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EDUCACAO AMBIENTAL: ENS/NO PRE-ESCOLAR E A 
PRODU(;AO DE MATERIAlS DIDATICOS. 

Eloiza Cristiane TORRES1 

RESUMO: Neste artigo,.apresenta-se uma experi€mcia de Educa~ao Ambiental no ensino pre-escolar, por meio 
de um estudo aplicado na Cidade da Crian~a. Presidente Prudente/SP. Este estudo gerou uma serie de 
materiais didaticos, relacionados com a tematica ambiental, os quais podem ser produzidos em sala de aula, 
usando a realidade local como . suporte dos trabalhos. Busca-se motivar professores de pre-escola a 
desenvolverem atividades de Educa~ao Ambiental utilizando materiais didaticos. 
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ABSTRACT: ENVIRONMENT EDUCATION, TEACHING CHILDREN GARDEN AND PRODUCING OF THE 
DIDATIC MATERIAL. 

This work presents an experience in Environment Education with pre-school teachers of the schools from 
Presidente Prudente city across of the study fulfiled in the Cidade da Crian~a ('Children City"). This study 
produced a serie of the didatic materials connected with the environment theme, where the teachers can 
perceive how the works with Environment Education may be begin in the class room, having the local reality as 
star-up point of the Works. 
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APRESENTACAO 

Neste artigo, apresenta-se um resgate do 
trabalho realizado na Cidade da Crian~a -
Presidente Prudente-SP, juntamente com 
professores da ELMA (Escola Livre do Meio 
Ambiente) e da rede municipal de ensino, acerca 
de atividades em educa~ao ambiental no ensino 
pre-escolar, tendo como suporte a realidade em 
que os agentes sociais estao envolvidos. 

Estas ativJdades dizem respeito a uma 
monografia de bacharelado em Geografia 
intitulada "Atividades em Educa~ao Ambiental na 
Cidade da Crian~a em Presidente Prudente-SP' 2

, 

apresentada ao Departamento de Geografia da 
FCT/Unesp. A monografia visava contribuir com 
um estudo sobre os principais impactos 
ambientais, fauna e flora da Cidade da Crian~a e 
oferece sugest6es de atividades e materiais 
didaticos em Educa~ao Ambiental voltados ao 
ensino pre-escolar. 

As caracteristicas da area estudada 
tornaram-se ponto de apoio para a produ~ao de 
material didatico e das atividades em Educa~ao 
Ambiental, destinadas ao publico pre-escolar, que 

1 Mestranda em Geografia - Departamento de Geografia -
Faculdade de Ciencias e Tecnologia - UNESP - 19060-900 -
Presidente Prudente - Estado de Sao Paulo - Brasil. 
2 Monografia orientada pelo professor me·stre Antonio Cezar 
Leal (Departamento de Geografia da FCT/Unesp) - Presidente 
Prudente-SP. 

foram sistematizadas na forma de uma oficina 
pedag6gica para professores da rede municipal de 
ensino de Presidente Prudente. 

Durante a oficina pedag6gica, foram 
trabalhados conceitos e apresentadas sugest6es 
para a pratica em Educa~ao Ambiental nas 
escolas, tendo em vista a realidade local, com 
produ~ao de materiais didaticos que possuam 
identidade com o ambiente em que escola, 
professores e alunos estao inseridos. A oficina 
propiciou importante troca de experiE'mcias entre 
os professores, tendo obtidos resultados positives. 

INTRODUCA.O 

A Educa~ao Ambiental se faz necessaria 
a partir do momenta em que se compreende que a 
problematica ambiental e gerada por fatores s6cio
econ6micos, politicos e culturais, os quais nao 
podem ser resolvidos somente por meios 
tecnol6gicos. Por outro lado, uma pratica apenas 
de ecologia acaba por encobrir estes aspectos 
desfavoraveis que urge modificar. 

A mudan~a de consciemcia nao deve vir 
de cima para baixo. Deve ocorrer numa ordem 
evolutiva, continua, tendo liga~ao direta com os 
anseios dos atores sociais envolvidos. Desta 
maneira, cada individuo pode contribuir com sua 
parte. 

A 
Guimaraes 

Educa~ao Ambiental, segundo 
(1995), deve ser interdisciplinar, 
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participativa, comunitaria, criativa e valorizadora 
da a~ao auxiliando na forma~ao da propria 
cidadania. 

Para Sudo & Leal (1997), a Educa~ao 
Ambiental trata-se de urn processo educative de 
ensino-aprendizagem, permanente e continuo. 
Nao precisa constituir uma materia especifica, 
pois, sua abordagem sendo interdisciplinar, deve 
interagir com outras disciplinas, visando uma 
maior consciemcia em rela~ao ao meio. 

Por ser polivalente, o professor de series 
iniciais ao desenvolver conteudos de Ciemcias, 
Geografia, Biologia, pode trabalhar diversos 
conceitos aplicados a Educa~ao Ambiental. Mas, 
muitas vezes, o professor nao percebe esta 
interliga~ao de conteudos e os trabalha de forma 
fragmentada. Entretanto, na perspectiva de 
ensino-aprendizagem em Educa~ao Ambiental, urn 
unico lema pode fornecer informa~6es importantes 
para a explora~ao dos mais diversos conteudos. 

As atividades em Educa~ao Ambiental 
com pre-escolares tern tendemcia a propiciar a 
obten~ao de melhores resultados no ensino
aprendizagem, visto que o professor trabalha 
todos os conteudos do curricula e tambem 
desenvolve a educa~ao de modo geral, 
principalmente no caso das creches. 

Oesenvolver a sensibiliza~ao , 
compreensao, responsabilidade, competencia e 
cidadania ambiental vai alem da sala de aula. Mas, 
tendo em mente a realidade de muitas escolas, e 
na sala de aula que muitas reflex6es sobre a 
realidade vivenciada come~am a ter sentido, e 
este e urn ponto inicial muito importante dentro 
deste processo. 

Muitas vezes o educador age como urn 
orientador das atividades, mesmo porque sua 
liberdade em series iniciais deve ser respeitada, 
alem do que os planejamentos devem ser 
flexiveis. 

Nao existe uma "aula de Educa~ao 

Ambientaf' com come~o, meio e fim, nem 
tampouco conteudos impastos. 0 que existe sao 
conteudos que devem ser desenvolvidos de forma 
integrada com outras disciplinas e dentro do 
cotidiano da escola e sala de aula, na abordagem 
da Educa~ao Ambiental. Deve-se trabalhar o dia
a-dia, com perspectivas para o futuro, tendo a 
realidade mais proxima como inicio e "palco" para 
reflex6es sobre as a~6es nela ccintidas. 

Pensando desta maneira, na pesquisa de 
bacharelado foram desenvolvidas algumas 
atividades na Cidade da Crian~a com objetivo de 
subsidiar proposta de Educa~ao Ambiental no 
ensino pre-escolar. Assim, foi realizado 
levantamento preliminar dos seres bioticos e 
abioticos da area e produzidos materiais didaticos; 
em seguida, foi realizada uma oficina pedagogica 
para professores de pre-escola a fim de 
demonstrar aos mesmos os materiais produzidos e 
sugerir que desenvolvessem atividades e 
produzissem materiais didaticos em Educa~ao 

Ambiental a partir da realidade em que sua escola 
esta inserida. 

0 trabalho com materiais didaticos 
apresenta inumeras vantagens, que nao sao 
exclusivas para a pre-escola, como a motiva~ao 
do aluno para tornar o estudo mais interessante, 
facilitando a aprendizagem e desenvolvimento de 
processos mentais, auxiliando ate no que diz 
respeito a socializa~ao dos alunos. 

As atividades para as quais se utiliza 
materiais didaticos tornam-se mais atrativas e de 
facil obten~ao de resultados e isto nao requer 
muitos recursos financeiros, pois pode-se utilizar a 
sucata como base na confec~ao de inumeros 
materiais. Alem disso pode-se discutir com os 
alunos a questao da problematica do lixo, que 
permite abordar outros temas, como a questao 
doen~a-saude, e assim sucessivamente. 

AS ATIVIDADES EM EDUCACAO AMBIENTAL 
DESENVOLVIDAS NA CIDADE DA CRIANCA 

Antes de aprofundar a apresenta~ao das 
atividades desenvolvidas na Cidade da Crian~, 
torna-se salutar ressaltar que a mesma constitui
se numa area localizada no km 561 da rodovia 
Raposo Tavares, sendo destinada ao lazer, 
cultura, preserva~ao e educa~ao. Na Cidade da 
Crian~a funciona a Escola Livre do Meio Ambiente 
(ELMA), que desenvolve inumeros trabalhos com 
o publico escolar e a comunidade. 

Com o apoio da ELMA foi realizado urn 
levantamento preliminar das prindpais 
caracteristicas da Cidade da Crian~a, tanto as 
favoraveis, como a preserva~ao de fauna e flora, 
como as desfavoraveis, como assoreamento do 
corrego do Pindaiba, eros6es, entre outros. 

Feita a caracteriza~ao da area, os 
aspectos mais gerais foram destacados a fim de 
serem trabalhados em forma de materiais 
didaticos para o publico pre-escolar. 

Tendo os impactos e as pnnctpais 
caracteristicas como realidade base para a 
produ~ao dos materiais didaticos, havia a 
necessidade de criar alguns personagens que 
funcionassem como "mascotes'' para as crian~as, 
a fim de auxiliarem na exposi~ao das informa~6es 
contidas nestes materiais. 

Estes "mascotes'' sao o suporte para os 
livrinhos, teatrinhos, jogos e demais atividades 
realizadas, sendo uma ponte, urn referendal, entre 
o "faz-de-conta" e a realidade pesquisada. 

Para trabalhar o corrego do Pindaiba, por 
exemplo, e os conceitos de erosao, afluente, 
assoreamento e a problematica da agua, foram 
criados dois personagens, as gotas de agua Guti e 
Tuti. Estes personagens transmitem a informa~ao, 
divertem, estimulam a leitura e a expressao 
artistica em forma de desenho, constituindo a serie 
azul dos livrinhos. 
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Uma segunda sene de livrinhos, sene 
verde, trabalha a fauna e flora da Cidade da 
Crianc;:a, e os personagens que auxiliam neste 
"passeio", ou reconhecimento da area, sao os 
pr6prios animais da area, alem do "trenzinhd' 3

, 

que leva os visitantes para os trabalhos de campo. 

Alem dos livrinhos, tanto com texto como 
sem texto, os "mascotes" auxiliam nos jogos e 
brincadeiras, que podem ser trabalhados no patio 
da escola ou em formato reduzido dentro da sala 
de aula, e tambem no trabalho com teatro. 

Alguns jogos sao antigos conhecidos dos 
professores, como quebra-cabec;:a, trilha, jogos de 
montar, caracol, etc, mas, receberam uma nova 
abordagem: a ambiental. 

Da mesma maneira, o trabalho com teatro 
evidencia os aspectos selecionados da area, 
divertem, induzem ao debate e demais atividades. 
Os textos produzidos sao curtos, claros e objetivos 
a fim de nao cansar o aluno e o mesmo estar 
motivado para a discussao. 

Seja para os livros, jogos ou teatro, a 
sugestao e que o professor se utilize da sucata, ja 
que esse material esta presente no cotidiano da 
sala de aula ha muito tempo, representando-se 
excelente o estimulo a criatividade, tanto do aluno 
como do professor, com relac;:ao a algum objeto 
com seu uso descartado. Representa um "objeto 
por fazer" , desenvolvendo neste "fazer" muitos 
elementos para a formac;:ao fisica, cognitiva e 
social da crianc;:a. 

0 professor pode orientar no sentido de 
transformar o material nao mais utilizado pelo 
homem. Essa transformac;:ao ajudara na 
conscientizac;:ao sobre a importancia da realizac;:ao 
de coleta seletiva de lixo e da reciclagem. Mas, 
deve-se ter cuidado em nao deixar que a sucata 
seja utilizada sem objetivos, sem planejamento. 

0 professor deve orientar seus alunos 
respeitando cada personalidade, caracteristicas 
individuais, necessidades, realidade, auxiliando no 
desenvolvimento critico, _ agente e transformador 
de cada um. 

0 desenvolvimento critico do aluno esta 
tambem relacionado ao papel que a sucata 
representa na questao ambiental. A sucata esta 
ligada a problematica do lixo gerada nas cidades, 
sendo uma ponte importante para a discussao de 
tal tematica. 

Esta tematica levanta vanos 
apontamentos que devem ser trabalhados em 
seus varios niveis em sala de aula, para qualquer 
faixa etaria. Zatta (1996) , aponta como sendo 
principia basico para se trabalhar Educac;:ao 
Ambiental e o lixo nas escolas, o desenvolvimento 
do conceito dos tres "R' : reduzir a quantidade de 
lixo; reutilizar objetos varias vezes; e reciclar o que 
nao e mais possivel reduzir nem reutilizar. 

3 
Trata-se de urn trator que puxa dois "vagoes" (carreta com 

bancos), e que atrai grande interesse das crian9as. 

Desta maneira, desenvolver alguns 
habitos em pre-escolares, implica em preparar 
estes pequenos seres para a coleta seletiva de 
lixo, visando economizar as reservas naturais e 
tambem evitar doenc;:as e outros problemas 
relacionados ao lixo. 

Trabalhando assim, a sucata torna-se um 
material envolvente e basico para as atividades de 
ensino pre-escolar. Com este material, que os 
alunos podem levar para a sala de aula, muitos 
jogos podem ser montados: dominos com caixas 
de fosforo ou cigarros e figuras de revistas velhas; 
jogo da memoria com revistas velhas e papelao; 
entre outros. 

No trabalho com teatro, sua importancia 
aumenta, ja que o cenario, figurino, objetos de 
cena, fantoches, podem ser produzidos com restos 
de materiais. 

Livrinhos podem ser montados com 
recortes de revistas , jornais ou gibis. As 
historinhas podem ser ilustradas com colagem de 
materiais como palitos, retalhos de pano, 
tampinhas de garrafa, etc. 

0 mais significante neste trabalho com 
sucata e o processo, o desenvolvimento, para se 
chegar a um resultado final, o qual pode ser 
apenas uma motivac;:ao para se trabalhar varios 
aspectos pedagogicos e ambientais, isto com um 
unico material, ate entao encarado como mero 
lixo. 

A OFICINA PEDAGOGICA 

De posse dos · materiais didaticos 
produzidos para a Cidade da Crianc;:a, foi realizada 
uma oficina pedag6gica de 30 horas, com o apoio 
da Secretaria de Educac;:ao e do Departamento de 
Estudos e normas de Presidente Prudente e 
Centro de Ciemcias da Unesp, com o intuito de 
discutir a metodologia elaborada na produc;:ao dos 
materiais didaticos. 

Como preocupac;:ao inicial, pretendia-se 
compreender se havia uma pratica em Educac;:ao 
Ambiental nas escolas e como era desenvolvida 
pelos professores de pre-escola. Desta maneira, a 
partir do conhecimento desta pratica e que 0 

material didatico produzido para a Cidade da 
Crianc;:a ganhou sentido e pode-se discutir sua 
aplicabilidade, com adequac;:oes, para o ambiente 
escolar. 

A oficina pedagogica foi direcionada a 
professores de pre-escola da rede municipal de 
ensino de Presidente Prudente, mas teve a 
participac;:ao de professoras da ELMA, 
coordenadoras pedagogicas da Secretaria e 
Delegacia de Ensino de Presidente Prudente. 

Durante a oficina, pode-se discutir o que 
os professores entendem por Educac;:ao 
Ambiental, como a mesma e desenvolvida nas 
escolas, como os materiais didaticos sao 
empregados, o papel da sucata, alem de troca de 
experiencias e o incentive para se trabalhar a 
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Educagao Ambiental a partir da realidade em que 
escola, alunos e professores convivem. 

Alguns pontos discutidos merecem 
destaque: 

1-0s professores apontam que falta um 
projeto maior em Educagao Ambiental nas 
escolas; 

2-0s conteudos de Educagao Ambiental 
sao desenvolvidos somente em pequenos 
projetos, como semana do meio ambiente, dia da 
arvore, entre outros; 

3-A pratica em Educagao Ambiental que 
se tem nas escolas acaba sendo realizada de 
forma indireta, dentro de projeto menores em sala 
de aula, como plantas, animais, ciclo da agua, etc, 
e de trabalhos com saude e higiene, mas sem ter 
em mente sua interrelagao; 

4-Quando se discute o espago da escola, 
a principal afirmagao e de que este nao possibilita 
um trabalho adequado em Educagao Ambiental. 
Mas, quando se aprofunda a discussao, podemos 
perceber que o mesmo ate e utilizado para 
recreagao ou brincadeiras, sendo pouco explorado 
para fins educativos voltados a Educagao 
Ambiental. 

5-0s motivos para esta "nao-exploragao" 
do espago da escola, mesmo em escolas com um 
espago considerado 6timo, diz respeito a nao 
conseguir observar que a propria falta de infra
estrutura , ou "locais verdes" sao um comego para 
refletir sobre o local e a agao humana; 

6-A interdisciplinaridade e o trabalho 
coletivo sao apontados como de suma 
importancia, entretanto, um trabalho desta forma 
torna-se dificil quando os professores envolvidos 
sao individualistas; 

7-Aiguns professores estao conseguindo, 
ou pelo menos tentam, trabalhar com 
interdisciplinaridade, principalmente no que diz 
respeito a interagao homem-meio; 

8-Muitos materiais didaticos e varias 
atividades sao desenvolvidas regularmente na 
escola e podem ser direcionados as questoes 
ambientais; 

9-A sucata e bastante utilizada e os 
professores compreendem sua importancia para a 
educagao pre-escolar, explorando suas 
potencialidades pedag6gicas. Entretanto, as 
potencialidades de reflexao sobre o meio ambiente 
ainda nao sao muito discutidas. 

1 0-Muitos projetos iniciados durante um 
ano letivo perdem a sua continuidade e isto 
desmotiva os professores. 

Discutida a realidade em que a pratica em 
Educagao Ambiental tem sido desenvolvida nas 
escolas, iniciou-se a segunda etapa da oficina 
pedag6gica, que visava propor a pratica em 
Educagao Ambiental partindo da realidade em que 
estes atores sociais estao inseridos, os quais 

possuem papel de agentes transformadores deste 
meio. 

Assim, os materiais didaticos produzidos 
para a Cidade da Crianga foram apresentados e 
discutidos com os professores. 0 processo, para 
chegar a estes materiais foi minuciosamente 
explorado e contraposto com exemplos para as 
escolas participantes. 

Para compreender um pouco melhor a 
maneira como as caracteristicas locais foram 
observadas e selecionadas, foi realizado um dia 
de discussao e trabalho de campo na Cidade da 
Crianga. Este trabalho de campo foi importante 
porque os professores tiveram a oportunidade de 
observar os elementos bi6ticos e abi6ticos que 
motivaram a. produgao dos materiais didaticos 
sobre a area. 

Cada elemento observado no trabalho de 
campo foi discutido e os professores acabaram 
confeccionando uma serie de materiais didaticos, 
com emprego da sucata. Perceberam com a 
observagao detalhado do local que o que, num 
primeiro momento, parecia "tudo verde'' tinha, na 
realidade, uma diversidade de aspectos. Da 
mesma maneira, o local em que a escola situa-se 
pode parecer "tudo iguaf', mas, observando 
melhor, varios aspectos saltam aos olhos e podem 
ser muito explorados em sala de aula. 

A oficina pedag6gica constituiu um 
momento importante de troca de experiencias e 
tambem de aproximagao entre universidade, 
escola publica das senes iniciais. Os 
apontamentos, as discussoes e as atividades 
direcionaram para a possibilidade de rever pontos 
para uma proxima oficina e tambem deixar um 
material escrito que contribua para a pratica 
pedagogica dos professores. 

0 material didatico produzido e 
apresentado aos professores foi considerado 
adequado, segundo alguns aspectos, a realidade 
das escolas, sob outros aspectos, motivador para 
inovagoes de atividades e estimulo a um trabalho 
com as caracteristicas da propria escola. 

0 material foi sistematizado na 
monografia de Torres (1998), como uma 
contribuigao ao ensino pre-escolar. Fica, porem, a 
constatagao de que nao existe um modelo unico a 
seguir, uma receita pronta. 0 que existe sao 
metodos com objetivos e principios norteadores 
para uma pratica de Educagao Ambiental nas pre
escolas. 

CONSIDERAl;OES FINAlS 

A Educagao Ambiental tem seu papel e 
importancia primordial no ensino, principalmente 
em series iniciais. Por ter carater continuo e 
interdisciplinar, e tendo como ponto de partida a 
realidade em que os professores, os alunos, a 
escola constituem, as atividades de Educagao 
Ambiental podem conseguir pequenas mudangas 
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no presente, como uma semente, para produzir 
bons frutos em seguida. 

0 fator desencadeador, segundo este 
trabalho, e o estudo da realidade local, seus 
impactos e aspectos gerais a fim de gerar 
atividades em sala de aula, com apoio dos 
materiais didaticos. 

A produ9ao de materiais didaticos 
constitui um elemento a mais para a compreensao 
do ambiente escolar em que estao alunos e 
professores, os quais sao, acima de tudo, agentes 
sociais, atuantes e transformadores da realidade. 
Trata-se, portanto, de se trabalhar a forma9ao de 
cidadaos conscientes de seu papel como agente 
transformador da sociedade em que vivem. 

Tendo em vista que a capacidade de 
mudan9a esta presente em todo cidadao, e 
individualizada e s6 depende dele para chegar a 
esta conscientiza9ao, pode-se dizer, entao, que 
para as atividades em Educa9ao Ambiental no 
ensino pre-escolar cada professor, com seu 
conhecimento, identificando as cari.'mcias e 

prioridades de sua escola e alunos, sabera o que e 
adequado e relevante se trabalhar. 

Assim, as atividades realizadas na Cidade 
da Crian9a tambem foram individualizadas, 
visando contribuir com as atividades da ELMA e 
com a pratica pedag6gica dos professores de pre
escola. A partir do memento em que estes que 
participaram deste trabalho utilizarem as 
sugest6es e realizarem suas pr6prias atividades, 
com fidelidade a realidade de suas escolas, e que 
o principal objetivo estara efetivamente se 
materializando. 

Varias sementes foram plantadas. 
Pretende-se, agora, continua-lo em nivel de 
mestrado, realizando acompanhamento das 
atividaoes nas escolas e auxiliando os professores 
nesse desafio. 

Agindo assim espera-se fornecer agua, 
terra, oxigi.'mio e energia solar, mesmo que em 
pequena parcela, para que as pequenas sementes 
possam germinar, dar folhas, flares e frutos!!! 
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