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APRESENTAÇÃO 

A coleção “Ciências Saúde: Teoria e Intervenção” é uma obra que tem 
como foco principal a discussão científica por intermédio de trabalhos diversos, 
alicerçados teoricamente, para a construção do conhecimento, de forma a contribuir 
para intervenções transformadoras neste campo.

A intenção do livro é apresentar a pluralidade de teorias e de intervenções de 
forma didática e útil aos vários profissionais, pesquisadores, docentes e acadêmicos 
da área da saúde. Trata-se de um compilado de cento e dois artigos de variadas 
metodologias e encontra-se estruturado em cinco volumes. 

Neste terceiro volume, os 16 capítulos destacam estudos focados na educação 
e promoção da saúde e prevenção de agravos. 

Deste modo, esta obra apresenta resultados teóricos bem fundamentados e 
intervenções realizadas pelos diversos autores. Espera-se que este e-book possa 
contribuir para uma atuação mais qualificada nas ciências da saúde. 

Uma ótima leitura a todos!

Marileila Marques Toledo
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RESUMO: A Educação Ambiental (EA), é 
um procedimento que tem como principal 
objetivo fazer com que os indivíduos sejam 
mais conscientes e preocupados com o meio 
ambiente e com os problemas ao seu redor. 
Desta maneira, o presente trabalho buscou 
propor atividades lúdicas para as turmas 
do ensino fundamental II, com o intuito de 
conscientizar os educandos sobre a Educação 
Ambiental, e ao mesmo tempo proporcionar 
um aprendizado de maneira lúdica. A atividade 
proposta foi o Jogo do Tabuleiro adaptado para 
aplicar aos estudantes do Ensino Fundamental 
II, com temas relacionados ao meio ambiente. 
Trata-se de uma dinâmica que pode facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem enquanto os 
educandos brincam. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental; 
lúdica; Conscientizar.

ABSTRACT: Environmental Education (EA) is a 
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procedure that has the main objective of making individuals more aware and concerned 
with the environment and the problems around them. In this way, the present work 
seeks to propose ludic activities for classes of elementary school II, with the intention 
of making students aware of Environmental Education and, at the same time, using 
learning in a ludic manner. A proposed activity was the Board Game adapted to apply to 
Elementary School students, with themes related to the environment. It is a possibility 
that can facilitate the teaching-learning process while students are playing.
KEYWORDS: Environmental Education; playful; Aware.

1 |  INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental (EA), é um procedimento que tem como principal 
objetivo fazer com que os indivíduos sejam mais conscientes e preocupados com 
o meio ambiente e com os problemas que lhe dizem respeito. Para isso ocorra é 
necessário que a escola crie metodologias que visem propor o ensino da EA de 
maneira lúdica e de forma interdisciplinar.

É imprescindível o ensino voltado para a conscientização ambiental, ajustando 
uma a uma metodologia de alfabetização ecológica. A EA, pode ser abordada de 
várias formas na escola. O docente deve aproveitar as metodologias criativas e 
lúdicas para alcançar a atenção e participação de todos(as) os(as) educandos(as), 
ocasionando a conscientização ambiental.

Atividades práticas necessitam ser desenvolvidas, de forma que os 
educandos(as) consigam conciliar teoria e prática. Um bom exemplo são as aulas 
de Educação Ambiental em locais fora do ambiente escolar como em parques, 
praças, onde os esclarecimentos, junto com o contato com os recursos naturais, 
são de extrema importância no processo de conscientização ambiental. Quando 
essas atividades não forem possíveis os jogos lúdicos servem como uma ferramenta 
essencial para o aprendizado.

Algumas atitudes contribuem para a preservação do meio ambiente, tais como, 
a coleta seletiva do lixo, a redução no desperdício de água, entre outras atitudes 
que, são ações que carecem ser solicitadas, tanto na unidade escolar  como nas 
residências dos alunos, proporcionando que eles sejam agentes participativos do 
processo de ensino aprendizagem e, principalmente, visualizando o resultado e 
havendo uma mudança comportamental.

Desta forma, o presente artigo tem por objetivo através de estudos 
metodológicos, propor atividades lúdicas com o tema Educação Ambiental, com 
o intuito de melhorar o aprendizado dos educandos tornando-os mais conscientes 
sobre a preservação do meio ambiente.



Ciências da Saúde: Teoria e Intervenção 3 Capítulo 1 3

2 |  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A atividade desenvolvida foi planejada para as turmas de 6º ano do ensino 
fundamental II. Para a confecção do material foi necessária uma caixa de papelão 
usado como base, TNT vermelho para forrar a caixa, EVA de três cores (amarelo, 
verde e branco) para fazer a trilha e fita de seda azul como divisória das trilhas. 
Foram utilizadas 3 tampinhas de garrafa pet em diferentes cores, para os estudantes 
andar na trilha, e para conter as perguntas, foi utilizada uma caixa de papelão 
pequena forrada.

O tempo planejado para o desenvolvimento da atividade são de 03 aulas, 
sendo uma para explicar o assunto e as outras duas para a atividade didática.

3 |  INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA

Quando surgiu conceito de Educação Ambiental (EA), esse que por sua vez foi 
inserido no cotidiano escolar com o intuito de  mostrar as consequências de um uso 
inadequado dos recursos naturais pelo homem, começou a pensar na necessidade 
de uma educação voltada a conscientização com o objetivo de minimizar os 
problemas. Dessa maneira, o homem começou a compreender que suas ações 
no meio ambiente interferem negativamente tanto em escala, local, como regional 
e global. De acordo com Jacobi (2003), as práticas desenvolvidas na EA devem 
garantir meios de criar novos estilos de vida e promover uma consciência ética. A 
Política Nacional de Educação Ambiental define EA como: 

Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999)

Dessa Maneira, torna-se essencial aos sujeitos compreender a importância de 
preservar o meio ambiente e ter a consciência de que suas ações podem intervier 
no modo de vida de toda a sociedade. Um exemplo dessas ações negativas é a 
destruição das matas ciliares dos rios, poluição e a destruição das nascentes.  No 
artigo 2º da Lei N° 9.795/99 é mostrado que: 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 
1999, art. 2).

Faz necessário que que as escolas que no currículo das escolas a EA, esteja 
inserida de maneira continua, desde as series iniciais até as series finais, pois a 
mesma é um lugar que é muito mais do que um local de aprendizado, é a extensão 
de toda a sociedade, com suas dificuldades, desafios e aprendizado. Dessa maneira, 
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as práticas de meio ambiente nas escolas cooperam para o desenvolvimento de 
cidadãos conscientes para agirem sócio ambientalmente, de forma a degradar 
menos, com atitudes empenhadas para o bem-estar de cada um e da sociedade. 
De acordo com Segura:

A escola foi um dos primeiros espaços a absorver esse processo de 
“ambientalização” da sociedade, recebendo a sua cota de responsabilidade 
para melhorar a qualidade de vida da população, por meio de informação e 
conscientização (SEGURA, 2001, p. 21).

É indiscutível o a importância do papel da escola no processo de conscientização 
dos educandos e da comunidade extraescolar, porém é necessário que os docentes 
precisam sempre buscar capacitações para trabalhar com o ensino de EA. Para 
esses profi ssionais que atuam na área, o MEC elaborou uma proposta curricular, 
chamada de Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, na qual o meio ambiente 
torna-se um tema transversal incluído no currículo das series iniciais.

4 |  ATIVIDADE LÚDICA SOBRE A EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL II

 A dinâmica proposta foi o jogo do Tabuleiro, o mesmo é um recurso didático 
que foi ajustado para aplicar aos educandos do 6º ano do fundamental II, com 
temas pertinentes ao meio ambiente. Trata-se de uma dinâmica que pode promover 
o processo de ensino-aprendizagem enquanto os educandos brincam.

O jogo contém 3 trilhas com 5 casas em cada uma, além de um espaço 
em cada trilha indicando a chegada. Foi confeccionado utilizando uma caixa de 
papelão usado como base, TNT vermelho para forrar a caixa, EVA de três cores 
(amarelo, verde e branco) para fazer a trilha e fi ta de seda azul como divisória das 
trilhas. Foram utilizadas 3 tampinhas de garrafa pet em diferentes cores, para os 
estudantes andar na trilha, e para conter as perguntas, foi utilizada uma caixa de 
papelão pequena forrada (Figura 1 e 2).

Figura 1- Jogo didático Figura 2-Caixa das perguntas
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A regra é fácil de compreender, o líder de cada equipe sorteia uma pergunta 
na caixa e faz a leitura em voz alta para sua equipe e demais participantes. Caso o 
grupo acerte a resposta, o grupo anda uma casa da trilha. Caso o grupo erre, ficará 
na mesma casa. Na caixa conteve frases extras entre as perguntas, tais como, volte 
uma casa, avance uma casa e passe a vez. A equipe vencedora foi aquela que 
conseguiu chegar na última casa primeiro ou quem mais se aproximou.

A partir da atividade é possível perceber a importância do jogo lúdico no 
processo de ensino aprendizagem, durante as perguntas possibilitam os estudantes 
interagiram entre si, vibraram com os acertos, compartilharam o conhecimento para 
consegui atingir o objetivo do jogo. Oliveira (2010) afirma que A brincadeira através 
do jogo didático é essencial para que os estudantes desenvolvam o seu sistema 
cognitivo, social e compreenda o assunto expressando suas opiniões em relação 
ao mundo social. 

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através desta pesquisa ficou evidente que uma das alternativas para a 
inclusão da temática ambiental no meio escolar é através de atividades didáticas 
que proporcionem os(as) educandos(as) a levaram o conhecimento sobre o 
meio ambiente e sua importância para suas casas e toda a comunidade. Essa 
metodologia alinhada com o novo entendimento do processo de aprendizagem que 
sugere a necessidade de estratégias de ensino mais adequadas, torna evidente a 
importância de um currículo integrado que valorize o conhecimento contextual, e 
que seja importante para a construção do conhecimento sobre a EA a inclusão de 
várias disciplinas.

As atividades de educação ambiental necessitam ir além do âmbito escolar e 
promover o exercício das boas práticas, até a transformação de toda a sociedade. 
Proteger a natureza precisa ser tarefa permanente de qualquer ser pensante e 
aprender a conhecê-la e respeitá-la pode levar uma vida inteira. Assim, a atividade 
lúdica nas escolas torna-se um recurso formidável que vai além do ensino tradicional, 
e das propostas de aprendizado que ficam apenas dentro da escola.
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