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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Educacao Ambiental e um processo de aprendizagem permanente em busca de informar e 

sensibilizar os cidadaos para desenvolverem atitudes mais ecologicas, integralizadas e 

socialmente sustentaveis entre eles e o meio ambiente. A atitude e parte importante das 

habilidades afetivas e pode ser ensinada e apreendida. Do mesmo modo, pode ser influenciada 

por componentes cognitivos, motivacionais e emocionais e diversos pesquisadores buscam 

tecnicas de mensuracao e promo9ao de mudan9as atitudinais. O objetivo desse trabalho foi de 

avaliar e classificar o perfil dos professores de diversas areas de ensino (exatas, humanas, 

naturais e lingua portuguesa), de seis escolas publicas de Ensino Medio da cidade de Patos-

PB, quanto as suas praticas socioambientais dentro das escolas e no ambito social em que 

vivem. A avalia9ao do perfil e da atitude ecologica dos professores foi realizada por meio da 

elabora9ao e aplica9ao de um questionario constituido por 75 perguntas construido no modelo 

da Escala de Likert, com cinco niveis de respostas agrupadas em quatro dimensoes: Praticas 

Socioambientais na Escola (Dl ) ; Educa9ao Ambiental na Pratica Didatica do Professor (D2); 

Conhecimento do Professor sobre Tematica Ambiental (D3); Praticas Socioambientais do 

Professor (D4). O questionario aplicado foi validado por meio da avalia9ao de sua 

confiabilidade e consistencia interna, apresentando excelente coeficiente a de Cronbach geral 

igual a 0,95. As dimensoes tambem apresentaram valores de a de Cronbach muito 

satisfatorios: D l = 0,83; D2 = 0,93; D3 = 0,85 e D4 = 0,82. Os professores entrevistados (N= 

59) apresentaram grande variabilidade de idade (19-63 anos) e de tempo de ensino (1-29 

anos) sendo que 64,6% deles se graduaram nos ultimos 10 anos (2003 - 2013). As perguntas 

apresentaram grande varia9ao no padrao de respostas e, consequentemente, na pontua9ao 

entre elas e dentre os seus diferentes niveis de escala. A media geral de pontos dos professores 

entrevistados variou entre 156 e 318pontos. Em termos linguisticos, os professores foram 

agrupados na seguinte classifica9ao de atitude geral: negativa (30,41%%), conflitante 

(61,02%) e positiva (8,47%). Os dados revelam que os professores do Ensino Medio Publico 

da cidade de Patos-PB apresentam, predominantemente, atitudes negativas diante das 

dimensoes investigadas o que sugere que possuem conhecimentos e/ou atitudes ainda 

inadequada para o ensino da Educa9ao Ambiental aos alunos do Ensino Medio e, 

provavelmente, os alunos estao concluindo o seu Ensino Basico sem Educa9ao Ambiental 

adequada para serem cidadaos mais ecologicamente sustentavel e/ou com pouco 

conhecimento critico necessario para serem cidadaos multiplicadores de uma vivencia mais 

harmoniosa com o Meio Ambiental. 

Palavras-chave: Educa9§o Ambiental; Atitude ecologica, Professores, Ensino Medio. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Environmental Education is a continuous learning process seeking to inform and raise 

awareness of attitudes to develop ecological and socially sustainable paid between them and 

the environment. Attitude is an important part of the affective and skills can be taught and 

perceived. Similarly, can be influenced by the cognitive, motivational and emotional and 

many researchers seek measurement techniques and promotion of attitudinal changes. The 

aim of this study was to evaluate and classify the profile of teachers in various educational 

areas (exact, human, natural and Portuguese), six public schools in high school in the city of 

Pathos- PB regarding their environmental practices within the schools and in the social sphere 

in which they live. The evaluation of ecological and attitude of teachers was done through the 

development and application of a questionnaire consisting of 75 questions. It was built on the 

model of Liker scale with five levels of responses grouped into four dimensions: Social and 

Environmental Practices in School (Dl), ' Environmental Education in Practice Teaching 

professor (D2); Knowledge professor of Environmental Thematic (D3); Teacher Social and 

Environmental Practices (D4). The questionnaire was validated by assessing its reliability and 

internal consistency, with excellent overall Cronbach coefficient a equal to 0.95. The 

dimensions also showed values very satisfactory Cronbach a: D l = 0.83, D2 = 0.93, D3 = D4 

'- 0.85 and 0.82. Teachers interviewed (N = 59) showed great variability in age (19-63 years) 

and teaching time (1-29 years), and that 64.6 % of them have graduated in the last 10 years 

(2003-2013) . The questions presented great variation in the response and consequently the 

score between them and among different levels of scale. The average rank of the teachers 

interviewed varied between 156 and 318pontos. Linguistically, the teachers were grouped in 

the following classification of general attitude: negative (30,41%), conflict (61,02%) and 

positive (8,47%). The data reveal that high school teachers of the city Public Pathos- PB. 

They exhibit predominantly negative attitudes on the dimensions investigated, suggesting that 

possess knowledge and/or attitudes still inadequate for teaching environmental education to 

high school students. Probably students are completing their basic education without adequate 

environmental education to be citizens more environmentally sustainable and/or with little 

knowledge critical multipliers need to be citizens of a more harmonious living with the 

Environment Environmental. 

Keywords: Environmental Education, Ecological Attitude, Teacher, High School. 
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CAPITULO 1 

1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Temas como Meio Ambiente, Sustentabilidade e Educacao Ambiental que 

anteriormente eram poucos discutidos, agora despertam grande interesse dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA popula9ao em 

geral. Assuntos como aquecimento global, destino de residuos solidos, poluicao, 

deser t ifica9ao, preserva9ao e a propria m anuten9ao da vida no planeta tem gerado debates e 

preocupa96es por parte de governos, empresas e sociedade em geral. 

Desde a decada de 1970 tem-se conhecimento que a Educa9ao Ambiental e um 

mecanismo essencial para uma sociedade sustentavel (STOREY e OLIVEIRA, 2004). 

A Educa9ao Ambiental e um processo de aprendizagem permanente e visa formar uma 

popula9ao mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe 

dizem respeito, portanto que tenha conhecimentos, competencias, estado de espirito, 

m ot iva9oes, sentido de par t icipa9ao e engajamento que lhe permita trabalhar individualmente 

e coletivamente para resolver os problemas atuais e impedir que os mesmos repitam. 

(CARTA DE BELGRADO, 1975). 

A Educa9ao Ambiental e a ferramenta mais importante, existente para a sensibiliza9ao 

e capacita9ao da popula9ao em geral sobre os problemas ambientais. Com ela, busca-se 

desenvolver tecnicas e metodos que facilitem o processo de tomada de consciencia sobre a 

gravidade dos problemas ambientais e a necessidade urgente de nos debru9arm os seriamente 

sobre eles. 

Com a realiza9ao de importantes eventos na decada de 1970, como a Conferencia das 

Na96es Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH) em 1972, o Encontro 

Internacional de Educa9ao Ambiental em 1975 realizado pela UNESCO, criando a Carta de 

Belgrado e a Conferencia realizada no ano de 1977 em Tbilisi (Georgia antiga URSS) todos 

de fundamental importancia para a d ivu lga9ao mundial da Educa9ao Ambiental, a 

preocupa9ao ambiental finalmente se popularizou. 

Essas reunioes, conferencias e documentos afirmaram e consolidaram a ideia de que o 

homem depende do meio ambiente para viver, logo esse meio deve ser respeitado, preservado 

e usado de forma sustentavel. 

Atualmente e exigida uma postura diferente quanto ao papel da educa9ao nas escolas, 

hoje se sabe que nao e correto preparar o aluno para transformar a natureza em seu beneficio 
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ou entender o ambiente como apenas um meio de atender suas necessidades. As escolas 

devem possuir caracteristicas transformadoras, que possibilitem ao seu alunado a aquisi9ao de 

conhecimentos e habilidades capazes de induzir mudan9as de atitudes nas redoes do ser 

humano com o seu meio e consequentemente a ado9ao de novas posturas individuals e 

coletivas. Essa consolida9ao de novos valores, conhecimentos, competencias, habilidades e 

atitudes, refletira na implanta9ao de uma nova ordem ambientalmente sustentavel. 

Considera-se como objetivo da Educa9ao Ambiental atingir o publico em geral. Parte-

se do principio de que todas as pessoas devem ter oportunidade de acesso as informa9oes que 

lhes permitam participar ativamente na busca de solu9oes para os problemas ambientais 

atuais. 

Considerando que os problemas ambientais se manifestam em nivel local, em muitos 

casos, os residentes de uma localidade sao, ao mesmo tempo, causadores e vitimas de parte 

dos problemas ambientais. Estas sao as quern mais tern condi9oes de diagnosticar a situa9&o. 

Convivem diariamente com o problema e sao, provavelmente, os maiores interessados em 

resolve-los. 

Porem, o modelo da civiliza9ao contemporanea, baseado na industrializa9ao e 

globaliza9ao com o intenso ritmo de produ9ao e consumismo, nao e compativel com essa 

nova percep9ao e relacionamento ecologico. 

E inexoravel que as comunidades fa9am pianos e que os implementem. Pianos que 

incluam conceitos e habitos para que seus cidadaos valorizem praticas de sustentabilidade, 

com crescimento e consumo seguidos de novos costumes, priorizando nao so o gozo de 

comprar, usar e descartar, mas vinculando o prazer e dever de manter um ambiente saudavel. 

Entretanto, a base para essa mudan9a e a mobiliza9ao e sensibiliza9ao do cidadao, 

devendo este ser educado para o desenvolvimento sustentavel (SORRETINO et al., 2005; 

FERREIRA e AN JOS, 2001), tornando fundamental a implanta9ao e fomento de praticas e 

atividades no ensino escolar que proporcione aos alunos uma sensibiliza9ao sobre o meio 

ambiente e ele proprio. 

Dessa forma, nesse cenario, e veemente a necessario mudar o comportamento do 

homem em rela9ao ao meio ambiente. A cada dia torna-se mais visivel e eminente a 

necessidade de se tomarem medidas prudentes e eficazes para que se compatibilize o 

desenvolvimento com os fatores fisicos e biologicos do planeta (NAIME et al., 2010), sendo 

fundamental a pesquisa da percep9ao e de atitudes dos cidadaos, particularmente, dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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professores, pois, sao mediadores fundamentals no processo de (re) educar os alunos de forma 

mais ecologica e sustentavel para a sociedade contemporanea. 

E indispensavel saber se os professores das escolas do nosso pais estao no minimo 

preocupados com essa questao. Se os professores, independente da sua disciplina, estao de 

alguma forma contribuindo para educar cidadaos conscientes e se os mesmos sao cidadaos 

conscientes, que realizam pequenas e grandes praticas para mudar a situacao do nosso planeta. 

Foi com essa preocupacao, que esse trabalho objetivou avaliar e classificar o perfil dos 

professores de diferentes areas de conhecimento, de seis escolas publicas de Ensino Medio da 

cidade de Patos - PB, quanto as suas praticas socioambientais dentro das escolas e no ambito 

social em que vivem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 2 

2 EDUCACAO AMBIENTAL E SOCIEDADE CONTEMPORANEA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os impactos das acoes humanas no meio ambiente datam de tempos remotos, 

entretanto, as evidencias dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA degrada9ao tomaram proposes maiores com a in tensifica9ao 

desses impactos durante o desenvolvimento capitalista apos a Segunda Guerra Mundial. 

Atualmente, a preocupa9ao ambiental tem espa9o em pautas de discussoes em eventos 

e encontros de.nivel mundial. No Brasil, a Educa9ao Ambiental e tratada como tematica 

interdisciplinar e transversal as diversas disciplinas dos Ensinos Fundamental e Medio, e 

essencial que a escola envolva os alunos nessa tematica, para educa-los e para adquirirem 

atitudes ecologicamente sustentaveis. 

2.1 Aspectos Historicos da Evolucao da Preocupacao Ambiental 

A preocupa9ao ambiental culminou por volta de 1970, quando eclodem no mundo 

diversas manifesta96es que contribuiram para o desenvolvimento do pensamento critico sobre 

a degrada9ao ambiental. Dentre esses movimentos, destacam-se: a Libera9ao Feminina e, a 

Revolu9ao Estudantil de maio de 1968 na Fran9a. Essas e outras manifesta9oes dessa epoca 

exigiam a9oes que garantissem direitos essenciais, tais como: direito a liberdade, ao trabalho, 

a educa9ao, a saiide, ao lazer e a defin i9ao participativa de seus destinos (MEDINA, 2008). 

Entretanto, essa nova forma de rela9ao ecologica surgiu num cenario capitalista onde a 

in dust r ia liza9ao degradava em ritmo acelerado os recursos naturais e humanos em busca de 

maior produ9ao e lucros. Por isto, a defesa pela consciencia ecologica era considerada por 

muitos como a9oes desagregadas ou antagonistas ao desenvolvimento socio economico 

(MEDINA, 2008). 

E, com muita luta e anseio, a questao ambiental, com e90 u a se firmar como uma a9ao 

cidada, nao sendo mais uma "batalha" da esfera governamental ou de estudiosos, mas sim de 

todos os cidadaos. 

Desastres ambientais derivados do modelo industrialists adotado passaram a chamar a 

aten9ao da popula9ao e governos. Nesse periodo, aconteceram varios casos, tais como: a 

con tam ina9ao do ar em Londres e Nova York, entre 1952 e 1960, os casos fatais de 

13 



-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

intoxicacao com mercurio em Minamata e Niigata, entre 1953 e 1965, a diminuicao da vida 

aquatica em alguns lagos da America, a morte de aves provocada pelos efeitos secundarios 

imprevistos do DDT e outros pesticidas e a contaminacao do mar em grande escala, causada 

pelo naufragio do petroleiro Torrei Canyon, em 1966 (MEDINA, 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Per cur so Historico de eventos sobre Meio e Educaqao Ambiental 

Os acontecimentos supracitados, dentre outros, receberam ampla publicidade, fazendo 

com que paises desenvolvidos temessem que a contaminacao ja estivesse pondo em perigo o 

futuro do homem. 

Diante da urgencia de providencias, a Organizacao das Nacoes Unidas (ONU) 

idealizou a Conferencia das Nacoes Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH) 

que foi realizada na capital da Suecia, Estocolmo entre os dias 5 a 16 de junho de 1972. 

Participaram representantes de 113 nacoes. Um total de 250 organizacoes nao governamentais 

e de organismos da ONU se reuniram para discutir problemas ambientais no mundo. A 

Conferencia de Estocolmo foi o primeiro evento mundial, voltado para tentar organizar as 

relac-5es de homem e do meio ambiente, alertando os paises sobre as consequencias da 

degrada9ao ambiental para o planeta. 

A Conferencia de Estocolmo ressaltou a importancia de se trabalhar a vincula9ao entre 

ambiente e educa9ao (LOUREIRO, 2004) e criou a Declara9ao sobre o Meio Ambiente 

Humano, conhecido como Declara9ao de Estocolmo ou DECLARATION - 1972. 

Essa declara9ao ressalva a necessidade de um criterio e de principios comuns de 

comportamento e responsabilidades, servindo de inspira9ao e guia para preservar e melhorar o 

meio ambiente. Nela sao proclamadas sete diretrizes e vinte e seis principios, em linhas 

gerais, as diretrizes definem que: 

1. O homem e obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe da sustento 

material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e 

espiritualmente. O meio ambiente humano, o natural e o artificial, sao essenciais para o seu 

bem-estar e para o gozo dos direitos humanos fundamentals, inclusive o direito a vida. 

2. A prote9§o e o melhoramento do meio ambiente humano e uma questao 

fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento economico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. O homem deve fazer constante avaliacao de sua experiencia e continuar 

descobrindo, inventando, criando e progredindo, transformando o que lhe cerca com 

discernimento e em beneficio do desenvolvimento dos povos. 

4. Nos paises em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais esta motivada 

pelo subdesenvolvimento, onde milhares de pessoas sao privadas de condicoes minimas 

necessarias a existencia humana digna. Assim, os paises em desenvolvimento e, 

industrializados devem dirigir seus esforcos para o desenvolvimento dos paises 

subdesenvolvidos, tendo presente suas prioridades e a necessidade de salvaguardar e melhorar 

o meio ambiente. 

5. O crescimento populacional causa problemas relativos a preservacao do meio 

ambiente, e devem-se adotar as normas e medidas apropriadas para enfrenta-los. Com o 

progresso social e os avan90s da produ9ao, da ciencia e da tecnologia, a capacidade do 

homem de melhorar o meio ambiente aumenta a cada dia que passa. 

6. Nossos atos podem provocar consequencias ao meio ambiente. O conhecimento 

profundo e a96es prudentes, podemos conseguir condi96es melhores de vida, em um meio 

ambiente de acordo com as necessidades e aspira9oes do homem. A defesa e o melhoramento 

do meio ambiente humano para as gera9oes presentes e futuras se converteu na meta 

imperiosa da humanidade. 

7. Para se chegar a esta meta sera necessario que cidadaos e comunidades, empresas e 

in st itu i9oes, em todos os pianos, aceitem as responsabilidades que possuem e que todos eles 

participem equitativamente, nesse esfor90 comum (DECLARACAO DE ESTOCOLMO, 

1972). 

Segundo Pelicioni (1998, p.27) "em 1975, em resposta a recomenda9ao n° 96, da 

Conferencia de Estocolmo, foi criado pela Organ iza9ao das Na96es Unidas para a Educa9ao, a 

Ciencia e a Cultura (UNESCO), o Programa das Na96es Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e o Programa Internacional de Educa9ao Ambiental - PIEA (International 

Environmental Education Programme - IEEP)" alguns dos seus objetivos sao: 

• Promover o intercambio de ideias, in form a96es e experiencias em Educa9ao 

Ambiental entre as na96es e regioes do mundo; 

• Fomentar o desenvolvimento e a coordena9ao de atividades de pesquisa, em 

Educa9ao Ambiental; 

• Favorecer o desenvolvimento e a avalia9ao de novos materials, curriculos, 

programas e instrumentos didaticos e; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Impulsionar o treinamento ou atualizacao de professores, planej adores, 

pesquisadores e administradores educacionais. 

Sobre a participacao do Brasil na Conferencia Estocolmo, Dias (2000), revela que, a 

delegacao brasileira foi contra as propostas apresentadas, pois impediria o desenvolvimento 

do pais, preferindo pagar o preco da degradacao ambiental, desde que o Produto Interno Bruto 

do pais aumentasse. 

A Conferencia de Estocolmo precedeu importantes eventos, como a reuniao das 

Nacoes Unidas no Mexico, em 1974, onde foi elaborada a Declaracao de Cocoyoc. 

Outro evento importante foi o Encontro Internacional de Educacao Ambiental em 

1975 realizado pelo UNESCO, criando a Carta de Belgrado, que trata sobre a satisfacao das 

necessidades e desejos de todos os cidadaos da Terra, tais como erradicacao das causas da 

pobreza, do analfabetismo, da fome, da poluicao, preconizando assim a etica global e a 

reforma dos processos e sistemas educacionais (GUERRA, 2000). 

No ano de 1976 ocorre em Chosica, Peru, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Taller Subregional de Education 

Ambiental para Education Secundaria, sendo o primeiro encontro regional sobre Educacao 

Ambiental, reconhecendo que Educacao Ambiental deve ser participativa, permanente, 

interdisciplinar, construida a partir da realidade cotidiana, comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA im plica9oes sobre o formato 

curricular no ensino formal (LOUREIRO, 2004). 

A Conferencia realizada no ano de 1977 em Tbilisi (Georgia antiga URSS) foi de 

fundamental importancia para a d ivu lga9ao mundial da Educa9ao Ambiental. Varios paises 

que desenvolveram trabalhos nessa tematica tiveram a oportunidade de apresenta-los. Essa 

conferencia ocorreu a partir de uma parceria da UNESCO com a colabora9ao do PNUMA. 

Suas recomenda96es constituem ate hoje a principal fundamenta9ao para os programas 

educacionais na area (TELLES et al., 2002). 

Apos uma decada da Conferencia de Tbilisi, em agosto de 1987 na cidade de Moscou, 

foi realizada a Conferencia Internacional da UNESCO-PNUMA, onde foram aferidas as 

vitorias e os problemas na area de Educa9ao Ambiental. Sendo marcante neste encontro o 

reconhecimento da importancia da inclusao da educa9ao ambiental nos sistemas educacionais 

dos diversos paises (TELLES et al., 2002). 

Em Toronto, Canada foi realizada em 1988 a primeira Conferencia Mundial sobre 

Clima, que reuniu cientistas e alertou para a necessidade de redu9ao dos gases de efeito 

estufa. A Organ iza9ao das Na9oes Unidas (ONU) criou nesta oportunidade, o Painel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Intergovernmental sobre Mudancas Climaticas (IPCC), para avaliar o risco das mudancas 

climaticas devido as atividades humana (FERREIRA, 2011). 

Durante a decada de 1990, os processos de globalizacao do sistema economico se 

aceleraram e houve um agravamento da degrada9ao dos recursos naturais renovaveis e nao 

renovaveis nos paises de Terceiro Mundo. 

Em junho de 1992, no Rio de Janeiro, come9a a ser preparada a Conferencia das 

Na9oes Unidas sobre o Meio ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), tambem conhecido 

como Cupula da Terra ou Rio-92, na qual a grande preocupa9ao se centra nos problemas 

ambientais globais e nas questoes do desenvolvimento sustentavel. Nessa conferencia, em 

rela9ao a Educa9ao Ambiental, destacam-se dois documentos produzidos: 

1. O Tratado de Educa9ao Ambiental para sociedades sustentaveis, elaborado pelo 

forum das ONGs, explicita-se o compromisso da sociedade civil para a constru9ao de um 

modelo mais humano e harmonico de desenvolvimento, baseados em uma etica biocentrica e 

do amor. 

2. A Carta Brasileira de Educa9ao Ambiental, elaborada pela Coordena9ao de 

Educa9ao Ambiental no Brasil e se estabelecem as recomenda9oes para a capacita9ao de 

recursos hum anos. 

Alem desses documentos citados, como resultado da Rio-92, foram elaborados varios 

documentos nao menos importantes, tais como a: 

Conven9ao do Clima ou das Mudan9as Climaticas (que resulta em 1997, a assinatura 

do Protocolo de Kyoto); a Conven9ao da Biodiversidade; Agenda 21 (poderoso instrumento 

de gestao); a Declara9ao de Principios da Floresta e a Carta da Terra (declara9ao assinada por 

todos os paises para defender o meio ambiente, promover o desenvolvimento sustentavel). 

Na Agenda- 21, criada na Conferencia Rio-92, a Educa9ao Ambiental e vista como 

uma maneira de educar cidadaos futuros para preservar o meio ambiente. Todos esses 

documentos estao citados na RIO DECLARATION - 1992. 

Foi realizada em 1997 a Conferencia das Partes 3 (COP-3) em que a comunidade 

internacional firmou um amplo acordo de carater ambiental, apesar das divergencias entre 

Estados Unidos e Uniao Europeia: o Protocolo de Kyoto. Esse documento era um instrumento 

legal que sugeria a redu9ao de emissoes de gases do efeito estufa nos paises signatarios e 

impunha metas variadas de redu9ao. Foram criados entao, o MDL (Mecanismo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desenvolvimento Limpo), a partir de uma proposta brasileira, e os Certificados de Carbono 

(VEJA, 2009). 

Em 1998 foi realizada a Conferencia Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: 

Educacao e Conscientizacao para a Sustentabilidade, em Tessaloniki, Grecia. Nessa reuniao 

foi reconhecido, que apos cinco anos da Rio-92, o desenvolvimento da Educacao Ambiental 

foi insuficiente. 

No ano de 2000, em Haia (Belgica), os Estados Unidos abandonaram o Protocolo de 

Kyoto e essa atitude aumentou ainda mais a tensao entre Uniao Europeia e o grupo liderado 

pelos EUA, levando ao impasse as negociacoes. Com a saida no principal pais poluidor do 

mundo, o protocolo corria o risco de perder seu feito (FERREIRA, 2011). 

Em setembro de 2000, na sede da ONU, nos Estados Unidos da America, ocorreu um 

evento conhecido como a Cupula do Milenio. Houve a participacao de Chefes de Estado. O 

objetivo era estabelecer metas que para os Estados-Membros enfrentem os inumeros 

problemas deixados de heranca pela humanidade para o Terceiro Milenio: guerras, violacoes 

dos direitos humanos, degradacao ambiental, epidemias, fome entre outros. 

Como resultado dessa reuniao, houve o comprometimento da comunidade 

internacional com o combate a esses graves problemas e a definicao de objetivos concretos 

para o desenvolvimento, os quais deveriam ser atingidos ate 2015, este compromisso entrou 

para a historia como a "Declaracao do Milenio". 

A Cupula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentavel (CMDS), a chamada Rio+10, 

ocorreu no ano de 2002, em Johannesburgo na Africa do Sul. 

O proposito da conferencia foi obter um piano de acao possivel de ser realizado. O 

documento criado foi a Declaracao de Johanesburgo. Nele sao citados pela primeira vez os 

problemas gerados pela globalizacao, tais como, aumentar a protecao da biodiversidade; 

acesso a agua potavel, saneamento, abrigo, energia, saude e a seguranca alimentar, alem do 

combate a fome cronica, desnutricao, conflitos armados, etc. O documento ressalta que para 

atingir tais objetivos e importante a presenca de instituicoes multilaterais e internacionais 

mais efetivas, democraticas e responsaveis (DINIZ, 2002). 

Apesar da preocupacao com os problemas ligados a globalizacao, a Rio + 1 0 nao 

alcancou resultados muito significativos. Os paises desenvolvidos nao perdoaram as dividas 

das nacoes mais pobres, bem como os paises integrantes da OPEP (Organizacao dos Paises 

Exportadores de Petroleo), juntamente com os Estados Unidos nao assinaram o acordo que 

previa o uso de 10% de fontes energeticas renovaveis (eolica, solar, etc.). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em 2005, durante a COP - 11, em Montreal, Canada a situacao mundial foi discutida, 

considerando que o Brasil, a China e a India tornaram-se grandes emissores de C02 na 

atmosfera, ficou claro a necessidade da ampliacao e o ajuste do acordo internacional. O Brasil 

propos a negociacao de um acordo pos-Kyoto, que incluia os grandes emissores. 

Em dezembro de 2009, delegados de 120 paises presentes na inauguracao da cupula da 

ONU sobre mudanca climatica (COP-15) se reuniram em Copenhague, Dinamarca, para 

tentar definir um acordo justo, equitativo, efetivo e operacional para os problemas ambientais 

e a mudanca climatica.-

Recentemente foi realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro, 

Brasil, a Conferencia das Nacoes Unidas sobre Desenvolvimento Sustentavel (CNUDS), 

conhecida tambem como "Rio+20, o futuro que queremos". Cujo objetivo era discutir sobre a 

renovacao do compromisso politico com o desenvolvimento sustentavel. A Rio+ 20 foi a 

maior conferencia da Organizacao das Nacoes Unidas (ONU) ja realizada, com ampla 

participacao de lideres de empresas, governos e sociedade civil, assim como, oficiais da ONU, 

academicos, jornalistas e o publico em geral (CMMADS, 2012). 

A Rio+20 contou com a participacao de chefes de estados de cento e noventa nacoes 

que propuseram mudancas, sobretudo, no modo como estao sendo usados os recursos naturais 

do planeta. Alem de questoes ambientais, foram discutidos, durante a CNUDS, aspectos 

relacionados a questao social. 

Essa conferencia teve como resultado um documento que traz compromissos como, o 

fortalecimento do Programa das Nacoes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a criacao 

de um Forum Politico de Alto Nivel Internacional, alem de 513 bilhoes de dolares 

mobilizados em compromissos para o desenvolvimento sustentavel, inclusive nas areas de 

energia, transportes, economia verde, reducao de desastres, desertificacao, agua, florestas e 

agricultura e 692 acordos voluntarios registrados por governos, empresas, grupos da 

sociedade civil, uhiversidades e outros (OLIVEIRA, 2013). 

Outro evento importante foi a conferencia Anual da ONU (COP 18), realizada no 

Catar, Doha, no periodo de 26 de novembro a 08 de dezembro de 2012. Nessa Conferencia foi 

renovado o Protocolo de Quioto, mantendo-o como unico piano que gera obrigacoes legais 

para enfrentamento do aquecimento global, estabelecendo que as nacoes desenvolvidas 

diminuam a emissao de gases-estufa entre 2013 e 2020. O pacto, no entanto, nao estipula o 

volume da reducao, exlcui os grandes poluidores como China e India, e nao conta com a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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adesao dos Estados Unidos, Japao, Russia e Canada. Somente a Uniao Europeia e a Australia 

participam (OLIVEIRA, 2013). 

Essas reunioes, conferencias e documentos criados afirmam que o homem depende do 

meio para sobreviver, logo esse meio deve ser respeitado, preservado e usado de forma 

consciente por todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Consumismo e Sustentabilidade 

Nao restam duvidas que a industrializacao e em seguida a globalizacao trouxeram 

varias mudancas significativas para os povos, porem tais avancos, como o intenso ritmo de 

producao, juntamente com um consumismo exacerbado acarretaram depredacao desenfreada 

do meio ambiente, comprometendo a homeostasia do planeta (LIMA, 2010). 

A utilizacao dos recursos naturais acelerou e ocasionou impactos ao meio ambiente. 

Aumentado a devastacao de florestas e a desertificacao, tornando mais frequentes as chuvas 

acidas, contribuindo para o aquecimento global, ao emitir grandes quantidades de particulas 

toxicas, entre outros prejuizos, que poderiam ser amenizados. 

Como mostra ASSADOURIAN (2010, p.4). 

Como o consumo aumentou, mais combustiveis minerais e metais foram 

extraidos da terra, mais arvores foram derrubadas e mais terra foi arada para 

o cultivo de alimentos (muitas vezes para alimentar gado, visto que pessoas 

com patamares de renda mais elevada comecaram a comer mais carne). 

Entre 1950 e 2005, por exemplo, a producao de metais cresceu seis vezes, a 

de petroleo, oito, e o consumo de gas natural, 14 vezes [...] A explora9ao 

desses recursos para a manuten9ao de niveis de consumo cada vez mais altos 

vem exercendo pressao crescente sobre os sistemas da Terra, e esse processo 

vem destruindo com grande impacto os sistemas ecologicos dos quais a 

humanidade e incontaveis outras especies dependem. 

Outra problematica ambiental que nao podemos esquecer e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9ao em grande 

escala de residuos solidos. No Brasil, a Lei n° 12.305/10 que institui a Politica Nacional de 

Residuos Solidos (PNRS) e bastante atual e contem instrumentos importantes para permitir o 

avan90 necessario ao Pais no enfrentamento dos principals problemas ambientais, sociais e 

economicos decorrentes do manejo inadequado dos residuos solidos (BRASIL, 2010). 
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Tem como metas a prevencao e a reducao na geracao de residuos, propondo a pratica 

de habitos de consumo sustentavel e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento 

da reciclagem e da reutilizacao dos residuos solidos e a destinacao ambientalmente adequada 

dos rejeitos. 

Para que todas essas problematicas ambientais, sejam no minimo amenizadas, cabe-

nos, notarmos que varios costumes aprendidos devem ser modificados. Como por exemplo, a 

propria logica do mercado, que incentiva o consumo exagerado (LIMA, 2010). Alem do 

crescimento economico, principalmente de paises emergentes e pobres, deve-se tambem, 

priorizar praticas de sustentabilidade, com crescimento e consumo seguidos de novos habitos, 

priorizando nao so o gozo de comprar, mas vinculando o prazer e dever de manter um 

ambiente saudavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 O capitalismo, a globalizagao e a midia 

Desde o seculo X V I I I que o modo de producao vem evoluindo e acarretando serias 

mudancas no contexto global. Nesse intervalo de tempo, antes uma organizacao social e 

politica economica baseada na producao artesanal, agricola e feudal passou a ser uma 

sociedade globalizada, onde a economia e marcada pela fabricacao de produtos e pelo o uso 

de poderosos artefatos tecnologicos, que busca aumentar os lucros e diminuir as perdas 

(LIMA, 2010). 

O modo capitalista fortaleceu-se durante e depois da Revolucao Industrial, onde 

desenvolve-se aparatos tecnologicos substituindo as ferramentas e a fonte de energia, que 

baseava-se na for9a humana e animal pelo uso de conversores artificiais. A industrializa9ao 

deu inicio a uma era marcada pela produ9ao de bens, competitividade acirrada, incluindo a 

consolida9ao do comercio em escala mundial (BUARQUE, 1990). 

O crescente processo de industrial iza9ao passou a ser visto como uma forma de 

progresso economico. A sociedade passou a dar preferencia ao homem consumidor. As 

pessoas logo come9aram a ser valorizadas pelo que tem eo te reo consumir passou a ser mais 

importante do que o ser e existir. O padrao de consumo transformou-se, inclusive, em forma 

de afirma9ao social, em integra9ao de determinados grupos na sociedade. 

Existem vetores que criam as bases ideologicas da sociedade consumista. Um deles 

corresponde a visao otimista da historia e da capacidade infinita de inova9ao tecnologica 

(BUARQUE, 1990). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A midia tem um papel de destaque nesse cenario. O capitalismo e o combustivel que 

alimenta essa maquina, chamada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mass media. Uma vez que a fabricacao ocorre de maneira 

farta no capitalismo, e preciso existir algum tipo de incentivo para que o que a producao seja 

escoada, esta e a funcao da midia, que possui exclusivamente o intuito de motivar o consumo 

de tudo o que o mundo capitalista produz. Por lhe e constantemente atribuida a culpa de ser a 

principal responsavel pelo habito consumistas das pessoas. 

A cultura de consumo representa a importancia crescente da cultura no exercicio do 

poder. O poder de escolha do individuo na esfera do consumo nas sociedades pos-tradicionais 

tem sido campo de debate dobre a sua real liberdade de escolha ou submissao a interesses 

economicos maiores que se escondem por tras do marketing e da propaganda (OLIVEIRA, 

2013). 

Dessa maneira, pode-se dizer que o consumismo atrelado a cultura que foi aderida 

pelos povos, atraves da midia fez com que varias datas comemorativas perdessem o espaco e 

o real sentido para novas preocupacoes, como o que dar de presente para alguem, ou seja, o 

que consumir. 

2.2.2 Conceito de Sustentabilidade 

Certamente a ideia de sustentabilidade nunca foi ignorada pelo homem. Os 

antecedentes mais recentes da nocao de sustentabilidade estao ligados ao primeiro informe do 

Clube de Roma, sobre a inviabilidade do crescimento economico continuo. O informe 

publicado em 1971, com o titulo Os Limites do Crescimento, propunham crescimento zero. 

Essa proposta procurava gerar um contexto em que seria possivel conciliar a economia com a 

conservacao do meio ambiente (LIMA, 2006). 

Na reuniao das Nacoes Unidas, no Mexico, em 1974, elaborou-se a Declaracao de 

Cocoyoc, onde se faz mencao ao termo sustentabilidade. 

Nessa Declaracao se fala em uma "nova ordem economica mundial" e em "consumo 

sustentavel". Esse documento deu um alerta aos estadistas para que eles procurassem 

satisfazer as necessidades humanas basicas para todas as pessoas, mas sem colocar em risco 

os limites do meio ambiente. Esta conduta implicou em uma ideia de inovar a forma de 

manejo dos recursos naturais, agora numa escala global e com base no principio da 

solidariedade com as futuras geracoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mais tarde, com a publicacao da Estrategia Mundial dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conserva9ao da UICN (Uniao 

Internacional da Conserva9ao da Natureza), em 1980, esse termo e assumido definitivamente. 

Porem, a concretiza9ao e a difusao em escala mundial do conceito de sustentabilidade, 

ocorreram na Comissao Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD. 

No Relatorio de Brundtland a definic-ao do termo e explicitada, onde o 

desenvolvimento sustentavel e o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da gera9ao 

presente sem comprometer a capacidade das gera96es futuras para satisfazer as suas proprias 

necessidades (CMMAD, 1987). 

Neste conceito notam-se pelo menos dois importantes principios: o de que e realmente 

necessario e o da no9ao de lim it a9ao. O primeiro trata da equidade e o outro se refere as 

lim ita96es que o estagio da tecnologia e da organ iza9ao social determina ao meio ambiente 

(WCED, 1991). 

A "Conferencia das Na9oes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento" -

CNUMAD (mais conhecida por "Rio-92" ou "Eco-92") buscou o consenso internacional para 

a funcionalidade do conceito do desenvolvimento sustentavel. A partir dessa Conferencia, o 

termo desenvolvimento sustentavel ganhou grande popularidade e vem sem alvo de muitos 

estudos e tentativas de estabelecimento de politicas de gestao que buscam contemplar os seus 

principios centrais. 

Sobre a sociedade sustentavel, a Carta da Terra (2002, p. 01) comenta: 

Estamos diante de um momento critico na historia da Terra numa epoca em 

que a humanidade deve escolher seu futuro. [...] Devemos somar for9as para 

gerar uma sociedade sustentavel global baseada no respeito pela natureza, 

nos direitos humanos universais, na justi9a economica e numa cultura da 

paz. Para chegar a este proposito, e imperativo que nos, os povos da Terra, 

declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande 

comunidade da vida, e com as futuras gera96es. 

O conceito atual de desenvolvimento sustentavel, que foi expresso na Cupula Mundial 

em 2002, envolve a defin i9ao mais concreta do objetivo de desenvolvimento atual e ao 

mesmo tempo distingue o fator que limita tal desenvolvimento e pode prejudicar as gera9oes 

futuras (MIKHAILOVA, 2004). 

Nesse conceito a ideia de desenvolvimento sustentavel pode ser definida como a 

capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comprometer os recursos naturais das geracoes futuras, ou seja, devemos saber que as atitudes 

tomadas no presente terao consequencias em longo prazo. O Conceito de desenvolvimento 

sustentavel e complexo, pois atende a um conjunto de variaveis interdependentes, mas se pode 

dizer que deve ter a capacidade de integrar as questoes sociais, energeticas, economicas e 

ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Educacao Ambiental 

A Educacao Ambiental e um processo de aprendizagem permanente e busca 

consolidar valores ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a96es que contribuam para a trar isform a9ao de sociedades socialmente 

justas e ecologicamente equilibradas, que conservem entre si rela9ao de interdependencia e 

diversidade (FORUM INTERNACIONAL DAS ONG's, 2005). 

Em 1965 foi utilizada a expressao "Educa9ao Ambiental"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Environmental Education) 

na Conferencia de Educa9ao da Universidade de Keele, Gra-Breetanha (FERREIRA, 2011). 

A anuncia9ao da crise ambiental e as ferventes discussoes sobre essa questao deram 

impulso a defesa pela a Educa9ao nos processos de instru9ao e conscien tiza9ao dos individuos 

frente as transform a96es ambientais. E compreendido que a Educa9ao e um instrumento 

valioso e que poderia contribuir para as possiveis solu9oes da "crise ambiental". 

Diante desse pensamento, a declara9ao sobre o Meio Ambiente Humano, firmada na 

Conferencia de Estocolmo, defendeu a necessidade de trabalhos educacionais voltados para o 

meio ambiente que possibilitariam um novo posicionamento da sociedade (CARTA DE 

BELGRADO, 1972). 

A Educa9ao Ambiental (EA) se consolida como uma nova area de praticas e pesquisas 

que passa a ser compreendida de forma sistematizada a partir de 1972. 

Apos esse evento, em 1974, houve o Seminario de Educa9ao Ambiental em Jammi, 

Finlandia, onde a Educa9ao Ambiental foi reconhecida como integral e permanente 

(FERREIRA, 2011). 

Como consequencia, a UNESCO promoveu em 1975 o Encontro de Belgrado, na 

entao Iugoslavia, obtendo como resultado um documento lucido e sucinto, conhecido como 

Carta de Belgrado, um dos mais importantes documentos produzidos na decada que chamava 

aten9ao mundial para necessidade de uma nova etica ambiental, nela define que a Educa9ao 

Ambiental deve ser multidisciplinar, continuada e integrada as diferen9as regionais e voltada 

para os interesses nacionais (GUERRA, 2000). Os seus objetivos ainda atuais para as 
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necessidades da Educacao Ambiental: conscientizacao, conhecimento, incentivo a 

participacao, capacidade de avaliacao, competencia e comportamento (UNESCO, 1977). 

A Carta de Belgrado (1975, p. 02) afirma textualmente: 

Governos e formuladores de politicas podem ordenar mudancas e novas 

abordagens para o desenvolvimento, podem comecar a melhorar as 

condicoes de convivio do mundo, mas tudo isso nao passa de solucoes de 

curto prazo, a menos que a juventude mundial receba um novo tipo de 

educacao. Esta implicara um novo e produtivo relacionamento entre 

estudantes e professores, entre escolas e comunidades, e entre o sistema 

educacional e a sociedade em geral. 

A Primeira Conferencia Internacional em Educacao Ambiental, que aconteceu em 

outubro de 1977, em Tbilisi (URSS), constitui o ponto culminante do Programa de Educacao 

Ambiental. Nessa conferencia, foram defmidos objetivos e estrategias, a nivel nacional e 

internacional. Foi entao, postulado que a Educacao Ambiental seria um elemento essencial 

para uma educacao formal e nao formal, na qual resultariam beneficios para toda humanidade 

(PEDRINI, 1998). 

Durante a decada de 1980, uma profunda crise economica afetou o conjunto de paises 

do mundo e incrementou os problemas ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 A Educaqao Ambiental no Brasil , 

Apesar de experiencias identificadas na decada de 1970, as discussoes a esta questao e 

acao politica adquirem carater publico de projecao no cenario brasileiro em meados da decada 

de 1980 (CARVALHO, 2008). 

2.3.2 LDB e Pardmetros Curriculares Nationals para a Educaqao Ambiental 

No Brasil, a obrigatoriedade de promover a Educacao Ambiental "em todos os niveis 

de ensino" inicia-se com a Constituicao Federal (CF), de 1988, no inciso V I do § 1° do artigo 

225 determina que o Poder Publico deve promover a Educacao Ambiental em todos os niveis 

de ensino, pois "todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder publico e a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coletividade o dever de defende-lo e preserva-Io para as presentes e futuras geracoes" 

(BRASIL, 2012). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao Basica em todas as suas etapas e 

modalidades reconhecem a relevancia e a obrigatoriedade dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educa9ao Ambiental. 

O Conselho Nacional de Educa9ao aprovou o Parecer CNE/CP n° 8 , de 6 de m ar9o de 

2012, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educa9ao, publicado no 

DOU de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educa9ao em 

Direitos Humanos incluindo os direitos ambientais no conjunto dos internacionalmente 

reconhecidos, e define que a educa9ao para a cidadania compreende a dimensao politica do 

cuidado com o meio ambiente local, regional e global. 

Em 15 de junho de 2012, O Ministerio da Educa9ao, o Conselho Nacional de 

Educa9ao e o Conselho Pleno na Resolu9ao de N° 2. 

A Resolu9ao estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa9ao 

Ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas in st itu i96es de Educa9ao 

Basica e de Educa9ao Superior. 

Nesta resolu9ao e definido que as in st itu i96es de ensino basico e superior devem: 

Estimular a reflexao critica e propositiva da inser9ao da Educa9ao Ambiental na 

form ula9ao, execu9ao e avalia9ao dos projetos institucionais e pedagogicos para que a 

concep9ao de Educa9ao Ambiental como integrante do curriculo supere a mera d ist r ibu i9ao 

do tema pelos demais componentes. Alem disso, essas in st itu i9oes devem orientar os cursos 

de form a9ao de docentes para a Educa9ao Basica; e os sistemas educativos dos diferentes 

entes federados. 

Os Parametros Curriculares Nacionais tiveram seu processo de elabora9ao iniciado a 

partir do estudo de propostas curriculares de Estados e Municipios brasileiros, da analise 

realizada pela Funda9ao Carlos Chagas sobre os curriculos oficiais e do contato com 

in form a9oes relativas a experiencias de outros paises (EVARISTO, 2010). 

Considerando a importancia da tematica ambiental, a escola devera, ao longo das oito 

series do ensino fundamental, oferecer meios efetivos para cada aluno compreender os fatos 

naturais e humanos referentes a essa tematica, desenvolver suas potencialidades e adotar 

posturas pessoais e comportamentos sociais que lhe permitam viver numa rela9ao construtiva 

consigo mesmo e com seu meio, colaborando para que a sociedade seja ambientalmente 

sustentavel e socialmente justa; protegendo, preservando todas as manifesta9oes de vida no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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planeta; e garantindo as condicoes para que ela prospere em toda a sua forca, abundancia e 

diversidade (BRASIL, 1997). 

Para tanto se propoe que o trabalho com o tema Meio Ambiente contribua para que os 

alunos, ao final do ensino fundamental, sejam capazes de: 

• Identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se afetivamente ligados a 

ela, com uma atuacao criativa, responsavel e respeitosa em relacao ao meio 

ambiente; 

• Perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural; 

• Observar e analisar fatos e situacoes do ponto de vista ambiental, de modo critico, 

para garantir um meio ambiente saudavel e a boa qualidade de vida; 

• Adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que os levem a interacoes 

construtivas, justas e ambientalmente sustentaveis; 

• Compreender que os problemas ambientais interferem na qualidade de vida das 

pessoas, tanto local quanto globalmente; 

• Conhecer e compreender, de modo integrado, as nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?6es basicas relacionadas ao 

meio ambiente; 

• Perceber, em diversos fenomenos naturais, encadeamentos e relacoes de 

causa/efeito que condicionam a vida no espa90  e no tempo, utilizando essa 

percep9ao para posicionar-se criticamente diante das condi9oes ambientais de seu 

meio; 

• Compreender a necessidade e dominar alguns procedimentos de conserva9ao e 

manejo dos recursos naturais, aplicando-os no dia-a-dia. 

O documento apresenta tambem os conteudos, criterios de avalia9ao e or ien ta96es 

didaticas todas direcionadas ao ensino de Educa9ao Ambiental (EVARISTO, 2010). 

Seguindo as varias preocupa9oes a cerca da questao, foram selecionados os conteudos 

que: contribuam com a conscien tiza9ao de que os problemas ambientais dizem respeito a 

todos os cidadaos e so podem ser solucionados mediante uma postura participativa; 

proporcionem possibilidades de sensibiliza9ao e m ot iva9ao para um envoivimento afetivo; 

possibilitem o desenvolvimento de atitudes e a aprendizagem de procedimentos e valores 

fundamentals para o exercicio pleno da cidadania, ressaltando-se a par t icipa9ao no 

gerenciamento do ambiente e contribuam para uma visao integrada da realidade, desvendando 

as interdependencias entre a dinamica ambiental local e a planetaria, desnudando as 

im plica9oes e causas dos problemas ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O PCN e considerado referential no desenvolvimento das atividades dos docentes, 

onde e proposta uma educacao direcionada especialmente para a cidadania. O que se percebe 

atraves das leituras e que uma das solucoes para a crise ambiental esteja relacionada 

principalmente com a educacao, os seres humanos precisam mudar o seu relacionamento com 

a natureza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 4 - A R T I G O 

Percepcao Socioambiental e o Ensino da Educacao Ambiental de Professores do 

Ensino Medio de Escolas Publicas da Cidade de Patos, Paraiba - Brasil 

(Perception and environmental education for High School Teachers of Public 

Schools from Patos, Paraiba - Brazil) 

RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo desse trabalho foi avaliar e classificar o perfil dos professores de diversas 

areas de ensino (exatas, humanas, naturais e lingua portuguesa), de seis escolas publicas 

de Ensino Medio da cidade de Patos - PB, quanto as suas praticas socioambientais 

dentro das escolas e no ambito social. A avaliacao do perfil e da atitude ecologica dos 

professores foi realizada por meio da aplicacao de um questionario (75 perguntas) 

construido no modelo da Escala de Likert, com cinco niveis de respostas agrupadas em 

quatro dimensoes. O questionario apresentou excelente coeficiente a de Cronbach geral 

(0,95). Os professores entrevistados (N= 59) apresentaram variacao de idade (19-63 

anos) e de tempo de ensino (1-29 anos). As perguntas apresentaram variacao no padrao 

de respostas. Os professores foram agrupados na classificacao de atitude geral: negativa 

(30,41%), conflitante (61,02%) e positiva (8,47%). Os dados revelam que os 

professores do Ensino Medio Publico da cidade de Patos - PB apresentam, 

predominantemente, atitudes negativas diante das dimensoes investigadas o que sugere 

que possuem conhecimentos e/ou atitudes inadequadas para o ensino da Educacao 

Ambiental aos alunos do Ensino Medio. 

Palavras-chave: Educacao Ambiental; Atitude ecologica, Professores, Ensino Medio. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate and classify the profile of teachers in various 

educational areas (exact, human, natural and Portuguese), six public schools in high 

school in the city of Patos - PB regarding their environmental practices within schools 

and in the social sphere. The evaluation of ecological and attitude of teachers was 

conducted through a questionnaire (75 questions) built on the model of Likert scale with 

five levels of responses grouped into four dimensions. The questionnaire showed 

excellent overall Cronbach coefficient a (0,95). Teachers interviewed (N = 59) showed 

age range (19-63 years) and teaching time (1-29 years). The questions showed variation 

in the response. Teachers were grouped in the classification of general attitude: negative 

(30,41%), conflict (61,02%) and positive (8,47%). The data reveal that high school 

teachers Public city of Patos - PB exhibit predominantly negative attitudes on the 

dimensions investigated suggesting that possess knowledge and / or inappropriate 

attitudes to teaching environmental education to high school students. 

Keywords: Environmental Education, Ecological Attitude, Teacher, High School. 

32 



1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Temas como Meio Ambiente, Sustentabilidade e Educacao Ambiental que 

anteriormente eram poucos discutidos, agora despertam grande interesse da populacao 

em geral. Assuntos como aquecimento global, destino de residuos solidos, poluicao, 

desertifica9ao, preserva9ao e a propria manutencao da vida no planeta tem gerado 

debates e preocupacoes por parte de governos, empresas e sociedade em geral. 

Desde a decada de 1970 tem-se conhecimento que a Educacao Ambiental e urn 

mecanismo essencial para uma sociedade sustentavel (STOREY e OLIVEIRA, 2004). 

A Educacao Ambiental e um processo de aprendizagem permanente e visa 

formar uma popula9ao mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os 

problemas que lhe dizem respeito, uma popula9ao que tenha conhecimentos, as 

competencias, o estado de espirito, as motiva9oes e o sentido de participa9ao e 

engajamento que lhe permita trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os 

problemas atuais e impedir que se repitam (CARTA DE BELGRADO, 1975). 

A Educa9ao Ambiental e a principal ferramenta existente para a sensibiliza9ao e 

capacita9ao da popula9ao em geral sobre os problemas ambientais. Com ela, busca-se 

desenvolver tecnicas e metodos que facilitem o processo de tomada de consciencia 

sobre a gravidade dos problemas ambientais e a necessidade urgente de nos 

debru9armos seriamente sobre eles. 

Com a realiza9ao de importantes eventos na decada de 1970, como a 

Conferencia das Na9oes Unidas sobre o' Meio Ambiente Humano (CNUMAH) em 

1972, o Encontro Internacional de Educa9ao Ambiental em 1975 realizado pela 

UNESCO, criando a Carta de Belgrado e a Conferencia realizada no ano de 1977 em 

Tbilisi (Georgia antiga URSS), todos de fundamental importancia para a divulga9ao 

mundial da Educa9ao Ambiental, a preocupa9ao ambiental finalmente se popularizou. 

Essas reunioes, conferencias e documentos afirmaram e consolidaram a ideia de 

que o homem depende do meio ambiente para viver, logo esse meio deve ser respeitado, 

preservado e usado de forma sustentavel. 

Atualmente tem sido exigida cada vez mais uma postura diferente quanto ao 

papel da educa9ao nas escolas. Nao e correto preparar o aluno para transformar a 

natureza em seu beneficio ou entender o ambiente como um meio de saciar suas 

necessidades. As escolas devem possuir caracteristicas transformadoras, que 

possibilitem em seu alunado a aquisi9ao de conhecimentos e habilidades capazes de 

induzir mudan9as de atitudes. Objetivando a constru9ao de uma nova visao das relacdes 

do ser humano com o seu meio e a ado9ao de novas posturas individuals e coletivas em 

rela9ao ao meio ambiente. Essa consolida9ao de novos valores, conhecimentos, 

competencias, habilidades e atitudes refletira na implanta9ao de uma nova ordem 

ambientalmente sustentavel (SILVA, 2013). 

Considera-se como meta da Educa9ao Ambiental atingir o publico em geral. 

Parte-se do principio de que todas as pessoas devem ter Oportunidade de acesso as 

informa9oes que lhes permitam participar ativamente na busca de solu9oes para os 

problemas ambientais atuais. 

Sabe-se que os problemas ambientais se manifestam inicialmente em nivel local. 

Em muitos casos, os envolvidos sao, ao mesmo tempo, causadores e vitimas de parte 

dos problemas ambientais. Sao tambem essas pessoas quern mais tem condi9oes de 
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diagnosticar a situacao, convivem diariamente com os problemas e sao, provavelmente, 

os maiores interessados em resolve-los. 

Porem, o modelo da civilizacao contemporanea, que e baseado na 

industrializacao e globaliza9ao marcado por intenso ritmo de produ9ao e consumismo, 

nao e compativel com essa nova percep9ao e relacionamento ecologico. E necessario 

que as comunidades fa9am pianos e que os implementem. Pianos que incluam conceitos 

e habitos para que seus cidadaos valorizem praticas de sustentabilidade, com 

crescimento e consumo seguidos de novos costumes, priorizando nao so o gozo de 

comprar, usar e descartar, mas vinculando o prazer e dever de manter um ambiente 

saudavel para si e para as gera9oes futuras (SILVA, 2013). 

Entretanto, a base para essa mudan9a e a mobiliza9ao e sensibiliza9ao do 

cidadao, devendo este ser educado para o desenvolvimento sustentavel (SORRETINO 

et al., 2005; FERREIRA e AN JOS, 2001), tornando fundamental a implanta9ao e 

fomento de praticas e atividades no ensino escolar que proporcione aos alunos uma 

sensibiliza9ao sobre o meio ambiente e ele proprio. 

A compreensao para esse novo paradigma ecologico requer mudan9as 

importantes nas atitudes coletivas a nivel local, nacional e planetario. A atitude e parte 

importante das habilidades afetivas, pode ser ensinada e apreendida. Portanto o previo 

conhecimento sobre educa9ao ambiental e como tornar possivel aplica-la e fundamental. 

Dessa forma, e real a necessidade de mudar o comportamento do homem em 

rela9ao ao meio ambiente. A cada dia torna-se mais visivel e eminente a necessidade de 

se tomarem medidas prudentes e eficazes para que se compatibilize o desenvolvimento 

com os fatores fisicos e biologicos do planeta (NAIME et al., 2010), sendo fundamental 

o desenvolvimento de pesquisas sobre a percep9ao e as atitudes a pesquisa dos 

cidadaos, particularmente, dos professores, pois, estes sao mediadores fundamentals no 

processo de (re)educar os alunos de forma mais ecologica e sustentavel para a sociedade 

contemporanea. 

E indispensavel saber se os professores das escolas do nosso pais estao no 

minimo preocupados com essa questao. Se os professores, independente da sua 

disciplina, estao de alguma forma contribuindo para educar cidadaos conscientes e se os 

mesmos sao cidadaos conscientes, que realizam pequenas e grandes praticas para mudar 

a situa9ao do nosso planeta. 

Foi com essa preocupa9ao, que esse trabalho objetivou avaliar e classificar o 

perfil dos professores de diferentes areas de conhecimento, de seis escolas publicas de 

Ensino Medio da cidade de Patos - PB quanto as suas praticas socioambientais dentro 

das escolas e no ambito social em que vivem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 M A T E R I A L E METODOS 

Esta pesquisa monografica foi exploratoria, observacional, quantitativa e 

descritiva. Foi realizada em seis escolas publicas, da rede estadual de ensino medio, 

localizadas na cidade de Patos - PB, em 2013, onde a popula9ao de estudo foi 193 

professores das diversas areas do Ensino Medio. 

Os professores participantes foram informados sobre a importancia de sua 

participa9ao, por meio de anuencia do termo de consentimento livre e esclarecido -

TCLE (Apendice A). 
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Este trabalho faz parte da pesquisa intitulada "Representacoes Sociais dos 

Professores das Escolas Publicas de Patos-PB sobre Meio Ambiente, Sustentabilidade e 

Educacao Ambiental" que foi aprovada pelo CEP da UFCG do Hospital Universitario 

Alcides Carneiro, sob o CAAE n° 16501913.0.0000.5182. 

O trabalho seguiu as diretrizes da Revista Environmental Edcuation Research 

(Apendice B). 

O trabalho foi conduzido em duas etapas distintas. Na primeira etapa, foi criado 

o questionario e realizado a sua validacao estatistica atraves de sua aplicacao numa 

parcela da populacao de entrevistados. Em seguida, foi aplicado o questionario 

definitivo a uma populacao amostral do universo populacional pesquisado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Validacao da Escala de Atitude 

A validacao da escala de atitude foi realizada por meio da conflabilidade e 

consistencia interna do questionario (Apendice C). O questionario constituido de 75 

questoes agrupadas em quatro dimensoes relacionadas ao tema "Educacao Ambiental" 

(OLIVEIRA, 2013). 

Dimensao 1: Praticas Socioambientais na Escola 

Dimensao 2: Educacao Ambiental na Pratica Didatica do Professor 

Dimensao 3: Conhecimento do Professor sobre Tematica Ambiental 

Dimensao 4: Praticas Socioambientais do Professor 

Para esta etapa, foi considerada uma amostragem estatisticamente representativa 

(n=30) de professores para responder o questionario. A escolha dos professores 

entrevistados seguiu os criterios de aleatoriedade e casualidade, escolhendo professores 

de diversas areas do Ensino Medio de todas as escolas pesquisadas. 

O questionario foi elaborado no modelo da Escala de Likert, apresentando uma 

escala de cinco niveis (do mais negativo ao mais positivo) de resposta para cada 

pergunta. De acordo com essa escala, espera-se que os professores identifique seu nivel 

de atitude em uma escala de concordancia ou discordancia diante da questao perguntada 

(SILVA, 2013). 

A validacao do questionario foi realizada estatisticamente pelo teste de 

conflabilidade interna alfa de Cronbach (CRONBACH, 1996). Nesse teste se obtem o 

valor de alfa, se o questionario obtiver o valor de alfa de Cronbach 0,7 - 0,8, ele e 

considerado aceitavel. O questionario desse trabalho obteve o valor de alfa de Conbrach 

0,95, portanto sua conflabilidade interna e considerada excelente. Diante desse dado, o 

questionario nao necessitou de alteracoes. 

Apos confirmada a consistencia interna do questionario, para a identificacao da 

tendencia atitudinal de cada professor entrevistado, foi obtida uma media geral dos 

escores (M) para a resposta de cada item da escala. Os resultados expressos foram 

interpretados, a nivel linguistico, da seguinte maneira: M < 3 = atitude negativa; M de 3 

a 4 = atitude conflitante; M > 4 = atitude positiva (MIRANDA et al., 2009). 
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2.2 Aplicacao da Escala de Atitude zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A defini9ao do tamanho amostral foi segundo Rocha (1997), considerando um 

erro padrao de 10%, definindo assim, uma popula9ao amostral de 59 professores 

entrevistados. As analises estatisticas foram realizadas utilizando o aplicativo Microsoft 

Excel 365. 

3 R E S U L T ADOS E DISCUSSAO 

Inicialmente foi realizado o levantamento junto a 6
a Gerencia Regional de 

Educa9ao Patos - PB, da rela9ao das escolas publicas da cidade de Patos que tem o 

Ensino Medio em sua estrutura regular de ensino. Segundo a Gerencia, sao seis Escolas 

no total. O nome delas e o numero de professores que ensinam no Ensino Medio (n) 

sao: EEEFM Monsenhor Manoel Vieira (n= 72); EEEFM Dr. Dionisio da Costa (n= 

27); EEEFM Jose Gomes Alves (n= 40); EEEFM Auzanir Lacerda (n= 27); EEEFM 

Antonia Araujo (n= 14) e ENE Dom Expedito E. de Oliveira (n= 13) 

Atraves de analise estatistica (ROCHA, 1997) foi definido o tamanho amostral. 

De acordo com esses calculos e considerando a propor9ao de professores em cada 

escola, foi entrevistada a quantidade de professores discriminados na Tabela 01. 

Tabela 1 - Numero total de professores que ensinam no Ensino medio de 

Escolas estaduais de Patos-PB (2013) e numero de entrevistados por escola. 

Escola 
Total de 

Professores 

N° de 

Entrevistados 

EEEFM Monsenhor Manoel Vieira 72 25 

EEEFM Dr. Diom'sio da Costa 27 6 

EEEFM Jose Gomes Alves 40 10 

EEEFM Auzanir Lacerda 27 10 

EEEFM Antonia Araujo 14 5 

EE Normal Dom Expedito Eduardo de Oliveira 13 3 

Total 193 59 

Inicialmente foi pensado em um numero maior de entrevistados, mas, 

infelizmente durante a coleta de dados em campo, grande parte dos professores 

abordados nao mostrou interesse em ajudar na pesquisa, alguns claramente se recusaram 

a participar, outros come9aram a responder o questionario, mas nao quiseram termina-

los. Muitos justificaram a falta de tempo, por ensinarem em outras escolas, entre outras 

dificuldades apresentadas por eles. Diante dessas dificuldades ficaram estabelecidas 

cinquenta e nove (59) entrevistas. 

Foi observado que os professores entrevistados (N = 59) apresentaram perfil 

variado quanto, a idade (Tabela 02), ao tempo de trabalho (Tabela 02) e o ano de 

gradua9ao (Tabela 02). Foram entrevistados no total de 29 homens e 30 mulheres. 

A diferen9a de idade encontrada nesse estudo, entre os professores entrevistados 

e bem marcante. A idade variou entre 20 e 61 anos, o que pode representar diferen9as na 

abordagem didatica dos professores, visto que essa faixa de varia9ao contempla diversas 

fases da evolu9ao no processo de ensino aprendizagem ocorrida no Brasil. 
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Tabela 2 - Frequencias absolutas (Fa) e relativas (Fr) da faixa de idades, 

tempo de trabalho e ano c e graduacao dos professores entrevistac os. 

Idade 

(anos) 
Fa Fr 

Tempo 

(anos) 
Fa Fr 

Graduacao 

(anos) 
Fa Fr 

19-27 9 15,8 0-5 16 27,6 1982- 1988 7 13,8 

28-36 21 36,8 6 - 1 1 13 22,4 1989- 1995 4 7,8 

37-45 14 24,6 12-17 10 17,2 1996-2002 7 13,8 

46-54 8 14,0 18-23 7 12,1 2003 - 2009 18 35,2 

55-63 5 8,8 24-29 12 20,7 2010-2016 15 29,4 

E importante ressaltar que o exercicio da profissao de professor por longos anos 

(20,75% dos entrevistados) podem interferir no desempenho didatico, tanto pela questao 

dele nao ter sido capacitado (a sua epoca) para Educacao Ambiental quanto a problemas 

fisicos e de saude que diminuem seu desempenho. 

Diversos trabalhos relacionam o estresse na hora do exercicio da profissao de 

docente que pode acarretar sequelas. Varios professores apresentam ao final de sua 

carreira, problemas de saude, tais como: calo nas cordas vocais, problemas de coluna, 

alergia ao po de giz, doencas cardiovasculares, gastrite nervosa, depressao, sindrome do 

panico e outras doencas psiquiatricas (AMORIM et al., 2007). 

Em contra partida grande parte dos entrevistados leciona a menos de 5 anos 

(27,6%), logicamente nao apresentam tais sintomas citados, pelo menos nao acarretados 

pela docencia. 

Alguns desses professores se graduaram em decadas passadas, (35,4% se 

graduaram entre 1982 e 2002) como, por exemplo, um professor que teve sua graduacao 

no ano de 1982. Pelo proprio historico recente da Educacao Ambiental no mundo e no 

Brasil, e facil observar que o acesso a informacao sobre essa questao, durante a 

formacao desses professores foi escasso ou bem diferente dos professores formados 

recentemente. Foram encontrados professores formados nesse ano de 2013 e outros que 

irao se formar em 2014. 

Isso pode ser explicado pelo fato de que a implementacao da Educacao 

Ambiental em todos os curriculos dos diversos niveis ensino, so foi determinada pela 

Portaria 678 de 14/05/91 (PEDRINI, 2000), ou seja, varios dos nossos professores 

entrevistados certamente nao tiveram acesso a essa questao durante a sua formacao. 

Ao analisarmos as areas de ensino, dentre os entrevistados, 33,9 % sao da area 

de exatas (matematica, quimica e fisica), 32,2% sao da area de Humanas (historia, 

geografia, sociologia, filosofia e comercio), 15,2% sao da area de Ciencias Naturais 

(biologia) e 18,7% lecionam Lingua Portuguesa. 

Sabe-se que a Educacao Ambiental nos Parametros Curriculares Nacionais e um 

dos temas transversals, e deve ser trabalhada enfatizando-se os aspectos sociais, 

economicos, politicos e ecologicos. As vantagens de uma abordagem assim e a 

possibilidade de uma visao mais integradora e a melhoria na compreensao das questoes 

socioambientais como forma sistemica. 

Como tema transversal, a Educacao Ambiental deve estar presente em todas as 

disciplinas, perpassando seus conteudos, como e desejado pelos educadores ambientais. 

Ela deve estar presente em todas as disciplinas, pois nao possui um "status" de ser uma 

disciplina unica. Tambem nao e certo taxar a responsabilidade de abordar os assuntos 

referentes a Educasao Ambiental apenas a uma ou duas disciplinas, tal como sendo 
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papel da biologia, por exemplo. A proposta dos PCNs e de uma abordagem ambiental 

integrada, tanto entre as disciplinas como entre a sociedade e seus problemas 

especificos (BRASIL, 1997). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Dimensao 1: Praticas Socioambientais na Escola 

Sobre a (Dimensao 1: Praticas Socioambientais na Escola) as perguntas tiveram 

os resultados descritos na Tabela 03. 

Tabela 3 - Frequencia (%) da escala de atitudes para cada nivel da escala de Likert das 

perguntas da dimensao "Praticas Socioambientais na Escola". 

Perguntas 

Escala de 

Concordancia/Envolvimento (% 

1 2 3 4 5 

Dimensao 1 - Praticas socioam )ientais na escola 

Como a Educacao Ambiental estar inserida no 

curriculo da escola? 
11,86 35,59 33,90 10,17 8,47 

Ha consumo consciente de agua na escola? 5,08 35,59 18,64 33,90 6,78 

Ha consumo consciente de energia na escola? 22, 42 28,81 28,81 11,86 5, 08 

Ha consumo consciente de papel na escola? 10,17 42,37 22,03 16,95 8,47 

Ha consumo consciente de alimento na escola? 3,39 37,29 18,64 22,03 18,64 

Separa o lixo segundo a cor do coletor de 

residuos solidos? 
27,12 20,03 6,78 37,29 8,47 

Como voce avalia a sua escola em relacao a 

atuacao de praticas sustentaveis? 
3,39 13,56 35,59 40,68 6,78 

Dessas perguntas, algumas tiveram tendencia de respostas muito negativas. 

Sobre a Educacao Ambiental estar inserida no curriculo da escola, quase a metade dos 

professores (47,45%) respondeu que a escola ainda nao inseriu a Educacao Ambiental 

em seu curriculo ou e inserida de forma pontual e ainda nao e bem aplicada. 

Se pensarmos que a escola e um espaco em que se (re) significa e se recria a 

cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais, em que se aprende a valorizar 

as raizes proprias das diferentes regioes do Pais. Logo cabem a essas instituicoes 

educacionais desenvolverem acoes, reflexoes, debates, no sentido de se efetivar a 

insercao da Educacao Ambiental na formacao academica dos alunos. E para tanto e 

necessario que pelo menos essa tematica esteja inserida no curriculo da escola, e que 

seja aplicada de forma adequada. 

Quando perguntado sobre como o professor avalia a sua escola em relacao a 

atuacao de praticas sustentaveis, a grande maioria (76,27%) respondeu entre regular e 

otima. E (57,52%) dos professores responderam que o desperdicio de energia esta entre 

pouco e muito pouco, percentual semelhante (55,93%) de professores sobre o 

desperdicio de papel na escola. 

Cabem aos educadores, reconhecer que as escolas devem realizar praticas 

sustentaveis e tambem incentiva-las atraves de palestras, conferencias, projetos e 

principalmente dentro das salas aulas. 
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A classificacao da atitude dos professores quanto a essas questoes ficou da 

seguinte forma: 57,93% como atitudes negativas, 33,90% com atitudes conflitantes e 

somente 8,47% considerados dentro de uma faixa de pontuacao de atitude positiva 

(Tabela 04). 

Tabela 4 - Avaliacao da atitude ecologica - analise da media dos 

escores das respostas 

Atitude Media do Escore Pontos de Escore n % 

Negativa <3,0 <21,00 34 57,63 

Conflitante 3,0 - 3,99 21,00-27,99 20 33,90 

Positiva 4,0 - 5,0 28,00 - 35,00 5 8,47 

A atitude negativa prevaleceu. Isso mostra que as escolas pesquisadas estao 

necessitando de mais praticas socioambientais. As instituicoes responsaveis devem 

incentivar projetos, palestras, conferencias que priorizem essas tematicas nas escolas. 

IV Conferencia Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente - IV CNIJMA e 

um bom exemplo de atitude a ser tomada - A expressiva participacao das escolas nas 

CNIJMA, com o envolvimento de todos - pais, alunos, professores, gestores e 

comunidades, representa um marco na construcao das politicas publicas de Educacao 

Ambiental no Brasil (FERREIRA, 2011). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Dimensao 2 - Educacao Ambiental na Pratica do Professor 

Sobre a "Educacao Ambiental na Pratica do Professor" as perguntas tiveram os 

resultados descritos na Tabela 05 e 06. 

Sobre a frequencia da abordagem de assuntos sobre a Educacao Ambiental em 

sala de aula, a maior parte dos professores (62,71%) respondeu que aborda entre poucas 

e algumas vezes. 

Quanto aos assuntos abordados em sala, as respostas sao semelhantes. Por 

exemplo, sobre a frequencia da abordagem do tema "lixiviacao" e "poluentes no solo", 

66,10% dos professores responderam que abordam poucas e algumas vezes. 

Alguns professores, principalmente os da area de exatas (matematica, quimica e 

fisica), se justificaram alegando quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "esses temas nao tem nada haver com suas 

disciplinas". Essa visao e bem preocupante, ja que se sabe que hoje a linha de ensino 

segue a interdisciplinaridade. 

Se uma aula for bem planejada, seguindo esse pensamento interdisciplinar, 

facilmente qualquer assunto ambiental e usado de forma correta. Por exemplo, dados de 

desmatamento, de desertiflcacao podem ser usados" em aulas de matematica. Em 

concomitancia, a preocupacao ambiental estara sendo passada para os alunos. 

Outra pergunta que chamou a atencao foi: Voce incentiva seus alunos a praticar 

agdes que preservem o meio ambiente? Cerca de 80% dos professores responderam que 

sim, quase e sempre que o tema possibilite. Esse dado e importante, pois mostra que os 

professores estao preocupados pelo menos com as acoes de preservacao. O problema 

percebido e que os professores estao muito centrados aos conteudos da sua disciplina. 
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Tabela 5 - Frequencia (%) da escala de atitudes para cada nivel da escala de Likert das 

perguntas da dimensao "Educacao Ambiental na Pratica do Professor" 

Perguntas 

Escala de 

Concordancia/Envolvimento (%) 

1 2 3 4 5 

Dimensao 2 - Educacao Ambiental na Pratica do Professor 

Frequencia semanal, que aborda assuntos sobre a 

Educacao Ambiental em sala de aula. 
8,47 18,64 13,56 49,15 10,17 

Em sua opiniao a Educacao Ambiental deve ser 

uma disciplina? 
1,69 30,51 1,69 54,24 11,86 

Frequencia que voce aborda o tema em sala: 

Lixiviacao e poluentes no solo. 
32,20 33,90 10,17 10,17 13,56 

Frequencia que voce aborda o tema: Poluicao do 

Mar. 
22,03 38,98 10,17 15,25 13,56 

Frequencia que voce aborda o tema em sala: 

Poluicao dos Rios e Lagos. 
16,95 25,42 20,34 13,56 23,73 

A frequencia do tema Doencas veiculadas pela 

agua, que voce aborda em sala de aula. 
16,95 32,20 11,86 13,56 25,42 

Frequencia que voce aborda o tema: 

Desertificacao. 
22,03 27,12 15,25 13,56 22,03 

Frequencia que voce aborda o tema: Agrotoxicos. 18,64 37,29 13,56 15,25 15,25 

Frequencia que voce aborda o tema: Seca e 

Distribuicao de Aguas no Nordeste. 
15,25 10,17 18,64 27,12 28,81 

Para se trabalhar Educacao Ambiental, primeiramente se deve conhecer o 

ambiente em que se vive. Ou seja, rios que banham a regiao, a fauna e a flora que 

compoem a sua localidade. A partir desse conhecimento, os possiveis problemas e 

solucoes ligadas a essas caracteristicas poderao ser discutidos. 

Diante dessa preocupacao, foi perguntado aos professores se eles tem o costume 

de levar suas turmas de alunos a passeios para conhecer a fauna e flora da regiao, como 

tambem se levam suas turmas de alunos para conhecer a realidade da poluicao na 

cidade, como, por exemplo, visitas ao lixao da cidade, a rios poluidos. Essa pesquisa 

revelou que 66,10% dos professores afirmaram que nunca ou raramente levaram suas 

turmas para conhecer a fauna e flora da regiao e 77,96% dos professores responderam 

que nunca ou raramente levaram suas turmas para conhecer a realidade da poluicao na 

cidade. 

Esse dado e impressionante, pois, as Escolas pesquisadas estao bem proximas 

aos principals rios que banham a cidade de Patos PB. Podendo realizar as visitas ate 

mesmo a pe. Percebe-se que faltam planejamento e vontade dos professores. O lixao da 

cidade tambem nao e muito longe, fica a cerca de 15 de minutos de distancia da zona 

urbana. 

Sobre a economia de materials utilizados na sala de aula, quase todos (93,55%) 

os professores responderam que usam pinceis recarregaveis. Isso provavelmente esteja 

relacionado ao custo beneficio associado ao pincel recarregavel. 
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•y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 6 - Frequencia (%) da escala de atitudes para cada nivel da escala de Likert das 

perguntas da dimensao "Educacao Ambiental na Pratica do Professor". 

Perguntas 

Escala de 

Concordancia/Envolvimento (% 

1 2 3 4 5 

Dimensao 2 - Educacao Ambiental na Pratica do Professor 

Frequencia que voce aborda o tema em sala: 

Preservacao e problematicas ambientais sobre o 

solo e poluentes. 

20,34 22,03 22,03 20,34 15,25 

Frequencia que voce aborda em sala sobre 

Preservacao/Problematicas da poluicao do ar. 
11,86 25,42 15,25 23,73 23,73 

Dificuldades que encontra para desenvolver 

projetos de Educacao Ambiental na escola. 
10,17 13,56 45,76 23,73 6,78 

Voce incentiva seus alunos a praticar acoes que 

preservem o meio ambiente? 
3,39 1,69 15,25 42,37 37,29 

Voce tem o costume de levar seus alunos a 

passeios para conhecer a fauna e flora da regiao? 
42,37 23,73 18,64 15,25 0,00 

Voce tem o costume de levar seus alunos para 

conhecer a realidade da poluicao na cidade? 
45,76 32,20 10,17 11,86 0,00 

Como voce recebe a maioria dos trabalhos de seus 

alunos: impressos, escritos ou via e-mail. 
8,47 15,25 57,63 8,47 10,17 

Sobre o uso do pincel de quadro branco. 0,00 1,69 0,00 5,08 93,55 

Durante a realizacao de suas provas voce 

economiza papel? 
0,00 11,86 8,47 33,90 45,76 

Voce reutiliza materials como, cartazes nas suas 

aulas? 
20,34 18,64 13,56 28,81 18,64 

A classificacao da atitude dos professores quanto a essa dimensao ficou da 

seguinte forma: 13,56% como atitudes negativas, 72,88% com atitudes conflitantes e 

somente 13,56% considerados dentro de uma faixa.de pontuacao de atitude positiva 

(Tabela 07). 

Tabela 7 - Avaliacao da atitude ecologica - analise da media dos 

escores das respostas 

Atitude Media do Escore Pontos de Escore n % 

Negativa <3,0 <57,00 8 13,56 

Conflitante 3,0 - 3,99 57,00 - 75,99 43 72,88 

Positiva 4,0 - 5,0 76,00 - 80,00 8 13,56 

A prevalencia da atitude conflitante nos mostra que os professores tem 

pouco/insuflciente conhecimento da importancia em realizar praticas socioambientais. E 

que os mesmos apresentam atitudes contraditorias, pois hora afirmam realizarem 

praticas relacionadas a Educacao Ambiental e em seguida afirmam nao realizarem 

praticas que incentivem essa questao. 

41 

http://faixa.de


3.3 Dimensao 3 - Conhecimentos do Professor sobre a Tematica Ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sobre a dimensao "Conhecimentos do professor sobre a tematica ambiental" as 

perguntas tiveram os resultados descritos nas Tabelas 08 e 09. 

Nessa dimensao o conhecimento do professor sobre a Tematica Ambiental e 

analisado. Uma pergunta fundamental para uma possivel justificativa dos resultados que 

foram obtidos da inicio a essa parte do questionario:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Voce jd participou de cursos de 

capacitagdo ou aperfeigoamento na area de Educagdo Ambiental? 54,23 % dos 

professores responderem nenhuma vez ou raramente, ou seja, mais da metade dos 

professores entrevistados possui esse perfil. 

A capacitacao do professor para adotar a Educacao Ambiental em sala e 

imprescindivel para a formacao de um aluno mais sensibilizado e consciente sobre a 

tematica. 

Apesar de alegarem pouca ou nenhuma participacao em cursos na area de 

Educacao Ambiental, ao serem questionados sobre a relacao dos elementos 

sociologicos, politicos, economicos, culturais e historicos ao meio ambiente, 91,52% 

dos professores responderam que sim, que em algumas abordagens, na maioria ou 

sempre estao relacionados. Esse com certeza e um ponto positivo, pois mostra que os 

professores estao atentos a esse aspecto multidisciplinar da Educacao Ambiental 

Tabela 8 - Frequencia (%) da escala de atitudes para cada nivel da escala de Likert entre 

as perguntas da dimensao "Conhecimento do professor sobre a tematica ambiental" . 

Perguntas 
Escala de 

Concordancia/Envolvimento 

1 2 3 4 5 

Dimensao 3 - Conhecimento do Professor sobre a Tematica Am jiental 

Voce ja participou de cursos de capacitacao ou 

aperfeicoamento na area de educacao ambiental? 
32,20 22,03 22,03 15,25 8,47 

Voce acha que elementos sociologicos, politicos, 

economicos, culturais e historicos estao 

relacionados ao Meio Ambiente? 

5,08 3,39 18,64 25,42 47,46 

Voce se considera um participante de discussoes 

e acoes no ambito da Educacao ambiental na sua 

escola? 

11,86 22,03 25,42 16,95 23,73 

Durante sua formacao initial, assuntos como 

Educacao Ambiental, Sustentabilidade e Meio 

Ambiente eram discutidos? 

18,64 22,03 13,56 18,64 27,12 

Voce acha que medidas como, uma horta 

escolar, arborizacao e conservacao seriam 

importantes para sua escola? 

3,39 0,00 5,08 18,64 72,88 

Voce conhece alguma lei ou documento 

referente ao Meio ambiente? 
38,98 16,95 16,95 5,08 22,03 

Continuando na linha de formacao, foi perguntado aos professores se durante a 

sua formacao initial, assuntos como Educacao Ambiental, Sustentabilidade e Meio 

Ambiente eram discutidos, 40,67% dos professores responderam que nunca ou 

raramente eram discutidos. Como mencionado anteriormente 13,08% dos professores 
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tiveram sua graduacao ente 1982 e 1988 (Tabela 02). Nessa epoca, como ja foi 

explicado, a Educacao Ambiental nao era nem mesmo divulgada. Alem do mais 7,8% 

dos professores se graduaram entre 1989 e 1995 (Tabela 02). Epoca em que a Educacao 

Ambiental encontrava-se em implantacao. 

Os sistemas de ensino devem articular com as universidades e demais 

instituicoes formadoras de profissionais da educacao, para que os cursos e programas de 

formacao initial e continuada de professores, gestores, coordenadores, especialistas e 

outros profissionais que atuam na Educacao Basica e Superior se capacitem para o 

desenvolvimento didatico-pedagogico na dimensao da Educacao Ambiental. 

Especialmente os cursos de licenciatura, que qualificam para a docencia na 

Educacao Basica, e os cursos e programas de pos-graduacao, qualificadores para a 

docencia na Educacao Superior, devem incluir formacao com essa dimensao, com foco 

na metodologia integrada e interdisciplinar. 

Tabela 9 - Frequencia (%) da escala de atitudes para cada nivel da escala de Likert entre 

as perguntas da dimensao "Conhecimento do professor sobre a tematica ambiental" 

Perguntas 
Escala de 

Concordancia/Envolvimento 

1 2 3 4 5 

Dimensao 3 - Conhecimento do Professor sobre a Tematica Am ?iental 

A frequencia com que a disciplina de 

Matematica teria condicoes de abordar seus 

assuntos contextualizados com tematicas 

ambientais. 

6,78 37,29 40,68 11,86 3,39 

A frequencia com que a disciplina de Biologia 

teria condicoes de abordar seus assuntos 

contextualizados com tematicas ambientais. 

0,00 5,08 8,57 33,90 52,54 

A frequencia com que a disciplina de 

Portugues/Literatura teria condicoes de abordar 

seus assuntos contextualizados com tematicas 

ambientais. 

0,00 15,25 50,85 25,42 8,47 

A frequencia com que a disciplina de Filosofia 

teria condicoes de abordar seus assuntos 

contextualizados com tematicas ambientais. 

1,69 13,56 61,02 16,95 6,78 

A frequencia com que a disciplina de Fisica teria 

condicoes de abordar seus assuntos 

contextualizados com tematicas ambientais. 

5,08 33,90 40,68 15,25 5,08 

O nivel da responsabilidade da Presidencia do 

Brasil para a sustentabilidade ambiental da sua 

cidade. 

5,08 8,47 25,42 27,12 33,90 

0 nivel da responsabilidade do Governo do 

Estado para a sustentabilidade ambiental da sua 

cidade. 

3,39 8,47 18,64 37,29 32,20 

0 nivel da responsabilidade da Prefeitura para a 

sustentabilidade ambiental da sua cidade. 
3,39 6,78 13,56 35,59 40,68 

O nivel da responsabilidade do Cidadao para a 

sustentabilidade ambiental da sua cidade. 
0,00 8,47 15,25 16,95 59,32 
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Se todos os professores desta pesquisa tivessem participado de cursos na area de 

Educacao Ambiental, certamente 39,98% nao teriam respondido nao ter nenhum 

conhecimento de leis ou documentos referentes ao Meio Ambiente. 

Sobre a frequencia com que as disciplinas teriam condicoes de abordar seus 

assuntos contextualizados com tematicas ambientais, 86,44% dos professores 

responderam que a disciplina Biologia teria condicoes de aborda-los em boa parte e em 

quase todas suas aulas. Em seguida essa "condicao" segundo os professores seria de 

Geografia (45,76%) e de Quimica (45,76%). 

Por um lado, a maioria dos professores esta certa, realmente Biologia pode e 

deve abordar as tematicas ambientais contextualizadas ou nao aos seus assuntos. Mas se 

equivocaram ao declararem que somente essas disciplinas (biologia, quimica e 

geografia) tem maiores condicoes de incluir a Educacao Ambiental em seus conteudos. 

Como ja foi discutido, todas as disciplinas devem contextualizar as problematicas 

ambientais ao seu curriculo, porem os professores estao sentindo dificuldade em 

absorver e incorporar essa mudanca, com certeza todos devem participar de cursos, 

palestras, algo que possa informa-los de tal mudanca no ensino brasileiro. Para que eles 

possam assim mudar esse pensamento e comecarem a trabalhar em todas as areas de 

ensino, assuntos como: Meio Ambiente e Sustentabilidade, entre outros tao importantes 

atualmente. 

E, no minimo, notavel, que todos tenham percebido que nenhuma disciplina esta 

isenta da responsabilidade em abordar tais questoes. 

O nivel da responsabilidade de cada sujeito/entidade para a sustentabilidade 

ambiental da sua cidade, tambem foi questionado. Os niveis ficaram bem similares: a 

maioria afirmou que todos possuem muita e total responsabilidade. A Presidencia do 

Brasil ficou com 61,02%, o Governo do Estado com 69,49%, A Prefeitura 62,02% e o 

Cidadao com 69,49%. O resultado foi positivo, mas seria ainda mais, se todos tivessem 

a consciencia que a responsabilidade e 100% de todos os envolvidos. Nenhuma 

presidencia, governo ou prefeitura consegue implementar e dar continuidade a um 

projeto de sustentabilidade se os cidadaos nao contribuirem. Como tambem os cidadaos 

necessitam do apoio governamental. 

A classificacao da atitude dos professores quanto a essa dimensao ficou da 

seguinte forma: 50,85% como atitudes negativas, 30,51% com atitudes conflitantes e 

somente 11,64% considerados dentro de uma faixa de pontuacao de atitude positiva 

(Tabela 10). 

Tabela 10 - Avaliacao da atitude ecologica - analise da 

media dos escores das respostas 

Atitude 

Media do 

Escore Pontos de Escore n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Negativa <3,0 <66,00 30 50,85 

Conflitante 3,0 - 3,99 66,00 - 87,99 18 30,51 

Positiva 4,0 - 5,0 88,00- 110,00 11 18,64 

As atitudes negativas novamente prevaleceram, mostrando que os professores 

das escolas pesquisadas possuem pouco conhecimento sobre a Tematica Ambiental. 
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Revelando e reforcando a necessidade de preparacao durante a formacao initial 

dos professores, independente da area de ensino, e tambem comprovando a escassez de 

cursos de aperfeicoamento, formacao continuada na area de Educacao Ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Dimensao 4: Praticas Socioambientais do Professor 

Sobre a dimensao "Praticas Socioambientais do Professor" as perguntas tiveram 

os resultados descritos na Tabela 11 e 12. 

Tabela 11 - Frequencia (%) da escala de atitudes para cada nivel da escala de Likert 

entre as perguntas da dimensao "Praticas Socioambientais do Professor" 

Perguntas Escala de Concordancia/Envolvimento 

1 2 3 4 5 

Dimensao 4 - Praticas Socioambientais do Professor 

Quanto a coleta seletiva do residuo. 0,00 0,00 1,69 16,95 81,36 

Voce costuma separar seu lixo de acordo 

com o tipo de residuo? 
6,78 40,68 13,56 32,20 6,78 

Voce reutiliza folhas usadas para rascunhar 

ou fazer listas de frequencia? 
1,69 10,17 22,03 28,81 37,29 

O que voce faz com o lixo eletronico 

(baterias, celulares, TVs e outros aparelhos 

em desuso) de sua casa? 

20,34 18,64 16,95 27,12 16,95 

No seu bairro ou predio, existe coleta 

seletiva (residuos separados de acordo com 

o seu tipo) do lixo? 

67,80 27,12 3,39 0,00 1,69 

Das cores dos coletores que correspondem 

ao tipo de residuo solido na seguinte ordem: 

papel, plastico, metal, vidro e organico. 

44,07 3,39 5,08 3,39 44,07 

Sobre a quantidade de lixo e o destino que 

voce da ao lixo que voce produz. 
61,02 22,03 3,39 11,86 1,69 

Desenvolve/desenvolveu algum projeto de 

educacao ambiental na sua escola? 
15,25 27,12 27,12 25,42 5,08 

Voce reaproveita as sacolas de 

supermercado? 
0,00 3,39 13,56 81,36 1,69 

Voce sabe da problematica ambiental do 

uso de sacolas plasticas? 
1,69 6,78 38,98 33,90 18,64 

Voce Tem conhecimento do uso de sacolas 

retornaveis? 
3,39 3,39 38,98 40,68 13,56 

Voce tem conhecimento sobre a 

problematica do oleo despejado nos 

efluentes? 

5,08 6,78 16,95 38,98 32,20 

Voce se preocupa com o lixo que produz? 0,00 8,47 22,03 27,12 42,37 

Voce sabe da problematica ambiental do 

uso de detergentes? 
13,56 11,86 38,98 27,12 8,47 



A primeira pergunta dessa dimensao se refere a coleta seletiva de residuos, 

praticamente todos os professores (98,3%) acham de grande importancia. UmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9ao que 

mostra a preocupa9ao com o meio ambiente tambem foi questionada, se os professores 

reutilizam folhas usadas para rascunhar ou fazer listas de frequencia. (66,10%) 

responderam que fazem isso sempre ou na maioria das vezes. 

Para um breve perfil da cidade, a seguinte pergunta foi realizada -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA No seu bairro 

ou predio, existe coleta seletiva (residuos separados de acordo com o seu tipo) do lixo? 

67,80% responderam que nao, 27,12% responderam que nao, porem catadores fazem a 

sele9ao e coleta. 

Na cidade de Patos - PB, nao se pratica coleta seletiva de forma sistematizada 

pela prefeitura da cidade ou entidade particular. Entretanto ha atitudes particulares 

(como catadores individuals), alguns orgaos privados que realizam coleta seletiva, mas 

os professores entrevistados declararam nao estar incluidos nesses casos particulares. 

Tabela 12 - Frequencia (%) da escala de atitudes para cada nivel da escala de Likert 

entre as perguntas da dimensao "Praticas Socioambientais do Professor" 

Perguntas Escala de Concordancia/Envolvimento 

1 2 3 4 5 

Dimensao 4 - Praticas Socioambientais do Professor 

Ouantas especies de vegetais da Caatinsa 

voce conhece e saberia relacionar no 

momento? 

15,25 27,12 20,34 6,78 30,51 

Ouantas especies de animais da Caatinga 

voce conhece e saberia relacionar no 

momento? 

28,81 22,03 15,25 10,17 23,73 

0 que voce acha sobre a paisagem da 

Caatingal 
6,78 13,56 54,24 13,56 11,86 

Com que frequencia voce presencia a96es 

de desmatamento (corte inteiro de arvores) 

no seu ambiente. 

6,78 6,78 44,07 30,51 11,86 

Com que frequencia voce presencia a96es 

de Polui9ao da Agua (Por esgoto ou outras 

substantias) no seu ambiente. 

1,69 0,00 40,68 38,98 18,64 

Com que frequencia voce presencia a96es 

Captura de Animais no seu ambiente. 
16,95 11,86 42,37 15,25 13,56 

Na sua residencia qual o tipo de lampada 

usada? 
0,00 5,08 1,69 23,73 69,49 

Voce saberia dizer o que e Educa9§o 

Ambiental? 
5,08 15,25 18,64 25,42 35,59 

Sobre seus conhecimentos sobre conteudos 

relacionados ao Meio Ambiente, 

Sustentabilidade ou Educa9ao 

Ambiental, voce considera. 

1,69 3,39 33,90 50,85 10,17 

Voce gosta de ler noticias na area de meio 

ambiente? 
0,00 3,39 10,17 42,37 44,07 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Continuando com a problematica do lixo, foi questionado sobre a quantidade de 

lixo e o destino que o professor da ao lixo que produz. 61,02% responderam que 

produzem pouco lixo. Entretanto, essa e uma questao dificil de quantificar, mas foi 

incluida para verificar a consciencia de alguns em perceber que produz muito lixo. Mas 

todos declararam o melhor comportamento possivel, ou seja, o de menor poluidor. 

Outra questao que nao poderia faltar, se o professor desenvolve/desenvolveu 

algum projeto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educa9ao ambiental na sua escola. 42,37% disseram que nao, mas que 

ja se interessam e 27,12% participam como colaboradores. 

Sendo essa tematica tao divulgada e discutida atualmente, os projetos das 

escolas deveriam abordar esse tema. Durante as visitas as escolas, foram observados 

varios projetos, expostos em cartazes. A maioria tratava de produ9oes de texto, historia 

e principalmente saude. Por que nao contextualizar as problematicas ambientais a esses 

temas? Percebe-se que falta orientacao para essa percep9ao. 

Quando questionados sobre o conhecimento da problematica ambiental do uso 

de sacolas plasticas 72,88% dos professores responderam que sabem, mas que precisam 

ler mais sobre o tema. Do despejo de oleo nos afluentes, 72,18% dos professores 

disseram que sabiam e que ja tinham lido materias sobre o tema. 

Uma atitude simples e louvavel foi constatada nas residencias dos professores, 

pois 93,22% afirmaram que utilizam grande parte ou apenas lampadas fluorescentes. 

Ao serem questionados se saberiam dizer o que e Educa9ao Ambiental 61,01% 

disseram que sabiam. E tambem sobre seus conhecimentos sobre conteudos 

relacionados ao Meio Ambiente, Sustentabilidade ou Educa9ao Ambiental 84,75% 

considera como regular e bom. 

Esse resultado nao foi o que essa pesquisa constatou. Duas perguntam 

discursivas tambem foram analisadas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. O que voce identified na sua escola 

como pratica sustentavel? A maioria dos professores destacou a redu9ao no 

desperdicio de agua, energia e papel. Outros nao identificaram nenhuma 

a9ao; 2. O que voce acredita que falte na sua escola em relaqao a 

sustentabilidade? Varias a96es foram elencadas, como a falta de incentivo a 

r ealiza9ao de projetos voltados a Educa9ao Ambiental; A falta de 

con scien t iza9ao dos alunos. 

Na 2
a pergunta, as respostas sao bem contraditorias, pois se falta o incentivo da 

escola na realiza9ao de tais projetos, cabe aos proprios professores tomar medidas que 

mude essa situa9ao, ora se sao os mesmos que irao executar os projetos. E se falta aos 

alunos conscientiza9ao sobre essas problematicas, cabe novamente aos professores 

mudar essa situa9ao conscientizando-os durante as aulas e atraves de projetos. 

A classifica9ao da atitude dos professores quanto a essa dimensao ficou da 

seguinte forma: 40,68 % como atitudes negativas, 52,54% com atitudes conflitantes e 

somente 6,78% considerados dentro de uma faixa de pontua9ao de atitude positiva 

(Tabela 13). 

Tabela 13 - Avalia9ao da atitude ecologica - analise da media dos 

escores das respostas 

Atitude Media do Escore Pontos de Escore n % 

Negativa <3,0 <75,00 24 40,68 

Conflitante 3,0 - 3,99 75,00 - 99,99 31 52,54 

Positiva 4,0 - 5,0 100,00- 125,00 4 6,78 
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3.5 Escala Geral de atitude dos Professores Entrevistados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O resumo dos dados das atitudes dos professores para cada dimensao estudada 

esta na Tabela 14. Diante desses dados, foi construida uma tabela geral das atitudes dos 

professores das escolas pesquisadas (Tabela 15). 

Tabela 14 - Resumo dos dados das atitudes dos 

professores para cada dimensao estudada. 

Atitude D l D2 D3 D4 

Negativa 57,63 13,56 50,85 40,68 

Conflitante 33,90 72,88 30,51 52,54 

Positiva 8,47 13,56 18,64 6,78 

Tabela 15 - Atitude geral dos professores das escolas pesquisadas. 

Atitude Media do Escore Pontos de Escore n % 

Negativa <3,0 <219,00 18 30,41 

Conflitante 3,0 - 3,99 219,00-291,99 36 61,02 

Positiva 4,0 - 5,0 292,00 - 365,00 8 8,47 

Ao analisarmos essas tabelas, os resultados negativos e conflitantes nos mostra 

que as Escolas e os Professores raramente realizam praticas socioambientais. Mostram 

tambem que o professor conhece muito pouco sobre a Tematica Ambiental. O dado, 

referente as atitudes positivas, foi perturbador, pois apenas 8,47% dos professores 

apresentam atitudes positivas. 

4 CONCLUSOES 

Os dados sugerem que os professores das escolas publicas de Ensino Medio da 

cidade Patos-PB, possuem 8,47% de atitudes positivas referentes a questao 

Socioambiental, ou seja, raramente realizam praticas socioambientais na escola. E 

apresentam predominantemente, atitudes negativas (30,41%), evidenciando que os 

profissionais mais importantes da educacao, os professores, nao estao preparados de 

forma satisfatoria para socializar as questoes ambientais. 

Os alunos provavelmente estao concluindo o Ensino Medio sem Educacao 

Ambiental adequada e esses dados apontam a necessidade de capacitacao dos docentes 

do ensino publico e medio. E visivel na necessidade de cursos que capacitem nossos 

educadores para os mesmos serem capazes de participarem como instrumento principal 

da Educacao Ambiental na nossa sociedade. 

Precisamos tambem de educadores que gostem, saibam e queiram praticar e 

ensinar pequenas e grandes acoes para preservar nosso planeta. Assim, podermos ter as 

tao desejadas escolas sustentaveis. 

Esse estudo serve como fonte para futuros planejamentos de politicas 

educacionais relacionadas a Educacao Ambiental dos professores. 
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APENDICE A 

T E R M O D E CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Convidamos voce para participar do Projeto de PesquisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Representacoes Sociais dos 

Professores do Ensino Medio das Escolas Publicas de Patos-PB sobre Meio Ambiente, 

Sustentabilidade e Educagao Ambiental", que pretende avaliar o perfil dos professores 

do Ensino Medio, desta escola, quanto as suas acoes e praticas relacionadas as questoes 

socioambientais. 

Os professores pesquisadores Dr. Edevaldo da Silva e Dra. Joedla Rodrigues de Lima, 

responsaveis pelo projeto, pede sua autorizacao para coletar informacoes por meio de 

respostas objetivas relacionadas em um questionario de perguntas de multiplas escolhas. 

Os resultados da pesquisa serao analisados e publicados, mas sua identidade nao sera 

divulgada, sendo guardada em segredo para sempre. Para qualquer outra informacao, 

voce pode entrar em contato com o pesquisador pelo telefone (83) 3511 3078 ou pelo e-

mail: edevaldo.ufcg@yahoo.com.br. 

Consentimento Pos-Informacao 

Eu, , fui informado 

sobre o que os pesquisadores querem fazer e porque precisa da minha colaboracao, e 

entendi a explicacao. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que nao 

vou ganhar nada. Estou recebendo uma copia deste documento, assinada, que vou 

guardar. 

Assinatura do Participante 

Assinatura do Pesquisador Responsavel 
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APENDICE B 

D I R E T R I Z E S DA R E V I S T A PESQUISA E M EDUCACAO AMBIENTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SUBMISSOES 

Diretrizes para Autores 

A revista publica artigos originais resultantes de pesquisa empirica ou estudo 

teorico no campo dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educa9ao Ambiental de autores brasileiros e estrangeiros, nos 

idiomas portugues, espanhol, ingles ou trances. A publica9ao tem periodicidade 

semestral e iniciou-se no segundo semestre de 2006, concebida no bojo dos eventos 

"Encontro de Pesquisa em Educa9ao Ambiental" (EPEA). 

AVALIAQAO 

A submissao de artigos e analisada inicialmente pelos editores coordenadores do 

numero que verificam a sua pertinencia ao escopo da revista, caso positivo o artigo e 

encaminhado a dois pareceristas externos, que o avaliam de acordo com os criterios 

definidos pelo Conselho Editorial Cientiflco. Em caso de nao concordancia de 

pareceres, o artigo sera encaminhado a um terceiro avaliador. 

DIREITOS AUTORAIS 

A publica9ao do trabalho implica a cessao integral dos direitos autorais 

a Revista Pesquisa em Educacao Ambiental. Conceitos, ideias e alirmacoes contidos 

nos artigos sao de responsabilidade dos autores, nao coincidindo, necessariamente, com 

o ponto de vista dos Editores ou do Conselho Editorial da revista. E permitida 

asubmissao de ate dois artigos por ano por autor(a) ou grupo de autores(as). 

NORMAS DE PUBLICAQAO 

O texto deve estar em formato compativel com o Word for Windows, fonte 

Times New Roman, corpo 12, espa90 simples, sem espa9o entre paragrafos; 

alinhamento com as margens esquerda e direita (justificado) e recuo de 1,25 cm no 

im'cio de cada paragrafo. O texto deve ter ate 15 paginas em formato A4 e margens 

superior, inferior e laterals de 3 cm. Na primeira pagina do texto deve constar o titulo 

completo do artigo no idioma em que ele foi escrito (portugues, espanhol, ingles ou 

frances) e em ingles, caso nao seja este o idioma do texto; resumo de ate 150 

palavras em portugues e ingles (abstract), e tres palavras-chave/keywords (portugues 

e ingles). Os(s) nome(s) do(s) autor(es) nao deve(m) constar no texto. No caso de 

pesquisas empiricas, o resumo deve apresentar brevemente e de forma clara os 

objetivos, a metodologia e os resultados mais importantes. O resumo nao precisa incluir 

referencias bibliograficas. As palavras-chave ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA keywords devem refletir da melhor 

maneira possivel a tematica do estudo. Figuras, fotos, tabelas e quadros, devem estar 

no texto e tambem ser enviados separadamente, em arquivos anexos com a iden t ifica9ao 
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dos mesmos (Exs: figura 01, tabela 02, ou quadro 01).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Umafolha de rosto deve ser 

enviada separadamente, como documento suplementar, contendo: i) titulo do trabalho 

no idioma em que ele foi escrito; ii) afiliacao completa de todos os autores (nome 

completo, formacao, cargo e/ou funcao, endereco eletronico e vinculo institucional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[ in st it u i9ao, unidade, departamento, local de origem]). Umautor para 

correspondencia deve ser indicado na folha de rosto e incluir endereco completo e 

telefone para contato. Em todos os arquivos eletronicos deve-se apagar as in form a9oes 

que possibilitem identificar o(s) autor(es) do referido artigo (Obs.: No programa Word 

for Windows acessar o comando propriedades/resumo e apagar as in form a9oes). 

As cita96es no texto e as referencias devem seguir rigorosamente a ultima 

versao das normas da ABNT. As normas escolhidas devem ser uniformes ao longo de 

todo o texto. Nos casos indicados abaixo, em que a ABNT oferece op9oes, o trabalho 

devera adotar as or ien ta96es que se seguem: 

1. As cita9oes devem ser indicadas no texto pelo sistema de chamada autor-data. 

Exemplo: Segundo Sobrenome (2012). 

2. As referencias devem aparecer em "Referencias" e so devem apresentar 

aquelas que foram citadas no transcorrer do texto. 

3. O recurso tipografico italico deve ser utilizado para destacar o elemento titulo 

das obras, de acordo com a norma. 

4. As notas devem ser colocadas no rodape da pagina. 

Condicoes para submissao 

Como parte do processo de submissao, os autores sao obrigados a verificar a 

conformidade da submissao em rela9ao a todos os itens listados a seguir. As submissoes 

que nao estiverem de acordo com as normas serao devolvidas aos autores. 

1. A con t r ibu i9ao e original e inedita, e nao esta sendo avaliada para publica9ao por 

outra revista;caso contrario, deve-se justificar em"Comentarios ao Editor". 

2. Os arquivos para submissao estao em formato Microsoft Word, OpenOffice ou 

RTF (desde que nao ultrapassem 2MB) 

3. URLs para as referencias foram informadas quando necessario. 

4. O texto esta em espa90 simples; usa uma fonte de 12-pontos; emprega italico em 

vez de sublinhado (exceto em endere90s URL); as figuras e tabelas estao 

inseridas no texto, nao no final do documento, como anexos. 

5. O texto segue os padroes de estilo e requisitos bibliograficos descritos 

em Diretrizes para Autores, na se9ao Sobre a Revista. 

6. A iden t ifica9ao de autoria do trabalho foi removida do arquivo e da op9ao 

Propriedades no Word, garantindo desta forma o criterio de sigilo da revista, 

caso submetido para avalia9ao por pares (ex.: artigos), conforme instru9oes 

disponiveis em Assegurando a Avalia9ao Cega por Pares. 
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Politica de Privacidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os nomes e enderecos informados nesta revista serao usados exclusivamente 

para os servicos prestados por esta publicacao, nao sendo disponibilizados para outras 

finalidades ou para terceiros. 
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APENDICE C 

QUESTIONARIO SOCIOAMBINETAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nome da Escola: 

Nome do professor: 
Disciplina (s) que leciona no Ensino Medio: 

Tempo que ensina (anos): 

Ano de titulacao 
(graduacao): 

Sexo: ( ) Fern ( ) Masc 

Idade: 

E-mail: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Praticas socioambientais na escola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Como a Educacao Ambiental estar inserida no 
curriculo da escola em que voce leciona? 
( ). A escola que ensino ainda nao inseriu a EA em seu 
curriculo 
( ) E: inserida de forma pontual e ainda nao e bem 
aplicada 
( ) Ja e inserida e tem sido aplicada de forma gradual 
( ) E: inserida e as metas curriculares sao aplicada em 
boa parte do planejado 
( ) E inserido e o planjado e completamente aplicado 
durante o ano letivo 

Sobre consumo consciente na escola, Escolha o 
nivel de desperdicio que acontece na escola que 
voce leciona para os seguintes consumos: 
Considere o nivel de gradacao: 1 - Muito desperdicio; 2 
- Pouco; 3 - Muito pouco; 4 - Quase nenhum; 5 -
Nenhum desperdicio. 

2. Agua 

( )1 ( ) 2 ( )3 ( )4 ( )5 

3. Energia eletrica 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Papel 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

5. Alimento (se se aplicar) 
( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) nao se aplica 
6. Na escola voce separa o lixo segundo a cor do 
coletor de residuos solidos? 
( ) nao tem coletores para coleta- seletiva em minha 
escola 
( ) nao, jogo em lixeiro comum ou no que estiver mais 
proximo 
( ) apenas quando estou proximo/a dos coletores de 
reciclaveis 
( ) sim, na maioria das vezes 
( ) sim, sempre 

7. Como voce avalia a sua escola em relacao a 
atuagao de praticas sustentaveis? 
Marque as alternativas considerando: 
1 - Pessima; 2 - Ruim; 3 - Regular; 4 - Boa; 5 - Otima 

ou Excelente 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
8. Nas salas que voce frequenta da escola possui 
cestos de lixo? 
( ) Nao, em nenhuma 
( ) A maioria nao tem 
( ) A metade delas nao tem 
( ) Em boa parte delas 

( ) Todas possuem lixeiro 

Educacao Ambiental na pratica didatica do professor 

1. Com que frequencia, durante a semana, voce 
aborda assuntos sobre a Educacao Ambiental em 
sala de aula? 
( ) Nenhuma vez 
( ) Raramente 
( ) Poucas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Varias vezes (mais da metade das aulas) 

2. Em sua opiniao a Educacao Ambiental deve ser 
uma disciplina? 
( ) Nao, nao ha conteudo especific o para formar uma 
disciplina a parte. 
( ) Nao, ela deve ser abordada na contextualizacao das 
outras disciplinas 
( ) Nao tenho conhecimento para opinar corretamente 
( ) Sim, mas deve continuar sendo contextualizada nas 
outras disciplinas 
( ) Com certeza, seu conteudo deveria ser ministrados 
em uma disciplina. 

Nas questoes seguintes, marque a opcao que reflete 
melhor a frequencia (numa turma) dos temas, que 
voce aborda em sala de aula. 
Marque as alternativas considerando: 
1 - Nenhuma vez; 2 - Uma vez; 3 - Duas vezes; 4 -

Tr§s vezes; 5 - Quatro ou mais vezes 

3. Lixiviacao e poluentes no solo 
( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

4. Poluicao do Mar 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( ) 4 ( )5 

5. Poluicao dos Rios e Lagos 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( ) 4 ( )5 

6. Doencas veiculadas pela agua 
( ) t C ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

7. Desertificacao 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

8. Agrotoxicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 4 1 ( )2 ( ) 3 ( )4 .( )5 

9. Seca e Distribuicao de Aguas no Nordeste 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

10. Mudancas Climaticas - Aquecimento Global e 
Poluicao Atmosferica 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

11. Preservacao e problematicas ambientais sobre a 
Flora (vegetais) 

( )1 ( )2 ( ) 3 ( )4 ( )5 

12. Preservacao e problematicas ambientais sobre a 
Fauna (animais) 

( ) 1 , ( )2 ( ) 3 ( )4 ( ) 5 

13. Preservacao e problematicas ambientais sobre o 
solo e poluentes 

( )1 ( )2 ( ) 3 ( )4 ( ) 5 
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14. Preservacao e problematicas ambientais sobre a 

poluicao do ar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

15. Marque a opgao que reflita melhor o nivel de 
dificuldade que voce encontra para desenvolver 
projetos de educacao ambiental na escola? 

( ) Varias dificuldades que chegam a inviabilizar o 
projeto 
( ) Muita dificuldade 
( ) Algumas dificuldades 
( ) Pouca dificuldade 
( ) Nenhuma dificuldade 
16. Voce incentiva seus alunos a praticar acoes que 
preservem o meio ambiente? 
( ) Nao, ainda nao pensei nessa abordagem ambiental 
( ) Nao, mas ja tenho consciencia da necessidade 
dessa abordagem 
( ) Algumas vezes 
( ) Sim.quase sempre que o tema possibilita 
( ) Sim, sempre que o tema permite. 
17. Voce tem o costume de levar suas turmas de 
alunos a passeios para conhecer a fauna e flora da 
regiao? 

( ) Nenhuma vez 
( ) Raramente 
( ) Poucas vezes (1 turma por ano) 
( ) Algumas vezes (2 turmas por ano) 
( ) Varias vezes (3 ou mais turmas por ano) 
18. Voce tem o costume de levar suas turmas de 
alunos para conhecer a realidade da poluicao na 
cidade, como visitas ao lixao da cidade, a rios 
poluidos? 
( ) Nenhuma vez 
( ) Raramente 
( ) Poucas vezes (1 turma por ano) 
( ) Algumas vezes (2 turmas por ano) 
( ) Varias vezes (3 ou mais turmas por ano) 
19. Como voce recebe a maioria dos trabalhos de 
seus alunos: impressos, escritos ou via e-mail. 
( ) Impressos somente na frente da folha 
( ) Impressos frente e verso da folha 
( ) Copiados a mao 
( ) Enviados por email 
( ) Evito passar trabalhos escrito 
20. Sobre o uso do pincel de quadro branco, voce: 
( ) Nao uso 
( ) Uso 1 por semana e descarto 
( ) Uso 2 por semana e descarto 
( ) Uso 3 por semana e descarto 
( ) Uso pincel recarregavel (Faco recargas por 
semana) 
20. Durante a realizacao de suas provas voce 
economiza papel? 
( ) Nao, ainda nao pensei sobre isto 
( ) Nao, mas eu tenho consciencia dessa questao 
( ) Sim, algumas vezes lembro 
( ) Sim, quase sempre 
( ) Sim, sempre 
21. Voce reutiliza materials como, cartazes nas suas 
aulas? 

( ) Nenhuma vez 
( ) Raramente 
( ) Poucas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Sempre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conhecimentos do professor sobre a tematica ambiental 

1. Voce ja participou de cursos de capacitacao ou 
aperfeicoamento na area de educacao ambiental? 
( ) Nenhuma vez 
( ) Raramente (1 em 2 anos) 
( ) Poucas vezes (1 por ano) 
( ) Algumas vezes (2 por ano) 

( ) Muitas vezes (mais de 3 por ano) 
2. Voce acha que elementos sociologicos, politicos, 
economicos, culturais e historicos estao 
relacionados ao Meio Ambiente? 
( ) Nao, nao vejo relacao. 
( ) Nao, exceto quando se trata de producao industrial, 
como, por exemplo, as florestas para papel e madeira 
( ) Sim, em algumas abordagens sobre a problematica 
ambiental 
( ) Sim, na maioria das abordagens sobre a 
problematica ambiental 
( ) Sim, sempre estao relacionados sobre a 
problematica ambiental 
3. Voce se considera um participate de discussoes 
e acoes no ambito da Educacao ambiental na sua 
escola? 
( ) Nao, nunca pensei sobre isto 
( ) Nao, quase nunca participo 
( ) Sim, poucas vezes 
( ) Sim, muitas vezes 
( ) Sim, sempre participo 
4. Durante sua formacao inicial, assuntos como 
Educacao Ambiental, Sustentabilidade e Meio 
Ambiente eram discutidos? 
( ) Nao, nenhum professor tinha essa abordagem de 
discussao 
( ) Raramente (1 professor) 
( ) Poucas vezes (2 professores) 
( ) Algumas vezes (3 professores) 
( ) Varias vezes (4 ou mais professores) 
5. Voce acha que medidas como, uma horta escolar, 
arborizacao e conservacao seriam importantes para 
sua escola? 
( ) Nao, os alunos, os funcionarios e professores nao se 
interessariam 
( ) Nao, os alunos nao teriam interesse 
( ) Sim, mas nao acho que ha outras acoes mais 
importantes 
( ) Sim, teria alguma importancia 
( ) Sim, acho que seria de grande importancia 
6. Voce conhece alguma lei ou documento referente 
ao Meio ambiente? 
( ) Nenhuma 

( ) 1 
( ) 2 
( )3 
( ) 4 ou mais 

Escreva aqui quais as leis que conhece (se nao souber 
o numero/ano, escreva a descricao de forma breve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sobre o que ela trata). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Tem conhecimento dos rios que banham a 
regiao? 
( ) Nenhum. 

( )1 
( )2 
( )3 
( ) 4 ou mais 

Nas questoes seguintes, marque a opcao que reflete 
melhor a frequencia (numa turma) com que cada 
disciplina teria condicoes de abordar seus assuntos 
contextualizados com tematicas ambientais. 
Marque as alternativas considerando: 
1 - Nenhuma vez; 2 - Raramente; 3 - Algumas vezes; 

4 - Em boa parte das aulas; 5 - Em quase todas as 
aulas 

8. Geografia 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

9. Quimica 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

10. Historia 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

11. Matematica 
( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

12. Biologia 

( ) 1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

13. Portugues/Literatura 
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

14. Historia 

( )1 ( )2 ( )3 ( ) 4 ( )5 

15. Fisica 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
Escolha o nivel da responsabilidade de cada 
sujeito/entidade para a sustentabilidade ambiental 
da sua cidade. 
Considere o nivel de gradacao: 1 - Nenhuma 
responsabilidade; 2 - Pouca; 3 - Em parte; 4 - Muita; 5 
- Total responsabilidade. 

16. Presidencia do Brasil 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

17. Governo do Estado 

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

18. Prefeitura 
( )1 ( )2 ( )3 ( ) 4 ( )5 

19. Cidadao 
( )1 ( )2 ( )3 ( ) 4 ( ) 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Praticas socioambientais do professor 

1. Quanto a coleta seletiva do residuo, voce: 
( ) Nao acho importante 
( ) Nao acho de grande importancia, mas, traz algum 
beneficio 
( ) Sou indiferente 
( ) Acha importante, mas nao contribuo com esse tipo 
de coleta. 
( ) Acho de grande importancia 

2. Voce costuma separar seu lixo de acordo com o 
tipo de residuo? 
( ) Sim, em minha casa ha recipientes apropriados para 
cada material (coleta seletiva). 
( ) Sim, mas separo apenas o lixo organico do reciclavel 
( ) Sim, mas nem sempre eu separo. 
( ) Nao, mas ja tentei fazer essa separacao 
( ) Nao, nunca me importei com isso 

3. Voce reutiliza folhas usadas para rascunhar ou 
fazer listas de frequencia? 
( ) Nao e nunca pensei sobre isto 
( ) Quase nunca 
( ) Algumas vezes 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Sempre 

4. Voce tem envolvimento em acoes de educacao 
ambiental? 
( ) Nao e nunca pensei sobre isto 
( ) Quase nunca 
( ) Algumas vezes 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Sempre que surje a possibilidade 

5. O que voce faz com o lixo eletronico (baterias, 
celulares, TVs e outros aparelhos em desuso) de 
sua casa? 
( ) jogo no lixo comum 
( ) apenas guardo 
( ) separo para reciclagem 
( ) faco doacSes do que ainda pode ser aproveitado 
( ) separo e levo para locais de coleta especializados 

6. No seu bairro ou predio, existe coleta seletiva 
(residuos separados de acordo com o seu tipo) do 
lixo? 
( )nao 
( ) nao, mas catadores fazem a coleta 
( ) sim, por parte da prefeitura 
( ) sim, mas eu nao colaboro 
( ) sim e eu colaboro 
7. Marque a alternativa correta das cores dos 
coletores que correspondem ao tipo de residuo 
solido na seguinte ordem: papel, plastico, metal, 
vidro e organico. 
( ) Nao sei responder 
( ) Azul, Verde, marrom, amarelo, vermelho 
( ) Marrom, azul, amarelo, verde, vermelho 
( ) Vermelho, azul, amarelo, verde, marrom 
( ) Azul, vermelho, amarelo, verde, marrom 

8. Sobre a quantidade de lixo e o destino que voce 
da ao lixo que voce produz, responda: 
( ) Produzo pouco lixo 
( ) Produzo lixo principalmente organico e em pouca 
quantidade (evito produtos embalados) e reciclo 
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( ) Produzo muito lixo, mas encaminho para reciclagem 
( ) Produzo muito e nao reciclo 
( ) Nunca pensei sobre isto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. Voce desenvolve/desenvolveu algum projeto de 
educacao ambiental na sua escola? 
( ) Nao, ainda nao me interessei em desenvolver 
( ) Nao, mas tenho vontade 
( ) Participo apenas como colaboradora 
( ) sim, ja desenvolvi 
( ) sim, desenvolvo todo ano um projeto 
10. Voce reaproveita as sacolas de supermercado? 
( ) nao, nunca 
( ) raramente 
( ) algumas vezes 
( ) sim, sempre 

( ) Nao uso mais sacolas plasticas 
11. Voce sabe da problematica ambiental do uso de 
sacolas plasticas? 
( ) Nao, sou desinformado sobre isso 
( ) Sei muito pouco 
( ) Sim, mas acho que preciso saber mais 
( ) Sim, li varias materias sobre o tema 
( ) Sim, me preocupo com a tematica e leio muito sobre 
o assunto 
12. Voce Tem conhecimento do uso de sacolas 
retornaveis? 
( ) nao, nunca ouvi falar 
( ) nao, mas imagine- o que deve ser 
( ) sei o que e, mas nao uso 
( ) sim, uso algumas vezes 
( ) sim, uso sempre 

13. Voce tem conhecimento sobre a problematica do 
oleo despejado nos efluentes? 
( ) nao, nunca ouvi falar 
( ) nao, mas imagino o que deve ser 
( ) sei, mas despejo 6leo no ralo da pia 
( ) sim, e evito jogar 6leo na pia na maioria das vezes 
que descarto 
( ) sim, nunca descarto o na pia da cozinha 
14. Voce se preocupa com o lixo que produz? 
( )nunca 
( ) raramente 
( ) algumas vezes 
( ) na maioria das vezes 
( ) Sempre 
15. Voce sabe da problematica ambiental do uso de 
detergentes? 
( ) Nao, sou desinformado sobre isso 
( ) Sei muito pouco 
( ) Sim, mas acho que preciso saber mais 
( ) Sim, li varias materias sobre o tema 
( ) Sim, me preocupo com a tematica e leio muito sobre 
o assunto 

16. Quantas especies de veqetais dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caatinga voce 
conhece e saberia relacionar no momento? 
( ) nenhuma 
( ) 1 ou 2 especies 
( ) 3 ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 especies 
( ) 5 ou 6 especies 
( ) 7 ou mais especies 
Em caso positivo, quais as especies de vegetais da 
caatinga voce conhece: 

17. Quantas especies de animais da Caatinga voce 
conhece e saberia relacionar no momento? 
( ) Nenhuma 
( ) 1 ou 2 especies 
( ) 3 ou 4 especies 
( ) 5 ou 6 especies 

( ) 7 ou mais especies 
Em caso positivo, quais as especies de animais da 
caatinga voce conhece: 

18. Sobre a paisagem da Caatinga voce acha: 
( ) Muito feia 
( )Feia 
( ) Bonita 
( ) Muito bonita 

( ) Linda 

Com que frequencia voce ve (apenas se presenciar 
e nao na tv ou outras midias) as seguintes acoes no 
seu ambiente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V 

19. Desmatamento (corte inteiro de arvores) 
) Raramente 
) Muito pouco 
) Algumas vezes 
) Muitas vezes 
) Sempre vejo 

20. Poluicao da Agua (Por esgoto ou outras 
substancias) 
( ) Raramente 
( ) Muito pouco 
( ) Algumas vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre vejo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<, 

21. Captura de Animais 
( ) Raramente 
( ) Muito pouco 
( ) Algumas vezes 
( ) Muitas vezes 
( ) Sempre vejo 
22. Na sua residencia qual o tipo de lampada usada? 
( ) Todas incandescentes (amarelas) 
( ) grande parte incandescente (amarelas) 
( ) apenas incandescente (amarelas) 
( ) grande parte fluorescente 
( ) apenas fluorescente 
23. O que voce identifica na sua escola como pratica 
sustentavel? 

24. O que voce acredita que falte na sua escola em 
relacao a sustentabilidade? 

25. Voce saberia dizer o que e Educacao Ambiental? 
( ) Nao, nao sei o que 6. 
( ) Nao, mas tenho nocao do que seja. 
( ) sim, saberia explicar em parte 
( ) sim, eu sei. 
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( ) sim, eu sei e saberia exemplificar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escreva aqui o que voce acha que seja Educacao 
Ambiental: 

26. Sobre seus conhecimentos sobre conteudos 
relacionados ao Meio Ambiente, Sustentabilidade ou 
Educacao Ambiental, voce considera: 

( ) pessimo 
( ) ruim 
( ) regular 
( ) bom 
( )6timo 
27. Voce gosta de ler noticias na area de me 
ambiente? 
( )nao 
( ) muito pouco 
( )pouco 
( ) sim, mas nao leio muito 
( ) sim, gosto e leio muito 


