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~pRESENT Af;AO 

Este texto foi originalmente redigido , em 
1994, como um esforgo de sistematizagao de parte 
das inumeras ag6es e ideias desenvolvidas pelos 
integrantes do Projeto de Educagao Ambiental nas 
microbacias dos c6rregos Areia e Areia Branca -
Campinas/SP (Projeto Microbacias), com a 
finalidade de registrar e divulgar essa experiencia. 
Neste momento, acrescentamos uma breve 
apresentagao do Projeto Microbacias. 

PROJETO MICROBACIAS: BREVE RELATO DE 
UMA EXPERIENCIA EM EDUCAf;AO 
AMBIENTAL 

Desenvolvido por um grupo de 
professores e alunos de escolas publicas, o Projeto 
Microbacias contribuiu para diagnosticar a 
degradagao ambiental dessas microbacias: intensa 
concentragao urbana-industrial; favelizagao da 
populagao em areas de riscos e/ou de preservagao 
ambiental; alto indice de violencia; carencia de 
infra-estrutura e equipamentos publicos em alguns 
bairros; lixo domestico e entulho depositado em 
terrenos baldios e nas margens e leitos dos 
c6rregos; esgotamento domestico e industrial sem 
tratamento, poluindo c6rregos e nascentes. 

Diante desse quadro de degradagao 
ambiental, do qual as escolas locais estavam 
alienadas, um grupo de professores preocupados 
com estas quest6es comegou a se reunir em 1991 
para desenvolver um projeto de educagao 
ambiental. lnicialmente, o grupo era constituido de 
professores das disciplinas Geografia e Ciencias, 
que lecionavam nas varias escolas publicas locais 
e desenvolviam atividades educativas num bosque 
da regiao , como parte das atividades 

1 Departamento de Geograli a - Faculdade de Ciencias e 
Tecnologia - UNESP - 19060-900 - Presidente Prudente -
Estado de Sao Paul o - Brasil. 
2 Departamento de Geoc iencias Aplicadas ao Ensino- lnstituto 
de Geociencias - UNICAMP- 13084-111 - Campinas - Estado 
de Sao Paulo - Bras il. 

descentralizadas do Museu Dinamico de Ciencias 
de Campinas. 

Nos anos seguintes, com o 
desenvolvimento dos trabalhos de educagao 
ambiental tendo essas microbacias como espago 
de agao e estudo, outros professores foram 
convidados a participar e discutir as suas ciencias 
a partir daquela realidade vivenciada, ampliando , 
dessa forma , o numero de participantes e as 
possibilidades de ag6es do grupo. Outro objetivo 
implicito era provocar os professores e leva-los a 
estranharem aquela realidade cotidiana, a que 
estavam acostumados e submetidos. 

No periodo de 1991 a 1995, participaram 
do Projeto Microbacias, em conjunto ou 
alternadamente , 11 escolas publicas locais e 49 
professores de diversas disciplinas ministradas no 
Ensino Fundamental e no 2° grau: Geografia, 
Hist6ria , Ciencias e Biologia, Lingua Portuguesa , 
Matematica , Educagao Artistica , Educagao Fisica , 
Sociologia, Filosofia. 

Entre os principais objetivos estabelecidos 
pelos professores do Projeto Microbacias 
destacavam-se: 

1. "estimular a consciencia critica dos 
participantes do projeto, 
principalmente os alunos e a 
comunidade da problematica 
ambiental das microbacias; 

2. contribuir para o (re)estabelecimento 
de relar;oes afetivas da popular;ao 
com o seu meio; 

3. contribuir com a comunidade local 
na discussao e busca de solur;oes 
da problematica ambiental para que 
esta cobre e exercite efetivamente 
sua cidadania; 

4. fomentar o carater interdisciplinar no 
estudo dos problemas s6cio-
ambientais; 

5. fortalecer a importancia da escola 
junto a comunidade como local de 
divulgar;ao e discussao dos 
problemas ambientais locais; 
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6. aprofundar, ampliar e aproximar as 
conteudos e conceitos pr6prios do 
programa de Ensino Fundamental 
com a realidade encontrada nas 
microbacias e integrando-a ao 
contexto mundial" (Projeto elaborado 
em 1993). 

Na tarefa de atingir esses objetivos 
propostos, o Projeto Microbacias buscava a 
realiza9ao de trabalhos coletivos, o que implicava 
"comunhao de ideias, troca de informar,;oes e 
estimulos; trabalhos em lugares diferentes, extra
c/asse, proporcionando ar,;oes em conjunto, 
permitindo uma nova visao do objeto estudado e 
facilitando o aprendizado do educando" (Projeto 
Microbacias, 1993). 

0 grupo de professores concebia a 
Educa9ao Ambiental como: 

"urn conjunto de praticas individuais 
e coletivas, realizaveis mediante 
apropriar,;ao de conhecimentos, 
valores, comportamentos e 
habilidades, visando solur,;oes de 
problemas do meio ambiente natural 
e socialmente construido" (. . .) a 
educar,;ao ambiental possui papel 
fundamental de contribuir para a 
construr,;ao de uma nova sociedade, 
mediante o estabelecimento de 
novas relar,;oes 
sociedade<;:::::;>natureza, baseadas no 
respeito ao equilibria dinamico da 
natureza e numa nova concepr,;ao 
de sociedade" (Leal et al., 1997). 

Com base nessa concep9ao de Educa9ao 
Ambiental e na busca de atingir os objetivos 
delineados, foram realizadas diversas a96es pelos 
participantes do Projeto Microbacias, dentre as 
quais destacamos: 

1. "reunioes semanais de estudos e 
programar,;ao de atividades, e 
realizar,;ao de atividades extraclasse; 

2. realizar,;ao de aproximadamente 120 
trabalhos de campo com alunos e 
professores, percorrendo as 
microbacias do Areia e Areia Branca 
das nascentes a foz , para 
observar,;ao, coleta de dados e 
informar,;oes, levantamento dos 
problemas e escolha dos conteudos 
a serem desenvolvidos nas aulas. 
Estes trabalhos de campo 
envolveram mais de 4.000 alunos e 
dezenas de professores das escolas 
locais; 

3. aplicar,;ao de entrevistas com a 
popular,;ao local; tabular,;ao, 
representar,;ao e analise dos dados 
em conjunto com alunos, 
propiciando, assim, o trabalho 
integrado de varias disciplinas e a 
construr,;ao do conhecimento pelos 
educandos; 

4. produr,;ao de textos, relat6rios de 
estudos do meio, fotografias, 
poesias, musicas, per,;as de teatro, 
desenhos, paineis, maquetes sabre 
as microbacias do Areia e Areia 
Branca; 

5. realizar,;ao de eventos, como: 
manhas de lazer, caminhadas 
ecol6gicas e passeio ciclistico pelas 
microbacias; exposir,;oes e 
apresentar,;oes dos trabalhos em 
diversas escolas e universidades. 

6. formar,;ao de grupos ambientais, 
reunindo alunos de diferentes 
escolas em horario extra-escolar, 
com o objetivo de discutir a 
problematica local e incentivar a 
organizar,;ao e participar,;ao dos 
alunos em entidades estudantis elou 
populares. Urn desses grupos 
ambientais, denominado "Amigos do 
Rio", realizou estudos sabre as tipos 
de moradia e de organizar,;ao 
popular na regiao; 

7. preparar,;ao e realizar,;ao de varias 
oficinas de trabalho e cursos para 
professores de 1° e 2° graus 
visando discutir nossa proposta de 
desenvolvimento de trabalhos 
interdisciplinares e de Educar,;ao 
Ambiental incluindo o estudo das 
microbacias hidrograficas; 

8. elaborar,;ao de documentos tecnicos 
de agressoes ao meio ambiente e 
encaminhamento destes a Curadoria 
do Meio Ambiente e ao Conselho 
Municipal de Meio 
Ambiente!COMDEMA, atraves de 
abaixo-assinados envolvendo 
moradores, professores, alunos e 
Conselho Popular da Regiao Ouro 
Verde". (Leal, 1995, p.?-8). 
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AI em destas atividades, cabe. ressaltar a 
montagem da Biblioteca Comunitaria no bosque 
Augusto Ruschi, localizada no bairro do DIC I, 
mediante parceria entre o Projeto Microbacias e a 
Prefeitura Municipal de Campinas. 

Com o encerramento das atividades do 
Projeto Microbacias, em 1995, este texto tem sido 
utilizado pelos autores em cursos e palestras para 
professores de escolas publicas, visando motiva
los para trabalhos de educa9ao ambiental em 
bacias hidrograticas. Sua divulga9ao pretende, 
portanto, ser um instrumento de apoio para todos 
aqueles que queiram trabalhar Educa9ao e Meio 
Ambiente numa perspectiva diferenciada. 

Alia-se a esta motiva9ao a grave crise 
ambiental que envolve as aguas, com o aumento 
da demanda e a redu9ao de sua disponibilidade, 
tanto em quantidade como em qualidade, e a 
aliena9ao e desinforma9ao da maioria da 
popula9ao sobre essa crise. Uma das 
formas de resolve-la, esta na gestae ambiental das 



Nuances- Vol. IV - Setembro de 1998 

bacias hidrograficas. Para tanto e imperioso que 
todos conhegam e gerenciem suas bacias 
hidrograficas. A educagao tern urn papel importante 
nesse processo e este texto busca contribuir para 
o conhecimento e incorporagao da espacialidade 
das bacias hidrograficas pelos professores e 
alunos das escolas . 

Dedicamos este texto a todos os 
educadores que se esforgam pela transformagao 
da sociedade e construgao da cidadania. 
Dedicamo-lo especialmente a Prof. Lucia Helena 
Batista Gratao, do Depto. Geografia/U.E.Londrina , 
incansavel e entusiasta defensora dos nossos rios, 
a quem devemos inumeras motivag6es, energias, 
conhecimentos, ideias e frases aqui expressas. 

INTRODU<;AO 

Percorrer o "caminho do rio" e 
encontrarmo-nos nele. Essa e a proposta que 
fazemos . Caminhar pelo rio com o espirito da 
ousadia e da busca. Espirito de ousadia para 
estranharmos tudo o que nos parece sempre igual, 
imutavel, existindo por todo o sempre; estranhar 
aquela mesmice pasmacenta e pegajosa a que 
estamos habituados a ver, sentir, tocar, viver, com 
a desculpa do "e natural", e nao estranhamos 
nada. Espirito de busca para desvelarmos essa 
mesmice e irmos alem de sua aparencia buscando 
sua essencia. Buscar a genese, a raiz do que nos 
rodeia; buscar a compreensao da vida e da 
existencia, e de sua negagao tambem; buscar 
interagir com nosso "tudo igual" e arrancar-lhe os 
segredos. Enfim, espirito de ousadia e busca para 
enxergarmos o que esta oculto diante de nossos 
olhos ... e transforma-lo. 

Caminhar pelo rio exige espirito aberto 
ao novo e as mudangas. Vontade de transformar 
tudo o que hoje se nos apresenta. Nesse sentido 
vimos apresentar essa pequena contribuigao a 
todos que, como nos, nao estao satisfeitos com a 
atual situagao da vida, no seu sentido mais amplo, 
e que querem contribuir para a mudanga. Essa 
contribuigao inicial esta mais voltada a Educagao , 
compreendida como "forga motriz desse processo 
de transformagao", e a todos aqueles que buscam, 
atraves dela, realizar urn trabalho serio e dedicado. 

"Pelos caminhos do rio" vemos o mundo 
num todo, sem fragmentos, sem recortes, numa 
relagao dialetica que nao nos permite a insidiosa 
fragmentagao do olhar, pensar, estudar e lecionar, 
a que estamos acostumados e submetidos como 
educadores. Mesmo que fagamos urn recorte em 
nivel estritamente local (a microbacia de nossa 
escola ou casa, por exemplo) ela imediatamente se 
transforma em nosso todo e, ao mesmo tempo, 
numa das partes do todo maior, sem que 
possamos compreende-la plenamente nela propria. 
Temos, obrigatoriamente, que abrirmos nossos 
horizontes, olharmos atraves do muro de nossas 
existencias e limitag6es, e unirmo-nos aos demais 
educadores, alunos, moradores, etc. 

Caminhar pelo rio exige companheiros e 
companheirismo. 0 espirito de grupo e 
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imprescindivel. 0 rio nao se desvela aos solitaries 
e individualistas. Esse e seu grande trunfo e nosso 
maior beneficia. Se quisermos compreender seu 
caminho temos que nos unir. Uniao, Ousadia, 
Busca e Caminho sao os grandes companheiros 
do Educador comprometido com ele mesmo e com 
a transformagao. 

Neste texto, queremos apresentar uma 
proposta (baseada na experiencia do Projeto 
Microbacias), entre as inumeras possiveis, de 
como percorrer o caminho do rio, das nascentes a 
foz, num percurso de desvendamento. 
Comegaremos pelo rio de nossas casas e escolas. 
Aquele riozinho feio, mal-cheiroso, esquecido 
(como e mesmo o nome dele?) e as vezes ate 
enterrado, que insiste em ficar por perto de nossas 
existencias. Comegaremos por ele e a partir dele 
os caminhos de todos os rios estarao a nossa 
espera . 

A PREPARA<;AO 

Para esse percurso inicial de 
desvendamento, precisamos de uma preparagao 
previa e de alguns instrumentos. 0 primeiro 
procedimento e reunir urn grupo de amigos 
educadores e conquista-los para a aventura de 
aprender novamente. 0 grupo inicial deve ter, 
preferencialmente, educadores de todas as "varias 
ciencias" para que cada urn possa contribuir com o 
seu saber e assim ensinar e aprender com todos. 

Formado o grupo passamos a fase de 
selegao de uma area a ser percorrida. Nesse ponto 
existem varios trabalhos que apresentam 
metodologias de estudo do meio a partir da cidade, 
do bairro, de uma area rural, de uma fabrica, etc. 
Nossa proposta e que a area selecionada seja uma 
microbacia hidrografica, de preferencia a 
microbacia hidrografica em que esteja inserida 
nossa escola ou casa, pelos pre-conhecimentos 
que ja possuimos, pela convivencia cotidiana, 
pelas nossas relag6es afetivas com essa area e 
pela facilidade de deslocamento. Posteriormente 
podem ser escolhidas bacias maiores. 

Julgamos que a bacia hidrografica, mais 
do que qualquer outra divisao ou recorte de area, 
tern a capacidade de aglutinar as varias ciencias, e 
nos possibilita uma nova visao do ambiente, nao 
fragmentado, sem as divis6es bairristas ou 
"escolistas". Tambem apresenta urn grande 
potencial de sensibilizagao, aglutinagao e 
envolvimento da comunidade local, principalmente 
a escolar, na luta pela participagao na produgao e 
transformagao do seu espago. Quem nunca se 
importou com o rio ou com urn bairro vizinho ou 
proximo, vai perceber-se intrinsecamente ligado a 
eles por se situarem na mesma bacia. Quem mora 
nas nascentes vai ver o reflexo de muitas de suas 
ag6es nos moradores da foz, e vice-versa. 0 rio e 
o meio de uniao das partes aparentemente 
desconexas. Alem disso, percorrer o caminho do 
rio e percorrer o caminho da sociedade e tentar 
compreender todas as inter-relag6es. 
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Havendo o consenso em torno da bacia 
hidrografica, temos que tra9ar o percurso de 
desvendamento numa carta topografica ou num 
mapa, para escolhermos e avaliarmos os melhores 
carilinhos e acessos a todo o caminho do rio, e 
termos a certeza de percorre-lo das nascente a foz. 
Nesse caminho, devemos ressaitar, nao iremos 
apenas seguir o leito ou curso do rio . Temos que 
percorrer toda a area de sua bacia, pais tudo que 
ocorrer nessa area tern influencia direta no rio . 
Baseados numa carta topografica ou mapa, 
delimitaremos os divisores d'a~ua da bacia 
escolhida, atraves das curvas de nivel e de pontos 
altimetricos que representam o relevo natural da 
bacia. Possivelmente esse relevo natural foi 
alterado pela a9ao antropica e agora teremos urn 
relevo socialmente produzido e, portanto, novas 
divisores d'agua. lsso, porem, so e verificavel no 
percurso de desvendamento. 

Realizada a demarca9ao da microbacia 
hidrografica, faremos varias copias, em papel 
vegetal ou manteiga, do caminho do rio e dos 
limites da microbacia para serem usadas nos 
percursos de desvendamento e ajudar na 
visualiza9ao espacial da microbacia. 

Antes da saida a campo temos que 
reunir o maior numero de informa96es possiveis 
sabre a microbacia escolhida e de toda a area em 
que ela se situa. Por exemplo: a microbacia do 
Areia Branca situa-se na regiao sudoeste de 
Campinas, que por sua vez esta em Sao 
Paulo/Brasil/America Latina/Americas/Pianeta 
Terra/Universo; esta, tambem, na bacia do rio 
Capivari!Tiete/Parana/Prata (Grande Bacia 
Platina). Essas informa96es devem ter urn carater 
bastante amplo e o mais geral e completo possivel, 
para facilitar nosso desvelamento da microbacia. 
Devemos recolher as informa96es possiveis indo, 
inicialmente, do proximo ao mais distante, sempre 
preocupados em fazer tambem o caminho inverso , 
dialeticamente. E fundamental tambem nao 
perdermos a dimensao espacial da localiza9ao de 
nossa microbacia, para nao cairmos em 
sectarismos e analises restritas , criando urn novo 
ismo (microbaciismo). 

Podemos iniciar nosso esfor9o de 
analise do caminho do rio/microbacia, a partir da 
carta topografica ou mapa, destacando e 
enumerando tudo que ali estiver representado: 
names de ruas, constru96es, rodovias , matas, 
planta96es, etc. Com esse primeiro elenco de 
informa96es, podemos iniciar seu desvelamento 
atraves do questionamento do porque essa 
"coisas" existem e estao ali representadas; por que 
foram construidas, por que tern esses names, 
quais suas fun96es; por que, por que, por que .. . 
Essa e a pergunta chave. Tal qual as crian9as 
pequeninas temos que perguntar: POR QUE???? 
As respostas, e sua propria busca, nos revelarao 
urn mundo que, apesar de nossa convivencia 
cotidiana, estava oculto. 

Nessa etapa ja iremos estabelecendo as 
possiveis rela96es entre esse elenco de 
informa96es e outros de nosso pre-conhecimento. 
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Urn exemplo: nosso mapa aponta a existencia 
dentro da microbacia, ou proximo, de urn aeroporto 
internacional, duas rodovias expressas, varias 
industrias transnacionais e conjuntos habitacionais 
populares. 0 que podemos inferir, numa analise 
preliminar? lnumeras coisas, sem duvida. Entre 
elas temos a grande produ9ao servida de rapidos 
meios de circula9ao para agilizar o circuito da 
mercadoria e sua transforma9ao em capital , e vice
versa. Temos a internacionaliza9ao da 
industrializa9ao e economia brasileira; temos 
"obras" de governadores, presidentes e 
empreiteiros. Temos a for9a trabalhadora de 
reserva, etc, etc, etc. 

Essa analise inicial prescinde, tambem, 
da variavel tempo. Nao devemos nos circunscrever 
apenas ao espa9o. Os fatos e a96es acontecem no 
espa90 e no tempo, e essa rela9ao deve ter toda 
nossa aten9ao e cuidado. 0 resgate historico dos 
fatos e obras que agora estamos desvelando e 
fundamental. 0 entendimento dos processos e 
nosso meio e objetivo nesse trabalho, pais sem ele 
nao seguiremos o caminho do rio em busca de sua 
essencia e ficaremos apenas ao nivel das 
aparencias. 

Munidos desse pre-conhecimento e pre
levantamento sabre a microbacia e estabelecido 
urn roteiro inicial, temos que nos cercar de alguns 
equipamentos, se possivel: garrafas d'agua, 
"lancheira", bones, prancheta de campo, gravador, 
maquina fotografica , filmadora , bussola , cal9a 
comprida e sapato fechado. Dependendo da 
extensao da microbacia temos que providenciar 
transporte: 6nibus, kombis, bicicletas, etc. 

Pronto, agora ja podemos ir a campo e 
iniciarmos nosso percurso inicial de 
desvendamento e de prepara9ao para os trabalhos 
posteriores com os alunos. 

PERCURSO INICIAL DE DESVENDAMENTO 

Nesse primeiro percurso, devemos ir as 
nascentes do rio e de Ia irmos em busca de sua 
foz, passando pelos divisores d'agua e por toda a 
microbacia. Nesse caminho devemos observar 
toda a paisagem e fazer seu raio-x inicial , 
destacando, com a maior riqueza de detalhes 
possivel todos seus elementos: casas, predios , 
ruas asfaltadas ou de terra, comercio , servi9os, 
pra9as, predios publicos, lixoes, favelas , industrias , 
rede eletrica, rede de abastecimento de agua e 
rede coletora de esgotos, arvores, animais, 
pessoas, veiculos, ... o rio . 

Essa observac;:ao atenta e meticulosa, 
embora dificil , facilitara muitissimo nossa analise ja 
que nao podemos compreender o todo sem o 
estudo de suas partes constituintes e de suas inter
relac;:oes . A microbacia nao se nos revelara de 
imediato. Somente urn trabalho exaustivo e 
persistente nos levara a conhece-la, e a nos 
mesmos, em profundidade. 

Esse raio-x inicial nos permitira 
compreender melhor a paisagem (o que esta ao 
alcance de nossos vistas) e buscarmos o que esta 
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oculto ou distante. Essa paisagem faz parte de urn 
espago mais amplo, o espago geografico, 
produzido atraves da relagao 
sociedade¢::>natureza, com todas as variaveis, 
contradigoes e dinamicas pr6prias a cada uma. 

Nesse percurso inicial, devemos 
registrar o maior numero de informagoes possiveis 
e coletar materiais. Devemos, tambem, contactar 
moradores, representantes da comunidade e 
administradores publicos para bate-papos e 
preparagao de futures contactos junto com os 
alunos, bem como selecionar alguns pontos para 
posterior visitagao e aprofundamento de 
discussoes. 

E importante que cada membro do grupo 
procure visualizar a microbacia em toda sua 
extensao, construindo, com o auxilio do mapa, uma 
visao ampla de sua espacialidade, seus limites e 
area ocupada, assim como hoje ja possuimos de 
nossos bairros e cidade. 

Findo o percurso inicial, e chegada a 
hora de refletir sobre tudo o que foi visto com novo 
olhar. 

PREPARA~AO PARA TRABALHOS COM 
ALUNOS 

0 percurso inicial de desvendamento 
certamente trouxe muitas indagagoes, surpresas e 
ate incomodo para os educadores . Muitos deverao 
estar se questionando: como e que eu nunca tinha 
visto esse rio antes? E assim que meus alunos 
vivem? Sera que realmente tudo esta relacionado? 
Entao quais sao as outras partes? Entre muitos 
outros questionamentos. 

Para dar resposta a essas questoes ou 
aprofundar aquilo que aparentemente ficou 
compreendido torna-se imperioso estudar e agir. 0 
grupo deve combinar horas de estudo coletivo, 
semanais de preferencia e cada um deve esforgar
se para estudar individualmente. Ler e 
imprescindivel. E muito mais ainda e escrever. N6s 
educadores, Iemos pouco e raramente 
escrevemos. A leitura e a escrita sao nossos 
instrumentos de trabalho e transformagao, por isso 
os horarios de estudo devem ser nossa primeira 
providencia. 

A medida que vamos reelaborando 
nosso conhecimento, temos a necessidade, e 
obrigagao, de agirmos de forma diferente. Nossa 
agao deve estar consubstanciada por uma nova 
visao de mundo e deve ser comprometida em todo 
momenta e local. Assim, nao e compreensivel que 
melhoremos nossas aulas e continuemos ficando 
dentro da sala-de-aula; nao e compreensivel 
termos posturas diferenciadas apenas na hora dos 
grupos de estudos e percursos de campo, e 
noutros momentos e lugares agirmos de forma 
oposta. 

0 grupo, assim como no estudo, deve 
desenvolver outras agoes coletivas. Uma proposta 
e iniciar uma preparagao para envolver os alunos e 
a comunidade na descoberta do caminho do rio. 
Para isso propomos a elaboragao de um novo 
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percurso de desvendamento, agora num nivel mais 
aprofundado, em que estaremos organizando o 
trajeto de trabalho com os alunos, selecionando os 
pontos de parada, contactando moradores para um 
bate-papo, montando uma apostila de campo, etc. 

Devemos, tambem, preparar em 
conjunto as estrategias de envolvimento dos 
alunos antes de seu percurso de desvendamento, 
e os passos que caminharemos junto com eles 
durante o ano letivo , pois nao podemos leva-los a 
caminhar na mesma velocidade dos educadores . 
Seu tempo , velocidade e limites sao outros e 
devem ser respeitados. Na microbacia 
encontraremos conteudos pedag6gicos para todos 
os a nos de escolarizagao fundamental (da 1 a serie 
ate o 3° colegial) e de estudos universitarios. 
Portanto, devemos caminhar num processo de 
construgao do conhecimento Iento e gradual. 

Possivelmente , nessa etapa, 
precisaremos elaborar textos- pr6prios para 
discutirmos com nossos alunos, preparar materiais 
alternatives, entre outras coisas. 0 importante e ter 
criatividade e boa vontade para inovar e aprender, 
nova e diferentemente, a realizar a leitura do 
mundo. 

PERCURSO DE DESVENDAMENTO COM OS 
ALUNOS 

Nos varios percursos junto com alunos 
devemos motiva-los a serem observadores e 
estranhadores do que estao vendo, muitas vezes 
ja observado por eles que sao moradores da 
microbacia. A questao esta em ajuda-los a ver com 
outros olhos e estranhar o cotidiano, a verem-no 
numa perspectiva espacial diferente, nao 
fragmentada e limitada a sua rua , bairro ou escola . 

A principia deve-se deixar os alunos 
exercitarem sua observagao livremente e discutir 
com eles tudo o que lhes chamar a atengao e 
provocar indagagoes. Nessas discussoes vamos, 
aos poucos , orientando e estimulando suas 
observagoes para o que pretendemos aprofundar e 
sistematizar em conhecimentos, junto com suas 
observagoes iniciais. 

Questionar as afirmagoes dos alunos e 
uma contribuigao importante para forgar-lhes a 
reflexao e a busca de respostas. Devemos ajuda
los a terem muitas duvidas e poucas certezas 
nesse percurso de desvendamento . Este nao pode 
ser uma demonstragao ou confirmagao apenas do 
que foi conversado anteriormente em sala de aula. 
Deve ser o motivador dos trabalhos e a fonte de 
informagoes para reflexao e sistematizagao. 

E importante que os alunos conversem 
bastante entre si , trocando suas impressoes, e 
tambem conversem com os moradores e 
trabalhadores dos locais visitados. Essas 
conversas, no primeiro percurso, nao precisam, 
necessariamente , ser orientadas pelo professor. 
Os alunos devem exercer plenamente sua 
curiosidade e criatividade. Ja para os percursos 
posteriores e imprescindivel a colaboragao dos 

I 
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educadores na definic;:ao das estrategias e limites 
das ac;:6es, para nao ocorrer um excesso de 
entrevistas, coleta de dados aleatoriamente e que 
nao possam ser sistematizados posteriormente, o 
que levaria a um desestimulo por parte dos alunos. 

Nesses percursos de desvendamento 
temos que ter o cuidado de nao observarmos 
apenas os aspectos negatives e problemas 
vivenciados na microbacia. A beleza, a vida, os 
aspectos positives da relac;:ao 
sociedade~natureza devem ser igualmente 
exaltados. Momentos de descontrac;:ao e lazer 
fazem muito bem aos alunos e ao trabalho. 0 
processo de desvendamento da microbacia, em 
todas suas etapas, deve ser uma busca constante 
da fel icidade. 

Seria importante que a mesma turma 
pudesse realizar o percurso varias vezes, ou no 
minimo duas, para verificarem as transformac;:6es 
ocorridas na paisagem e no seu modo de ve-la e 
compreende-la. Nosso processo de alfabetizac;:ao 
da leitura do mundo deve ser Iento, gradual e 
con stante. 

SISTEMATIZANDO 0 CONHECIMENTO JUNTO 
COMALUNOS 

Essa etapa e a mais complexa e 
demorada. Exige do educador uma dose extra de 
compromisso, esforc;:o e criatividade para 
aprender~ensinando junto com os alunos. 

As alternativas para a sistematizac;:ao do 
conhecimento sao inumeras, mas 0 fundamental e 
que seja realizada de forma interdisciplinar pelo 
grupo de educadores envolvidos. A divisao 
classica de conteudos deve ser rompida. 0 resgate 
hist6rico nao e s6 competencia do educador de 
Hist6ria, nem a elaborac;:ao de graficos (a partir dos 
dados de entrevistas) deve ser s6 responsabilidade 
do educador de Matematica , por exemplo. Todos 
os educadores devem se esforc;:ar para transitarem 
pelas diversas barreiras e divis6es das ciencias, e 
rompe-las. Para o aluno sera significative ver 
educadores de Portugues discutindo a "materia" da 
Geografia, de Educac;:ao Fisica . falando de 
Sociologia, e vice versa. A partir do exemplo 
concreto dos educadores, o aluno construira seu 
conhecimento diferentemente, nao fragmentado e 
alienante. 

No Projeto Microbacias , os educadores 
realizaram inumeras atividades com os alunos. 
Citamos algumas, apenas como contribuic;:ao: 
debates; elaborac;:ao de textos, de pec;:as de 
teatros, de poesias; montagem, aplicac;:ao, 
tabulac;:ao e representac;:ao de entrevistas com 
moradores; exibic;:ao de filmes; produc;:ao de 
livrinhos; construc;:ao de maquetes; visitas a outras 
microbacias da cidade de Campinas para 
visualizarem "diferenc;:as" e terem contato com as 
diversas Campinas, existentes dentro dessa cidade 
chamada Campinas (o contato com outras 
realidades e fundamental para 0 aluno questionar e 
construir seu conhecimento). 
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Varios professores tambem reuniram-se 
com os alunos em horarios extra-classe para 
sistematizarem trabalhos ou montarem grupos de 
estudos como, por exemplo, o Grupo Amigos do 
Rio que trabalhava por temas. Esse grupo de 
alunos, em 1993, estudou os temas Moradia e 
Hist6ria dos Movimentos Populares nas 
microbacias do Areia e Areia Branca. 

SOCIALIZA~AO DO CONHECIMENTO COM A 
COMUNIDADE 

Temos que romper, tambem, com a 
pratica instituida de termos a comunidade apenas 
como fonte de informa<;:6es e material farto para 
monografias e publicac;:oes. A comunidade 
estudada tem direito de receber de volta, 
sistematizado, o conhecimento dela retirado, numa 
linguagem acessivel e clara. Somente com a 
socializac;:ao do saber e que caminharemos rumo a 
transformac;:ao. 

Para essa socializac;:ao podemos realizar 
exposic;:6es em dias e locais acessiveis a 
comunidade, como bosques e prac;:as nos finais de 
semana; bate-papos nas sedes de Sociedades 
Amigos de Bairro, sal6es paroquiais, escolas, etc; 
elaborac;:ao de boletins informativos, de livrinhos. 
Os educadores devem aproveitar as reuni6es de 
pais e mestres para tambem socializarem o 
conhecimento e acabarem com as reuni6es 
deprimentes e rapidissimas que costumam 
acontecer. 

Existem varias outras formas de 
socializar o conhecimento. Todas , porem, exigem 
do educador que saia de seu cotidiano de 
aulas/aulas e conquiste novos tempos e espac;:os. 
Dependendo do compromisso social e politico do 
educador, uma dessas formas pode ser a militancia 
junto as organizac;:6es da sociedade civil. 

DIVULGA~AO CIENTiFICA E FORMACAO 
PERMANENTE DO EDUCADOR 

No mundo e no .tempo das informac;:6es 
circulando em altas velocidades nao podemos ficar 
restritos na divulgac;:ao de nossos trabalhos. Um 
dos grandes problemas na dificil valorizac;:ao da 
escola publica, alem da conhecida ma-vontade 
politica dos governantes, esta na limitada 
divulgac;:ao dos seus trabalhos. Devemos expor 
nossos trabalhos e ideias para contribuirmos com 
outros educadores, e tambem expormo-nos as 
criticas e avaliac;:6es decorrentes. 

Essa divulgac;:ao e salutar a medida em 
que nos obriga a tentar sistematizar nossas ac;:oes 
e propostas, o que nos clareia ainda mais o 
caminho a percorrer, e a escrevermos (como ja 
dito, o grande defeito da maioria dos educadores, 
que nao escrevem quase nada durante sua vida 
profissional e, dessa forma, nao socializam seus 
conhecimentos). 

Para essa divulgac;:ao devemos 
aproveitar todas as oportunidades e meios 
possiveis, tais como: participac;:ao em congresses e 
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encontros cientificos (apresentando trabalhos); 
apresenta!;ao de palestras em Escolas, 
Universidades, etc; publica!;ao de textos, boletins; 
elabora!;aO de cursos e oficinas pedag6gicas; entre 
outros. 

Consideramos que o educador que 
participar dessas a!;6es estara crescendo e 
aprimorando-se muito, num processo constante de 
forma!;aO pessoal e profissional. Como derradeira 
contribui!;ao, queremos refor!;ar a importancia dos 
estudos academicos. Devemos interagir com as 
Universidades para obtermos apoio e conhecimen
tos necessaries a nossa forma!;ao, num processo 
dialetico e de constru!;ao<=:>produ!;ao do 
conhecimento, atraves da realiza!;ao de estagios, 
cursos de extensao, especializa!;ao, mestrado, 
doutorado, entre outros. 
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CAMINHANDO 

Os caminhos dos rios estao a nossa 
espera. Com a bagagem intelectual, experiencias 
acumuladas, os meios disponiveis e nossos limites 
pessoais, estamos convidados a percorre-los. 

Partimos da realidade presente para 
construirmos algo novo. Nao podemos parar o 
mundo, destruirmos tudo o que ai esta e depois 
come!;armos de novo. Temos que sair da 
sociedade concreta, de homens (de) concreto(s), 
para buscarmos sua transforma!;aO, lenta e 
gradual, numa sociedade mais justa, fraterna e 
humana. 

·No aprender o ambiental 
Faz nascer novo ideal 
Pode urn povo se insurgir 
E tudo novo construi r azuir 
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