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APRESENTAÇÃO

A Atena Editora apresenta o e-book “Ciências Sociais Aplicadas: Organizações, 
inovações e sustentabilidade”, são ao todo trinta e seis artigos dispostos em dois volumes. 

As pesquisas apresentadas congregam esforços de análises e reflexões relevantes 
sobre a sociedade contemporânea, especialmente no que se refere as relações conflituosas 
entre inovação e sustentabilidade e a busca de estratégias para resolução destes conflitos.    

Os artigos que compõem o volume 1 possibilitam ao leitor o acesso pesquisas 
relacionadas às políticas públicas, relações políticas, questões de gênero, capital, renda 
e processos organizacionais. Os temas são abordados a partir de categorias de análise 
relevantes para a compreensão das relações que permeiam a sociedade brasileira, como 
a cordialidade, o patrimonialismo e a representatividade.

Ainda no volume 1, destaca-se que os temas são tratados de forma a considerar 
a importância e impactos da democracia ou da fragilidade desta diante da falta de 
representatividade, possibilidades de participação e tomada de decisão. Sendo considerado 
nestes aspectos as disputas de classe e reconhecendo-se os impactos diretos para as 
questões de gênero, raciais, de acessibilidade, mobilidade e exclusão financeira.

As pesquisas apresentadas no volume 2 do e-book estão vinculadas a duas temáticas 
centrais, o primeiro é sustentabilidade e meio ambiente, com estudos que tratam sobre a 
relação da temática com a produção do lixo, o consumo, práticas sustentáveis, processos 
participativos, tomadas de decisão e comunidades tradicionais. Por outro viés, a temática 
sustentabilidade e meio ambiente é também analisada a partir da responsabilidade social 
diante das problemáticas apresentadas pelo agronegócio e sistema empresarial e impactos 
destes para o meio ambiente.

Para finalizar, são apresentados artigos que contribuem para a reflexão sobre a 
relação entre inovação e sustentabilidade em processos educacionais através do uso de 
bibliotecas, contações de histórias, alfabetização digital e funções de linguagem.

Com temática contemporânea e imprescindível para as relações estabelecidas nos 
diferentes aspectos da vida social, espera-se com os artigos apresentados contribuir para 
o reconhecimento de desafios e estratégias construídas coletivamente, bem como, para 
novas análises da temática e com diferentes perspectivas teóricas.

Boa leitura a todos e a todas.

Luciana Pavowski Franco Silvestre
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RESUMO: Atualmente não há como não falar 
ou não vivenciar na prática a sustentabilidade, 
pois com o mundo globalizado e capitalista, o 
consumo vem tomando grandes proporções e 
se a sociedade não tiver uma consciência de 
preservação ambiental e de uma sustentabilidade 
dos produtos consumidos, daqui pouco tempo, o 
mundo entra em colapso. Assim esse trabalho 
propõe uma discussão teórica e prática a 
respeito do meio ambiente e o desenvolvimento 
da sustentabilidade no dia a dia dos estudantes 
para que com esses ensinamentos possam 
transmitir bons hábitos para os membros da 
família e seus vizinhos. A partir de pesquisas 
sobre como transformar lixo em algo sustentável 
ou saber até mesmo descartar adequadamente o 
lixo, fazendo a separação para a reciclagem, os 
alunos puderam vivenciar todo esses processos 
na prática e com isso desenvolver uma 

consciência crítica, respeitando o espaço em que 
vive e cuidando do meio ambiente para buscar 
um futuro de qualidade para todos.
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, meio 
ambiente, lixo.

THE SUSTAINABILITY OF THE PLANET 
DEPENDS OF YOUR CONSUME AND 
THE ORGANIZATION OF THE TRASH 

THAT YOU PRODUCES
ABSTRACT: Currently there`s no way to talk or 
to experience on the practice the sustainability, 
because with all over the world being globalized 
and capitalist, the consume have been taking 
huge proportions and if the society do not 
have an awareness about environmental and 
sustainability of the products consumed, the 
world collapses. This work proposes a theoretical 
and practical discussion about the environment 
and the sustainability development on the days of 
the students, so they can teach the good habits 
into their families and neighbors. By researches 
about how to transform the trash into something 
sustainable or  how to divide the trash into 
something recyclable, the students were able 
to experience all this process in the practice 
and with this, develop critical consciousness, 
respecting the space that we lives and taking care 
of the environment, to find a future with quality for 
everyone.
KEYWORDS: Sustainability, environment, trash.
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1 |  INTRODUÇÃO
O processo evolutivo obteve várias transformações perante a humanidade. Em meio 

a essa modificação surge a sustentabilidade como forma organizacional em um diferencial 
competitivo importante para o desenvolvimento das empresas no mercado, visando também 
a necessidade de preocupar-se com a vida presente e futura. Portanto, observa-se a 
necessidade de buscar por um desenvolvimento sustentável). Segundo Clóvis Cavalcante 
(1991):

“Com país em desenvolvimento (mercado emergente, no jargão atual), é 
evidente que o Brasil deve prestar mais atenção a princípios de adequada 
gestão de seus recursos naturais. Mais do que isso, o país tem de conceber 
formas de promover bem-estar humano sem aceitar que seu capital natural 
seja usado ou degradado como se valesse quase nada. De fato, o Brasil 
enfrenta o desafio de lutar contra a pobreza fazendo simultaneamente uma 
correta consideração dos custos ambientais envolvidos como parte das 
políticas de desenvolvimento. Até agora, entretanto, e a despeito de uma 
retórica (em época mais recente) de sustentabilidade da parte do governo, 
o que tem prevalecido são iniciativas que não levam propriamente a 
natureza em consideração. No passado, os recursos naturais no país, foram 
tradicionalmente explorados à exaustão.” (CAVALCANTI, 1991, p. 23-24).

O Capitalismo é um forte incentivador ao consumismo na sociedade, e assim, 
percebe-se fazemos parte de uma sociedade que a todo momento é condicionada a 
adquirir novos produtos que são incorporados ao mercado, não somos livres de consumir, 
precisamos realizá-lo para o nossa própria sobrevivência, embora os consumidores não 
são os maiores culpados pela degradação do meio ambiente, é importante mantermos uma 
política que irá contribuir com a sustentabilidade.

Kanni (apud CABESTRÉ; GRAZIADE; POLESEL FILHO, 2008) enfatiza a importância 
da sociedade estruturar-se em termos de sustentabilidades próprias, de acordo com suas 
tradições culturais, suas próprias vivências e composição étnica específica. Sendo assim, 
pode associar-se sustentabilidade à vida humana, à cultura e ao meio ambiente, ou seja, a 
tudo que está ao redor do indivíduo e da sociedade atual na perspectiva de sua perpetuação. 

Este resumo visa representar um estudo elaborado diante de uma pesquisa entre 
a sustentabilidade e o lixo gerado no dia a dia pela comunidade, este processo requer 
uma sensibilização ao consumo. Nele, os docentes executam um trabalho o qual são 
resgatados os processos de construção do conhecimento na formação teórico-prática 
buscando metodologias ativas e propondo estratégias didático-pedagógicas juntamente 
com os discentes do Ensino Fundamental. 

Serão aplicadas atividades que envolvem todo o ambiente escolar, trabalhando 
interdisciplinar com todas as disciplinas em que fazem parte do currículo estudantil dos 
discentes a fim de que possa haver um grande envolvimento com toda comunidade escolar.
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O objetivo desse estudo é constatar a importância da interdisciplinaridade no âmbito 
da sustentabilidade aplicado no ambiente escolar tornando os conteúdos das disciplinas 
prazerosos, sequenciais e dentro do programa, mais produtivos e interessantes buscando 
uma forma de interagir a sala de aula com as práticas de campo por meio de um estudo no 
próprio ambiente escolar e no entorno da escola, realizando uma coleta do lixo encontrado 
no meio ambiente. 

2 |  METODOLOGIA
Com a visão da sustentabilidade, a escola vem contribuir com um papel 

fundamental conscientizando os educandos a manter um estilo de vida que irá ajudar 
muito na preservação ao meio ambiente.Com isso, o ser humano está contribuindo para a 
possibilidade da continuidade das atividades humanas a um longo período de tempo que 
transcende de gerações em gerações. 

A sociedade clama por lideranças que tenham a capacidade do olhar 
acima além da sua experiência setorial, dos seus interesses corporativos ou 
organizacionais e que consigam ser catalisadores de uma corrente que tenha 
a ousadia da inovação e de criar o novo, porque sem o novo não haverá 
sobrevivência possível no planeta (YOUNG,2008.p.15)

A partir dos estudos teóricos, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, que pode 
definir como uma pesquisa-ação e pesquisa participante. De início foi aplicada uma pesquisa 
bibliográfica sobre os temas: O Lixo, e A Sustentabilidade, com o acréscimo de exercícios 
técnicos de caráter físico, e em seguida, uma pesquisa participante na instituição de ensino 
da rede estadual de ensino – Colégio Abel Pereira de Castro no município de Rio Verde 
Goiás.  

A execução do trabalho de pesquisa aconteceu com aproximadamente 14 aulas, 
nas turmas de Ensino Fundamental Anos Finais, entre a faixa etária de 11 a 16 Anos, que 
foi apresentado à gestora da escola juntamente à coordenação pedagógica do colégio o 
projeto de pesquisa com a solicitação da autorização por meio do termo de anuência da 
instituição coparticipante para a aplicação da proposta de intervenção com os respectivos 
alunos. 

Tanto os discentes participantes da pesquisa, quanto seus responsáveis foram 
previamente consultados em uma reunião no recinto escolar, momento no qual foi assinado 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE para participar da pesquisa, conforme 
preconiza a Resolução número 510 de 7 de abril de 2016, que possibilitou a aproximação 
ao contexto pesquisado e a observação dos sujeitos participantes no local de ação. 

Vale ressaltar a fundamental importância do envolvimento do pesquisador e dos 
colaboradores dentro desta metodologia. Assim como pesquisadora enquanto proponente, 
a minha função foi de mediar e articular as ações e os procedimentos de investigação junto 
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aos colaboradores participantes, a fim de que pudéssemos constatar por meio da pesquisa 
o assunto apresentado, tornando-o um conhecimento significativo e participativo. 

Através da pesquisa – ação e a pesquisa participante foi possível a interação entre 
a teoria e a prática na busca de uma forma atuante com os discentes articular diálogos, 
práticas vividas, e assim ressaltar os detalhes relevantes acerca de todos os processos 
realizados durante esse projeto. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Como trabalhar a consciência do educando sobre o lixo que ele próprio 
produz

Durante a realização do processo educacional percebe-se a evolução do educando 
no tocante a sensibilização de temas essenciais ao desenvolvimento significativo que 
desenvolve o equilíbrio e a responsabilidade social, a adoção de pensamento sistemático 
e permite que o educando seja parte responsável a cuidar do descarte do lixo produzido 
em seu âmbito familiar, e na comunidade que vive despertando um pensamento crítico de 
que cada um, realizando um planejamento e uma separação para a coleta do lixo ajudará 
a cuidar do planeta  desenvolvendo uma sustentabilidade e uma consciência capaz de 
reduzir impactos ambientais e ainda contribuir para a reciclagem.

3.2 Quais os incentivos que os educadores poderão trabalhar com seus 
educandos conscientizando soluções que amenizem a utilização de materiais 
que eram lixos e que poderão ser bastante aproveitáveis na sociedade

É necessário uma conscientização através de pesquisa, verificar os materiais que 
utilizam para consumo e que o uso no dia a dia não é de grande necessidade. Existem 
alguns utensílios que utilizamos que não se faz necessário, como o uso do canudo de 
plástico por exemplo, conscientizando os alunos faremos um trabalho em que reduzirá 
drasticamente o uso desse utensílio o qual é desnecessário.

Separar o lixo para a coleta seletiva, também é um meio de sustentabilidade que 
pode ser trabalhado e gerar bons resultados.

Transformar o lixo em algo ornamental também são ideias que provocam a 
criatividade e ajudam na sustentabilidade.

Saber diferenciar o lixo orgânico e enumerar os benefícios que ele provoca ao 
utilizá-lo como produzir compostagem para fertilizar as plantas.

4 |  CONCLUSÕES
A pesquisa atingiu aplicabilidade em dois momentos, o primeiro, utilizou o estudo 

de caso com a coleta do lixo realizada pelos alunos no ambiente interno e externo do 
Colégio Estadual Abel Pereira de Castro, a partir de uma análise questionadora do 
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processo investigado qualitativo interdisciplinar possuindo como diferencial a flexibilidade 
socioambiental por meio das coletas do lixo. O segundo momento foi constituído de três 
fases: observações, tabulação e análise de dados. Foram construídas análises entre 
docentes e discentes. Os resultados apontaram que é possível trabalhar a sustentabilidade 
através do lixo consumido. 

Essa pesquisa foi uma ferramenta fundamental de grande importância na reflexão 
interdisciplinar, pois envolveu disciplinas, discentes e docentes que atuaram diretamente 
contribuindo para o processo experimental, e através desta experiência os discentes 
assumiram uma nova postura em relação ao consumo para a sustentabilidade do planeta 
em relação ao lixo que geramos. 

O trabalho desenvolvido foi muito significativo no processo ensino-aprendizagem 
e possibilitou uma reflexão sobre a relação do homem consumidor e o meio ambiente, 
provocando assim uma responsabilidade social e estimulando ações saudáveis e 
conscientes em prol da sustentabilidade do planeta.
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