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A coletânea Ciências sociais aplicadas: Estado, organizações e 
desenvolvimento regional 4 é composta por 12 (doze) capítulos produtos de 
pesquisa, ensaio teórico, revisão integrativa e de literatura, relato de experiências, 
estudo de caso, dentre outros. 

O primeiro capítulo analisa as mudanças da reforma previdenciária, 
realizadas com a Emenda Constitucional nº 103/2019. O segundo capítulo, por 
sua vez discute os determinantes do controle social nos municípios brasileiros 
do ponto de vista da responsabilidade social das prefeituras e instituições 
envolvidas.

O terceiro capítulo apresenta os resultados da análise dos impactos 
dos processos de execução fiscal no andamento dos processos, no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Já o quarto capítulo, apresenta 
os resultados da pesquisa acerca da influência da pandemia de Covid-19 nas 
decisões sobre prisões preventivas tomadas entre os anos de 2020 e 2021.

O quinto capítulo, discute os impactos da pandemia de Covid-19 no 
cotidiano dos alunos da educação básica em decorrência do ensino remoto. Já 
o sexto capítulo, apresenta a experiência da certificação para a incubadora IF 
For Business, discutindo seu nível de maturidade e apresentando o método de 
certificação do CERNE1 a partir da ferramenta de gestão PDCA. 

O sétimo capítulo, apresenta os resultados de um estudo sobre as 
inovações tecnológicas implementadas por MPEs da indústria têxtil do vestuário 
aglomeradas territorialmente. Já o oitavo capítulo, analisa o processo de venda 
direta de produtos artesanais da Rede Asta, desenvolvida pelo Instituto Realice, 
a partir do posicionamento de negócios no conceito de Effectuation de Saras 
Sarasvathy.

O oitavo capítulo discute os resultados da pesquisa acerca do 
compartilhamento do conhecimento, pela rede de organizações do terceiro setor 
e como este processo pode fortalecer esse grupo de entidades. O nono capítulo, 
por sua vez, discute a interface entre a prática reflexiva e a dimensão política do 
Serviço Social discutindo a necessidade de seu fortalecimento.

O décimo capítulo, discute a importância da conservação e valorização 
do(s) património(s) destes territórios de baixa densidade populacional enquanto 
recursos endógenos para o desenvolvimento local sustentável. E finalmente, o 
décimo segundo capítulo, discute o panorama político espíritossantense (1945-
1961): governos Carlos lindenberg e francisco lacerda de aguiar.

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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CAPÍTULO 5

 

O IMPACTO DA PANDEMIA NAS AÇÕES DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO 

DISCENTE

Patrick Cezar da Silva e Silva
Docente nos municípios de Angra dos 

Reis / RJ e Mangaratiba / RJ e Discente 
em Graduação em Matemática – 

Universidade Federal Fluminense (UFF)

RESUMO: O presente trabalho aborda 
as concepções do impacto da pandemia 
nas ações da Educação Ambiental na 
vida dos alunos. Assim como forma de 
Educação ambiental, diante de inúmeras 
práticas de reaproveitar o lixo através 
da reciclagem, reuso e reutilização, a 
população pode modificar hábitos atuais em 
rumo à sustentabilidade, à geração futura 
e essa só ocorrerá com a conscientização, 
prática e projetos ambientais começando 
na própria casa. Com o isolamento social, 
sendo uma das medidas preventivas 
contra a COVID-19, em casa, o aluno 
pode desenvolver inúmeras práticas que 
favoreçam a preservação do ambiente, 
no qual vive. Várias mudanças habituais, 
por meio do desenvolvimento de avanços 
tecnológicos e das ciências, têm mostrado 
a necessidade de utilizar instrumentos, 
recursos e programas que desenvolvam as 
ações da Educação Ambiental na vida do 

discente e de sua família.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. 
Epistemologia. Antropoceno. Pandemia. 
COVID-19.

1 |  INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental é necessária 

na formação dos alunos da Educação 
Básica desde os anos iniciais, na pré-
escola. A educação ambiental se faz 
necessária, pois o ambiente de interação 
do ser humano com fatores extrínsecos 
é envolvido por transformações sociais, 
culturais, econômicas e morais. 
Nesse período de isolamento, devido 
a COVID-19, em casa, o aluno pode 
realizar pequenas ações como a própria 
redução do desperdício de alimento, 
de água, de energia e de consumo de 
material descartáveis, sem pensar no seu 
retorno ao meio externo de sua casa, as 
propostas de higienização do corpo e dos 
alimentos, para evitar a contaminação e 
sua proliferação, se comunicar com outras 
pessoas, inclusive com amigos e familiares, 
por meio de dispositivos, plataformas, 
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aplicativos e outras ferramentas online pelo computador, smartphone ou notebook com 
uma consciência ecológica, seja no ato da compra do eletrônico, buscando conhecer a 
procedência, os materiais utilizados na fabricação, analisando se vai na contramão da 
obsolescência programada do produto antigo ou se ainda pode ser utilizado pelo próprio 
dono  ou  para outra pessoa que gostaria de utilizá-lo. O discente, em seu ambiente 
domiciliar, tem um amplo campo de pesquisa para propor adequações em seus hábitos, 
partindo de pequenas mudanças, mas de grande valor ecológico. Este trabalho pretende 
apresentar a importância de novas ações da Educação Ambiental sobre o ambiente do 
aluno no período Antropoceno. O objetivo é divulgar as oportunidades de práticas que 
promovam a Educação Ambiental, inclusive no ambiente familiar do educando.

2 |  O RELATO DE EXPERIÊNCIA
Muito se fala sobre Educação Ambiental, principalmente no período Antropoceno. 

Segundo Layrargues (2020), a partir da análise do atual cenário político brasileiro, 
constrói sua argumentação para defender a necessidade de uma educação ambiental 
indisciplinada. Para o campo da educação ambiental, a proposta de Galieta (2020) aporta 
uma importante contribuição ao ressaltar a necessidade de fortalecer a luta para que os 
sujeitos historicamente excluídos e subalternizados (pela colonialidade, pela escravidão, 
pelo machismo, pela LGTBfobia, pela miséria econômica, pelo racismo ambiental) tenham 
direito e acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos que fundam a sociedade 
contemporânea. O trabalho educativo aqui descrito se inspira na Pedagogia de Paulo 
Freire, cuja estratégia epistemológica principal é a interação dialógica dos sujeitos entre si 
e com a realidade. Representa uma tentativa de trazer, junto às mudanças, mas as diversas 
configurações que assume o imaginário dos sujeitos (Tavares et al,1998). Nos programas 
sociais e econômicos, muito se discutem os aspectos ambientais e de sustentabilidade, 
a fim de garantir condições de vida digna as gerações futuras. Mas a prática e a luta por 
defesa ambiental pertencem a todas as classes, sem distinção de idade, de gênero ou 
de naturalidade. Atividades que promovam a defesa ambiental, como de compostagem, 
reciclagem, reuso, reutilização, redução de consumo e de medidas mitigatórias e 
compensatórias sobre os impactos nocivos ao ambiente são essenciais a todos os povos. 
Segundo Kadosaki (2020) a modernidade, através da separação entre corpo e mente, mundo 
e homem, natureza e cultura, continuou sustentando a ilusão da superioridade humana, 
prolongando um ideal de humanidade que nada mais é do que o reflexo do seu arquétipo 
fundador, o Homem. Uma das suas consequências mais catastróficas da razão absoluta é 
o Antropoceno, sendo este também fonte de sua derrocada. O homem é responsável por 
seus atos, ou a natureza artificial é o resultado das ações humanas. A epistemologia é uma 
ciência que identifica aspectos dessa relação entre homem e ambiente, aponta métodos 
e teorias que sustentam os saberes científicos, bem como uma vacina que cure todos 
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os males, ou, a princípio, a necessidade atual e essencial a esse momento. Chakrabarty 
(2009) diz que sem tal conhecimento da história profunda da humanidade (história humana 
localizada na história profunda do mundo) seria difícil alcançar uma compreensão secular 
de porque as mudanças climáticas constituem uma crise para os seres humanos. Hoje 
existe uma variedade de conhecimentos variados em diversas áreas, junto com formas 
e instrumentos tecnológicos modificados que amparam o tal saber da área de estudo. 
Porreca (2020) afirma que a gravidade da eclosão da pandemia da COVID-19, com os 
seus devastadores efeitos, estabeleceu um paradoxo. O choque pandêmico, inesperado 
e violento, paralisou inúmeros setores da sociedade e, consequentemente, grande parte 
das pessoas. Contudo, por motivo de sobrevivência, gerou um movimento de ruptura nas 
antigas estruturas e dinâmicas pessoais e sociais, convencionalmente institucionalizadas 
e cristalizadas nos pilares do individualismo e relativismo, urgindo reconstruir diferentes 
estilos de vida e formas humanas de relacionar. As pessoas buscam compreender, aceitar, 
adaptar, valorizar e crias novas formas de manter e promover a vida ameaçada. Segundo 
esse mesmo autor, apesar da resistência de negar, desqualificar e reduzir a gravidade 
da pandemia, o vírus uniu a população. As redes sociais nunca se tornaram a mesma 
dos últimos dias. Relatos, experiências, vídeos, conferências e receitas apareceram de 
inúmeras formas em fóruns, chats e aplicativos virtuais. Cursos em sistema da EAD, modelos 
semipresenciais e formações continuadas a distância ganharam destaque nesse período, 
onde muitos indivíduos trabalham em serviços essenciais e, com o tempo escasso, correm 
para se conectar após o expediente ou àqueles que, presos em casa em quarentena, em 
sistema home office, acessam as plataformas educativas pelo AVA, Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. Atributos humanos de solidariedade e compaixão ultrapassaram os muros 
da religião, etnia, idioma, orientação sexual ou camada social (BARROS, 2020). Cabe 
apresentar que, no campo da educação ambiental, contra a obsolescência programada e 
a falácia, se faz necessário compreender sobre um falso dilema entre economia e saúde. 
BORBA (2020) cita que o dilema entre o valor intrínseco de uma vida e o valor das coisas 
transacionadas no mercado só se apresenta para aqueles que, já de saída, tomam como 
orientação normativa que tudo está sujeito a precificação, inclusive a vida. Essa espécie 
de utilitarismo econômico, que opera sobre a premissa da maximização individualista das 
expectativas, desconhece que a própria economia não funciona num mundo neutro. A 
economia capitalista é usada para a satisfação dos desejos e necessidades materiais que 
são exclusivamente humanas. A educação na formação do indivíduo é essencial. E com 
ela vem os novos ensinamentos. As pessoas devem estar preparadas para conhecerem 
as propostas das mudanças sociais, que ocorrem constantemente. Com esse novo vírus 
a gente aprende que é fundamental a valoração das ciências, é indispensável a aplicação 
dos recursos governamentais na formação dos cientistas e é de suma importância o apoio 
da sociedade nas ações que promovam a essência da Educação Ambiental.
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3 |  CONCLUSÃO
Com a pandemia, a sociedade aprende que, mesmo as pessoas distantes um dos 

outros ou utilizando máscaras para evitar a propagação e a contaminação do vírus, deve 
existir a preocupação com a sustentabilidade, a partir das ações que promovam a Educação 
Ambiental no aspecto epistemológico, nas vivências e nas experiências vividas a partir de 
atividades com instrumentos e recursos tecnológicos que se utiliza. A COVID-19, hoje, 
contribui para a valoração das ciências e para o investimento aos fins científicos, apesar 
de grandes perdas de pessoas na convivência diária nas instituições de ensino, na família, 
no trabalho e na comunidade local. Pensar nas gerações futuras depende das práticas dos 
educandos atuais e, consequentemente, de seus sucessores.
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