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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A percepcao ambiental unida azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educa9ao ambiental e a ferramenta basica para estabelecer 

uma rela9§o mutua entre o homem e o ambiente, no intuito de minimizar os impactos 

ocasionados pelo o uso incorreto dos recursos que o meio propicia. Deste modo, o presente 

trabalho analisa o pensamento dos alunos que estao iniciando e concluindo os mveis 

Fundamentals e Medios do ensino basico sobre a concep9ao do meio ambiente em duas 

escolas, na cidade de Catingueira, no sertao da Paraiba. A analise dos resultados da pesquisa 

foi estabelecida por meio de questionarios detalhados entre o perfil socio demografico do 

respondente, bem como desvendando a forma como os alunos em curso percebem o ambiente 

a sua volta. Nas turmas escolhidas para aplica9ao dos formularios, constam-se 167 alunos no 

ensino fundamental, se desmembrado em 98 alunos do 6° ano e 69 correspondentes aos 

alunos do 9° ano e 124 alunos do ensino medio, destacando 58 educandos do 1° ano e 66 

educandos do 3° ano. De acordo com os resultados obtidos e fato que os alunos das series 

entrevistadas mostram ter discernimento sobre o ambiente a sua volta, alem de se 

enquadrarem como parte integrante do mesmo. E necessario tambem que haja uma liga9ao 

entre as disciplinas, abrindo espa90 para discussoes e debates voltado as a9oes ambientais, de 

modo que essas questoes favore9am ao alunado conhecimentos multiplos e que os remetam a 

se familiarizar com meio vigente, possibilitando desta forma o interesse em preservar e cuidar 

do espa90 que lhes acolhe e estabelece melhores condi96es de vida. Deste modo, cabe as 

institui96es escolares ampliarem as visoes do corpo discente no intuito de formarem cidadaos 

pensantes e unidos a sociedade, consigam ser capazes de identificar suas a96es e atribui96es 

para minimizarem os impactos ambientais e assim de forma perceptivel possam preservar os 

recursos que garantirao vida plena as gera9oes futuras. 

Palavras-chaves: Meio ambiente, Educa9ao, Percep9ao ambiental. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The environmental perception united to environmental education is the basic tool to establish 

a mutual relationship between man and the environment, in order to minimize the impacts 

caused by the misuse of resources that the society provides. Thus, this paper analyzes the 

thinking that concern the environment of students which are starting and ending the 

Elementary and High School a in two schools in the town of Catingueira, in the dry area of 

Paraiba. The results of the survey was established through detailed questionnaires between 

socio-demographic profile of the respondent, as well as revealing how students perceive the 

current environment around them. In the classes chosen for application forms, set up 167 

students in elementary school, 98 students are into the 6th grade and 69 in the 9th grade and 

124 high school students, 58 students in the 1st grade and 66 students of 3th grade. According 

to the results is the fact that students in grades show interviewed have insight about the 

environment around them, and to fit in as an integral part thereof. It is also necessary that 

there be a link between disciplines, making room for discussions and debates facing 

environmental actions, so these questions to encourage pupils and multiple knowledge that 

refer to familiarize yourself with using force, thus allowing the interest in preserving and take 

care of the space that welcomes and provides them a better life. Thus, it is up to schools to 

broaden the views of the student body in order to form citizens thinking and united society, 

able to be able to identify their actions and assignments to minimize environmental impacts 

and so distinctly to preserve the resources that ensure life full future generations. 

Keywords: Environment, Education, Environmental perception 
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1INTRODUCAO G E R A L 

Nesses ultimos anos, o mundo vem sofrendo inumeros impactos ambientais, 

ocasionados pelo o acrescimo populacional e a dificuldade da humanidade em lidar com os 

recursos que estao sendo oferecidos na esfera global. E sob a percepcao imposta de se utilizar 

apenas o necessario, e que ela procura se estabilizar, resguardando-se para mover o fiituro dos 

que se perpetuam. 

Especialistas no assunto citam que embora a sociedade se submeta aos avancos 

tecnologicos, ao ponto de utilizar de forma insustentavel os recursos naturais, conflgurando 

apenas com as vantagens que do ambiente externar, esquecendo-se desta ser parte integrante 

do mesmo, e que diante das acoes impostas para sobrevivencia, retoma a consciencia de ser 

altamente dependente da natureza. 

E notavel que dos seres vivos existentes, os que mais atuam para o desgaste da materia 

prima vigente e o homem. Ele apropria-se da materia, extrai dela o necessario e descarta em 

seguida o que lhe foi atribuido ao seu sustento. Ignora muitas vezes o que da Terra retira e em 

outras ocasioes oferece ao planeta inumeros fatores que contribuem para os seu desequilibrio, 

como aquecimento global, efeito estufa, poluicao atmosferica, extincao, dentre outros fatores 

que colaboram para o desaparecimento de fatores bioticos e abioticos nesta Esfera. 

Por outro lado, recorre a concepcao, ja que a humanidade nao se encontra como o 

centra da hierarquia, mas sim, como parte integrante do ambiente. E, esse entendimento dar-

se pelo fato de impor-se como integrante do meio e avaliar a necessidade de se adequar aos 

limites que favorece a sua existencia maior sustentabilidade. 

No entanto, na medida em que o ser humano apropria-se desses conhecimentos, passa 

a valorizar a natureza como artificio fundamental para sua sobrevivencia. Assim, enxerga com 

mais apresso e maior cautela a forma como se devem utilizar os recursos providos no 

ambiente circundante. 

A primeira parte do trabalho consiste numa revisao acerca das questoes referentes ao 

principio do pensamento sustentavel, enfatizando seus conceitos, importancia e sua atuacao 

nas praticas educacionais, alem de focar nas acoes voltadas a percepcao ambiental dentro e 

fora das escolas. Desta forma, enfatiza-se a contribuicao dos conceitos de percepcao 

ambiental para a visualizacao do espaco que circunda os alunos, despertando a sensibilidade 

do individuo para com a natureza. 
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Discute-se tambem a atuacao das politicas publicas educacionais e ambientais 

relatando suas acoes e contribuicoes para construcao efetiva do desenvolvimento 

socioeconomic e ambiental. A segunda parte consiste num estudo de caso acerca da 

percepcao ambiental de alunos do ensino basico em duas escolas na area urbana do sertao da 

Paraiba. 
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CAPITULO 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A percepcao ambiental como uma ferramenta modeladora de 

politicas ambientais 

ALENCAR A. O. (alina oliv@hotmail.com) Tel.:(83) 99160563
1 

MARIANO E. F.(efmariano(g),cstr.ufcg.edu.br)Tel.: (83) 93426467
2 

Artigo a ser submetido a Revista Educacao Ambiental como Politica Publica, normas no 

anexo 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Graduanda do curso de Ciencias Biolbgicas da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG-
CSTR) 
2 Prof. MSc. da Unidade Academica de Ciencias BiolOgicas da Universidade Federal de Campina 
Grande ( UFCG-CSTR) 
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SUSTENTABILIDADE 

O contexto Historic*) que levou ao pensamento sustentavel. 

Vivenciamos uma epoca onde tudo ao nosso contorno sobrevem de modo acelerado e 

de fato, ha tempos contribuimos para o desgaste do planeta atraves do capitalismo exacerbado 

e o consumo dos recursos que ele nos oferece. 

Neste caso, a unica forma de apaziguar tais situacoes e justamente por meio do 

consenso e de uma convivencia mutua com o ambiente. De fato, a civilizacao humana sempre 

esteve conectada ao ambiente, e isso faz com que o homem realmente sinta-se parte integrante 

dele, ao ponto de tomar consciencia, para tentar conter uso exagerado da materia-prima que 

ela mesma propicia, pois, o desgaste desta, pode causar uma perda irreparavel a todos 

(FERNANDESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal, 2012). 

Por via das duvidas, a atividade humana vem sendo um dos fatores primordiais que 

colaborou para o desequilibrio ambiental, ocasionado pela destruicao e exploracao de habitats, 

contribuindo em massa para extincao alem de dificultar o processo evolutivo das especies e, 

tais mudancas, foram justamente provocadas pela acao do homem a natureza (HERO; 

RIDGWA, 2006). 

Perante tantas catastrofes causadas pelo consumo demasiado e principalmente pela 

falta de compreender que nao herdamos os recursos vigentes, apenas os tomamos emprestados 

para garantir nossa existencia e as das especies vindouras, e que passamos a ter uma postura 

mais adequada frente aos problemas ambientais, agindo com mais cautela para com as 

questoes referentes a natureza (MEC, 2000). 

O pensamento sustentavel vem sendo propagado ao longo da historia do homem, 

devido a tomada de consciencia dos limites dos recursos naturais e do resultado que sua falta 

trara para a extincao nao so da biodiversidade existente, como tambem futuramente 

colaborara para o desaparecimento da propria especie humana. 

Neste sentido, esse pensamento atuaria sobre a acao e o gasto, de modo a gerar 

adaptacoes e transformacoes que possam ser desempenhadas a partir de alteracoes conceituais 

e culturais aptos a estabelecer novos padroes de conduta, e nao obstante, um novo modelo de 

vida (CARLETTO; LINSINGEN; DELIZOICOV, 2012). 
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Entretanto, sabe-se que a humanidade deveria estar ciente dos deveres desempenhados 

dentro do quadro ambiental e social, minimizando assim, as consequencias provocadas pela 

atuacao inadequada da sua atividade, por outro lado, e claro que infelizmente uma Nacao 

inteira nao tenha plena consciencia de que e possivel desenvolver sem extinguir o meio 

ambiente (BARBOSA, 2012). 

Deste modo, e notavel que ao ampliar o pensamento sustentavel voltado as a96es 

ambientais, implicara numa constante melhoria no processo de mudan9as. Mudan9as estas, 

que vislumbrariam um crescimento, mas, objetivando uma integra9ao do progresso ao meio 

ambiente para que se consiga desenvolvimento sem degrada9ao. 

Para Seiffert (2006), na medida em que o ser humano passa a conectar-se com a 

natureza extrai para si as condi9oes necessarias para viver economicamente, dependendo da 

forma como desfruta diretamente da qualidade ambiental, ja que dela depende para conceber 

sua qualidade de vida. Deste modo, isso os torna seres ecologicamente dependentes do 

ambiente para poder garantir sua existencia e economicamente responsaveis pelo uso e 

controle do que a terra os oferece. 

Portanto, se tirar da natureza apenas o necessario para sobrevivencia, ela mesma 

cuidara para que mais tarde nao faltem recursos durante longas existencias, garantindo assim, 

o conforto, o controle e o equilibrio dinamico na biodiversidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que e sustentabilidade? 

O termo sustentabilidade vem sendo entendido nos ultimos tempos como uma 

necessidade de diminui9ao de efeitos adversos ao ambiente. Compreendido como um 

conjunto de habilidades pessoais ou coletivas para melhoria ou manuten9ao da esfera 

ambiental (NUNES, 2008). 

Abreu (2008) conceitua como sendo a diminui9ao de prejuizos a sociedade e ao meio 

ambiente com a utiliza9ao de praticas voltadas para o desenvolvimento socioeconomic©, 

explanando ser possivel elevar a economia sem que para isso seja preciso comprometer a 

qualidade de vida das gera9oes futuras. 

Pode-se, portanto entender sustentabilidade como uma a9ao continuada com o 

proposito de adaptar o crescimento humano as limita9oes do meio ao qual habita, gerando 

intrinsecamente um pensamento voltado para o contexto ambiental futuro. 
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Nesse sentido, o desenvolvimento sustentavel e vislumbrado como "aquele que 

procura suprir as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das futuras 

geracoes satisfazerem as suas necessidades ha seu tempo" (BRUNDTLAND 1987,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

FERREIRA, 2012, p. 01). 

Segundo Ferreira (2006), a expressao sustentar, remete a condicoes de permanecer, 

conservavel, o mais possivelmente abundante, continuando reconhecivel ao longo do tempo. 

Em termos praticos, implica na explora9ao de recursos de maneira que nao venha causar 

danos para o eventual equilibrio entre meio ambiente e a biosfera. 

Assim sendo, verifica-se que a ideia desse termo vem refor9ar a propor9ao que as 

questoes referentes a natureza e seus ecossistemas vem ganhando. Implementando mudan9as 

nas formas atuais de produ9ao de bens e consumo, demonstrando sua real necessidade e o 

adequado uso dos recursos naturais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A importancia do desenvolvimento sustentavel 

O historico que relata sobre o icone do desenvolvimento sustentavel nasce a partir dos 

estudos da Organiza9ao das Na96es Unidas (ONU) sobre as mudan9as climaticas, no inicio da 

decada de 1970 (BARBOSA, 2012). 

O surgimento veio com contesta9ao das preocupa9oes da humanidade, diante da crise 

ambiental e social que se abateu sobre o mundo desde a segunda metade do seculo XX 

(LIMA, 1999). Castro (1996) ressalta que esse novo modelo conhecido nasceu para diminuir 

o abalo do colapso socioambiental, estagnado pelo conceito de desenvolvimento. 

Assim, tal expressao opera no intuito de suprir as necessidades humanas sem 

comprometer a capacidade de atender as gera9oes futuras. A procura por condi96es 

sustentaveis para o meio ambiente e responsabilidade tanto de produtores como de 

consumidores (MANZINI; VEZZOLI, 2002). 

E notavel que a natureza agrupa-se de acordo com o principio do equilibrio dinamico, 

garantindo a eficacia dos ecossistemas, restaurando os desvios pelo mau uso dos recursos 

naturais, conservando a complexa rede de ciclos que amparam a vida no planeta (BRANCO 

1989). Entretanto, pode-se notar que tanto os fatores abioticos como os bioticos, tornam-se 

objetos passiveis da apropria9ao, atitude e, muitas vezes, explora9ao ao limite do esgotamento 

atraves do consumo exacerbado dos bens na biosfera. 
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Atualmente, estabelecer medidas sustentaveis e de grande importancia para a 

sociedade, pois ha uma preocupacao com a qualidade de vida do presente, gerenciando e 

direcionando os processos produtivos para que sigam o modelo de desenvolvimento 

recomendado. Envolver-se com atos que visem mudancas futuras, devem ser atitudes 

vinculadas ao hoje, para minimizar os conflitos do amanha (GOMES, 2007). 

Portanto, pode-se visualizar o desenvolvimento sustentavel como sendo uma medida 

evolutiva que prospera de forma mais pausada a fim de unificar o avanco ao meio ambiente 

para que se consiga em parceria, ampliar sem degradar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sustentabilidade e suas praticas na educacao 

A reflexao sobre a tematica sustentabilidade e educacao, tern como enfoque as 

questoes ambientais tratadas no cotidiano escolar no intuito de mostrar significativamente 

como sao abordados os assuntos em sala de aula. Segundo Sterling (2001,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CARLETTO; 

LINSINGEM; DELIZOICOV, 2012), a educacao surge como um fator preponderante que se 

altera de acordo com as diferencas existentes entre um futuro sustentavel ou caotico no 

decorrer dos tempos. 

Padua e Tabanez (1998), afirmam que a ampliacao dos conhecimentos desenvolve no 

organismo o desejo de estimular as habilidades que os agrega a natureza. Diante disso, 

verifica-se a importancia de motivar e envolver os individuos e grupos sociais na reflexao 

sobre o estilo de vida, na tomada de decisoes informadas e no estabelecimento de caminhos 

para um mundo mais renovavel. 

Nesse sentido, Heemann (et al 2003, apud ABILIO, 2010, p. 302) diz que," Na 

tentativa de uma urgente mudanca de atitudes da sociedade em relacao a natureza e que, nas 

ultimas decadas, tern sido fomentada a necessidade de se ter propostas de praticas educativas 

voltadas para o Meio Ambiente". 

Segundo Dias (2003), e notavel que a educacao ambiental amplie o conhecimento, 

alem de determinar a compreensao, aumentar sua capacidade logica e, por fim, motivar o 

homem para intuir e adquirir valores, que os ajudem a lidar com temas referidos aos 

problemas ecologicos, bem como descobrir solucoes para amenizar tais assuntos. 

Entretanto, sabe-se que o meio ambiente nao se resume apenas a recursos naturais, 

mas a um conjunto de atitudes que visam o desempenho e a colaboracao do ser humano para 

construcao de uma educacao sustentavel. 



17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Jacobi (2003), praticas educativas acopladas ao ambiente devem estabelecer 

meios de criar novos modos de vida, gerando nos individuos uma consciencia apurada aos 

cuidados e obrigacoes que devem exercer com o espaco natural. 

Com base nisso, nota-se que a educacao ambiental vem sendo difundida entre os mais 

diversos ciclos sociais, disseminando nos individuos a responsabilidade que se e incumbido 

ao homem de querer e fazer o bem pela natureza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A P E R C E P C A O AMBIENTAL NAS E S C O L A S 

A percepcao ambiental como instrumento de apoio para educacao 

A ideia de perceber o meio em que vive torna o homem conhecedor dos recursos 

utilizaveis e protetor do espaco que circunda e que garante sua existencia. A proposito, 

visualizar o ambiente faz com que individuo tome consciencia dos seus atos e usufrua de 

maneira coerente, os recursos que a natureza propicia (NOVAIS; GUARIM NETO, 2012). 

Acrescentando, entende-se que, todo organismo estabelece uma conexao com o meio 

em que esta inserido e isso acontece na medida em que ele intui, reage e correspondem as 

acoes do ambiente. Desta forma, "as respostas ou manifestacoes dai decorrentes sao resultado 

das percepcoes (individuals e coletivas), dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas 

de cada pessoa" (FERNANDESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al9 2003, p. 01, apudNOV MS; GUARIM NETO, 2012, p. 

02). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida que o tempo passa, o ser humano vem se distanciando da natureza, rumo ao 

extremado egocentrismo, o que necessariamente leva o individuo a interferir de forma 

incoerente no equilibrio dinamico da natureza (GUIMARAES, 1995). Entretanto, podemos 

observar que no decorrer dos anos, as acoes sugestivas sobre educacao ambiental, vem sendo 

refletidas e abracadas com a finalidade de elucidar as autoes da degrada9ao socioambiental 

vigorante. 

A percep9ao ambiental vem atuar como um estudo de fundamental importancia na 

abrangencia dos preceitos que vinculam o homem e o ambiente, com suas expectativas de 

vida na biosfera. 

De acordo com Segura (2001), o ambiente escolar age como um dos primeiros recintos 

a abra9ar as causas ambientalistas da sociedade, no intuito de promover uma eventual 

intera9ao entre o homem e a natureza, conscientizando e informando a popula9ao sobre sua 
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real qualidade de vida no planeta. Para Capra (2000), essas acoes ampliam as dimensoes que 

tange os conhecimentos de uma cidadania que visualiza a necessidade de criar vinculos com o 

meio ambiente, estabelecendo uma analogia entre o homem e a natureza a sua volta. 

Em suma, faz sentido associar as questoes ambientais a instituicSes no intuito de 

fornecer aos educandos, propostas que avaliem e instiguem a construcao de uma visao mais 

apurada do meio que circunda, compreendendo os efeitos que sucederao desse aprendizado no 

mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ambiente escolar e o meio ambiente 

Ha tempos, a escola veio tornando-se um ambiente que abre horizontes e estimula o 

individuo a se aprimorar e apropriar-se de conhecimentos. E, e justamente nesse lugar, que 

passamos a compreender e entender sobre a importancia do ambiente que nos contornar 

(SEGURA, 2001). 

Desta forma, agregar a educacao ao meio ambiente e uma maneira de averiguar os 

preceitos humanistas, direcionando-os a uma sociedade igualitaria, onde necessariamente, as 

praticas sociais possibilitem em suprema, a forma como deve ser manuseado os recursos que a 

natureza oferece (LIMA, 1999). 

Costa (2004, p. 221,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CAVALHEIRO, 2008, p. 15), compartilham desse ponto de 

vista quando afirmam que: 

A Educacao Ambiental trata-se do processo de aprendizagem e comunicacao 

de problemas relacionados a interacpao dos homens com seu ambiente 

natural. E o instrumento de forma9ao de uma consciencia por meio do 

conhecimento e da reflexao sobre a realidade ambiental. 

Deste modo, ela age como uma ferramenta transformadora no intuito de captar 

solu9oes que minimizem os impactos ambientais negativos em uma organiza9ao, prevenindo 

dos conflitos que podem ser ocasionados por uma administra9ao incoerente. 

Parafraseando Mansano (2006 apud ABILIO, 2010), educar o ser e incentiva-lo a 

perceber o meio a sua volta faz com que o homem certifique-se de sua conduta em prol de 

detectar e solucionar os problemas postos por atitudes em rela9ao a sua existencia, tal como 

sua contribui9ao para desenvolvimento do planeta. 
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Para Reigota (1994), instruir o cidadao sobre os preceitos da gestao ambiental no 

intuito de orienta-los sobre as similaridades que os vinculam a natureza e torna-los sabedores 

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 em que vivem. 

Em sintese, e importante notificar que, essa visao de espaco opera com objetivo de 

ajustar praticas igualitarias, que visam fortalecer o acesso a informa9ao, unidas a uma 

educa9ao ambiental em uma expectativa integradora. 

Como o uso da percepcao ambiental vem sendo trabalhado na sala de aula 

Na inten9ao de proteger os habitats naturais dos abalos proporcionados pela falta de 

uma visao mais apurada do homem com seu meio circundante, o ambiente escolar vem 

despertar no espa9o urbano a vontade de cuidar do espa9o natural (TUAN, 1983). 

Em seguida, educar o individuo para perceber o espa90 a sua volta, torna-o 

conhecedor dos atributos que pode despontar de forma coerente em seu habitat natural, 

garantindo um futuro mais promissor para sua vida cotidiana (FERNANDESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2012). 

Nesse sentido, a escola e vista como uma ponte onde a educa9ao ambiental cria uma 

interface entre o aluno, o meio ambiente e a sociedade como um todo. Alem de agir como 

uma forma de transforma9ao e instrumento de defesa socioambiental. 

Todavia, conscientiza ecologicamente os individuos sobre a importancia do uso de 

recursos naturais, gerando assim um processo de atitudes cidadas volvidas para alternativas 

sustentaveis de desenvolvimento, e ainda, contribuir com praticas educativas que estimulem 

na constru9ao de uma nova etica voltada a Educa9ao Ambiental. 

Segundo Reigota (1994) a Educa9ao Ambiental e considerada uma politica que dispoe 

ao ser humano uma autogestao para exigir o conhecimento de percep96es regressadas ao meio 

ambiente das pessoas com a natureza. 

Nessa perspectiva, a Educa9ao Ambiental atua como um processo de 

ensino/aprendizagem buscando valores que direcionem a uma convivencia harmoniosa entre o 

ambiente e as demais especies, favorecendo desta maneira, o comprometimento de 

habilidades e formacao de atitudes responsaveis condizentes ao exercicio da cidadania. 

Conforme Medina (1996, p.20, apud CAVALHEIRO, 2008, p.19): 

A Educa9ao Ambiental, como tema transversal, possibilita a op9ao por 

diferentes situa9des desejadas, balizadas por valores como responsabilidade, 

coopera9ao, solidariedade e respeito pela vida, integrando os conteudos 

disciplinares e os temas transversals. Coloca-se dentro de uma concep9ao de 
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constru?ao interdisciplinar do conhecimento, visa azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA consolida9ao da 

cidadania a partir de conteudos vinculados ao cotidiano e aos interesses da 

maioria da popula9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com isso, a mesma possibilita uma tematica ambiental onde tais valores contribuam 

para a compreensao, responsabilidade, competencia e sensibilidade, atuando de forma 

interdisciplinar para a constru9ao da cidadania. Sobrepondo como componente ativo no 

processo de forma9ao e educa9ao constante, encaminhada para uma resolu9ao de problemas 

com o objetivo de um acrescimo bem estar nas comunidades humanas. 

No entanto, aperfei9oar a popula9ao mundial de maneira consciente diante das 

questoes ambientais e dos problemas vinculados e desenvolver uma educa9§o que atenda as 

suas proprias exigencias, sem comprometer ou agredir o meio em que vive ou as gera9oes 

futuras de prover suas proprias necessidades. 

A percepcao dos alunos 

O metodo mais utilizado para instigar os alunos a perceberem a real existencia dos 

lugares que frequentam e se deliciarem com o mundo ao seu contorno, e a observa9ao. E, 

observando as paisagens que compoe determinado recinto, ele abre espa9o para imagina9ao e 

passa a criar vinculo ao terreno apresentado (OLIVEIRA, 1997). 

Ainda para o mesmo autor, na medida em que o ser desenvolve a capacidade de 

interpretar o ambiente ao seu redor, passa a constituir dados que os certificam da existencia 

dos objetos percebidos. Assim, memoriza cada detalhe e os identifica atraves da observa9ao, 

sentido ou do que se ouve a sua volta. 

Reigota (2007), afirma que, na medida em que o aluno visualiza o espa90, ele se 

envolve e desperta o conhecimento necessario para desenvolver suas atividades, de modo a 

faze-los enxergar a importancia de suas atitudes e a96es, passando a apreciar o ambiente onde 

esta inserido, diminuindo assim, os impactos causados pelo uso incorreto dos recursos 

proporcionados pela natureza. 

Nessa perspectiva, o mesmo reage aos estimulos referentes ao conhecimento 

adquirido, tomando consciencia da responsabilidade de conservar nao so o meio, mas, o 

conjunto que forma a biosfera. Portanto, cada organismo desempenha um papel importante 

atraves das suas a9oes, contribuindo de forma coerente para uma eventual evolu9ao do meio 

ambiente, ja que o mesmo e parte integrante deste conjunto. 

Do mesmo modo, Soule (1997, p.593-98), diz: 
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Cada um de nos e uma lente exclusiva, fundamentada e polida por 
temperamento e educacao. E nossas respostas a natureza - ao mundo - sao 
tao diversas como nossas personal idades, embora cada um em momentos 
distintos possa ficar atonito, horrorizado, deslumbrado ou simplesmente 
entretido pela natureza. 

Acrescentando, evidencia que quando se enxerga os cenarios que compoem um 

determinado lugar, nele cria-se um elo que estabelece umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9ao entre: ser humano e 

natureza, sua sobrevivencia e o uso dos recursos oferecidos e a mutua afmidade situada entre 

natureza e sociedade. Desta forma, age associada a percep9ao do individuo, a sua conduta e a 

atua9ao humana. 

Conforme Ribeiro (2000) e importante que haja espa90 para debater e expandir a 

consciencia ecologica, aprofundando o conhecimento das pessoas sobre sua atua9ao com o 

meio ambiente e como seu corpo se integra a tal esfera. 

Diante disso, vale ressaltar que o aluno recebe e extrai as informa96es sobre o 

ambiente de acordo com aquisi9ao dos conhecimentos, aperfei9oando-se indefinidamente, nao 

apenas para questionar-se sobre o mundo, mas, para conhecer-se, modificar-se e diante mao, 

da sentido ao mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sensibilidade ambiental como forma de amenizar os impactos ambientais 

O fato de ampliarmos os nossos sentidos faz com que a visao agu9ada das paisagens 

que nos cercam, torne-se a condi9ao primaria e fundamental para nos humanizarmos e nos 

descobrirmos como parte integrante da natureza. 

Para, Tuan (1980), a visao e um dos sentidos mais extraordinarios, tendo em vista que, 

as informa96es sao detectadas na medida em que o ser interage com o meio, tornando-o a 

criatura mais dependente do olhar que dos outros sentidos para explorar os recursos que os 

rodeiam. 

Desta maneira, e por meio da sensibilidade que os procedimentos educativos vem se 

consolidando. Acrescentando, Tuan (1983) afirma que e apropriando-se dos conhecimentos 

que o individuo expele sua cria9ao e desenvolve habilidades que os movem sobre os impactos 

causados ao meio ambiente. 

De fato, as pessoas precisam estar abertas para o novo e elas passam a perceber melhor 

o mundo quando se envolvem com as questoes socioambientais, agindo com responsabilidade 
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e exercendo praticas efetivas a cidadania. Certamente; "Cada cidadao tern a sua maneira de 

pensar e agir, e cada um percebe os problemas a sua volta de diferentes maneiras, segundo a 

sua historia de vida, sua cultura" (MARQUES; CARNIELLO; GUARIM NETO, 2012, p. 

347). 

Assim sendo, a sensibilidade ameniza os impactos da biodiversidade atraves dos 

vinculos que os seres vivos estabelecem com seu ambiente natural na capacidade de se 

conscientizar, de se indignar e comover-se, gerando afetividade necessaria para garantir o 

convivio de todos na biosfera terrestre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

POLITICAS P U L B L I C A S EDUCACIONAIS E AMBIENTAIS 

Politicas publicas educacionais: o que sao? 

A educacao e a base fundamental que contribui para formar e conscientizar o cidadao. 

Nesta concepcao, as Politicas Publicas sao diretrizes que apontam a resolucao de problemas 

ligados a sociedade como um todo, englobando a saude, seguranca e principalmente a 

educa9ao, visando desta forma o crescimento e aprimoramento que rege o futuro e o bem -

estar da na9ao. 

Neste sentido, as Politicas Publicas Educacionais sucederia como 'Institui9ao Escolar 

para Todos' e em todos os niveis, atuando de modo qualitativo, estabelecendo acesso a todo 

cidadao. Azevedo (2003, p. 38), definiu que "politica publica e tudo o que um governo faz e 

deixa de fazer, com todos os impactos de suas a9oes e de suas omissoes". 

Destarte, e notavel que as politicas publicas educacionais sejam um tratamento mais 

especifico sobre a educa9ao, que em geral se aplica as questoes escolares. No entanto, o 

governo se insere como foco nas questoes publicas procurando formular os processos das 

politicas traduzidas em a96es que produzam mudan9as e que venham futuramente estabelecer 

resultados desejados ao mundo como todo. 

Para Sa (2005, 2009), a ma atua9ao desse genero de politicas e das a9oes da mesma 

em rela9ao a qualidade da educa9ao brasileira, as institui96es federativas tentam sanar os 

problemas educacionais por meio de programas voltados ao ambito escolar. 

A Constitui9ao Federal de 1988 (CF/ 88) cita a educa9ao como um direito de todos, 

enfatizando no "Art. 23, V. E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municipios: proporcionar os meios de acesso a cultura, a educa9ao e a ciencia". 



23 

Neste caso, os orgaos publicos tern como obrigacao proporcionar uma educacao digna 

de qualidade, favorecendo acesso a uma escola com padrao caracteristico, nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qual os 

estudantes desfrutem de recursos financeiros necessarios ao seu desenvolvimento intelectual, 

garantindo assim, aprendizagem acessivel a todos os individuos ao longo de suas existencias. 

No entanto, a educacao e algo que vai alem do ambiente escolar e, nenhuma esfera de 

governo, sozinha, conseguira assegurar um bom ensino para todos, tornando assim, inadiavel 

a defini9ao das responsabilidades proprias e compartilhadas de cada sistema de ensino. 

A importancia da orientacao educacional nas politicas publicas 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA orienta9ao educacional tern a obriga9ao de auxiliar a escola em sua fun9ao de 

socializa9ao, deste modo criando ou reformulando a9oes pedagogico-educacionais que 

beneficiem e profiram valores que derivem em costumes eticos no ambito do convivio em 

sociedade. 

Como ressalta Villon (1994), o trabalho do orientador educacional esta totalmente 

vinculado as a9oes estabelecidas para promover a uniao da sociedade ao ambiente escolar, 

adentrando as comunidades institucionais para que seu campo de trabalho nao se limite 

apenas a microestrutura escolar. 

De fato, e importante advertir que a Orienta9ao Educacional atua como uma pratica 

social ampla, a servi90 da escola e ainda que a institui9ao nao conte com um cargo especifico 

para essa fun9ao, suas atribui9oes precisam ser realizadas no dia a dia preconizando a 

liberdade de extrapolar os espa9os das institui96es escolares. 

Placco (1994, p. 30) conceitua a orienta9ao educacional como: 

Um processo social desencadeado dentro da escola, mobilizando todos os 

educadores que nela atuam - especialmente os professores - para que, na 

forma9ao desse homem coletivo, auxiliem cada aluno a se construir, a 

identificar o processo de escolha por que passam os fatores socioeconomico-

politico-ideologicos e eticos que o permeiam e os mecanismos por meio dos 

quais ele possa superar a aliena9ao proveniente de nossa organiza9ao social, 

tornando-se, assim, um elemento consciente e atuante dentro da organiza9ao 

social, contribuindo para sua transforma9ao. 

Somando, a orienta9ao educacional pode e deve contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento social e economico. Afinal, constitui-se como um artificio capaz de aprovar, 

cotidianamente, o desenvolvimento de novas formas de compreender e de representar a 
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realidade, bem como o acrescimo de novas relacoes com o mundo fisico e social em que todo 

cidadao se inserem. 

Para Freitas (2003), as politicas publicas devem promover o desenvolvimento do 

sistema educacional, facilitando a concretizacao de tudo o que os participantes tendem a 

realizar, exercendo um papel emancipador na vida da comunidade cotidianamente. 

Assim, e importante observar como vem sendo acentuados oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avan9os e desafios das 

politicas publicas educacionais para amplia9ao dos direitos dos cidadaos, contribuindo para o 

desenvolvimento social na necessidade de ampliar o acesso a todas as etapas da educa9ao 

basica, garantindo padroes de qualidade social ao ensino publico, tendo a educa9ao escolar 

como uma formidavel extensao da constitui9ao da cidadania. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Orientacao professional como ferramenta para os sistemas educacionais alcancarem 

seus objetivos 

Para que haja estrutura e funcionamento na educa9ao basica e imprescindivel que a 

orienta9ao profissional seja a base que fundamenta a gestao nos sistemas educacionais, 

procurando promover qualitativamente nas institui96es escolares o ensino-aprendizagem. 

Pereira (2012) acrescenta que a forma9ao profissional conecta, nas institui9oes de 

ensino, uma aprendizagem mais produtiva indo de encontro a resolu96es de problemas no 

ambito das licenciaturas, procurando desta maneira minimizar a visao distorcida resultante da 

falta de uma carreira profissional qualificada, tentando desta forma viabilizar as condi96es de 

trabalho do profissional da educa9§io. 

Para Abade (2005), a forma9ao academica idealiza produtividade perante o trabalho a 

ser desenvolvido, concretizando o pensamento racional sobre a area de atua9ao favorecendo o 

desempenho de suas competencias no processo educativo. 

No entanto, entende-se que o papel do orientador ultrapassa as barreiras que circunda 

o espa90 escolar, de modo a se infiltrar nas comunidades alargando desta forma o artificio 

educacional, buscando ir de encontro as responsabilidades que sugere seu oficio quando 

direcionado as praticas sociais. 

Conforme Velho (1999), quando o individuo procura expandir seus conhecimentos, 

surte maiores vantagens na produtividade do seu ramo profissional, alem de garantir a 

aprendizagem e inovar a tomada de consciencia no seu campo de atua9ao, assegurando de 
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fato, na execucao de tarefas que designa a constitui9ao do pensamento colaborativo para o 

desempenho das acoes voltadas ao processo educativo. 

Desse modo, e relevante notificar que a orienta9ao profissional atua com carater de 

formar o homem em seu estagio de trabalho, certificando-o da responsabilidade de instruir 

seres pensantes, capazes de desenvolver sua personalidade Integra, adequando-os a uma 

realidade a qual se estabele9am na sociedade. 

Para Antunes (1991), os designios do profissional estao justamente interligados na 

forma como incorpora a capacidade de produzir e induzir o pensamento do individuo sobre a 

constni9ao de sua personalidade vinculada ao raciocinio logico, gerando autoconfian9a para o 

desempenho de suas potencialidades. 

No entanto, a forma9ao profissional instrui todos os trabalhadores dentro das escolas a 

focarem na pe9a fundamental que movimenta o sistema de ensino, o educando. E isso, alem 

de promover aprendizagem ampliada, induz mudan9as que apoiam e indica uma escola de 

qualidade, apta a promover trocas de conhecimentos e a permanencia dos mesmos na 

institui9ao, garantindo de fato o seu crescimento intelectual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A coneepcao da politica de educacao ambiental 

Compreender como as politicas voltadas a educa9&o ambiental vem sendo 

direcionadas ao publico estudantil e de fato, perceber a sua real contribui9ao diante do 

pensamento ecologico, direcionando os alunos a um pensamento critico, mas mantendo a 

constru9ao etica onde a concep9ao socioambiental contribua para as a9oes atribuidas as 

questoes ambientais. 

O homem deve ser o principal responsavel por manter reciprocamente uma 

convivencia com os demais seres vivos abrangentes na Terra, tendo em vista que ele e 

conhecedor dos seus atributos e entendedor de suas a9oes perante suas manifesta9oes ao 

conviver em determinado ambiente, e suas responsabilidades com o todo os garantira um 

futuro promissor (TRISTAO, 2005). 

Segundo a Lei 9.795/1999 em seu Art. 1°, o qual versa sobre a educa9ao ambiental e 

institui a Politica Nacional de Educa9ao Ambiental, vemos: 

Entende-se por educa9ao ambiental os processos por meio dos quais o 
individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competencias voltadas para a conserva9ao do meio 
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ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. 

De fato, subentende-se que compreender educacao ambiental e assegurar o homem 

sobre suas atuacoes, mensurando as mesmas como instrumentos de modificacoes e que estas, 

favorecam aos aspectos naturais interligando-se ao meio ambiente. 

Ferrara (1996), afirma que essaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mudan9as de atitudes contestam diversamente as 

a9oes do ambiente, na medida em que o homem exterioriza suas satisfa9oes e insatisfa9oes ao 

compreender sua real intera9ao com meio vivente. 

Contextualizando, conscientizar e averiguar os reflexos dos seus atos introduz uma 

hierarquia socioambiental, visando uma constru9ao sustentavel no intuito de proporcionar 

uma reconcilia9ao planetaria. 

No entanto, cada individuo sente em maxima ou minima escala a obriga9ao de 

preservar o ambiente a sua volta e isso assegura a base para constni9ao de um pensamento 

voltado as questoes educativas, e estas atribuem envolvimento completo no processo de 

conscientiza9ao populacional a respeito da qualidade de vida no planeta (CUNHA, 1991). 

Deste modo, esta teia que move a vida e os remetem a ter consciencia de suas atitudes 

os expede a reavaliar essa visao antropocentrica. Neste caso, a educa9ao, quando atribuida em 

sua totalidade, promove ao ser andamento da sua responsabilidade perante as a96es que 

viabiliza a constru9ao do espa90 natural (CAPRA, 1996). 

Assim, repensar uma educa9&o que introduza o todo por muitas partes e incentivar a 

humanidade sobre conquistas que os reforce a uma cultura eco cidadao, a qual estabele9a em 

cada um o comprometimento na preserva9ao. 

Politicas ambientais 

A inquieta9ao em virtude da tematica ecologica teve um grande impacto nas 

discussoes sociais a partir do fim da Segunda Revolu9ao industrial, tendo em vista a produ9ao 

em massa ter acontecido de maneira mal planejada, produzindo-se em excesso e nao havendo 

uma reposi9ao na natureza dos seus recursos limitados. 

Sem duvida os novos mecanismos e as formas de produ9ao, sao acrescidos 

da explora9ao intensiva e sistematica dos recursos naturais trazidos pela 

Revolu9ao Industrial, generalizaram-se e se espalharam de forma 

descontrolada, sem prever as consequencias para o meio ambiente. Os 

processos de industrializa9§o aumentaram de forma espetacular, mas foram 
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concebidos de forma irrational, tendo como resultado o grave problema 

ambiental que afeta todo o planeta nos dias de hoje (DIAS, 2006, p.7). 

Dentre as politicas de protecao ambiental cabe citar: A Segunda Conferencia Mundial 

da Industria sobre a Gestao do Meio Ambiente de Roterda em 1991, teve como foco um 

conjunto de principios voltados para a gestao ambiental, conhecida como Carta de Roterda. 

Logo aposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o British Standards Institute (Instituto de Padroes Britanicos) propaga a norma BS 

7750, preceito que propSe um Sistema de Gestao Ambiental 'voluntario' (DONAIRE, 1999). 

Em 1993, o Strategic Advisory Group on Envioronment (Grupo Aconselhador 

estrategico em Padronizacao de Ambiente) da Organizacao International de Normalizacao 

(ISO) institui um comite tecnico para desenvolver normas e guias sobre Sistemas de Gestao 

Ambiental, em 1996 a ISO oficializa com base na BS 7750 as primeiras normas da serie ISO 

14000 que busca instituir diretrizes para aplicacao de sistema de gestao ambiental 

(DONAIRE, 1999). 

A ISO 14000 propoe um conjunto de normas concernentes ao meio ambiente, tais 

como: gestao, auditoria, rotulagem, avaliacao e desempenho, analise do ciclo de vida, tempos 

e defmicoes e a relacao entre os aspectos ambientais e as normas de produto (TOLEDO, 

TURRIONI; BALESTRASSI, 2003). 

Parafraseando Cajazeira (1998, p.3), "O desenvolvimento de Sistemas de 

Gerenciamento Ambiental, de maneira normatizada, deve-se, sobretudo a uma resposta com 

relacao as crescentes duvidas sobre a protecao do meio ambiente". 

O Protocolo de Kyoto foi firmado no Japao em 1997, com o proposito de minimizar os 

impactos causados ao ambiente atraves da emissao de gases na atmosfera, estes ocasionados 

pelos monopolios industrials (Gomes, 2012). No entanto, o Protocolo age no intuito de 

controla o aquecimento global evitando prejuizos maiores para toda biodiversidade do 

planeta. 

Apesar dos constantes conflitos de interesse e do problema da escassa fiscalizacao, no 

que diz respeito as demandas ambientais o governo brasileiro vem demonstrando, ao longo do 

tempo, em grande envolvimento. E, em 1974 foi criada a Secretaria Especial de Meio 

Ambiente, atual Ministerio do Meio Ambiente, da qual os primeiros pianos de acao e 

legislacoes ambientais foram criados (PERINOTTO; QUEIROZ, 2008). 

Ainda para os mesmos autores ja mencionados, em meados do ano 1975, firmou-se a 

criacao do lancamento do I I Piano National de Desenvolvimento, que focalizou o problema 

ambiental; a elaboracao da lei 6983, que estabeleceu a Politica National de Meio Ambiente, 
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em 1981; a instimicao, em 1986, da obrigatoriedade da elaboracao do EIA (Estudos de 

Impacto Ambiental) e do REVIA (Relatorio de Impacto Ambiental) para empreendimentos; a 

promulgacao da Constitui9ao de 1988, a primeira do planeta a prever a avalia9ao de impacto 

ambiental; a ocorrencia, em 1992, no Rio de Janeiro, da Conferencia das Na96es Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD ou Eco92. 

Assim, paises do mundo todo discutiram problemas ambientais e firmaram acordos 

visando um melhor equacionamento da questao; a ocorrencia, em 199, do evento Rio + 5, que 

teve como proposito principal a avalia9ao dos resultados da Eco92; a promulga9ao da lei 

9605, em 1998, que preve responsabilidades administrativas e penais para infra9oes 

ambientais; o encontro Rio + 10 e a efetiva participa9ao de nosso pais no desenrolar do 

Protocolo de Kyoto (PERINOTTO; QUEIROZ, 2008). 

Em junho de 2012, foi realizado um novo encontro na cidade do Rio de Janeiro, a Rio 

+20, na qual os chefes de 188 governos reafirmaram os principios e as decisoes tomadas nas 

reunioes que a antecederam e enfatizaram o desenvolvimento sustentavel como um dos 

principais objetivos a serem conquistados. 

De acordo com a resolu9ao adotada pela assembleia geral da Rio +20, o documento 

intitulado: "O futuro que queremos" (http://wvv^.uncsd2012.org/thefuturewewant.html), para 

o alcance desses objetivos um dos pontos a serem trabalhados nos proximos anos e o 

desenvolvimento de recursos humanos, ou seja, deve-se iniciar as discussoes das demandas 

ambientais desde os niveis iniciais da forma9ao academica, para que este cidadao esteja 

preparado para tomadas de decisoes de cunho ambiental no futuro. 

Em suma, as politicas ambientais visam combater e controlar os recursos que sao 

utilizados no planeta, evitando o desgaste, andando para uma politica ambiental responsavel e 

consciente, sociabilizando os governantes ou empresarios a manter um relacionamento mais 

favoravel para com a natureza e os recursos por ela atribuidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E F E R E N C I A S BIBLIOGRAFICAS 

ABADE, F. L. O processo grupal na Orientasao Profissional: Um estudo com 

adolescentes na escola publica. 2005. 176 f. (Mestrado em Psicologia - Psicologia Social) -

Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2005. 

ABILIO, F. J. P. (Org.). Educacao ambiental e ensino de ciencias. Joao Pessoa: Editora 

Universitaria da UEPB, 2010. 

http://wvv%5e.uncsd2012.org/thefuturewewant.html


29 

ABREU, C.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sustentabilidade? O que e sustentabilidade? Disponivel em: 

<http://vvww.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade> Acesso em: 20 

Jan. 2012. 

ANTUNES, M. A. M. O processo de autonomizacao da Psicologia no Brasil - 1890/1930: 

uma contribuicao aos est u dos em Mis tori a da Psicologia. 1991. 288 f. Tese (Doutorado em 

Psicologia Social) - Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, Sao Paulo, 1991. 

AZEVEDO, Sergio de. Politicas publicas: discutindo modelos e alguns problemas de 

implementacao. In: SANTOS JUNIOR, Orlando A. Dos (et. al.). Politicas publicas e gestao 

local: programa interdisciplinar de capacitacao de conselheiros municipals. Rio de Janeiro: 

FASE, 2003. 

BARBOSA, G. S. O Desafio do Desenvolvimento Sustentavel. Revistas visoes 4
a Edicao, 

N° 4, Volume 1, jan jun 2008. Disponivel em: < 

http://www.fsma.edu.br/visoes/ed04/4ed_O_Desafio_Do_Desenvolvimento_Sustentavel_Gis 

ele.pdf>. Acesso em: 12 fev. 20012. 

BRANCO, S. M. Ecossistemica: uma abordagem integrada dos problemas do meio 

ambiente. Sao Paulo, Edgar Blucher, 1989. 

BRASIL. Constituicao Federal da Republica Federativa do Brasil. Brasilia: Senado 

Federal, 1988. 

BRASIL. Brasilia. Lei de Politica Nacional de Educacao Ambiental, n° 9795/1999. 

Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm>. Acesso: 14 mar. 

2012. 

BULLARA, L. S. O que e sustentabilidade? Disponivel em: <http:// www. blogconsultoria. 

natura.net/2008/05/06/o-que-e-sustentabilidade/>. Acesso em: 20 Jan. 2012. 

CAJAZEIRA, J. E. R. ISO 14001: manual de implantacao. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

1998. 

CAPRA, Fritjof. A teia da vida. Sao Paulo: Cultrix, 1996. 

. Uma nova Compreensao Cientifica dos Sistemas Vivos. Sao Paulo: Cultrix, 2000. 

CARLETTO, M . R.; LINSINGEM, I . V.; DELIZOICOV, D: Contribuicdes a uma educacao 

para sustentabilidade. Disponivel em: < 

http://www.oei.es/memoriasctsi/mesal6/ml6p04.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2012. 

http://vvww.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
http://%20www.%20blogconsultoria.natura.net/2008/05/06/o-que-e-sustentabilidade/
http://%20www.%20blogconsultoria.natura.net/2008/05/06/o-que-e-sustentabilidade/
http://www.oei.es/memoriasctsi/mesal6/ml6p04.pdf


3 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAVALHEIRO, J. de Souza.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Consciencia ambiental entre professores e alunos da Escola 

Estadual Basica Dr.Paulo Devanier Lauda. 2008. 62 f. Monografia de Especializacao -

Universidade Federal de Santa Maria, RS, 2008. 

CUNHA, L. A. Educacao e desenvolvimento social no Brasil. 

Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991. 

DIAS, G. F. Educacao ambiental: principios e praticas. 8. ed. Sao Paulo: Gaia, 2003. 

DIAS, R. Gestao ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. Sao Paulo: Atlas, 

2006. 

DONAIRE, D. Gestao ambiental na empresa. 2. ed. Sao Paulo: Atlas, 1999. 

FERNANDES, R. S,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. Uso da Percepcao Ambiental como Instrumento de Gestao em 

Aplicacoes Ligadas as Areas Educacional, Social e Ambiental. Disponivel em: 

<http://vvww.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT10/roosevelt_fe 

Acesso em: 22 fev. 2012. 

FERRARA, L. D. A. As Cidades Ilegiveis - Percepcao Ambiental e Cidadania. Percepcao 

Ambiental: a experiencia brasileira. EdUFSCar, Sao Carlos, SP 1996. 

FERREIRA, L. C. Ideias para uma sociologia da questao ambiental no Brasil. Sao Paulo: 

AnnaBlume, 2006. 

FREITAS, H.; JANISSEK, R. Analise Lexica e Analise de Conteiido. Sao Paulo: Sagra, 

2000. 

FREITAS, M . V. Politicas Publicas em Pauta. Sao Paulo, Ed. Cortez, 2003. 

GOMES, C. Protocolo de Kyoto. Disponivel em:< 

http://vvww.infoescola.com/geografia/protocolo-de-kyoto/>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

GOMES, L. J. O que e sustentabilidade? 2007. Disponivel em:<http 

://WWW.peabirus.com.br/redes/form/post?topico_id=3074>. Acesso em: 23 jan. 2012. 

GUIMARAES, M . A dimensao ambiental na educacao. Campinas: Papirus, 1995. 

HERO, J.; RIDGWA,Y. T. Declinio global de especies. In: ROCHA, C.F.D.; BERGALLO, 

H. G.; SLUYS, M.V.; ALVES, M.A.S. Biologia da conservacao: essencias. Sao Carlos: 

Rima, 2006. 

http://vvww.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT10/roosevelt_fe
http://vvww.infoescola.com/geografia/protocolo-de-kyoto/
http://WWW.peabirus.com.br/redes/form/post?topico_id=3074
http://WWW.peabirus.com.br/redes/form/post?topico_id=3074


31 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JACOBI, P.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educacao ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cad. Pesqui., Sao Paulo, n. 

118, mar. 2003 . Disponivel em: <http://vvww.scielo.br>. Acesso em: 23 jan. 2012. 

LIMA, G. F. C. "Questao ambiental e educacao: contribuicoes para o debate". Ambiente & 

Sociedade, NEPAM/UNICAMP, Campinas, ano I I , n° 5, 135-153, 1999. 

MANZINI, E. VEZZOLLI, C. O desenvolvimento de produtos sustentaveis: os requisitos 

ambientais dos produtos industrials. Sao Paulo: Edusp, 2002. 

MARQUES, L. M. ; CARNIELO, M . A.; Neto, G. G. A percepcao ambiental como papel 

fundamental na realizacao de pesquisa em educacao ambienta. Disponivel em: < 

WWW.unioeste.br/travessias/EDUCAgAO/A PERCEPCAO AMBIENTAL. pdf> Acesso 

em: 10 fev. 2012. 

MEC - Ministerio da Educacao. Educacao Profissional. Referenciais Curriculares de 

Educacao Profissional: Meio Ambiente 2000. Disponivel em: 

<http://portal.mec.gov.br/setec/index.ph^ 

98>. Acesso em: 09 fev. 2012. 

NOVAIS, A. M. ; NETO, G. G. A percepcao ambiental de estudantes da escola "Dr. Jose 

Rodrigues Fontes, Caceres, Mato Grosso". 

Dispomvelem:<http://www.unioeste.br/pippg/m 

cacao/PERCEP%C7%C3O%20AMBIENTAL%20DE%20ESTUDANTES%20DA%20%20E 

SCOLA. pdf. Acesso em: 10 fev. 2012. 

NUNES, R. O que e sustentabilidade?2008. Disponivel 

em:<http://www.prosaude.org.br/noticias/jun2002/pgs/encarte.htm>. Acesso em: 03 fev. 

2012. 

OLIVEIRA, L. de. Contribuicoes dos estudos Cognitivos a Percepcao Geografica. Revista 

de geografia. USP. V. 3, 1997. 

PADUA, S.; TABANEZ, M . (orgs.). Educacao ambiental: caminhos trilhados no Brasil. Sao 

Paulo: Ipe, 1998. 

PEREIRA, M . C. O que a escola pode fazer - Um projeto de Orientacao Profissional do 

Ensino Fundamental e Medio In Oliveira, Dubeux Inalda (Org) Recife: UFPE, 2000. 

Disponivel em:< 

http://www.asfoe.com.br/php/index.ph 

de-orientacao-educacional-e-a-orientacao-profissional-no-espaco-

escolar&catid=36:artigos&ltemid=57>. Acesso em: 24 mar. 2012. 

http://vvww.scielo.br
http://WWW.unioeste.br/travessias/EDUCAgAO/A%20PERCEPCAO%20AMBIENTAL.%20pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/index.ph%5e98
http://portal.mec.gov.br/setec/index.ph%5e98
http://www.unioeste.br/pippg/m
http://www.prosaude.org.br/noticias/jun2002/pgs/encarte.htm
http://www.asfoe.com.br/php/index.ph


32 

PERINOTO, A.R.C; QUEIROZ, O.T.M.M. HISTORIA AMBIENTAL & TURISMO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Territorio, ambiente, exploracao e decadencia da atividade mineradora e o processo 

atual de turistifi cacao do espaco na Chapada Diamantina/BA. Vol. 4 - N° 1 - Maio, 2008. 

PLACCO, V. M . N . S. Formacao e pratica do educador e do orientador. Campinas, SP: 

Papirus, 1994. 

REIGOTA, M . Meio ambiente e representacao social. 7°ed. Sao Paulo: Cortez. 2007. 

. O que e educacao ambiental. Sao Paulo; Brasiliense.1994. Colecao Primeiros 

Passos; n. 1. 

RIBEIRO, A. M . Ecologizar: pensando o ambiente humano. Belo Horizonte: Rona, 2000. 

ROESCH, S. M . A. Projetos de estagio e de pesquisa em administracao: guia para 

estagios, trabalhos de conclusao, dissertacao e estudos de caso. 3. Ed. Sao Paulo: Atlas, 

2008. 

SA, M . A. de. Politicas Publicas Educacionais Brasileiras - 2005 a 2009. Disponivel em: 

<htlp://wvvw.artigonalx 

brasileiras-2005-a-2009-3304856.html>. Acesso em: 20 fev 2012. 

SEGURA, D. S. B. Educacao ambiental na escola publica: da curiosidade ingenua a 

consciencia critica. Sao Paulo: Annablume/FAPESP, 2001. 

SEIFFERT, M . E. B. S. ISO 14001 Sistemas de Gestao Ambiental: implantacao objetiva e 

economic a. Sao Paulo: Atlas, 2006. 

SOULE, M . E. Mente na biosfera; mente da biosfera. IN: WILSON, E. O. Biodiversidade. 

Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1997. 

TOLEDO, T. P. A.; TURRIONI, J. B.; BALESTRASSI, P. P. Implantacao do sistema de 

gestao ambiental segundo a ISO 14001: um estudo de caso em uma empresa do sul de 

Minas Gerais. Disponivel em: <WWW.iem.efei.br>. Acesso em: 15 mar. 2012. 

TRISTAO, M . Tecendo os flos da educacao ambiental: o subjetivo e o coletivo, o pensado 

e o vivido. Educ. Pesqui, v.31, n.2, 2005. 

TUAN.YI - FU. Espaco e lugar. A perspectiva da experiencia. Traducao Livia de Oliveira. 

Sao Paulo - SP: Difel, 1983. 

. Topofilia: um estudo da percepcao, atitudes e valores do meio ambiente. New 

Jersey :Ed.DIFEL, 1980. 

http://WWW.iem.efei.br


33 

VELHO, G.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da sociedade 

contemporanea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1999. 

VILLON, I.G. Orientacao educacional e a comunidade. In: GRINSPUN, M.P.S. (Org.) A 

pratica dos orientadores educacionais. Sao Paulo: Cortez, 1994. 



3 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A percepcao ambiental de alunos em duas escolas publicas no sertao da 

Paraiba 

Artigo a ser submetido a Revista Educacao Ambiental em Agao, normas no anexo 2 
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Introducao 

O homem ao perceber o ambiente, passa a exercer uma tomada de 

consciencia, no intuito de resguardar o local em que esta inserido. E, quando se 

amplia necessariamente a visao para o mundo, nasce em si, o ensejo de preservar 

os meios oferecidos pela natureza. Ja que, de acordo com Leff (2001), o desgaste 

desses recursos e necessariamente o limite exposto para atuacao do desequilibrio 

ecologico. 

Ressaltando Ferreira (2000), para se cultivar a consciencias de conservar tais 

recursos, e imprescindivel estabelecer controles para manter o desenvolvimento 

humano. Assim, suas atitudes passam a se conservar fixas a um pensamento 

continuo desfrutado pelas longas geracoes, em preservar para se renovar tais 

recursos. 

Essa analise completa a sua volta surge quando o conhecimento fixa em sua 

mente e, o mesmo passa a ser formado quando se e encaminhado a escola, dai, 

quando crianga obtem a imagem, em seguida ela e transferida ao subconsciente e 

com o passar do tempo retem a informagao necessaria para conservar o ambiente e, 

abonar desta forma, vida plena. 

A escola e um espaco que vislumbra conhecimento e propicia a percepcao de 

um mundo ao qual o ser pode adquirir responsabilidade e exercer o respeito atraves 

de um pensamento sustentavel. 
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De acordo com Reigota (2001), "Para que possamos realizar a educacao 

ambiental, e necessario, antes de mais nada, conhecermos as concepcoes de meio 

ambiente das pessoas envolvidas na atividade". Sem duvida, a escola conecta o 

aluno a imagem, recria a informagao adequada e estabelece a ele o compromisso 

de cuida e preservar tal local. 

Reigota (1995), afirma que a educacao ambiental se estabiliza quando o ser 

observa minuciosamente ao seu entorno e compreende de maneira cautelosa as 

formas de apreciar tal local, atraves da percepgao de suas atitudes com o meio. 

Desta forma, o ambito escolar amplia os conhecimentos e possibilita uma visao 

agugada em se tratando dos recursos que a natureza opera para satisfazer seus 

gostos, no intuito de assim perceber que da mesma e retirada os beneficios que Ihes 

garantem melhor qualidade de vida. 

Quando se mantem a percepgao do ambiente, o individuo adquire 

conhecimento do terreno observado, ganhando apoio para preservar e cuidar do 

recinto ao qual faz parte. Para Rosa (2000), perceber o ambiente vai alem de sentir-

se parte integrante deste, e compreender, enxergar e valorizar os recursos por ele 

oferecidos. 

No entanto, se trabalha a percepgao do ambiente, para manter o individuo 

conectado aos principios que valorizam uma educagao voltada a conscientizar o 

sujeito sobre o que se obtem da natureza e como prolongar sua estadia. 

Como afirma Quincas (2000, p.18): 

Proporcione as condicoes necessarias para a produgao e aquisigao de 

conhecimentos e habilidades, e, que desenvolva atitudes, visando a 

participagao individual e coletiva na gestao do uso de recursos ambientais e 

na concepg§o e aplicagao das decisdes que afetam a qualidade dos meios 

flsico-natural e sociocultural. 

De fato, o conhecimento sobre os impactos ao ambiente, facilita a aquisigao 

no individuo em se manter responsavel pelas agoes impostas a natureza, diminuindo 

os efeitos por estes causados, auxiliando na construgao de uma vida voltada a um 

pensamento sustentavel. 

Parafraseando Trigueiro (2003), a concepgao do ambiente deve ser uma 

forma humanistica de aprimoramento e conservagao do meio, de modo que esta 

venha tornar os recursos pelo circulo mais acessiveis. Neste caso, a percepgao do 
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meio natural, interliga o homem a natureza e aprimora-o a conservar os recursos 

que desta Ihe e imposta, para garantir sua existencia e prolongar as vindouras. 

Em suma, e imprescindivel que o homem aproprie-se dos conhecimentos que 

os responsabiliza a incluir a natureza e sentir-se parte complementar do meio, no 

intuito de convencer a sociedade de suas agoes perante o ambiente, motivando-o 

para construcao evolutiva do pensamento socioambiental. 

Assim, a pesquisa resulta em uma abordagem inicial da percepgao dos 

estudantes do ensino basico eles em duas escolas publicas situadas na zona 

urbana, cidade de Catingueira-PB acerca do meio ambiente, do que seriam 

problemas ambientais, quern seriam os atores sociais causadores desses problemas 

e quern poderia fornecer as solucoes para eles, abrindo espaco para sugestoes de 

futuras praticas pedagogicas a proposito de agoes e contribuigoes destes educandos 

sobre o meio ambiente. Alem disso, buscamos conhecer suas praticas em relagao a 

conservagao e/ou melhoria do ambiente a que pertencem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Materials e Metodos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Area de trabalho 

O presente trabalho foi desenvolvido nas duas escolas publicas, de niveis 

Fundamental e Medio localizadas na zona urbana da cidade de Catingueira - PB. 

Estas escolas acolhem o maior numero de alunos na regiao da cidade de 

Catingueira. Assim sendo, a aplicagao dos questionarios foi estabelecido nas 

seguintes instituigoes escolares: Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria 

Celeste Pires Leite (E.M.E.F.M.C.P.L), e na Escola Estadual de Educagao Infantil 

Ensino Fundamental e Medio Inacio da Catingueira (E.E.E.I.E.F.M.I.C). 

Populagao-alvo do estudo 

A cidade de Catingueira, PB, possui 1025 alunos matriculados na rede publica 

de ensino. Destes, 660 estao cursando o ensino fundamental na E.M.E.F.M.C.P.L e 

174 estao cursando o ensino medio na E.E.E.I.E.F.M.I.C. Os demais alunos 

encontram-se matriculados nas escolas localizadas na zona rural no sistema de 
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ensino multisseriado. O presente estudo abordou 100 alunos do ensino fundamental, 

divididos em 55 alunos do 6° ano e 45 alunos do 9° ano e 94 alunos do ensino 

medio, distribuidos em 47 alunos tanto para o 1° ano quanto para o 3° ano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coleta de dados 

A coleta dos dados foi elaborada por meio de formularios com questoes de 

multipla escolha para as turmas do 6° e 9° ano da E.M.E.F.M.C.P.L, apresentados 

como respondentes de nivel fundamental, bem como para, os estudantes 1° e 3° 

ano da E.E.E.I.E.F.M.I.C, representando os respondentes de nivel medio. As 

questoes apresentadas em cada formulario foram elaboradas de acordo com o grau 

de entendimento dos alunos, sobre o tema em questao. 

Os formularios aplicados continham 13 questoes para cada nivel avaliado e 

estavam divididos numa primeira parte focada no perfil socio-demografico do 

respondente (sexo, faixa etaria, escolaridade e renda familiar) e uma segunda parte 

composta por perguntas direcionadas a percepgao ambiental dos alunos e suas 

contribuigoes para amenizar os impactos ambientais. Acrescenta-se ainda, que a 

aplicagao das mesmas foi estabelecida atraves do consentimento dos diretores das 

instituigoes supracitadas. 

Para construgao do questionario foi empregado uso de fontes bibliograficas 

obtidas em livros e sites (ABiLIO, 2010; FERNANDES, 2012; NOVAIS; GUARIM 

NETO, 2012) facilitando a elaboragao das questoes. 

Anteriormente para as atividades da pesquisa, foi realizado um teste dos 

formularios com os alunos do fundamental e medio em margo de 2012 no intuito de 

verificar a clareza das questoes empregadas. A aplicagao dos formularios foi 

realizada nos dias 20 e 21 de margo de 2012. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resultados 

A parte inicial dos formularios resulta na distingao do perfil socio demografico 

do respondente contendo desta forma, o sexo do individuo, faixa etaria e a renda 

familiar dos entrevistados. A segunda parte dos formularios resulta em questoes 

objetivas sobre a Percepgao ambiental desses alunos a cerca de suas agoes e 
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c o n t r i b u t e s no intuito de minimizar os impactos ambientais proferidos pelo uso 

inadequado dos recursos oferecidos pelo meio ambiente, bem como identificar-se 

como parte integrante do ambiente. 

Perfil socio-demografico: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nivel fundamental 

Foram entrevistados 15,15% dos alunos do ensino fundamental (n=660), 

deste percentual, 40 alunos eram do sexo masculino (6%) e 60 alunos do sexo 

feminino (9%). A faixa etaria dos alunos entrevistados no ensino fundamental foi de 

09 aos 18 anos em ambas as turmas. A ocorrencia de adolescentes acima dos 14 

anos nas turmas de ensino fundamental se da principalmente pelo remanejamento 

desses alunos do EJA (Educacao de Jovens e Adultos). A renda familiar dos alunos 

do ensino fundamental se mostrou muito baixa, com apenas 5 alunos dos 100 

entrevistados apresentando uma renda acima de tres salarios minimos. A tabela 1 

apresenta as respostas obtidas em cada uma das series avaliadas. 

Nivel medio 

Para o ensino medio, foram entrevistados 54% do total de alunos 

matriculados nessas series (n=174). Dos alunos entrevistados, 32 eram meninos 

(18,4% do total) e 62 eram meninas (35,6% do total). A faixa etaria dos alunos variou 

dos 13 anos (para dois alunos cursando o 1°) ate acima dos 22. Da mesma forma 

que no ensino fundamental, o remanejamento do EJA influenciou a presenga de 

alunos com uma faixa etaria elevada nas series do ensino medio. Quanto a renda 

familiar, um unico respondente incluiu-se na categoria acima de 3 salarios. A tabela 

2 apresenta as respostas obtidas para as series de ensino medio avaliadas. 
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Tabela 1. Perfil sbcio demografico dos alunos de ensino fundamental da escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Celeste Pires Leite, localizada na 

zona urbana do municlpio de Catingueira, PB. (n=100). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Series 

SEXO 

Masculino Feminino 

FAIXA ETARIA 

Entre 9 e 13 anos Entre 14 e 18 anos 

RENDA FAMILIAR 

Ate 1 salario De 1 a 3 salarios Acima de 3 salarios 

6° Ano 

9° Ano 

20 35 

20 25 

50 5 

18 27 

40 13 2 

26 16 3 

Tabela 2. Perfil sbcio demografico dos alunos de ensino medio da escola Estadual de E.I.E.F.M. Inacio da Catingueira, localizada na zona urbana do 

municipio de Catingueira, PB. (n=94). 

SEXO FAIXA ETARIA RENDA FAMILIAR 

Masculino Feminino 
Entre 13 

anos 
Entre 14 e 17 

anos 
Entre 18 e 21 

anos 
Mais de 22 

anos 
Ate1 

salario 
Del a 3 
salarios 

Acima de 3 
salarios 

1° Ano 15 32 2 33 8 4 34 13 0 

3° Ano 17 30 0 20 17 10 26 20 1 



42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A percepcao ambiental 

Nesta parte do trabalho, foi realizada uma abordagem inicial para a 

verificagao da percepgao dos estudantes das escolas citadas tinham do meio 

ambiente, do que seriam problemas ambientais, quern seriam os atores sociais 

causadores desses problemas, quern poderia fornecer as solugoes para eles e se as 

questoes ambientais estariam sendo passadas pelos professores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nivel fundamental 

Para voce o que significa o Meio ambiente? 

De acordo com a identificagao dos alunos do fundamental sobre o meio 

ambiente, 65,4% dos alunos do 6°ano e 71,1% dos alunos no 9°ano diz ser um lugar 

onde vivem todos os seres vivos em geral e os fatores nao vivos se interagindo; 

1,8% dos alunos do 6°ano e 8,9% dos alunos no 9°ano afirmam ser as condigoes 

que circundam e influenciam os seres vivos; 32,8% dos alunos no 6° e 20% dos 

alunos no 9°ano concordam ser apenas matas, florestas, vegetagao em geral. 

Como voce percebe o ambiente? 

No que concerne a questao apresentada, 16,4% dos alunos no 6° ano e 

17,8% dos alunos no 9°ano disseram perceber o ambiente como um conjunto de 

matas, florestas e vegetagao; 76,4% dos alunos no 6°ano e 82,2% dos alunos no 

9°ano afirmaram perceber como um espago onde todos os seres vivos podem estar 

presentes, utilizando os fatores do ambiente como: agua, ar, luz solar, temperatura e 

solo; apenas 7,2% dos alunos no 6°ano responderam ser um espago onde os seres 

estao abrigados. 

O que voce acha que faz parte do meio ambiente? 

No que diz respeito a composigao do espago habitado, 27,3% dos alunos no 

6°ano e 26,7% dos alunos no 9°ano certificaram que apenas as matas, florestas e 

vegetagoes em geral; 7,3% dos alunos do 6°ano e 8,9% dos alunos no 9°ano 
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afirmaram serem apenas os seres vivos; 65,4% dos alunos no 6°ano e 64,4% dos 

alunos no 9°ano confirmam serem todos os seres vivos mais os seres nao vivos 

interagindo. 

De onde voces obtem as informacoes sobre o meio ambiente? 

Em relacao a obtencao das informagoes sobre o meio ambiente, 16,3% dos 

alunos no 6°ano e 42,2% dos alunos no 9°ano obtem as informagoes atraves dos 

livros; 5,4% dos alunos no 6°ano e 6,6% dos alunos no 9°ano afirmaram obter 

atraves de revistas e jornais; 5 1 % dos alunos do 6°ano e 24,4% dos alunos no 9°ano 

responderam atraves do professor; 27,3% dos alunos no 6° e 26,6% dos alunos no 

9°ano responderam atraves da internet e televisao. 

A sua escola faz parte do meio ambiente? 

Sobre a percepcao do ambiente escolar como parte do meio natural, nota-se 

que 74,5% dos alunos no 6°ano e 62,2% dos alunos no 9°ano afirmam que a escola 

e parte integrante do mesmo; ambas as turma em um percentual de 15,4% dos 

alunos entrevistados afirmaram que nao, por nao haver uma relagao entre ela e o 

meio ambiente; 1 1 % dos alunos no 6°ano e 22,2% dos alunos no 9°ano preferiram 

nao responder sobre a questao. 

Na sua escola as questoes ambientais sao abordadas adequadamente? 

De acordo com as respostas obtidas pelos alunos, 14,6% no 6°ano e 33,4% 

no 9° responderam que sim, e em todas as disciplinas; 16,4% dos alunos no 6°ano e 

24,4% dos alunos no 9° ano responderam que sim, mas apenas nas disciplinas de 

geografia, historia, ciencias e artes; 69% dos alunos do 6°ano e 42,2% dos alunos 

no 9°ano responderam obter essas informagoes apenas nas aulas de ciencias. 

Quais problemas ambientais voce conseque observar em sua cidade? 
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No que consta sobre os problemas detectados na cidade, 34,5% dos alunos 

no 6°ano e 13,4% dos alunos no 9°ano responderam como principais o 

desmatamento e as queimadas; 29% dos alunos no 6°ano e 37,8% dos alunos no 

9°ano afirmaram ser a separagao incorreta do lixo um dos principais problemas; 

23,6% dos alunos no 6° e 42,2% dos alunos no 9°ano certificaram ser o esgoto a 

ceu aberto; 9% dos alunos no 6°ano e 6,6% dos alunos no 9° responderam ser a 

poluigao do ar atraves dos automoveis um dos principais problemas; apenas 3,6% 

dos alunos no 6°ano responderam serem as industrias e outras fontes poluidoras. 

Quais consequencias esses problemas podem causar a biodiversidade e o 

meio ambiente? 

Indo ao ponto que esses problemas podem afetar a biodiversidade e meio 

natural, nota-se que 34,6% dos alunos no 6°ano e 13,3% dos alunos no 9°ano 

responderam contribuir para extincao das especies; 9% dos alunos do 6°ano e 

66,7% dos alunos no 9°ano afirmaram contribuir para extincao das especies e o 

acumulo de gases na atmosfera; 56,4% dos alunos no 6°ano e 6,7% dos alunos no 

9°ano preferiram nao responder a questao. 

Quern sao os responsaveis por esses problemas ambientais em sua cidade 

ou na escola? 

Levando em conta os responsaveis pelos problemas ambientais, 49% dos 

alunos do 6°ano e 8,9% dos alunos do 9°ano afirmaram ser o governo principal 

responsavel; 5,5% dos alunos no 6°ano e 11,1% dos alunos no 9°ano afirmaram 

serem os gestores da escola; 40% dos alunos no 6°ano e 73,3% dos alunos no 

9°ano confirmaram ser a sociedade em geral os principais responsaveis; 5,5% dos 

alunos no 6°ano e 6,7% dos alunos no 9°ano preferiram nao responder sobre a 

questao. 

Quern voce considera como principal responsavel pela protecao ao meio 

ambiente? 
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De acordo com os dados em estudo, verifica-se que 40% dos alunos no 6°ano 

e 6,7% dos alunos no 9°ano afirmaram ser o governo o principal responsavel pela 

protegao ao meio ambiente; 23,6% dos alunos no 6°ano e 17,7% dos alunos no 

9°ano afirmam que os agricultores sao os principais responsaveis; 30,9% dos alunos 

no 6°ano e 66,7% dos alunos no 9°ano certificaram que a sociedade em geral sao 

os principais responsaveis por estes problemas; 5,5% dos alunos no 6°ano e 8,9% 

dos alunos no 9°ano preferiram nao responde sobre a questao. 

A tabela 3 apresenta as respostas acerca das questoes ambientais obtidas a 

partir da aplicagao de questionarios nas turmas do ensino fundamental trabalhadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nivel medio 

Como os professores trabalham a questao ambiental dentro da escola? 

Em relagao a forma como vem sendo trabalhada a tematica em questao, o 

resultado da pesquisa mostra que 74,5% dos alunos do 1°ano obtem essas 

informagoes atraves de livros, no que concernem aos alunos do 3°ano, apenas 34% 

responderam utilizar essa fonte como estudo para o tema em questao. Ambas as 

series nao utilizam revistas para auxilio da pesquisa em estudo, apenas 12,8% dos 

entrevistados utiliza-se da internet para obter informagoes sobre este tipo de 

pesquisa; 23,4% dos alunos do 1°ano e 49% dos alunos do 3° ano dizem obter as 

informagoes atraves das aulas expositivas ou explicativas; 2 , 1 % dos alunos do 

1°ano e 4,2% do 3°ano extraem essas informagoes de outras fontes. 

Na sua instituicao de ensino as questoes ambientais sao abordadas 

adequadamente? 

Em relagao a associar as questoes ambientais a todas as disciplinas, apenas 

32% do alunado do 1° ano e 17% do 3° ano responderam obter as informagoes 

adequadas em todas as disciplinas; 12,8% dos entrevistados do 1° e 32% do 3° ano 

afirmaram obter as informagoes nas disciplinas de biologia, geografia, historia e 

artes; 44,6% dos alunos do 1° ano e 40% do 3° ano alegam estudar esse conteudo 

apenas nas aulas de biologia; 10,6% do 1° ano e 8,5% do 3° ano afirmam ser 
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debatidas apenas nas aulas de geografia; apenas 2 , 1 % dos alunos do 3° ano 

abordaram nao ter informacao deste conteudo em todas as disciplinas. 

Voce acha que a sua escola faz parte do meio ambiente? 

De acordo com os dados da pesquisa, 46,8% dos alunos do 1° ano e 55,3% 

dos alunos do 3° ano afirmam que ha uma interagao entre escola e meio ambiente; 

40% dos entrevistados no 1° ano e 17% do 3° ano afirmaram que a escola faz parte 

de um ambiente artificial; 8,5% dos alunos do 1°ano e 4,2% dos alunos do 3°ano 

afirmaram nao haver relagao entre escola e meio ambiente; apenas 2 , 1 % dos alunos 

do 3°ano asseguraram que a escola nao tern nada a ver com o meio ambiente; 4,2% 

dos alunos do 1°ano e 21,3% optaram por nao responder a questao. 

Voce tern interesse quando o assunto abordado em saia de aula e os 

impactos ambientais na sociedade atual e futura? 

Observando os resultados da pesquisa, nota-se que 64% dos alunos do 

1°ano e 76,6% dos alunos do 3°ano confirmam ter interesse pelas questoes 

ambientais, tendo em vista que, suas agoes ao meio podem interferir 

significativamente na qualidade de vida socioambiental; 21,2% dos entrevistados no 

1°ano e 12,8% dizem haver outros temas mais importantes a serem abordados em 

saia de aula; 10,6% dos alunos do 1°ano e 4,2% do 3°ano preferiram nao responder 

sobre o tema em questao. 

Voce faz alquma acao em beneficio da preservacao do meio ambiente em 

sua cidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el ou escola? 

Sobre as agoes em questionamento, evidencia-se que, 44,7% dos alunos do 

1°ano responderam que sim, quando atua na separagao e reciclagem do lixo 

favorecendo a limpeza da cidade e da escola, tendo em vista que, apenas 27,7% 

dos alunos do 3°ano afirmaram participar dessa iniciativa; 34% dos alunos do 1°ano 

e 44,7% dos alunos do 3°ano responderam que sim, mas dificilmente contribuem 

para preservagao do ambiente; 19,2% dos alunos do 1°ano e dos 21,2% do 3°ano 
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confirmaram que nao, por nao haver campanhas que os incentive a mover agoes 

ambientais; apenas 2 , 1 % dos alunos do 1°ano afirmaram ter interesse em 

desenvolver agoes voltadas ao meio ambiente e apenas 6,4% dos entrevistados no 

3°ano preferiram nao responder sobre o tema em questao. 

No dia a dia voce considera que causa algum dano ao meio ambiente? 

Sobre a questao referente aos danos causados no dia-a-dia ao meio 

ambiente, 80,8% dos alunos do 1°ano e 70,2% dos alunos no 3° ano afirmaram que 

procuram ao maximo reparar os danos por eles provocados ao meio ambiente; 

14,8% dos alunos do 1° ano e 12,8% dos alunos do 3°ano afirmaram da pouca 

importancia aos danos que eles venham causar ao ambiente; 2 , 1 % dos alunos do 

1°ano e 10,6% do 3°ano afirmaram nunca ter feito algo que prejudicassem ao meio 

ambiente; 2 , 1 % do 1° e 4,2% do 3°ano confirmaram desconhecer qualquer agao, 

que cause danos ao ambiente e, apenas 2 , 1 % dos alunos no 3°ano preferiram nao 

responder sobre a questao. 

Voce conhece alquma entidade que cuida do meio ambiente em sua cidade? 

Sobre conhecer alguma entidade que cuide do meio ambiente em sua cidade, 

25,5% dos alunos do 1°ano e 32% do 3°ano responderam que sim; 55,3% dos 

alunos do 1° e 59,5% dos alunos do 3°ano responderam que nao; 19,1% do 1° e 

8,5% do 3°ano preferiram nao responder a questao. Segundo o corpo discente a 

unica forma de se trabalhar estas questoes e sobre informagoes, detalhadas em saia 

de aula, passadas a ser trabalhadas com a comunidade atraves de campanhas nas 

escolas em datas comemorativas voltadas a agoes ao meio ambiente. 

Voce acredita que o qoverno em relacao as atividades que desenvolve 

investe em questoes relacionadas ao meio ambiente? 

Em relagao ao governo investir em questoes voltadas ao meio ambiente, 

27,6% dos alunos do 1°ano e 17% do 3°ano afirmou que o governo investe e 

procura cumprir com as exigencias ambientais; 38,2% dos alunos no 1°ano e 53,1% 
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dos alunos no 3°ano responderam que sim, mas que ainda nao cumpre com as 

exigencias ambientais; 19,1% dos alunos do 1°ano e 14,8% dos alunos do 3° 

afirmaram que o governo nao cumpre e nem investe com as exigencias; 2 , 1 % dos 

alunos no 1°ano e 10,6% do 3° ano disseram que o governo nao cumpre, mas 

fiscaliza e faz exigencias ao setor privado; 12,8% dos alunos no 1° ano e 4,2% dos 

alunos do 3° ano optaram por nao responder a questao. 

Quern voce considera como principal responsavel pelos danos ao meio 

ambiente? 

Analisando os dados em questao, nota-se que 21,2% dos alunos do 1°ano e 

12,8% dos alunos do 3°ano responderam ser o governo, principal responsavel pelos 

danos ao meio ambiente; apenas 2 , 1 % dos alunos no 3°ano afirmaram ser o setor 

agricola o responsavel; 61,7% dos alunos no 1°ano e 76,5% dos alunos no 3°ano 

confirmaram ser a sociedade no geral o principal responsavel; 2 , 1 % dos alunos do 

1°ano e 6,3% dos alunos do 3°ano responderam ser o setor comercial; 14,8% dos 

alunos no 1°ano e 2 , 1 % dos alunos no 3° optaram por n3o responder a questao. 

Quern voce considera como principal responsavel pela protecao ao meio 

ambiente? 

Nota-se que 23,4% dos alunos tanto do 1°ano como do 3°ano, concordam ser 

o governo o principal responsavel pela protegao do meio ambiente; 12,8% do 1°ano 

e 55,3% dos alunos do 3°ano afirmaram ser o setor agricola o principal responsavel; 

42,5% dos alunos do 1°ano e 10,6% dos alunos do 3°ano responderam ser a 

sociedade em geral o principal responsavel; 2 , 1 % dos alunos do 1° e 3°ano 

concordaram ser o setor comercial; mesmo assim, ainda teve uma media percentual 

de 19,1% dos alunos do 1°ano e 8,5% do 3°ano que optaram por nao responder 

sobre a questao. 

A tabela 4 apresenta as respostas acerca das questoes ambientais obtidas a 

partir da aplicagao de questionarios nas turmas do ensino medio trabalhadas. 
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Tabela 3. Respostas acerca das questdes ambientais obtidas a partir da aplicacSo de questionarios 

em turmas do ensino fundamental da escola Municipal Maria Celeste Pires Leite, localizada na zona 

urbana do municfpio de Catingueira, PB. (n=100). 

Para voce o que significa o Meio ambiente? 6° 
Ano 

9° 
Ano 

Lugar onde vivem os seres vivos em geral e os fatores n§o vivos interagindo 36 32 

As condicSes que circundam e influenciam os seres vivos 1 4 

Mata, floresta, vegetac£o em geral 18 9 

Como voce percebe o meio ambiente? 6° 
Ano 

9° 
Ano 

Como um conjunto de matas, florestas e vegetacdes 9 8 

Como um espaco onde todos os seres vivos podem estar presente, utilizando os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AO V? 

fatores do ambiente como: agua, ar, luz solar, temperatura e solo ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

Apenas como um espago onde os seres vivos estSo abrigados 4 0 

0 que voce acha que faz parte do meio ambiente? 6° 
Ano 

9° 
Ano 

Apenas matas, florestas e vegetacsto em geral 15 12 

Apenas os seres vivos 4 4 

Todos os seres vivos mais os seres nao vivos se interagindo 36 29 

De onde voces obtem as informacoes sobre o meio ambiente? 6° 
Ano 

9° 
Ano 

Apenas atraves de livros 9 19 

Atraves de revistas e jornais 3 3 

Atraves do professor 28 11 

Atraves de internet e televis3o 15 12 

A sua escola faz parte do meio ambiente? 6° 
Ano 

9° 
Ano 

Sim, pois ela e parte integrante do mesmo 41 28 

N§o, porque nSo ha uma relacSo entre ela e o meio ambiente 8 7 

Prefiro nao responder 6 10 

Na sua escola as questoes ambientais sao abordadas adequadamente 6° 
Ano 

9° 
Ano 

Sim, em todas as disciplinas 8 15 

Sim, Mas apenas nas disciplinas de Geografia, Histbria, Ciencias e Artes 9 11 

Sim, mas apenas nas aulas de Ciencias 38 19 

Quais problemas ambientais voce consegue observar em sua cidade? 6° 
Ano 

9° 
Ano 

Desmatamento e queimadas 19 6 

Separac3o incorreta de lixo 16 17 

Esgoto a ceu aberto 13 19 

PoluicSo do ar atraves dos automoveis 5 3 

Industrias e outras fontes poluidoras 2 0 

Quais consequencias esses problemas podem causar a biodiversidade e o meio 6° 9° 
ambiente? Ano Ano 

A extincao de especies 19 6 

A extincao de especies e o acumulo de gases na atmosfera 5 30 

Prefiro nao responder 31 9 

Quern s3o os responsaveis por esses problemas ambientais em sua cidade ou na 6° 9° 

escola? Ano Ano 
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0 governo 27 4 

Os gestores da escola 3 5 

Sociedade em geral 22 33 

Prefiro n§o responder 3 3 

Quern voce considera como principal responsavel pela protec«to ao meio ambiente? 6° 
Ano 

9° 
Ano 

O governo 22 3 

Os agricultores 13 8 

A sociedade em geral 17 30 

Prefiro nao responder 3 4 

Tabela 4. Respostas acerca das questoes ambientais obtidas a partir da aplicagao de questionarios 

em turmas do ensino medio da escola Estadual E.F.M. Inacio da Catingueira, localizada na zona 

urbana do municipio de Catingueira, PB. (n=94). 

Como os professores trabalham a questao ambiental dentro da escola? 
1° 

Ano 
3° 

Ano 

Atraves de livros 35 16 

Por meio de revistas 0 0 

Pesquisa na internet 0 6 

Aulas expositivas ou explicativas 11 23 

Outros 1 2 

Na sua instituicSo de ensino as questdes ambientais s3o abordadas 1° 3° 
adequadamente? Ano Ano 

Sim, em todas as disciplinas 15 8 

Sim, mas apenas nas disciplinas de Biologia, Geografia, Histbria, Ciencias e Artes 6 15 

Sim, mas apenas nas aulas de Ciencias e Biologia 21 19 

Sim, mas apenas nas aulas de Ciencias e Geografia 5 4 

Em nenhuma das disciplinas 0 1 

Voce acha que a sua escola faz parte do meio ambiente? 1° 
Ano 

3° 
Ano 

Sim, pois ela e parte integrante do mesmo 22 26 

Sim, porem ela faz parte do meio ambiente artificial 19 8 

N£o, porque n§o ha nenhuma relacSo entre ela e o meio ambiente 4 2 

N3o porque ela n§o tern nada a ver com o meio ambiente 0 1 

Prefiro nao responder 2 10 

Voce tern interesse quando o assunto abordado em saia de aula e os impactos 1° 3° 
ambientais na sociedade atual e futura? Ano Ano 

Sim, pois ele interfere significativamente na qualidade de vida socioambiental 30 36 

Sim, acredito que dar atenc§o a esse assunto, mas existem outros temas mais 
10 e 

importantes a serem abordados em saia de aula 
10 D 

N3o, pois o impacto ambiental e preciso para que a sociedade se desenvolva 9 •5 

financeiramente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o  

N3o, desconheco que esse afete diretamente minha vida 0 0 

Prefiro n§o responder 5 2 

Voce faz alguma acSo em beneflcio da preservac3o do meio ambiente em sua 1° 3° 
cidade e/ ou escola? Ano Ano 
Sim, quando atuo na separacSo e reciclagem do lixo favorecendo a limpeza da 

21 13 
cidade e escola 

21 13 

Sim, mas dificilmente contribuo para preservacSo do ambiente 16 21 
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N3o, pois n§o existem campanhas que me incentivem a essa ac§o 9 10 

N3o tenho interesse de desenvolver nenhuma acSo voltada ao meio ambiente 1 0 

Prefiro n£o responder 0 3 

No dia a dia voce considera que causa algum dano ao meio ambiente? 1° 
Ano 

3° 
Ano 

Sim, mas procuro ao maximo reparar meus danos ao meio ambiente 38 33 

Sim, mas pouca importancia atribuo aos danos que venho a causar 7 6 

N3o, pois nao faco algo que possa prejudicar ao meio ambiente 1 5 

Desconheco qualquer ac3o imposta que cause danos ao meio ambiente 1 2 

Prefiro n§o responder 0 1 

Voce conhece alguma entidade que cuida do meio ambiente em sua cidade? 1° 
Ano 

3° 
Ano 

Sim 12 15 

Nao 26 28 

Prefiro n§o responder 9 4 

Voce acredita que o governo em relacSo as atividades que desenvolve investe em 1° 3° 
questdes relacionadas ao meio ambiente? Ano Ano 

Sim, investe em meio ambiente e procura cumprir as exigencias ambientais 13 8 

Sim, investe, mas ainda n§o cumpre com as exigencias ambientais 18 25 

N3o e nem cumpre com as exigencias ambientais 9 7 

N9o cumpri, mas fiscaliza e faz exigencias ao setor privado 1 5 

Prefiro n§o responder 6 2 

Quern voce considera como principal responsavel pelos danos ao meio ambiente? 1° 
Ano 

3° 
Ano 

0 governo 10 6 

Setor agricola 0 1 

Sociedade em geral 29 36 

Setor comercial 1 3 

Prefiro n§o responder 7 1 

Quern voce considera como principal responsavel pela protec3o ao meio 1° 3° 
ambiente? Ano Ano 

0 governo 11 11 

Setor agricola 6 26 

Sociedade em geral 20 5 

Setor comercial 1 1 

Prefiro n§o responder 9 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Discussao 

Os resultados mostraram que os alunos tanto do ensino fundamental quanto 

medio incluem o ambiente urbano como parte da paisagem ambiental e que os 

mesmo concordam sobre a existencia de seres bioticos e abioticos atuantes na 

formacao do meio em que vivem. 
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Mesmo com essa visao, percebemos que alguns alunos compreendem o 

Meio Ambiente de forma distanciada ou separada do homem, e o mesmo e 

observado nos trabalhos de SILVA (2000, 2002), PEQUENO (2001), VIEIRA (2001). 

Da mesma forma, Faria (1997), aponta que mesmo que os alunos apresentem a 

devida consciencia das questoes ambientais os mesmos nao se encontram 

preparados para debater sobre tais questoes nem propor ou participar solugoes, 

premissas basicas da educagao ambiental. Falta para esses alunos, segundo o 

observado pelos autores supracitados, a compreensao de que as questoes 

ambientais e de conservacao permeiam nossas vidas e e fundamental para nossa 

sobrevivencia. 

Nota-se que em questoes sobre as agoes voltadas ao ambiente, suas 

responsabilidades com a biosfera em proteger e preservar fauna e flora, suas 

contribuigoes para minimizar os impactos ao meio vigente, precisam ser trabalhadas 

com maior cautela em saia de aula, principalmente com os alunos do 6°ano 

fundamental, pois estes, ainda estao em processo de formagao de conhecimento. 

Porem, como mostra a questao "Quern voce considera como principal responsavel 

pelos danos ao meio ambiente?" em ambos os niveis avaliados, mostra que 73,30% 

dos alunos do 9°ano e 76,60% dos alunos do 3°ano medio tern discernimento sobre 

a sociedade em geral consistir em um dos maiores contribuintes para o desgaste 

dos recursos no planeta. 

Segundo Fiori (2007), auxiliar nos estudos da percepgao ambiental facilita o 

entendimento sobre as inter-relagoes entre o individuo e o meio ambiente, suas 

esperangas, expectativas, contentamentos e constrangimentos, obrigagoes e 

conduta, perante o recinto ao qual compartilha suas experiencias. Assim, no 

decorrer do percurso, aos poucos o homem adquire o conhecimento necessario para 

poder discernir sobre suas agoes e atuagoes a favor da natureza. 

A dimensao ambiental e, na sua essencia, interdisciplinar, porem, os 

trabalhos realizados nas escolas se dao muitas vezes de forma esporadica e sem 

continuidade, trazendo um desinteresse tanto por parte do alunado quanto do corpo 

de professores das escolas (MININNI, 1994; FOLLARI.1999). 

Analisando as respostas apenas dos alunos do ensino medio, pode-se 

constar que as questoes ambientais vem sendo trabalhadas com maior intensidade 

na escola atraves apenas do livro didatico. E os conceitos adequados sao 
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estabelecidos nas disciplinas de biologia, desta forma, faltando interdisciplinaridade. 

Para Cascino (1999), a aprendizagem se estabelece atraves de conhecimentos 

multiplos. Ressaltando Ferreira (2000), a educagao associada a interdisciplinaridade 

facilita rapidamente o processo de ensino/aprendizagem. Assim, contribuindo para o 

melhor desempenho do alunado. 

Observando as respostas obtidas em relagao a percepgao do ambiente 

escolar como parte integrante do meio ambiente, percebemos que a maior parcela 

dos alunos compreende que o espago escolar e onde ele vive e interage com o 

meio. E na escola que o individuo passa a identificar os danos provocados pelo uso 

inadequado dos recursos na natureza e na percepgao de Souza (2000), as 

similaridades dentro e fora do ambiente escolar tornam-no conservador do meio, 

especialmente do meio escolar. Assim, percebe o ambiente e se enquadra como 

parte integrante do mesmo. 

Parafraseando Rainho e Feital (2003): 

Se a escola pretende estar em consonancia com as demandas atuais da 
sociedade, e necessario, segundo os PCN, que trate de questSes que 
interferem na vida diaria dos alunos, contribuindo para a formagSo do 
cidad^o participativo, plenamente reconhecido e consciente de seu papel na 
sociedade. 

Deste modo, os resultados alcangados, ha uma contribuigao essencial da 

escola em transmitir aos alunos o interesse em preservar o meio ambiente, tendo em 

vista que e por meio deste que a sociedade, e, sobretudo a escola sao os principais 

responsaveis em conservar o ambiente ao qual residem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Consideracdes Finais 

Os dados apresentados nos mostram que, na medida em que esses alunos 

saem de uma serie para outra o pensamento adquirido passa a ser transformado, de 

modo a aumento o grau de discernimento sobre os questionamentos expostos, 

abrindo espago para construgao de uma visao mais ampla sobre seus deveres e 

responsabilidades com o lugar onde vivem. 

No entanto, as observagoes postas atuam como forma de aprimorar o 

conhecimento desses alunos sobre as questoes ambientais, melhorando seu 
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com portamento e certificando de seus deveres com a natureza, para que possam 

usufruir de maneira correta os recursos por ela estabelecidos. 

£ notavel desenvolver no alunado a percepcao do ambiente, os incentivando 

a visualizar, sentir e achar-se parte integrante dele, e isso dentro dos resultados 

obtidos, mostra que ao mensurar a capacidade da concepcao sobre os conteudos 

abordados pelos alunos, consta que em muitas das respostas obtidas tanto para o 

nivel fundamental como para o medio, a nogao sobre a percepcao ambiental vem 

sendo mais fixada para os alunos nas fases conclusivas do que os que estao nas 

fases iniciais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. CONSIDERAQOES FINAIS 

O foco de fundamental importancia em estudo foi descrever o pensamento 

dos alunos sobre a percepgao ambiental. Na medida em que o homem toma 

conhecimento sobre a natureza ele sente-se parte integrante dela, aprecia e conforta 

a ideia de zelo pelo que Ihes garante a existencia. 

As teorias mostradas no decorre do trabalho revelam o quanto e 

imprescindivel relatar fora e dentro de saia de aula sobre a preservagao do 

ambiente, certificando desta maneira a evolugao da biodiversidade e protegao dos 

ecossistemas nos principios vindouros. 

Os resultados obtidos pela pesquisa verifica o nivel de entendimentos dos 

alunos sobre a tematica em questao, alem de mensurar suas ideias sobre a 

concepgao do ambiente como um todo, ate as politicas voltadas as questoes 

ambientais. 

Sobre o tema sugerido, a amostra identificou em ambas as instituigoes 

escolares o entendimento dos educandos sobre o conteudo expresso. Porem, as 

questoes foram estabelecidas de acordo com nivel de escolaridade dos mesmos, o 

que compete diferenciar o grau de absorgao da tematica em estudo. 

P6de-se constatar ainda um grau de oscilagao nas respostas dos 

entrevistados, percebendo que em algumas destas os alunos de series inicias obtem 

menor conhecimento que os alunos que estao saindo de curso, principalmente 

quando se atribui a sociedade em geral como responsavel pela protegao do meio 

ambiente. 

No entanto, quando se procura o principal responsavel pelos danos ao 

ambiente percebe a falta de compreensao dos alunos das series inicias em entender 

que nao sao apenas os governantes responsaveis por zelar por esse bem precioso, 

mas sim, toda sociedade em geral. 

De acordo com os dados apurados percebe-se que boa parte destas 

questoes deve ser trabalhada com mais cautela com os alunos principiantes, em 

virtude de procurar manter maior discernimento sobre os temas referidos e ampliar 

os conhecimentos sobre a visualizagao do ambiente. 

Entretanto, o estudo da percepgao ambiental conecta o individuo as agoes 

impostas ao meio vivente, trazendo para se valores em maior ou menor escala no 
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intuito de garantir melhor qualidade de vida, angariando conhecimentos que os 

conduza a preservar o ambiente natural, indo de encontro a uma tomada de 

consciencias sobre os impactos a este causado, buscando a compreensao de que a 

humanidade e totalmente dependente da natureza e cabe a ela e somente ela, ter o 

dever de conter-se sobre o ambiente e manter seu comportamento a certo nivel de 

apropriagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. S U G E S T O E S PARA NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS 

- Desenvolver pratica educativa voltada ao tema Percepgao Ambiental no 

intuito de auxiliar os alunos a se familiarizar com o ambiente. 

- Incluir no curriculo escolar a Educagao ambiental, vinculada a percepgao do 

ambiente, estando cogitada por meio de modulagao. Sendo direcionados em varios 

temas: Impactos ambientais, Sustentabilidade, Politicas ambientais e educacionais, 

Percepcao ambiental e Sensibilizagao, Cidadania. Ao fim de cada modulo criagao de 

um roteiro para elaboragao de oficinas. 

- Ciclo de palestra sobre os temas modulados, indicando conceitos, agoes e 

praticas para minimizar os danos ao ambiente. 

- Realizar com os alunos exposigoes sobre os temas mencionados, 

congressos, jogos educativos e aulas de campo, no intuito de aproxima-los do 

ambiente. 

- Realizar projetos educativos como: feira de ciencias, exposigoes e 

apresentagoes de seminarios com temas voltados ao ambiente. 
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7. ANEXO 

Anexo 1- Artigo a ser submetido a Revista Educagao Ambiental como politica 

Publica 



Os interessados deverao enviar seus textos, de acordo com as normas da Revista, para o e-

mail dase@marilia.unesp.br. 

Os artigos deverao vir precedidos por pagina contendo: nome (s) do (s) autor (es); titulo do 

trabalho; endereco, telefone para contato e e-mail. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Normas para apresentacao dos origin a is: 

Os trabalhos deverao ser redigidos em portugues. O titulo, os autores, o resumo e as palavras 

- chave, precedem o texto, sucedendo-o Abstract, Keywords e Referencias. 

Os textos devem ter no minimo 15 e no maximo 20 laudas, com a seguinte 

configuracao: 

- Margem direita e esquerda: 3,0 cm. 

- Superior e inferior: 2,5 cm. 

- Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA times new roman. 

- Tamanho da fonte: 12 

- Espago entre linhas: 1,5 

- Tamanho do papel: carta. 

Estrutura dos textos: Os trabalhos devem obedecer a seguinte sequencia: 

Titulo; Autor(es) (por extenso e apenas o sobrenome em maiuscula); Filiagao cientifica do(s) 

autor(es) (indicar em nota de rodape: Departamento, Instituto ou Faculdade, Universidade -

sigla, CEP, Cidade, Estado, Pais); Resumo ( maximo de 200 palavras); Palavras - Chave (de 

3 a 5 palavras). 

Citagao no texto: O autor deve ser citado entre parenteses pelo sobrenome, separado por 

virgula da data de publicagao (BARBOSA, 1980). Se o nome do autor estiver citado no texto, 

indica - se apenas a data entre parenteses: Morais (1985) assinala.... Quando for necessario 

especificar pagina(s), esta(s) deve(m) seguir a data, separada(s) por virgula e precedida(s) de 

p. (MUNFORD, 1949, p. 51). As citagoes de diversas obras de um mesmo autor, publicadas 

no mesmo ano, devem ser discriminadas por letras minusculas apos a data, sem 

espacejamento (PESIDE, 1927a) (PESIDE, 1927b). Quando a obra tiver dois autores, ambos 

sao indicados, ligados por ; (OLIVEIRA; LEONARDO, 1943), e quando tiver mais do que 

tres, indica - se o primeiro seguido de et al. (GILLE ET al., 1960). Utilizar aspas apenas para 

citagoes ate tres linhas. As citagoes que tiverem mais de tres linhas devem ser recuadas (4cm) 

a esquerda do texto, fonte tamanho 11, espago entrelinhas 1,0 e sem aspas. 

Referencias: Devem ser dispostas em ordem alfabetica pelo sobrenome do primeiro autor e 

seguir a NBR 6023/2002 da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT). 
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Notas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Devem ser reduzidas ao minimo e colocadas no pe de pagina. As remissoes para o 

rodape devem ser feitas por numeros, na entrelinha superior. 

Anexos e/ou Apendices: Serao incluidos somente quando imprescindiveis a compreensao do 

texto. 

Tabelas: Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arabicos e encabecadas 

pelo titulo. 

Figuras: Desenhos, graficos, mapas, esquemas, formulas, modelos (em papel vegetal e tinta 

nanquim ou computador); fotografias (em papel brilhante); radiografias e cromos (em forma 

de fotografia). As figuras e suas legendas devem ser claramente legiveis apos sua redugao no 

texto impresso em tamanho carta. Devem - se indicar, a lapis, no verso: autor, titulo 

abreviado e sentido da figura. Legenda das ilustragoes, nos locais em que aparecerao as 

figuras, numeradas consecutivamente em algarismos arabicos e iniciadas pelo termo 

FIGURA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obs: A revisao linguistica de cada um dos artigos e de responsabilidade do proprio autor. 



ANEXO 2 - NORMAS PARA PUBLICAQAO NA REVISTA 

Educacao Ambiental em Acao 



06/06/2010 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como colaborar - Normas de publicacao na Educagao Ambiental em Acao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Aos interessados em colaborar com esta publicacao enviando conthbuigoes. esclarecemos que a re vista eletrdnica Educagao Ambiental em Agio nasceu a 

partirdo Grupo de Educagio Ambiental da Internet- GEAI, emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2002 [...] 

Como colaborar - Normas de publicacao na Educagao Ambiental em Agao 

1. Apresentacao 

Aos interessados em colaborar com esta publicacao enviando contribuigoes, esclarecemos que a revista eletrdnica 

Ed ucagao Ambiental em Agao nasceu a parti r do Grupo de Educacao Ambiental da Internet - GEAI, em 2002. E editada 

trimestralmente e e mantida pelo esforco voluntario de cada membra da equipe, principalmente seus editores, nao tendo 

uma instituicao mantenedora. Esta publicacao e totalmente feita com os recursos da internet e nao possui versao impressa. 

Todos os volumes anteriores estao a disposicao no ambiente virtual. A revista pretende ser instrumento para divulgar, 

difundir e incentivar agoes de Educacao Ambiental integradas e conscientizadoras em todos os espagos sociais 

que estejam dentro dos eixos tematicos descritos abaixo. Pretende mostrar o que muitas pessoas, de diferentes 

Estados do Brasil, e alguns estrangeiros, pensam e fazem para a consolidacao da Educacao Ambiental. Porfim, pretende 

ser um jardim de ideias, um solo fertil onde germinam sementes de conscientizacao, acao, reflexao, tolerancia e confianca 

na construc§o de um mundo melhor. 

Editores responsaveis: Berenice Gehlen Adams, Sandra Barbosa e Julio Trevisan 

Endereco eletronico: www.revistaea.org 

2. Normas de publicacao 

2.1 Eixos tematicos 

A revista eletrdnica Educacao Ambiental em Acao publica trabalhos que estejam relacionados com os eixos tematicos a 

seguir, desde que seguidas as normas aqui expostas: 

• Relatos de Praticas de Educacao Ambiental; 

• Diversidade da Educagao Ambiental; 

• Educacao Ambiental e Seus Contextos; 

• Educagao Ambiental e Cidadania; 

• Sensibilizacao e Educacao Ambiental; 

• Reflexoes para Conscientizagao. 

2.2 Processo de publicacao 

2.2.1 Serao aceitos somente trabalhos para publicacao em portug ues. Todo trabalho enviado deve antes ser 

cuidadosamente revisado a adequado as instrugoes contidas nas secoes 2.3 e 2.4. 

2.2.2 Os autores sao os unicos responsaveis pelas ideias expostas em seus trabalhos, como tambem pela 

responsabilidade tecnica e veracidade das informagoes, dados etc, apresentados. Os editores nao se responsabilizam 

pelo conteudo dos textos publicados. 

2.2.3 Os autores estarao cedendo os direitos autorais a revista, sem quaisquer 6nus para esta, considerando seu carater 

de fins n§o lucrativos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2A Trabalhos devem ser enviado para sicecologia "arrobat" yahoo.com.br conforme secoes 2.3 e 2.4. Favor 

escrever "ARTTGO Revista EA" como assunto da mensagem eletronica. 

2.2.5. Inicialmente, sera verificado se o trabalho esta inserido em um ou mais dos eixos tematicos listados na segao 2.1. 

Caso contrario, o trabalho sera rejeitado sem possibilidade de re-envio. 

2.2.6 Sera verificado se o documento esta formatado conforme as normas descritas na segao 2.4. Caso contrario, sera 
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solicitado ao autor o envio de uma nova versao que observe as normas de formatacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.7 Se o documento atender aos criterios 2.2.5 e 2.2.6, sera submetido ao corpo revisor da revista. Nesta etapa, o 

trabalho sera lido pelos revisores, os quais emitirao pareceres segundo a lista abaixo: 

(A) Trabalho deve ser aceito sem correcoes 

(B) Trabalho deve ser aceito mediante correcSes 

(C) Conteudo inadequado para publicacao 

No caso de o trabalho ser aceito mediante correcoes (parecer B), o autor recebera uma lista das correcoes a serem feitas. 

Cabe ao autor elaborar uma nova versao do documento e re-iniciar o processo de submissao a partir do item 2.2.4 acima. 

2.2.8 O tempo entre submissao e publicacao do artigo pode variar de 3 a 6 meses. Tipicamente, sao publicados em cada 

edicSo no maximo dez trabalhos. Os trabalhos serao analisados na ordem em que foram enviados aos editores, havendo, 

portanto uma lista de espera. 

2.2.9 Serao aceitos somente um (01) artigo por autor, por e-mail, e sera publicado somente um (01) artigo por autor em 

cada edicao. 

2.2.10 Nao ha qualquer responsabilidade por parte dos editores em fomecer atestados de recebimento de artigos ou de 

publicacao tendo em vista ser um trabalho desenvolvido de forma totalmente voluntaria, sem objetivos financeiros ou 

promocionais. Trata-se, portanto, de um projeto experimental que tern dado importante contribuicao para a implementacao 

da Educacao Ambiental. 

2.3 Estrutura do documento 

2.3.1 Tipos de documentos aceitos 

Os artigos podem ser submetidos em um dos seguintes formatos: DOC (Word 2003-), DOCX (Word 2007+), RTF, ou ODT 

(OpenOffice/LibreOffice). 

2.3.2 Extensao do texto 

A extensao do trabalho devera ser de no maximo 5000 palavras. 

2.3.3 Nome do arquivo 

O nome do arquivo de envio deve conter parte do titulo, sem acentos ou caracteres especiais. 

2.3.4 Folha-de-rosto 

A primeira pagina do documento deve conter uma "folha-de-rosto" contendo as seguintes informacoes: tftulo; autores; 

instituic5o; e-mail para contato. 

2.3.3 Conteudo 

A organizacao do trabalho deve respeitar a sequencia abaixo 

• Titulo; 

• Informagoes sobre os autores; tftulo academico; nome; referenda profissional; enderecos para correspondencia, 

telefones, fax e e-mail; 

• Resumo; 

• Texto completo; 

• Referencias bibliograficas. 

2.4 Formatacao 

2A1 Texto 

A revista possui certa flexibilidade quarto a formatacao do texto. Porem, a formatacao deve ser consisterte, ou seja, o 

padr§o de formatacao adotado para cada elemerto do texto (por exemplo, titulo de secao, corpo, legenda de figura) deve 

ser mantido em todo o documento. O padr§o de formatacSo inclui: 

• estilos de letras (efeito, tamanho etc); 

• estilos de paragrafos (alinhamerto, espacamerto entre linhas, recuo, espaco antes e depois etc) 

Para o corpo principal do texto, favor utilizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA font Arial, tamanho 12. 
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Para o corpo principal do texto, favor utilizarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espacamento de paragrafo simples. 

2.4.2 Figuras 

2.4.2.1 Figuras devem serinseridas no documento em forma de imagem (porexemplo, GIF, JPG, PNG). E proibida a 

utilizacao de recursos de desenho dentro do Word (caixas de texto, linhas, setas etc), pois o documento sera 

convertido para HTML para publicacao, e figuras compostas utlizando recursos de desenho nao sao reproduzidas 

corretamente durante a conversao. 

2.4.2.1.1 Em caso da necessidade de se utilizar caixas de texto, linhas, ou qualquer objeto grafico, a figura deve sen 

• criada em um outro programa (por exemplo, PowerPoint ou Photoshop); 

• salva como imagem. De preferencia, utilize o formato JPG para fotos, e PNG para desenhos e diagramas; 

• inserida no documento. 

2.4.2.2 Imagens devem ser geradas no tamanho que proporcione a clareza desejada quando visualizadas em escala 

(zoom) 100%, porem devem ter largura de no maximo 960 pixels. 

2A2.3 Cada figura deve ser mencionada pelo menos uma vez no texto. Figuras devem ter uma legenda abaixo, explicando 

a figura detalhadamente, sem que o leitor tenha que remeter ao texto principal para entender do que se trata a figura. 

2.4.3 Referencias bibliograficas 

A revista e flexivel quanto as normas para referencias bibliograficas a serem adotadas pelos autores. Porem, o padrao 
adotado deve ser claro e mantido ao longo do texto. No entanto, recomenda-se adocao das normas ABNT. 

Atenciosamente, 

Berenice Adams, Julio Trevisan e Sandra Barbosa 

Editores responsaveis e equipe da Educacao Ambiental em Acao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Normas atualizadas em Maio de 2012. 

^ j i n i c i o j ^ C a d a s t r e - s e ! | ( ^ P r o c u r a r | ApresentagSo | A r t i gos | Dicas e Cur ios idades j Re f lexao | Tex tos de sens ib i l i zagao 

| D i n a m i c a s | Duv idas | Entrevistas I Saber do Faze r | Cu l inar ia | Arte e amb ien te | Divu igagSo de Eventos | 0 que fazer p3ra melhorar 

o m e i o amb ien te | Sugestoes b ib l i og ra f i cas | Educagao | Voce sabia que. . . | P lan tas m e d i c i n a i s | Cont r ibu igoes de Conv idados /as 

j T raba lhos Env iados | Fo lc lore | B reves Comun icagoes | M e i o Amb ien te e Exper ienc ia da Diferenga I Educagao A m b i e n t a l e Comun icacao 

i Repor tagern | No rmas de Pub l i cagao j Pra t icas de Educagao A m b i e n t a i j Co labo rado res an t igos 

.revistaea.org/artigo.php?idartigo=872&class=38 3/3 



ANEXO 3 - FORMULARIOS APLICADOS NAS TURMAS DE 06° E 09° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E 1° E 3° ANO DO ENSINO MEDIO 



(Questionario) Perfil socio-demografico respondente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Sexo ( ) Masculino ( ) Feminino 

2 Faixa Etaria ( ) Entre 9 e 13 anos ( ) Entre 14 e 18 anos 

3 Renda Familiar ( ) Ate 1 salario minimo ( ) De 1 a 3 salarios ( ) 

Acima de 3 salarios 

(Questionario) Percepgao ambiental dos alunos na escola 

4- Para voce, o que significa meio ambiente? 

( ) Lugar onde vivem todos os seres vivo em geral e os fatores nao vivos 

interagindo; 

( ) As condigoes que circundam e influenciam os seres vivos; 

( ) Mata, floresta, vegetagao em geral 

5- Como voce percebe o ambiente? 

( ) como um conjunto de matas, florestas e vegetagoes; 

( ) Como um espago onde todos os seres vivos podem estar presente, utilizando os 

fatores do ambiente como : agua, ar, luz solar, temperatura e solo; 

( ) Apenas como um espago onde os seres vivos estao abrigados. 

6- O que voce acha que faz parte do meio ambiente? 

( ) Apenas as matas, florestas e vegetagoes em geral; 

( ) Apenas os seres vivos; 

( ) Todos os seres vivos mais os seres n3o vivos se interagindo. 

7- De onde voces obtem as informagoes sobre o meio ambiente? 

( ) Apenas atraves dos livros; ( ) atraves de revistas e jornais; ( ) atraves do 

professor; ( ) atraves da internet e televisao. 

8- A sua escola faz parte do meio ambiente? 

( ) Sim, pois ela e parte integrante do mesmo; ( ) Nao, porque nao ha uma relagao 

entre ela e o meio ambiente; ( ) Prefiro nao responder. 

9- Na sua escola as questoes ambientais sao abordadas adequadamente? 

( ) Sim, em todas as disciplinas; ( ) Sim, mais apenas nas disciplinas de geografia, 

historia, ciencias e artes; ( ) Sim, mais apenas nas aulas de ciencias. 

10- Quais problemas ambientais voce consegue observa em sua cidade? 



( ) Desmatamento e queimadas; ( ) Separacao incorreta do lixo; ( ) Esgotos a ceu 

aberto; ( ) Poluigao do ar atraves dos autombveis; ( ) Industria e outras fontes 

poluidoras. 

11- Quais consequencias esses problemas podem causar a biodiversidade e o meio 

ambiente? 

( ) A extincao de especies; 

( ) A extingao de especies e o acumulo de gases na atmosfera; 

( ) prefiro nao responder. 

12- Quern sao os responsaveis por esses problemas ambientais em sua cidade ou 

na escola? 

( ) O governo; ( ) os gestores da escola; ( ) Sociedade em geral; ( ) Prefiro nao 

responder. 

13- Quern voce considera como principal responsavel pela protegao ao meio 

ambiente? 

( ) O governo; ( ) Os agricultores; ( )A sociedade em geral; ( ) Prefiro nao 

responder. 



(Questionario) Perfil socio-demografico respondente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Sexo ( ) Masculino ( ) Feminino 

2 Faixa Etaria ( ) 13 anos ( ) Entre 14 e 17 anos ( ) Entre 18 e 

21 anos ( ) Mais de 23 anos. 

3 Renda Familiar ( ) Ate 1 salario minimo ( ) De 1 a 3 salarios ( ) 

Acima de 3 salarios 

(Questionario) Percepgao ambiental dos alunos na escola 

4 - Como os professores trabalham a questao ambiental dentro da escola? 

( ) Atraves de livros ( ) Por meio de revistas ( ) Pesquisa na internet ( ) 

aulas expositivas ou explicativas ( ) Outros 

5 - Na sua instituigao de ensino as questoes ambientais sao abordadas 

adequadamente? 

( ) Sim, em todas as disciplinas; 

( ) Sim, mais apenas nas disciplinas de biologia, geografia, historia e artes; 

( ) Sim, mais apenas nas aulas de ciencias e biologia; 

( ) Sim, mais apenas nas aulas de ciencias e geografia; 

( ) Em nenhuma das disciplinas. 

6 - Voce acha que a sua escola faz parte do meio ambiente? 

( ) Sim, pois ela e parte integrante do mesmo; 

( ) Sim, porem ela faz parte do meio ambiente artificial; 

( ) Nao, porque ha nenhuma relagao entre ela e o meio ambiente; 

( ) Nao, porque ela nao tern nada a ver com o meio ambiente; 

( ) Prefiro nao responder. 

7 - Voce tern interesse quando o assunto abordado em saia de aula e: Os impactos 

ambientais na sociedade atual e futura. 

( ) Sim, pois ele interfere significativamente na qualidade de vida socioambiental; 

( ) Sim, acredito que dar atengao a esse assunto, mas existe outros temas mais 

importantes a serem abordados em saia de aula; 

( ) Nao, pois o impacto ambiental e preciso para que a sociedade se desenvolva 

financeiramente; 

( ) Nao, desconhego que esse afete diretamente minha vida; 

( ) Prefiro nao responder. 



8 - Voce faz alguma agao em beneficio da preservagao do meio ambiente em sua 

cidade e/ ou escola? 

( ) Sim, quando atuo na separacao e reciclagem do lixo favorecendo a limpeza da 

cidade e escola; 

( ) Sim, mais dificilmente contribuo para preservagao do ambiente; 

( ) Nao, pois nao existe campanhas que me incentive a essa agao; 

( ) Nao tenho interesse em desenvolver nenhuma acao voltada ao meio ambiente; 

( ) Prefiro nao responder. 

9 - No dia a dia voce considera que causa algum dano ao meio ambiente? 

( ) Sim, mais procuro ao maximo reparar os meus danos ao meio ambiente; 

( ) Sim, mais pouca importancia atribuo aos danos que venho a causar; 

( ) Nao, pois nunca fago algo que possa prejudicar ao meio ambiente; 

( ) Desconhego qualquer agao imposta, que cause danos ao meio ambiente; 

( ) Prefiro nao responder. 

10 - Voce conhece alguma entidade que cuida do meio ambiente em sua cidade? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Prefiro nao responder. 

11 - Voce acredita que o governo em relagao as atividades que desenvolve investe 

em questoes relacionadas ao meio ambiente? 

( ) Sim, investe em meio ambiente e procura cumprir as exigencias ambientais; 

( ) Sim, investe mas ainda nao cumpre com as exigencias ambiente; 

( ) Nao e nem cumpre com as exigencias ambientais; 

( ) Nao cumpri, mas fiscaliza e faz exigencias ao setor privado; 

( ) Prefiro nao responder. 

12 - Quern voce considera como principal responsavel pelos danos ao meio 

ambiente? 

( ) O governo ( ) Setor agricola ( ) Sociedade em geral ( ) Setor comercial ( ) 

Prefiro nao responder. 

13 - Quern voce considera como principal responsavel pela protegao ao meio 

ambiente? 

( ) O governo ( ) Setor agricola ( ) Sociedade em geral ( ) Setor comercial 

( ) Prefiro nao responder. 


