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INTRODUÇÃO

Para a prática da Educação, reconhecem - se espaços
formais e não - formais de ensino (Jacobucci, 2008). O
espaço formal é o espaço escolar, que está relacionado às
Instituições Escolares da Educação Básica e do Ensino
Superior, definidas na LDB (Brasil, 1996). Entende
- se que espaço formal é o conjunto de todas as de-
pendências que limitam a instituição de ensino, como,
por exemplo, a sala de aula. O termo “espaço não - for-
mal” tem sido utilizado atualmente por pesquisadores
em Educação, professores e profissionais de divulgação
cient́ıfica para descrever lugares, diferentes da escola,
onde é posśıvel desenvolver atividades educativas. Su-
gerem - se duas categorias para definir esses espaços:
locais que são Instituições (p. ex. Museus, Centros de
Ciências e Jardins Botânicos) e locais que não são Ins-
tituições (p. ex. parques, casas, ruas, praças e praias)
(Jacobucci, 2008) Nos páıses de ĺıngua inglesa, são con-
sideradas informais aquelas ações feitas em outros lo-
cais que não a escola (Marandino et al., ., 2004). Essas
definições facilitam o entendimento de professores para
que adaptem suas aulas aos diferentes locais. Porém,
o espaço não determina o tipo de educação que deve
ser oferecida aos alunos e nem o tipo de conteúdo que
será abordado. Há uma grande diferença entre espaço e
educação. Moura (2005) reflete sobre essa questão e co-
loca que não são propriamente os cenários que determi-
nam os tipos de aprendizagem. Alguns professores di-
recionam as aulas expositivas ou demonstrativas à sala

de aula, enquanto as aulas práticas e experimentais são
limitadas a espaços não - formais. Porém, os espaços
formais de ensino também podem ser usados para au-
las práticas, a depender da abordagem e disposição do
professor. Existem educadores que aplicam aulas tradi-
cionais mesmo em uma visita a espacos não - formais de
educação. Contudo, ainda existe uma preferência por
parte dos professores por ministrarem aulas práticas em
ambientes não - formais. Segundo Marandino (2009),
ações educativas em espacos não formais não devem
constituir uma negacão da escola. Ao contrário, a arti-
culação entre os espacos formais e não - formais torna
- se fundamental, bem como a reflexão e o desenvolvi-
mento de iniciativas educacionais que possam explorar
todos os espaços do ensino e da divulgação.

OBJETIVOS

Identificar os espaços utilizados para realização de au-
las práticas em Ecologia na Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco (UFRPE) e analisar as estratégias
didáticas utilizadas nesses espaços.

MATERIAL E MÉTODOS

Um estudo investigativo foi realizado com seis docentes
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que le-
cionam na área de Ecologia, no Departamento de Biolo-
gia. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de
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um questionário contendo cinco questões, uma fechada
e quatro abertas, relativas às aulas práticas em Ecologia
e aos espaços utilizados pelos professores na ministração
das mesmas. Foi feita uma análise de conteúdo (Bar-
din, 2002; Franco, 2005) de acordo com a classificação
dos espaços de educação: formal e não - formal.

RESULTADOS

Com relação ao tipo de espaço educativo, os profes-
sores afirmaram, em geral, que utilizam espaços não
- formais institucionais para a ministração de suas au-
las práticas: Reservas (sic) (Unidades de Conservacão),
Centros de Pesquisa (p. ex. Centro de Mamı́feros
Aquáticos/ Projeto Peixe - Boi) e Centros de Educacão
Ambiental (Refúgio Ecologico Charles Darwin), outras
Universidades, Zoológicos, Agência Estadual de Meio
Ambiente e IBAMA. Apenas um docente citou que usa
espaços não - institucionais, como praias, manguezais,
prados de angiospermas e matas. A maioria dos profes-
sores, 5/6, declarou usar espaços no campus da UFRPE
para suas aulas práticas. Os espaços citados compre-
endem os formais, representados por sala de aula, sala
de v́ıdeo, laboratórios de informática e o Laboratório
de Ciências Ambientais (LACA), além de espaços não
formais no campus, tais como áreas de vegetação, gra-
mados e estradas. Os tipos de aulas práticas realizadas
nos espaços formais de ensino foram as mais variadas,
incluindo equivocadamente seminários e discussões co-
letivas (de v́ıdeos e artigos cient́ıficos). Entendemos
que esta forma de abordagem não possibilita a experi-
mentação, pois como descreve Freire (1997) para com-
preender a teoria é preciso experimentá - la. Já as
práticas cient́ıficas foram descritas como análise de da-
dos ecológicos, simulações de metodologia para quan-
tificar indiv́ıduos em uma população e construção de
ecossistemas por meio de representacões e objetos sim-
ples.

CONCLUSÃO

Os docentes demonstraram conhecimento sobre os di-
ferentes tipos de espaços que podem ser utilizados em
suas aulas. Porém, faz - se necessário um est́ımulo
para que as práticas dentro do campus sejam mais efeti-
vas, tendo em vista que a UFRPE possui 147 hectares,
que incluem ambientes florestados, plantações, cantei-
ros, praças e ambientes ripários. Esses ambientes não
- formais podem ser mais explorados pelos professo-
res. O uso do Zoológico e do Parque Estadual de Dois
Irmãos também deve ser estimulado, visto que a uni-
versidade é privilegiada por sua localização e situa -
se ao lado desta Unidade de Conservação, com 380 ha
de Floresta Atlântica. É importante também para o
professor adotar práticas em sala de aula que promo-
vam a participação ativa do aluno, por meio de jogos,
softwares, dentre outros, explorando as diversas pos-
sibilidades de mı́dias e tecnologias, retrabalhando - as
com base em interesses e objetivos próprios e na reali-
dade sociocultural em que se inserem (Marandino et
al., ., 2008).
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