo de carne de 

animais criados nos vazadouros e que podem ser causadores da transmissao de doen9as ao ser 

humano. Estima-se que mais de cinco milhoes de pessoas morrem por ano, no mundo inteiro, 

devido a enfennidades relacionadas com residuos (MACHADO; PRATA FILHO, 1999). 

Segundo Reigota (1994), a educa9ao ambiental, como perspectiva educativa, pode 

estar presente em todas as disciplinas. Sem impor limites para seus estudantes, tem carater de 

educa9ao permanente. Ela, por si so, nao resolvera os complexos problemas ambientais 

planetarios, mas pode influenciar decididamente para isso, ao formar cidadaos conscientes de 

seus direitos e deveres. 

Portanto a educa9ao ambiental pode ser vista em todas as esferas da sociedade, visto 

que a preserva9ao ao meio ambiente deve ser de responsabilidade de todos e principalmente 

dos governantes, por isso e que se tem muito a fazer sobre esse problema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.8.TIPOS DE RESIDUOS 

Segundo Fiorillo (2013), lixo e definido como todo material considerado nao 

aproveitavel ou indesejado, ja os residuos sao sobras ou restos do processo produtivo ou de 

consumo, que tem valor e podem ser reutilizados ou reciclados. 
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Os residuos sao classificados em residuos solidos e liquidos. Residuos solidos sao todo 

tipo de sobras ou restos de origem domestica, comercial ou industrial no estado solido, por 

exemplo, os residuos gerados em nossas residencias como papel, plastico, vidro, restos de 

alimentos, etc., enquanto que os residuos liquidos sao as sobras ou restos no estado liquido, 

como oleo de fritura, restos de tintas, oleos lubrificantes, etc. 

A caracterizacao de residuos consiste em determinar os principals aspectos fisico-

quimicos, biologicos, qualitativos ou quantitativos dos residuos. Os parametros analisados 

dependem para qual fun sera utilizado esse residuos. 

A questao do gerenciamento de residuos e um enorme problema para os municipios, ja 

que muitas vezes a coleta e a destinacao final nao sao feitas de maneira inadequada. 

Se a populacao nao cobrar da gestao piiblica fica, mais dificil o gerenciamento dos 

residuos no municipio, pois em muitos deles a administracao nao funciona como tem que ser 

e a populacao sentem-se prejudicados com a falta de compromisso dos parlamentares. 

Aliado a esse cenario, a Politica Nacional de Residuos Solidos, instituida pela Lei 

12.305 de 02 de agosto de 2010, que dispoe sobre seus principios, objetivos e instmmentos, 

bem como sobre as diretrizes relativas a gestao integrada e ao gerenciamento de residuos 

solidos (incluidos os perigosos), as responsabilidades dos geradores e do poder publico e aos 

instrumentos economicos aplicaveis, proibe a criacao de lixoes, nos quais os residuos sao 

lancados a ceu aberto. Sera proibido catar lixo, morar ou criar animais em aterros sanitarios, e 

a destinacao de residuos devera ser ambientalmente correta, inclusive realizando a coleta 

seletiva. Alem disso, e introduzida na legislacao a "responsabilidade compartilhada", 

envolvendo a sociedade, as empresas, as prefeituras e os governos estadual e federal na gestao 

dos residuos solidos (PNRS, 2011). 

Mas o que vemos hoje e um cenario bem diferente ao que esta na lei, com muitos 

lixoes a ceu aberto, podendo transmitir doencas a toda a populacao que ali frequenta e 

tambem nao vemos a responsabilidade compartilhada, onde so e feita essa coleta por parte das 

prefeituras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.8.1.RESIDUOS SOLIDOS E LiQUIDOS 

A gestao de residuos solidos e uma forma de gerenciamento de residuos que sao 

produzidos nos domicilios urbanos, e que demonstra as fases de coleta, transporte, tratamento 

e disposicao final do lixo, alem de iniciativas que objetivam conter a producao descontrolada 
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dos residuos, tentando manter uma relacao harmonica entre o homem e o meio ambiente 

(ROCHA; D'AVILA; SOUZA, 2005). 

Desta forma a gestao de residuos solidos vem como uma iniciativa para um melhor 

gerenciamento desses residuos de um modo que envolva nao so a sociedade, mais tambem 

todas as fases que contempla esse processo. 

Os Residuos liquidos sao em geral produzidos nas atividades industrials ou domesticas 

e muitas vezes contem elementos toxicos que acabam sendo lancados no meio ambiente. Por 

isso, e importante conhecer os processos corretos para gerenciamento e descarte dos mesmos, 

ja que eles podem causar danos ao solo, plantas, agua, animais e inclusive aos seres humanos. 

A preocupacao com o descarte dos residuos vem sendo discutida ha muitas decadas no 

Brasil e tambem em outros paises, devido a expansao da consciencia coletiva com relacao ao 

meio ambiente. Assim, a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e economicas 

induz a um novo posicionamento por parte dos governantes. Como consequencia desse 

processo, a gera9ao de residuos solidos tem se mostrado como um grave problema ambiental , . 

< 
e social, especialmente nas grandes e medias cidades. O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UJ 
Um dos maiores desafios da atualidade esta no alcance pelo desenvolvimento 

o 
sustentavel e a adequada gestao dos residuos solidos, constituindo-se como um dos grandes 

desafios para os gestores locais. Segundo Sousa Junior (2011), grande parte das cidades 

brasileiras nao dispoe de metodos adequados de disposi9ao para os residuos solidos, com issozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJJ 

o lixo acaba sendo depositado em locais inapropriados, como por exemplo, lixoes a ceu aberto £r 

ou aterros sanitarios controlados. 

Contudo, entre as varias razoes que afeta o equilibrio ambiental, o destino dado ao lixo 

produzido configura-se um grande problema para a administra9ao publica. Uma das causas do 

crescente aumento do volume de residuos descartados esta no consumo exacerbado e no 

desenvolvimento industrial. A polui9ao nas cidades pode ser liberada de varias formas e 

representa uma amea9a a popula9ao em escala mundial. Varios dos fatores de producao e 

dissemina9ao da polui9ao, pode ser originada por meio do lixo depositado em locais 

improprios, agentes contaminantes e outros (MAZZOCATO; RIBEIRO, 2012). 

Com isso, pode-se perceber o quanto o meio ambiente esta sendo prejudicado com a 

a9ao do homem e cada vez mais aumentando a quantidade de residuos produzidos nas cidades 

e nao esta sendo dada a destina9ao correta para esses residuos. 
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4.8.2.LIXO VERSUS RESIDUO 

E muito dificil muitas vezes diferenciar lixo de residue Lixo e tudo aquilo que ja nao 

serve mais e e jogado fora, ja residuo e considerado qualquer material que sobra apos uma 

acao ou processo produtivo, que pode ser reciclado. Ha muito tempo atras, o lixo produzido 

por cada individuo era praticamente sobras de alimentos. Devido ao desenvolvimento 

industrial, que a cada dia se torna mais presente, houve um aumento significativo no numero 

de objetos de consumo da populacao e a introducao de novas embalagens, aumentando 

consideravelmente o volume e a diversidade dos residuos ou como sao mais conhecidos, do 

lixo, assim poluindo cada vez mais o meio ambiente. 

A questao do lixo vem sendo apontada pelos ambientalistas como um dos mais graves 

problemas ambientais urbanos da atualidade, a ponto de se tornar objeto de estudo para seu 

enfrentamento, sendo tambem alvo privilegiado de projetos de educacao ambiental nas 

escolas de todo o pais. A compreensao da necessidade do gerenciamento integrado dos 

residuos solidos propiciou a formulacao da chamada politica dos 3Rs, que inspira a todos por 

meio de tecnicas para o enfrentamento da questao do lixo. Portanto, apesar da complexidade 

do tema, em muitas escolas os projetos de educacao ambiental sao implementados de forma 

bem superficial, ja que em funcao da reciclagem, desenvolvem apenas a coleta seletiva de 

lixo, nao se preocupando com as questoes sociais que leva a geracao de tanto lixo produzido e 

tao pouco os tipos de lixo que sao produzidos, que sao descartados de forma inadequada. 

Figueiredo (1995) traz uma proposta de sensibilizacao mais ampla e abrangente a essa 

tematica afirmando que alem da coleta seletiva, e necessario que a sociedade reconheca que 

somente a reciclagem nao sera a unica medida para resolver os problemas relacionados a 

destinacao do lixo. Torna-se necessario a reducao do consumo, tendo em vista que, intrinseco 

a modernidade, os produtos se tornam mais complexos, face ao seu enorme processo ate 

chegar ao consumidor final, sendo nao reincorporados ao ciclo natural de recomposicao dos 

nutrientes utilizados para a sua confeccao, ocasionando perdas ambientais assim como 

poluicao. Por isso a importancia, nestes programas, de que seja realcada, a importancia da sua 

separacao na fonte para posterior reciclagem e reutilizacao dos mesmos e, principalmente, 

medidas para reducao da geracao de lixo. Com a disseminacao de informacoes e estrategias 

para a conscientizacao e sensibilizacao ambiental, e possivel que os usuarios da coleta seletiva 

possam usufruir deste beneficio e alcancar um novo modo de pensar e agir em relacao ao 

consumo e desperdicio. 
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4.9.0RIENTACOES PARA DESCARTES DE RESIDUOS 

O descarte de residuos pode ser feito de forma consciente para nao agredir tanto o 

meio ambiente, usando medidas simples como fazer a separacao das garrafas PET para 

reciclagem. As lojas de celular devem receber baterias velhas para reciclagem, pois quase 180 

milhoes de baterias de celular sao descartadas todos os anos no Brasil. Nao joga oleo usado na 

pia, oleo ja que ele pode ser reciclavel, servindo para producao de sabao, pois uma unica lata 

de 1 litro de oleo usado despejado na pia, alem de entupir o encanamento, podem contaminar 

ate 18 mil litros d'agua, ou seja, quase dois caminhoes pipa. Levar sacola retornavel ao fazer 

compras, pois ele leva mais de 100 anos para se decompor. Com acoes simples podemos 

descartar os residuos gerados em nossas casas de maneira correta. 

4.10. L E G I S L A C O E S FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL SOBRE 

RESIDUOS SOLIDOS 

A legislacao e bem clara quanto a cada segmento sobre o seu papel em relacao a 

gestao de residuos. No ambito municipal a gestao devera ter como finalidade o 

desenvolvimento das atividades voltadas para o manejo adequado de residuos em todo 

municipio de modo a promover acoes de coleta, transporte, reciclagem dos residuos gerados; 

disposicao final; gerenciamento integrado de residuos solidos; gerenciamento do 

monitoramento ambiental; economia dos recursos naturais; comunicacao e informacao dos 

resultados, visando preservar, controlar e recuperar o meio ambiente natural e construido do 

municipio, para a qualidade ambiental propicia a vida, visando assegurar, condicoes no 

desenvolvimento socioeconomico, aos interesses municipais e a protecao da dignidade da 

vida humana (PMGIRS, 2013). 

A busca por solucoes no que se refere aos residuos solidos reflete a demanda da 

sociedade que dever pressionar a administracao municipal por mudancas motivadas pelos 

elevados custos socioeconomics e ambientais. Se manejados adequadamente, os residuos 

solidos adquirem valor comercial e podem ser utilizados em forma de novas materias-primas 

ou novos insumos. A implantacao de acoes por parte do poder publico trara reflexos positivos 

no ambito social, ambiental e economico, pois nao so tende a diminuir o consumo dos 

recursos naturais, como proporciona a abertura de novos mercados, gera trabalho, emprego e 

renda, conduz a inclusao social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposicao 

inadequada dos residuos (PMGIRS, 2013). 
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A desaceleracao na expansao demonstra claramente uma limitacao no envolvimento 

das prefeituras, sobretudo de municipios menores, e a necessidade de uma politica federal que 

obrigue, normatize e cobre o avanco sustentavel e consistente da coleta seletiva e da 

reciclagem no pais (PMGIRS, 2013). 

O Consorcio Intennunicipal vai atender treze municipios paraibanos e mais dois do 

Rio Grande do Norte, sao eles: Algodao de Jandaira, Barra de Santa Rosa, Baraunas, Cubati, 

Cuite, Damiao, Nova Floresta, Frei Martinho, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Picui, Sao 

Vicente do Serido, Sossego, alem desses tambem Jacana e Coronel Ezequiel no RN. Sera 

discutido a possibilidade de construir um aterro regional que atenda a todos os municipios. O 

local que sera construido vai ser no trevo localizado entre as rodovias BR-230, PB-137 e PB-

167. Cada municipio tera sua base de separacao de lixo e o projeto tambem preve que as 

cidades recebam caminhoes coletores e transportadores dos residuos. 



34 

5. M E T O D O L O G I A DA PESQUISA 

5.1. NATUREZA DA PESQUISA 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pesquisa e de natureza qualitativa e quantitativa, pois segundo Gunther (2006), a 

pesquisa qualitativa versus a pesquisa quantitativa, nao e decidir-se pela pesquisa qualitativa 

ou pela pesquisa quantitativa. A questao tem implicacoes de natureza pratica, empirica e 

tecnica. Considerando os recursos materials, temporais e pessoais disponiveis para lidar com 

uma determinada pergunta cientifica, coloca-se para o pesquisador e para a sua equipe a tarefa 

de encontrar e usar a abordagem teorico-metodologica que permita, num minimo de tempo, 

chegar a um resultado que melhor contribua para a compreensao do fenomeno e para o avanco 

do bem-estar social. 

A pesquisa qualitativa esta mais relacionada ao levantamento de dados sobre as 

motivacoes de um grupo, em compreender e interpretar determinados comportamentos, a 

opiniao e as expectativas dos individuos de uma populacao. No entanto a quantitativa utilizar 

ferramentas estatisticas que devem ser aplicadas com rigor para que haja a confiabilidade 

necessaria para, atraves da amostra chegamos nos resultados esperados. 

( < 

5.2. L O C A L DA PESQUISA O 
UJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h -

O 

A proposta foi desenvolvida com uma turma do 2° ano B, na qua! tem 25 alunos essa 

proposta de trabalho comecou com uma reuniao na Escola Estadual de Ensino Fundamental e J 99 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GO 

Medio Jose Luiz Neto, localizada na cidade de Barra de Santa Rosa no Estado da Paraiba com 

os professores e a direcao, na qual eles relataram que em outro momenta ja havia pensado em ^ 

trabalhar com a tematica do lixo, e agora que viemos com a mesma ideia resolvemos definir o (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2-

tema desse projeto, os professores ficaram bem empolgados com as nossas propostas de 

trabalho e tambem ouvimos as deles e entao ficou certo de trabalhamos de fonna 

interdisciplinar com a turma. 

5.3. APRESENTACAO DO PROJETO A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE LUIZ NETO 

A apresentacao do projeto aconteceu na reuniao de planejamento a qual participou 

todos os professores que fazem parte da escola, a diretora, a vice-diretora, o coordenador 

pedagogico, onde form apresentados: 
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O problema: A falta de envolvimento por parte dos alunos nas questoes e acoes 

relacionadas a producao de lixo na escola e residencias. 

Objetivo geral: Promover acoes integradas envolvendo alunos, funcionarios, 

professores e familiares na construcao de consciencia cidada. 

Objetivos especificos: Desenvolver competencias e habilidades especificas para a 

construcao de conhecimentos nas componentes curriculares quimica, biologia, flsica, 

educacao artistica, filosofia, lingua portuguesa, matematica, informatica. 

Em seguida foi apresentado as competencias que serao desenvolvidos nas areas de 

quimica, biologia, matematica e sociologia, segundo os parametros curriculares nacionais 

(PCN) que competem a esse trabalho e por fun as propostas de atividades que serao 

realizadas. A tabela 1 apresenta uma sintese do trabalho realizado. 

Tabela 1: Piano de acao geral para a execucao do projeto. 

ITEM ATIVIDADE DESCR1CAO 

ALGUMAS COMPETENCIAS 

PREVISTAS 

1 Apresentacao do projeto 

a equipe de professores. 

Entrega de um piano de trabalho 

para os professores. 

Nao ha 

2 Escolha da turma para 

execucao do projeto. 

A escolha da turma deve ser livre 

para a equipe de docentes. Os 

mesmos devem apresentar os 

criterios para a escolha de 

maneira que a turma escolhida 

possa participar melhor da 

execucao do trabalho. 

Nao ha 

3 Apresentacao do projeto 

a turma escolhida. 

Bate-papo inicial com os alunos 

sobre o tema LIXO NA 

ESCOLA, suas causas e 

consequencias. Em seguida a 

exibicao do video ILHA DAS 

FLORES de Jorge Furtado 

(1989), coordenado por um 

professor de sociologia/filosofia. 

0 objetivo dessa atividade e 

promover maior sensibilizacao 

sobre a tematica lixo e sua 

complexidade. 

EM BIOLOGIA: 

Interpretar indicadores de saude 

ptiblica e de desenvolvimento 

humano tornados publicos na 

midia para compreender seu seu 

significado e a condicao 

desigual de vida das populacoes 

human as. 

EM SOCIOLOGIA: 

Construir a identidade social e 

politica de modo a viabilizar o 

exercicio da cidadania plena, no 

contexto do estado de direito, 
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atuando para que haja, 

efetivamente, uma reciprocidade 

de direitos e deveres entre o 

poder publico e o cidadao e, 

tambem, entre os difererentes 

grupo s. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E M QUIMICA: 

Reconhecer aspectos relevantes 

do conhecimento quimico e suas 

tecnologias na interacao 

individual e coletiva do ser 

humano com o ambiente. 

4 Formacao de equipes 

para coleta e pesagem do 

lixo na escola e nas 

residencias dos proprios 

alunos. 

Fazer levantamento da quantidade 

de lixo produzido por pessoa na 

escola e nas residencias. 

Separando-os de acordo com sua 

natureza (organico e inorganico) 

nos turnos matutino e vespertine 

EM QUIMICA: 

Selecionar e utilizar 

insrrumentos de medicao e de 

calculo. 

5 Aplicacao dos 

questionarios aos alunos 

e familiares. 

Apos a apresentacao do tema aos 

alunos, os mesmos receberao um 

questionario que vai abordar a 

questao da destinacao do lixo. 

EM QUIMICA: Reconhecer e 

avaliar o carater etico do 

conhecimento cientifico e 

tecnologico e utilizar esses 

conhecimentos no exercicio da 

cidadania. 

EM MATEMATICA: 

Expressar-se da forma oral para 

comunicar ideias, aprendizagens 

e dificuldades de compreensao. 

6 Visita a SEINFRA Nessa visita os alunos vao 

entre vista o secretario de 

infraestrutura. 

EM QUIMICA: Articular o 

conhecimento quimico e o de 

outras areas no enfrentamento 

de siruacdes-problema. Por 

exemplo, identificar e relacionar 

aspectos quimicos, fisicos e 

biologicos em estudos sobre a 

producao, destino e tratamento 

de lixo ou sobre a composicao, 

poluicao e tratamento das aguas 

com aspectos sociais, 

economicos e ambientais. 
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Tratamento de dados dos 

questionarios 

Com a coodenacao do projeto e 

em seguida, a partir de uma 

adaptacao didatica com os alunos 

numa aula/oficina de matematica 

e informatica trabalhar producao, 

leitura e interpretacao de graficos 

e tabelas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EM MATEMATICA: 

Ler, articular e interpretar 

simbolos e codigos em 

diferentes linguagens e 

representacoes: sentencas, 

equacdes, esquemas, diagramas, 

tabelas, graficos e 

representacoes geometricas. 

Compreendendo o lixo, 

parte 1, oficina de 

quimica: Fabricacao de 

plastico biodegradavel. 

Entender os diferentes tipos de 

plastico (PP, PVC, PET, PE), 

estruturas moleculares, formulas e 

propriedades fisicas e mecanicas, 

concluir esta parte com um 

experimento de fabricacao de 

plastico biodegradavel da caseina 

do leite. 

EM MATEMATICA: 

Reconhecer e utilizar 

adequadamente na forma oral, 

escrita, codigos e nomenclatura 

da linguagem cientifica. 

EM QUIMICA: 

Reconhecer e compreender 

simbolos, codigos e 

nomenclatura propria da 

quimica e da tecnologia 

quimica. 

Compreendendo o lixo, 

parte 2, oficina de fisica: 

lixo eletronico. 

Desmontagem dos monitores. EM FISICA: 

Acompanhar o desenvolvimento 

tecnologico contemporaneo, por 

exemplo, estabelecendo contato 

com os avancos das novas 

tecnologias na medicina, por 

meio de tomografias ou 

diferentes formas de 

diagnostico; na agricultura, nas 

novas formas de conservacao de 

alimentos com o uso das 

radiacdes; ou, ainda, na area de 

comunicacdes, com os 

microcomputadores, CDs, 

DVDs, telefonia celular, teve a 

cabo. 

Kl Compreendendo o lixo, 

parte 3, oficina de 

biologia: compostagem. 

Construcao de uma horta com a 

compostagem, abordando 

decompositores, bacterias 

denitrificantes, etc. 

E M BIOLOGIA: Identifier 

em experimentos ou a partir de 

observacoes realizados no 

ambiente como determinadas 
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variaveis - tempo, espaco. 

temperatura e outras condicoes 

fisicas - interferem em 

fenomenos biologicos, como, 

por exemplo, a influencia da 

temperatura no crescimento de 

microrganismos e no 

metabolismo dos seres vivos, da 

salinidade do meio para as 

trocas de nutrientes ou trocas 

gasosas, da exposicao da planta 

ao sol, na sua reproducao e 

propor maneiras para controlar 

os efeitos dessas variaveis. 

11 Compreendendo o lixo, Elaboracao de relatorios e textos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEM LINGUA 

parte 4, oficina de lingua PORTUGUESA: < 
o 

portuguesa: elaboracao Escrever relatorios, pequenas 

< 
o 

de relatorios. sinteses e fazer relatos orais, 

utilizando linguagem especifica 

para descrever com precisao os 

fenomenos. 

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CD 

O 
12 Compreendendo o lixo, Com os monitores confecciona as EM QUIMICA: o 

parte 5, oficina de artes: lixeiras de coleta seletiva e Dada uma situacao-problema. 
1 

U ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ZD 

confeccao de lixeiras e tambem as caixas pra recolher envoi vendo diferentes 

construcao de caixas de pilhas e baterias, para enviar pra problemas da natureza quimica, 

coleta de pilhas e os orgaos receptores em Campina identificar as informacdes 

baterias. Grande e Joao Pessoa. relevantes para soluciona-la. 

13 Visita ao lixao da cidade. Constatacao da realidade do lixao, 

desafios, socio-ambiental-

politico-tecnologico. 

EM QUIMICA: 

Compreender as formas pel as 

quais a quimica influencia nossa 

interpretacao do mundo 

atuai,condicionando formas de 

pensar e interagir. 

14 Visitacao ao aterro em 

Joao Pessoa. 

Constatacao da realidade do 

aterro, desafios, socio-ambiental-

politico-tecnologico. 

EM QUIMICA: 

Compreender as formas pelas 

quais a quimica influencia nossa 

interpretacao do mundo 

atual,condicionando formas de 

pensar e interagir. 

15 Socializacao com a Planilha dos resultados e EM BIOLOGIA: 



39 

comunidade escolar. avalia9ao. Perceber os efeitos positivos, 

mas tambem perturbadores.. da 

ciencia e da tecnologia na vida 

moderna. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da pesquisa 

5.4.AULAS SOBRE A TEMATICA CENTRAL DO PROJETO 

As aulas serao sobre o tema desenvolvimento versus sustentabilidade: o que fazer com 

o lixo que produzimos? Substantias e polimeros. Nessa primeira aula sera explicado o que e a 

Politica Nacional de Residuos Solidos - PNRS, o Piano Nacional, a questao dos lixoes, 

aterros sanitarios e aterros controlados, mostrar um pouco da realidade da cidade de Barra de 

Santa Rosa e mostrar os danos que podem ser causados pelo descarte incorreto do lixo que 

produzimos. Essa aula tera duracao de 45 minutos e serao utilizados slides. 

Na aula sobre substantias e polimeros serao abordados os tipos de substantias e os 

tipos de polimeros e tambem as estruturas de alguem polimeros, essa aula tera duracao de 90 

minutos e serao utilizados slides e quadro. E em outra aula havera uma pratica sobre 

polimero. 

Houve tambem a aula de Filosofia onde o professor trabalhou o filme Una das Flores 

de Jorge Furtado e tambem tambem sobre Etica Ambiental, os objetivos dessa aula foram 

refletir sobre o conceito de etica, definir e aplicar o conceito de etica ambiental em uma 

situacao pratica, o problema do lixo. 

A metodologia utilizada na aula foi expositiva e dialogada, tomando como ponto de 

partida uma noticia de joraal referente a producao de lixo. Levando em consideracao os 

conhecimentos previos dos alunos sobre o tema, construindo assim um saber significativo. 

< 
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6. RESULTADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No planejamento que tivemos com um grupo de professores na escola foi abordado o 

que fala a Lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos e tambem dos 

prazos para a eliminacao dos lixoes, da situacao arual do municipio de Barra de Santa Rosa 

que segundo dados da SEINFRA gera em media 4,5 toneladas de residuos por dia, da questao 

dos aterro sanitarios, controlados e dos lixoes, dos principals impactos dos lixoes, Consorcio 

intermunicipal que esta para ser implementado, e finalizamos mostrado as propostas do nosso 

projeto e piano de acao. 

Os resultados obtidos com a aplicacao dos questionario ao Secretario de Infraestrutura, 

aos moradores e aos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Jose Luiz 

Neto, (vide apendices 1 a 3) obtivemos os seguintes resultados: 

De acordo com o representante da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Barra 

de Santa Rosa (SEINFRA) a prefeitura coleta 35 toneladas de lixo semanalmente. Quando 

perguntado qual o custo com a limpeza urbana? O secretario nao soube informar, uma vez que 

teriam que ser incluido os gastos com funcionarios, transportes, combustivel, entre outros. Ao 
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ser perguntado sobre a quantidade de funcionarios trabalhando com a limpeza urbana, a 

resposta foi 42 funcionarios diretos e 8 funcionarios indiretos. Em relacao ao destino final do 

lixo, foi questionado se no municipio ha lixao ou aterro, foi respondido que Barra de Santa 

Rosa possui lixao. Na sequencia foi questionado quantas pessoas sobrevivem da catacao de 

materials reciclaveis no lixao/aterro, o secretario informou que sao 10 familias. Ainda foram 

questionados sobre a populacao do municipio, e foi respondido 15.000 habitantes. Finalizando 

o questionario, foi perguntado a respeito da existencia da coleta seletiva na cidade, onde o 

secretario informou que nao ha. 

De acordo com as respostas do secretario de infraestrutura a cidade de Barra de Santa 

Rosa, nao esta sendo bem atendida em relacao as questoes do descarte do lixo, uma vez que 

ainda possui lixao e que ainda nao atendeu a legislacao. Tem-se uma estrutura bem planejada, 

em relacao a coleta de lixo na cidade, mais ainda nao tern uma coleta seletiva e um numero 

razoavel de trabalhadores para garantir a limpeza e o recolhimento do lixo produzido na 

cidade. E importante ressaltar que a visita feita a SEINFRA foi realizada por alunos 

participantes do projeto. 

No questionario destinado a alguns moradores da cidade procurou-se entender a 

respeito do descarte do lixo. Inicialmente foi perguntado sobre o destino dado ao lixo 

eletronico (tv, radio, computador, celular, etc.) produzido na sua casa, tivemos as seguintes 

respostas: dos 20 entrevistados, 18 pessoas responderam que colocam esses materials 

indiscriminadamente no lixo e 2 doam para pessoas que trabalham com esses materials para 

reaproveitamento de pecas. Em relacao ao descarte de pilhas descarregadas, todos os 

questionados responderam que jogam no lixo domestico. Quando perguntados sobre o destino 

dado ao papel e plastico, 14 responderam que o papel coloca no lixo e o plastico vende para 

reciclagem e 6 pessoas colocam tudo no lixo. Em relacao ao vidro e metais, todos 

responderam que jogam no lixo comum. 

Quando perguntados sobre onde sua familia descarta o lixo organico (resto de comida, 

casca de frutas e verdura, etc.) produzido em sua residencia, todos responderam que esse tipo 

de lixo vai para a comida de animais. Outra questao foi referente ao oleo de fritura, onde 7 

fazem sabao com esse oleo e 13 colocam na comida de animais. Por firn, foi questionado a 

quantidade de moradores na residencia, tendo como media 5 moradores por residencia. 

Ja em relacao as respostas dadas pelas familias foram percebidas, mesmo que de forma 

discreta, uma preocupacao com o meio ambiente, visto que algumas familias nao descartam 

todos os tipos de lixo de forma inadequada. Sendo assim essas pessoas mesmo sem ter muito 

conhecimento cientifico tern uma nocao de como esses materials podem contaminar o meio 

ambiente. 

O questionario aplicado a turma de 2° ano do Ensino Medio, que possui 25 alunos, foi 

aplicado a 20 pessoas. A primeira questao abordava o destino que os alunos davam ao lixo 

produzido por eles apos consumirem algum alimento na escola, todos responderam que 

guardam a embalagem para jogar no primeiro lixeiro que encontrar, como mostrar o Grafico 

1: 
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Grafico 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: Apos consumir alimentos na escola o que voce costuma fazer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da pesquisa 

A pergunta seguinte tratava sobre a limpeza do ambiente escolar, os alunos foram 

questionados se a limpeza seria satisfatoria, tendo como resposta: 17 responderam sim e 3 

responderam que a limpeza nao foi satisfatoria. Como podemos perceber no grafico 2: 

Grafico 2: A limpeza do ambiente escolar e satisfatorio 

A limpeza do ambiente escolar e 

satisfatorio? 

100% 

•  S£rie 1 

SIM NAO 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quando focamos a questao para a limpeza da sala de aula, 17 disseram que, a sala de 

aula e limpa e 3 responderam que nao. Como mostra o grafico 3: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 3: As sal as de aula sao limpas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As salas de aula sao limpas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

100% 

•  Serie 1 

SIM NAO 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na sequencia os alunos foram questionados sobre qual a importancia de termos um 

ambiente escolar limpo. Desta forma obtiveram-se as seguintes respostas: dez alunos 

responderam que e uma questao de higiene e cuidado com a saude, sete responderam que 

porque tendo uma sala limpa o aprendizado melhora, tres para o bem estar de todos os alunos 

e funcionarios. Os alunos tambem foram perguntados sobre a influencia da limpeza das salas 

no aprendizado, logo todos responderam que sim. Finalizando o questionario, foi perguntado 

se o aluno e responsavel pela limpeza da escola e das salas de aula, tendo como respostas: 18 

responderam que sim e 2 que nao. 

Assim de acordo com as respostas dos questionarios a maioria dos alunos acham 

importante a limpeza da escola como um todo. 

As figuras 3 e 4 mostrar a aplicacao dos questionarios para os alunos. 
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Figura 3 : Aplicacao dos questionarios 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na aula de filosofia foi trabalhado o conteudo de etica ambiental, com os objetivos de 

refletir sobre o conceito de etica, a partir do problema do lixo. 

A metodologia dessa aula foi expositiva e dialogada, tomando como ponto de partida 

uma noticia de jornal referente a producao de lixo. Foi levado em consideracao os 

conhecimentos previos dos alunos sobre o tema, construindo assim um saber significativo. 

As figuras 5 e 6, mostrar o momento de exposicao do conteudo. 

Figura 5: Aula de Filosofia 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 6: Aula de Filosofia 

Fonte: Dados da pesquisa 

A aula de quimica foi dividida em dois momentos, na sala de aula trabalhamos os 

conteudos sobre polimeros, os tipos de polimeros, os diferentes tipos de plasticos e sua 

aplicacoes e eles viram tambem a estrutura molecular. 

Ja no segundo momento eles foram para o laboratorio onde realizamos uma pratica 

sobre a fabricacao de plastico a partir do leite. 

Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 8: Aula de Quimica 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na aula pratica foi realizada a fabricacao do plastico de leite, usando como 

ingredientes: Panela para esquentar o leite, um pedaco de pano, que vai servir como filtro, um 

pouco de vinagre (meio champanhe), e um pouco de leite. 
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O procedimento ocorreu a partir das seguintes etapas: 

Primeiro esquente o leite em uma temperatura que nao ferva, depois vai colocando o 

vinagre ate formar soro de leite, depois filtra para tirar todo o soro e no final molda o plastico 

e deixa seca. 

As figuras 9, 10,11 e 12 apresentam os resultados obtidos na aula pratica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 9: Aula pratica de Quimica 

Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 10: Aula pratica de Quimica 

Fonte: Dados da pesquisa 



FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11: Aula pratica de Quimica 

Fonte: Dados da pesquisa 
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7. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conclui-se que existe uma distorcao entre o resultado apresentado para a primeira 

questao e a realidade ambiental da escola, pois apesar de 100% dos alunos afirmarem que nao 

jogam lixo no chao, contudo a escola nao parece ter um aspecto de conservacao da limpeza. 

Os alunos relacionam a limpeza do ambiente a saude, bem-estar e rendimento da 

aprendizagem. A proposta didatica em quimica foi satisfatoria, pois os alunos participaram 

ativamente tanto nas discussdes mais teoricas quanto na atividade pratica. 

Quanto a sequencia das disciplinas consideramos que uma metodologia baseada no 

ensino por projeto e uma proposta interessante pois permite uma melhor apreensao da 

realidade e interrelacao entre diferentes disciplinas, alem de favorecer uma dinamica de 

interacao entre o agentes formadores nesse processo, professor, gestao escolar, politicos e 

sociedade. 

O tema lixo ainda e pouco trabalhado nas escolas de um modo geral, portanto, este 

trabalho propoe colocar essa questao para que seja introduzido nos conteudos de cada r ^ . 

disciplina, nao so na quimica, pois observa-se que com o tema gerador lixo pode ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 
o 

As aulas realizadas permitiram a contextualiza9ao dos conteudos relacionados aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CO 

tema, bem como a abordagem interdisciplinar, favorecendo dessa forma a participacao e 

compreensao dos estudantes. CDi 

3 

trabalhado em todas as areas, construindo competencias e habilidades em cada disciplina. 
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8. PERSPECTIVAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho continua. O projeto ainda esta em processo. Pois a previsao para conclusao 

e no mes de maio de 2017. E um trabalho gradual, que interfere na rotina da escola e por isso 

nao e tao simples de se executar. Contamos com o apoio de uma vereador do municipio de 

Barra de Santa Rosa que esta a frente do projeto do Consorcio Intermunicipal, ja recebemos o 

convite dele para participants da elaboracao desse projeto.Temos tambem como pespectivas 

a realizacao das oficinas de matematica, informatica, fisica, lingua portuguesa, biologia e 

artes, como tambem visitas ao lixao da cidade e ao aterro sanitario em Joao Pessoa, 

finalizando todo o projeto com a socializacao com a comunidade na escola. 
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 E . E . E . M . JOSE L NETO 

UNIDADE ACADEMICA DE BIOLOGIA E QUlMICA 

Projeto de Pesquisa 

1) Qual a producao de lixo semanalmente no municipio? 

2) Qual o custo com a limpeza urbana? 

3) Quantas funcionarios trabalham com a limpeza urbana? 

4) O municipio possui lixao ou aterro? 

5) Quantas pessoas sobrevivem da catacao de materiais reciclaveis no lixao/aterro? 

6) Quantas pessoas residem atualmente em Barra de Santa Rosa? 

7) Existe coleta seletiva no municipio? 
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APENDICE 2:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QUESTIONARIO APLICADO AOS MORADORES. 

_ J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 

1  
t Jniwrsidade Federal Centro de Educacao 

de Campina Grande e Saiide zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a P E Q 
GOVERNO 
DAPARAIBA 

E.E.E.M. JOSE L. NETO 

UNIDADE ACADEMICA DE BIOLOGIA E QUIMICA 

Projeto de Pesquisa 

1) Qual o destino que voce da para o lixo eletronico (tv, radio, computador, celular, etc.) 

produzindo na sua casa? 

2) Qual o destino dado ao papel e plastico? 

3) Qual destino e dado ao vidro e metais? 

4) Onde sua familia descarta o lixo organico (resto de comida, casca de frutas e verdura, 

etc.) produzido em sua residencia? 

5) O que e feito com o 61 eo de fritura? 

6) Quantas pessoas residem neste lar? 

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I go] 

'en 

o 
o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ZD 
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APENDICE 3:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QUESTIONARIO APLICADO AOS ALUNOS DA EEEFMJLN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Universidade federal 

de Campina Grande zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pi 

Centro de Educacao 

e Soiide zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a P E Q 
GOVERNO 
DAPARAlBA 

E.E.E.M.JOSE L. NETO 

UNIDADE ACADEMICA DE BIOLOGIA E QUIMICA 

Projeto de Pesquisa 

1) Apos consumir alimentos na escola o que voce costuma fazer? 

a. Guardar a embalagem para jogar no primeiro lixeiro que encontrar? 

b. Jogar logo no chao? I UJ 

c. Entregar ao vendedor do produto?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ', O 

d. Outro. Especifique ' j j j 

2) A limpeza do ambiente escolar e satisfatorio? Por que? 39 

CD 
3) As salas de aula sao limpas? Por que? ( ) 

4) Qual a importancia de termos um ambiente escolar limpo? "-"5 
. — % 

5) A limpeza da escola, das salas de aula influencia da aprendizagem? Por que? 

6) O aluno e responsavel pela limpeza da escola e das salas de aula? Por que? 
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