
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES - CAMPUS DE 

CAJAZEIRAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS - DCS 

CURSO DE ESPECIALIZACAO E M GESTAO AMB IENTAL PARA O SEMI-

ARIDO NORDESTINO 

EDUCACAO AMB IENTAL NO ENSINO BASICO: 

CARACTERIZACAO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS PUBLICAS: DR. JARISMAR 

GONCALVES MELO E MAU RO SAMPAIO NOS MUNICIPIOS DE 

IPAU MIRIM E BARRO - CEARA (2004 - 2005) 

MAU RA FERREIRA DE LIM A 

VIRLANDIA NOGUEIRA CABRAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A J A Z E I R A S - P B 



MAU RA FERREIRA DE LIM A 

VIRLANDIA NOGUEIRA CABRAL 

EDUCACAO AMB IENTAL NO ENSINO BASICO: 

CARACTERIZACAO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS PUBLICAS: DR. JARISMAR 

GONCALVES MELO E MAU RO SAMPAIO NOS MUNiCIPIOS DE 

IPAU MIRIM E BARRO - CEARA (2004 - 2005) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mo no g raf i a apre se nt ada a ( o o rde nac So do c urso de 

e spe c i al i z ac ao e m Ge st ao A m bi e n t a l P a r a o Se m i -A r i do 

No rde st i no , do Ce n t r o de F o r m ac ao de Pro f e sso re s - U F C G 

- Ca j az e i r as , c omo at i v i dade F i n a l p ar a obt encao do t i t ulo 

de e spec i al i st a em Ge st ao A m bi e n t a l . 

C A J A Z E I R A S - P B 

2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAURA FERREIRA DE LIMA 

VIRLANDIA NOGUEIRA CABRAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Monografia apresentada em 08 /novembro /2005 

BANCA EXAMINADORA: 

Prof0 Ms. Francisco Augusto de Souza- Orientador 

Prof* Ms. Marcos Assis Pereira de Souza- Co-orientador 

ProP Dr. Marcelo Henrique de Melo Brandao 



AGRADECIMENTOS 

A Deus, porque no processo historico da 

humanidade, nos permitiu a dadiva de construir sua 

sapiencia. 



SUMARIO 

HODUCAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 06 

RESENTACAO 10 

:TODOLOGIA 1 2 

PITULO I 

V EDUCACAO AMBIENTAL 14 

. Um Historico da Educacao Ambiental 14 

. A Historia da Educacao Ambiental no Ensino Brasileiro 27 

kPITULO II 

EDUCACAO AMBIENTAL: CONCEITO, OBJETIVOS E PRINCIPIOS EM 

VIA VISAO TEORICO - PRATICA. 36 

1. A Educacao Ambiental na Escola Mauro Sampaio e o Projeto Politico Pedagogico. 36 

2. A Educacao Ambiental na Escola Dr. Jarismar Goncalves Melo - Um estudo previo 39 

APiTULO III 

A EDUCACAO AMBIENTAL NO ENSINO BASICO DAS ESCOLAS PUBLICAS 

R. JARISMAR G. MELO E MAURO SAMPAIO DAS CIDADES DE IPAUMIRIM 

BARRO 43 

1. Caracterizacao das atividades de Educacao Ambiental desenvolvida no periodo 

3 2004 a 2005 43 

.2. Interacao Escola-Comunidade 48 

.3. Os Docentes: Entraves e Perspectivas 51 

:ONCLUSAO 54 

UBLIOGRAFIA 57 

kNEXOS 



6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme artigo 225 da Constituicao Federal, paragrafo 1°, inciso VI a Educacao 

Ambiental constitui-se um dispositivo indicado para o meio ambiente, que tern como 

pressuposto basico resgatar uma mudanca quanto a forma de proceder no sentido de 

protege-lo. 

Para ANDRADE (1994), a geografia em linhas gerais consiste em uma ciencia ou 

um ramo do saber que estuda as relacoes entre a sociedade e a natureza, e natural se admitir 

que ela e o geografo tenham compromisso com a sociedade. Isto porque a sociedade atua 

sobre a natureza, transformando-a e possibilitando a formacao de uma nova natureza que 

nao e identica a primitiva, mas que guarda algumas de suas caracteristicas aglutinadas a 

novas qualidades. 

Nas circunstancias que vivemos atualmente, em que a sociedade entra na maior 

crise da historia faz-se necessario compreender o quadro que se esboca ao pesquisador a 

partir de algumas premissas quando se discute a international izacao da economia, e entre 

os conservadores se determina a "exaltacao" a empresa privada e ao mesmo tempo 

apresentam propostas de renovacao geossocial, com base em um ecologismo que mostra a 

concreticidade dos fatos e tambem muita Utopia. 

Dessa forma o geografo tern uma atencao especial para os problemas ligados ao 

tempo e ao espaco, visto que as instituicoes e relacoes existentes no passado permanecem e 

atuam no presente e se projetam no fiituro. Na dimensao de um unico tempo a sociedade e a 

natureza vivem no presente tambem o passado, atraves dos resquicios, outrora dominantes e 

as projecoes no futuro. Em um momento historico determinado, a sociedade e a natureza 

ainda nao se libertaram do que foram e ja estao sendo preparadas para o que serao. Na 

maioria das vezes, as etapas do tempo: passado, presente e futuro que vem sendo analisadas 

como se fossem uma sucessao linear, e significam somente periodos cronologicos. 

Referente ao espaco, foi de grande preocupacao dos geografos no seculo XIX, e 

volta a ser tema importantissimo nos dias atuais e e tao contraditorio quanto ao tempo. 

As modificacoes que acontecem no espaco, e implicam em transformacoes as 

caracteristicas locais e regionais, ocorrem em curto prazo. Os projetos de modernizacao 

aplicados de forma acelerada para atender a determinados grupos tern trazido problemas de 
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dificil solucao, como a salinizacao de areas de agriculturas irrigadas, o desmatamento, 

visando a exploracao extrativa vegetal e animal, a conquista de terras para a agricultura e a 

construcao de grandes cidades, entre outros. 

O geografo na sua funcao de pesquisador e de estudioso deve esta analisando um 

processo, e nao um estagio, periodo transitorio, uma relacao complexa, em que a sociedade 

modifica a natureza, destroi a natureza primitiva ou a secundaria, visando atingir objetivos, 

e que ao agredi-la e danifica-la, esta tern uma grande capacidade de reagir, de se recompor, 

para dar origem a um novo estagio, que sera continuamente acometido e recomposto. 

A problematica ambiental vem suscitando mudancas na politica. Nao apenas os 

cuidados ecologicos cresceram nos debates e nos programas politicos de partidos, como 

tambem novas proposicoes surgiram. Desde a decada de 1970 a humanidade procura 

persuadir em uma consciencia de que existe uma crise planetaria, uma real ameaca a 

sobrevivencia dos seres humanos, talvez de toda a biosfera. 

Atualmente, a Educacao Ambiental, propoe-se a nao se limitar a ensinar os 

mecanismos de equilibrio da natureza. Ao conhecer a existencia de diferentes interesses de 

grupos sociais nos problemas ambientais, e ao ser a escola, em tese, responsavel pela 

formacao do cidadao, ela nao pode eximir-se das questoes historicas, economicas, politicas, 

sociais e culturals que constroem a realidade, uma vez que tais conhecimentos contribuem 

para a formacao do cidadao consciente e participate, capaz de lutar pela transformacao 

social. 

Mediante a crise do final do seculo XX, da falencia de tantos modelos economicos e 

politicos tradicionais, a Questao Ambiental assume lugar de primeira importancia, com a 

exaustao crescente dos recursos naturais. 

A sobrevivencia representa um problema que requer atencao, o qual tornou-se real e 

presente em qualquer discussao sobre o futuro da humanidade. Percebe-se, efetivamente 

que o desequilibrio que vivemos nos dias de hoje, e uma crise unica, porque apresenta 

questoes cruciais decisivas para o futuro historico da nossa especie. 

Segundo Vesentini (1996), os anos 1990 tern sido marcados pela implantacao da 

Questao Ambiental em todas as agendas. Desde a Rio - 92, ninguem pode mais ignorar o 

tema. 
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Em nossa realidade as evidencias estao presentes, no chao que pisamos, no ar que 

respiramos, na agua que bebemos, onde e como vivemos. Sao exemplos que servem para 

mostrar que o processo de degradacao da natureza e deterioracao do meio ambiente 

intensifica-se quando, faz-se necessario que a escola e a sociedade trate-o com mais 

atencao. 

Com base em um trabalho publicado na revista Nova Escola, maio de 1988, artigo 

sobre Educacao Ambiental, elaborado por uma equipe de professores de varios Estados do 

Brasil, podemos constatar que no nosso pais, as marcas da agressao ao meio ambiente 

comecam na Mata Atlantica e se disseminam, hoje, por todo territorio nacional, fazendo 

vitimas indistintamente e ameacando tambem a regiao da Amazonia e do Pantanal mato-

grossense, que formam nesta dimensao, os grandes santuarios ecologico. 

Vale destacar que em 1854, a cobertura florestal do Estado de Sao Paulo 

correspondia a 80% de toda sua area territorial. Atualmente, apenas 5% da mesma area e 

coberta por matas naturais. O resultado desse processo significou a destruicao dos habitats 

naturais e a expulsao e extincao de passaros e animais, o assoreamento dos rios, alem da 

erosao e debilidade do solo. 

No decorrer das ultimas decadas, de 1980 e 1990 com a aceleracao do processo 

agroindustrial descontrolado, centenas de rios em todo pais foram praticamente extintos por 

causa da descarga de lixo proveniente das industrias, das usinas de acucar e de alcool, das 

fabricas de papel, dos agrotoxicos. 

Na maioria das vezes, a politica administrativa desconsidera esse procedimento de 

autodestruicao a ponto de impedir de avanca-lo. As autoridades, de maneira geral, sao 

complacentes com as agressoes ou adotam medidas ineficazes. Assim, torna-se evidente 

que somente com a pressao da sociedade, em todos os niveis, vertical e horizontal e que se 

podera redirecionar a integracao do homem com o meio ambiente, estabelecer novas regras 

de desenvolvimento economico com a preservacao da natureza, e oferecer, de forma 

predominante condicoes adequadas de vida, para a maior parte da populacao. 
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Quando nos situamos na Regiao Nordeste e desenvolvemos uma analise fisica, 

social e ecologica dessa regiao, observamos que possui um expressivo conjunto de 

ecossistemas naturais que devem ser preservados e utilizados racionalmente em beneficio 

das geracoes atuais e garanti-los para as fiituras. Consideramos a geografia como, um 

instrumento indispensavel para essa compreensao contextualizada porque proporciona ao 

homem uma visao global do mundo e oferece um quadro real e dinamico da area a ser 

estudada, uma vez que acreditamos na existencia da conscientizacao do alunado, sobre 

Educacao Ambiental, como um passo relevante e decisivo na contribuicao para a 

recuperacao e preservacao do nosso meio ambience. 
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APRESENTACAO 

A presente monografia trata da Educacao Ambiental no ensino Fundamental e 

Medio desenvolvida, respectivamente, nas escolas publicas Dr. Jarismar G. Meio e Mauro 

Sampaio nas cidades de Ipaumirim e Barro, no sertao cearense, na esfera estadual e federal, 

no periodo de 2004 a 2005 

A proposta desta pesquisa consiste em estudar e comparar o tipo de trabalho que se 

desenvolve na area de Educacao Ambiental, nas escolas supracitadas da Rede Publica nas 

cidades de Ipaumirim e Barro, localizada correspondentemente a 420 Km e 463,5 Km da 

capital do Estado do Ceara, Fortaleza conforme (anexo I). Ipaumirim e Barro sao, cidades 

que, a exemplos de outras de pequeno porte industrial e economico, apresentam diversos 

problemas ambientais e nao se observa quase nenhuma mobilizacao socio-educacional com 

o intuito de tentar resolve-los, pois ao conversamos informalmente com Diretores, 

Professores das escolas e pessoas das comunidades locais, observamos que a Educacao 

Ambiental nao e funcional. 

Com base nessa premissa, objetivamos caracterizar as atividades de Educacao 

Ambiental nas escolas publicas de Ipaumirim e Barro e contribuir para valoriza-la de forma 

mais intensa no ensino Fundamental e Medio com a criacao de oportunidades e propostas 

que expressam o desenvolver de novos trabalhos. 

O estudo desenvolvido apresenta-se com a seguinte estrutura: capitulo I, parte que 

retrata um historico da Educacao Ambiental no que se refere ao surgimento e evolucao de 

conceitos e tambem uma visao da Educacao Ambiental no ensino formal brasileiro; o 

capitulo II apresenta a Educacao Ambiental com conceito, objetivos e principios em uma 

visao teorico-pratica, nas escolas de Ensino Basico Dr. Jarismar Goncalves Meio e Mauro 

Sampaio das cidades de Ipaumirim e Barro; o capitulo III apresenta uma amostragem da 

caracterizacao das atividades de Educacao Ambiental desenvolvidas nas escolas 

mencionadas no periodo 2004 e 2005. Tambem mostra como se desenvolve a integracao 

Escola-Comunidade e registra os problemas e desafio dos professores em trabalhar a 

Educacao Ambiental com suas turmas. Neste capitulo, por ocasiao da visita as entidades 

apresentadas foram solicitadas dados numericos e nominais dos Professores das referidas 

Escolas, a fim de fazer o levantamento estatistico dos mesmos Docentes.No ensejo 
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apresentamos uma copia do projeto a diretora dos estabelecimentos citados e uma 

solicitacao atraves de oficios dos dados necessarios, conforme (anexo II), o que foi 

positivamente atendido de acordo (anexo III). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN IVERSID AD E FED ERA L 
D E CAMPINA GRAN D E 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SET0RIAL 

CAJAZEIRAS •  PARAiBA 
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METODOLOGIA 

A investigacao em tela se apresenta como estudos comparativos, estatisticos e 

historicos, em uma ordem interdisciplinar, com conhecimentos da geografia, matematica e 

da historia, quando se enfatiza o problema de maneira aplicavel com base em tecnicas de 

instrumentos da observacao indireta - consulta bibliografica e entrevistas - e observacao 

direta - participate, onde a amostragem e estratificada e de area, mediante o metodo de 

analise exploratorio - empirico. 

A pesquisa intitulada: Educacao Ambiental no ensino basico - caracterizacao das 

atividades desenvolvidas nas escolas Dr. Jarismar Goncalves Meio e Mauro Sampaio nos 

municipios de Ipaumirim e Barro - CE, caracteriza-se por ser um fenomeno social, uma vez 

que focaliza as diversificacoes de relacoes humanas articuladas ao gerenciamento dos 

potenciais educacionais e se coloca nas palavras de Lakatos. "Todas as variedades das 

relacoes humanas estao incluidas no total, dos problemas enfocados pela pesquisa social" 

(LAKATOS et. al, 1990 , p. 19). 

De acordo com um cronograma pre-estabelecido, foram organizadas e desenvolvidas 

as seguintes atividades para direcionar esta pesquisa: 

Inicialmente foi realizado um completo levantamento, bibliografico de livros, 

artigos, projetos sobre o tema, com a finalidade de uma clara fundamentacao teorica. 

Assim, a primeira parte do trabalho de pesquisa foi a formulacao de uma exaustiva e 

atualizada bibliografia sobre a questao da Educacao Ambiental no Brasil, em seus 

diferentes contextos sociais, economicos, politicos e culturais. 

A pesquisa de campo iniciou-se com um levantamento estatistico sobre os 

professores do Ensino Fundamental e Medio existentes nas escolas Dr. Jarismar Goncalves 

Meio e Mauro Sampaio pertencentes, respectivamente, aos credes 1 7 e 2 0 sediados em Ico 

e Brejo Santo. Na seqiiencia elaborou-se um questionario que foi aplicado nas escolas 

apresentadas, destinado aos professores, como segue (anexo IV). 

Quando da aplicacao dos questionarios, viabilizou-se tratar: 

Da organizacao e execucao de atividades envolvendo Educacao Ambiental; 

Das dificuldades encontradas pela Escola quanto ao ensino da Educacao Ambiental; 
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De como tern sido o apoio tecnico-administrativo para a realizacao de atividades em 

Educacao Ambiental nas Escolas; 

De como acontece a interacao Escola-Comunidade; 

Do que pensam os professores sobre a importancia da Educacao Ambiental no Ensino 

Formal, seus entraves e desafios; 

Das propostas apresentadas pelos professores para o desenvolvimento das atividades 

de Educacao Ambiental no Ensino Basico 

A partir dos dados coletados devidamente enriquecidos pelo referencial teorico, 

obtido nas leituras realizadas, passamos a analisa-los, cuja interpretacao sofreu 

modificacoes na medida da evolucao do trabalho de critica e sintese, para obtencao de 

informacoes necessarias, em que os objetivos especificos fossem plenamente alcancados. 

Realizamos, pois, um estudo das atividades desenvolvidas nas referidas escolas, no 

que se refere aos conteudos, procedimentos metodologicos e tecnicas. Ao observarmos o 

dia-a-dia dessas escolas, percebemos que a Educacao Ambiental inexiste de modo 

sistematizado e, acreditando na inviabilidade de incentivos de recursos humanos e 

financeiros, por parte das autoridades governamentais locais, resolvemos desenvolver esta 

pesquisa, cujo metodo e o indutivo, partindo da realidade das entidades escolares. 

A pesquisa em pauta fora concluida, com base nas informacoes descritas ate entao, 

onde observamos os limites da Educacao Ambiental, caracterizando-a no desenvolvimento 

no processo educativo nas Escolas de Ensino Fundamental e Medio de Ipaumirim e Barro, 

no periodo de 2004 a 2005. 
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CAPITULO I 

A EDUCACAO AMBIENTAL 

1.1. Um Historico da Educacao Ambiental 

A Educacao Ambiental e um fato recente na historia da humanidade, que tern seu 

nascedouro oficial os Estados Unidos da America, acontece paralelo aos problemas 

ambientais, os quais marcam o seculo XX, quando surgem a nivel mundial, movimentos 

em defesa do meio ambiente e pessoas que se preocupam com a preservacao do planeta. 

O seculo XX foi marcado por problemas ambientais concretos, evidenciando-se 

entre outros: 

. A Bomba atomica de Hiroshima: no dia 06 de Agosto de 
1945, as 20h e 15min, e lancada de aviao, a bomba atomica, pela 
primeira vez na historia da humanidade, sendo certamente o 
inicio das grandes tragedias ecologico do planeta, visto a 
dimensao da catastrofe: a explosao que devastou uma area de 
raio de 2Km. Numa area de 6Km de raio, ainda se fazia sentir 
efeitos radioativos. A populacao da cidade, de 343.000 
habitantes, sofreu nesse dia, baixas de 66.000 mortos, sendo 
atingidas ainda e feridas cerca de 69.000 pessoas. Mais de 67% 
da estrutura da cidade foi destruida ou violentamente danificada. 
O mundo nao tinha antes assistido a uma violencia maior 
(Almeida, 1980). 

Lembrando que tres dias apos o lancamcnto citado, foi explodida uma bomba da mesma 

especie em Nagasaki. 

. Gas: o desastre de Bhopal: e o maior desastre ecologico do 
mundo na area da poluicao atmosferica, ocorrido no dia 06 de 
dezembro de 1984, num dos maiores acidentes industrials 
registrados ate hoje. Um gas vencnoso escapou de um tanque 
contendo 45 toneladas de isocianato de metila (ICM) atraves de 
tubulacdes subterraneas, da Union Carbide em Madhya Pradesh, 
India, e contaminou toda area urbana. O resultado imcdiato do 
acidente foi a morte de dois mil e trezentas pessoas. Mais de dois 
mil, no entanto, sofreram grandes problemas causados pela 
intoxicacao. E provavel que a entrada de uma substantia estranha 
no tanque, presumivelmente, agua - tenha ocasionado um 
aumerrto na tcmperatura, transformando o ICM em gas e 
provocando o seu escape. Em consequencia ao desastre, toda 
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vida animal e vegetal existente na regiao foi aniquilada. 
(Terra/Dicionario... junho, 1997). 

.Chernobyl: o desastre de Chernobyl, um conjunto de quatro 
reatores que produz o equivalente a um terco da energia de 
Itaipu, comecou na noite de 25 de Abril de 1986, quando o 
sistema de refrigeracao a agua de um deles falhou por falta de 
energia. O uranio, fonte de combustivel e tambem de todos os 
perigos num reator nuclear, e que em condicoes normais fica a 
600° C no interior da usina para gerar vapor e mover as turbinas, 
comecou a aquecer os blocos de grafite que o protegem. Numa 
questao de horas a temperatura ultrapassou os 1000° C e derreteu 
o uranio guardado dentro do reator, provocando um novo 
superaquecimento. Ao passar dos 3500° C, a temperatura do 
uranio fundiu os blocos de grafite. A partir dessa fase aconteccu 
o desastre. A juncao do calor excessivo com a irradiacao 
provocada pclo uranio derretido fez com que o hidrogenio e o 
oxigenio contidos nas tubulacSes de agua que passam por dentro 
do reator se separassem. Livre e descontrolado num ambiente 
aquecido, o hidrogenio explodiu, destruindo o reator c 
provocando o incendio. Uma usina nuclear da Ucrania, no leste 
europeu, o mundo viu diante de si uma tragedia que ate hojc, 
onze anos depois, ainda causa vitimas (Veja, 07/05/1986). 

.O caso EXXON VALDEZ - Derramamento de Petroleo no 
Alasca: apos desviar desastrosamente de um iceberg na saida do 
principal porto do Estado do Alasca, o superpetroleiro Exxon 
Valdez foi de encontro as rochas da Baia de Valdez, inundando 
2500 Km do litoral da regiao, com 43 milhoes de litros de oleo 
cru, em marco de 1989, causando terriveis prcjuizos a fauna 
marinha e a todo o ecossistema. (Terra/Dicionario... 
Agosto/1997). 

. O acidente de Minamata no Japao: numa aldeia de 
Pescadores, no Japao, uma industria lancava clandestinamente 
pequenas doses de mercurio em relacao ao grande volume de 
agua da baia de Minamata. Os donos da industria julgavam que a 
diluicao resultante tornaria o mercurio completamente inofensivo 
aos peixes e camaroes do mar. Esse mercurio entrou nas cadeias 
biologicas, afetando todas as caracteristicas ecologicas da regiao: 
absorvidos por bacterias do lodo do fundo do mar, o mercurio foi 
transformado em metilmercurio, um composto organico de alta 
toxidade. Esse metilmercurio foi absorvido por algas e outros 
microorganismos do mar, iniciando assim, uma cadeia de 
concentracao, de modo que, os peixes mariscos e camaroes 
acabaram por conter concentracoes altissimas de veneno. Como 
os habitantes da aldeia se alimentavam de grandes quantidades 
de peixes e outros frutos do mar, comecaram a aparecer pessoas 
vitimas por uma rara doenca que provocava perda da 
coordenacao dos movimentos, dificuldades para comer e dormir 
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e uma atrofia cerebral. Depois se constatou por necropsia que o 
figado dos afetados pela doenca de Minamata (como passou a ser 
chamada) continha elevadas doses de mercuriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Mocidade. 
Janeiro de 1989). 

.Goiania, Cesio 137: ao arrebentar com marretadas a capsula de 
Cesio-137, abandonada pelo Instituto Goiano de Radioterapia, o 
ambulante Roberto Santos Alves nao sabia que provocaria o maior 
acidente nuclear brasileiro. O po azul brilhante retirado da capsula, 
em fins de 1987, levou os efeitos da radiacao a um grupo de 241 
habitantes de Goiania, contaminados com diferentes graus de 
exposicao. Provou-se que as altas doses de radiacao se constituem 
numa das mais fortes formas de agressao ao ser humano e que o 
destino do lixo atomico continuara a ser um dos maiores problemas 
da humanidade nos proximos seculos. Os tetricos efeitos do 
desastre nuclear de Goiania podem ser dimensionados com o que 
aconteceu a uma das suas vitimas, a menina Leide Marcilio Dias -
as quarenta bonecas, que ganhou enquanto agonizava no hospital 
foram considerados dejetos atomicos, tiveram que ser enterradas 
junto com ela, lacradas em um pesado caixao de chumbo. 
(Terra/Dicionario... Setembro, 1997). 

Nesse contexto, em 1962, uma jornalista, Raquel Carson, publicou um livro 

intitulado: Primavera Silenciosa. Nesse livro, que se tornaria um classico na historia, com 

grande repercussao no movimento ambientalista mundial, ela mostrava o que estava para 

acontecer no mundo em termos de degradacao do meio ambiente. 

Segundo Dias (1994), naquela epoca, 1962, nao existia nenhuma preocupacao com o 

meio ambiente, so de alguns grupos naturalistas. Esse descaso pelo meio ambiente levou o 

mundo a uma situacao insustentavel. So, em 1970, iniciou-se o uso da expressao 

"environmental education" (educacao ambiental) nos Estados Unidos. Esta foi a primeira 

nacao a aprovar uma lei sobre Educacao Ambiental. 

Em 1971, surgiu o movimento ambientalista Greenpeace: um pequeno grupo de 

pessoas em Vancouver, no Canada, se mobilizava para protestar contra os testes nucleares 

na pequena ilha de Amchitka, no arquipelago das Aleutas, no sudoeste do Alasca. A forma 

de protesto escolhida - o uso de um barco preto no local previsto para a explosao - tinha 

sido usada pela primeira vez em 1958, no Atol de Biquini, no pacifico. A ideia original 

surgiu a partir de um habito quaker, seita religiosa dos EUA que convidava as pessoas 

para testemunhar silenciosamente num evento importante, como forma de resistencia 

pacifica (bearingwittness). 
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Poucos dias antes do teste, foi alugado um velho barco, e uma tripulacao de doze 

pessoas seguiu Amchitka. O teste foi adiado. Como o tempo, piorou; um mes depois, o 

barco foi obrigado a retornar. A bomba foi detonada, mas, em seguida, o governo 

americano anunciou o fim dos testes nucleares nas Aleutas. E o pequeno grupo fimdou o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Greenpeace, basicamente uma uniao do movimento ambientalista (green - verde) e do 

pacifista (peace = paz). Hoje, esta ONG (Organizacao Nao Governamental) multinacional 

atua em pelo menos seis areas diferentes: ecologia, oceanica, selvas tropicais, Antartida, 

substantias toxicas, energia nuclear e atmosfera. 

O Greenpeace defende acordos claros e imediatos com relacao a: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Diminuicao substantial da emissao de CFCs(Clorofluorcarbonos) e de dioxido de 

carbono; 
> Restricao do consumo dos recursos naturais pelos paises do Hemisferio 

Norte 
> Reforma economica Global; 
> Controle das empresas multinationals; 

> Proibicao da importacao de objetos perigosos e empresas poluentes pelos paises do 
Hemisferio Sul; 

> Legislacao internacional para a preservacao de florestas, reconhecimento dos 

direitos dos povos indigenas; 
> Suspensao de armas e energia nuclear 
> 0 Greenpeace tern como um dos seus lemas: acreditar mais no otimismo das acoes 

do que no pessimismo das ideias. (Terra/Dicionario... Maio, Setembro, 1997). 

O livro Primavera Silenciosa, que denunciava a acao destruidora do homem, em 

todo o mundo, degradando o meio ambiente, provocou uma grande discussao internacional, 

ate que a ONU (Organizacao das Nacoes Unidas) promoveu, em 1972, a Conferencia da 

ONU sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suecia. A Conferencia 

compareceram representantes de 113 paises, inclusive o Brasil. 

Ao final da Conferencia de Estocolmo - como ficou conhecida - recomendou-se a 

criacao de um Programa Internacional de Educacao Ambiental (PIEA) e reconheceu-se que 

o seu desenvolvimento era fundamental para o combate a crise ambiental do mundo. Pela 

primeira vez as pessoas se reuniram, os paises se organizavam para falar sobre a questao 

ambiental, e, ja naquela epoca, as pessoas concluiam que esse quadro de degradacao 

ambiental so poderia ser mudado, se as pessoas fossem reeducadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em 1972, o mundo ocidental estava levando adiante uma politica de relacionamento 

com o meio ambiente absolutamente suicida, entao se reuniram especialistas de 65 paises 

para tracer as linhas mestras da Educacao Ambiental, para formular os principios e 

orientacoes para o PIE A; foi o encontro de Belgrado - Iugoslavia, 1975. 

Como destaque para o meio ambiente, a UNESCO (Organizacao das Nacoes Unidas 

para o Meio Ambiente) realizou, em Tbilise (Georgia, ex-Uniao das Republicas Socialistas 

Sovieticas - URSS), a Primeira Conferencia Intergovernmental sobre Educacao 

Ambiental (1977). 

A conferencia de Tbilise - como ficou conhecida - foi o encontro mais importante e 

decisivo para os rumos da Educacao Ambiental no mundo. Ali, foram definidas os seus 

objetivos, caracteristicas, estrategias e recomendacoes. 

Na la Conferencia Intergovernamental sobre Educacao Ambiental - Tbilise, Georgia 

(ex-URSS), definiu a Educacao Ambiental como uma dimensao dada ao conteudo e a 

pratica da Educacao, orientada para a solucao dos problemas concretos do meio ambiente, 

atraves de enfoques interdisciplinares e de uma participacao ativa e responsavel de cada 

individuo e da coletividade. 

Assim, conforme Leao e Silva (1994),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "definir Educacao Ambiental e falar sobre 

Educacao, dando-lhe uma nova dimensao: a dimensao ambiental, contextualizada e 

adaptada a realidade interdisciplinar, vinculada a temas ambientais locals e globais ". 

Portanto, sao diversos os concertos elaborados e usados para definir Educacao 

Ambiental, em nivel de mundo e de Brasil. 

Passado dez anos da Conferencia de Tbilise, a UNESCO promoveu o Congresso 

Internacional sobre Educacao e Transformacao Ambiental, em Moscou, Russia (1987), 

quando foram analisadas as conquistas e dificuldades da Educacao Ambiental em todo o 

mundo e tracadas as metas para as decadas de 1990. 

A Comissao Internacional na preparacao da ECO-92 ( Conferencia Mundial 

convocada pela Organizacao das Nacoes Unidas, sobre meio ambiente e desenvolvimento 

economico) definiu a Educacao Ambiental como sendo a que se caracteriza por incorporar 

as dimensoes socio, economico, politico, cultural e historicas, nao podendo se basear em 

pautas rigidas e de aplicacao universal, devendo considerar as condicoes e estagios de cada 

pais, regiao e comunidade sob uma perspectiva historica. 
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Segundo Dias (1994,), "no Brasil, somente dez anos apos Tbilise, o Ministro da 

Educacao e Cultura pronunciava-se sobre a Educacao Ambiental conforme Parecer do 

Conselho Federal de Educacao, 1987". Ate entao, produziam-se livros com temas das 

Ciencias ou da Ecologia rotulados de Educacao Ambiental. Os professores quase nao 

tinham acesso a informacao sobre a Educacao Ambiental e os cursos de treinamentos eram 

escassos. 

Com a promulgacao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Constituicao da Republica Federativa do Brasil, em 1988, 

conquistamos um capitulo especial sobre o Meio Ambiente (cap. VI), e um item especifico 

sobre a Educacao Ambiental (Art.225,item VI), que diz: "Cabe ao Poder Publico promover 

a Educacao Ambiental em todos os niveis de ensino e a conscientizacao publica para a 

preservacao do meio ambiente". 

Mas, na pratica, quase nada foi feito. O pais continuou sem uma politica definida 

para a Educacao Ambiental e a maioria dos professores, que tinham pretensao de trabalha-

la, ficou sem subsidios para desenvolver atividades nesta area porque nao recebiam 

materials ou treinamentos de orientacao sobre o tema. 

Em 1990, o MEC (Ministerio de Educacao e Cultura), atraves da assessoria de 

Educacao Ambiental, iniciou um trabalho nacional de desenvolvimento da Educacao 

Ambiental, promovendo encontros nacionais e regionais, criando centros de Educacao 

Ambiental. O que tinhamos no Brasil, sobre Educacao Ambiental havia sido feito por 

orgaos estaduais de meio ambiente como os de Sao Paulo (CETESB - Campanhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental), Rio de Janeiro (FEEMA - Fundacao Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente), Parana (SURHEMA - Superintendencia dos Recursos 

Hidricos e do Meio Ambiente) e Pernambuco (CPRH - Companhia Pernambucana de 

Controle da Poluicao Ambiental e Administracao dos Recursos Hidricos), e pelo Governo 

Federal (SEMAM - Secretaria Nacional do Meio Ambiente). 

Em 03 de Junho de 1992, iniciava a maior reuniao planetaria sobre o meio ambiente 

e desenvolvimento economico ja realizado pela humanidade. A Conferencia Mundial, 

convocada pela Organizacao das Nacoes Unidas foi preparada nos quatros anos anteriores 

- todas as suas convencoes, cartas (inclusive a Carta da Terra) e a celebre Agenda 21 ja 

estavam previamente elaboradas por conferencias preparatorias. O Rio de Janeiro serviu 
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como centro de encontro de 114 chefes de Estados, dez mil jornalistas e uma populacao 

visitante com cerca de quinhentas mil pessoas. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agenda 21 constitui um celebre documento da ECO-92 ou RJO-92; Registro 

documentario de planificacao global para os ultimos anos do seculo e o inicio do atual 

milenio. Sao diretrizes que estabelecem os principios que norteiam o desenvolvimento 

sustentavel em varias areas ambientais. 

A Agenda 21 consiste em uma proposta concreta de melhoria de qualidade de vida 

sem acometimento a natureza, elaboradas por cientistas, pesquisadores, politicos e 

representantes de ONGs, e que poderia ser indicada como uma das grandes conquistas 

determinadas pela ECO-92. 

Os Chefes de Estado assinaram ainda duas convencoes (Biodiversidade e Alteracoes 

Climaticas) e foram realizadas duas declaracoes, uma sobre florestas e outra mais generica, 

a Carta do Rio. 

Com esses acordos, os paises envolvidos se comprometeram a reduzir suas emissoes 

de dioxido de carbono, responsavel pelo efeito estufa; os paises ganharam o direito de 

explorar a biodiversidade de suas florestas e quinhentos a mil produtos quimicos do mundo 

ganharam uma vigilancia mais proxima. 

Na ECO-92, foram reforcadas as recomendacoes de Tbilise, destacando-se a 

necessidade de reorientar a Educacao para o desenvolvimento sustentavel e falando-se em 

analfabetismo ambiental. Mas, segundo relatorio de Brudtland (Comissao Mundial Sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1987), progresso economico e social nao pode ser 

obtido atraves da exploracao indiscriminada e predatoria da natureza. Sera preciso atingir 

um nivel elevado de controle do uso dos recursos naturais, com manejos adequados para 

cada caso, a fim de conseguir o desenvolvimento sustentavel que seria aquele quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "atende 

as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as geragoes futuras 

atenderem as suas proprias necessidades" (Queiroz Neto, 1994). 

Diante desse argumento, duas questoes colocam-se em evidencias mediante as 

preocupacoes pela manutencao da vida do homem no planeta: primeiramente, o perigo de 

deterioracao progressiva de todos os aspectos vitais do ambiente humano: a atmosfera, as 

aguas, a perda da biodiversidade. Por exemplo, o que poderia ocorrer com o aumento da 

taxa dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C02 (Gas Carbonico) e outros gases em nivel planetario, devido ao aumento das 
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atividades produtivas? Os estoques de H20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Agua) sao suficientes, diante do aumento de 

consumo e da poluicao? Esses alertas vem acompanhados da percepcao de que conhecemos 

muito pouco a respeito do ciclo da natureza:discutimos e refletimos ainda as causas da 

extincao dos dinossauros, fato que quica constitua uma das oportunidades para prever o 

futuro do ser humano. 

Comparando as diferencas entre a situacao do Primeiro Mundo (reunido em torno do 

grupo dos sete paises mais ricos - G-7) e o Terceiro e o Quarto Mundos (simbolizados pelo 

Grupo dos 77 paises reunidos pela ECO-92 - G-77), sabemos que sao muito grandes, e 

possivel afirmar, hoje, que o G-7 detem tecnologia (e investimentos) capaz de controlar, 

com eficiencia, as degradacoes e poluicoes ambientais. E os outros? 

Ha pouco tempo, segundo Rodriguez (1994), entre os especialistas do entao 

existente "campo socialista" predominava a ideia de que o socialismo do 2° mundo era o 

unico regime social capaz de solucionar os problemas ambientais. Todavia, no comeco dos 

anos 1990, nos paises socialistas, comecaram a surgir opinioes que contradiziam tais 

afirmacoes, pois se acreditava que tanto a economia de mercado como a economia de 

planificacao centralizada sao pouco eficazes na esfera dos problemas ecologicos porque 

nao dispoem dos mecanismos necessarios que permitam o desaparecimento das alteracoes 

nefastas dos processos fundamentals que determinam o funcionamento da ecosfera da 

Terra, nem incluem no sistema de tomada de decisoes economicas, o valor real dos 

recursos naturais. 

Afirma o supracitado autor que o uso e a protecao dos recursos naturais e do meio 

ambiente devem ser considerados um fenomeno economico e socio-cultural. Devera 

constituir um elemento fundamental na construcao da sociedade socialista, a consecucao de 

um equilibrio dinamico entre o desenvolvimento socio-economico e a integridade, 

estabilidade e capacidade produtiva e ecologica dos sistemas naturais. A pouca informacao 

que temos sobre os problemas ecologicos dos paises socialistas dificulta sua critica. 

Por outro lado, a constatacao de que a poluicao mundial continua em expansao, 

propondo pressoes crescentes sobre os recursos naturais e os aspectos vitais do ambiente 

humano. Tambem sobre esses aspectos ha desigualdades enormes e crescentes entre paises 

do Primeiro, do Terceiro e Quarto Mundos: enquanto nos primeiros as populacoes se 

estabilizam, nos segundos continuam a aumentar quantitativamente. E e aqui onde sao 
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encontradas as maiores deficiencias de alimentacao, saneamento basico, incluindo o H 2 0 e 

saude. Alem disso, as populacoes do G-77 sofrem hoje o processo de urbanizacao que os 

paises do G-7 conheceram no seculo XIX e inicio do XX. Lembrando que as duas maiores 

cidades do planeta no inicio do terceiro milenio sao Cidade do Mexico e Sao Paulo. Essas 

mudancas indicam que, no Terceiro e Quarto Mundos, ha tendencia de uma quantidade 

reduzida de pessoas produzirem cada vez mais insumos basicos, para a manutencao vital 

das populacoes urbanas em crescimento. 

Como superar esse duplo problema do aumento populacional global e urbano? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Provavelmente diante do emprego de tecnologias que aumentaram a produtividade das 

culturas e dos rebanhos e da mao-de-obra agricola" (Queiroz Neto, 1994). No entanto, 

quern detem os recursos tecnologicos de ponta que poderiam ser aplicados para solucionar 

ou minimizar esses problemas sao justamente os paises do G-7 (Estados Unidos, Canada, 

Reino Unido, Franca, Italia, Alemanha e Japao) e associados. Alem disso, ja apresentam 

hoje excedentes consideraveis de producao agropecuaria de alimentos. 

E com base nesses aspectos que observamos as eventuais modificacoes de fronteiras 

no interior dos diferentes continentes ou grupos de paises, mas, que nao podem ser de 

molde no sentido de modificar as relacoes de desigualdades existentes entre os que detem 

muito economicamente e os que tern pouco. 

Ao refletirmos sobre essas informacoes verificamos o seguinte: em primeiro lugar, a 

crise economica mundial, que vem afetando a todos, inclusive os paises centrais do 

capitalismo, pode agravar muito essa situacao. Ao que tudo indica, a manutencao 

(reproducao e expansao destes depende, cada vez mais, da mais-valia produzida pelos 

paises do G-77, resultante do superavit comercial e financeiro). 

Na atualidade a situacao da divida externa do Terceiro Mundo, revelada pelo Banco 

Mundial, retrata nao apenas a incapacidade de paga-la, mas a existencia de uma inversao de 

fluxos financeiros em beneficios dos homens ricos. Alem disso, a modernizacao das 

economias do Terceiro Mundo so beneficia os paises centrais, porque sem excedente de 

capital e necessitando expandirem-se, os paises de Terceiro Mundo ficam sob o controle 

dos paises centrais, quando adotam as privatizacoes, controle acionarios, leasings e 

franchisings, sao alguns aspectos da "modernizacao" via abertura de mercado. Em segundo 
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lugar, faz-se necessario a conquista por um mundo melhor e mais digno que tern seu preco: 

onde todos os envolvidos nos impactos ambientais sao responsaveis. 

Segundo NEIL, apud QUEIROZ NETO (1994), o World Institute, em 1988, 

calculou o custo da implantacao do desenvolvimento auto-sustentado no mundo, em dez 

anos, a partir de 1999. Nesse calculo, estimavam-se as despesas com recuperacao e 

conservacao dos recursos naturais da terra, inclusive os degradados, com projeto de 

diminuicao da natalidade e investimento para a diminuicao da divida do Terceiro Mundo. 

Ate o ano 2000, o custo total seria de pouco mais setecentos milhoes de dolares. 

Determinados aspectos pontuais mostram, no entanto, que acordos sao possiveis. A 

descoberta na Antartida, no limiar da decada del980, mostra o buraco na camada de 

ozonio, o qual desde o comeco, tern como seu grande causador: CFC empregado para 

compressores de geladeiras camaras de rrigorifico, aerosois da industria de cosmeticos, 

industria de embalagem e informatica (sobretudo plasticos). De forma urgente, 

representante de 24 paises produtores de CFC assinaram o protocolo de Montreal, em 1987, 

prevendo, para 1999 um consumo igual ao de 1986 e, dai em diante, uma diminuicao 

progressiva da producao. Os signatarios de Montreal e outros paises (reuniram-se 

imediatamente em Londres e decidiram, ate o ano 2000, eliminar toda a producao do gas). 

A ECO-92 apresentou outros aspectos das contradicoes Norte-Sul e Norte-Norte, 

alem da falta de acordo sobre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AgendazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 21, que alguns paises do G-7 nao quiseram firmar. 

Outros protocolos levantaram controversia ou deixaram de ser assinados. Por exemplo: os 

acordos sobre as florestas tropicais (referente aos seus proprietaries, a quern compete o 

direito sobre elas, qual destino das mesmas) e sobre a poluicao (quern e o cumplice e se 

responsabiliza pelo problema). 

O fato que ocasionou a soma desses impasses foi o controle das tecnologias. O G-77 

havia proposto como principio, na Agenda 21, que: 

"Em virtude de sua responsabilidade atual e, sobretudo historica pela 
degradacao global, e em virtude de sua capacidade para resolver essa 
situacao, os paises desenvolvidos deveriam fornecer os recursos 
financeiros adequados, novos e adicionais e as tecnologias beneficas para 
o ambiente" (QUEIROZ NETO, 1994). 

Porem, evidentemente, esse principio foi excluido. Os chefes de estado presentes 

na ECO-92, principalmente os do G-7 e associados, refletem a situacao atual de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X. 
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monopolizacao e oligopolizacao dos processos produtivos: a concentracao e a 

internacionalizacao do capital constituem, hoje, os centros de decisao. Entretanto, no 

conceito mundial, havera decisoes tomadas que irao a direcao dos interesses sociais, uma 

vez que, se atribui a determinados elementos um aspecto descartavel a curto e medio prazo, 

como no exemplo do CFC. 

Literalmente, verifica-se a existencia de uma crise ambiental mundial. A situacao 

atual indica para a necessidade de se questionar os processos produtivos hodiernos e para a 

busca de alternativas, tanto na maneira de produzir quanto no modo de consumo, quando 

estas que devem contemplar duas condicoes essenciais: o abastecimento correto de toda 

populacao mundial, presente e futura, e a minimizacao dos efeitos ambientais. Dessa 

forma, e necessario conhecer precisamente os processos globais que regulam as atividades 

da materia, da vida, no tempo e no espaco, enquanto se determina os ciclos da natureza. 

E com base nesse contexto que as acoes humanas devem ser expressas, quanto ao 

efeito que produzem sobre o meio ambiente. No entanto, as atuacoes do homem sobre este 

mostram a caracterizacao da dinamica do processo de producao material e nao-material: 

elas refletem o somatorio de acoes individuals e coletivas, no nivel local, regional e 

planetario. Isto e, essas acoes respondem ao modo de organizacoes da sociedade, ate ent3o 

existentes. 

E a estrutura organizacional das sociedades, que reflete e direciona as 

interferencias do homem sobre seu ambiente, uma vez que retrata sua configuracao 

cultural. 

A tentativa de buscar alternativas mediante os processos produtivos atuais e o 

modo de consumir, passa necessariamente pela introjecao de novos habitos culturais e de 

organizacao social. Trata-se de mudancas qualitativas: com a finalidade de atingi-las, e 

preciso inserir transformacdes consistentes de delimitacao externa e interna do homem, 

enquanto ser social. A questao fundamental da modificacao das relacoes do homem com o 

ambiente, fica expressa. 

Fatos novos acontecem: a Uniao Sovietica implodiu, o Japao e a 
Alemanha cresceram, mas tambem fazem parte da crise mundial: isso 
indica que o mundo esta mudando? Mas para onde? Fisicamente, 
aparecem novos aspectos, novas fronteiras: o mundo das economias 
centralizadas e concentradas pelo Estado desaparece, mas o dominio do 
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capitalismo se amplia. Enfim, as fronteiras estao mudando, mas as 
relacoes continuam de dominador e dominado (QUEIROZ NETO, 1994). 

Segundo DiaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (\997), "em julho de 97, no Rio de Janeiro, foi realizado um encontro 

- Rio+5 - para avaliar a Conferencia Rio-92". Verificou-se que do orcamento dos 

seiscentos bilhoes que seriam investidos na implantacao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agenda 21, nem dois bilhoes 

foram aplicados, o que nos faz deduzir que o discurso politico nao tern consistencia, na 

medida em que proporciona ao mundo a uma serie de decepcoes, pois o modelo imposto de 

desenvolvimento economico atual caracteriza-se por ser insustentavel e iniquo. 

Mediante a realidade, exposta e necessario empreender novo modo de educacao, 

cujo aspecto esteja em sintonia com as demandas e emocoes humanas, com a consciencia 

de que a acao local e de fundamental importancia, vistos que os paises centralizadores nao 

tern interesse na conscientizacao de um povo cujos recursos estao sendo explorados por 

eles. Nesse sentido, torna-se imprescindivel investir no processo educativo de maneira 

inovadora, com uma visao critico-transformadora, que desperte nas pessoas o entendimento 

de ser cidadao do mundo, ao zela-lo de maneira substancial. 

Assim, partindo do pressuposto conceito de Educacao Ambiental, indicado pela 

comissao internacional de preparacao da ECO - 92, que consiste no dever de permitir a 

compreensao da natureza complexa do meio ambiente e interpretar a interdependencia 

entre os diversos elementos que conformam o ambiente, com vistas a utilizar racionalmente 

os recursos do meio na satisfacSo material e espiritual da sociedade, no presente e no 

futuro. 

De acordo com Seara Filho (1994), O AMBIENTE e a totalidade do planeta e os 

elementos que o compoem: fisicos, quimicos e biologicos, tanto os naturais quanto os 

artificials, tanto os organicos como os inorganicos, nos distintos niveis de sua evolucao na 

sociedade, onde a rede de inter-relacoes existentes entre estes elementos se encontra em 

estreita dependencia e influencia reciprocas. E qual seria o conceito de homem? 

Para Leao e Silva (1994): 

"O HOMEM e um dos elementos do Ambiente formado de partes: o 
biologico, o racional, o emocional, que estao em permanente integracao e 
inter-relacao entre si e com os outros elementos da natureza. Nos 
diferentes niveis de sua evolucao. Esta influencia reciproca fez nascer o 
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homem social, que ao incorporar todas estas dimensoes, alicerca a historia 

da construcao humana em estreita e continua reciprocidade". 

0 meio ambiente alem de fornecer recursos naturais como, por exemplo, materia 

prima e energia, utilizada no processo de producao, e tambem usado em sua capacidade de 

absorver os residuos emitidos pelas atividades humanas. 

Sendo o MEIO AMBIENTE (anexo V) o grande patrimonio da humanidade, e 

necessario que, para sua preservacao, estejam voltadas as atencoes numa visao competente 

a respeitar os limites de reproducao dos recursos naturais e humanos para que haja um 

desenvolvimento sustentavel. 

Somos partes integrantes do meio ambiente. A vida cresceu na terra como um 

entrelacamento de uma grande rede de seres interligados, interdependentes, elos de uma 

mesma corrente e responsaveis pela construcao de um mundo socialmente mais justo e 

ecologicamente equilibrado. 

De acordo com Penteado (1994): as vesperas do seculo XXI, as questSes sobre o 

meio ambiente se apresentam como um dos problemas urgentes a serem resolvidos nos 

novos tempos que se aproximam, a fim de que a vida do homem na face da terra seja 

preservada saudavel, digna e produtiva. 

A ignorancia em relacao aos efeitos ambientais de certas acoes e o desejo de lucro 

rapido sem levar em conta os danos ao meio ambiente, esta na base de grandes desastres 

ecologicos. 

O alcance dos estragos causados pela acao do homem e de extensao 
consideravel. Ja em 1300 de nossa era, cerca de 75% das reservas 
florestais do planeta estavam destruidas. De 1945 ate hoje, foi dizimada 
mais da metade dos bosques tropicais do mundo, e com eles, um 
inestimavel patrimonio genetico, fonte de remedios e novos tipos de 
alimentos. Apesar de toda consciencia ecologica acumulada nos ultimos 
vinte anos, apenas 5% das selvas existentes sao amparadas por reservas. E 
de acordo com alguns biologos, nos proximos cinquenta e sete anos, a 
humanidade podera acabar com um terco das especies vivas que existem 
hoje e que demoraram cerca de quinhentos milhoes de anos ate surgir; 
recordes inimaginaveis para uma das especies mais jovens da terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Terra/ Dicionario... ,Maio, 1997). 
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A maioria dos problemas ambientais que ocorrem no mundo hoje poderiam ser 

evitados, se a Educacao Ambiental e a conseqiiente conscientizacao ecologica tivesse sido 

parte do processo de formacao das geracoes passadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. A Historia da Educacao Ambiental no Ensino brasileiro 

O fenomeno historico da Educacao Ambiental no Brasil, tambem caracteriza-se 

como algo novo, pois, embora seja resultante de um longinquo processo de colonizacao da 

Europa do capitalismo Comercial e Industrial e em um segundo momento da dominacao 

economica Norte-Americana e Europeia do sistema capitalista fmanceiro e dos efeitos dos 

impactos ambientais, somente na decada de 1960 e que emerge o primeiro movimento 

ambientalista de significacao politica-cultural e no periodo de 1988, e que oficializa-se a 

Educacao Ambiental, com a nova carta constitucional. 

Desde os primordios da nossa colonizacao, a forma de ocupacao do nosso territorio, 

a exploracao dos recursos naturais, voltada para a exportacao, atendendo elevada demanda 

nas pracas europeias, ja foram gerando os primeiros impactos ambientais. 

Com a expansao mercantil colonial europeia, no seculo XVI, comeca a se 
definir a grande questao ambiental brasileira, com tres estigmas que se 
tornaram marcantes: a concentracao de renda, a desigualdade 
populacional dos Estados e a discriminacao indigena; marcas que estao 
bem presentes ate hoje, na composicao de poder no Brasil 
(GONCALVES, 1995). 

Na organizacao da sociedade brasileira imprimiram-se os desniveis sociais, as 

rupturas culturais e ecologicas provenientes do intuito de crescer economicamente, uma 

vez que se estabelecem marcas profundas, mediante exploracao. Durante anos convivemos 

com a ideia de "Brasil Grande", pais de riquezas incomensuraveis. Entretanto, ao 

ingressarmos na decada de 2000 nos incluimos entre os pobres socialmente e 

culturalmente, enquanto se determina o agravante da ideologia dominante que indica suas 

acoes, em nome do progresso, porem, e contraditoria ao caracteriza-las na destruicao de 

parte das nossas riquezas naturais. 

A crise ambiental em que vivemos atualmente e originaria do alienante conceito de 

que nossas riquezas sao incalculaveis e infinitas, do desconhecimento e ou nao 
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consideracao do periodo de tempo que a natureza necessita para se recompor e a forma 

intensiva e descontrolada com que a sociedade utiliza os recursos naturais. 

Portanto, paradoxalmente, forma-se a ideia de disponibilidade da abundancia dos 

elementos da natureza-biotica e abiotica-de usa-la indiscriminadamente, que implicam na 

assolacao dos ecossistemas do pais. 

Somando-se a outros fatores, o Brasil vivencia um processo de 
degradacao ambiental sem precedentes. Nosso pais e vitima de um 
processo baseado no lucro imediatista por parte de uma minoria detentora 
da economia brasileira, e desde a Revolucao Industrial, com o 
desenvolvimento do capitalismo, com sua consolidacao e mundializacao, 
a natureza vai pouco a pouco deixando de existir e dando lugar a um 
ambiente transformado, modificado, com uma rcalidade desfavoravel, que 
e preciso modificar (GONCALVES, 1995). 

Partindo de tal pressuposto percebe-se a logica da economia, centrada no 

crescimento acelerado, que consiste no lucro imediato, no compromisso com os ganhos 

exacerbados, que coloca em risco a vida das futuras geracSes, pois considera o meio 

ambiente como um fator a ser dominado e aproveitado e nao como equilibravel e util. 

Segundo o informativozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bacia do Rio Cachoeira (julho/1997),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a busca de um 

modelo de desenvolvimento sustentavel para o pais, passa necessariamente pela 

educagao". Assim, o meio ambiente, como patrimonio da humanidade, nao pode ser 

tratado como algo a ser dominado, destruido. A epoca em que a sobrevivencia significava 

dominar a natureza esta muito distante. O homem evoluiu e hoje tern a consciencia de que 

viver e buscar uma harmonia constante com a natureza, que requer um novo modelo 

economico de desenvolvimento com sustentabilidade. 

Desde que o homem, enquanto ser social e em constante interacao com a 
natureza, descobriu que a continuidade da vida no planeta Terra 
dependera do modo como for executada a apropriacao dos recursos 
naturais, surgiu a necessidade de buscar-se um novo modelo de 
desenvolvimento, que nao aceite o falso conceito de que crescimento 
economico exige destruicao da natureza e degradacao ambiental. Um 
desenvolvimento com a utilizacao sustentada dos recursos naturais, 
incorporando em seu processo, a nocao de crescimento com eqiiidade 
social e equilibrio ecologico; um desenvolvimento que assuma 
compromissos tanto com a atual como as geracoes futuras. "Adequar esse 
modelo as condicoes sociais, economicas e culturais de nosso pais e um 
desaflo, mas a reflexao sobre o meio ambiente exige como precondicao a 
eleicao de novos paradigmas" (GONCALVES, 1995). 
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A maior parte dos problemas ambientais tern suas raizes na miseria, que, por sua 

vez, e gerada por politicas e modelos economicos concentradores de riqueza, e geradores 

de desemprego, e degradacao ambiental. Tais modelos sao adotados nos paises pobres 

como o nosso, por imposicao dos paises ricos, interessados na exploracao dos nossos 

recursos naturais. Nesse contexto conforme LEAO, SILVA (1994): 

os primeiros passos de movimento ambientalista surgem em 1968, no 
Brasil, inspirado no movimento socio-cultural existente na Europa e 
Estados Unidos. As bandciras de luta por um novo modelo de sociedade e 
novas relacoes entre os homens, assumidas pelo movimento politico 
cultural de 1968. 

Por essa razao, nao podemos nos preocupar apenas com o aspecto ecologico de uma 

questao ambiental, pois assim estariamos desconsiderando os demais aspectos (politico, 

social, etc), todos eles sao muito importantes. Eis a diferenca entre Ecologia e Educacao 

Ambiental. 

Segundo Dias (1994), a Educacao Ambiental no Brasil foi confundida com 

Ecologia e iniciou-se de forma errada. A Educacao Ambiental se caracteriza por incorporar 

as dimensoes sociais, politicas, economicas, culturais, ecologicas e eticas. Nao e possivel 

tratar de um dado problema ambiental sem considerar essas dimensoes. 

Fazendo uma retrospectiva sobre a origem da palavra "Ecologia", segundo Lago e 

Padua (1985), o biologo alemao Ernest Haeckel, em 1866, em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Morfologia Geral 

dos Organismos, propos uma nova e modesta disciplina cientifica, ligada ao campo da 

Biologia, que teria por fiincao estudar as relacoes entre as especies animais e seu ambiente 

organico e inorganico. Para denomina-la ele utilizou a palavra "OIKOS" (casa) e cunhou o 

termo "ecologia" (ciencia da casa). A mesma palavra grega havia sido usada anteriormente 

para denominar outra disciplina, que tambem viria a ocupar lugar de destaque no mundo 

contemporaneo - a "economia" (ordenacao da casa). 

Assim, segundo Dias (1994),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a ecologia e uma ciencia com seus principios, 

teorias etc. " A Educacao Ambiental e um processo, uma dimensao dada ao conteudo e a 

pratica da educacao que utiliza os varios conhecimentos inclusive os da ecologia, para 

promover a compreensao dos mecanismos de inter-relacao natureza-homem, em suas 

diversas dimensoes. 
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Segundo Dias (1992), na Conferencia Internacional sobre Educacao Ambiental de 

Tbilise (Georgia, URSS), em 1977, a Educacao Ambiental, assumiu Carater 

interdisciplinar, reconhecendo o ambiente em sua totalidade, trabalhando as questoes 

ambientais desde o ambiente familiar ate a concepcao planetaria. 

Varios paises iniciaram a implantacao das recomendacoes de Tbilise. O Brasil, 

segundo Dias (1997), nesse periodo, da decada de 1970, encontrava-se em um regime 

ditatorial, estavamos sobre uma ditadura implacavel onde a Educacao Ambiental era vista 

pelo poder como uma abordagem revolucionaria, que nao era conveniente porque falava 

em interacao Escola-Comunidade, exercicio de cidadania, organizacao de liderancas 

comunitarias para fazer valer seus direitos constitucionais, era uma abordagem que nao 

interessava ao poder. Entao, os assuntos ecologicos foram rotulados de Educacao 

Ambiental e foram repassados, enquanto a Educacao Ambiental ficou "omissa". A partir 

dai, encontravam-se livros de Educacao Ambiental que tratavam apenas da fauna, flora 

ecossistemas e assuntos ecologicos. 

Durante os ultimos dez anos, da decada de 1980, a ecologia tern se tornada cada vez 

mais uma disciplina integrada, que une as ciencias naturais e sociais.Embora retenha a sua 

base nas ciencias biologicas, a Ecologia deixou de ser uma materia apenas biologica. Ela e 

uma ciencia "exata", pois a pesquisa ecologica utiliza os conceitos e o instrumental da 

matematica, da quimica, da fisica etc. Mas, tambem, ela e uma ciencia "aplicada", pois o 

comportamento humano tern muito a ver com a estrutura e funcao dos ecossistemas. A 

ecologia, como uma integracao das ciencias naturais e sociais, possui enorme potencial 

para uma aplicacao nos assuntos humanos, uma vez que as situacoes do mundo real, quase 

sempre incluem um componente de ciencia natural e um componente socio-economico-

politico. Nao se podem tratar separadamente os dois, caso se espere encontrar solucoes 

duradouras para problemas criticos (ODUM,1988). 

Somente a partir de outubro de 1988, e que se insere na legislacao brasileira um 

principio que regulamenta a defesa do meio ambiente, conforme (anexo VI). 

IssozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f ica explicito no artigo 225, que diz: "todos tern direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e 
essencial a saude, a qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a 
coletividade e devcr defendc-lo e preserva-lo para o presente e futuras 
geracoes". E no 1° dcste artigo, estabelece "a Educacao Ambiental em 
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todos os niveis de ensino e a conscientizacao politica da comunidade para 

a preservacao do meio ambiente"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Constituicao Federal, 1988). 

Com base no exposto acima, ha de se compreender que o Brasil, hoje, possui um 

capitulo constitucional mais avancado do mundo sobre meio ambiente. Esta legislacao 

serve, inclusive, de modelo para a elaboracao de constituicao de outros paises. Dessa 

forma, segundo a Constituicao Federal, os Estados brasileiros evidenciaram a Educacao 

Ambiental em suas cartas politicas. 

Entretanto, ao se analisar o que foi desenvolvido e trabalhado nas Escolas, desde a 

Conferencia de Tbilise-1977, ate hoje, se percebe efetivamente que quase nada foi feito, os 

professores nao foram capacitados, nao ha material especifico para as regioes. Por que, 

entao a Educacao Ambiental nao esta acontecendo nas Escolas? Acreditamos que e pelo 

fato da Educacao nao ter sido prioridade, no nosso pais. Mesmo com as limitacoes 

mencionadas, verifica-se a existencia de projetos e atividades em Educacao Ambiental, que 

sao propostos, no ensino formal e informal brasileiro, no decorrer de muitos anos ao nivel 

de governo federal, estadual e municipal e de ONG's. 

No ambito do Governo Federal, o 1BAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renovaveis - e a agencia governamental encarregada de executar 

as politicas do meio ambiente, e a sua atuacao e importante e constante nas Unidades de 

Conservacao de Uso Direto (destinadas a conservacao da biodiversidade), 

Onde se permite utilizar os recursos naturais de forma sustentavel, (estabelecendo modelos 

de desenvolvimento): vinte Areas de Protecao Ambiental (APAS), trinta e nove Florestas 

Nacionais (FLONAS), e nove Reservas Extrativistas (RESEX); e, nas Unidades de 

Conservacao de Uso Indireto (destinadas a conservacao da biodiversidade, a pesquisa 

cientifica, a educacao ambiental e a recreacao): trinta e cinco Parques Nacionais (PARNA), 

vinte e tres Reservas Biologicas (REBIO), seis Reservas Ecologicas (RESEC), e vinte e 

uma Estacoes Ecologicas (ESEC). (IBAMA, 1997). 

Conforme o exposto, vale destacar a funcao do IBAMA referente a execucao da 

politica de sustentabilidade do meio ambiente, que perpassa uma pratica de Educacao 

Ambiental em ambos setores: tanto nas unidades de conservacao de uso direto, quanto nas 

unidades de conservacao de uso indireto, uma vez que objetiva repercuti-la entre os 

Estados e Municipios brasileiros. 
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Nos Estados do pais, muitos projetos e atividades em Educacao Ambiental estao 

sendo desenvolvidos, voltados para a realidade local; vale lembrar a Reserva Biologica de 

Sooretama - Espirito Santo, que distribui Kits ecologicos com recursos didaticos, contendo 

informacoes e sugestoes sobre os principals problemas ecologicos existentes na Reserva, e 

na populacao do seu entorno. Os kits sao distribuidos mensalmente aos educadores das 

escolas no espaco da Reserva, visando dar aos mesmos subsidios para trabalhar com maior 

eficiencia a Educacao Ambiental na regiao (IBAMA-ES, 1997). 

Ademais, o Governo Brasileiro atraves da CHESF - Companhia hidroeletrica do 

Sao Francisco - em parceria com ONG's e a comunidade, investem em projetos de 

protecao e recuperacao do meio ambiente, dos mananciais aquaticos, da fauna, da flora, no 

exemplo desta ultima temos a sementeira, que se destaca na producao de especies do 

Bioma caatinga proximo do Xingo, pois se encontram em ameaca de extincao devido o 

manejo inadequado do solo, quando se desenvolve programas de carater social, que tern 

como meta principal implementar iniciativas que incorporem acoes de educacao e saude 

ambiental nas UHE's - Usina Hidroeletricas de Sobradinho e Itaparica no Estado da Bahia 

e Xingo em Sergipe. 

E nesse sentido que o CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente - define a 

Educacao Ambiental como um processo de Formacao e Informacao, orientado para o 

desenvolvimento da consciencia critica sobre as questoes ambientais e de atividades que 

levem a participacao das comunidades na preservacao do equilibrio ambiental. 

Em nivel local, isto e, em Barro - Ceara, realizar-se-a o 1° forum sobre "Meio 

Ambiente" importante trabalho em Educacao Ambiental que sera desenvolvido pelos 

professores da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande: Francisco Augusto de 

Souza e Marcos Assis Pereira de Souza entre outros, em 22 de novembro de 2005. Proposta 

pioneira na referida cidade, envolvendo docentes do ensino basico ao processo aplicativo 

de Educacao Ambiental na fase do ensino medio. Essa proposicao tern como criterios os 

seguintes objetivos: 

Sensibilizar professores a trabalharem Educacao Ambiental em carater pratico e 

interdisciplinar nas Escolas do Ensino Medio, atraves de orientacoes sobre atividades 

executadas nas Escolas, usando recursos de facil acesso; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desenvolver atividades e habitos de respeito e conservacao aos recursos ambientais 

disponiveis na regiao, observando as formas de uso e analisando a sua importancia para a 

comunidade (FEITOSA, 1994). 

Com essa discussao acerca da tematica em Educacao Ambiental intenciona-se 

desperta-la tanto no ambito da comunidade escolar, quanto da sociedade local, pois ambas 

serao enriquecidas com recursos paradidaticos sobre temas ambientais, servindo como 

ponto de partida e subsidios para outros trabalhos em Educacao Ambiental. 

No que diz respeito a publicacoes sobre Educacao Ambiental no nosso pais, esta 

iniciando a sua primeira geracao, pois a maioria das obras que se diziam tratar da questao 

em pauta seguiu uma orientacao ecologica, um tanto dissociado da abordagem ambiental, 

como ja falamos em paragrafo anterior, mas a sua contribuicao foi muito importante para o 

desenvolvimento e consolidacao da Educacao Ambiental. 

Indubitavelmente, ate entao, foram os orgaos Governamentais do meio ambiente que 

produziram mais instrumentos dessa natureza (anexo VII). As suas areas tecnicas de 

Educacao Ambiental (direcao, departamento, coordenacao, gerencia, etc) possuem um 

material bem diversificado (cartilhas, livretes, programas, folders, videos, projetos, etc) que 

quando disponiveis, sao distribuidos gratuitamente. Alguns desses elementos sao 

especificos para certos locais, ocasioes ou campanhas. 

0 IBAMA, atraves da sua Direcao de Educacao Ambiental, produziu em 
conjunto com o MEC (Ministerio de Educacao e Cultura), Projeto de 
Informacao sobre Educacao Ambiental - um encarte contendo as 
informacoes basicas sobre Educacao Ambiental, como: objetivo, 
principios, recomendacoes e sugestoes de atividades - dirigidas ao 
publico em geral (DIAS, 1992). 

Quanto a tematica da Educacao Ambiental Informal no Brasil, evidenciamos a 

importancia na sensibilizacao dos Mentores Ziraldo e Mauricio de Souza, que desenvolvem 

um trabalho de carater literario infantil - da revista em quadrinhos - o qual em um segundo 

momento se amplia para outros meios de comunicacoes como o livro, o computador, o 

cinema e a Televisao, que tern como objetivo central, resgatar a preservacao da natureza, 

quando se insere uma diversidade de contos lendarios, de personagens, de ilustracoes, que 

formam predominantemente o universo da crianca, enquanto se determina a ideia educativa 

proposta. 
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Assim, apresentamos na pessoa de Ziraldo, escritor de revistas em quadrinhos, um 

personagem que sem ser ecologista, marcou epoca com sua historia do saci perere, 

mostrando em suas narrativas que valores deveriam ser preservados para manter a natureza 

viva para sobrevivencia do ser humano. 

A pesquisa de Ziraldo contem mais de trezentas historias do perere cujas producoes, 

incluem os seguintes personagens:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o indio Tininim, Galileu a onca, o coelho Geraldinho, 

Alan: o macaco, Moacir: o jabuti carteira, Pedro Vieira: o tatu, Professor Nogueira: a 

coruja. Ademais citamos o curupira e curumim, os quais contribuiram para desenvolver, 

atraves de suas narracoes, uma conscientizacao ecologica, de Educacoes Ambientais, cujo 

proposito consiste em proteger os recursos da natureza, principalmente da fauna brasileira. 

A proposta de trabalho do Ziraldo e de retoma-lo com a atuacao do perere e sua 

turma em quadrinhos, livros, Cd-rom, sempre que seja necessario. 

Referente ao Mauricio de Souza, tambem o identifica como outro escritor de historia 

em quadrinhos, que muito tern influenciado com nova turma de personagens (Chico Bento, 

Monica, Cebolinha), que se articulam com o intuito de atribuir-lhe a configuracao da 

protecao da natureza. 

O trabalho de Mauricio de Souza iniciou-se em Sao Paulo a partir de 1970, dos 

estudios, ate o cinema e a televisao e que permanece em crescimento com iniciativas em 

projetos de carater ambiental, por meio da comunicacao virtual computadorizada como, por 

exemplo, em cd-rom e programas emitidos pela internet. 

O autor enfatiza a caracterizacao das variantes linguisticas que compoem o 

Regionalismo do Brasil, ao mostrar que todas as formas de linguagens existentes estao 

conforme a cultura do povo de uma determinada localidade, Estado ou Pais, quando faz 

referenda a pessoa de Chico Bento. 

As publicacoes de Mauricio de Souza focalizam a relacao de reciprocidade entre o 

homem e a natureza, no sentido de instiga-la nas criancas, ao se imbuirem de uma 

consciencia mais intensa, para proteger o meio ambiente. Dessa forma, se estabelece o 

ponto fundamental da proposta da Educacao Ambiental. 

Apenas tres anos dos quinhentos do seu descobrimento, o Brasil esta para ganhar 

(segundo Mauricio de Souza) um projeto de Educacao em quadrinhos em programa de 

televisao. Sera um trabalho de Educacao Ambiental, que cuidara da educacao, saude, 
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higiene, ecologia, do relacionamento do homem com o meio ambiente (Souza, 

28/09/1997). 

De acordo com o pressuposto teorico, o escritor Mauricio de Souza desenvolve uma 

critica ao fato de se constatar, recentemente, a evolucao da Educacao Ambiental, atraves do 

veiculo de comunicacao de massa: A Televisao, no sentido da mesma nao acompanhar os 

danos do meio ambiente, ao longo do processo historico brasileiro. Porem, a valoriza, 

mediante sua etapa evolutiva, que abrange uma diversificacao de fatores de ordem 

ecologica, social e cultural, imprescindiveis, para se trabalhar conceitos atualizados, 

pertinentes a contextualizacao da questao ambiental. 
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CAPITULO II 

EDUCACAO AMBIENTAL: CONCEITO, OBJETIVOS E PRINCIPIOS 

EM UMA VISAO TEORICO-PRATICA. 

2.1 A EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA MAURO SAMPAIO E O PROJETO 

POLITICO PEDAGOGICO. 

O presente capitulo tem como proposta resgatar as varias etapas pelas quais passa a 

educacao ambiental, enquanto instrumento teorico-pratico, desde suas bases legais aos 

experimentos da pratica social, mediante a diversificacao de seus niveis de 

representatividades, quando em um primeiro momento constitui-se um procedimento 

conceitual, procedimental e atitudinal, dos objetivos e principios de criterios normativos 

nacional, e de uma fonte de consulta especifica da realidade educacional local atual. 

Portanto, em um segundo momento vai consolidar-se como valor ideologico 

inserido no proprio processo de construcao da educacao ambiental, na cidade do Barro-

Ceara. 

Conforme a Lei Constitucional n° 9.795, de 27 de abril de 1999, a educacao 

ambiental constitui os processos atraves dos quais o individuo e a coletividade constroi, 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competencias voltadas para a 

protecao do meio ambiente, imprescindivel a saudavel qualidade de vida, com 

sustentabilidade. 

A norma exposta indica que a educacao em tela aconteca nos diversos niveis e 

modalidade de ensino, mediante aspectos formal e informal, uma vez que, o poder publico 

seja municipal, estadual e nacional incumbir-se-a de promove-la de maneira que as 

instituicoes educativas e a sociedade civil a desenvolvam integrando-a aos projetos 

educacionais existentes. 

Tambem a lei da educacao ambiental atribui aos meios de comunicacao de massa, 

incluir em suas programacoes a propagacao de informacoes e da apropriacao de praticas 

educativas do ecossistema - biotico e abiotico - incluindo a melhoria do seu processo 
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produtivo, ao utilizarem-se da prevencao, identificacao e resolucoes de problemas 

pertinentes, tendo em vista desenvolver de forma continua valores conceituais, 

procedimentais e atitudinais, que implicarao na preservacao, conservacao e recuperacao do 

meio ambiente. 

Referente aos objetivos da educacao ambiental inclui-se o de desenvolver uma 

compreensao integrada do meio ambiente dos aspectos ecologicos, psicologicos, legais, 

politicos, sociais, economicos, cientificos, culturais e eticas, que determinam as relacoes 

multiplas e complexas, onde se insere o proposito de garantir a democratizacao de 

informacoes de questoes dessa natureza, de estimular o fortalecimento de uma consciencia 

critico-transformadora das mesmas, de incentivar a participacao individual e coletiva ao 

promover a cooperacao entre a micro e macroregioes do pais, com base nos principios da 

liberdade, igualdade, democracia, da responsabilidade e da sustentabilidade, assim como no 

fortalecimento da integracao da ciencia com a tecnologia, da autodeterminacao e da 

solidariedade dos povos, que caracterizam os fundamentos do futuro da humanidade, 

mediante a preservacao do equilibrio ambiental, que expressa um valor de exercicio da 

cidadania. 

Os principios basicos da educacao ambiental indicam uma proposicao humanista, 

global, democratica e participativa, ao considerar o meio ambiente em sua totalidade, da 

interdependencia entre a natureza e os aspectos socio-economico-culturais, fundamentados 

na ideia da sustentabilidade, da pluralidade de concepcoes pedagogicas da inter, multi e 

transdisciplinaridade, que articulam etica, educacao, trabalho e praticas sociais, 

assegurando a continuidade do processo educativo, pois ao avalia-lo de maneira 

problematizadora a nivel local, regional, nacional e mundial, visa-se o reconhecimento da 

diversidade individual e cultural, que formam a identidade brasileira. 

Com base no preceito citado, da educacao ambiental, realiza-se um estudo 

comparativo deste com o Projeto Politico Pedagogico -PPP- da Escola de Ensino 

Fundamental e Medio Mauro Sampaio, em Barro - Ceara, que apresenta as seguintes 

caracteristicas: de contextualizar a politica educacional do Estado do Ceara respaldada na 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educacao e nos PCN's - Parametros Curriculares 

Nacionais, uma vez que se imprimi uma educacao propulsora da formacao cidada, de um 

homem critico, participative consciente e determinante na construcao de uma sociedade 
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digna, justa e solidaria, cujos valores humanos impliquem no desenvolvimento dos aspectos 

sociais, politicos, culturais e ecologicos. 

Mediante as estrategias de acao pedagogico-administrativa, a escola promove a 

realizacao de projetos como, por exemplo, de leitura e escrita, do ecumenismo na escola do 

novo milenio, de reforco rumo a universidade - PROUNI- de recreio das artes, o de geracao 

saude, entre outros, que tern como proposta uma aprendizagem significativa, do 

desenvolvimento de um curriculo que funcione de forma integrante com a vida do 

educando, represente uma acao educativa articuladora da teoria com a pratica do social, 

assim como da informacao e formacao da solidariedade, da justica, da criticidade e 

conscientizacao dos direitos e deveres do educando, que os internalizara para perceber-se 

enquanto sujeito do processo historico. 

Outra proposicao refere-se a implantacao do projeto de coordenacao de area 

cientifica, que relata o estudo dos temas transversals em educacao - etica, saude, meio 

ambiente, orientacao sexual, pluralidade cultural - possibilitando inclui-los nos diversos 

conteudos das disciplinas escolares, atraves dos coordenadores das areas das ciencias 

humanas e da natureza, cuja funcao pressupoe um planejamento pertinente, extensivo ao 

niicleo gestor e demais seguimentos da comunidade da escola, uma vez que esta, fiinciona 

como instrumento para o exercicio da cidadania. 

O Projeto Politico Pedagogico apresentado mostra um conceito de educacao 

ambiental, que se identifica com o da legislacao a nivel regional, nacional e global, ao 

considerar a escola uma instituicao que tern o proposito de contribuir para a formacao dos 

individuos, do pensar e do agir, dos valores e crencas, da liberdade, responsabilidade, da 

solidariedade, dignidade da articulacao cientifico-tecnologica, do ensino de qualidade, da 

parceria com orgaos publicos, privados e a comunidade escolar, mediante o exercicio da 

cidadania, do respeito ao proximo e a natureza. 

Embora, o PPP defenda a ideia, de que os projetos de carater social viabilizam o 

avanco do processo ensino-aprendizagem quando o adequa a realidade socio-cultural do 

educando, despertando-o para a construcao do conhecimento inovador e coletivo, tornando-

o significativo, o que se prioriza sao as questoes do meio ambiente da educacao formal. 

Assim os projetos materializados da area de linguagens e codigos e de ciencias da 

natureza circunscrevem-se predominantemente ao formalismo tradicional, dos aspectos 



39 

gramatical, interpretative, do respeito as varias instituicoes religiosas, ao proximo, de 

recuperar a aprendizagem dos alunos com deficiencias em determinadas disciplinas basicas 

para o vestibular, do divertimento, do historico, do vital, portanto, nao os retratam de 

maneira contextualizada. 

A escola desenvolve o planejamento das disciplinas curriculares, de maneira 

isolada, onde cada professor o elabora, de acordo com a materia que leciona e 

consequentemente nao realiza o conhecimento a integracao das diversas areas de estudos e 

dos temas transversals, ja citados. Tambem inexiste a articulacao da teoria com a pratica 

social, quando nao os relaciona profundamente com a realidade do aluno, perdendo-se de 

vista os elementos da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Vale salientar, que o projeto politico pedagogico apresenta uma proposta de 

educacao ambiental, que se descaracteriza da instituida legalmente, pois a propria 

fundamentacao teorico-pratica nao a legitima, quando nao insere conceitos de gestao 

ambiental da natureza-biotica e abiotica - integrada, uma vez que, omite a responsabilidade 

de despertar no individuo, o conhecimento da problematica do meio ambiente e de atuacao 

coletiva na sociedade, buscando preserva-lo com sustentabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA DR. JARISMAR GONCALVES 

MELO - UM ESTUDO PREVIO 

A Educacao Ambiental consiste num modo de ver o, mundo no qual se evidenciam 

as inter-relacoes e a interdependencia dos diversos elementos na constituicao da vida. 

Coloca-se o problema dos maus comportamentos; comportamentos esses de agressoes a 

natureza e aos espacos comuns. A medida que a humanidade aumenta sua capacidade de 

intervir na natureza para satisfacao de necessidades, surgem tensoes e conflitos quanto ao 

uso do espaco e dos recursos; conflitos esses que se intensificaram a partir das revolucoes 

industrials e do desenvolvimento de novas tecnologias, cuja base e a producao e o consumo 

em larga escala. Os rapidos avancos tecnologicos viabilizaram formas de producao de bens 

com conseqiiencias indesejaveis, uma vez que acontece a exploracao dos recursos naturais 

intensificadamente a ponto de por em risco a sua renovabilidade. 
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A exploracao dos recursos naturais passou a ser feita de forma intensa 

especialmente pelas populacoes carentes de paises subdesenvolvidos, e preocupante a 

forma como esses recursos naturais vem sendo tratados, poucos sao os individuos que 

conhecem ou dao valor ao ambiente em que atuam, muitas vezes para se utilizar um recurso 

natural, perde-se outro de maior valor, beneficiando apenas uma minoria da populacao. 

Alem disso, e nos espacos intensamente urbanizados nos quais se insere a maior 

parte da populacao e, a degradacao ambiental que retrata inumeras conseqiiencias entre 

elas: a fome, a miseria, a injustica social, a violencia e a baixa qualidade vital, levando-as 

para um alto indice de destruicao da natureza sem conhecimento das implicacoes para a 

vida do planeta. 

A partir da decada de 60 a humanidade percebeu que algo deveria ser feito para 

alternar as formas de ocupacao do planeta, o que gerou o movimento de defesa do 

ambiente, o qual luta para diminuir o acelerado ritmo de destruicao dos recursos naturais 

ainda existentes no planeta, e buscar alternativas que conciliem na pratica a conservacao da 

natureza com a qualidade das populacoes que mantem uma relacao de dependencia com a 

mesma. 

Diante desses problemas surgiu a necessidade de repensar o conceito de Educacao 

Ambiental de maneira que articule a ideia de um modelo economico de desenvolvimento 

sustentavel, ja que o piano vigente valoriza exorbitantemente o aumento da riqueza 

financeira em detrimento da conservacao dos recursos naturais. 

E fundamental que a sociedade imponha regras ao seu crescimento, mediante a 

exploracao e a destruicao do meio ambiente de modo a garantir a eficiencia de vida do 

ecossistema planetario. 

Neste ensejo, nao tendenciamos a retomar, de forma descritiva os aspectos de 

conceito, principios e objetivos constitucionais da educacao ambiental, uma vez que ja os 

mencionamos em item anterior, mas de contempla-los como pontos basicos para 

compreensao da experiencia pratica no contexto local. 

Assim, nessa abordagem, os conhecimentos sempre que possiveis devem ser 

adquiridos atraves da observacao e experimentacao de ambientes especificos, buscando 

atraves dessas praticas alem da informacao, o estimulo das pessoas de modo a sensibiliza-

las para participar de acoes que indiquem o exercicio pleno da cidadania e representem 
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solucoes sustentaveis para promover a qualidade de vida, atraves da propria experiencia 

humana. 

Ao verificar o Ensino Fundamental na Escola municipal Dr. Jarismar Goncalves 

Melo na cidade de Ipaumirim percebe-se que e pouco o trabalho desenvolvido na area de 

Educa^o Ambiental, para com os alunos e com a comunidade, deixando a desejar. 

Partindo dessa premissa procuramos saber, junto aos professores da Escola citada que tipo 

de atividades foram realizadas no ambito educativo mencionado, no periodo de 2004, como 

tambem identificar as dificuldades conceituais e metodologicas dos professores, verificar o 

nivel de integracao existente entre escola-comunidade e quais os problemas e desafios 

enfrentados pelos professores para trabalharem a Educacao Ambiental com suas turmas. 

Ao analisar as informacoes obtidas atraves dos professores, constatamos que a 

maioria da categoria citada, mostra-se desinteressada, sobre o tema e que quase nada existe 

quanto ao desenvolvimento da Educacao Ambiental, e os que se apresentam interessados 

relatam da falta de recursos flnanceiros e humanos, dos baixos salarios pagos pelo governo 

municipal, da falta de capacitacao dos professores e da carencia de Projetos Politicos 

Pedagogicos fatores que, de certa forma, desestimulam a pratica de atividades referente a 

tematica exposta. 

Sabemos, que tambem existe a falta de compromissos de alguns professores e de 

determinadas pessoas que fazem parte do nucleo gestor da escola, sendo necessario haver 

um trabalho de conscientizacao com as mesmas, para que acordem para a realidade da 

concepcao de Educacao Ambiental e possam ajudar aqueles individuos que procuram 

desenvolver trabalhos pertinentes. Temos consciencia de que os cidadaos tern um papel 

importante nessa tarefa educativa e a instituicao escolar e o melhor veiculo de informacao e 

transformacao da sociedade, quando os nossos alunos sao o ponto de partida para as 

mudancas, e faz-se necessario criar oportunidades na escola de incluir a comunidade com 

trabalhos comunitarios sobre problemas do meio ambiente, pois aquela precisa interagir 

com, esta, para trabalha-lo de forma eficaz. 

Durante o ano de 2005 desenvolveu-se algumas atividades em relacao ao meio 

ambiente, sendo trabalhadas com as escolas municipals de Ipaumirim. no exemplo citamos 

a realizacao da Conferencia que tinha como tema: "Vamos cuidar do Brasil nas Escolas" e 

teve a participacao de autoridades, professores e alunos. Ja na semana do meio ambiente, 
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no dia 03 de Junho de 2005 a Escola Municipal Dr. Jarismar Goncalves Meio, juntamente 

com a Escola Estadual Dom Francisco de Assis Pires fizeram um desfile pelas principais 

ruas da cidade, onde os alunos retratavam com cartazes, faixas e objetos os principais 

problemas ambientais, que afetam o nosso planeta e as medidas mitigadoras para tentar 

resolve-los. 

As escolas municipals desenvolveram a elaboracao do PPP - Projeto Politico 

Pedagogico - para ser aplicado nos devidos estabelecimentos citados, mas a Escola Dr. 

Jarismar Goncalves Meio nao o elaborou, pois segundo informacoes colhidas, falta a 

participa<?ao do Governo Municipal, para que se inicie a fase de realizacao da proposta do 

projeto. 

Vale ressaltar que apesar dos diversos conceitos atribuidos a Educacao Ambiental 

em nivel de mundo e Brasil, do conhecimento de seu processo de formacao, que orienta 

para o desenvolvimento da consciencia critica sobre questoes ambientais, que nos propoe 

atividades de preservacao do equilibrio ambiental, ainda nao os atingimos em Ipaumirim 

um estagio de desenvolvimento satisfatorio, pois as atividades realizadas ate entao, 

necessitam de mais profundidade. Entretanto esperamos uma reversao nesse quadro e que 

haja uma preocupacHo maior por parte das autoridades competentes, professores e da 

sociedade em geral. 
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CAPITULO III 

A EDUCACAO AMBIENTAL NO ENSINO BASICO DAS ESCOLAS 

PUBLICAS DR. JARISMAR G. M E L O E MAURO SAMPAIO DAS 

CIDADES DE IPAUMIRIM E BARRO 

O ensaio que fomentamos nas Escolas Publicas Dr. Jarismar G. Meio e Mauro 

Sampaio, respectivamente, do Ensino Fundamental e Medio das cidades de Ipaumirim e 

Barro-Ceara, propicia-nos a percepcao de que literalmente inexiste incentivo tecnico 

pedagogico com o proposito de se desenvolver a Educacao Ambiental envolvendo os 

alunos e a comunidade, quando desconsidera-se o aspecto educativo expresso. 

Com base nessa proposicao, buscamos investigar, por meio da aplicacao de 

questionarios, junto aos professores, que especie de trabalho na area de Educacao 

Ambiental, foi e/ou e desenvolvido nas referidas Escolas, no periodo de 2004 a 2005, na 

tentativa de se estabelecer a caracterizacao dessas atividades, possibilitando identificar as 

dificuldades conceituais e metodologicas dos professores, verificar o nivel de interacao 

existente entre Escola-Comunidade e quais os entraves e perspectivas vivenciados pelos 

docentes com o intuito de trabalharem a Educacao Ambiental com suas classes de 

discentes. 

3.1.Caracterizacao das atividades de Educacao Ambiental desenvolvida no periodo 

2004 a 2005 

A descricao que almejamos desenvolver, tern como pontos basicos os seguintes 

questionamentos: 

- A entidade escolar desenvolve atividades de Educacao Ambiental? 

- Quais os obstaculos encontrados pela Escola referente ao ensino da Educacao 

Ambiental? 

- Ja se fomentou algum tipo de orientacao para os professores trabalharem Educacao 

Ambiental em sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMP1NA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BIBUOTECASETORIAL 
CAJAZEIRAS • PARAlBA 



44 

- Quanto a essa orientacao, de onde deveria surgir ? 

- A Escola realiza atividades de integracao com a comunidade? 

- O que seria necessario para uma melhor interacao entre Escola-Comunidade? 

- Voce enfatiza a Questao Ambiental na exploracao de conteudos em sua disciplina
9 

- Utilizam-se recursos do Meio Ambiente no decorrer das aulas? 

- A Escola promove algum trabalho educativo pertinente a problematica do lixo? 

- Existem orientacoes para com os alunos sobre o uso adequado da agua na Escola e 

na Comunidade? 

- Exponha seu ponto de vista relativo a importancia de Educacao Ambiental na 

modalidade do ensino formal. 

- Mediante o trabalho escolar, apresente propostas de atividades na area de Educacao 

Ambiental 

Com base nas informacoes apresentadas pelos professores das Escolas publicas do 

Ensino Basico de Ipaumirim e Barro - Ceara, e que essas questoes foram expostas para 

nossa discussao, tendo em vista conhecer as possiveis atividades em Educacao Ambiental 

que se desenvolveram no periodo de 2004 a 2005. 

Ao analisar as informacoes obtidas por meio do questionario aplicado aos docentes, 

no que diz respeito a falta de recursos humanos e financeiros, quando da falta de orientacao 

para desenvolver atividades de Educacao Ambiental, como tambem da carencia de 

investimento financeiro referente aos baixos salarios pagos pelo governo, observamos 

atraves das respostas equivalentes a um indicatorio de 65% dos professores pesquisados 

(35% dos professores nao se mostraram interessados em participar da pesquisa), que quase 

inexiste a pratica do desenvolvimento da Educacao Ambiental nas Escolas Publicas Dr. 

Jarismar G. Meio e Mauro Sampaio, existentes em Ipaumirim e Barro. 

Nas duas Escolas pesquisadas, do total de 65% dos professores entrevistados 

somente 20% desenvolvem atividades que sao realizadas, no sentido de viabilizar uma 

conscientizacao dos alunos quanto a importancia da Educacao Ambiental para a 

preservacao do meio ambiente, ao se referenciar o uso dos recursos naturais e humanos 

existentes para um desenvolvimento sustentavel. 

Portanto, ha um trabalho preliminar educativo de questoes ambientais onde se 

utilizam em sala de aula textos, cartazes, debates, seminarios, referentes ao tema proposto, 
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que tem como finalidade conserva-lo. Entretanto, desconsidera-se a experiencia de um 

trabalho inicial de reciclagem de papel e compostagem de lixo, como tambem de hortas 

educativas. 

Vale salientar que essa fase preambular de implantacao da Educacao Ambiental, no 

ensino formal das escolas citadas, acontece mediante essas atividades apresentadas, que sao 

acoes isoladas de alguns professores e, portanto, nao envolvem todo ou maioria do pessoal 

dessas instituicoes escolares, da mesma forma e independente da orientacao dos orgaos 

publicos responsaveis pelo gerenciamento educacional total, embora estabelecida na 

legislacao nacional.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Constituicao Federal, 1998). 

Mediante a realidade das Escolas, que passaram por esse processo de pesquisa, 

detectamos que 65% dos professores sao unanimes ao confirmar o nao recebimento de 

qualquer orientacao referente ao processo da Educacao Ambiental e enfatizam que nao 

existem recursos disponiveis para tal. 

Para Dias (1997), atualmente essa dificuldade enfrentada pelos professores nao e so 

existente em Ipaumirim e Barro, mas em todos os municipios dos Estados brasileiros, com 

excecao dos Estados do Parana e Sergipe. Nos demais a situacao nao e diferente, pois 

sabemos que o problema ambiental em nosso pais e estrutural. Dessa forma, verifica-se que 

a Educacao desenvolvida com as geracoes passadas, nao se constituiu de boa qualidade, 

pois do contrario, continua afirmando Dias, hoje nao precisariamos de Educacao 

Ambiental. 

Ao considerar o projeto de legitimacao da Educacao Ambiental, que tem seus 

principios determinados ha vinte e oito anos depois da Conferencia de Tbilise (1977), vale 

indagar: por que a Educacao Ambiental nao esta acontecendo em todas as Escolas? Em data 

supracitada, a Educacao Ambiental caracterizara-se como um processo interdisciplinar que 

reconhecia o ambiente em sua totalidade, mediante seus diversos aspectos ecologicos, 

politicos, economicos, sociais, eticos, culturais que implicavam no respeito desde a 

identidade local, ate a concepcao global. 

Ademais, para complementar o nosso estudo, se faz necessario inserir os seguintes 

questionamentos: por que faltam recursos humanos e financeiros? Por que os professores 

nao foram capacitados? Por que nao ha material especifico para trabalhar a Educacao 

Ambiental? 
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Podemos afirmar que, na America Latina, educacao nunca foi prioridade, 

porquc o nosso modelo de desenvolvimento economico nao tem 

sustentacao; assistimos a sete paises reunindo a riqueza do mundo quasc 

que totalmente e consumindo quase 80% dos recursos da terra, o que e 

uma situacao de dcsigualdade absoluta (DIAS, 1977). 

Constatamos que os paises considerados de primeiro mundo - concentradores de 

riquezas e de desenvolvimento economico - estabelecem para com o Brasil uma politica de 

empreendimento economico e educacional, com um sentido efetivamente especulativo. 

Assim acontece, especificamente, com a Educacao Ambiental, uma vez que 

conseqtientemente o nosso pais se propoe a desenvolve-la com qualidade, porem na maioria 

das vezes circunscreve-se a projetos da Legislacao Ambiental, ate porque o Brasil possui 

um dos mais avancados codigos de leis do mundo, enquanto desconsidera os investimentos 

educativos pertinentes aos aspectos teoricos - praticos a medio e longo prazo. 

Em Ipaumirim e Barro, os docentes das Escolas Publicas, em analise, recebem 

remuneracoes baixas, quando muitos necessitam buscar outras atividades professionals para 

sobreviver. Dessa forma os insumos governamentais sao restritos, quando tambem inexiste 

uma politica de capacitacao docente a ponto de impedir o desenvolvimento de um trabalho 

de melhor qualidade, com eficacia. 

De acordo com a nossa pesquisa de campo, realizada por meio de questionarios, 

que foram aplicados aos professores, confirma-se as seguintes sugestoes: de reinvidicar 

especialistas na area de Educacao Ambiental, como tambem de orgaos do Governo, que 

realizam a politica de mesma natureza para que possam desenvolve-la nas Entidades 

Escolares. 

Segundo Breno Grisi, Dr. em Ecologia - UFPB (Universidade Federal da Paraiba), 

em documento apresentado no Encontro Paraibano Preparatorio a l
a Conferencia Nacional 

da Educacao Ambiental, realizado de 02 a 05 de Setembro de 1997, que diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Condicionar 

aprovagao de fmanciamento federal ou estadual para os municipios que apresentam 

projetos, em Educacao Ambiental, com piano de acao completa, devendo ser examinados 

por especialista desta area (Grisi, 1997). 

Segundo Breno Grisi (1997), o nosso sistema escolar "nao funciona" entre varios 

outros importantes aspectos, principalmente porque: nao dispoe de professores qualificados 
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para transmitir conhecimentos nem para educar (formar) tuturos cidadaos "ambientalmente 

educados". 

Segundo a Dra. Nely Goncalves - representante do MEC - em palestra, no 

supracitado encontro, a Educacao Ambiental consiste em uma dimensao da Educacao, com 

uma abordagem inovadora de novos paradigmas, novas metodologias com um enfoque 

interdisciplinar. Ao considerar essas ideias, assim como os depoimentos dos professores, 

que participaram da nossa pesquisa, verifica-se que a Educacao Ambiental constitui-se em 

um grande desafio. 

Nesta perspectiva de se implantar a Educacao Ambiental no ambito do processo 

educativo escolar, deve-se repensa-la com os seguintes questionamentos: como desenvolve-

la no cotidiano, quando passamos por um processo de formacao profissional, 

Departamentalizado das disciplinas? Como trabalhar a Educacao Ambiental na Escola? 

Segundo Dias (1997) ao se desenvolver a Educacao Ambiental no mundo, os 

professores trabalharam a questao do conhecimento e da metodologia, mas nao a utilizaram 

de maneira que despertasse a sensibilidade, a questao das emocoes humanas e por essas 

razoes, aquela se tornou inviavel. Portanto, necessitamos de um valor novo, que esteja em 

sintonia com as reais demandas da humanidade. 

Em Ipaumirim e Barro, atraves da realidade das Escolas Publicas apresentadas, 

confirma-se que ha muito investimento para ser realizado quanto a questao ambiental; e 

necessario que haja reformulacao de conteudos de maneira que possibilite situa-los com as 

nossas necessidades educacionais locais, tendo em vista promover a preparacao das pessoas 

para que possam estudar e compreender a significacao de ser cidadao do mundo zelando-o. 

As mudancas positivas sao variaveis, conforme cada realidade, mas dois aspectos 

sao imprescindiveis para possibilita-las: os investimentos financeiros de carater 

governamental e os pessoais, psicologicos. Assim, faz-se necessario investir na capacidade 

de diretores, coordenadores, professores, lideres comunitarios de maneira que viabilize a 

transformacao do ser humano em evolucao atraves da conscientizacao. 

Segundo Muller (1997), a Educacao Ambiental emerge da necessidade de se 

conhecer e reduzir os problemas de mesma natureza, que implica na implantacao de um 

processo longo e permanente de aprendizagem, de um estado de espirito, em que todos 
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devem estar inseridos, de forma que possam desenvolve-la satisfatoriamente, com 

resultados mais eficazes. 

Ha um desajuste do sistema de funcionamento das Entidades Escolares 

mencionadas de Ipaumirim e Barro, como tambem de muitos municipios brasileiros, 

mediante o procedimento da Educacao Ambiental oficial cujos objetivos nao devem entrar 

em contradicao com os da organizacao da escola. Assim, a proposicao e de que ambos 

direcionem, para a formacao integral do individuo, enquanto cidadao atuante que se insere 

na sociedade e no meio ambiente. 

Ao acreditarmos na viabilidade de se estabelecer e implementar a Educacao 

Ambiental nas Insti tutes publicas de Ensino Dr. Jarismar G. Meio e Mauro Sampaio de 

Ipaumirim e Barro, pensamos fundamentalmente nos aspectos ja expostos como por 

exemplo: de incentivos Governamentais Financeiros e Tecnico - pedagogico, que 

propiciem a capacitacao do Nucleo Gestor e do corpo docente, tanto no ambito Municipal 

quanto Estadual, uma vez que as referidas Escolas se inserem, respectivamente, nesses 

niveis, quando se idealiza a melhoria da qualidade do processo de aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Interacao Escola-Comunidade 

Por meio do desenvolvimento da pesquisa, nas Escolas Publicas do Ensino Basico, 

que sao referencias para o nosso objeto de investigacao, nas cidades de Ipaumirim e Barro, 

observa-se uma determinada integracao Escola-Comunidade, em acontecimentos 

pertinentes a Educacao Escolar, como, por exemplo, nas atividades de datas comemorativas 

do calendario nacional e da Escola, palestras em reunioes de Pais e Mestres, mas em 

nenhuma dessas instituicoes escolares ha incentivos de hortas comunitarias entre outras 

acoes que tratem da questao ambiental de forma mais profunda. 

Ao questionarmos os professores referentes a interacao existente entre a escola e a 

comunidade, observamos um certo distanciamento entre ambas, pois 65% dos docentes que 

se disponibilizaram a responder os questionarios foram unanimes em afirmar que existe a 

demanda de recursos para desenvolver trabalhos com esta ultima. Dessa forma, as entidades 

escolares nao procuram a comunidade como deveriam no sentido de promover trabalhos de 

conscientizacao e buscar alternativas para a resolucao dos entraves existentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto, a participacao da comunidade nas escolas e reduzidissima e este fato 

ocasiona reflexos prejudicials no processo educacional, uma vez que a escola descumpre 

sua funcao como instituicao social de prestar servico a comunidade e de interagir com a 

mesma, mediante o desconhecimento de questoes educativas, quando, tambem se acentuam 

as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Assim, atraves dos depoimentos dos professores, referente a falta de recursos e 

orientacao tecnico-pedagogico, verifica-se a urgencia de se implantar um trabalho intenso, 

capaz de suprir essas necessidades fundamentals, para que haja uma maior integracao 

Escola-Comunidade. 

Percebe-se que as escolas pesquisadas nao possuem uma integracao mais 

consolidada com as comunidades nas quais estao inseridas, devido especificamente, a falta 

de um planejamento adequado, quando nao desenvolvem um trabalho de base em 

atendimentos de carater social e ambiental. 

Conforme sugestoes dos professores, faz-se necessario que a instituicao escolar crie 

estrategias de aproximacao com a realidade de trabalho da comunidade, para que nao se 

transforme em um espaco antidemocratico, limitavel a si mesmo. 

Do ponto de vista dos 65% dos professores pesquisados, afirma-se em unanimidade 

que sera preciso em primeiro lugar trabalhar o corpo docente e o nucleo gestor em prepara-

los com o objetivo de resgatar esta relacao de interacao social entre ambas: Escola e 

Comunidade. 

Por conseguinte, um dos papeis primordiais da entidade escolar e de criar 

oportunidades de aproximacao com as mesmas instituicoes, por meio da execucao de 

trabalhos comunitarios, com, por exemplo, de campanhas esclarecedoras com foruns, 

palestras, debates, exibicao de filmes, panfletos etc., referente a problematica do Meio 

Ambiente. 

Na sociedade atual globalizada, em que as informacoes se disseminam rapidamente, 

uma das caracteristicas marcante e a flexibilidade do ser humano, que por vez proporciona 

mudancas tanto no trabalho intelectual quanto no material, requisitos importantissimos, 

para que o individuo desenvolva a capacidade de inovar-se com conhecimento elevado de 

novas experiencias professionals. 
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Nesse contexto, evidenciamos a funcao da escola de atuar como um veiculo de 

comunicacao e transformacao no sentido vertical - do patamar governamental - e 

principalmente horizontal - da base do Sistema Escolar - das comunidades locais, das 

pessoas envolvidas no processo educativo, especificamente os discentes, os quais 

participam frequentemente da Educacao Sistematizada, em desperta-los para a 

compreensao do relevante papel de serem cidadaos, conscientes de direitos e deveres 

sociais, capazes de materializa-los, mediante a questao ambiental. 

A Escola deve manter a posicao de vanguarda em criar condicoes para a 

participacao da comunidade na formulacao de politica para o meio 

ambiente, social e cultural, procurando defender os direitos das futuras 

geracoes, conforme documentos propostos pela sociedade de Jacques 

Cousteau, ambientalista que coletou mais de doze mil assinaturas que 

pediam a conclusao da sua carta dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direitos das Futuras Geracdes nos 

estatutos da Organizacao das Nacoes Unidas - ONU - e que foi 

posteriormente adotado (anexo VIII) (Decisao, Dezembro, 1988). 

Entretanto, na realidade historica brasileira, ainda persiste o tradicionalismo no 

Sistema Educacional. A propria legislacao apresenta alguns pontos inseguros relativos a 

investimentos financeiros, em termos salariais conseqiientemente determinados professores 

sentem-se acomodados e desestimulados, para exercerem sua profissao dignamente, devido 

sua formacao tradicional e ou por nao disporem de um salario justo. 

Portanto, para se combater essa postura obsoleta de resistencia as inovacoes do 

processo educativo faz-se necessario repensa-lo. 

Verificamos que, embora de maneira circunscrita devido as dificuldades 

encontradas, a escola precisa redimensionar seu aspecto da socializacao, mediante a 

Educacao Ambiental, que tem como base a insercao da realidade do aluno em continuidade 

com a da familia, das comunidades, sociedades no intuito de se atingir a dimensao 

planetaria. Destarte a instituicao citada deve atuar de forma que instigue o 

comprometimento, a disponibilidade da maioria ou totalidade dos professores. 

A transformacao somente efetivar-se-a quando cada profissional envolvido no 

processo Ensino-Aprendizagem fizer um exame de consciencia, uma Auto-Anal ise da 

funcao de ser educador, que refletira no ambito social, onde os individuos encorajadamente 

contribuirao de modo util. 
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No presente, podemos comprovar que a educacao trabalhada com as 

geracoes passadas falhou, e que atualmente vivemos um novo tempo de 

interesse pela Educacao Ambiental. A importancia da participacao nas 

decisoes, a busca de melhor qualidade de vida, a premencia pela 

reorganizacao social, a massificacao das informacoes levam a necessidadc 

do aperfeicoamento e intensificacao da Educacao Ambiental, trabalhando 

para que no futuro, sejam desenvolvidos amplos, intensos e consistentes 

programas de Educacao Ambiental, planejados a longo prazo e que 

produzam uma populacao consciente de sua responsabilidade 

(KASILCHICK, Dezembro, 1986). 

A ideia consiste em desenvolver a Educacao Ambiental por meio da Entidade 

Escolar, ao subsidiar os discentes e a comunidade, para promover a aquisicao de 

conhecimentos amplos e consistentes, que implique na formacao de discussao de um 

trabalho de sintese, antitese de maneira que determine um procedimento dinamico de uma 

nova sintese de conceitos e valores, que fundamentem uma concepcao politica do meio 

ambiente com um nivel de conscientizacao, que indique o carater da responsabilidade 

social de cada ser humano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.0s Docentes: Entraves e perspectivas 

Os docentes ao serem entrevistados, atraves dos questionarios aplicados, apresentam 

em seus relatos os entraves e as perspectivas referente ao desenvolvimento das atividades 

de Educacao Ambiental, vivenciadas no cotidiano escolar. 

Da totalidade do indice de 100% dos professores convocados a participar das 

entrevistas, somente 35% demonstra inflexibilidade para responder os questionarios 

propostos, quando os docentes mostram objecoes as mudancas, pois justificam nao 

valoriza-las e coloca-las em pratica devido os baixos salarios do Governo a nivel Municipal 

e Estadual, que os tornam acomodados, quando nao se ajustam com o trabalho que 

executam. 

Conforme pesquisa realizada, 65% dos docentes que a responderam, fizeram alusao 

sobre a relevancia da Educacao Ambiental na formacao do cidadao, ao considerar a Escola 

a Instituicao mais propicia para desenvolve-las, na medida que proporciona melhores 

condicoes para estabelece-las. 



52 

Assim, na perspectiva de buscar alternativas, superar dificuldades e veneer os 

desafios, para se implementar o trabalho da Educacao Ambiental no ambito escolar, os 

professores apresentam as seguintes sugestoes: 

• Assistencia do Ministerio da Educacao e Cultura e Secretarias de Educacao Estadual e 

Municipal; 

• Campanhas esclarecedoras por parte das autoridades governamentais, para controle e 

conservacao do meio ambiente; 

• Parceria com URCA(Universidade Regional do Cariri), UFCG, Escolas, Orgaos 

municipals, para solucionar problemas ambientais locais; 

• Assistencia dos professores da URCA, UFCG que ja trabalharam com Educacao 

Ambiental; 

• Encontro de professores da URCA e da UFCG e demais Escolas de Ipaumirim e Barro 

para se trabalhar a Educacao Ambiental interdisciplinarmente; 

• Acesso a bibliografia especifica; 

• Promover palestras nas Escolas para a comunidade, enfocando o funcionamento da 

natureza e as questoes ambientais, incentivando os alunos a divulgar esses 

conhecimentos; 

• Cursos de treinamento em educacao Ambiental envolvendo a sociedade; 

• Trabalho comunitario com alunos e interessados, na questao ambiental; 

• Trabalho de conscientizacao nas empresas locais, entre outras sugestoes. 

Ao se analisar as propostas de sugestoes realizadas pelos docentes, verificamos que 

a entidade escolar encontra-se distante da comunidade, na medida que evidenciam a 

inexistencia da participacao ativa daquela sobre esta e caracterizam as situacoes de 

demandas dos problemas pertinentes, decorrentes do trabalho desenvolvido ate entao, na 

tentativa de supera-los. 

E preciso fomentar uma pratica educativa que preze, por uma educacao de melhor 

qualidade, na qual os profissionais tenham a oportunidade de se apropriarem de 

qualificacoes, atraves de subvencoes Governamentais e/ou de iniciativas particulares. 

Para Dias (1997), ao propormos o redimensionamento de nossas Entidades 

Escolares, de maneira consciente, faz-se necessario desenvolver investimentos, mediante a 

capacitacao de pessoas de diversos seguimentos sociais, como por exemplo, de 
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representantes da comunidade local, de diretores, coordenadores, professores, alunos, pais, 

etc. 

A proposta de conscientizacao referente as empresas locais, respectivamente de 

Ipaumirim e Barro, das industrias com as seguintes denominacoes: Doce Verde Vale, Sabao 

Nova Aurora, Sabao Alo, como tambem Ceara Doce e a ceramica, esta ultima com 

producao de tijolos e telhas, torna-se imprescindivel mediante a modernizacao da sociedade 

atual, que requer um projeto de desenvolvimento ambientalmente sustentavel. 

E necessario promover atividades educacionais, para com a classe empresarial, cuja 

conscientizacao, retrate a ideia de que a poluicao das industrias e um fator prejudicial ao 

meio ambiente, que indica deficiencia e retrocesso, quando mostram-se obsoletas e 

desatualizadas diante da realidade das empresas concorrentes, que vivenciam o processo de 

modernizacao e desenvolvem programas de Educacao Ambiental. 

Ao considerar as sugestoes apresentadas dos docentes, constatamos a possibilidade 

de superarmos, parcialmente, os entraves e os desafios, na tentativa de buscarmos uma 

alternativa de transformacao educativa ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONCLUSAO 

Verificamos que a Educacao Ambiental a nivel mundial -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Africa, Asia, Europa e 

America - e especificamente de Brasil tem como suporte principios conceituais, legais que 

a definem como um recurso imprescindivel no processo de construcao do exercicio da 

cidadania. 

O processo de construcao do exercicio da cidadania atribui-se ao conhecimento da 

Educacao Ambiental da informacao e formacao, objetivando o desenvolvimento da 

consciencia critica sobre as questoes ambientais, que desencadearao a diversidade de 

atividades de preservacao do equilibrio ambiental. 

Entretanto, o sistema planetario encontra-se com um risco vital mais intenso, a 

Educacao Ambiental falhou, para combate-lo de forma mais significativa, pois nao 

atingimos um estagio de evolucao social satisfatoria. 

Somente, vinte anos apos a Conferencia de Estocolmo de 1972, e que a Educacao 

Ambiental comecou a ser trabalhada no mundo e no Brasil, quando as representacoes 

Governamentais do setor Educacional demonstraram uma maior preocupacao, por meio de 

mobilizacoes, tendo em vista a manutencao da sobrevivencia do planeta terra. 

Em 1994, determina-se um Programa de Educacao Ambiental no ambito nacional, 

que contempla a sua importancia com linhas de atuacao, objetivos e acoes peculiares para 

serem desenvolvidas nas Escolas e em todos os niveis e modalidades de ensino, atraves do 

Ministerio da Educacao e Cultura (MEC) e Ministerio do Meio Ambiente (MMA), (anexo 

IX), que retrata um fenomeno historico, resultante do empenho do Governo Brasileiro ao 

procurar atender a um criterio de recomendacao da referida Conferencia. 

Embora, existam investimentos para a realizacao do projeto citado, por parte das 

autoridades competentes, professores e da comunidade geral em alguns Estados do Brasil, 

como no exemplo do Espirito Santo, Bahia e Sergipe,observamos que as Escolas Publicas 

do Ensino Basico, Dr. Jarismar Goncalves Meio e Mauro Sampaio, respectivamente, do 

Ensino Fundamental e Medio, das cidades de Ipaumirim e Barro - Ceara, nao atendem as 

mesmas determinacoes, quando apresentam muitas dificuldades de carater Tecnico -

Pedagogico com o objetivo de se trabalhar a Educacao Ambiental, de maneira 
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sistematizada, fundada em conceitos mais profundos: teoricos - praticos. Conforme Dias 

(1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA991), "A Educacao no Brasil nao e prioridade, desde a colonizacao ". 

Constatamos a existencia das limitacoes de ordem Administrativa Governamental 

como tambem da profissionalizacao docente, pois a retorica politica da Administracao 

Piiblica em sua maioria nao e condizente com as reais necessidades da sociedade a qual 

conseqiientemente sente-se desapontada e desestimulada, mediante as questoes educativas 

ambientais. Porem, ha diversos profissionais da area educacional, que se identificam com a 

profissao a qual executam, quando aqueles entraves servem de estimulos e iniciativas, para 

se reavaliar o processo de acao pedagogica, de inova-lo, mediante as perspectivas de 

propostas sugestivas dos educadores. 

Os investimentos financeiros do governo referente aos recursos humanos e 

materials, tambem sao importantissimos para se promover a superacao de determinadas 

dificuldades em prol do desenvolvimento de um trabalho de conscientizacao tanto com o 

corpo docente, quanto com o nucleo gestor no sentido de orienta-los a assumirem a 

responsabilidade de defender o meio ambiente, que reflitira no discente e na comunidade 

local. 

A interacao entre Escola - Comunidade acontece por meio do procedimento da 

apropriacao de uma consciencia, em que se estabelecera um trabalho com aqueles 

seguimentos mencionados das diversas Escolas Publicas e/ou Privadas, tendo em vista 

uma acao conjunta para promover atividades com a comunidade e buscar alternativas de 

resolucoes, mediante os desafios do cotidiano relativos as questoes ambientais. 

A proposicao de mudanca em pauta enfatiza uma Escola com mais qualidade, que 

trate da inclusao da pedagogia critico-social dos conteudos, com uma fundamentacao 

teorica critico-dialetica, que represente uma pratica docente critica: problematizadora e 

mutavel, inclusive dos projetos politicos pedagogicos. 

A proposta da Educacao Ambiental evidencia uma pratica pedagogica, cuja 

metodologia conceitual articule pratica-teoria-pratica do social, onde a escola deve atuar 

com base no conhecimento historicamente construido em mediacao com a aprendizagem 

sistematizada que implicar-se-a em um saber dinamizado ao reelabora-lo com 

sensibilidade, mediante o envolvimento das emocoes humanas, uma vez que se propoe o 

sentido da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 
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Com o intuito de se estabelecer um trabalho dessa natureza educacional, e que se 

pensa em uma sociedade com uma atuacao consciente, que vise uma postura conceitual, 

procedimental e atitudinal de uma melhor qualidade de vida, do bem-estar social e que 

avance de forma harmoniosa, viabilizando contribuicoes, para as presentes e futuras 

geracoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Oficio n° 01/05 

Barro-CE. 04 de junho de 2005. 

Sr. Diretor, 

Atraves deste venho comunicar que eu, V I R L A N D I A NOGUE1RA CABRAL professora, 

matricula 119297-1-0, fotha 5365, CPF 307.517.13368 ,estou conclumdo o curso de pos-

graduacao emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gestao Ambiental para o Semi-arido nordestino, na implementacao da turma 

I I . . O supracitado curso esta .ocalizado na Universidade Federal de Campina Grande no 

Campus - Cajazeiras- Paraiba. Encontro-me em fase de pesquisa cientifica 

desenvolvendo projeto sobre Educacao Ambiental na cidade do Barro-Ceara. E importante 

destacar que solicito de V. S
a

 informacoes referentes ao numero e relacao nominal dos 

professores da Escola Mauro Sampaio com funcionamento na aludida cidade, tendo em 

vista a necessidade de dados para subsidiar a conclusao do projeto de monografia do 

referido curso. 

Certa de sua atencao, desdeja, sinceros agradecimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIRLANDIA NOGH^IRA C A B R A L 

PROFESSORA 

ILMO.SR 

FRANCISCO BEZERRA SILVA 

DIRETOR DAE.E.F.M. M A U R O SAMPAIO 

BARRO-CEARA. 
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Oficion
0 01/05 

Ipaumirim-CE, 04 de junho de 2005. 

Sra. Diretora, 

Atraves deste venho comunicar que eu, MAURA FERREIRA DE LIMA portadora do 

CPF 796.425.513-49 ,estou concluindo o curso de pos-graduacao em Gestao Ambiental 

para o Semi-arido nordestino, na implementacao da turma I I . . O supracitado curso esta 

localizado na Universidade Federal de Campina Grande no Campus - Cajazeiras-

Paraiba. Encontro-me em fase de pesquisa cientifica desenvolvendo projeto sobre Educacao 

Ambiental na cidade de Ipaumirim - Ceara. E importante destacar que solicito de V. S
a 

informacoes referentes ao numero e relacao nominal dos professores da Escola Dr. Jarismar 

Goncalves Meio com funcionamento na aludida cidade, tendo em vista a necessidade de 

dados para subsidiar a conclusao do projeto de monografia do referido curso. 

Certa de sua atencao, desde ja, sinceros agradecimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MAURA F E R R E I R A D E L I M A 

PROFESSORA 

1LMA.SRA 

MARIA JOSE DE MENEZES GUIMARAES 

DIRETORA DA E.E.F. DR. JARISMAR GONCALVES MELO 

IPAUMIRIM - CEARA. 
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1- Adeuvania Ferreira Leiie 

2- Amaiston Costa dc Souza 

3- Ana Lucia Lucena 

4- Ana Maria Goncalves de Soiiza 

5- Ana Maria Duarte Claudino 

o- Ana Maria Nunes Freitas 

7- Ceiina Lcitc Cesario quaresma 

8- Doiaite Goncalves Nascimento 

9- Francisca Maria Bertoieza de Freitas Neta 

i 0- Helena Dias dc Sales 

i I - Idaiina Monaiisa Moreira de Souza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12- Joseta Francielma Duarte 

13- Josefa Maria Leite Siiva 

14- Jose Aives de Lima 

15- Lucia Maria Dorc Goncalves 

i 6- Ligia Maria Almeida Moreira 

17- Maria Clenubia Bezerra Leite Kamalho 

i 8- Maria Cristiane Lemos Mclo 

19- Maria do Carmo Lucena 

20- Maria Deiva Duarte 

21 - Maria Esivalda Luana Farias Dantas 

22- Maria Eunice Abreu de Oliveira Dantas 

23- Maria de Fatima Costa Batista 

24- Maria do Socorro Vasconcelos 

25- Maria Ribeiro de Souza 

26- Maria Ribeiro dos Santos 

27- Katia Virginia Quaresma 

28- Roza Maria da Silva 

29- Rozangeia Ciaudino Dantas Moreira 

30- Suenni Maria Goncalves 

31 - Teima Liberalino de Souza 

32- Teresa Pereira Jorge 

33- Tereza Susana Alexandre de Almeida 

34- Valdelice 1 lonorato dos Santos Dias 

35- Ziidenir Jorge dc Morals Siiva 
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UNI VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS 

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO AMBIENTAL 

PARA O SEMI-ARIDO NORDESTINO 

TRABALHO MONOGRAFICO 

TITULO: EDUCACAO AMBIENTAL NO ENSINO BASICO ~ CARACTERIZACAO 

DAS A TIVIDADES DE EDUCACAO AMBIENTAL DESENVOL VIDAS 

NAS ESCOLAS PUBLICAS: DR. JARISMAR GONCALVESMELO E MAURO SAMPAIO 

NOS MUNICIPIOS DE IP A UMIRIM E BARRO-CEARA (2004-2005). 

QUESTIONARIO 

PERGUNTAS 

Ia-A entidade escolar desenvolve atividades de educagdo Ambiental? 

( ) Sim ( ) Nao Quais? 

2a- Quais os obstdculos encontrados pela Escola referente ao ensino da Educagdo 

Ambiental? 

3a- Jd se fomentou algum tipo de orientagao para os professores trabalharem Educagdo 

Ambiental em sala de aula? 

( )Sim ()Ndo Quais? 

4a- Quanto a essa orientagao, de onde deveria surgir? 

5 - A Escola realiza atividades de integragdo com a comunidade? 

()Sim ( )Ndo Quais? 

6a- O que seria necessario para uma melhor interagao entre Escola-Comunidade? 

7a- Voce enfatiza a questao ambiental na exploragdo de conteudos em sua disciplina? 

8a- Utilizam-se recursos do Meio Ambiente no decorrer das aulas? 

9a-A Escola promove algum trabalho educativo pertinente a problematica do lixo? 

( )Sim ()Ndo Quais ? 

IOa- Existem orientagdes para com os alunos sobre o uso adequado da dgua na Escola e na 

comunidade? 

( )Sim ()Ndo Quais? 

Ila- Exponha seu ponto de vista relativo a importancia da educagdo ambiental na 

modalidade do ensino formal. 

12a- Mediante o trabalho escolar, apresente propostas de atividades na area de educacao 

ambiental. 



coordenar, articular, incentivai, 

orientar, acompanhar, apoiar... 

a£oes sistematicas de Educate 

Ambiental, garantindo a 

incorporate da dimensao 

ambiental, no curriculo em 

todos os niveis e modal idades 

de ensino. 
(cont inue . . . ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
DIBUOTECA SETORIAL 
CAJAZEiRAS - PARAiBA 
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• VISAO GLOBAL (HOLlSTICA); 

• PROCESSO PERMANENTE E CONTlNUO; 

• ENFOQUE INTERDISCIPLINAR; 

• Q U E S T O E S AMBIENTAIS, ( L O C A L , R E G I O N A L , NACIONAI. E 
INTERNACIONAL); 

• HISTORIA E CULTURA LOCAL; 

• D E S E N V O L V E R O S E N S O CRlT ICO E AS HABIL IDADES PARA 
RESOLVER PROBLEMAS (ENFOQUE INTEGRADO); 

• DESENVOLVER AS ATIVIDADES PRATICAS; 

• DIVERSOS AMBIENTES EDUCATIVOS; 

• FOMENTAR OS VALORES £ T I C O S E ESTfeTtGOS. 

EDUCACAO DO PUBLICO EM GERAL (FORMAL E NAO FORMAL); 

GRUPOS PROFISSIONAIS; 

• FORMACAO OK DETERMINADOS QRUPOS E CiENTISTAS: BIOI OGOS. 
E C O L O G O S S A N I T A R I S T A S , P R O F E S S O R E S , (ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINARYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v 

»i . 1 - m . , , , . H I . » > ' h ^ izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — m W M i . . 

(c ont inuc.. . . ) 
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> Banco de Dados de Projetos 

> Acordo de Coop. Tecnica c 

Liistilucioiial entre o M E C e M M E 

( P R O C E L e C O N P E T ) . 

> Prograuia Nacioiial de Educacao 

Am biental 

> Cursos de Capaeitayao de 

[Wultiplicadores em Eduea^ao 

Ambiental. >4 

/Atividades de Educacao Am biental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 
BIBLIOTECA SETORIAL 
CAJAZE1RAS - PARAlBA 

http://lrtnt.tc.1n
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> Acordo de Coop. Tecniea e 

liislilucional entre o M E C e MMA -

(Educacao Ambiental) 

> Centros de Educacao Am biental 

> Teleconferencias de E A - 1997: 

=> Nacional: 26 de junho 

=> Regionais: 

Sul - 14 de agosto 

Sudeste - 17 de setembro 

Norte - 17 de outubro 

Centro-Oeste - 14 de novembro 

Nordeste - 05 de dezembro 

> 1 Conferencia NacionaS de Educacao 

Ambiental - 07 a 10 de outubro 

> Curso de Capacitacao pans 

professores em E A via TV-Escola 

> Producao de uma serie de 

documciitos de Educacao Ambiental 
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TODOS TEM DIRE!TO AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO SEW DE 

USO COMUM DO POVO E ESSENCiAL A 

SADiA QUALIDADE DE VIDA. (MPONDO-SE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PQDER PUBUCO EA C0LET1WDA&E 0 
DEVER DE DEFENDi-LO E PRESERVA-LO 

PARA AS 

PRESENTES E FUTURAS GERAQOES. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 1° - PARA ASSEGURAR A 
EFETIVIDADE DESSE DIREITO, INCUMBE AO 
PODER PUBLICO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 

Institutes que Atuam na Area 
de Meio Ambiente e EA 

Instituicoes de acao federal 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Presidencia da Republica) 
Telefone: (061) 225-7110 
Brasilia - DF 

INSTrriTO RRASILEIKO D O MEIO .AMBIENTE E D O S 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA 

SLAIN - Av. L/4 Norte • Edificio-Sede do I B A M A 

C E P : 70.800 
Fax: (061) 224-5606 
Telex: (061) 1711/2120 
Telefone Geral: (061) 321-2324 
Brasilia - D F 

Da estrutura do IBAMA destacamos: 

ASSESSORIA DE COMUKICACAO SOCIAL 

Telefone: (061) 225-8770 

A S S E S S O R I A D E I M F R E N ' S A 

Telefone: (061) 321-2324 - Ramais: 225 226 

342 

O l ' M D O R L A 

Telefone:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (061) 321-7713 e 321-232-1 - Ramais: 206. 207 

C O N A . U A - C O N S E L H O N A C I O N A L D O M E I O . A M B I E N T E 

Telefone: (.061) 226-2837 e 321-2324 - Ramais: 344-'210 

C E N T R O N A C I O N A L D E I N F O R M A C A O A M B I E N T A L 

Telefone: (061) 321-2324 - Ramal: 255 

D I R E T O R I A D E I N C E N T I V O A P E S Q U I S A E D I V U L G A C A O - D I R P E D 

Telefone: (061) 321-2324 - Ramais: 511 a 515 
Divisao de Educacao Ambiental - Telefone: 321-8217 

D I R E T O R I A D E E C O S S I S T E M A S 

Telefone: (061) 225-3241 - 225-7517 - 321-2324 - Ramal: 325 

D I R E T O R L A D E R E C U R S O S N A T U R A I S R E N O V A V E I S - D I R E N 

Telefone: (061) 225-4443 - 223-6155 - Ramais: 201/202 

D I R E T O R I A D E C O N T R O L E E F B C A L I Z A C A O 

Telefone: (061) 321-2324 - Ramais: 501 a 510 

O iB.AMA e o orgao executor da S E M A M , e tem superintendencia em todo o 
Brasil: 

S U P E R I N T E N D E N C I A E S T . A D U A L D O A C R E 

Rua Veterano Manoel de Barros n
B

 320 - Jardim Nazler 
Telefone: (068) 226-3211 - 226-3212 - 226-3213 
Telex: (068) 2418 
C E P 69.900 
Rio Branco - A C 

S U P E R I N T E N D E N C I A E S T . A D U A L D E A L A G O A S 

Av. Fernandes Lima n
c

 4023 - Farol 
Cx. Postal 170 
Telefone: (082) 241-1912 - 241-1600 - 2413980 
Telex: (082) 2350 
C E P 57.000 
Maceio - A L 

S U P E R I N T E N D E N C E E S T A D U A L D O AMAP.A 

Rua Hamilton Siiva n° 1570 
Telefone: (096) 222-2574 - 223-2099 - 223-2107 
Telex: (096) 2385 
C E P 68.900 
Macapa - .A? 

SUPERINTENDENCE EST.ADUAL D O AMAZONAS 

BR-319 Km 01 

343 

http://CONA.UA


tia Ministro Joao GoncaSvs de Soaza s n 

'istrito Industrial 

ielefone: l092) 237-3718 - 237-3721 - 237-3710 - 237-3063 

lelex: (092) 2492 

Cx. Postal 185 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CEP 69.000 

Nlanaus - AM 

EKXTENIWXCIA ESTAM'Al DA BAKU 

Av. Juracy Magalliaes Junior n 60S 

Rio Vermelho 

Telefone: (071) 240-7322 - 240-7809 - 240-7709 - 240-7343 

Telex: (071) 1677 

B P 40.000 

Salvador - H A 

RKNTEXDEXCU ESTAi>l Ai. Wl (."KARA 

!foa Cel. Joao Carneiro n" 31 - Fatima 
Telefone: (085) 227-9081 - 227-5419 - 227-5937 - 227-5180 

Telex: (085) 1347 

.:;•> 60.000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fortaleza - a: 

raDXTEXHEXClA DO l>MTCT«! KEDEKAI 

SBN - Ed. Palacio do Desenvohimento 

Quadra 1 - Bl. "C" - 13 AXDAR 

Telefone: (061) 224-6147 - 321-2996 - 321-5044 - 321-6964 

Telex: (061) 2611 

CEP 70. (XV 

Brasilia - D E 

li-.VXTtXDEXCiA ESI'.ADi AJ. De
1

 ESIIRm) SANTO 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes iv 2487 

Bento Eerreira 

Telefone: (027) 225-8510 - 225-8181 

Telex: (027) 2349 

B P 29.000 

Vitoria - E S 

TEKNTEXOENCM ESTAW'A:. D K COLAS 

Rua 229 n" 95 • Setor L'niversitario 
Telefone: (062) 224-2457 - 224-2488 - 2244809 - 224-2816 

Telex: (062) 2438 

C E P 74.000 

Goiania • & zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lillllHMIItlilflHtlli! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm i 

Cx. Postal 276 

Telefone: (098) 221-2776 - 221-2125 - 2*>l-,>063 
Telex: (098) 2290 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CEP 65.000 
Sao Luis - \ u 

SVPERINTENDEXCIA EsCAIKAJ. DK .VATO GROSSO 

Av. Principal do Centre Politico Administrative 
Cx. Postal 31 

Telefone: (065) 321-7523 - 321-7162 - 321-79,',4 
Telex: (065) 2219 
C E P 78.000 
Cuiaba - M T 

S l ' P E W N T E N D E N C I A E S T A I M ' A l . DK M A T O G R O S S O DO S I X 

Rua Barao do Rio Branco n' 822 - Centro 

Telefone: (067) 382-2966 - 382-2805 - 384-2898 - 382-2902 
Telex: (067) 2554 
C E P 79.100 

Campo Grande • M S 

St T E R I N T E X D E X C ' t A ESTAPfAJ. DE MIX.AS C E R A I S 

Av. do Contomo n'- 8121 • Cidade Jardini 
Cx. Postal 1304 

Telefone: (031) 337-2624 - 335-6611 - 275-4266 
Telex: (031) 1945 
CEP 30.000 

Belo Horizonte - M(i 

S l ' H C R I N T E N D E N C L A E S T A I H ' A l D O PARA 

Av. Conselheiro Furtado n'-' 1303 
Telefone: (091) 241-2621 - 224-5899 
Telex: (091) 12%) 
C E P (56.i)O0 
Belem - P A 

S V P E R I X T E X D E N L ' L A EST.ADVAl. D A P.ARAJHA 

Prolongamento da Av. I). Pedro II 
Estrada da Penha s/'n'; - Buraquinho 
Cx. Postal 174 

Telefone: (083) 231-1926 - 231-1362 
Telex: (083) 2284 
CEP 58.000 
Joao Pessoa - P B 

S V P E R - N T K X D F A C . A K S T A D I ' A ; . P A K A N A 

Rua Brigadeiro Franco r. 1733 
Cx. Postal 691 

Telefor.e: i-Ul) 222-3029 - 225-8211 • 234zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-0444 



Telex: (041) 5806 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C E P 80.000 
Curitiba - PR 

S l ' P E R L V T E N D E N C I A E S T A D V A L D E PKRN.AMBl.YO 

Av. 17 de Agosto n
B

 1057 - Casa Forte 
Telefone: (081) 268-7753 - 268-7745 - 268-9857 
Telex: (081) 4056 
C E P 50.000 
Recife - P E 

S t ' P E R L X T E N D E N C I A E S T A D L ' A L . D O PIAL'I 

Av. Homero Castelo Branco n" 2240 - Joquei 
Cx. Postal 80 
Telefone: (086) 232-1142 - 232-5323 - 232-1652 - 232-5847 
Telex: (086) 2244 
C E P 64.000 
Teresina - PI 

S I ' P E R I X T E X D E X C I A E S T A D L ' A L D O R I O D E J A N E I R O 

Av. Presidente Antonio Carlos n° 607-12" andar 
Castelo 
Telefone: (021) 252-3213 - 231-0352 - 222-2458 - 224-3242 
Telex: (021) 21923 
C E P 20.020 
Rio de Janeiro - RJ 

S L ' P E R L V T E N D E N C I A E S T A D L ' A L D O R I O G R A N D E D O N O R T E 

Rua Alexandrino de Alencar n" 1399 - Tirol 
Cx. Postal 280 
Telefone: (084) 221-2956 - 221-4234 - 221-4233 
Telex: (084) 2356 
C E P 59.000 
Natal - R N 

S I ' P E R I X T E X D E X C I A E S T A D L ' A L D O R I O G R A X D E D O S U E 

Rua Miguel Teixeira n" 126 - Cidade Baixa 
Cx. Postal 1383 
Telefone: (0512) 28-7186 - 25-2144 - 25-2647 - 25-2623 
Telex: (0512) 2481 
C E P 90.050 
Porto Alegre - R S 

S l ' P E R I N T E N D E N C L A E S T A D L ' A L D E R O N D O N I A 

Av. Jorge Teixeira n'J 3477 • Costa e Silva 
Telefone: (069) 223-3599 - 223-3597 - 223-3607 - 223-3598 
Telex: (069) 2176 
C E P 78.900 
Porto Velho - R O 

346 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes n- 1332 • Mecejana 
Telefone: (095) 224-4921 - 224-4011 - 224-4199 
Telex: (095) 2076 
CEP 69.300 
Boa Vista - RR 

S I ' P E R I X T E X D E X C I A E S T A D L ' A L D E S A X T A C A T A R I N A 

Av. Mauro Ramos n u 187 - Ed. Nacional 
Cx. Postal 660 

Telefone: (0482) 23-3465 - 22-6077 - 22-6541 - 22-6202 
Telex: (0482) 2230 
C E P 88.000 
Floriandpolis - sc 

S I ' P E R I X T E X D E X C I A E S T A D L ' A L D E S A O P A U L O 

Alameda Tiete n° 637 - Jardim Paulista 
Cerqueira Cesar 
Cx. Postal 7134 

Telefone: (011) 881-8752 - 883-1300 - 881-8599 
Telex: (011) 24392 
C E P 01.417 
S3o Paulo - S P 

S l ' P E R I N T E N D E N C L A E S T A D L ' A L D E S E R G I P E 

Av. Rio Branco n'J 186 - 5" andar - Sala 110 
Ed. Oviedo 
Cx. Postal 134 

Telefone: (079) 222-5858 - 222-6576 - 222-6060 
Telex: (079) 2204 
C E P 49.000 
Aracaju - S E 

Principals orgaos de acao estadual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACRE 

S E C R E T A R 1 A D E D E S E N T O L Y I M E N T O L R B A N O E M E I O A M B I E N T E 

Rua Rui Barbosa n° 450 - Centra 
Telefone: (068) 224-5497 
Telex: (068) 2692 
C E P 69.900 
Rio Branco - A C 

IXSTITl'TO DE MEIO .AMBIENTE - LMAC 

Rua Rui Barbosa n" 450 - Centra 
Telefone: (068) 224-5497 

http://PKRN.AMBl.YO


Telex: (OiiSi 2692 

C E P (W.VHV 

Rio Branco - A*. 

CONSELHO ESTADL'AL DE P R O 7 K C A 0 AMBIENTAL - CEPRAM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rua Dr. Cincinato Pinto n ; 503 - Centro 

Telefone: (082) 221-1427 - 2214188 - 223-3856 

Telex: (082) 2198 

C E P 57.000 

Maceio - A: . 

I -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•J 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

111 

INSTITITO DO MEM AMBIENTE DO ESIADO DE AIAiio.AS - IMA,'A!. 

Av. Major Cicero de does Monteiro n- 2197 - Mutange 

Telefone: (082) 221-7239 - 221-4126 

Telex: (082) 3171 - 2350 

C E P 57.000 

Maeeio - At. 

AMAPA 

S E C K E T A K I A H E AiiRYL'LTTKA- S E A G A P 

Av. Fab n 85 - Centro Civico 

Telefone: (096) 222-4799 - 222-3595 

Telex: (096) 2-168 

C E P 68.900 

Macapa - A P 

COORDENAPORLA ESiADlA! DO MEIO AMBIENTE - CEMA AP 

Av. Mendonca Furtado i r 900 

Telefone: (096) 222-4(569 

C E P 68.000 

Macapa - A P 

AMAZOSAS 

INSnr.™ • DE DESENVULVIMENTO IMS RECTRSOS NATIRAIS •• PRlTECAO AMBIENTA 

ESTAl'O DO AMAZONAS - IMA 

Rua Recife n 3280. Flores 
Telefone: (092) 23(5-2574 - 236-2064 
Telex: (092) 1004 
CEP (>9.»'0(i 

Manaus - v.: 

348 

BAH1A 

N S E I K O K S . - A : - A : : : :>K . - n . • A M I :t.s:x - «.;•.; :~AM 

Rua Rio Sao Francisco n 1 Mont Seirsit 
Telefone: (i>71i 312-3365-312-7:91 
Telex: (071) 0182 

CEP 40.452 
Salvador - a\ 

CENTRO DE RECVRSOS A M 3 I E N T A I S - CRA 

Rua Rio Sao Francisco n- 1 - Mont Serrat 
Telefone: (071) 312-3365-312-7191 
Telex: (071) 0182 
C E P 40.425 
Salvador - HA 

CEAR.A 

C< 'NSEUIt > ESTAPt'Al DO MEIO :\MBIENTE 

Rua Barao de Aratanha i: 13:9 - Fatinia 

Telefone: (085) 231-8118-231-5945 

Telex: (085) 23(51 

CEP (50.01 H) 

Fortaleza - C E 

SECKETARLA D E PESEXVt 'IAIMENTi
1

 t'RBANO E M E I O A M B I E N T E 

Centre Adininistrativo Goveniador Yirgilio 

Tavora - Predio da S E I I A N - 1- andar - Cambebn 

Telefone: (085) 229-1788 229-1682 

Telex: (085 ) 2925 

C E P 60.000 

Fortaleza - C E 

S ' . ' I * E R I N T E N T F . X C L A E S T A D ; A:, D O M E I O . A M B L E N T E 

Rua Barao de Aratanha n 1319 - Fatinia 

Telefone: (085) 231-5945 

Telex: (085) 2361 

C E P 6(1000 

Fortaleza - C E 

D1STRITO FEDERAL 

S E C R E T A R Y D E M E I O A M B I E N T E . C 1 E N Y L A V. : E C N > 0 U ; L A D O Y E A N ' ' N O K I S T R I T O 

F E D E X A I . - S E M A T E C 

scs - Edificio-Sede da SHI> - Quadra 6 - tr andar 

Telefone: (061i 255-8314 - 321-57^ 69"2 

349 



C E PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 70.300 
Brasilia - D F 

INSrnVTO D E SCOLOGLA E MEIO . A M B I E N T E 

scs - Edificio-Sede da S H I S - Quadra 6 - 6° andar 
Telefone: (061) 225-8314 - 321-8448 Ramais: 176/229 
C E P 70300 
Brasilia - D P 

INSTITUTO I ' E C I E N C I A E T E C N O L O G I A - I C T 

Estadio Mane Garrincha 
Telefone: (061) 321-4897 - 321-6947 
C E P 70.075 
Brasilia - D F zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESPIRITO SA.XTO 

C O N S E L H O E S T A D L ' A L D E M E I O A M B I E N T E - C O S E . M A 

Av. Princesa Isabel n° 629 
Edificio Mtoria Center - 6Q andar - Centro 
Telefone: (027) 222-7806 - 223-4022 
Telex: (027) 2636/2182 
C E P 29.010 
Mtoria - E S 

S E C R E T A R 1 A D E E S T A D O P A R A A S S I N T O S D O M E I O A M B I E N T E - S E A M A 

Av. Princesa Isabel n
s

 629 
Edificio Mtoria Center - a n d a r - Centro 

Telefone: (027) 222-7806 - 223-4022 
Telex: (027) 2636/2182 
C E P 29.010 
Mtoria - E S 

GOIAS 

S E C R E T A R I A D E E S T A D O P A R A A S S I N T O S D O M E I O A M B I E N T E - S E A M A 

Av. Perimetral n
k>

 1060 - Setor Coimbra 
Telefone: (062) 261-2268 - 233-9644 
T E L E X : (062) 2104/2148 
C E P 74.000 
Goiania - GO 

FCNDACAO ESTADL'AL DO M E I O A M B I E N T E D E GOIAS - FEMAGO 

Decima-Primeira Avenida n" 1272 - Setor I'niversitario 
Telefone: (062) 261-2780 - 261-6292 
Telex: (062) 1480 
CE? 74.000 
Goiania -

350 

MARASHAO 

C O N S E L H O E S T A I U ' A L D O M E I O A M B I E N T E - C E N E M A 

Praca Teixeira Mendes n- 1 - Sao Francisco 
Telefone: (098) 235-1511 - 235-1575 - 235-1543 
Telex: (098) 2358 
C E P 65.000 
Sao Luis - M A 

S E C R E T A R L A D.AS M I N A S E E N E R G L A E M E I O . A M B I E N T E D O E S T A D O D O M A R A N H A O - S N E M A 

Praca Teixeira Mendes n" 1 - Sao Francisco 
Telefone: (098) 235-1511 - 235-1575 - 235-1543 
Telex: (098) 2358 
C E P 65.000 
Sao Luis - \ L A 

MATO GROSSO 

SECRETARLA ESTADL'AL DO MEIO AMBIENTE 

Edificio da Saiide - Centro Politico-Administrativo 
Telefone: (065) 313-3184 
C E P 78.000 
Cuiaba - M T 

Fl'NDACAO ESTADL'AL DO MEIO AMBIENTE - FE.MA 

Rua 06 (esquina com Rua 10) - Edificio Mai. Candido Rondon - 2° andar 
Centro Politico-Administrativo 
Telefone: (065) 313-2453 - 313-2351 - 313-2551 - 313-3209 
Fax: (065) 321-2816 
C E P 78.070 
Cuiaba - M T 

MATO GROSSO DO SL'L 

C O N S E L H O E S T A D L ' A L D E C O N T R O L S A M B I E N T A L - C E C A 

Av. Calogeras n
(

 616 
Cx. Postal 856 
Telefone: (067) 382-0681 - 383-3161 
Telex: (067) 2445 
C E P 79.005 
Campo Grande - M S 

S E C R E T A R L A D O M E I O - A M B I E N T E D O E S T A D O D O M A T O G R O S S O D O S I T . 

Av. Calogeras n- 616 
Cx. Postal 856 
Telefone: (067) 383-3161 - 383-3831 - 383-3014 - 383-0681 

351 



IViex: 2445 

Campo Grande - '•> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.VISAS GERAIS 

c 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN M : : . H I
I

 :>: . •«• • A : , D E fvi.m,.A A V : ; . ! . Y : A : . - ^ O P A M 

Be!o Horizonte - \u; 

S K C R E T A R I A : » E E S I A D O ;»!. C I E . V I A . " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! \  No:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 VI A E M E I O A M B I E N T E 

Av. Prudente de Moraes n 1671 - Santa I.ucia 
Telefone: i031) 344-3467 
Telex: i03.1) 1254 
C E P 30.380 

Helo Horizonte - M G 

X I W A O E S T A D L A 1 I V MF.I>' A M B I E N T E • M A M 

Av. Prudente de Morais n 1671 • Santa Lucia 
Telefone: (031) 34-1-3751 - 344-0613 - 344-6222 
Telex: (031) 1410 
C E . " 30.380 
Belo Horizonte - \u; 

PAHA 

v> ' N S E I . H > • E S T A D : A I . i>} S U H E . >AM:AM:- : . \T . >.-: M E M A M B I E N T F . 

Rua Presidente Pemambuoo tr 489 
IVIefone: (OPl) 224-4011 
Telex: i09D 2301 
C E P 66.000 
Beiem - P A 

:>M'.AiCAM2SNT<> 1 • MJili > .AMBIENTE - D M A 

Rua Presidente Pernainbuco n 489 
Telefone: (091 > 243-1679 
Telex: (0911 2391 

i i 66.000 
Belem - I A 

PARA1BA 

c< \ > ; : H - > : - . < A I ' : A : D O M E I O A M B I K N T E 

Av. Monsenhor Walfredo Leal n 181 - Tambia 
Telefone: (083' 222-1647 - 222-4663 - 222-3149 
Telex: i083.) 2163 

C E P 58.000 
Joao Pessoa - F B 

S l ' P E R L N T E X D E X C I A t>E D E S E X V O L V L M E N T O PC M E I O A M B I E N T E - S C H E M A 

Av. Monsenhor Walfredo Leal nk' 181 - Tambia 
Telefone: (083) 222-1647 - 222-4663 - 222-3149 
Telex: (083) 2163 
C E P 58.000 
Joao Pessoa - F B 

PARAS.A 

C O N S E L H O ESTADt'AL D E M E I O A M B I E N T E - C E M A 

Rua Engenheiro Reboucas nv' 1206 
Telefone: (041) 225-3411 
Telex: (041) 6206 
C E P 80.210 
Curitiba - rR 

S E C R E T A R L A D E E S T A D O D O D E S E N V O L V L M E N T O L ' R B A N O D O M E I O A M B I E N T E - SEDl' 

Rua Deputado Mario de Barros s/n8 

Edit. Caetano Munhoz da Rocha - 2V andar 
Telefone: (041) 254-7244 
Telex: (041) 5218 
C E P 80.530 
Curitiba - PR 

C O O R D E N A O O R L A D E E S T L ' D O S E D E F E S A D O M E I O A M B I E N T E - C E D M A / S E D L ' 

Rua Deputado Mario de Barros s/n* 
Edif. Caetano Munhoz da Rocha - 2* andar 
Telefone: (041) 254-7382 
Telex: (041) 5218 
C E P 80.530 
Curitiba - P R 

S I ' P E R I X T E X D E X C I A D O S R E C L R S O S H I D R I C O S E D O M E I O A M B I E N T E - S I R H E N A / S E D L ' 

Rua Engenheiro Reboucas n 8 1206 
Telefone: (041) 225-3411 
Telex: (041) 6206 

C E P 80.210 
Curitiba - P R 

S E R V I C O E S P E C L A I . D E D E F F S A A O M E I O A M B I E N T E - S E D M A 

Travessa Agostinho de Macedo ir 106 
Centro Civico 
Telefone: (041) 252-8431 
C E P 80.530 
Curitiba - P R 
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PERSAMBVCO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C 0 M P A H L A PEKN.AMBIC.AN.A DF iVNTKoli IA POUICV • AVKFNTAl E ADMINlSTRAcAo 

REClTtSOS H 1 P R K O S - CIUH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rua Sanlana n* 367 - Casa Forte 
Telefone: (081) 268-9186 - 26345572 - 268-1198 
Telex: (081) 1631/ 4234 
CE? 50.000 
Recife - F T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PIAVI 

SECRETARY ESTAPl'Al DO MEIO AMBIENT!:, CIFNCLA E TECXOLOGLA F 

DESENVOLVTMEXTO LKBANO 

Rua 24 de Janeiro n tf 330 • Sul 
Telefone: (086) 222-8000 - 222-8019 
Telex: (,086) 2702 
CE? 64.000 
Teresina - n 

PEPART.AMENTO PE MEIO AMBIENTE - DMA 

Rua 24 cle Janeiro n
v 330 - Sul 

Telefone: (.086) 222-8000 - 222-8019 
Telex: (086) 2702 
CEP 64.000 
Teresina - ?i 

RIO DE JANEIRO 

C O N S E L H O E S T A D L ' A L D E M E I O A M B I E N T F - C O N E M A 

Av. Treze de Maio n" 33 - 24J andar - Centro 
Telefone: (021) 262-9338 - 262^9 

Telex: (021) 39.615 
Fax: (021) 533-2490 
CE? 20.031 
Rio de Janeiro -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RI 

S E C K E T A K I A D E E S T A D O D E M E I O A M B I E N T E - S E M A M 

Av. Treze de Maio n 8 33 - 24" andar - Centro 
Telefone: (021) 262-9338 - 262-9899 - 282-1252 -

262-9126 
Telex: (021) 39.615 
Fax: (0211 533-2490 
C E P 20.031 
Rio de Janeiro - w 

I-VNDACAO ESTAPl'Al DF ENGENKARLA DO MEIO AMBIENTE - FFMA 

Rua Fonseca Teles nv 121 - 15- andar 

:;5-i 

Sao Cristovao 
Telefone: (0211 228-3409 - 234-3681 - 284-3744 
Fax: (021) 234-3681 
CE? 20.940 
Rio de Janeiro - R; 

RIO GR1SDE DO S'ORTE 

C O N S E L H O E S T A D L ' A L D F C 1 E N C L A , T E C N O L O G L A E M F I O A M B I E N T E - C F C T E M A 

Centro Administrativo do Estado - Lagoa Nova 
Bloco S E P I A N - BR-101 
Telefone: (084) 231-6946 - 231-6082 Ramais: 10 21 
Telex: (084) 2486 
Fax: (084) 231-8407 
C E P 59.059 
Natal - R N 

C O 0 R D F N A D 0 R L A D O M E I O A M B I F N T E 

Centre Adniinistrativo.do Estado - Lagoa Nova 
Bloco SEPLAN - BR-101 

Telefone: (084) 231-6946 - 231-6082 - 231-6084 
Telex: (084) 2486 
Fax: (084) 231-8407 
C E P 59.059 
Natal - R N 

RIO GRA.XDE DO SUL 

SECRETARLA DF SAI'DE F DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO St'I 

Centre Administrativo do Estado - 20" andar 
Av. Borges de Medeiros nfl 1501 
Telefone: (0512) 33-1611 
Telex: (051) 5031 
C E P 90.068 
Porto Alegre - R S 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTF - DMA 

Av. A. J. Renner n" 10 - Navegantes 
Telefone: (0512) 42-0224 - 43-5799 
Telex: (0512) 5031 
C E F 90.250 
Porto Alegre - R S 

ROXDdXIA 

CONSELHO ESr.AD'C.AI DO MFIO AMBIENTF - CONSFMA 

Av. Lauro Sodre iv' 1983 - Jardim America 



Telefone: (06i») 223-1129 - 223-1199 
Telex:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (069) 1951 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C E P 78.9(H) 
Porto Yelho - KO 

S E C R E T A R L A I ' E E S T A D O D O M E I O A M B I E N T E D E R O X D O X I A - S E M A K O 

Av. Lauro Sodre n u 1983 - Jardim America 
Telefone: (069) 223-1129 - 223-1199 
Telex: (069) 1951 
C E P 78.900 
Porto Velho - K O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RORAIMA 

A S S E S S O R I A E S P E C I A L D E M E I O A M B I E N T E 

Rua General Penha Brasil n̂  1123 - Sao Francisco 
Telefone: (095) 224-7841 - 224-0990 
Telex: (095) 2045 
C E P 69.300 
Boa Vista - R K 

SANTA CATAR1SA 

C O N S E L H O E S T A D L ' A L D E T E C N O L O G L A E M E I O A M B I E N T E 

Av. Osmar Cunha n J 25 
Telefone: (0482) 23-6813 
Telex: (0482) 514 
C E P 88.000 
Florianopolis - sc 

F L N D A C A O D E A M P A R O A T E C N O L O G I C A E A O M E I O A M B I E N T E - S E D L ' M A 

Praca Pereira Oliveira n" 16 - Edit'. M. Daux 

6" andar - Centro 
Telefone: (0482) 22-8299 - 22-8105 
Telex: (0482) 662 

C E P 88.000 
Florianopolis - sc 

S E C R E T A R L A D E D E S E N V O L V T M E X T O L ' R B A N O E M E I O A M B I E N T E - S E D L ' M A 

Av. Osmar Cunha n
u 25 

Telefone: (0482) 23-6813 - 22-8181 
Telex: (0482) 514 
C E P 88.000 
Florianopolis - S C 

SECRETARLA DE EDL'CACAO./COMISSAO DE EDt'CACAO AMBIENTAI 

Rua Antonio Luz n" 101 
Telefone: (0482) 22-3877 

Telex: (0482) 371 
C E P 88.()00 
Florianopolis - sc 

SAO PAULO 

C O N S E L H O E S T A D L ' A L D O M E I O A M B I E N T E - C O N S E M A 

Rua Tabapua n° 81 - 14u andar 
Telefone: (011) 883-3482 - 883-0766 Ramais: 201/204 
Telex: (011) 32.621 
C E P 04.533 
Sao Paulo - S P 

S E C R E T A R L A D O M E I O A M B I E N T E 

Rua Tabapua 81 - 14" andar 
Telefone: (011) 883-3482 - 883-0766 Ramais: 201/204 
Telex: (011) 32.621 
C E P 04.533 
Sao Paulo - S P 

C O M P . A N H I A D E T E C N O L O G L A D E SA.NE.AME.NTO A M B I E N T A I . - C E T E S B 

Av. Prof. Frederico Hermann Jr. n'-' 345 - Pinheiros 
Telefone: (011) 813-3314 - 210-1100 Ramal: 369 
Telex: (011) 83.053 
C E P 05.459 
Sao Paulo - S P 

SERGIPE 

C O N S E L H O E S T A D L ' A L D E M E I O A M B I E N T E 

Praca Fausto Cardoso s tf Ed. Walter Franco - 6" andar 
Telefone: (079) 224-7959 
Telex: (079) 2710 
C E P 49.000 
Aracaju - S E 

S E C R E T A R L A D E C L ' L T L ' R A E M E I O A M B I E N T E D O E S T A D O D E S E R G I P E 

Praca Fausto Cardoso s n" Ed. Walter Franco - 6" andar 
Telefone: (079) 224-7959 - 224-7943 
Telex: (079) 2710 
C E P 49.000 
Aracaju - S E 

A D M L N I S T R A C A O E S T A D L ' A L D O M E I O A M B I E N T E - A ! I M A 

Rua Estancia i r 87 - Centro 



Telefone: XzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>79> 222-7i>W - 222-7222 

Telex: (079) 27W 

C E P 49.000 

Aracaju • S E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TOCAXTIXS 

F U N P A C A O N A T U R E Z A D O T O C A X T I X S - N \ A T U R A N T I N S 

Rua Hosana Goncalves Cavalcante rr 322 

Telefone: (0(52) 866-1482 

Telex: (062) 8069 

Fax: (062) 851-2566 

C E P 77.570 

Miracema do Tocantins - T O 

V I T A :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A relacao eompleta das insrituicoes govem am en tais e nao-governamentais que 

amain na area do meio an ibien te no Brasil encontra-se nas publicacdeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cadastro Saao-

nal das histituifda que Aluam mi Area iU> Meio Anibiente. volum es I e I I . do IRAMA. 

clisponiveis na Assessoria de Comunicacao Social e, on na Diret or ia de In cen t ive a Pes-

quisa e Divulgacao daquele orgao. 

Instituicoes internacionais 

T H E A l ' S T R A L L A X A S S O C I A T I O N F O R E N V I R O N M E N T A L E D U C A T I O N 

Arbuiy Park Outdoor School, Arbury Park Road 

Bridgewater, South Australia 5155, Australia 

C O U N C I L FOR E N V I R O N M E N T A L E D U C A T I O N 

School of Education. University of Reading 

London Road, Reading, RG1 5AQ V.K. 

E N V I R O N M E N T A L E D U C A T I O N P R O J E C T 

P.O. Box 751 

Portland, Oregon 97207 U S A 

E R I C , S C I E N C E , M A T H E M A T I C S .AND E N V I R O N M E N T A L E D U C A T I O N 

Ohio State University 

1200 Chambers Road. Third Floor 

Columbus, Ohio - 43212 

F R I E N D S O F T H E E A R T H I N T E R N A T I O N A L (FOEl) 

W E I Secretariat, P.O. Box 17170. 1001 JD, Amsterdam. Netherlands 

F O U N D A T I O N F O R E E IN E U R O P E 

Nassauplein 8. 1815 G M Alkmaar. Netherlands 

E N I T . V S : N : E ; , Y \ : V N A ; 

176 Keizer-gracht 1016 :•«' 
Amsterdam. Holland 
- Escritorio para America Latina: 
2520 Longview. Austin, TX . 78705, U S A 

I N F O T E R R A , U X E P , P.O. Box 30552. Nairobi. Kenya 

ICISEE - INTERNATIONAL COMIVTER1ZE5' INFORMATION SERVICE FOR 

ENVIRONMENTAL EI >UCAClON 

( U N E S C O - U N E P / I E E P ) 7. Place Fontenoy 

75.7(X) Paris. France 

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMME - IEEP 

U N E S C O - 7, Place de Fontenoy 

75.700 Paris. France 

THE INTERNATIONAI. SOCIETY FOR EE 

School of Natural Resources. Ohio State University 

2021 Coffey Road. Columbus. Ohio. 43210 U S A 

UCX - INTERNATIONAL UNION F O R THE CONSERVATION Or NATURE AND NATURAL RESOURCES 

Avenue du Mont-Blanc, CH-1196 Gland, Switzerland 

MILWAUKEE PUBLIC SCHOOLS 

Department of Instructional Resources 

Administration Building 5225. West Yliet St. 

P.O. Drawer 10K 

Milwaukee, Wisconsin 53201 U S A 

(Pioneira em muitos aspectos de projetos em Educacao Ambiental) 

M I N I S T E R S DE I . ' l - N V I R O N N ' E M E N T 

Direction des Communications et de l'edueation 

5199 rue Sherbrooke Est 

Montreal (Quebec) HIT 3X2. Canada 

N A E E - N O R T H A M E R I C A N ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION 

Brukner Nature Centre, 5955 
Horseshoe Bend Road. Troy, Ohio. 45373 U S A 

NAEE - NATIONAL ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION 

West Midlands College of HE 

Gorway. Walsall WS1 3BD. O . K . 

N.AI - N A T I O N A L A S S O C I A T I O N O F INTKRrKFTAril >N 

P.O. Box 1892. For Collins. Colorado. 80522. USA 
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NATIONAL AUDUBON SOCIETY zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
950 Third Avenue, New York. N.W.. 10022 
(Fundada em 1905, essa organizacao privada devota-se a todos os aspectos 

da conservacao e do ambiente natural. Tern tnais de meio milhao de mem-

bros nos U S A e em 85 outros paises) 

S C O P E - S C I E N T I F I C C O M M I T T E E O N P R O B L E M S O F T H E E N V I R O N N M E N T 

4000 Albemarle Street N.W., Washington, D.C. 20016 USA 

S C O T T I S H E N V I R O N M E N T A L E D U C A T I O N C O U N C I L 

Department of Biology, Paisley, College of Technology 

High Street, Paisley PA1 2BE Scotland, U . K . 

U N E F - U N I T E D N A T I O N S E N V I R O N M E N T A L P R O G R A M M E 

Tour Mirabeau, 39/43 quai Andre Citroen, 

75739 Paris France Cedex 15 

ou 
p.o. Box 30552, Nairobi, Kenya 

W O R L D B A N K E N V I R O N M E N T A L D E P A R T M E N T 

1818 H Street N.W. Washington D.C. 20433 U S A 

W O R L D W I L D L I F E F U N D ( W W F ) 

1250 24th Street, N.W. 
Washington. DC 20037 U S A 
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Anexo 6 

Publica^oes Tecnicas sobre EA 

No Brasil 

Como vimos na introducao deste livro, o Brasil esta iniciando a sua pri-
meira geracao de publicacoes sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EA A maior parte do que foi produzido 
seguiu uma orientacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ecologica, urn tanto afastada da abordagem ambiental. 

Entretanto, nao ha de se negar a sua importancia como decisivas colabo-
racoes para o desenvolvimento e consolidacao da E A em nosso pais. 

Seguramente, foram os orgaos estaduais de meio ambiente que produzi-
ram mais (veja Anexo 5). As suas areas tecnicas de E A (divisao, departamento, 
coordenacao, gerencia etc.) possuem urn material bem diversificado (cartilhas, 
livretos, programas,/oM<?>s, cartazes, videos, projetos etc.) que, quando disponi-
veis, sao distribuidos gratuitamente. Alguns desses materials sao especfficos 
para certos locais (como o Programa de Educacao .Ambiental do Vale do 
Ribeira, coordenado pela Secretaria de Educacao e Secretaria do Meio Ambien-
te do Governo do Estado de Sao Paulo), ocasioes (como para as comemora-
c5es do dia mundial do meio ambiente, dia da arvore etc.), ou campanhas 
(contra as queimadas, desperdicio de agua, reciclagem, disposicao de lixo, pre-
servacao de areas etc.). 

Os orgaos estaduais de meio ambiente dos Estados de Sao Paulo e Para-
na tern se destacado na producao de materials sobre E A , embora muitos outros 
Estados ja estejam em pleno processo de producao. Algumas secretarias esta-
duais de educacao tambem estao em processo de producao. 

O I B A V L A , atraves da sua Divisao de Educacao Ambiental. produziu, em 
conjuncao com o M E C , o Projeto de Infonnacoes sobre Educacao Ambiental — 
urn encarte contendo as informacoes basicas sobre E A como objetivos, principios, 
recomendacoes e sugestoes de atividades — dirigido ao publico em geral. Esse 
documento, na sua fase inicial concebido e escrito pela profa. Miriam Ottoni e 
por nos, encontra-se disponivel no I B A M A . na Divisao de Educacao .Ambiental. O 
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IRAVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA possui, na sua Assessoria de Comunicaeao Social e no sou Departamento 
do Divulgacao Teenico-Cientifica (Diretoria do Incenlivo a Pesquisa e Divulga-
cao), cartazes. folhetos. anais de scminarios, documcntos tecnicos e livros que 
poclem subsidiar acoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HA. Destacamos: 

Resolucoes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O X A M A ; 

Anais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Semindrio Sacional sobre I'nivenidade e Meio Ambiente, vols. I e II; 
Semindrio stibre Desertificacao no Sordcste. 

Tecnicos: 
Fauna Brasileira Ameacada de Extincdo. 1988. 65 p.: 
Populates Marginals em Eeossistemas Urbanos, 1989, 109 p.: 
A dgua que Voce Bebe. 1989; 
Fossa Septica, 1989: 
Migracoes de Ares da America do Sul Continental. 1983. 86 p.: 
Vnidades de Consetracao do Brasil. 1989. 182 p.: 
Cadastro Sacional das Instituieoes que Atuam na Area de Meio Ambiente 

(instituicoes govemanientais, vol. I , 45 p.; nao-governamentais, vol. II , 
III p.). 1990:" 

borax (conto), do Dr. Theodor Feisel (Dr. Seuss), 1986, 71 p. 

A Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de Sao Paulo, 
atraves da sua Coordenadoria de Educacao Ambiental, tern publicado materials 
sobre EA muito interessantes e criteriosamente produzidos. Destacamos a Serie 
Educacao Ambiental, composta por varios trabalhos dedicados a situacoes es-
pecificas daquele Estado, em sua maioria. Do Programa de Educacao .Ambien-
tal do Vale do Ribeira (dez volumes), recomendamos: 

Proposta Metodologica. vol. 1. 50 p.; 

Poluieao, vol. 6, 70 p.; 

Hemeroteea Eseolar — I 'ma L'sina de Cidadania, vol. 8, 24 p.; 
Experiencias em Educacao Ambiental, vol. 9, 44 p.; 
lj'gislae.ao e Meio Ambiente. vol. 10, 29 p. 

A Serie Guias e tambem urn traballio muito importante — destacamos 
Educacao Ambiental em Vnidades de Conservacao e de Producao. 103 p. —, a 
despeito de referir-se exclusivamente as unidades de Sao Paulo, pode ser um 
referencial para trabalhos dessa natureza em outros locais. 

Teiia que ser exaustiva a nossa citacao dos materials de E A daquele drgao, 
sem cometermos injusticas ou gates. Recomendamos, entao, o contato direto (ver 
endereco e telefone no .Anexo 5) com aquela instituicao. Outrossim. esse contato 
deve ser estendido a outros orgaos de meio ambiente dos demais Estados da 
Federacao, nos quais certamente mais materiais poderno ser encontrados, 

A I'nidade de Educacao Ambiental, da Companhia Pernambucana de 
Controle de Poluieao .Ambiental c de Administraeito de Recursos Hidricos 
( C F K H ) . recentemente. produziu documentos tecnicos sobre E A : Vina Metodolo-

gia em Educacao Ambient a', e Educacao Ambiental: Sapucarana. umaAprcndi-
zagem (12 e 15 p.). 

Livros que tratem das questoes metodoldgicas. de abordagens, estrategias 
econceitos da F A em portugues, no Brasil, sao raros. Em 1974, a Summus Edito-
rial Ltda. adquiriu os direitos para a lingua portuguesa do livro Ecology, Environ-
ment and Education de R. Thomas Tanner (1974) e publicou no Brasil com o 
titulo Educacao Ambiental (Edusp. 1978. 158 p.), talvez a traducao pioneira do 
assunto em nosso pais (traducao de George Sehlesinger, com revisao e prefacio 
do prof. Dr. Mario G, Fern). O livro abordava os varios problemas da E A , entretan-
to, sob uma otica bem diversa de como a concebemos hoje, principalmente quan-
to a questao das definicoes de meio ambiente total, com todos os sens formado-
res (politicos, economicos, ailturais. eticos. ecologieos etc.). 

A despeito de ter dado a sua contribuicao para a F A no Brasil. o livro foi 
considerado porta-voz de certas tendencias inteivencionistas americanas e de 
algumas "preciosidades" (a î agina 42. citando Paul Yambert: "Os Estados I ni-
dos deveriam assumir a lideranca no estabelecimento de um planeta humano, 
habitavel"; devidamente contestado em nota de rodape pelo revisor). 

Livros sobre ecologia temos muito, mas sabemos que F A nao e apenas 
ecologia. 

Em termos de periodicos especializados em F A , a nossa situaeao e critica. 
De nosso conheeimento. existe a ETHERA - Rcvista de Educacao Ambiental 

(Praca Osvaldo Cruz. 15 - Conjunto 1609. 90030 - Porto Alegre, R S ) . 



OS DIREITOS DAS FUTURAS GERACOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estc Icxlo foi proposto pela Socicdadc dc Coustcau c poslcrionncntc adotado 

pela Assembleia Geral da Organizacao das Naeoes Unidas (ONU). 

A Assembleia Geral. 

CONSIDERANDO a detenninafao proclamada pelos povos do mundo na Carta 

das Naeoes Unidas em reafirmar a fc na dignidade e valor da pessoa humana e cm 

promover o progresso social e melhores padroes de vida com maior liberdade; 

ENTENDENDO que entre os propositos das Na9oes Unidas esta o de conseguir 

coopera9ao internacional na solucao dos problemas internacionais e o de ser um centro 

de harmonizacao das atividades das nacoes na consecucao desscs propositos comuns; 

RECONHECENDO que pela primeira vez na Historia os direitos das futuras 

geragoes dc exercer opfoes com respcito a nutri9ao, a continuidade da vida e ao 

enriquecimento e diversifica^ao dos seus ambientes fisicos e mentais estao seriamente 

ameacados; 

ACRED1TANDO que a preservacao c promopao desscs direitos e uma 

demanda a consciencia de todos os povos e todas as nacoes; 

CONVENC1DA de que cada gcracao tern o dircito increntc de dclerminar o sen 

proprio destino c a correspondente responsabilidade de partilhar um dircito similar as 

geracocs futuras como uma extensao do direitos dos vivos; 

PROCLAMA SOLENEMENTE a nccessidade de asscgurar o rcconhccimcnto 

universal desse dircito c dessa responsabilidade. Para tanlo, 

DECLARA QUE: 

Artigo 1 

As futuras geracocs tern o dircito a Terra descontaminada c sem danifica9oes, 

para sen gozo, como local da Historia da humanidadc, da cultura c dos lacos sociais, 

que fazem de cada gera^ao e de cada individuo um membro da familia humana. 

Artigo 2 

Cada geracao ao compartilhar patrimdnio c a hcranga da terra, tern o dever, 

como curadora das futuras gera9oes, de prevenir danos irreversivcis ou irreparaveis a 

vida na Terra c a liberdade e a dignidade humana. 

Artigo 3 

E, portanto, responsabilidade suprema de cada gcra9ao manter uma vigilia 

constante c um levantamento cautelar dos disturbios lecnologicos c das moditica9oes 

que afctem adversamente a vida na Terra, o cquilibrio da Natureza c a evoki9ao da 

humanidade, para proteger os direitos das futuras gera9oes. 

Artigo 4 • 

Todas as mcdidas apropriadas, inclusive a educa9ao, pesquisa e legisla^ao, 

devem ser lomadas para garantir esses direitos c asscgurar que os mcsmos nao sejam 

sacrificados por expedientes e conveniencias do presentc. 

Artigo 5 

Govemos, organizagoes nao govemamentais e individuos sao instados, por 

conseguinte, a implementar imaginativamente cstes principios, como se cstivessem na 

presenga desses futuras gera9oes, cujos direitos procuramos estabelecer e pcrpeluar. -

Transcrito dc Corpo a Corpo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANEXO X E 



Programa National de 

Educacao Ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Firmado em dezembro de 1994 pelo 

MEC e o MMA, com anuencia do 

Vlinisterio da Cultura e do Ministerio 

de Ciencia e Tecnologia, esse 

pro grain a representa urn marco na 

historia, resultante do esforgo do 

Governo Brasilesro, uitia vez que « 

atende a uma recomendagao ja 

assumida desde a Cooferencia de 

Estocolmo/1972, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Programa, atraves de sua 

exposigao de motivos, ressalta a 

mportancsa da Educacao Ambiental 

s descreve sete linhas de agao, com 

;eus objetivos e agoes estrategicas. 
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