
EDUCA~AO E QUALIDADE DE VIDA:
A CONI'RIBUI~AO 00 ENSINO DA GEOGRAFIA"

Jandira Maria Cecchet Spaldingf"

Agradeeo aComissao Organizadora a distin~ilo do convite para participar
deste acontecimento tAo importante que e a XV SEMAGEO, especialmente
porque reline egresses do Curse de Geografia desta como de outras
universidades (em nUmero significativo, Iicenciados) que, a cada ano, retornam
ao convivio coin professores, tecnicos, academicos e profissionais da geografia
para uma especie de salutar "realimenta~o" ao mesmo tempo que seu retorno
proporeiona uma rica oportunidade de "feed-back" para 0 pr6prio curso.

Expresso, contudo, minha apreensao em ocupar esse espaco e falar sobre
qualidade de vida exatamente nesta Universidade que tem uma trajet6ria tAo
rica e importante oa discussao da questao ambiental e que eu nilo acompanhei
por ser recem-chegada,

Extemo minha satisfa~ilo em compartilhar a tarefa de hoje com um antigo
companheiro de outras jomadas em busca de caminhos altemativos para 0

ensino da geografia, prof. Santos Diez Arribas, da Universidade de Passo
Fundo,RS.

o tema educa~o e qualidade de vida remete respectivamente ao ensino
da geografia e aquestao da qualidade ambiental. A 6tica da intervencao e de
responsabilidade da minha area especffica de trabalho: pRATICA DE ENSINO
DE GEOGRAFIA. E, portanto a visao de quem esta no "frout", no justo limite

• Trabalho apresentado na Mesa Redonda III "EDUCA<;AO E QUALIDADE
DE VIDA", por ocasiao da XV SEMAGEO da UFSC.

··Professora de Metodologia e Pratica de Ensino da Geografia 
MEN/CEDIUFSC.

GEOSUL, NO 17, ADo IX_10 semestre de 1994.
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entre a teoria e a pratica (infelizmente dicotomizadas pela pr6pria estruturado
Curso de Licenciatura) e fazendo a "ponte" entre 0 30 e 0 10 e 20 graus. Essa
realidade baliza minha contribuicao, Pretendo que a reflexAo levante alguns
pontos para discussaosobre 0 ensinoda geografia, cujo papel efundamental na
formacao do cidadao,berncomo sobre a qualidade de vidalqualidade ambiental.

Esta, quando proposta para ser tratada pela Geografia, nllo raro suscita
indagacoes do tipo:
• mas esse nlioeurn assunto especifico de Ecologia?
• nao esta ligadomais as CienciasNaturais?a Biologia?

Indagacoes certamente oriundas de uma 6tica reducionista e
dicotomizada, na qual, a carla ciencia e atribuido urn objeto de estudo e a
exclusividade da producaodo respectivo conhecimento.

o tema qualidade ambiental nllo se reduz Ii abordagem realizada pela
area das CienciasNaturais. Ela emuitomais amplae deve ser estudadatambem
pelas CienciasHurnanas, mesmoporque a degradacao ambiental eurnprocesso
de ordem social tanto na sua produ~o quanto nas conseqiiincias e seqiielas
que se fazem sentir e/ou repercutem na sociedade. E e tambem nela, na
sociedade, que se organizam os movimentos populares que propugnam a
melhoriadas condicoesde vida.

Com relacao Ii questao dos movimentos populares deve-se ter presente
que as diferentes condicoesexistenciais dos gruposou segmestos da popufacao
que se arregimentam em tomo dereivindicacoes, encaminham para tambem
diferenciadas lutas.

Assim,enquanto aquelesque vivemaquem do limiarinferiorda pobreza,
portanto, na miseria (l pessoa em carla 5 - no mundo - vive em pobreza
absoluta conforme dados da UNESCO), slio impelidos a lutar pelo direito de
morar, vestir e alimentar-se, 0 que lhes permitira apenas sobreviver a curto
prazo, de boje para amanha, os outros, os que se situam urn pouco alem do
referido limite, lutam pela moradia, terra, trabalho, acesso Ii escola, ao
transporte, Ii saude, Ii seguranca ... ampliando assim as Iotas por uma
sobrevivencia nlios6 a curto prazo, mas capaz de garantirurnacertadignidade.

Ja segmentos cujas necessidades basicas estao (pelo menos em nivel
satisfat6rio), atendidas e com acesso a informacces e conhecimentos referentes
a questoes ambientais, passam a mobilizar-se em tomo de reivindicacoes
relativasa urnamelhorqualidade ambiental de vida.

Assim, pelo fato de serembandeirade lutas de segmentos pertencentes Ii
classe media1, os movimentos ecologicos, predominantemente urbanose muitas

1 A proposito de classes medias, hi umainteressante colocacao da soci6loga da UFF, Selene
Hercuiano, veiculada na Revista Proposta (nO 56). DizeiaqueaquinoBrasil, peiaheran\l8
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vezes ligados a movimentos internacionais (ONGs), sAo rotulados como
"acessOrios", umaverdadeira "perfumaria" tendo-se em vista as lutas essenciais
travadas pelosmenosfavorecidos.

Alem disso, ha 0 "reforco" desse preconceito provocado pela
in~o do oportunista Mercado imobiliario urbanoque passa a agregarao
preeo da terra: 0 ar puro, a insol~Ao, as mores e passaros, a vistapanoramica,
a ausencia de baruJho e polui~A,?, a excelencia de uma area com todas as
conveniencias de umavida natW'alle, ae mesmo tempo, comacesso as benesses
do centrourbano.

A propaganda veicula esses indicadores de qualidade ambiental e, por
extensio, de qualidade de vida, aos quais temo acesso nAo todos - apesar de,
em principio, serem direito de todos - mas apenas alguns, os que puderem
pagar.

E comum a imagem do movimento ecol6gico ser deformada atraves de
caricaturas, 0 que contribui para afastar do engajamento na luta ambiental um
consideravel nfunero de pessoas, as quais findam assumindo uma visio
preconceituosa e equivocada ao contrapor a questio ambiental (defesa do
meioambiente) as reivindicacoes de naturezaecon&mico/social.

Assim, para muitos, pensare/ou falar em ecologianumpais onde a fome,
a marginalidade, 0 desemprego, os baixossalaries, a falta de moradia, 0 exodo
rural,a violencia 810 0 cotidiano, significa um "romantico retornoanatureza em
defesa do verde". Sua ideia e primeiramente erradicar essas condieoes para s6
entao pensar nas questoes ligadas ao meio ambiente, como se fossem duas
situa~Oes independentes. Na verdade, essa oposicao entre a defesa do meio
ambiente e as reivindicacoes de caratereconomico e socialefalsa, umavez que
e impossivellutar pela qualidade de vida,por exemplo, nos centrosurbanos sem
associa-la a fatores tais como:

• disponibilidade de aguatratada
• existencia de rede de esgoto
• drenagem das baixadas (escoamento pluvial)
• coletae tratamento do lixo(residuos s61idos)
• existencia de areasverdes, parquese jardins
• direcao predominante dos ventose localizacao da area industrial
• protecao das encostas
• ocorrencia de enchentes

de urnmarxismo superficial, tendemosa defini-las como reacionarias, alienadas., Com
isso, deixamos de enxergar0 potencial de mudancaque trazem e a sua presencadominante
nos diferentes movimentos sociais,
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Todos esses fatores e outros mais, compoem 0 meio ambiente urbano,
que e urn espaco organizado fundamentahnente pelo interesse capitalista. Por
isso, a condieao desigual das condicoes ambientais associadas aqualidade de
vida se concretiza na existencia de "duas" cidades: aquela das zonas
privilegiadas e a outra, das zonas deserdadas, excluidas, a cidade "clandestina".

Mas, nAo sAo apenas os movimentos populares urbanos que devem
incorporar asua Iota a defesa do meio ambiente. Na zona rural, por exemplo, 0

forte movimento dos sem terra - cuja bandeira ea refonna agraria - deveria
ampliar a Iota e incluir questoes como 0 desmatamento e a devastacao do
ambiente rural no pais em mas escalas: monocultura, tecnologia inadequada
provocando .erosao, Polui~o dos cursos d'agua, uso indiscriminado de
agrot6xicos, contaminecao dos alimentos.

E nesse fun de seculo, onde .1l0 lado de tantas conquistas advindas do
desenvolvimento tecnol6gico a humanidade experimenta urn forte abalo nas
relaeees sociais,na escala de valores no modo de vida das pessoas, na
org~Ao social e na qualidade do meio ambiente que se manifesta, com
vigor, a consciencia ecologica a partir, mais especificamente, da decada de 602•

Quando entAo a humanidade se espanta com a rapida degradaeao do meio
ambiente. Naquela epoca foi "marco" a obra da jornalista americana Ruth
Carson "Primavera silenciosa" que divulgou internacionalmente a preocupacao
com as perdas da qualidade ambiental. Ap6s algum tempo - 1968 - a OND
promove uma conferencia que da origem ao programa MAB "0 homem e a
biosfera" . Em 1971 ocorre a 1a reuniAo do Conselho Intemacional de
Coordenadores do MAB - intergovernamental e interdisciplinar: 110 paises,
10.000 pesquisadores.

Assim, a partir de uma realidade de grave deterioracao do meio ambiente
ela, a humanidade, se volta para todos os temas que envolvem 0 homem a
sociedade e seu meio e tem presente a preocupacao com a questao da
sobrevivencia das geracoes.

Nesse contexto, nos ultimos tempos, tem tomado corpo a perspectiva
denominada holfstica, para a qual, a qualidade de vida transcende os aspectos
meramente economicos e sociais e implica considerar para cada urn e
coletivamente a saude do corpo, da mente e do meio ambiente de forma geral.

2F; conveniente lembrar que a "fratura ecol6gica" feita em grande escala pela humanidade,
nio eurn fen6meno recente. Os luxuriantes vales do Tigre e do Eufrates sofreram intenso
processo de erosso por praticas inadequadas de irrigaQio; 0 excessivo pastoreio e
mediocridade das praticas de cultivo contribulram para a expansio das areas deserticas na
Africa.
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Em outras palavras, qualidade de vida e qualidade ambieotal estlo
visceraImente ligadas porque nos tambem somos 0 ambiente porem,
diferenciados dos demaisque 0 compoem, especialmente porquesomoscapazes
de interferir profundamente na sua organiza~o e fimcionamento. E, temos
experimentado, no minuscule tempo geol6gico que marca nossa trajet6ria neste
planeta, a par de avances espantosos na "apropria~ilo" daNatureza, oio menos
espantosos "des-arranjos" (especialmente na quebra do natural equilibrio) de
consequencias assustadoras porque jli nilo detemos mais 0 controle dos
processos detonados.

Atraves da tecnologia e com 0 espetacular avan90 da informati.
transformamos (em termos de comunica~OOs) nosso planeta em uma aldeia
("aldeia global" no dizer de McLuhan nos idos de 64!). ao mesmo tempo que
vemos delinear-se uma "surda ameaea" anossa privacidade... EsO lembrar J.
Orwell em "1984".

Tendemos a minimizar e as vezes ate ignoramos 0 componente
NATUREZA na rela9io Homem x Meio isto porque, com 0 vettiginoso aV8ll\X>
da tecnologia os processos da natureza (a sua dinamica que e prOpria) foram
"perdendo" sua importancia. Ela, a natureza, tem sido irresponsavelmente
considerada como "fonte inesgotavel de recursos a serem apropriados,
transformados, consumidos e deseartados" (Mu~u98h, 1993).

Contudo, a pretensa onipotencia da sociedade e, portanto, dos homens
tem sido seriamente abaladacom a ocorrenciade desastres ecol6gicos.

Ensino da Geografia: sua contribui~o

Estamos vivendo urn tempo de renovaeao do pensamento geognlfico.
Tempo no qual se vem evidenciando a presenca cada vez mais aeentuada, da
tendenciadenominada critica.

Essa presenea se faz sentir tanto no debate quanta na~
geografica, com destaque para os livros didaticos de 10 e 20 graus, bern como
para as propostas curriculares oficiais de alguns estados e municipios
brasileiros.

A insistencia na proposieao de urn ESPA<;O SOCIAL como objeto de
estudo da Geografia e a fulsia de libertar-se do rnodelo de inspira9io positivista
QUADRO NATURAL (relevo-hidrografia-clima-vegetaeao) e QUADRO
HUMANO - tern ocasionado alguns equivocos principalmente no ensino de
Geografiano 10 e 20 graus(reforcados pela abordagem de obras didaticas).

Equivocos originados no privilegio e, as vezes, na quase exclusividade
que tern sido dispensado ao enfoque da SOCIEDADE no estudo da disciplina,
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em detrimento do estudo da dinamica da NATUREZA. Relegando assim, a um
segundo plano ou mesmo deixando Ii descoberto, 0 importante trato com as
questoes tradicionalmente propostas pela Geografia Fisica. Tem3tica que,
historicamente sempre esteve presente na arnilise geografica, inclusive durante
largo tempo caracterizou uma especie de "naturalizacao" da ciencia geografica
(Humboldt, antes Ritter, Ratzel... paisagem).

Se, por um lado a Geografia tern competencia para estudar 0 problema
ambiental (nao faltam metodos e dispoe de um importante e volumoso saber
sobre 0 meio e os recursos naturais), por outro, cabe-lhe tambem 0 estudo do
espa~o/sociedode onde ocorre ou retlete 0 problema ambiental.

Essa questao da abordagem natureza x sociedade no ensino/estudo da
geografia e uma constante em todas as discussoes metodologicas e tem se
concretizado em variadas tentativas de equacionamento. Contudo, nAo esta
resolvida, no sentido de se chegar a um consenso, nem em myel teOrico nem na
pratica.

Que 0 digam os alunos de Metodologia do Ensino da Geografia ao
realizarem a analise comparativa de livros didaticos e os estagiarios de Pratica
de Ensino de Geografia que se defrontam com ela ao elaborar 0 seu Plano de
Ensino.

A Geografia e, portanto, 0 seu ensino lidam com 0 ESPACO enquanto
expressao visivel de como a sociedade esta organizada isto quer dizer, pleno de
contradicoes. E 0 espaco cotidiano que serve de ponto 'de partida e/ou
referencia ao estudo com nossos alunos. E atraves da observ~llo, coleta de
dados, da busca de infor~6es, da sua analise e conseqnente rejlexllo crltlca
que estamos contribuindo para a formacao do cidadao, capaz de participar da
vida da sua comunidade, na busca por maior justiea e bern estar. Nesse sentido,
a abordagem ambiental e uma excelente alternativa de reflexao sobre as
questoes que afetam a comunidade. Ela e viabilizada pelo FAZER
PEDAG6GICO da Geografia, onde se concretiza 0 papel politico do professor.

Ai e que vejo a interliga~40 dos temas dessa mesa redonda. au seja, a
contribuicao da educacao, especialmente do ensino da Geografia no esforco
para construir uma melhor qualidade de vida.

Tambem, assim como a Leila' na .. conferencia de segunda-feira pela
manha, defrontamo-nos com dificuldades para estabelecer indicadores - quais
sao? como sllo quantificados? ... os indicadores de uma vida de qualiclade.

Eles variam segundo os autores mas, fundamentalmente eles variam
segundo a realidade concreta, 0 tempo, 0 espaco onde vivemos, a cultura, e

3Professora Ora. LeilaChristina DuarteDias,na Confereneia de aberturada XV SEMAGEO
(23/05/94).
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tambem conforine a escala de valores dos individuos. Portanto, a busca da
universalidade de indicadores nAo tern sentido.

Eles brotarao da pr6pria realidade e essa escala sera construida a partir
de alguns pontos basicos (de certa forma eles foram aparecendo ao longo das
sessoes, nas falas das pessoas) : moradia, alimentacao, saude, seguranca,
eire_o, trabalho, escola, lazer, bem-estar, ar, agua, paisagem, ausencia de
polui~o, paz...

oprocesso impliea iralent da realidade, ele inclui a busea da informa~Ao,

do conhecimento jA produzido, ai est! a grande contribuicao da
escola/professor, ampliar 0 horizonte; Ievar ao enquadramento em escalas mais
abrangentes, mais ricas e complexas; dar suporte para interpretacao da propria
realidade e proporcionar seguranca na busca da efetiva participaeao, atraves de
altemativas de intervencao.

E na pr8tica? Que procedimentos? como fazer?
NAo tenho nenhuma duvida em destacar 0 TRABALHO DE CAMPO, a

EXCURSAo GEOORAFICA ou, mais modemamente, 0 ESTUDO DO MEIO.
E urn procedimento que resgata a possibilidade de trabalho com as demais
disciplinas que compoem 0 curriculo e pode concretizar os objetivos da
Educaeao Ambiental.

E urn procedimento que, na verdade, caracteriza a Geografia e ao qual
grande parte de nos professores temos "renunciado" no cotidiano de nossa
pratica pedagogica. Eurn meio privilegiado, no sentido de poder-se lidar com
urna "fatia" da realidade a qual, por natureza e interdisciplinar, na perspectiva
de que TUDO esta conectado, relacionado. Porem, nAo visivel, Precisamos ir
em busca do que esta por tras do aparente, em surna, desocultar a realidade,
buscar as explicacoes.

A "fatia" da realidade pode ser 0 entomo da escola, urna rua ou 0 "miolo"
do bairro, urna parte da encosta do morro, urn aglomerado urbano, urna
propriedade rural, uma industria...

Eentao que criam forma, cor, cheiro e vida as abstratas "categorias" que
estao subjacentes anossa proposta teorico-metodologica,

E as dificuldades? Vencidos os entraves e desestimulos do nosso
limitante contexto escolar, enfrentamos, nao raras vezes, a dificuldade de
acesso ao conhecimento produzido ao saber existente especialmente se a
escala for local. Sabre a nossa ilha por exemplo... Ele existe, porem e de dificil
acesso ao professor. As vezes 0 dificil esta em transpor 0 trabalhado no 30

grau para 0 10 e 20 , mesmo para os egressos da licenciatura. Outras vezes ele
esta "guardado" nas bibliotecas da Universidade. Concretizando, na biblioteca
setorial do CFH M preciosos trabalhos de Conclusao de Curso que devidamente
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adaptados aos leitores/usuarios (alunos e associacoes de moradores) estariam
anulando a dificuldade e concretizando a fun~o de extensao (agora no sentido
de levar ate...) da Universidade. Talvez urn numero especial da GEOSUL, com
essa caracterlstica, ou separatas especnicas, fosse alternativa viabilizadora da
democretizacao do saber.

Tambem reputo de fundamental importancia o papel da Universidade
com rel~o a atualizacao e aperfeicoamento dos recursos humanos que a
UFSC vern desenvolvendo no programa FORMA<;Ao CONTINUADA DO
PROFESSOR DAS REDES POOLICAS DE ENSINO, da grande Florian6polis.

JA encaminhando para a parte fnal da minha intervencao, proponho agora
uma reflexAo sobre alguns aspectos do nosso concreto, enquanto cidadaos deste
planeta e domiciliados no Brasil.

Praticamente em todas as' exposieoes, feitas nas sessoes da XV
SEMAGEO foram levantados dados sobre a populacao, sobre os homens, na
verdade, sobre n6s tambem. Apesar da variacao das cifras, a preocupacao, a
tonica foi a "des..quaUtiade" de vida experimentada pelos contingentes
populacionais. Isto e: homens e mulheres, velhos, adultos, jovens e criancas.

o grande risco quando lidamos com cifras (alem da fidedignidade das
fontes, das aproximacoes...) e taxas populacionais e de raciocinarmos
abstratamente sobre gente que tern concretude hist6rica.

Quando se fala ern populaeao x meio ambiente sernpre aparece a
preocupacao de relacionar 0 nfunero de pessoas com 0 ritmo do seu
crescimento e com os recursos disponiveis.

JA ultrapassamos os 5 bilMes. Se continuarmos a crescer no mesmo
ritmo, a cada 12 anos teremos mais I bilMo de individuos agregados ao efetivo
mundial; 90% deste crescimento concentrar-se-a nos paises subdesenvolvidos.
Os paises desenvolvidos ern 1950 representavam 20% da populacao total.
Atualmente nAaultrapassam os 15% e em 2030 estarao por volta de 9%.

Conforme a FAO (programa da ONU para a limentacao), a producao
anual de alimentos tern sido suficiente para abastecer toda a populacao mundial
por 2 anos (estoque mundial de graos).

Porem,., a cada ano 40 milhoes morrem de fome e 730 milhoes nAo
ingerem quantidades adequadas de calorias.

A questao portanto, nAo e 0 quanto plantar mas onde e principalmente,
para quem.

Com rela~Ao adistribuicao da populacao por raiD etaria a tendencia e
reduzir a proporcao do nfunero de jovens (menos de 20 anos). No Brasil,
atualmente 50% para 40% no inicio do seculo XXI.
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Por outrolado, avoluma-se, a proporcao dos idosos (maisde 60 anos)em
myel mundial. Esse eurn problema serio porque implica demanda crescente par
servicesprevidenciarios, sistema de saudevoltado para geriatria e amplil19io de
asilos. Os idosos atuaImente, que constituem por volta de 5% da~,
"saltarao" para 10%ap6s 0 ano 2000.lmaginemeste pais, relutando em investir
na eKola, que tem retorno (mesmo a tonga prazo) tendo que investir em
abrigos para idosos...

Em 1950 os idosos constituiam 11% da popul~ mundial e, se
vivermos ate 2025, muitos de n6s que hoje aqui estamos, faremos parte dos
25% da poPula9ioidosa.

FJn nivel mundial, no ano 2025, dos 498 milhOes de pessoas idosas
existentes, 338 milhoes estarao nos paises subdsenvolvidos e 160 milhOes nos
desenvolvidos.

Ja temos programas para a terceira idade. E a Universidade Federal de
SantaCatarinaeumadas pioneiras do pais no resgateda cidadania do idoso.

Contudo os programas sio elitizados pelo nlimero de idosos atingidos
(queereduzido) bern comopela sua condi9io social(a escala de abrangencia 6
restrita).

Ha, contudo, outro dado que nos atinge muito: a reparti9io da popu1a9io
em rural e urbana. Em 40 anos a pop~o brasileira passou de 63,80.4 no
campopara 25,0%e de 36,2%na cidadepara 75%.

Viverem cidades e uma tendencia mundial. Em 2025 haveri no mundo
93 cidadescommais de 5 milhoes de habitantes, 80 delas noterceiro mundo.

Viemos muito depressa das cavernas pre-historicas a contigOidade (por
queIlio dizerexigUidade?) que caracteriza 0 habitaturbano. Eo ritmocontinua
acelerado... rumo Ii urbanizacao total da humanidade.

Ja na decadade 70, Rene JulesDubosemtres de suas obras (traduzidas e
editadas pela USP) levanta a preocupacao com o,fato de 0 HOMEM estar
perdendo sua HUMANIDADE... e 0 relaciona com a ocorrencia do fen6meno
por ele denominado apinhamento' (ligado Ii existencia das megal6poles).

Pergunta Dubos: "Se ocorrer a adaptacao da humanidade a ele (80

fenomeno do apinhamento) que tipo de homem teremos?" A medida que 0

Mundo se torna cada vez mais urbanizado 0 contato com "hordas" de seres
humanos passa a ser normal. Os humanos podemhabituar-se, a longoprazo, a
condieoes indesejaveis, Entio, desaparecerao muitos de nossos valores...
Gradualmente estamos tomando-nos indiferentes ao lixo, 80 barulho, Ii
confusilo visual,Ii sujeira, Ii feiura, Ii falta de privacidade...
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Que qualidade de vida a cidade oferece aos cidadaos? Se ja estamos em
"processo de adaptacao" teremos dificuldade de perceber os contomos da
questao,

Proponho que facamos agora uma incursao por "este admiravel mundo
louco" guiados pela magica vis~o de Ruth Rocha- a partir de um manuscrito,
encontrado entre os pertences de um estudioso de ufologia, cuja origem e
autencidade ~o foram provadas e que relata a descida de emergencia de um
habitante de um distante conjunto estelar no:

"... 30 planeta... que me pareceu jeitoso, pois nele ha grandes
massas de agua.

... habitado por seres estranhissimos, uns diferentes dos
outros... yOU chamar estes especimes de freguetes... parece que
urna especie domina as outras.

Eles moram quase todos amontoados nuns lugares muito
feios, que eles chamam de cidades... que cheiram muito mal por
causa de urnas porcarias que eles fabricam e de umas nuvens
escuras que saem de uns tubos muito grandes que saem de
dentro de urnas caixas que eles chamam de fabricas.

Parece que eles vivem dentro de outras caixas... umas s~o

grandes outras s~o pequenas. Nem sempre moram mais
freguetes nas caixas maiores.

Nas cidades existem muitas caixas amontoadas umas nas
outras.

Eles vivem brigando muito... algumas pessoas de um lugar
brigam com as pessoas de outro e eles chamam isso de guerra...
eles jogam uns nos outros urnas coisas que destroem tudo que
passam urn tempao fazendo. E ate destroem eles mesmos.

Nao sei direito pra que e que serve essa tal de guerra. Acho
que e para gastar as tais coisas que eles fabricam em grandes
quantidades e que fazem as cidades ficarem cada vez mais
fedorentas.

.,. uns freguetes recolhem toda a sujeira e jogam num lugar
onde eles guardam uma porcao de porcarias que ninguem quer.

4Na oportunidade da comunicacao (mesa redonda) foi apresentado urn visual com ilustracoes
selecionadas e adaptadas da obra de Iiteratura infantil de ROCHA (1986:7-16) que
retrataram a visao ironica de urn ser extra-terrestre sobre a vida dos humanos no planeta
Terra envolvendo aspectos da nossa organizacao social, da vida nas cidades, do Iixo, da
guerra...
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Eu poderia contar muitas eoisas sobre este planeta. Mas como
nao entendi quase nada aeho que nao adianta muito. Reeomendo
nova visita ao planeta... por urn grupoespecializado em planetas
de alto risco.

Pois este planeta... e incrivelmente semelhante ao planeta
Florides do sistema Flibito, que se desintegrou, na era Flat6nica,
nlio se sabe porque mas, que nessa ocasiao desprendeu grandes
nuvens de fumaca em forma de cognumelos...
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