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OS CONHECIMENTOS DOS PROFESSORES DAS SERIES 
INICIAIS SOBRE OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

LOCAlS E GLOBAIS 

Solismar Fraga Martins ' ; Joice Maria Feij6 Bianchini"; Alvaro Antonio 
Santos da Silva'" 

INTRODU~Ao 

E llot6rio que os problemas de polui<;ao ocorrem com maior intensidade nas 
regioes com grandes concentrac;oes urbanas e industriais, areas portuarias , termi
nais petroHferos e de minerios. 

Alem da degradac;ao em zonas costeiras, existem no Brasil dois exemplos que 
se caracterizam como verdadeiros modelos de degradac;ao de retroterras costeiras : 

1. as diversas instalac;oes, pouco espa<;;adas, existentes na Serra de Paranapi
acaba (SP) e Cubatao (SP) ; 

2. na retroterra imediata da Baixada Santista (SP), onde se justapoem linhas 
de transmissao, ductos de agua para a produc;ao de energia elHrica, gaso
du tos e oleodu tos, tres rodovias serranas e duas ferrovias 1. 

A industrializac;ao de regioes como a da Bara de Todos os Santos (BA) , Baja 
da Guanabara (RJ), Baja de Santos (SP) e Laguna dos Patos (RS) tern provocado a 
introduc;ao de divers os tipos de poluentes, especialmente 61eos e metais pesados 
no ambiente2 . Alern disso, 0 material em suspensao oriundo de obras de engenha
ria, abertura de estradas, desmatamento, erosao do solo, dragagens, etc., tern se 
constitujdo em uma das mais generalizadas formas de agressao ao meio oceanica e 
estuarino nacional. 

A construc;ao de estradas costeiras, lanc;amentos de esgotos, drenagem e cons
truc;oes inadequadas sao tambem exernplos de degradac;ao nas rnarisrnas enos 
manguesais ao longo da costa brasileira. 

A cidade que serviu de cenario para que ocorresse esta pesquisa enquadra-se 
dentro destes ambientes costeiros. Rio Grande encontra-se no estuario da Laguna 
dos Patos em urn ambiente mixoalino. A presenc;a de areas de marismas correspon-
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de a urn meio propicio a reprodu~ao de especies e que no qual nem sempre os 
professores tern urn maior conhecimento sobre 0 meio em que estao inseridos. 
Portanto, e com este objetivo que procuramos identificar os principais problemas 
ambientais locais e globais apontados pelos professores. 

o problema da degrada~ao ambiental no pais e complexo. Suas causas re
montam a ralzes hist6ricas, culturais e principalmente macroeconomicas no ce
nario mundial. No momenta hist6rico em que vivemos, quando estamos diante 
de uma nova ordem mundial, com 0 predomlnio do capitalismo no planeta, mar
cado pelo avan~o tecnol6gico, a degrada~ao social c ambiental cresce assustado
ramente. Neste momento, devemos parar e refletir sobre as causas e consequen
cias, a fim de que tentemos apontar uma solu~ao. E al nos deparamos com a 
educa~ao ambiental. 

E nessa perspectiva da educa~ao ambiental qUE' tra~amos 0 objetivo desta 
pesquisa: 

• Analisar 0 grau de conhecimento sobre questoes ambientais globais e 10-

cais dos profissionais de educa~ao que atuam nas series iniciais do ensino funda
mental (de I!! a 4!! serie). Nas escolas da rede publica estadual da cidade do Rio 
Grande - RS. 

Para esta pesquisa foram escolhidas 10 escolas, tendo como criterio de esco
Iha a sua localiza~ao geogrMica, procurando abranger os varios bairros da cidade, 
desde 0 centro ate a periferia. As escolas estaduais em questao sao: Barao do Cerro 
Largo, Carlos Lorea Pinto, Ernesto Pedroso, Juvenal Miller, Lilia Neves, Marechal 
Emilio Luiz Mallet, Nossa Senhora Medianeira, Eng. Roberto Bastos Tellechea, 
Silva Gama e 13 de Maio. 

A pesquisa de campo estruturou-se em uma entrevista realizada diretamente 
com professores, em que foram abordados temas como: 

• a escola de 2Q Grau de origem do profissional entrevistado; forma~ao no 30 

Grau; 
• 0 tempo de atua~ao no magisterio; a serie e 0 tempo em que nela atua, e 0 

tipo de leitura que tem feito nos ultimos anos. 

Como esta pesquisa faz uma analise no contexto da educa~ao ambien tal , veja
mos alguns dados referentes ao seu hist6rico. 

OS PRIM ORO lOS OA EOUCA~Ao AMBIENTAl 

No seculo XIX, Ernst Haeckel propos 0 vocabulo "ecologia" quando desen
volveu um estudo sobre as especies, levando em considera~ao 0 seu ambiente. Ja 
no seculo XX, em 1952 em Londres, ocorre urn fato que chama a aten~ao pel a 
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gravidade: um acidente que causou a poluic;ao do ar. deixando 1600 mortos e ad
vertindo para os problemas causados pelo "desenvolvimento humano". Mas foi a 
partir dos anos 60 que a educac;ao ambiental ganhou maiores proporc;6es atraves 
da Conferencia de Educac;ao, na Universidade de Keele, Gra-Bretanha, em que foi 
utilizada a expressao "Envirommental Education". 

Segundo Reigota, em 1968 foi fundado 0 clube de Roma, onde varios cientis
tas dos paises ricos ou desenvolvidos discutiram 0 consumo das reservas naturais 
de recursos nao-renovaveis e 0 crescimento da populac;ao mundial , deixando clara 
a necessidade de uma mudanc;a radical no grau de consumo e procriac;ao humana. 

Mas 0 grande saIto da educac;ao ambiental ocorreu na conferencia de Estocol
mo, na Suecia, em 1 <,)72, onde foi destacada a necessidade de educac;ao cidada para 
se obter a soluc;ao dos problemas ambientais. 

Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a Conferencia das Nac;6es Unidas sobre 0 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, com a preocupat;ao mundial em apontar solu
C;6es para 0 desequilibrio ecol6gico. Desta reuniao nasceu a chamada ''Agenda 21", 
documento este que se constitui num catalogo dos en cargos da cooperac;ao mundial 
em prol do meio ambiente e do desenvolvimento, contemplando um plano de ac;ao 
para 0 pr6ximo seculo, elaborado conjuntamente pelos paises do norte e do suI. 

OS PRIMORDIOS DA EDUCA~Ao AMBIENTAL NO BRASIL 

A criac;ao do Jardim Botfmico, no Rio de Janeiro. em 1808, na vinda da familia 
real portuguesa para 0 Brasil , que era uma colonia de Portugal , e considerada 0 
marco inicial da educac;ao ambiental brasileira. 

De 1850 a 1896, ocorre uma tentativa de protec;ao das f10restas do pais. Pri
meiro com 0 imperador Dom Pedro II , que, atraves de uma lei , proibe a explorac;ao 
f10restal em terras descobertas , 0 que nao foi respeitado, devido ao surto economi
co da monocultura cafeeira. Em 1 <')76, Andre Rebouc;as sugere a criac;ao de parques 
nacionais na IIha do Bananal , atual estado de Tocantins, e Sete Quedas, atual esta
do do Parana. Em 1891 , atraves de um decreto, e criada a reserva f10restal no Acre, 
que nao foi implantada ate os dias atuais , e por ultimo, a criac;ao do primeiro par
que estadual , na cidade de Sao Paulo. 

o grande impulso ocorreu na decada de 70, e expande-se ate a atualidade, 
com diversos encontros realizados em todo 0 pais. Nos anos 70, 0 Brasil, de gover
no militar-ditatorial, coloca de maneira explicita, na conferencia de Estocolmo, 
que a poluic;ao e 0 prec;o que se paga pelo progresso. Esta declarac;ao se deve ao 
momento do "milagre economico" vivido pelo Brasil nessa epoca. 

No ana de 1973, e criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) , 
com prop6sitos conservacionistas, mas com praticas completamente diferentes. 
Assim, estes programas de educac;ao ambiental oficial devem ser considerados como 
apenas relatos hist6ricos . 

Nos marcos do conhecimento sobre a educac;ao ambiental , podemos observar 
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que eram tao somente estudos ou criac;oes que diziam respeito a especies animais 
e vegetais, nao incluindo 0 homem como urn integrante da natureza. Essa visao s6 
comec;a a mudar na decada de 70 em nfveI de conferencia mundial. Ja no Brasil isso 
ocorre somente em 1984, no Primeiro Encontro Paulista de educac;ao ambiental, 
na cidade de Sorocaba. Neste momenta especffico, a visao critica exige a necessi
dade da participac;ao de varios segmentos sociais (associac;ao de bairros, sindica
tos, etc.), sendo 0 Estado participante e promotor da educac;ao ambiental. 

o que observamos nos an os 70, 80 e 90 e uma grande quantidade de progra
mas, seminarios, reunioes, divulgac;oes, congressos e conferencias no Brasil e no 
mundo sobre educac;ao ambiental. Embora tais eventos sejam de extrema impor
tancia, deve ser salientado que e mais importante ainda trabalhar tal tema com 
alunos das series iniciais, que constituem sem duvida, uma importante fonte re
ceptora de tais problemas, e, quando adultos, poderao atuar de maneira decisiva 
sobre estas questoes ambientais na sua vida e na formac;ao de seus filhos . 

No momento hist6rico atual, em que a humanidade busca novos caminhos, 
questionando e repensando as relac;oes entre homem, sociedade e natureza, a edu
cac;ao tern urn papel fundamental e a educac;ao ambiental entra em cena com rele
vante importancia. 

A educac;ao ambiental tern como prioridade 0 conhecimento poHtico-social 
crftico sobre as atitudes das pessoas na superficie terrestre, para obter-se uma har
monia sobre as reIac;oes sociais do hom em consigo mesmo e do homem com a 
primeira natureza, que nao e produzida nem criada peIo homem. 

'}\ssim, a educaqao ambiental deve ser entendida como educaqao politica, no 
sentido de que ela reivindica e prepara os cidadaos para exigir justiqa social, 
cidadania nacional e planetaria, a autogestdo e etica nas relaq6es socia is e 
com a natureza "3. 

Mas a educaC;ao ambiental que se encontra em processo de organizac;ao e 
contraria ao atual sistema de prodw;ao que pro move urn consumismo em massa, 
esgotando os recursos naturais da Terra, como ja foi relatado em 1968, no Clube de 
Roma. Esse consumo desenfreado de artigos, muitas vezes desnecessarios, acaba 
condenando 0 futuro do pr6prio homem . 

• A educac;ao ambiental deve voltar-se para a sociedade, educando-a e des
pertando-a para que se conscientize de que e diretamente responsavel pelo 
futuro do meio ambiente em que vive. 

• A educac;ao ambiental deve ser apresentada no curriculo escolar nao mais 
como, uma disciplina isolada dentro do curriculo, mas sim objetivando a 
interdisciplinaridade a ser construfda. Isso representa a educac;ao ambien
tal enquadrar-se nos temas transversais , con forme os Para metros Curricu
lares Nacionais4. 
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• A educac;ao ambiental deve ter uma relac;ao proxima com a escola, pois esta 
e responsavel pelo despertar da conscientizac;ao politico-crltica, em bora 
nao tenha a pretensao de ser a (mica. 

A educac;ao ambiental nao faz parte integrante do curriculo escolar formal, 
mas sim constitui topicos dentro das demais disciplinas sempre que cabfvel. Por
tanto, torna-se fundamental a qualificac;ao e 0 aperfeic;oamento dos professores, 
dando maior relevancia a realizac;ao de curs os de capacitac;ao para aqueles que 
atuam em sala de aula, conseguindo, assim, urn aprimoramento sobre as questoes 
que abrangem 0 assunto. Neste senti do, 0 aluno deve adquirir urn conhecimento 
critico do sistema que envolve a sociedade, a fim de que possa perceber melhor os 
problemas ambientais como urn todo. 

A EDUCA<;:Ao AMBIENTAL E A INTERDISCIPLINARIDADE 

A educa~ao ambiental nao se restringe a transmissao de conteudos especffi
cos, uma vez que nela encontramos questoes relacionadas: a poluic;ao em geral; ao 
saneamento basico; a extinc;ao de especies; ao efeito estufa; a deflac;ao da camada 
de ozonio; a perda da biodiversidade; a degradac;ao de recursos naturais; a super
populac;ao; a expansao dos desertos; ao acumulo de lixo toxico; ao desmatamento; 
a degradac;ao dos recursos naturais; a desigualdade na distribuic;ao de renda e, a 
energia nuclear, entre outras. Todas as ciencias podem e devem contribuir para a 
realizac;ao da educac;ao ambiental, pois somente assim, teremos uma educac;ao mais 
voltada para as questoes socio-ambientais. 

'51 educaqao ambiental, como perspectiva educativa, pode estar presente em 
todas as disciplinas, quando analisa temas que permitem enfocar as relaq6es 
entre a humanidade e 0 meio natural, e as relaq6es socia is, sem deixar de lado 
as suas especificidades"5. 

o CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS LOCAlS E GLOBAIS 

Em nosso cotidiano nos deparamos com 0 problema ambiental, resultado de con
flitos e contradic;oes entre a conservac;ao dos recursos concomitante com a ganancia 
do sistema produtivo vigente, que tern unicamente urn objetivo - 0 lucro. 

Na realidade estamos diariamente em contato com os problemas ambientais 10-
cais: a fome, 0 lixo, 0 esgot06, a marginalizac;ao etc. Isto acarreta urn acumulo de 
problemas locais, que, sob urn sistema capitalista hegemonico, transformam-se em 
problemas globais. 

Assim, 0 estudo ambiental deve preocupar-se com 0 conhecimento e 0 des
pertar da conscientizac;ao sobre os problemas que ocorrem em escala local, a fim 
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de que se tenha urn melhor entendimento sobre tais problemas, pois, alem de 
conhed!-Ios, e necessario saber evita-Ios, sen do a popula<;ao local e os 6rgaos 
municipais, estaduais e federais responsaveis pela situa<;ao ambiental. Ao mesmo 
tempo sabemos que 0 Estado nao prioriza uma solu ~ao para a questcio ambiental, 
pois freqiientemente permite a explora<;ao do meio ambiente para a obten~ao do 
lucro capitalista, comprometendo 0 futuro s6cio-economico-ambiental das novas 
gera~6es . 

"0 Estado, responwivel pela t.omada de decisoes ao nivel de uma formar;iio 
social com base e dominio sobre um dado territario, niio esta a margem nem 
por cima das classes sociais, mas estas e que rnserem nele, dando-lhes sempre 

um carater classista"7. 

Se 0 Estado nao e uma entidade acima das classes sociais, mas sim resultado 
da inser<;ao destas classes neie, cabe a educa<;ao formar individuos cientes de sua 
cidadania. 

Diante desta problematica, podemos formular a seguinte questao: Estarao os 
professores das series iniciais preparados para esta tarefa, uma vez que a educa~ao 
ambiental foi inserida no curriculo escolar como lema transversal? Vejamos os 
resultados desta pesquisa que visou justamente verificar 0 conhecimento quanto 
aos problemas ambientais locais e globais. 

RESULTADOS 

Em cada escola foram entrevistados cinco professores, totalizando 50 docen
tes da rede. Dos professores entrevistados, a grande maioria, ou seja, 43 docentes, 
ja possuem ou estao cursando urn curso superior; dos demais professores, tres 
possuem 02° Grau na area do Magisterio e os outros em outra modalidade profis
sional fora da area da Educa~ao. Daqueles oriundos do curso de Magisterio, mais 
da metade tern forma<;ao no Instituto de Educa<;ao Juvenal Miller. 

Em rela<;ao a situa~ao universitaria dos professores que atuam nas series ini
ciais, prevalecem egressos do curso de Pedagogia, embora existam alguns professo
res ainda cursando-o. Os demais sao oriundos de outros cursos de nivel superior, 
essencialmente na area das licenciaturas, tais como: Letras Portugues, Letras Por
tugues-Ingles, Hist6ria, Ciencias Biol6gicas, Educa~o Fisica, Geografia e Educa
<;ao Artistica. Foi registrado urn egresso do curso de Direito, assim como urn dos 
entrevistados relatou ser Especialista em Educa~ao. 

Quanto ao lugar de nascimento dos professores entrevistados, tres quartos 
nasceram na cidade do Rio Grande, enquanto que os demais sao oriundos de ou
tros munidpios gauchos, como: Cachoeira do Sui, Garibaldi, Jaguarao, Pinheiro 
Machado, Pelotas, Porto Alegre, Sao Louren<;o do Sui, Santa Vit6ria do Palmar e 
Uruguaiana. 
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Foi constatado que os professores das series iniciais possuem larga experien
cia na atua~ao do magisterio, pois urn pouco mais da metade deles expressou ter 
entre 11 e 20 anos de atividades em sala de aula, enquanto que mais de urn quarto 
dos entrevistados possuem mais de 20 anos de ex peri en cia. 0 numero de professo
res com experiencia menor do que 10 anos de docencia representa menos de 25% 
dos entrevistados. Se agrupamos os dois primeiros dados, constatamos que 75% 
dos entrevistados possuem de 11 a 30 anos de servigo. Isto significa que estamos 
entrevistando professores com experiencia em sala de aula, ou seja, a vivencia pe
dag6gica no ambiente escolar ja vern de ha urn longo tempo na maioria dos cas os. 

Em rela~ao ao tempo de atua~ao do magisterio, foram obtidos os seguintes 
resultados: quase a metade dos entrevistados esta na mesma serie ha men os de 
cinco anos, enquanto que os demais apresentam u m tempo de atua<;ao variavel 
entre 10 e 15 anos. Ocorreram tambem casos de profess ores atuando na mesma 
serie ha mais de 20 anos. 

A respeito do tipo de leitura mais freqiiente realizada pelos professores, apa
rece 0 jornal com a maior preferencia e, conseqiientemente, disponibilidade, ja 
que representa 0 men or custo financeiro. Os jornais locais ocupam espa<;os mais 
ou menos equivalentes com os jornais de outros municfpios, com destaque ao jor
nal Zero Hora, de Porto Alegre. A leitura de revistas representa a segunda op~ao 
mais utilizada. Portanto, fica evidente que 0 livro, que apresenta uma leitura mais 
especffica na forma<;ao do professor, e a ultima alternativa citada, nao chegando a 
20% das manifesta<;6es a este respeito, pois quando citadas pelos professores, nor
malmente eram aqueles textos extraidos da midia escrita, ou quando referiam-se a 
livros, apontavam os livros didaticos. Podemos constatar com isso que 0 tipo de 
informa<;ao que 0 professor recebe para 0 seu aperfei<;oamento nao e muito dife
rente daquela que os alunos e seus pais recebem tambem, embora normalmente 
por outro veiculo de comunica<;ao, ou seja, a televisao ou mesmo atraves da leitura 
do livro didatico, que para alguns alunos e para alguns dos professores, con forme 
relato das entrevistas, tern sido a Iiteratura mais freqiiente do seu cotidiano. 

A respeito de educa<;ao ambiental, apenas urn professor soube apontar urn livro 
lido por ele sobre 0 assunto, referindo-se a obra "0 que e educaqao ambiental", de 
Marcos Reigota. Ainda vale registrar que 10% dos entrevistados nunca leram nada 
que diga respeito a educa<;ao ambiental. 

Referente aos problemas ambientais globais, houve uma divisao nitida por 
parte dos entrevistados em apontar a polui~ao, 0 que a priori e urn tanto generico, 
ou 0 problema do lixo, que normalmente e vinculado a ideia de educa<;ao ambi
ental. Outros problemas foram apontados , embora com menor enfase por parte 
dos entrevistados, como: 0 desmatamento, as queimadas e a defla~ao da cama
da de ozonio. Outros ainda citaram a educa~ao, 0 modo de produ~ao vigente e 
a falta de conscientiza<;ao como 0 elemento que degrada os recursos e a quali
dade de vida no planeta. 

No que se refere aos problemas ambientais locais, ou seja, no municipio 
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do Rio Grande, quase a metade dos entrevistados citaram 0 lixo como maior 
problema ambiental do municipio. Os demais problemas apontados tambem 
estavam relacionados com 0 lixo, como polui~ao das aguas, lixo na praia, falta 
de recic1agem do lixo, existencia de ratos nos lixoes, etc. A polui~ao oriunda 
das industrias tambem foi mencionada como urn problema ambiental de Rio 
Grande. 

Aos serem questionados se trabalham com estes problemas em sala de aula, 
houve quase unanimidade em responder que sim, embora 4% dos entrevistados 
ten ham informado que nao trabalham, enquanto que apenas urn professor res
pondeu que isso depende do interesse ou nao dos seus alunos. 

Quando questionados sobre as razoes que os levam a trabalhar as ques
toes ambientais com os alunos, houve uma difusao nas respostas. Razoes como: 
"que tais ensinamentos lhes servirao para uma melhor vida futura"; "acredita
rem que tais ensinamentos serao repassados para seus familiares"; "ser impor
tante para a conscientiza~ao dos alunos; busca de uma melhor qualidade de 
vida", etc. 

Sobre como costumam trabalhar estes assuntos em sala de aula, mais de 30% 
dos entrevistados disseram que realizam atraves de exposi~ao oral. Os demais en
trevistados dividiram-se, respondendo atraves de alternativas como: trabalho em 
pesquisas; trabalho atraves de leituras e desenhos; passeios pel a praia do Cassino; 
elabora~ao de textos, dialogos, cartazes e trabalhos diversos. Alguns mencionaram 
que trabalham com reportagens que versam sobre 0 recolhimento do lixo na hora 
da merenda e recreio, enquanto que dois dos entrevistados relataram que conver
sam com os pais, realizando discussoes em sala de aula. 

CONSIDERA~6ES FINAlS 

Na pesquisa realizada, podemos constatar que os professores envolvidos 
com a rede de ensino publico estadual estao qualificados para exercer a profis
sao, pois 86% deles possuem ou cursam 0 nivel superior, e destes, a metade sao 
oriundos ou cursam pedagogia. Urn mais da metade dos entrevistados tern forma
~ao no magisterio. 

Em rela~ao ao tema, educa~ao ambiental, que e 0 nosso objeto de estudo, os 
professores mostraram-se despreparados para suprir esta nova exigencia (necessi
dade) no ensino fundamental. Podemos verificar que os educadores possuem uma 
grande experiencia no magisterio, como ficou demonstrado anteriormente. Neste 
sentido, podemos justificar a falta de informa~oes de nfvel ambiental na experien
cia profissional, no sentido que a educa~ao ambiental e urn tema mais atual, mas 
tambem e not6rio que a melhor capacita~ao dos professores se faz necessaria, na 
medida em que os recursos naturais do planeta estao em processo de esgotamento 
e que a sobrevivencia dos seres humanos depende destes recursos. Concomitante a 
isto, ficou demonstrado que os professores trabalham sobre as questoes ambientais 
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em sala de aula das mais diversas maneiras, no en tanto a indica<;iio de leituras 
feitas por e\es denota que ha uma retransmissiio de ideias sobre 0 ambiente divul
gados pel a mfdia e niio por obras especializadas, ate mesmo pel a precariedade de 
muitas escolas quanta a bibliografia. 

o fato de os professores apontarem 0 lixo como problema ambiental niio des
caracteriza a sua falta de informa<;iio em rela<;iio a outros problemas ambientais 
existentes em Rio Grande, salientando-se que 0 lixo e sempre usado como pano de 
fundo quando se fala em educa<;iio ambiental na mfdia. Todos transformam-se em 
educadores ambientais no momenta em que estiio separando embalagens, esque
cendo-se, portanto, que educa<;iio ambiental refere-se tambem a uma mudan<;a de 
comportamento e postura em rela<;iio aos outros fatos que nos envolvem e niio 
so mente a recic\agem do lixo. A pr6pria recic\agem tern limites que, niio sendo 
respeitados, levariio a urn esgotamento dos recursos naturais do mesmo jeito. 0 
que deve ser repensado e 0 modelo de consumo, em que cada vez mais consumi
mos embalagens, e niio 0 produto nas suas mais diversas formas. 

Assim, para a resolu<;iio da consciencia ambientalista, pensamos que niio bas
ta integrarmos a educa<;iio ambiental nos currfculos escolares; deve-se promover a 
capacita<;iio de recursos humanos, e desenvolver curs os de extensiio universitaria. 
Desta forma teremos profissionais preparados para a pratica consciente da menta
lidade preservacionista e ambientalista. 
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