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RESUMO 

Com a f i n a l i d a d e de fazer f r e n t e a problematica 
ambiental da cidade Patos-PB, este trabalho compoe uma revisao 
b i b l i o g r a f i c a sobre a tematica ecologica com o proposito f i n a l de 
j u s t i f i c a r a importancia de um piano de Educagao Ambiental para o 
municipio. Busca-se portanto oferecer subsidios para a discussao 
e mobilizagao do sistema educacional l o c a l e da p r o p r i a 
comunidade na caminhada por uma melhor qualidade de vida. 



INTRODUgaO 

A epoca em que vivemos se c a r a c t e r i z a , ao mesmo tempo, 
pelo crescimento extraordinariamente acelerado da populacao 
mundial, por um desenvolvimento tecnologico que se processa com 
enorme rapidez e, como consequencia n a t u r a l desses dois f a t o s , 
por um gigantesco consumo de recursos n a t u r a i s e profundas 
alteracoes ambientais decorrentes das a t i v i d a d e s humanas, ( 1 ) . 

A ecologia i m p l i c a uma mudanca e t i c a e f i l o s o f i c a 
profunda. Nao se t r a t a de uma moda, mas de um modo de recompor a 
ordem s o c i a l sobre novas bases, que levem em conta nao so a 
preocupagao conservacionista e os problemas economicos imediatos, 
mas sobretudo a f i n a l i d a d e da a t i v i d a d e humana na t e r r a . Diz 
re s p e i t o a p o s s i b i l i d a d e de se ver no planeta, a preservagao da 
b i o s f e r a , ( 8 ) . 

A preocupagao c e n t r a l do presente t r a b a l h o esta 
relacionada com os impactos ecol6gicos negativos que ocorrem no 
municipio de Patos, causados pelo homem e a necessidade de uma 
conscientizagao c o l e t i v a que busque solugoes para a problematica 
do saneamento basico, do l i x o , da poluigao das aguas e do ar, da 
fome, entre outras. Ao meu ver so um programa sistematico de 
Educagao Ambiental podera gerar e/ou f o r t a l e c e r a consciencia 
c r i t i c a dos cidadaos, principalmente das criangas e jovens, na 
procura de uma melhor qualidade de vi d a . Em sintese j u s t i f i c a r a 
importancia de um piano de Educagao Ambiental para o municipio e 
oferecer subsidios para o mesmo, configura-se como os p r i n c i p a l s 
o b j e t i v o s deste t r a b a l h o . 
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1. MATERIAL E METODO 

0 presente t r a b a l h o teve como base metodol6gica a 
analise documental de m a t e r i a l b i b l i o g r a f i c o t a i s como l i v r o s , 
f o l h e t o s , monografias e r e v i s t a s d i s p o n i v e i s relacionadas com a 
Problematica Ambiental. Com o m a t e r i a l d i s p o n i v e l f o i f e i t o um 
levantamento g e r a l da problematica ambiental do B r a s i l , do 
Nordeste e por u l t i m o da cidade de Patos, no Estado da Paraiba. 

Usou-se tambem como instrumento metodologico 
complementar reunioes com professores e estudantes da rede 
municipal de Patos. 

2. A PROBLEMATICA AMBIENTAL 

Os recursos n a t u r a l s ( s o l o , agua, vegetagao, fauna, a r ) 
e o homem organizado em sociedade, constituem o meio ambiente. 
Cada um destes recursos tern um padrao de qualidade. 0 rompimento 
de um padrao de qualquer recurso n a t u r a l da origem a deterioragao 
ambiental e a i i n i c i a - s e o processo de diminuigao da qualidade de 
vida . 0 homem e a sociedade s6 se desenvolvem quando nao ha 
deterioragao ambiental, quando nao ha rompimento do padrao de 
qualidade, (11). 

0 problema ambiental e complexo, m u l t i d i s c i p l i n a r e 
envolve a todos, ninguem esta de f o r a . Quando se comega a 
d i s c u t i r e a p a r t i c i p a r do problema ambiental, quando se 
i d e n t i f i c a o problema ambiental uma das coisas que se aprende e 

2 



que " f o r a " nao a x i s t e , so e x i s t e "dentro". Entao, nao adianta 
jogar pela j a n e l a , ou simbolicamente jogar na l a t a de l i x o : Nos 
estamos jogando "dentro", ( 9 ) . 

A responsabilidade que cada um de nos tern para com o 
outro c o n s t i t u i a dimensao e t i c a que, independentemente de 
quaisquer outras implicacoes, deve o r i e n t a r o nosso comportamento 
diante das complexas questoes ambientais com que nos 
defrontamos, ( 7 ) . 

Na nossa sociedade, a escola e o ponto de p a r t i d a para 
a construcao da cidadania, levando em consideracao que e 
necessario conceber a cidadania i n s e r i d a na relacao sociedade-
natureza. Esse problema de i n s e r i r sociedade-natureza pode 
d i m i n u i r ou ate desaparecer por complete se a forma de ensino 
nas salas de aulas f o r realmente mudada, uma vez que um professor 
de geografia, por exemplo, ensina aos seus alunos os t i p o s de 
clima, de vegetagao, de rochas, de rele v o , r i o s , e t c , de forma 
tao fragmentada e generica, que os alunos nao veem relacao destas 
informacoes com o seu p r o p r i o espago v i v i d o . Neste mesmo momento, 
no seu lugar, ao seu redor estao acontecendo f a t o s que poderiam 
ser trabalhados nas salas, conhecimentos extra-escolares que 
deveriam ser u t i l i z a d o s em aula, mas que por razoes diversas 
(metodologicas, p o l i t i c a s , e t c . ) nao sao aproveitados. Com isso a 
cidadania v a i ficando a margem da educagao, ( 4 ) . 

Todas as at i v i d a d e s humanas se regem pela c l a s s i c a 
d e f i n i g a o de "administrar" que o homem inventou, i s t o e: "exercer 
uma a t i v i d a d e com a f i n a l i d a d e de r e a l i z a r um determinado 

3 



o b j e t i v o e chegar a um pre-estabelecido f i m " . 0 i d e a l s e r i a se 
este administrador contemplasse certos aspectos com os cuidadoe 
que merecem, evitando grandes transtornos nao so a humanidade, 
como a toda b i o t a . I n f e l i z m e n t e , o unico aspecto tornado em 
consideragao por qualquer planejador ou executor e chegar ao f i m 
proposto e alcanga-lo com a e f i c i e n c i a e u t i l i d a d e p o s s i v e l , sem 
levar em consideragao o meio ambiente, ou seja, o e q u i l i b r i o 
ambiental a l t e r a d o ou desviado dos padroes que considerarnos 
desejaveis e a e e i t a v e i s , (11). 

3. EDUCAgAO AMBIENTAL: CONCEITOS E JUSTIFICATIVAS 

Conceitualizando Educagao Ambiental, Hidalgo, c i t a d o 
por Rocha,(1990) d i z que esta: 

1 m £#8Se§§8 d§ tSffiagi 3§ S8n§6iin6ia 
p o l i t i c a , i n s t i t u c i o n a l e comunitaria da 
re a l i d a d e ambiental, do honmem e da sociedade, 
para a n a l i s a r em conjunto com a comunidade 
( a t r a v e s de mecanismos formais e nao f o r m a i s ) , 
as melhores a l t e r n a t i v a s de protegao da 
natureza e do desenvolvimento s6cio-economico 
do homem e da sociedade. 

A educagao ambiental se c a r a c t e r i z a por incorporar as 
dimensoes s6eio-econSmiea, p o l i t i c a , c u l t u r a l e h i s t 6 r i c a , nao 
podendo basear-se em pautas r i g i d a s e de aplicagao u n i v e r s a l , 
devendo considerar as condigoes e estagio de cada pais. A 
educagao ambiental deve p e r m i t i r a compreensao da natureza 
complexa do meio ambiente, e i n t e r p r e t e r a interdependencia entre 
os diversos elementos que conformam o meio ambiente, com v i s t a s a 
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u t i l i z a r racionalmente os recursos do meio na satisfagao m a t e r i a l 
e e s p i r i t u a l da sociedade no presente e no f u t u r o , ( 3 ) . 

A evolucao dos conceitos de Educagao Ambiental tern sido 
vinculada ao conceito de meio ambiente e ao modo como este era 
percebido. 0 conceito de meio ambiente reduzido exclusivamente a 
seus aspectos n a t u r a i s nao p e r m i t i a apreciar as 
interdependencias, nem a c o n t r i b u i g a o das c i e n c i a s s o c i a l s a 
compreensao e melhoria do meio ambiente humane. T r a t a r a questao 
ambiental abordando-se apenas um dos seus aspectos-o ecol6gico-, 
s e r i a p r a t i c a r o mais ingenuo e p r i m a r i o reducionismo. Seria 
adotar o "o verde pelo verde", o "ecologismo", e desconsiderar de 
forma lamentavel, as r a i z e s profundas das nossas mazelas 
ambientais, situadas nos modelos de desenvolvimento adotados, sob 
a t u t e l a dos credores i n t e r n a c i o n a i s . Com essa visao, as novas 
definigoes da Educagao Ambiental comegaram a ser delineadas. Um 
exemplo e o conceito que f o i elaborado pela Conferencia de 
T b i l i s i (URSS), que d i z : "A Educagao Ambiental e uma dimensao 
dada ao conteudo e a p r a t i c a da educagao, orientada para a 
resolugao dos problemas concretos do meio ambiente atraves de 
enfoques i n t e r d i s c i p l i n a r e s , e de uma p a r t i c i p a g a o a t i v a e 
responsavel de cada i n d i v i d u o e da c o l e t i v i d a d e " . Essa d e f i n i g a o 
e v a l i d a ate hoje. As de f i n i g o e s sao abundantes, mas, de c e r t a 
forma, as mais recentes guardam, entre s i , v a r i o s pontes comuns 
quando acentuam a necessidade de considerarmos os v a r i o s aspectos 
que compoem uma dada questao ambiental, i s t o e, a necessidade de 
uma abordagem integradora, h o l i s t i c a , ( 2 ) . 
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Consideramos que a educagao ambiental para uma 
sus t e n t a b i l i d a d e e q u i t a t i v a e um processo de aprendizagem 
permanente, baseado no r e s p e i t o a todas as formas de vid a . Tal 
educagao afirma valores e agoes que contribuem para transformagao 
humana e s o c i a l e para a preservagao ecologica. Ela estimula a 
formagao de sociedades socialmente j u s t a s e ecologicamente 
e q u i l i b r a d a s , que conservam entre s i relacao de interdependencia 
e diversidade. I s t o requer responsabilidade i n d i v i d u a l e c o l e t i v a 
a n i v e l l o c a l , nacional e p l a n e t a r i o . Consideramos que a educagao 
ambiental deve gerar, com urgencia, mudangas na qualidade da v i d a 
e maior consciencia de conduta pessoal, assim como harmonia entre 
os seres humanos e destes com outras formas de vida, (17). 

Nao e p o s s i v e l fazer uma r e f l e x a o sobre o que e 
educagao sem r e f l e t i r sobre o p r o p r i o homem. Comecemos por pensar 
sobre nos mesmos e tratemos de encontrar, na natureza do homem, 
algo que possa c o n s t i t u i r o nucleo fundamental onde se sustente o 
processo de educagao. 0 homem pode r e f l e t i r sobre s i mesmo e 
colocar-se num determinado momento, numa c e r t a r e a l i d a d e : e um 
ser na busca constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-
r e f l e x a o , pode descobrir-se como um ser inacabado, que esta em 
constante busca. Isso e a r a i z da educao&o. Pois a educagSo e uma 
resposta da f i n i t u d e da i n f i n i t u d e , ( 6 ) . 

A educagao e p o s s i v e l para o homem, porque este e 
inacabado e sabe-se inacabado. 0 homem deve ser o s u j e i t o de sua 
p r o p r i a educagao. Nao pode ser o objeto dela. Por iss o , ninguem 
educa ninguem. Portanto a educagao tern c a r a t e r permanente. Nao ha 
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seres educados e nao educados. Estamos todos nos educando. 
Existem graus de educagao, mas estes nao sao absolutes. 0 homem 
por ser inacabado, nao sabe de maneira absoluta. So Deus sabe de 
maneira absoluta, ( 7 ) . 

Dai, a sabedoria parte da ignorancia. "Conhecer nao e o 
ato atraves do qual um s u j e i t o transformado em o b j e t o , recebe 
d o c i l e passivamente os conteudos que outro lhe da ou lhe impoe. 
0 conhecimento pelo c o n t r a r i o , exige uma presenga curiosa do 
s u j e i t o em fase do mundo. Requer sua agao transformadora sobre a 
realidade. Demanda uma busca constante. Implica invengao e 
reinvengao". Aquele que e "enchido" por outros de conteudo cuja 
i n t e l i g e n c i a nao percebe, de conteudos que contradizem a p r o p r i a 
forma de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, nao 
aprende", ao c o n t r a r i o , educar e educar-se, na p r a t i c a da 
liberdade, e t a r e f a daqueles que sabem que pouco sabem- por isso 
sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais-em dialogo 
com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que 
estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco 
sabem, possam igualmente saber mais. A educagao que, para ser 
verdadeiramente humanista, tern que ser l i b e r t a d o r a . Uma de suas 
preocupagoes basicas, deve ser o aprofundamento da tomada de 
consciencia que se opera nos homens enquanto agem, enquanto 
trabalham. Nao ha educagao imposta, como nao ha amor imposto, 
( 7 ) . 

A I n s t i t u i g a o escolar nao deve se manter i n d i f e r e n t e 
nesse processo, pois um de seus maiores papeis consiste em 
proporcionar a profunda r e f l e x a o dos alunos, c o n t r i b u i n d o com a 
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formagao i n t e l e c t u a l , para compreender as causas e os e f e i t o s da 
situacao presente e levar a uma tomada de consciencia dos perigos 
r e a i s que o ambiente c o r r e , das formas de e v i t a r estes perigos e 
das responsabilidades p a r t i c u l a r e s de cada i n d i v i d u o nesta 
materia (12,15). 

A educagao ambiental deve capacitar ao pleno e x e r c i c i o 
da cidadania, atraves da formagao de uma base c o n c e i t u a l 
abrangente, t e c n i c a e culturalmente capaz de p e r m i t i r a superagao 
dos ob3taculos a u t i l i z a g a o sustentada do meio. 0 d i r e i t o a 
informagao e o acesso as tecnologias capazes de v i a b i l i z a r o 
desenvolvimento sustentavel e fundamental. 0 desafio da educagao, 
neste p a r t i c u l a r , e o de c r i a r as bases para a compreensao 
h o l i s t i c a da r e a l i d a d e , ( 3 ) . 

As f i n a l i d a d e s da Educag&o Ambiental segundo a 
conferencia de T b i l i s i , abordam t r e s pontos fundamentals: 

A) Ajudar a fazer compreender, claramente, a e x i s t e n c i a 
e a importancia da interdependencia economica, s o c i a l , p o l i t i c a e 
ecologica, nas zonas urbanas e r u r a i s ; 

B) Proporcionar, a todas as pessoas, a p o s s i b i l i d a d e de 
a d q u i r i r os conhecimentos, o sentido dos v a l o r e s , o interesse 
a t i v o e as a t i t u d e s necessarias para proteger e melhorar o meio 
ambiente; 

C) I n d u z i r novas formas de conduta nos i n d i v i d u o s , nos 
grupos s o c i a l s e na sociedade em seu conjunto, a r e s p e i t o do meio 
ambiente, ( 2 ) . 
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4. EDUCAQAO AMBIENTAL NO BRASIL 

Com a criagao, em outubro de 1973, da S e c r e t a r i a 
Especial do Meio Ambiente, o governo b r a s i l e i r o , estabeleceu, 
como parte de suas a t r i b u i g o e s "promover", intensamente, atraves 
de programas em escala n a c i o n a l , o esclarecimento e a educagao do 
povo b r a s i l e i r o para o uso adequado dos recursos n a t u r a l s , tendo 
em v i s t a a conservagao do meio ambiente" (Decreto Federal 
n:73.030, de 30/10/73). 

Essa le g i s l a g a o i n t r o d u z i a dois pontos importantes: 0 
p r i m e i r o , c o n s i s t i a no conceito de meio ambiente - termo a que 
nenhuma norma l e g a l a n t e r i o r , nem mesmo a Constituigao Federal, 
f i z e r a r e f e r e n d a ; segundo, i n t r o d u z i a a capacitagao e a educagao 
ambiental como instrumentos fundamentals para a conservagao do 
meio ambiente, na medida em que o povo b r a s i l e i r o se educasse 
para o uso adequado dos recursos n a t u r a l s . 

A l e gislagao de 1973 ainda compreendia o meio ambiente 
como uma colegao de recursos n a t u r a l s , alem de desviar o 
fundamento da degradagao ambiental na sua r e a l causagao- o e s t i l o 
p r e d a t o r i o de apropriagao do meio ambiente- para o da ignorancia, 
que so a iluminagao da consciencia pode suplantar. De forma 
fragmentaria e designada de outras maneiras, a educagao ambiental 
t i n h a antecedentes no p a i s , sob a forma de educagao s a n i t a r i a , 
educagao f l o r e s t a l , e t c , sempre presentes em legislagoes 
e s p e c i f i c a s , mas tambem carente de e f i c a c i a , pois a f a l t a de 
condigoes concretas, para desenvolver-se, exauria-se no discurso 
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n o r m a t i v e Em n i v e l de l e g i s l a g a o , a educagao ambiental v i r i a a 
aparecer novamente na Lei n:6.938, de 1981, que i n s t i t u i a 
P o l i t i c a Nacional de Meio Ambiente. 

A Constituigao de 1988 a s s i m i l a a legislagao o r d i n a r i a 
e estabelece, como incumbencia do poder p u b l i c o , "promover a 
educagao ambiental em todos os n i v e i s de ensino e a 
conscientizagao p u b l i c a para a preservagao do meio ambiente" 
(art.225,Ptl V I ) . Antes d i s t o , por em, j a no i n i c i o da decada de 
80, ao a r t i c u l a r - s e o Sistema Nacional de Meio Ambiente, um novo 
conceito de gestao ambiental i n t r o d u z i d o pela Lei n:6.938/81 para 
envolver em um unico a r r a n j o i n s t i t u c i o n a l os orgaos ambientais 
de todas as esferas do governo (Uniao. estados e m u n i c i p i o s ) . Na 
maioria dessas entidades foram criados setores tecnicos 
e s p e c i f i c o s para t r a t a r de educagao ambiental em suas areas de 
j u r i s d i g a o . A pec u l i a r i d a d e notavel da decada de 70 esta no f a t o 
de que a educagao ambiental se i n s e r i u p r i m e i r o na e s t r u t u r a 
a d m i n i s t r a t i v a dos orgaos publicos de meio ambiente, em vez de 
ser objeto de tr a b a l h o do sistema educative. I s t o t a l v e z se 
explique em razao dessa educagao ser, a epoca, ainda carente de 
desenvolvimento c o n c e i t u a l , logo, vinculada mais a ambiente do 
que a educagao propriamente d i t a , ( 3 ) . 

Entre os v a r i o s aspectos negativos da a t u a l educagao 
ministrada no B r a s i l , r e s s a l t a o f a t o dela nao desenvolver no 
estudante os esquemas mentais que estabalecem a relagao d i a l e t i c a 
das d i f e r e n t e s areas de estudos entre s i e tambem destas com a 
realidade s o c i a l em que vivemos. 0 estudo da ecologia enquanto 
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" c i e n c i a pura", de nada adianta se nao relacionada com os demais 
campos da c i e n c i a , porque e l a nao leva necessariamente a uma 
visao g l o b a l i z a n t e , dinamica e sistemica das coisas, i s t o e, a 
uma visao " e c o - p o l i t i c a " . Este metodo negaria os o b j e t i v o s aos 
quais atende o a t u a l modelo de ensino, que, em u l t i m a a n a l i s e , 
pretende formar alguns " e s p e c i a l i s t a s " em cada coisa, importantes 
para atender a a t u a l t e cnologia que o sistema emprega. Mas, em 
g e r a l , os " e s p e c i a l i s t a s " tern uma visao muito e s t r e i t a do todo, 
do r e s t o que se passa ao seu redor. Sao parte do esquema de 
educagao a l i e n a n t e que nos e ofe r e c i d a nas escolas e 
universidades, ( 3 ) . 

0 B r a s i l , imerso em interminaveis e improdutivas 
discussoes academicas sobre a natureza da Educagao Ambiental, 
emoldurados por c r i s e s p o l i t i c o - i n s t i t u c i o n a i s e s6cio-economicas 
i n f i n d a v e i s , v i u a Conferencia Intergovernamental sobre Educagao 
Ambiental de Moscou chegar (Moscou, URSS,1987), sem t e r muito o 
que apresentar. Essa conferencia, igualmente promovida pela 
UNESCO-PNUMA, reunia os paises membros da ONU para uma avaliagao 
do que f o r a r e a l i z a d o nos ult i m o s dez anos, e buscava o 
redirecionamento para a educagao ambiental no mundo. 0 B r a s i l 
f i c o u na mesma situagao da maioria dos paises pobres, a educagao 
nao se desenvolveu o s u f i c i e n t e para ser capaz de produzir as 
transformagoes necessarias. As recomendagoes de T b i l i s i e dos 
encontros r e g i o n a i s para a America L a t i n a e Caribe pouco 
serviram. A despeito do consenso i n t e r n a c i o n a l sobre a 
necessidade de se a p l i c a r um enfoque i n t e r d i s c i p l i n a r a Educagao 
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Ambiental desde T b i l i s i (1977), colaborado dez anos depois pela 
Conferencia de Moscou, e no B r a s i l pelo parecer do Conselho 
Federal de Educagao, ainda se confunde, em nosso Pais, "Educagao 
Ambiental" com "ecologia". Mas gragas aos professores, nas 
escolas, a tematica ambiental, de alguma forma, j a f o i 
incorporada. Porem e x i s t e o f a t o r l i m i t a n t e , que sao os l i v r o s 
d i d a t i c o s , os quais nao existem, pois na sua maioria a abordagem 
das ciencias b i o l o g i c a s refere-se a ecologia. Tambem ocorre uma 
grande carencia de recursos i n s t r u c i o n a i s para a Educagao 
Ambiental no B r a s i l , assim como oportunidades para treinamento e 
formagao, ( 2 ) . 

As experiencias de Educag&o Ambiental no B r a s i l se 
realizaram, p r i m e i r o nos c i c l o s p r imarios e secundarios e so mais 
tarde nos c i c l o s u n i v e r s i t a r i o s de graduagao e pos-graduageo. A 
l e n t i d a o i n i c i a l desse processo pode ser a t r i b u i d a a r i g i d e z da 
administragao educacional e a compartimentagao de d i s c i p l i n e s 
enteo prevelecentes, essociede e f e l t e de q u e l i f i c e g a o adequada e 
de t r a d i g e o do corpo docente ne trensmisseo de conhecimentos em 
cempos que exigissem uma visao mais i n t e r d i s c i p l i n a r da materia 
em discussao. Dai, a insergao dos temes embienteis nes escoles e 
nes e s t r u t u r e s c u r r i c u l e r e s t e r exigido e edogeo de progremes de 
treinemento em ume escela que hoje einde esta 'longe de ser 
esgotada. A p a r t i r de 1975 comegaram a aparecer no B r a s i l , em 
grande parte estimulados pele recem-criede S e c r e t e r i e Especial de 
Meio Ambiente-SEMA, os primeiros p r o j e t o s de educageo ambiental, 
desenvolvidos por escolas municipals, estaduais ou entidades de 

12 



ensino privado, a n i v e l de pr i m e i r o e segundo graus. A p r i m e i r a 
experiencia importante f o i levada a e f e i t o pela Fundagao 
Educacional do D i s t r i t o Federal, que reformulou seus programas de 
cienc i a s f i s i c a s e b i o l o g i c a s , da p r i m e i r a a o i t a v a s e r i e s , 
concentrando-os no tema "Homem e o Meio Ambiente", com a 
par t i c i p a c a o da Universidade de B r a s i l i a e o apoio da SEMA, 
elaboraram-se t e x t o s modulares para a atualizag&o de 
conhecimentos e sugestoes metodologicas, atraves dos quais 
promoveu-se a preparag&o de aproximadamente 4.200 professores 
para trabalharem com a nova proposta, ( 3 ) . 

Ja na regiao Nordeste, especificamente, desde 1980 
realizam-se programas de capacitagao de docentes de pri m e i r o e 
segundo graus nos Estados do P i a u i , Rio Grande do Norte, Ceara, 
Paraiba, Pernambuco, Maranhao, Sergipe e Bahia. Esses programas 
que, em g e r a l , sao real i z a d o s por i n i c i a t i v a e com apoio dos 
orgaos estaduais de meio ambiente, das s e c r e t a r i a s de educagao e 
das universidades da regiao, u t i l i z a m temas r e l a t i v e s a 
problematica r e g i o n a l relacionados a poluigao, conservagao de 
recursos h i d r i c o s , p a r t i c i p a g a o da comunidade l o c a l na gestao do 
meio ambiente, atraves de conselhos comunitarios, entre outros. 
Nessa regiao, a capacitagao esta associada quase sempre a 
montagem de uma rede de Conselhos Municipals de Meio Ambiente-
CONDEMAS. Mas no B r a s i l apesar da magnitude das agoes ocorridas 
dentro da administragao p u b l i c a , da escola e da universidade, 
certamente, a maior c o n t r i b u i g a o ao processo de conscientizagao 
do publico em relagao a questao do meio ambiente veio atraves dos 
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movimentos da p r o p r i a sociedade c i v i l : das sociedades 
ambientalistas e nao governamentais, dos meios de comunicagao, 
dos movimentos p o l i t i c o s e c u l t u r a i s , apesar da carencia 
p o l i t i c a , ( 3 ) . 

Em meados da decada de 70 multiplicam-se no B r a s i l os 
grupos defensores de causae ambientais, e s p e c i f i c a s ou g e r a i s , 
mas no decorrer do tempo, um segmento deste grupo apresentou a. 
tendencia de t r a t a r a problematica ambiental pelo prisma 
educativo, sobretudo atraves da educagao i n f o r m a l , otimizando a 
u t i l i z a g a o de parques, j a r d i n s , zoologicos e outros espagos que 
pudessem ser rea l i z a d o s com a preservagao ambiental. Nos dias 
presentes, essa tendencia tomou ares de verdadeira ramificagao do 
movimento a m b i e n t a l i s t a , ampliando-se de forma s i g n i f i c a t i v a 
passando a ser chamada "Educagao Ambiental", (15). 

5. PATOS: CARACTERIZAQAO DA CIDADE E A PROBLEMATICA AMBIENTAL. 

5 . l . C a r a c t e r i s t i c a s do Municipio 
C l a s s i f i c a d a como uma das cidade mais importanteS da 

Paraiba, l o e a l i z a - s e na parte c e n t r a l do Estado, acolhendo 
pessoas de todos os Estados do pais que diariamente crusam as 
v a r i a s rodovias que cortam o municipio. Patos se apresenta com 
uma populagao de cerca de 80 m i l h a b i t a n t e s , numa area de 416 
quilometros quadrados. Localizada na micro-regiao da Depressao do 
A l t o Piranhas, com a l t i t u d e media de 243m em relagao ao n i v e l do 
mar. 
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Tern como a t i v i d a d e s basices, a c u l t u r a a g r i c o l a do 
algodeo, a pecuaria e o comercio e, no setor i n d u s t r i a l , a 
produgeo de oleos vegeteis, de alimentos, de aluminios, de 
celgedos e bol^as. 

Na parte educacional o municipio conta com 108 escolas 
de p r i m e i r o e segundo graus, sendo 74 da zona urbana e 34 da zona 
r u r a l . Contando ainda com v a r i o s cursos u n i v e r s i t a r i o s tanto 
n i v e l p a r t i c u l a r como pu b l i c o . 
5.2.Impactos Socio-Ambienteis 

A cidade de Patos convive com destacados problemas 
ambientais, de t a l forma que um Piano de Educagao Ambiental se 
torna uma medida de extreme importancie a ser tomada. 

Na sequencia indica-se algumas das l i m i t a n t e s 
ambientais l o c a i s comentedes por V i r g i n i o F i l h o , 1993: 

A) Seneemento Basico: Neste ponto encontra-se um dos 
mais graves problemas do municipio, carecterizedo pela auseneie 
de um edequedo servigo p u b l i c o que elcence tode e populagao.Os 
censos de 1980 e 1991 indicam perfeitamente a grandeze desse 
problema, onde em torno de 43,3% dos d o m i c i l i o s de Patos nao sao 
atendidos pelo sistema p u b l i c o (rede g e r a l ) de d i s t r i b u i g a o de 
egue. E einde 76% dos d o m i c i l i o s de Petos nao sao atendidos pela 
rede de esgotos, problema ainde mais grave. Nao e ao acaso 
po r t e n t o , que a col e r a tenha afetedo duremente o municipio. 

B) Rios e Berregens: Um greve probleme de nossos r i o s e 
berregens, que ebestecem a regiao, e o assoreamento provocado 
pelo deposito das t e r r a s t r a z i d a s pelas chuvas das areas de 
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captagao, onde ocorre um acentuado desmatamento e o uso 
inadequado do solo. Tal f a t o reside na ausencia de um programa 
pub l i c o de protecao e conservagao dos solos e dos cursos de agua, 
tao importantes para a vida do homem em nossa regiao. 

Com relagao aos r i o s , em p a r t i c u l a r , o Espinharas, que 
e responsavel pela d i s t r i b u i g a o das aguas, o u t r o r a usadas para a 
p r o p r i a a g r i c u l t u r a de algumas pessoas pobres, hoje d i s t r i b u i 
tambem esgotos e com eles diversas doengas, sem f a l a r na poluigao 
v i s u a l . 

C) Demanda de Lenha e Carvao Para Consumo Domestico: 
Duas l i n h a s de problemas se destacam a esse r e s p e i t o : uma s o c i a l 
e outra ambiental. 

Do ponto de v i s t a s o c i a l , destaca-se os 60% dos 
d o m i c i l i o s de Patos que u t i l i z a m como combustivel para cozinhar 
lenha ou carvao, as vezes p a r a l e l o ao uso de outras fontes como 
gas ou como unica fonte de energia. 

Com relagao ao ponto de v i s t a ambiental se destaca o 
f a t o de que sendo esta demanda atendida basicamente pelas matas 
nat i v a s de municipio nao existem i n i c i a t i v a s que garantam formas 
adequadas de exploragao da vegetagao permitindo o fornecimento de 
madeira para a populagao e ao mesmo tempo a conservagao da f l o r a , 
impedindo assim, a destruigao da natureza que tern o c o r r i d o 
indiscriminadamente. 

D) Alimentagao: Grande parte dos alimentos que v&o a 
mesa da populagao nao tern o tratamento devido tanto em sua 
produgao como em sua d i s t r i b u i g a o , o que coloca em r i s c o a saude 
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da populagao. Sejam os alimentos a g r i c o l a s contaminados com 
agrotoxicos ou com agua inf e s t a d a por microbios ou as carnes 
vendidas sem c o n t r o l e s a n i t a r i o e f i c i e n t e . 

E) Lixo Urbano: Diariamente observa-se o l i x o acumular-
se por toda p a r t e , pois Patos uma cidade com cerca de 80.000 
habitantes nao tern um servigo adequado de c o l e t a e tratamento dos 
reslduos urbanos. Usa-se depositos em pontos da cidade que formam 
montanhas de s u j e i r a s , mal c h e i r o , fumaga t o x i c a (muito 
frequentemente se usa o fogo para e l i m i n a r o l i x o ) . 0 l i x o e 
recoletado em toneladas por caminhoes e levado para a p e r i f e r i a 
da cidade em a t e r r o s mal f e i t o s que contaminam o ambiente, 
deixando o ambiente num estado lamentavel. 
5.3. A Educagao Ambiental no Municipio 

Como cidada. patoense a autora enfrentou os problemas 
que foram c i t a d o s neste t r a b a l h o , uma vez que os viveu no dia-a-
d i a , so que estes veem se agravando na medida que passa o tempo, 
principalmente em fungao do crescimento da cidade. 

A autora sempre estudou nesta cidade,e com sua v i v e n c i a 
pode afir m a r que nunca presenciou nem ouviu f a l a r , de alguma 
coisa f e i t a pelas autoridades desta cidade com relagao a 
problematica ambiental. Apos e n t r a r na Universidade Federal da 
Paraiba-Campus-VII, em j u l h o de 1987, a autora comegou a o u v i r 
f a l a r na problematica ambiental de Patos. 

Varios academicos do curso de Engenharia F l o r e s t a l , 
desenvolveram trabalhos que envolvem a problematica da cidade. 
Um exemplo e a monografia de Simoes (1992), que mostra um 
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levantamento f e i t o nas escolas de 22 grau e constata que o 
conteudo relacionado com a questao ambiental se r e s t r i n g e as 
d i s c i p l i n a s geografia ( 6 1 % ) , b i o l o g i a ( 3 5 % ) , pertencentes 
respectivamente as areas de estudos s o c i a l s e c i e n c i a s 
b i o l o g i c a s . Outros trabalhos realizados por professores e 
estudantes do Campus V I I da UFPB vem abordando os problemas 
ambientais do municipio, onde se mostra a problematica do l i x o , 
do saneamento basico, da saude p u b l i c a , arborizagao, etc. 
Evidentemente e preciso avancar com as i n i c i a t i v a s de pesquisa, 
mais sobre tudo necessita-se que as autoridades l o c a l s assumam 
esta l u t a , so assim pode-se comegar a pensar numa mudanga 
progressiva com relagao as questoes ambientais, levando em 
consideragao o bem-estar da populagao a t u a l e das geragoes 
f u t u r a s . 

6. CONSIDERAQoES SOBRE UM PLANO PARTICIPATIVO DE EDUCAQAO 
AMBIENTAL PARA 0 MUNICIPIO 

A cidade de Patos passa por um processo de 
crescimento, como a maioria das cidades do pa i s , de t a l forma que 
a unica preocupagao e o desenvolvimento economico, de maneira que 
o meio ambiente nao e levado em consideragao. Como a Educagao no 
pais j a e defasada, imagine em uma cidade do i n t e r i o r da Paraiba, 
Estado considerado um dos mais atrasados do Pais. Dessa forma nao 
se pode negar a importancia de um Piano de Educagao Ambiental 
para o municipio. 

A c u l t u r a r e g i o n a l tern que ser resgatada em seus 
aspectos p o s i t i v o s . Por outro lado, processos pedagogicos devem 
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t r a b a l h a r c r i t e r i o s a m e n t e os habitos negativos que afetam as 
condigoes de v i d a l o c a l . Atraves de uma conscientizagao e que a 
transformagao s o c i a l sera p o s s i v e l . Neste sentido, a rede 
educacional do municipio, i n t e r l i g a d a com as comunidades, devera 
ser a base para a elaboragao e implementangao de um programa de 
educagao ambiental. 

Como i n d i c a nossa Constituigao em seu A r t i g o 
225,'Todos tern d i r e i t o ao meio ambiente ecologicamente 
e q u i l i b r a d o , bem de uso comum ao povo e essencial a sadia 
qualidade de v i d a impondo-se ao poder publico e a c o l e t i v i d a d e o 
dever de defende-lo e preserve-lo para as presentes e f u t u r e s 
geragoes." 

A educagao deve estimular e opgeo e efirmegeo do homem 
como homem. Adepter e acomodar, nao transformar. 0 homem esta no 
mundo e com o mundo, por i s s o , precisa aprender a r e s p e i t a r as 
l e i s da natureze e saber conviver com elas, procurando com iss o , 
a harmonie entre homem-natureze. 

Os problemes que o homem ceuse e netureze so sereo 
r e v e r t i d o s atraves de uma educagao ambientel m u l t i d i s c i p l i n a r , 
onde o homem aprende e conviver com a natureze. 

A educegeo deve ser d e s i n i b i d o r a e nao r e s t r i t i v a . £ 
necessario dar oportunidede pere que os educendos seje eles 
mesmos. 

De ume forme g e r e l , e eprendizegem sere meis 
s i g n i f i c a t i v e se a a t i v i d a d e e s t i v e r adaptada concretamente as 
situagoes da v i d a r e a l da cidade, ou l o c a l , do aluno e do 
professor. Cabendo ao professor, conhecer as realidades de sua 
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escola, adotar, mesclar, adaptar estas, para que haja uma maior 
captacao das coisas que ocorrem ao seu redor e que, de c e r t a 
forma, nao podem ser separadas do homem como e o caso da questao 
ambiental. As a t i v i d a d e s de Educagao Ambiental devem ser o centro 
do programa, portanto permitem, aos alunos, oportunidades de 
desnvolver uma s e n s i b i l i z a g a o a r e s p e i t o dos seus problemas 
ambientais, e buscar formas a l t e r n a t i v a s de solugoes, conduzindo 
pesquisas no ambiente urbano, relacionando f a t o r e s p s i c o s s o c i a i s 
e h i s t 6 r i c o s com f a t o r e s p o l i t i c o s , e t i c o s e e s t e t i c o s . 

0 ensino puramente t e o r i c o (simbolico a b s t r a t o ) deve 
ser evitado. 0 imediatamente v i v e n c i a l permite uma aprendizagem 
mais e f e t i v a . Entao, e necessario que se aplique a t e o r i a em 
pequena quantidade, como os simbolos verbals e os v i s u a i s , depois 
vem o programa de r a d i o , TV e exposigao, excursao, dramatizag&o, 
simulagao e por u l t i m o e mais importante vem a experiencia 
d i r e t a , s o assim poderemos, em dias vindouros, conseguir 
solucionar, quern sabe, por t o t a l , os problemas da cidade 
com relagao a problematica ambiental. 
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CONCLUSaO 

0 homem nao vive isolado do mundo, alem da necessidade 
de conviver com outros seres da mesma especie, ele necessita do 
meio ambiente e q u i l i b r a d o , de t a l maneira, que tudo que esta ao 
seu redor c o n t r i b u i , d i r e t a e/ou indiretamente com sua maneira de 
a g i r , pensar e v i v e r . E fundamental a conservagao da natureza 
atraves da busca constante do e q u i l i b r i o entre homem e meio 
ambiente. 

Com a conscientizagao do homem pode-se esperar que nas 
gerac6es f u t u r a s os rompimentos dos padroes dos recursos n a t u r a i s 
que garantem a qualidade de vida sadia ao homem, possam ser 
evitados. 

Os danos ambientais conhecidos e por conhercer—se no 
municipio de Patos, assim como a constatagao de que i n e x i s t e 
agoes de educagao ambiental para populagao, j u s t i f i c a m plenamente 
o esforgo das i n s t i t u i g o e s ligadas ao tema no sentido da 
formulagao e execugao de uma Piano de Educagao Ambiental para 
todo o municipio. Neste sentido, e importante o envolvimento da 
sociedade c i v i l organizada, principalmente f r e n t e a necessidade 
de atuar a n i v e l dos sistemas formais e in f o r m a i s de educagao 
l o c a l , de forma democratica e e f e t i v a na busca do f o r t a l e c i m e n t o 
da cidadania e da melhoria das condigoes de v i d a . 

21 



REFEReNCIA BIBLIOGRAFICA 

1. CAMARA, I.G. 0 Problema Ambiental e o Papel das Organizagoes 
Conservacionistas Nao Governamentais. Rio de Janeiro, 20:5-
13, 1985. 

2. DIAS, G. F. Educacao Ambiental, P r i n c i p i o s e P r a t i c a s : Sao 
Paulo, Gaia, 1992. 399p. i l . B i b l i o g r a f i a : 395-399. 

3. EDUCAgaO AMBIENTAL NO BRASIL ORIGENS E EVOLUQAO. Subsidios 
Tecnicos para Elaboragao do R e l a t o r i o Nacional do B r a s i l 
para a CNUMAD ( Conferencia das Nagoes Unidas Sobre Meio 
Ambiente e desenvolvimento). B r a s i l i a , Julho, 1991. Versao 
Pr e l i m i n a r . pag: 63-67. 

4. FERNANDES, B.M. 0 conceito de natureza: r e f l e t i n d o as 
dicotomias: Revista da Extensao. Santa Cruz do Sul. V-2, N-
2, P:16-30, dez, 1992. 

5. FISCHER, N. B. Cidadania, Educacao e Meio Ambiente: Revista 
da Extensao. Santa Cruz do Sul, v-2, n-2, p: 21-28, dez. 
1992. 

6. FREIRE, Paulo. Educagao e Mudanga: 11 ed. Rio de Janeiro; Paz 
e Terra, 1983. 79p. 

7. FREIRE,Paulo. Extensao ou Comunicacao? 8 ed. Rio de Janeiro; 
Paz e Terra, 1983. 93p. 

8. GONQALVES, C.W.P. Et i c a e Meio Ambiente: Revista da Extensao; 
Santa Cruz do Sul, FISC, V-2, N-2, P:5, Dez, 1992. 

9. GUATTARI,F. c i t a d o por C.Gongalves I n : B t i c a e Meio Ambiente: 
Revista da Extensao; Santa Cruz do Sul, FISC, V-2, N-2, 
P:5, Dez, 1992. 

10. LERNER, R. P o l i t i c a e Meio Ambiente. Revista da Extensao. 
Santa Cruz do Sul, v-2, n-2, p: 29-33, dez, 1992. 

22 



11. PEREIRA, N. S. Terra, PlaYleta Poluido: v - 1 , Sagra, Rio Grande 
do Sul. s/d. 170p. i l . B i b l i o g r a f i a : 163-165. 

12. POCHER, et a l . Citado por SEMANA DO AMBIENTE,3. Piracicaba 
1989. Anais. Piracicaba, ESALQ, 1889. 222p. 

13. ROCHA, J. S. M. Educacao Ambiental Primeiro e Segundo Graus 
Introducao ao Terceiro Grau. Santa Maria;UFSM, 1990. 124p. 
11. 

14. SCHINKE, G. Ecologia P o l i t i c a : Porto Alegre. Iehe, 1986. 179p. 
i l . 

15. SEMANA DO AMBIENTE, 3. Piracicaba, 1989. Anais. Piracicaba, 
ESALQ, 1889. 222p. 

16. SIM6ES, A.A.R. A educagao ambiental nas escolas de 2 grau da 
cidade de Patos-PB. Patos. Monografia, UFPB, 1992. 20p. 
b i b l i o g r a f i a : 19-20. 

17. TRATADO DE EDUCAQAO AMBIENTAL PARA SOCIEDADES SUSTENTAVEIS E 
RESPONSABILIDADE GLOBAL. Rio de Janeiro, 9 de Julho de 1992. 

18. VIRGINIO FILHO, E. M. Alguns Aspectos da Problematica 
Ambiental de Patos. Documento; Patos. 1993. 3p. 

23 


