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RESUMO 

A proposta deste trabalho monografico, Educacao Ambiental no Cotidiano das 

Escolas Publicas na Cidade de Cajazeiras Teoria e Praticas, surgiu da curiosidade de 

conhecer como se trabalha a Educacao Ambiental no cotidiano dessas escolas. 

O trabalho inicia de uma analise, das estrategias que permeiam a pratica de 

Educacao Ambiental, como essas questoes estao associadas ao conhecimento escolar e 

como vem sendo tratada no universo escolar. 

O trabalho reflete os estudos desenvolvidos com os professores da rede publica de 

ensino na cidade de Cajazeiras-PB, no periodo de 2005 a 2006. 

O motivo desta pesquisa se baseia no interesse em verificar que tipo de trabalho na 

area de Educacao Ambiental, as escolas da Rede Publicas vem desenvolvendo na cidade de 

Cajazeiras - PB. Cidade esta, que a exemplo de outras de pequeno porte economico, 

apresenta diversos problemas ambientais e nao se observa uma maior preocupacao em se 

fazer mais mobilizacoes socio-educacional para tentar resolve-los, pois conversando 

informalmente com Diretores, Professores das escolas e pessoas da comunidade, sentimos 

que a Educacao Ambiental ainda nao e vivenciada por todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Educacao Ambiental e urn dispositivo constitucional, inserido no artigo 225 da 

Constituicao Federal, consagrado ao meio ambiente, no paragrafo 1°, inciso V I , como 

pressuposto basico para uma mudanca quanto a forma de proceder na protecao do meio 

ambiente. 

Nas ultimas decadas, vem se intensificando as preocupacoes inerentes a tematica 

ambiental e, concomitantemente, as iniciativas dos variados setores da sociedade para o 

desenvolvimento de atividades, projetos e congeneres no intuito de educar as comunidades, 

procurando sensibiliza-las para as questoes ambientais, e mobiliza-las para a modificacao 

de atitudes nocivas e a apropriagao de posturas beneficas ao equilibrio ambiental. 

A escola se apresenta como o melhor ambiente para implementar a consciencia de 

preservagao do meio. Nesse sentido a implementacao da Educacao Ambiental deve 

contemplar aspectos que nao apenas possam gerar altemativas para a superacao de uma 

cultura que e predatoria ao ambiente, mas que o invertam, de modo a produzir 

conseqiiencias beneficas, de forma global. A presenca, em todas as praticas educativas, da 

reflexao sobre as relagoes dos seres entre si, do ser humano com ele mesmo e do ser 

humano com seu semelhante e condigao imprescindivel para que a Educacao Ambiental 

ocorra. Dentro desse contexto, se sobressaem as escolas, como espacos privilegiados na 

implementacao de atividades que propiciem essa reflexao. 

Pensando assim surgiu a preocupacao de desenvolver esta pesquisa, envolvendo 

professores da rede publica de ensino com o intuito de analisar como vem sendo 

desenvolvidas as atividades didatico-pedagogicas e sua contribuicao nas questoes 

ambientais. Sabemos da importancia dos trabalhos relacionados a Educagao Ambiental na 

escola que devem ter como objetivos a sensibilizacao e a conscientizacao; buscar uma 

mudanca comportamental e formar um cidadao mais atuante. Temos o professor como 

importante agente promotor da Educagao Ambiental. 

Entao, essa pesquisa teve a preocupacao e a necessidade de um estudo a esse 

respeito, ou seja, atraves do professor descobrir como ele prepara o aluno para enfrentar, 

com consciencia, os problemas, causas e conseqiiencias referentes as questoes do meio 

ambiente. 

7 



Faz-se uma caracterizacao das atividades desenvolvidas nas referidas escolas no que 

se refere aos conteudos, procedimentos metodologicos e tecnicas. Observando o dia-a-dia 

dessas escolas, percebendo-se que a Educacao Ambiental nao e trabalhada de modo 

sistematizado, pois se sabe que e necessario promover propostas educativas que venham 

propiciar a reflexao, o debate e a transformacao das pessoas e das instituicoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O 1 - A S P E C T O S T E O R I C O S 

1.1 Historico da Educacao Ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A decada de 80 testemunhou uma mudanca fundamental no movimento 

ambientalista global e, por consequencia, nas proprias abordagens da Educacao Ambiental. 

Com o surgimento da ideia de "Desenvolvimento Sustentive!" (no ano de 1980) durante a 

conferencia "Estrategia Mundial de Conservacao" (organizada pelo PNUMA e as 

organizacoes nao governamentais WWF -Fundo Mundial para a Natureza- e UICN -Uniao 

Mundial para a Conservacao-), a nogao de interdependencia entre sistemas (naturais, 

construidos e sociais) ganhou momento, sendo reforcada sete anos mais tarde com o 

lancamento do relatorio Nosso Futuro Comum, pela comissao de Bruntland, que definiu 

desenvolvimento sustentavel como sendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Desenvolvimento que atende as necessidadesdo 

presente sent comprometer a pdssibilidade das geracdes Jit turns atenderem as suas 

proprias necessidades". Este conceito foi finalmente sacramentado e popularizado em 1992 

durante a "Conferencia das Nacdes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento", e 

chamado de Eco-92. 

Retornando entao a Educacao Ambiental, houve tambem uma resposta a esta 

mudanca de discurso do movimento ambientalista, que deixava entao de ser simplesmente 

conservacionista e preservacionista para se envolver mais com questoes basicas de 

desenvolvimento. Atualmente, o movimento busca uma forma que equilibre 

desenvolvimento economico com desenvolvimento socio-ambiental, ou seja, que tenha 

como seu objetivo a construcao permanente de qualidade de vida para todos os seres vivos 

e tambem para as futuras geracoes. A divulgacao mundial desta nova abordagem se deu na 

"Conferencia Meio Ambiente e Sociedade: Educacao e Consciencia Publico para a 

Sustentabilidade", realizada na cidade de Tessalonica, na Grecia em 1997, que introduziu 

oficialmente a ideia do desenvolvimento de um tipo de educacao que seja orientada para a 

sustentabilidade. 

Em termos de conteudo, subjacente a essa mudanca, vieram as mudancas de 

conceito de meio ambiente, que deixava entao de ser limitado ao meio natural e passava a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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incluir tambem o meio construido e o meio social. Desta forma, nao so o homem e 

reintroduzido em seu meio, mas tambem as relacoes sociais produzidas por ele. A 

Educacao Ambiental passa entao a ser o estudo deste meio, na busca de se encontrar uma 

forma de equilibrio entre estes fatores, objetivando a geracao de qualidade de vida para 

todos. Neste momento, a Educacao Ambiental deixa de ser dominio exclusivo de Biologos, 

Geografos e Ecologos, e passa a ser pertinente a todas as profissoes (Antropologos, 

Sociologos, Arquitetos, Engenheiros, etc.), pois a construcao de um modelo de 

desenvolvimento que seja sustentavel tocara a vida de todos. 

Em termos de metodos, este novo discurso vai alem daqueles vistos anteriormente 

(informacao, trabalhos ludicos com enfase sensitiva, etc), pois se orienta para o 

desenvolvimento de comprometimento e habilidades nas pessoas como cidadas e 

profissionais para lidar com a questao ambiental, e e voltada a acao. Epistemologicamente 

falando, a Educacao para o Desenvolvimento Sustentavel visa a formacao de emancipacao, 

de democracia e de cooperacao, para que consigamos atraves de praticas ericas trazer 

resultados que sejam beneficos ao meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Estrutui a da Educacao Ambiental no Brasil 

A Educacao Ambiental passou a crescer de forma perceptivel no pais 

principalmente apos as Eco-92, quando aumentaram, em grande escala, as iniciativas na 

esfera nao formal de ensino, assim como o numero de teses de graduacao, mestrado e 

doutorado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em 1994, o ministro do Meio Ambiente e da Amazonia Legal, 

Henrique Cavalcanti, determinou que o IBAMA elaborasse o 

primeiro Programa Nacional de EA (PRONEA). Em dezembro de 

1994, teve a aprovaqao o presidente da Republica. Esse programa 

foi criado com o objetivo de capacitar o sistema de educacao formal, 

nao formal, supletivo e profissionalizante, em seus diferentes niveis e 

modalidades, visando a formacao da consciencia e a difusao do 

conhecimento prdtico e tedrico, voltados para a preservacao do meio 

ambiente e conservacao dos recursos naturais". Souza (2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O levantamento realizado pelo Instituto National de Estudos e Pesquisas 

Educacionais/MEC revela que o tema Educacao Ambiental e desenvolvido pelas escolas 

principal men te na forma da insercao tematica, ou seja, a utilizacao do assunto em diversas 

disciplinas. "...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pela Lei n° 9.795/99, que institui a Politico Nacional de Educagao 

Ambiental, nao deve haver uma disciplina especifica para tratar do assunto ", explica 

Lucila Vianna, coordenadora de Educagao Ambiental da Secretaria de Educagao 

Fun damental/MEC. 

Tres anos depois da publicagao da Lei n° 9.795/99, que institui a Politica Nacional 

de Educagao Ambiental - PNEA, saiu a sua regulamentagao por meio de decreto 

presidential. 

A lei reconhece a Educagao Ambiental como um componente urgente, essencial e 

permanente em todo processo educativo, formal ou nao-formal. A PNEA consolida os 

principios da EA discutidos nos foruns nacionais e internacionais ocorridos desde 1977. De 

acordo com Vianna (2002), 

"A legalidade desses principios e uma maneira de fornecer a 

sociedade um instrumento de cobrancapara apromocao da tematica 

meio ambiente nas escolas". 

Alem disso, definir responsabilidade e inserir a Educagao Ambiental na pauta dos 

diversos setores da sociedade e um meio de institucionaliza-la e torna-la objeto de politicas 

publicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A Operacionalizacao da Educacao Ambiental como Tema Transversal 

Como operacionalizar um tema transversal? E importante que haja um processo de 

estudos individuals e coletivos, incluindo debates paratomadade conhecimento e gradativo 

amadurecimento do assunto. De outro modo, corre-se o risco de desvirtuamento do tema 

transversal, como ja aconteceu no passado com os Programas de Saude e outros. Isso se 

deve ao fato de que a implantagao da Educagao Ambiental como tema transversal implica 

mudangas profundas no ceme da pratica educativa, mexendo com valores e pressupostos 

estabelecidos e amparados em teorias pedagogicas na propria cosmologia ou modelo de 

pensamento colocado agora em cheque. Alem disso, questoes mais gerais colocam-se como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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empecilhos ou dificuldades para a construgao de uma proposta educativa que tenha a 

Educagao Ambiental como tema transversal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade resulta de um conjunto de atitudes inter-relacionadas, 

buscando o entendimento comum de um determinado processo, com colaboragao e 

participacao entre especialistas de diversas areas de conhecimento. Para Fazenda (1979), 

interdisciplinaridade e, antes de tudo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Uma questao de atitude, de abertura nao preconceituosa, uma 

atitude diferente a ser assumida frente ao problema do 

conhecimento, ou seja, e a substituigdo de uma concepgdo 

fragmentdha para unitdria do ser humano ". 

Diz-se que um curso interdisciplinar e aquele onde, mais do que a simples 

comunicacao entre os professores de areas diversas, existem entre essas trocas reais de 

significados e procedimentos, edificando o referido marco teorico comum, com a intencao 

de tomar o ensino-aprendizagem menos estanque, mais dinamico, integrado, integrador e 

baseado na realidade. Dai, a importancia da mudanca de foco do sujeito docente para o 

discente. E o aluno que esta imerso no caldo de referenciais teoricos trazidos pelos 

professores, inobstante deva ele, aluno, ser sujeito de suatrajetoria intelectual, construindo 

e exercitando sua autonomia. Ao entrar em contato com informacoes e procedimentos, cada 

aluno constroi seus significados, mais ou menos em consonancia com os demais, 

articulando as varias faces do mundo, entre o mundo de informagoes e impressoes que lhe 

chegam dos professores, bem como das relagoes com o grupo, nas discussoes com os 

colegas e mesmo no dialogo que cada um estabelece com os conteudos. O papel do 

professor, nesta nova interpretagao, seria o de orientar a caminhada do educando, nao 

permitindo interpretagoes puramente pessoais, sem suporte teorico, por parte dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.5 Educacao Ambiental na Escola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Andrade (2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Entretanto, nao raramente a escola atua como mantenedora e 

reprodutora de uma cultura que e predatdria ao ambiente. Nesse 

caso, as reflexoes que ddo inicio a implementacao da Educagao 

Ambiental devem contemplar aspectos que nao apenaspossam gerar 

alternativas para a superagdo desse quadro, mas que o invertam, de 

modo a produzir conseqiiencias beneficas ". 

Esse processo de sensibilizacao da comunidade escolar pode fomentar iniciativas 

que transcendam o ambiente escolar, atingindo tanto o bairro no qual a escola esta inserida 

como comunidades mais afastadas nas quais residam alunos, professores e funcionarios, 

potenciais multiplicadores de informagoes e atividades relacionadas a Educagao Ambiental 

implementada na escola. Souza (2000) afirma, inclusive, que: 

"...O estreitamento das relagdes intra e extra-escolar e bastante util 

na conservagdo do ambiente, principalmente o ambiente da escola ". 

Os participantes do Encontro Nacional de Politicas e Metodologias para a Educagao 

Ambiental (MEC/SEMAM, 1991) sugeriram, entre outras propostas, que: 

"...Os trabalhos relacionados a EA na escola devem ter, como 

objetivos, a sensibilizagdo e a conscientizagdo; buscar uma mudanga 

comportamental; formar um cidaddo mais atuante; (...) sensibilizaro 

professor, principal agente promotor da EA; (...) char condiqoes 

para que, no ensino formal, a EA seja um processo continuo e 

permanente, atraves de agoes interdisciplinares globalizantes e da 

instrumentagao dos professores; procurara integragdo entre escola 

e comunidade, objetivando aprotegdo ambiental em harmonia com o 

desenvolvimento sustentado..." Dias(1998). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Implementar a Educagao Ambiental nas escolas tern se mostrado uma tarefa 

exaustiva. Existem grandes dificuldades nas atividades de sensibilizagao e formagao, na 

implantagao de atividades e projetos e, principalmente, na manutencao e continuidade dos 

ja existentes. Segundo Andrade (2000), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... fatores como o tamanho da escola, numero de alunos e de 

professores, predisposicdo destes professores em passar por um 

processo de treinamento, vontade da diretoria de realmente 

implementar um projeto ambiental que vd alterara rotina na escola, 

etc, alem de fatores resultantes da integracdo dos acima citados e 

ainda outros, podem servir como obstdculos a implementaqao da 

Educacao Ambiental". 

Dado que a Educagao Ambiental nao se da por atividades pontuais, mas por toda 

uma mudanga de paradigmas que exige uma continua reflexao e apropriagao dos valores 

que remetem a ela, as dificuldades enfrentadas assumem caracteristicas ainda mais 

contundentes. A Conferencia de Tbilisi (1977)ja demonstrava as preocupagoes existentes a 

esse respeito, mencionando, em um dos pontos da recomendagao n° 21, que deveriam ser 

efetuadas pesquisas sobre os obstaculos, inerentes ao comportamento ambiental, que se 

opoem as modificagoes dos conceitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O 2 - M E T O D O L O G I A 

2.1 Aspectos metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo e a pesquisa deste trabalho foram fundamentados em dados teoricos e 

praticos mediante levantamentos bibliograficos que serviram de subsidio para pesquisa. Os 

metodos utilizados foram quantitativos e qualitativos, diante de procedimentos que 

manifestaram conhecimentos da area de estudo com possibilidade de compreensao e 

interpretacao. 

A pesquisa foi desenvolvida nas escolas publicas municipals da zona urbana 

em Cajazeiras - PB. Os instrumentos utilizados para atingir os objetivos propostos foram 

atraves de observagoes diretas: nas escolas com entrevista e questionario dirigido ao 

professor. Os professores foram entrevistados sobre: Conceito de Educagao Ambiental e as 

estrategias que fundamentam a sua pratica de Educagao Ambiental na escola. 

Partindo dessa premissa, procurou-se saber, atraves da aplicagao de questionarios, 

junto aos professores, que tipo de trabalho na area de Educagao Ambiental, foi 

desenvolvido nas referidas escolas, no periodo de 2005 a 2006, tentando assim fazer uma 

caracterizagao dessas atividades, procurando identificar as dificuldades conceituais e 

metodologicas dos professores, verificar o nivel de integragao existente entre Escola-

Comunidade e quais os problemas e desafios enfrentados pelos professores para 

trabalharem a Educagao Ambiental com suas turmas, nesse periodo. 

2.2.Procedimentos metodologicos e operacionais 

As atividades desta monografia foram desenvolvidas com base nos objetivos 

propostos diante de uma bibliografia especializada, como revistas, jornais, livros, etc. 

Fornecendo subsidios necessarios para a elaboragao dos instrumentos da pesquisa, os quais 

foram aplicados atraves de questionarios e entrevistas junto a comunidade escolar do 

municipio de Cajazeiras-PB. 

A aplicagao desses instrumentos de pesquisa coletou-se dados e informagoes 

que foram selecionados e transformados em textos para a monografia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Atraves das questoes respondidas pelos professores foi possivel falar: 

• Da organizacao e execucao de atividades envolvendo Educagao Ambiental; 

• Das dificuldades encontradas pela Escola quanto ao ensino da Educagao 

Ambiental; 

• Como tern sido o apoio tecnico-administrativo para a realizagao de 

atividades em Educagao Ambiental nas escolas; 

• Como acontece a integragao Escola-Comunidade; 

• O que pensam os professores sobre a importancia da Educagao Ambiental 

no ensino, seus problemas e desafios; 

Com base nesses dados foi concluida a pesquisa, colhendo informagoes contidas nos 

questionarios da tabela abaixo e analisando as mesmas, caracterizando assim, as atividades 

de Educagao Ambiental desenvolvida nas Escolas Publicas Municipals. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.Analise e interpretacao de dados 

A partir da aplicagao dos questionarios, foi possivel obter os seguintes dados com 

relagao a caracterizagao da Educagao Ambiental desenvolvidas nas Escolas Publicas 

Municipals. Foram entrevistados 40 professores. 
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Perguntas sim nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Educagao Ambiental faz 

parte da rotina escolar de 

sua escola? 

75% 25% 

De alguma forma voce 

desenvolve a tematica 

Educagao Ambiental com 

seus alunos? 

80% 20% 

Costuma desenvolver 

algumas praticas de 

observagao relacionadas as 

questoes ambientais? 

55% 45% 

Voce tern conhecimento 

sobre a Politica Nacional de 

Educagao Ambiental? 

44% 56% 

Sua escola promove 

atividades relacionadas a 

Educagao Ambiental? 

77% 23% 

Sua escola oferece recursos 

para a realizagao dessas 

atividades e para o 

cumprimento dos objetivos 

da Politica Nacional de 

Educagao Ambiental? 

22% 78% 

Voce se considera como 

principal ponte promotora 

da Educagao Ambiental? 

42% 58% 

A rede municipal de 

educagao oferece uma 

preparagao com o intuito de 

fomentar a formacao 

continuada de professores 

sobre a institucionalizagao 

de praticas de Educagao 

Ambiental? 

24% 76% 

Existem dificuldades para a 

pratica da Educagao 

Ambiental em suas aulas? 

59% 4 1 % 
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C A P I T U L O 3 - R E S U L T A D O DA P E S Q U I S A 

3.1 A Educacao Ambiental nas escolas publicas municipais de Cajazeiras - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Analisando as informacoes obtidas atraves do questionario aplicado aos 

professores das escolas da rede publica municipal, no que se refere a falta de recursos, falta 

de orientacoes para desenvolver atividades de Educacao Ambiental e tambem pela falta de 

estimulo financeiro com referenda aos baixos salarios pagos pelo municipio, verificamos 

pelas respostas de 60% dos professores pesquisados, que ainda muito pouco existe quanto 

ao desenvolvimento da Educagao Ambiental nas Escolas Municipais, existentes em 

Cajazeiras-PB. 

Das seis escolas pesquisadas, somente tres desenvolvem atividades que sao feitas 

atraves de sensibilizacao dos alunos quanto a importancia da Educagao Ambiental para a 

preservagao do meio ambiente, enfocando o uso dos recursos naturais e humanos existentes 

para o um desenvolvimento sustentavel. Ha um trabalho educativo para a conservagao do 

ambiente escolar onde sao utilizados textos envolvendo questoes ambientais para estudo em 

sala de aula, sao utilizados, tambem, fitas de video com temas sobre o meio ambiente, 

debates e seminarios, referentes ao tema. 

Essas atividades sao agoes isoladas de alguns professores e, portanto, nao envolvem 

todo pessoal dessas escolas. 

Nas demais escolas pesquisadas, os 60% dos professores sao unanimes ao afirmar 

que nao recebem qualquer orientagao referente ao processo da Educagao Ambiental e 

enfatizam que nao existem recursos disponiveis para tal. Esse problema enfrentado pelos 

professores nao e so existente em Cajazeiras, mas em todos os municipios dos estados 

brasileiros, atualmente segundo Dias (1998), excegao dos Estados do Parana e Sergipe. Nos 

demais a situagao nao e diferente, pois sabemos que o problema ambiental em nosso pais e 

estrutural. Se a Educagao desenvolvida com as geracoes passadas, tivesse sido de boa 

qualidade, continua afirmando Dias, hoje nao precisariamos de Educagao Ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em Cajazeiras - PB, os professores das Escolas Publicas, sao mal remunerados, 

muitos precisam desenvolver outras atividades profissionais para sobreviverem, nao 

recebem estimulo do governo para desenvolver um trabalho com melhor qualidade. 

Conforme a nossa pesquisa, os professores reivindicam especialistas na area de 

Educagao Ambiental para orientagao, como tambem com orgaos ambientais e da educagao, 

para que possam desenvolver Educagao Ambiental nas escolas. E o que fica confirmado 

quanto ao que os professores sugerem nos questionarios aplicados. 

Sentimos, pelas declaragoes dos professores que participaram das pesquisas, que a 

Educagao Ambiental e um grande desafio, que, segundo a Dra. Nely Gongalves - MEC, em 

palestra, no Encontro Paraibano Preparatorio a 1" Conferencia Nacional da Educagao 

Ambiental, realizado de 02 a 05 de setembro de 1997, afirma: "A Educagao Ambiental e 

uma dimensao da Educagao, sao novos paradigmas, novas metodologias com abordagem 

interdisciplinar" (Gongalves, 1997). 

Como fazer isso no dia-a-dia, quando somos formados dentro das bases dos 

Departamentos das disciplinas? Como trabalhar a Educagao Ambiental na Escola? 

Segundo Dias (1998), precisamos de uma forga nova, mais sintonizada com as 

necessidades, as carencias humanas. Ao desenvolver a Educagao Ambiental no mundo, os 

professores trabalharam a questao do conhecimento e da metodologia, mas nao trabalharam 

a sensibilidade, nao trabalharam a questao das emogoes humanas e por isso ate agora pouco 

deu certo. 

Em Cajazeiras - PB, confirma-se que a realidade da maioria das Escolas Publicas 

Municipais, que ha muito para ser feito quanto a questao ambiental; e necessario que haja 

reformulagao de conteudos que tenham a ver com as nossas necessidades educacionais 

locais, para que as pessoas estudem o que e cuidar bem da nossa casa, o planeta terra, e 

entender o que e ser cidadao do mundo. 

A formula certa para as mudangas nao existe, mas o caminho sinaliza melhores 

possibilidades que sao: investir na capacidade de diretores, coordenadores, professores, 

lideres comunitarios porque so sera possivel evoluir nesse sentido com conscientizagao. 

Talvez a partir dai, seja possivel se desenvolver a Educagao Ambiental de forma 

mais satisfatoria, e irmos alcangando os resultados mais positivos, implantando a Educagao 

Ambiental que surge como maior necessidade, paraos problemas ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O distanciamento do sistema escolar das Escolas de Cajazeiras - PB, e dos 

municipios brasileiros tem sido incompreensivel neste processo, ate porque os objetivos da 

Educagao Ambiental nao entram em contradicao com os do sistema escolar. Pelo contrario, 

ambos direcionam para a formagao integral do individuo, enquanto cidadao inserido na 

sociedade e no meio ambiente. 

Havendo estimulo financeiro e tecnico-pedagogico com capacitacao dos professores 

das Escolas Publicas de Cajazeiras - PB, acredita-se ser possivel implantar e implementar a 

Educagao ambiental nessas escolas, e melhorando assim a qualidade do ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Inte«racao escola-comunidade 

Pela pesquisa desenvolvida, observa-se que existe nas Escolas Publicas Municipais 

na cidade de Cajazeiras - PB, certa integragao Escola-comunidade, no que se referem as 

reunioes de pais e mestres, atividades em datas comemorativas do calendario nacional e da 

Escola, e campanhas de vacinagao. 

Questionando os professores sobre a integragao existente entre a Escola e a 

Comunidade, 60% que responderam os questionarios foram unanimes em afirmar que 

existe a falta de recursos para desenvolver trabalhos com a comunidade; as escolas nao 

procuram a comunidade como deveriam: desenvolvendo trabalhos de conscientizagao, 

buscando altemativas para a solugao dos problemas existentes. A participagao da 

comunidade nas Escolas e pequena e isso traz reflexos no processo educacional porque a e 

fungao da escola prestar servigo a comunidade e se a Escola nao desempenha essa fungao, a 

comunidade fica alheia ao processo educacional, gerando entraves a partir da aprendizagem 

dos alunos. 

Segundo sugestao dos professores, e necessario que a Escola se aproxime da 

realidade de trabalho da comunidade, para que nao se transforme em recinto fechado em si 

mesmo. 

Sabe-se que existe a falta de compromisso de alguns professores que se acomodam 

e resistem as mudangas, mas e necessario haver conscientizagao de que as coisas estao 

mudando e nesse contexto nos nao podemos esperar muito pelo governo. As comunidades 

tem papel importante, o cidadao tem papel importante e a escola e o melhor veiculo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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informagao e transformagoes da sociedade, com o alunado que e o ponto de partida para 

as mudancas. 

Os 60% dos professores pesquisados foram unanimes em afirmar que seria 

necessario abrir a Escola a comunidade com, trabalhos comunitarios sobre problemas do 

meio ambiente exibindo filmes referentes ao tema, campanhas esclarecedoras, mas que 

seria preciso preparar primeiro o corpo docente da Escola para buscar essa integragao 

social. 

Constatou-se que, apesar das dificuldades, ainda existe comprometimento, boa 

vontade por parte de muitos professores. Como e o caso dos professores da Escola 

Municipal Crispim Coelho, que realizou com as turmas do ensino fundamental do 

Projeto Reciclar e Valorizar, despertando a importancia da preservagao e 

conscientizando a respeito do meio ambiente. Diante da necessidade do 

reaproveitamento do l ixo por meio da reciclagem, levando aos alunos a reciclar 

utilizando o material reciclado no dia-a-dia, como: garrafas, embalagens vazias, jornais, 

palitos de picole, latinhas e outros. Desenvolveram tambem um projeto Plantando e 

Valorizando, para que o aluno percebesse e valorizasse o meio em que vive. Houve 

palestras ministradas por professores da E.M.E.I.F. Crispim Coelho com o tema meio 

ambiente. 

Foto 01: Exposicao sobre Plantas Medicinas Foto 02: Palestra sobre Meio Ambiente 

Fonte: E.M.E.I.F.C.C Fonte: E.M.E.I.F.C.C 

Com a participagao da comunidade, alunos e funcionarios. Mas sao apenas 

atitudes por parte de alguns, as mudangas so vao acontecer quando cada um fizer sua 

parte, sem desanimar na primeira dificuldade. Sabemos que a escola precisa da 

comunidade para 
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trabalhar a Educagao Ambiental que comega com os alunos e continuant com a familia, 

comunidades, sociedades para chegar a dimensao de planeta. 

A escola deve manter a posigao de vanguarda em criar condigoes para a participagao 

da comunidade na formulagao de politica para o meio ambiente, social e cultural, 

procurando defender os direitos das futuras geragoes, conforme documentos propostos pela 

sociedade de Jacques Custeau, ambientalista que coletou mais de doze mil assinaturas que 

pediam a conclusao da sua carta dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direitos das Futuras Geracoes nos estatutos da 

Organizagao das Nagoes Unidas - ONU - e que foi posteriormente adotado (anexo XI) 

(Decisao, Dezembro, 1988). 

Desse modo, A Escola trabalhara a Educagao Ambiental ajudando os alunos e a 

comunidade a adquirir conhecimentos, formar convicgoes que os auxiliem na discussao de 

reals conceitos e valores bem fundamentados, uma vez que a politica relativa ao meio 

ambiente depende do nivel de consciencia e da responsabilidade social de cadapessoa. 

3.3 Os professores: Problemas e desafios 

E possivel que sao muitos os problemas e desafios enfrentados pelos professores no 

desenvolvimento das atividades de Educagao Ambiental, a saber pelas suas declaragoes, no 

relato ao questionario aplicado, quanto as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia com suas 

turmas. 

Dos professores abordados, 40% nao aceitaram ser questionados e se mostraram 

contrarios a mudangas, sentimos que alem de jusuficarem nao valer a pena pelo baixo 

salario pago, sao pessoas acomodadas, que nao se identificam com a profissao que 

desempenham. 

Os 60% que responderam a pesquisa se mostraram conscientes da importancia da 

Educagao Ambiental na formagao do cidadao, considerando a escola, a instituigao que 

melhor oferece condigoes para implementa-las. Como solugao para ajudar a superar os 

problemas e veneer os desafios apresentaram, sugestoes para trabalhar a Educagao 

Ambiental na Escola, a saber: 

• Campanhas esclarecedoras por parte das autoridades governamentais, para controle 

e preservagao do meio ambiente; 
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• Parceria com UFCG, Escolas, orgaos governamentais, para solucionar problemas 

ambientais locais; 

• 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 Educagao Ambiental envolvendo a sociedade; 

• Acesso a bibliografia especifica; 

• Trabalho comunitario com alunos e interessados, na questao ambiental. 

Analisando as sugestoes feitas pelos professores, percebemos que a Escola esta 

distanciada da comunidade em decorrencia do trabalho que vem desenvolvendo; 

notadamente nao existe uma participagao ativa na vida da comunidade. Na verdade, as 

escolas encontram-se sem recursos materiais para desenvolver um trabalho de melhor 

qualidade e, o que e pior, sem profissionais qualificados para trabalhar essa nova dimensao 

da Educagao. 

Diante dessa realidade, segundo Dias (1998), se quisermos reformular nossas 

Escolas, com resultados duradouros, e necessario investir na capacitagao de lideres 

comunitarios, professores, diretores, coordenadores, na escola enfim. 

Pelas sugestoes supracitadas dos professores, pode-se concluir que e possivel 

superar parte dos problemas e desafios, apesar dos entraves existentes na nossa 

sociedade. A realidade que vivemos tem provado que o discurso politico que nos e 

apresentado nao responde as nossas necessidades, que devemos buscar novas formas de 

trabalhar, com sensibilidade atingindo as emogoes humanas e transformando a 

sociedade. 
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C O N S I D E R A C O E S F I N A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Educagao Ambiental, sendo educagao, deve fazer parte de um processo formativo 

e nao informativo e sera efetiva quando cumprir o papel de conscientizagao do individuo, 

ajudando-o na conquista da sua cidadania. 

Quanto as perspectivas educacionais adequadas para a construgao de uma educagao 

ambiental, em primeiro lugar deve-se considerar que em todo processo de educagao ha uma 

esperanga. Freire (1983), afirma que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao ha educacao sem amor e sem esperanca". 

Assim, na Educagao Ambiental alem de uma visao critica da realidade, da incorporagao da 

dimensao do conflito e a despeito do pessimismo de muitos, quanto ao futuro do planeta, o 

educador deve manter a esperanga, pois toda verdadeira educagao deve ser transform ado ra 

e se acreditar transformadora. 

Como a tomada de consciencia e um processo continuo, uma vez que nunca se 

finaliza e apenas se atingem niveis de compreensao diferentes, a posigao do educador nao 

pode ser vertical, mas horizontal, estando todos no processo de conscientizagao, feito 

atraves do dialogo. 

Desse processo, advem um conhecimento que e critico, porque foi obtido de uma 

forma autenticamente reflexiva, e implica em ato constante de desvelar a realidade, 

posicionando-se nela. O saber construido dessa forma percebe a necessidade de transformar 

o mundo, porque assim os homens se descobrem como seres historicos. 

A estrutura curricular das escolas, nao favorece aos estudantes a possibilidade de 

ver o mundo de forma mais complexa e mais critica. Deste modo, as escolas nao fazem o 

papel de protegao ao meio ambiente de forma adequada. sendo assim co-responsaveis pelo 

processo de degradagao. Este fato e agravado num pais como o Brasil, onde a maioria da 

populagao nao tem acesso a uma educagao de bom nivel e onde os intelectuais formam uma 

pequena elite. 

A escola deve converter-se numa pequena democracia em agao, onde os atores tenham 

direitos e deveres bem estabelecidos, onde se pratique o dialogo, o escutar aos outros; um 

ambito onde processar nossos erros com responsabilidade, um espago de plena participagao 
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para os atores do sistema educativo: alunos, docentes, nao docentes, autoridades, padres, 

vizinhos e organizacoes da comunidade. 

Em Cajazeiras constatamos que as Escolas Municipais apresentam muitas 

dificuldades, carencias, nao trabalhando a Educagao Ambiental de forma sistematizada; nao 

recebendo orientagao pedagogica para trabalhar a questao Ambiental de modo 

interdisciplinar com o alunado. 

Podemos constatar que essas escolas, segundo depoimento de 60% dos professores, 

em questionario aplicado, nao recebem, por parte das autoridades locais, qualquer incentivo 

para desenvolver atividades de Educagao Ambiental com suas turmas. Acreditamos que 

essas dificuldades que entravam o desenvolvimento da Educagao Ambiental nas Escolas: a 

falta de recursos, a falta de orientagao e estimulo tecnico-pedagogico, se deve ao nao 

investimento por parte das autoridades competentes nesse sentido, pois afirma Dias (1998), 

a Educagao no Brasil nao e prioridade, desde a nossa colonizagao. 

Diante dessa realidade encontrada, consideramos necessario que seja desenvolvido 

um trabalho com os professores, no sentido de orienta-los a assumirem um compromisso 

em defesa do meio ambiente. 

Sentimos que para haver integragao escola-comunidade, primeiro e necessario que 

seja desenvolvido um trabalho de conscientizagao com o corpo docente das escolas, para 

que atraves de uma agao conjunta com outras escolas, possam ser desenvolvidos trabalhos 

com a comunidade, buscando alternativas para a solugao dos problemas e enfrentando os 

desafios presentes no dia-a-dia, com o objetivo de tomar a comunidade consciente e atuante 

quanto as questoes ambientais para que haja melhor qualidade de vida da populagao. 
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Anexo 1 - Caracterizagao das atividades de Educacao Ambiental desenvolvida no 

periodo 2005 a 2006 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A caracterizacao que pretendiamos fazer teve por base de questionarios 

• A Educagao Ambiental faz parte da rotina escolar de sua escola? 

• De alguma forma voce desenvolve a tematica Educagao Ambiental com seus 

alunos? 

• Costuma desenvolver algumas praticas de observagao relacionadas as questoes 

ambientais? 

• Voce tem conhecimento sobre a Politica Nacional de Educagao Ambiental? 

• Sua escola promove atividades relacionadas a Educagao Ambiental? 

• Sua escola oferece recursos para a realizagao dessas atividades e para o 

cumprimento dos objetivos da Politica Nacional de Educagao Ambiental? 

• Voce se considera como principal ponte promotora da Educagao Ambiental? 

• A rede municipal de educagao oferece uma preparagao com o intuito de fomentar a 

formagao continuada de professores sobre a institucionalizagao de praticas de 

Educagao Ambiental? 

• Existem dificuldades para a pratica da Educagao Ambiental em suas aulas? 

• Se existem dificuldades para a pratica da E-ducagao Ambiental se deve: 

a.( ) a escassez de material didatico. 



b. ( ) ao espaco fisico e numero de alunos. 

c. ( ) a falta de treinamento de recursos humanos. 

d. ( ) a nao continuidade dos projetosja existentes. 

e. ( ) a falta de vontade da diretoria de realmente implantar um projeto ambiental que 

va alterar a rotina na escola. 

f. ( ) outros. 

• Voce desenvolve o tema Educagao Ambiental na forma de: 

a. ( ) insergao tematica. 

b. ( ) projetos. 

c. ( ) tema transversal. 

d. ( ) agoes interdisciplinares. 

e. ( ) nao desenvolve o tema Educagao Ambiental. 

Essas questoes foram expostas para nossa discussao a partir das informagdes 

lpresentadas pelos professores das Escolas Publicas Municipais de Cajazeiras-PB, tendo 

an vista as possiveis atividades em Educagao Ambiental desenvolvida no periodo de 2005 

i2006. 



inexo- 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1STADO DA P A R A I B A 

R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A J A Z E I R A S 

E C R E T A R I A D E E D U C A C A O , C U L T U R A E E S P O R T E 

Relacao das Escolas - Zona Urbana 

•Iunici'pio: Cajazeiras 

N° Unidade Escolar Endereco 

01 Costa e Silva Av. Severino Cordeiro - J. 

Oasis 

02 Crispim Coelho R. Romualdo Rolim - Asa 

Sul 

03 Galdino Pires R. Vicente Leite - Asa Sul 

04 Luiz Cartaxo Rolim R. Pedro Quirino - B. da 

Esperanga 

05 Vitoria Bezerra Av. Francisco Matias Rolim -

Centra 

06 Matias Duarte Rolim R. Antonio F. Rolim - B. dos 

Remedios 
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OS D I R E I T O S DAS F U T U R A S G E R A C O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este Icxlo foi proposto pela Sociedade dc Cousleau c poslerionncntc adotado 

• pela Assemblcia Gcral da Organizavao das Nacocs Unidas (ONU). 

A Assemblcia Geral. 

CONSIDERANDO a detenninagao proclamada pclos povos do mundo na Carta 

das Na96es Unidas em reafirmar a fe na dignidade c valor da pessoa humana e em 

promover o progresso social e mclhores padroes dc vida com maior liberdade; 

ENTENDENDO que entre os propositos das Nacoes Unidas esta o dc conseguir 

coopera9ao intemacional na sohupao dos problemas internacionais e o de ser um centro 

de hannonizacao das atividades das na9des na consecu9ao desses propositos comuns; 

RECONHECENDO que pela primeira vcz na Historia os direitos das futuras 

gera9oes de exercer op9oes com. respeito a nutri9ao, a continuidade da vida e ao 

enriquecimento e diversifica9ao dos seus ambientes fisicos e mentais estao seriamente 

amea9ados; 

ACREDITANDO que a preserva9ao e promo9ao desscs direitos e uma 

demanda a consciencia de todos os povos e todas as na9oes; 

CONVENCIDA de que cada gera9ao tern o dircito inerentc de dctcrminar o seu 

proprio destino e a correspondente rcsponsabilidade de partilhar um direito similar as 

gera9oes futuras como uma extensao do direitos dos vivos; 

PROCLAMA SOLENEMENTE a necessidade dc asscgurar o rcconhccimento 

universal desse direito c dessa rcsponsabilidade. Para tanto, 

DECLARA QUE: 

Art f go 1 

As futuras gera9dcs tem o dircito a Terra descontaminada e sem danifica96es, 

para seu gozo, como local da Historia da humanidade, da cultura e dos la90S sociais, 

que fazem de cada gera9ao e de cada individuo um membro da familia humana. 

Artigo 2 

Cada gera9ao ao compartilhar patrimonio e a heran9a da terra, tem o dever, 

como curadora das futuras gera9oes, de prevenir danos irreversivcis ou irreparaveis a 

vida na Terra e a liberdade e a dignidade humana. 

ArtigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 

E, portanto, rcsponsabilidade suprema de cada gera9ao manter uma vigilia 

constante e um levantamcnto cautclar dos disturbios tccnologicos e das modifica9oes 

que afetem adversamente a vida na Terra, o equilibrio da Natureza e a evolu9ao da 

humanidade, para proteger os direitos das futuras gera9oes. 

Artigo 4 

Todas as mcdidas apropriadas, inclusive a educa9ao, pesquisa e legisla9ao, 

devem ser tomadas para garantir esses direitos e assegurar que os mesmos nao sejam 

sacrificados por expedientes e conveniencias do presente. 

Artigo 5 

Govemos, organiza96es nao govemamentais e individuos sao instados, por 

conseguinte, a implementar imaginativamente estes principios, como se estivessem na 

presen9a desses futuras gera96es, cujos direitos procuramos estabclecer e perpetuar! -

Transcrito de Corpo a Corpo. 
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