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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tern como objetivo discutir a utilizacao do cinema, enquanto metodologia 

de ensino, nas aulas de Geografia. Para tanto, empreendemos inicialmente uma discussao 

sobre a historia do Cinema deste os irmaos Lumiere ate os dias atuais, sobre os gencros 

cinematograficos e apontamos tres conceitos de cinema com a finalidade aprofundarmos 

nosso conhecimento e ideias sobre esta arte centenaria. Discutimos ainda como se da a 

representaeao do Espaco Geografico, objeto de estudo da Geografia, pelo cinema e, de 

maneira sucinta, como podemos usar os filmes em sala, levando em consideracao que sao 

inumeras as obras cinematograficas que trazem como tematica um acontecimento geografico 

como questdes social, economica e cultural, regionalismos, territorialidades, dinamiea natural, 

populacao, cidade, campo, geopolitica, preconceito, dentre outros. Mais adiante, discorremos 

sobre a importancia de utilizar recursos pedagogicos em sala de aula na atual conjuntura da 

sociedade, com enfase no cinema e apontamos algumas possibilidades de uso do cinema em 

sala. Debatemos ainda sobre os fatores que impedem o uso do cinema nas aulas de Geografia, 

como carga horaria redu/.ida e escassez de aparelhos de DVDs, Data Show, VHS, entre 

outros, bem como sobre os usos improprios deste recurso em sala, como o cinema como tapa-

buraco, so cinema. Por ultimo, realizamos uma analise geografica do filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Seem, de 

Nelson Pereira dos Santos e apresentamos uma metodologia para a sua "desconstrucao" na 

aula de Geografia. Para o desenvolvimento do nosso trabalho partimos de uma perspectiva 

discursiva, tendo em vista o cstabclecimento de um debate acerca das questdes que norteiam o 

Cinema, o Ensino e a Geografia. Alem disso, utilizamos a abordagem qualitativa e pesquisa 

bibliografica. Como contribuicao teorica buscamos apoio em Barbosa (2000), Bernadet 

(1980), Napolitano (2011), Neves & Ferraz (2007), Nogueira (2010), entre outros que 

abordam a tematica em questao. A partir dessa abordagem, acreditamos que possamos 

melhorar, ampliar e mudar antigos metodos pedagogicos nas aulas de Geografia, considerados 

enfadonhos, desinteressantes e cansativos tanto para o aluno quanto para o professor. 

Palavras-chave: Cinema; Metodologia de Ensino; Ensino de Geografia. 
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INTRODICAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estudos apontam que hoje em dia estamos vivendo um period© de intcnsas 

transformacSes e o ensino de geografia tambem esta inserido neste contexto de redefinicdes, 

prom ovi das pel a sociedade - como resultado do avanco da terceira revolucao, do processo de 

globalizacao -, pel a necessidade de transformacao do proprio si sterna escolar atual - que quase 

nao contribui para a formacao de cidadaos ativos e conscientes da sua funcao na sociedade - e 

tambem pelo dinamismo que abrange a ciencia geograiica, sobretudo, o ensino de geografia. 

Entretanto, ainda nao e suficiente o que vem se fazendo em relacao ao que necessita 

ser feito, uma vez que, sao varios os fatores que influenciam. a Geografia enquanto disci piina 

escolar. Dentre esses fatores podemos citar o desinteresse por parte dos alunos, consequente 

tambem de alguns fatores como a sua fragmentacao, seu carater descritivo assim como a falta 

de aplicabilidade desta na realidade dos alunos, ou seja, sen carater tradicional. Por estes e 

outros motivos, na percepcao dos alunos, a geografia e uma disciplina chata, cansativa e 

inutil. 

Diante disso, urge a necessidade de procurarmos maneiras para tentar solucionar ou 

pelo mcnos amenizar esses problemas, ou seja, buscar formas que torncm o ensino de 

Geografia mais atraente e tambem mais envoi vent e tanto para os docentes quanto para os 

discentes, uma vez que, o ensino tradicional de Geografia nao tern lugar na escola do seculo 

XXI. Dentre algumas formas de tornar as aulas de Geografia mais interessante, menos 

cansativa, mais envoivente e menos inutil podemos citar a adocao de recursos didaticos como 

o Cinema, por exemplo. 

Tendo como referenda essas questdes, nossa pesquisa tern como objetivo primordial 

discutir sobre o uso do cinema, enquanto metodologia de ensino, nas aulas de Geografia, 

levando em consideracao que sao inumcras as obras cincmatograiicas que trazem como 

tematica um acontecimento geografico como questdes social, economica e cultural, 

regionalismos, territorialidades, dinamica natural, populaeao, cidade, campo, geopolitica, 

preconceito, dentre outros. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, o metodo utilizado foi o dialetico.Este, para 

Oliveira (2010), estuda a realidade em seu movimento, analisando, para isso, as partes em 

constante relagao com o todo. Dessa forma, podemos assegurar que a escolha por este metodo 

dar-se-a por acreditarmos que o mesmo fornece subsidios considerados mdispensaveis para a 

concretiza?ao de um estudo mais aprofundo da realidade escolar, pois ele integra todos os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f>c CAMP1NA GRANDfc 
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elementos da pesquisa em questao, propiciando, a partir disso, uma compreensao holistica do 

nosso problema. 

Alem do metodo dialetico, para o desenvolvimento deste trabalho optamos pela 

pesquisa qualitative, pois segundo Oliveira (2010), preocupa-se com uma visao sistemica do 

objeto de estudo, procurando, para tanto, cxplicar a realidade como um todo, por meio do 

estudo da complexidade dos problemas sociais, politicos, economicos, culturais, educacionais, 

e de acordo com determinadas peculiaridades de cada objeto de estudo. 

Para o embasamento teorico deste trabalho, foi realizado um levantamento de autores 

quese debrucam em tematicas relacionadas ao cinema, ao ensino de geografia e arelacao 

existente entre geografia escolar e cinema. Dentre estes estudiosos, podemos destacar BAZ1N 

(1991), BERNADET (1980), CANEPA (2006), CARVALHO (2006), MASCARELLO 

(2006), que se deleitam sobre a Historia do Cinema Mundial; NOGUEIRA (2010), que cstuda 

os generos e os subgeneros cinematograficos; MARTIN (2005), que aborda a questao da 

representacao do Espaco Geografico pelo cinema; CAMPOS (2006), COSTA (2011), 

MORETTIN (2009), NAPOLITANO (2011), NASCIMENTO (2008), NEVES (2010), 

NEVES & FERRAZ (2007), NOGUEIRA (2010), PEREIRA & SILVA (2009), OLIVEIRA 

(2006), AZEVEDO (2009), ROCHA (2008), SILVA (2003), BARBOSA (2000), que se 

debrucam sobre a relacao entre Cinema e Ensino, dentre outros. 

A formatacao deste trabalho foi baseada no guia para elaboracao de trabalhos 

academicos (artigo de periodico, disscrtacao, projeto, relatorio tecnico c/ou cientilico, 

trabalho de conclusao de curso e tese), da Umversidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNIS1NOS/2012), que apresenta como referenda a ABNT 2011. 

Para uma mclhor compreensao da tematica abordada, dividimos cstetrabalho em tres 

capitulos distinto: 

No primeiro capitulo, O Cinema enquanto representacao do mundo: uma 

abordagem historica e conceitual, inicialmente fazemos uma breve reflexao sobre a historia 

do Cinema, desde seu aparecimcnto, no seculo XIX, periodo denominado Primeiro Cinema, 

ate os dias atuais. Cinema Contemporaneo. Mais adiante, apontamos alguns conceitos de 

cinema e os diferentes generos cinematograficos. Depois falamos como se da a representacao 

do espaco geografico pelo cinema e, por fun, procuramos apresentar, de maneira sucinta, a 

relacao entre Cinema e Geografia escolar. 

No segundo capitulo. Cinema e Ensinode Geografia, discutimos de inicio, a 

relevancia de utilizar o cinema no contcxto atual e as diversas formas de utilizar o cinema 
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dentro da sala de aula. Mais adiante, discorremos sobre alguns fatores que limitam o uso do 

cinema na sala de aula e, por ultimo, apresentamos os raodos improprios de adotar o cinema 

em sala. 

No terceiro e ultimo capitulo, Desconstrucao e Construcao filmica, emprcendemos 

de inicio,uma discussao sobre a desconstrucao e construcao referente a analise filmica. Mais 

adiante, realizamos uma analise geografica da obra cinematograficazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas, de Nelson 

Pereira dos Santos, destacando as tematicas geograficas passiveis de discussao cm sala a 

partir dessa obra.Por ultimo, apresentamos uma metodologia para a "desconstrucao" desta 

obra em sala. Neste momento, apresentamos alguns passos desde antes da exibicao do til me, 

passando pel a exibicao, discussao, ate a sintese final realizada pelo educador. 

Ademias, desejamos que as reilexoes apresentadas nas paginas que se seguem sejam 

bastante proveitosas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAJÂ IRAS - PARAlBA 
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CAPITULO 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - O CINEMA ENQUANTO REPRESENTACAO DO MUNDO: UMA 

ABORDAGEM' HISTORICA E CONCEITUAL. 

1.1 O cinema enquanto manifestacao cultural: uma abordagem historica 

O cinema e uma das experiencias socials mais intensas da sociedade de massas 

(NAPOLITANO, 2009), fruto do chamado desenvolvimento tecnico - cientifico iniciado com 

a Revolucao Industrial, isto significa dizer que esta arte "e fruto/produto de uma nova 

experiencia de tempo e espaco vivida pel a sociedade" (BARBOSA, 2000, p, 81). 

Para Bemardet (1980), a primeira exibicao publica e comcrcial realizada pelos irmaos 

Lumiere'no dia 28 de dezembro de 1895, no Grand Cafe em Paris, marca o aparecimento do 

cinema, Contudo, Morettin (2009), em seu texto denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lima historia do Cinema: 

movimentos, generos e direiores, esclarece que existem controversias com relacao aos 

pioneiros da invencao desta arte. Costa (2006) assegura que antes da aprcsentacao dos irmaos 

Lumiere, os irmaos Max e Emil Skladanowshy" haviam realizado, no dia 1° de dezembro do 

mesmo ano, uma apresentacao de 15 minutes do bioscopio*, num grande teatro de vaudeville 

na cidade de Berlim. 

Independente das controversias que giram ao redor da paternidade do cinema, 

retratadas acima, o fato e que o cinema se difundiu rapidamentc pelo mundo, seja pelas maos 

dos irmaos Lumiere ou pelas de outros cineastas(MORRETTIN, 2009). Isso se deve a 

sensacao de realism© associada a impressao de maravilhamcnto (MORRETTIN, 2009), ou 

seja, a impressao de realidade4(BERNARDET, 1980), proporcionada pela nitidez das imagens 

cm movimento (MORRETTIN, 2009). 

No livro A Historia do Cinema Mundial,orgamzado por Fernando Mascarello, a 

historia do cinema esta fragmentada em quatro momentos: Primeiro Cinema ou Cinema dos 

Primeiros Tempos, Vanguardas dos Anos 1920, Cinema Moderno e Cinema Contemporaneo. 

O Primeiro Cinema corresponde ao intitulado cinema de massa ou cinema 

hollywoodiano (BERNARDET, 1980). Na pcrcepcao de Costa (2006), essa primeira fase do 

1 Os irmaos Auguste e Louis Lumiere foram os inventores do cinematografo (cinematographe), maquina de 

filmar e projetor de cinema. Considerados os fundadores da Setima Arte, por terem sidos os primeiros na 

exibicao de imagens em movimento. 
2Os irmaos Max e Emil Skladanowshy foram os inventores do bioscopio. 
3 0 bioscopio (Bioskop) e um primitivo projetor de filmes utilizados pelos irmaos Skladanowshy para exibir 

imagens em movimento. 

''Para Bemardet (1980), o cinema da a impressao de que e a propria vida que vemos na tela, brigas verdadeiras, 

a mo res verdadeiros. 
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cinema mundial pode ser compartimentada em duas etapas: a primeira diz respeito ao dominio 

do cinema de atracoes3, que se estende de 1894 a 1906-1907 e a segunda corrcsponde ao 

dominio do cinema de transicao", que se estende de 1906 a 1913-1915. No denominado 

cinema de atracoes. predominavam filmes de duracao reduzida, de um ou dois minutos? 

compostos, em sua maioria, por um unico piano (MORETT1N 2009), que: 

[...] sempre procuiavam mostrar algo (a queda de um muro, um elefante 

sendo eletrocutado, uma vista de um barco, um ttem parlindo ou chegando, 
acidentes, as ondas se chocando contra um pier, dancas, lutas de boxe, um 

panorama de uma cidade, etc.), marcados pelos fait a de preocupacao em 
contar historias [...] (MORETT1N, 2009, p. 48). 

Por outro lado, diferentemente do cinema de atracoes, no cinema de transicao os 

filmes passaram a serem maiores, atingindo um comprimento de mil pes (um rolo), a ter 

duracao maior, de aproximadamente 15 minutos, a usar mais pianos e, ja buscavam. narrar 

historias mais complexas (COSTA, 2010). 

Verificamos que o intervalo de tempo que transcorre desde as primarias projecoes de 

obras cinematograficas ate a consolidacao do cinema como uma forma narrativa auto-

suficiente e pequeno (cerca de 10 anos), mas crucial, pois englobam um conjunto de rapidas e 

importantes mudancas resultantes de um jogo de tendencias multiplas, que determinam a 

forma de fazer hem como consumir filmes (COSTA, 1995). 

O segundo momento, intitulado Vanguardas dos anos 1920, diz respeito ao cinema que 

surgiu em paises da Europa como Alemanha, Italia, Franca e na Uniao Sovietica. 

Profundamente iniluenciado pela literatura e pelas artes plasticas, as obras filmicas deste 

periodo, apresentavam perspectivas diferente do chamado cinema de massa ou cinema 

hollywoodiano (BERNARDET, 1980). Nesse momento, destacam-se o Expressionismo 

Alemao, o Impressionismo Frances, a Montagem Sovietica e o Surrealismo Italiano. 

5 Nesse cinema, o objetivo nao e contar historias, mas sim, espantar e maravilhar o espectador.Em vez de 

apresentar uma narrativa baseada em personagens que atuarn num ambiente ficcional construido 

cuidadosamente, apresenta uma variedade de "vistas" que podiam ser atualidades nao-ficcionais ou encenacao de 

incidentes reais, numeros de vaudeville, filmes de truques e narrativas em fragmentos. Os primeiros filmes 

apresentam como assunto sua propria habilidade de mostrar em movimento, como emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AnnaheUe butterfly dance 

(1895) de DicksonezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La sortiedesiisinesLmwiere(\W5} de Louis Lumiere. 

'"Periodo no qual houve o desenvolvimento das tecnicas de filmagem, atuacao, iluminacao, enquadramento e 

montagem a fim de tomarem mais nitidas para o publico as acSes narrativas. 
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No que diz respeito ao cinema alemao7 dos anos 20, Bemardet (1980) esclarece que 

ele objetivava expressar uma realidade interior, por isso: 

[,.,] este caiema contava estorias (sic), mas digamos estorias (sic) fantasticas, 

e as imagens que mostrava tinha pouco haver com a ver com a realidade 

cotidiana que nos cerca: os espacos, a arquitetura, os objetos lembram, sem 

diivida, ruas, casas, florestas, mas totalmente 'deformados'. 

(BERNARDET, 1980, p. 147) 

Da mesma maneira que o cinema expressionista alemao, o impression!smo trances8 ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kvast-Garde da decada de 20, procurou escapar a narrativa (BERNARDET, 1980). Nesse 

sentido, "os filmes procuravam expressar nao situacoes dramaticas, mas sentimentos, estados 

de espirito, ambientes, aspiracoes, nostalgias, associates de ideias (sic), etc., isso atravcs de 

sugcstoes criadas pelas enquadracoes e pel a montagem, pelo ritmo" (BERNARDET, 1980, 

p. 147). 

O cinema sovietico'', assim como o cinema expressionista e o cinema impressionista 

nao se limitava a narrar historia. Com relacao esse cinema,Bernardet (1980) deixa esclarecido 

que: 

[...] nao reproduz o real, nao o macaqueia, ela e criadora. Nao reproduz. 

produz. Ja que a estrutura da montagem 6 a estrutura do pensamenlo, o 

cinema nao tera porque se limitar a contar estorias (sic), ele podera produ/.ir 

ideias (sic). O que vai guiar a montagem nao sera a sucessao dos fatos a 

relatar para contar uma estoria (sic) ou descrever uma situacao. mas 

desenvolvimento de um raciocinio (BERNARDET, 1980, p. 145). 

Alem do Expressionismo na Alemanha, do Impressionismo Frances, e importante 

destacar, ainda nesse momento, o Surrcalismo cinematografico10. Ainda sobre a compreensao 

de Bemardet (1980, p. 147-148), o cinema surrealista "estava longe tambem, evidentemente, 

de qualquer preocupacao quanto a enredos e historias. Suas imagens-choques expressam 

pulsocs, desejos ainda nao-racionalizados [...]",uma vez que, os filmes deste periodo 

7 Sao filmes deste periodo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O gabinete do dr.Caligari; O golem(l920), Nosferatv: Uma sirtfonia do horror 

(1922), Fantasma (1922) de Friedrich Wilhelm Mumau; A morte cansada (1921) e Dr. Mabuse: O jogador 

(1922) de FritzLang; Da aurora a meia-noite (1920) de Karl Heinz Martin, dentre outros. 
8 Sao filmes deste periodo: O homem do largo (1920), Eldorado (1921), Dom juam e Fauto{\922) e O dinheiro 

(1928) de L'Herbier; Afogueira ardente (1923) de Ivan Mosjoukine; Paris adormecida(\925) de Rene Clair; A 

deriva (1928) de Alberto Cavalcanti, dentre outros. 
9 Sao filmes deste periodo: A greve (1925) e Encouragado Potemkin(\925) de Eisenstein, dentre outros. 
10Sao filmes deste periodo: A concha e o pastor (1927) de GermaineDulac, Um cao andalnz (1929) de 

LuisBunuel; Sinfonia Diagonal (1924) de Eggeling; Retorno a razao (1923) de Ray; Bale mecdnico (1924) de 

Fernand Leger e Dudley Murphy, dentre outros. 
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expressavam realidades que apenas tern existencia cinematografica como "uma mao numa 

caixinha, uma vaca num quarto de dormir [...]", dentre outras. 

E importante ressaltar que foi no final dos anos 20, especificamente em 1927, que o 

som foi incorporado pelo cinema, acontecendo pel a primeira vez sincronismo entre imagem e 

som (vozes, barulho e niusica) (MORETTIN, 2009). No contexto brasileiro, a decada de 20, 

mais precisamente o final, correspondcu aos titulados ciclos regionais, como os vistos cm 

distintas cidades do pais, como Recife, Campinas, Pelotas, Guaranesia, dentre outras 

(MORETTIN, 2009). 

O Cinema Moderno- etapa da historia do cinema que se inicia no pds-guerra- pode ser 

caracterizado como movimento de renovacao que ocorre em quatro nivcis: tematica, 

linguagem, preocupacoes sociais e relacao com o publico(BERNARDET, 198()).Neste periodo, 

emergiu na Italia o denominado Neo-Realismo", no qual: 

Realizam-se filmes voltados para a situacao social italiana. rural e urban a 

[...]. Desponjam-se enredos, personagens, cenografia, de todo o aparato 

imposto pelo cinema de ficcao. Os cineastas voltam-se para o dia-a-dia de 

proletarios, camponeses e pequena classe media. A rua e arnbientcs naturals 

substituem os estiidios. Atores pouco conhecidos ou ate nao-proiissionais 

aparecem no lugar de vedetes celebres. A linguagem simplilica-se, 

procurando captar este cotidiano e tentando ficar sempre apegada aos 

personagens e suas reacoes nas dificeis situacoes cotidianas (BERNARDET, 
1980, p. 170). 

Paralelamente aoNeo-Realismo italiano, surgiu na Franca, outro movimento designado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nouvelle Vague12.Os cineastas, deste movimento, rejeitavam o cinema de estitdio e as regras 

narrativas e as obras procuravam demonstrar as questdes existenciais dos personagens 

(BERNARDET, 1980). 

Para alem dos movimentos de ruptura (com o chamado cinema de massa) que 

colaboraram para a configuracao do cinema atual, descritos acima, tambem merecem 

destaques.ainda nessa epoca, o Cinema Novo brasileiro e o Cinema Novo alemao . 0 

Cinema Novo brasileiro foi, dentre os diversos cinemas novos que se desenvolveram na 

nSao filmes deste periodo: Sob o sol de Roma (1948) e E primavera (1948) de Castellani; DomingozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de veriio 

(1950) de Luciano Emmer; Pao, amor e fantasia (1953) e Pane, amore egeiosia(\954) de Luigi Comecini, 

dentre outros. 
12Sao filmes deste periodo: Os incompreendidos (1959) de Truffaut; Acossado (1959) de Godard; Hiroshima, 

men amor (1959) de Alain Resnais, dentre outras. 
11 Sao filmes deste periodo: O Grito da Terra (1964) de Olney Sao Paulo; Sao Paulo, Sociedade Anonima (1965) 

de Luis Sergio Person; Terra em transe(l967) de Glauber Rocha, Grande Serldo (1965) de Geraldo Santos 

Pereira e Renato Santos Pereira; Vidas Secas(l9&3) de Nelson Pereira dos Santos, dentre outros. 
14Sao filmes deste pmo&oiSaudades de on/em (1966) de Kluge; Ojovem Torkss(\966) de VolkerSchlondorff; 

Sinais de vida (1968) de Herzog, dentre outros. 
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decada de 60 do seculo passado, um dos que mais se destacou (BERNARDET, 1980). Os 

filmes brasileiros, deste momento, objetivavam debater os motives do atraso do pais, 

promulgando essas discussoes em obras filmicas que representavam a escravidao, o 

misticismo e as pessimas eondiedes de vida da populacao nordestina (MORETTIN, 2009; 

CARVA 1.110, 2006). J a o Cinema Novo alemao, discutia questdes referentes a guerra e a 

historia contemporanea da Alemanha (CANEPA, 2006). 

Dessa maneira, fica evidente que, nesse momento da historia do cinema, "os filmes 

nao sao concebidos como meros divertimentos, mas procuram levar ao publico uma 

mformacao, quer seja a respeito do assunto que tratam, quer seja pela linguagem a que 

recorrcm, que tende a diferenciar-se nitidamente do espetaculo traditional''(BERNARDET, 

1980, p. 176). 

O quarto e ultimo momento, Cinema Contemporaneo - fase da historia do cinema que 

comeca aproximadamentc na decada de 70 do seculo passado e dura ate os dias atuais - e 

marcado pelo "dominioamericano do espaco cinematografico mundial" (MASCARELLO, 

2006, p. 335). Isso se deve a aspectos como "(1) a dcbilitacao narrativa dos filmes, 

privilegiando o espetaculo e a acao em detrimento do personagem e da narrativa; (2) a patente 

j uveni 1 izacao/infanti 1 izacao das audiencias; e (3) o lancamento por saturacao dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

blockbusters[...]" (MASCARELLO, 2006, p. 335). 

Neste momento, se houve falar de Cinema de Terras e Fronteiras e Cinema Digital. O 

Cinema de Terras e Fronteiras marcam diferenca na forma, visto que, remete a um cinema de 

encontro, de revelacao (FRANCA, 2006). O Cinema digital, por sua vez, caracleriza-se por 

armazenar imagens e sons nos bits e bytes de aparatos computadorizados (FELINTO, 2006). 

Atraves desse estudo mais aprofundado sobre o cinema, percebemos que ele "nao 

nasccu assim pronto [...]. E algo que foi se construindo aos poucos; o cinema levou tempo 

para encontrar a sua local izacao na sociedade, suas formas de producao, sua ou suas 

linguagens" (BERNARDET, 1980, p. 131). 

Ao longo desse tempo, de um lado, varies cstudiosos se debrucaram sobre esse objeto 

de analise, atribuindo-ihe conceitos, de outro lado, o cinema foi se aperfeicoando, em termos 

de linguagem de tal maneira que apareceram os generos e subgeneros cinematograficos. Veja 

a seguir os conceitos de cinema elaborados por alguns autores e tambem alguns dos mumeros 

generos e subgeneros cinematicos. 

1.2 Diferentes conceitos e diferentes formas do cinema 

jJrz CfiMPfUA, GRhNDt 
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O Cinema, tambem conhecido como Setima Arte, aprcsenta uma grande variedade de 

conceitos, os quais correspondent a diferentes percepcoes discutidas por estudiosos que se 

debrucam sobre este objeto de estudo, Nesse vieis, para Jorge Luiz Barbosa (2000), o cinema 

se configure como: 

[...] um dispositive de representacao que recorre a tecnologia de 

producao/niontagem/metamorfose de imagens visuais que, associada a 

narrativa de dramas/tram as. realiza espetaculos onde signifieados e 

significantes entrecruzam-se (BARBOSA, 2000, p. 80). 

Por outro lado, Bemardet (1980), em se celebre textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O que e cinema, assegura que o 

cinema e: 

[...] um complexo ritual [...] que envoive mil e um elementos diferentes. a 

comecar pelo seu gosto para este tipo de espetaculo, a publicidade, pessoas e 
finnas estrangeiras e nacionais que fazem e investem dinheiro em filmes, 
firmas distribuidora que encatninham os filmes para os donos das salas e, 
finalmente, estes, os exibidores que os pro jet am para os espectadores que 
pagaram para sen tar nunia poltrona e ficar olhando as imagens na tela. 
Envolve tambem a censura, processes de adaptacao do filme aos 
espectadores (...) (BERNARDET, 1980, p. 124). 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Barbosa (2000), Campos (2006), concebe 

o cinema como: 

[...] um si stem a complexo que atraves de tecnologia, iluminacao, edicao, 

cenario. direcao e outros aspefos. pode contribuir paia a construcao de 
imagens de inundo. Muitas das realidades evocadas sao ausentes estando 
presente apenas na imaginaijao. dissolvendo fronteiras entre o imaginario e o 

real (CAMPOS, 2006, p. 1). 

Alem de uma enorme quantidade de conceitos, anteriormente retratados, o cinema 

apresenta tambem um conjunto de variacoes quanto ao genero. Este, por sua vez, e "um 

produto da industria americana" (NOGUE1RA, 2010, p. 9), e pode ser definido como "uma 

categoria ou tipo de filmes, que congrcga e descreve obras a partir de marcas de afinidade de 

diversa ordem. entre as mais determinantes tendem a ser as narrativas ou as tematicas" 

(NOGUEIRA, 2010, p. 3). 

Imcialmente, faziam parte dos roteiros cinematograficos filmes nos quais os 

espectadores podiam apreciar imagens que ilustravam passagens vivenciadas. Com o passar 
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dos tempos, esses roteiros foram sendo aperfeicoados. Para tanto, o cinema optou pelo genero, 

com o intuitu de prender o espectador e populanzar-se (FRANCA, 2011). 

Existe uma grande diversidade de generos (NOGUEIRA, 2010) Napolitano (2011), 

um celebre estudioso da relacao entre cinema e ensino, classifica os generos cinematograficos 

em: 

Drama-Os filmes de generos dramaticos geralmente centram suashistorias 

em conflitos individuais, provocados por problemas existenciais, sociais ou 

psicologicos, alem do dissenso amoroso on afetivo. Neste caso, o drama 

costuma partir de urn conflito initial, uma situacao tensa que pode ou nao ser 

reparada no desfecho. [...]. Comedia- Na comedia, situacoes pateticas, jogos 

de linguagem verbalou peripecias que levam a mal-entendidos, envoivendo 

um ou mais personagens. [...]. Avenrura- Na aventura, o elemento que 

predomina e a acao, opondo oBem contrao Mai, narrada em ritmo veloz e 

eneenando situacoes-limites de risco ou morte. [...]. Suspense- No suspense, 

mais importante do que a acao em si e a tram a, o misterio a ser desvendado. 

as situacoes envoivendo peripecias nao previstas pelo espectador 

(NAPOLITANO, 2011, p. 61-62, grifo nosso). 

Para alem desses generos descritos por Napolitano (2010) existe ainda uma am pi a 

variedade de generos como Acao, Fantastico, Ficcao Cientifica,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fiimnoir, Musical, Terror, 

Thriller, Western, cinema de animacao, dentre outros 

E importante salientar que, no que respeita a nomenclatura, alguns dos generos 

cinematograficos, adotam a sua denominacao de outras artes, como a literatura, caso do 

Fiimnoir, por exemplo, que teve seu periodo aureo entre o principio da decada de 1940 e o 

fim da decada de 1950, com nitidas influencias do expressionismo alemao. Nos filmes desse 

genero tematicas como traicao, cinismo, crime, pessimismo, ciume, fatalidade, tragedia sao 

recorrentes nas narrativas. Alem disso, a definicao de um genero esta vinculada a diversos 

elementos como as emoc5es que ocasionam no espectador, casos da Comedia - que busca 

suscitar o riso nas suas mais distintas manifestacoes. partindo da gargalhada estridulosa e 

compulsoria ao sorriso mais cumplice e reservado -, do Terror - que procura provocar medo, 

terror, repulsa, choque, abjecao, dentre outros - e do Thriller - que objetiva ocasionar, em 

primeiro lugar, uma intensa cxcitacao e nervosismo, em segundo lugar, duvida e, em terceiro 

e ultimo lugar, inquietacao, incerteza ansiedade e angustia; as tematicas abordadas, casos da 

Ficcao Cientifica - que aborda, dentre outras, as formas de organ izacao social ou politica, 

ciberespaco, exploracao espacial, drogas sinteticas do Fantastico - onde a magi a e a religiao 

constantemente aparecem como motivo e contexto da narrativa, entre outros; e do western -

que enfoca o Oeste americano, a expansao da fronteira americana, instauracao da lei e da 
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ordem, preconceito colonialista; os materials privilegiados, caso do Musical -no qual a banda 

sonora'musica detem papel singular na morfologia da narrativa, uma vez que, ela determina o 

comportamento dos personagens - ou entao o seu conteudo narrativo caso, por exemplo, da 

Acao-onde um conjunto de situacoes sao trabalhadas recorrentemente, principalmenie as 

cenas e sequencias de interna acao, entre as quais se expoem vertiginosas perseguicoes, 

grandiosas batalhas, contundentes duelos ou exuberantes explosoes (NOGUEIRA, 2010). 

Alem de uma enorme variedade de generos, enunciados anteriormcnte, existe tambem 

uma ampla quantidade de subgeneros cinematograficos, consequentes de uma grande 

pluralidade de derivacSes e particularidades (NOGUEIRA, 2()10).Assim: 

O subgenero pode, por seu lado, ser uma consequencia (sic) de um genero 
que perdeu dimensao critica. ou da eleicao de um conjunto minimo de 
caracteristicas de um genero e da rejcicao das restantes. [...] um subgenero 

pode resultar de uma apropriacao regional de run genero universal 

(NOGUEIRA, 2010, p. 44). 

Por se formarem atraves da associacao de um conjunto reduzido de caracteristica ou 

ate mesmo de uma tinica e decisiva caracteristica, identificamos uma vastidao aparentemente 

infindavel de subgeneros como o drama familiar, o drama politico, o drama romantico, o 

drama psicologico, o drama social, o drama belico, a comedia dramatica, a comediazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slaptick, a 

comedia negra. a comedia verbal, teenmovies, buddyfilm, gore, blaxploitation, til me de 

tribunal, ill me de prisao, cine-poema, road-movie, dentre outros (NOGUEIRA, 2010). 

Ademais, conforme salienta Nogueira (2010), os generos cinematograficos nao sao 

estaveis e, por isso, passam, ao longo dos tempos, por mutacoes morfoldgicas. A rcvisao, a 

derivacao e a hibridizacao sao as tres modalidades de mutacoes por que passam estes generos. 

A revisao consiste na revitalizacao ou recriacuo de um genero, obedecendo ao seu principio 

criativo. Por outro lado, a derivacao. "pode incidir de forma subversive sobre os principios 

criativos do genero, como acontece nas parodias, alterando o torn e o sentido das convencoes, 

ou de forma seletiva, como acontece com os subgeneros, elegendo certas categorias e 

abandonando outras". Ja a hibridizacao "consiste na apropriacao de matcrias on convencoes 

estilistica de um genero por um outro, em diversa escala, que pode ir de alusdcs pontuais a 

influencias estruturais" (NOGUEIRA, 2010, p. 13). 

Por meio desse estudo mais aprofundado a cerca dos generos cinematograficos 

percebemos que eles nao sao perenes, que eles surgem, mudam e decaem, quecles ram ill cam-
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se, eles reavivam, e que, alem disso, sofrem mutacoes mortblogicas ao longo do tempo 

(NOGUEIRA, 2010). 

Alem disso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e importante saber que as narrativas filmicas de qualquer um dos generos 

ou subgeneros, retratados anteriormente, se desenvolvem num determinado espaco. Nessa 

conjuntura, o topico a seguir aborda a questao da representacao do Espaco Geografico pelo 

cinema. 

1.3 O cinema e a representacao do Espaco Geografico 

O espaco, desde a ascendencia do cinema, se transformou num "recurso de ambiencia 

de personagens, de local izacao das tramas, dos roteiros e de indice de relacoes e sentimento" 

(BARBOSA, 2000, p. 80). Assim: 

[...] os filmes, tanto de documentaries quanto de ficcao, sao representacoes 
coletivas a respeito da realidade geografica. E, como tal, podein reproduzir 
ou desafiar representacoes coletivas sobre o espaco. lugares e paisagens. 
Como representacoes. os filmes sao interpretacdes e reinteipretacoes pelos 
espectadores, que estabelecem uma dada relacao com as imagens na tela 
(CORREA; ROSENDAHL, 2009, p. 10). 

Com relacao a representacao do espaco nas obras cinematograficas, Marcel Martin 

(2005), em seu celebre livro/lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA linguagem Cinematogrdfica, fazendo uso das belas palavras de 

Jean Epstein (1947), evidencia que antes do cinemajamais: 

[...] a nossa imaginacao fora arrastada para um exercicio tao acrobatico da 

representacao do espaco como aquele a que os filmes nos obrigam, em que 
se sucedem, incessantemente, grandes pianos e pianos longos, imagens em 
picado e contrapicado, normais e obliquas, segundo todos os raios da esfera 
(EPSTEIN, 1947, p. 103 apudMARTIN, 2005, p. 241). 

Sob a otica de Martin (2005), o cinema aborda o espaco de duas formas: ou se satisfaz 

em reproduzi-lo, fazendo-nos experimenta-lo por meio da movimentacao da camera, ou entao 

produ-lo, construindo um espaco global sintetico apreendido pelo espectador como unico, 

contudo desenvolvido atraves da justaposicao-sucessao de espacos fragmentados que podem 

nao apresentar qualquer relacao material entre eles, isto e,o cinema "reproduz de maneira 

muito realista o espazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.90  material" (p.225) e, alem disso, "cria um espaco estetico 

absolutamcnte especifico" (p.226). Espa90  este vivo, figurativo, tridimensional, dotado de 
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temporalidade como o espaco real e que a camera experimcnta e explora da mesma forma que 

nos o fazemos com o espaco real. 

Com relacao a representacao do espaco pelo cinema, em seu ensaiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Geografia e 

Cinema, Azevedo (2009), evidcncia que orientadas frequentemente para o sucesso comercial 

de uma obra cinematografica, as representacoes do espaco no cinema decorrem, varias vezes, 

de dois fatores fundamentals: a escolha do lugarpelos seus atributos esteticos e/ou pelas 

condicoes de adaptaeaoaos imperativos da narrativa filmica. 

Com essa habilidade de criar representacoes do espaco real, o cinema e capaz de 

abranger o espaco natural, o espaco construido e cobrir as experiencias vivenciadas pela 

populacao (GEIGER, 2004). Contudo, embora o filme tenha essa capacidade/habilidade de 

criar representacoes do espaco real (natural ou artificial), ele possui limites enquanto 

representacao desse espaco, uma vez que, se trata de uma projecao em uma tela sem 

profundidade (CAMPOS, 2006, p. 2). 

Para alem dessa capacidade de produzir representacoes do espaco real, abordada 

acima, o cinema tern a habil idade de construir tambem novas maneiras de perceber, criar, 

eompreender e transformar o espaco, pois "o impacto de um filme sobre um publico pode 

moldar experiencias sociais, culturais e ambientais" (AITKEN; ZONN, 2009, p. 19). Com 

relacao a isso, Maria Helena Braga e Vaz. da Costa cxplana: 

Se a experiencia (do espaco como uma pratica social e material) e percebida 

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA represcntada virtual e culturalmente. por uma forma de representacao como 

e o cinema, o espaco filmico enquanto resultado da representacao, 

constituira um 'espaco de representacao' que por sua vez produzira novas 
formas depercepcao do espaco. Isto e, a interaeao entre a 'pratica espacial', 

a 'representacao do espaco' (que acontece com a percepcao da realidade) e o 

'espaco de representacao'. que e essencialmente o espaco 'construido' pela 
imaginacao, e responsavel pela producao de novas formas de perceber, 

construir, entender e modificar o espaco (VAZ DA COSTA, 2010, p. 19). 

Essas novos modos de perceber, construir, entender e modificar o espaco (VAZ DA 

COSTA, 2010), ocorrem porque "a maneira como sao utilizados os espacos [...] no cinema 

reflete normas culturais, costumes morals, estruturas sociais e ideoldgicas preponderantes" 

(AITKEN, ZONN, 2009, p. 19). 

Vaz da Costa (2010), fazendo uso das palavras de Stephen Heath (1993), esclarece 

ainda que ao longo da narrativa, o cinema produz e manipula o espaco e, em decorrencia 

disso, o transforma em lugar, por meio de tres movimcntos distintos: o movimento dos 

personagens, o movimento da camera e o movimento de uma tomada para a outra. O 
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movimento dos personagens "destaca o espaco atravcs do deslocamento dos personagens 

dentro do espaco filmico" (p. 19). Ja o movimento da camera "regula a visao do espaco dando 

uma versao diferenciada deste" (p. 19). Por outro lado, o movimento de uma tomada para 

outra, "dimensiona o espaco estruturando-o e eonstruindo-o at raves da edicao e montagem das 

imagens que representam a 'passagem' de um personagem para outro".Nesse sentido, estes 

tres movimentos "estabelecem a natureza do espaco filmico e tornam o cinema em um 

construtor de visoes e espacos em movimento" (VAZ DA COSTA, 2010, p. 20). 

E interessante ressaltar queapesar de ser de todas as artes, a que apresenta a maior 

capacidade de fornecer representacoes do espaco, o cinema nao pode ser defmida como a arte 

do espaco (MARTIN, 2005). 

As discussoes que aqui travamos, a cerca da representacao do Espaco Geografico pelo 

cinema, por hora final izamos. Partiremos agora para uma breve discussao sobre o Cinema e o 

ensino de Geografia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Cinema e Geografia escolar; palavras introdutorias 

Nao existe novidade em usar recursos audiovisuais como recurso didatico/pedagogico 

(CAMPOS, 2006). Nesse sentido, o uso de filmes nas instituicoes de ensino basico e algo 

empregado ha a I gum tempo (SILVA, 2010). Apesar disso, o cinema ainda nao foi, sob o 

aspecto didatico. devidamente captado para dentro da sala de aula (NASCIMENTO, 2008). 

Nesta conjuntura, erelevante ressalvar que: 

Dispondo de material diverse, o cinema pode ser um excelente recurso de 

linguagem na sala de aula, pelas possibilidades de discussao e argumentayao 

de diferentes tematicas que leve o aluno a reflexao de elementos e fatos do 

cotidiano, em uma sociedade composta pela diversidade (SILVA, 2010, p. 

34). 

Associado a isso: 

Veiculando significados sobre lugares e sobre a relacao dos individuos com 

os lugares, o cinema ve-se contigurado como cainpo de analise, 

proporcionando a compreensao de como os individuos percebem e 

representam o espaco, das relayoes emotivas que associam as pessoas aos 

lugares, dos valores, da moral, da ideologia e da etica que subjaz cada 

construcao do espago em cada periodo e em cada contexto sociocultural 

(AZEVEDO, 2009, p. 101). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ J V f c , » ; U H > j - D A I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No que se refere a Geografia, os filmes trabalham com. as categorias geografica s 

(espaco, lugar, territorio e paisagem), embora nao sejam produzidos com o intuito de 

demonstrar especificamente essas categorias. Dessa maneira, a utilizacao de filmes em sala 

pode acontecer, por cxemplo, pela analise daimagem. considerada um fator de extrema 

relevancia para a ciencia geografica. Do mesmo modo, o filme fornece ao educador, por meio 

do desenvolvimento da historia, subsidios suficientes para levantar argumentos assim como 

tambem arquitetar analises, que farao as associates com os assuntos geograficos (COSTA; 

ANJOS, 2011), pois sao representacoes da realidade geografica (CORREAS; ROSENDAHL, 

2009). 

Para tanto, o professor necessita estar apto para um melhor aproveitamento c 

utilizacao das novas linguagens pautadas na imagem, visto que produzir conhecimcnto 

geografico nao se limita a conceitos gencricos (NEVES, 2010). Nesse sentido, "o filme deve 

ser inserido naquilo que se pretende trabalhar, em um processo de busca de interpretacoes 

com base em referencias como o saber escolar e o saber do mundo" (CAMPOS, 2006, p.3). 

Alem disso, e interessante "estabelecer mediacoes sobre as relacoes entre encenado e a 

vida cotidiana, entre a fantasia e a realidade, entre o que e revelado e o oculto, e entre o 

observador e o observado" (CAMPOS, 2006, p.3), visto que, "nele nem tudo e completamentc 

verdadeiro e nem completamente falso" (CAMPOS, 2006, p.3), isto e, uma obra filmica nao 

deve ser percebida "como uma vcrdade incontestavel ou como uma simples realidade do tema 

apresentado" (SILVA, 2010, p. 31). Dessa maneira, e preciso levar em considera^ao que 

"apesar de um filme propiciar [...] leitura da espacialidade concretamente produzida [...], 

tern os que ter claro que e uma imagem, nao e o real em si que ali estamos vendo" (NEVES; 

FERRAZ, 2007, p. 10). Isso decorre do fato de que: 

Em uma obra filmica o espaco 'real e recortado, decomposto, recriado, 

sonhado, lembrado [...]'. Paitindo dos elementos que estao impressos e que 

compoem a paisagem geografica, o cinema os recria, a sua maneira, 

constituindo de novas formas de perceber e visualizar os espacos 

concretamente vivenciados e os explora com o intuito de atribuir sentido a 

narrativa filmica (NEVES, 2010, p. 147-148). 

A utilizacao de filmes nas aulas de Geografia e extremamente importante tambem, em 

situacoes onde, por exemplo, nao existe a possibilidade de visitar ou voltar ao passado 

(CAMPOS, 2006), ja que, numa obra cinematografica, rios, fiorestas, paisagens, lugares e 

outras coisas sao tornados pela camera. Bias sao realidades que, absorvidas para dentro dela, 

tornam-se outras, todavia continuam as mesmas enquanto vestigios, ou seja, ao ser capturado 
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pela camera e transformado em imagem, o real deixa evidencias, do tempo, do lugar, das 

relacoes sociais e culturais de onde ele foi captado (FILHO, 2011). 

Estes sao os aspectos destacados neste capitulo- Partiremos agora para o segundo 

capitulo, no qua! discutiremos de maneira mais detalhada o uso do cinema, enquanto 

metodologia de ensino, nas aulas de geografia. 



26 

CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 - CINEMA E ENSINO DE GEOGRAFIA 

2.1 A cultura e a tecnologia como base da organ izacao dos processos de ensino 

As novas tecnologias (decorrentes do process© de Globalizacao) vein desempenhando 

determinada influencia sobre a vida, em quase todas as dimensoes socioespaciais da 

humanidade, quer em condicoes mais simples (como ler um jornal, uma revista ou um livro, 

assistir a programacao da televisao, etc.) quer em condicoes mais complexas (como viagens 

espaciais, viagens entre continentes, solisticados examcs clinicos, etc.) (SILVA, 2007).Nesse 

sentido, a escola se configura como uma dessas dimensoes, tanto que a globalizacao afetou e 

continua afetando a maneira de estruturar a educacao escolar assim como tambem a forma de 

desenvolver o trabalho docente (BACCEGA, 1996) 

Mesmo indiretamente a tecnologia se faz presente nas instituicoes de ensino 

fundamental, uma vez que, cm bora nao estando na forma de dispositivos altamcnte 

sofisticados (ainda e reduzido o niimero de escolas que os tern, disponiveis para todos - alunos 

e professores), estao imbutdos na cultura dos alunos que a frequentam (BACCEGA, 1996). 

Isso e decorrente do fato de que "o aluno de hoje e produto de um mundo dominado pela 

comumcacao" (W1TTICH; SCHULLER, 1962, p. 14), ou melhor, os alunos "sao resultado 

desse mundo pleno de tecnologias, dessa nova cultura [...]" (BACCEGA, 1996, p. 8). Assim, 

se o recurso"[...] esta presente na vida dos jovens, ele nao pode ser desconsiderado e 

simplesmente abolido do sistema educativo [...]" (K LAM MLR et al., 2006), por isso: 

[...] e necessario que [...] o professor entre em contato com o mundo dos 

alunos. O mundo da TV, do Game, do video, do computador. Se e preciso 

que o aluno sinta-se motivado para dar contribuicoes ao processo de 

aprendizagem, cabe ao professor inovar, buscar entender e se relacionar com 

essas novas tecntcas do ensino (GUSMAO; SAMPAIO, A.; SAMPAIO, V., 

2005, p. 99). 

Com relacao a essa adocao dos recursos tecnologicos, que se configuram como 

recursos didaticos/recursos pedagogicos, pelos educadorcs na sala de aula, nos Parametros 

Curnculares Nationals (PCNs), fica evidente que: 

Na escola, podem ser usadas para obter, comparar e analisar informacoes, de 

diferentes nature/.as, sobre pcriodos historicos, fenomenos naturals, 
acontecimentos mundiais, usos de linguagem oral e escrita etc., por meio de 
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uma apropriacao ativa da infonnacao, que gere novos conhecimentos 

(BRASIL,1998,p. 141). 

Em seu texto intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Recursos Diddticos: do quadro-negro ao projetor, o que 

muda?Vieim e Sa(2007),asseguram que existe uma grande quantidade de recursos didaticos 

modernos e/ou sofisticados como os audiovisuais, produtos do desenvolvimento tecnologico. 

Dentre estes, podemos citar o Cinema. Este, alem de ser um recurso que pertence a cultura 

dos educandos (BACCEGA, 1996), explora "o ver, o visualizar, o ter diante de nos as 

situacoes, as pessoas, os cenarios, as cores, as relacoes espaciais" (MORAN, 1995, p. 28). 

Isso e extremamente relevante, uma vez que: 

OUVIR, VER, OLHAR e ESCUTAR sao as formas basieas da 
aprendizagem. [...]. Como o ensino em sua expressao consiste em estimular 
e dirigir a aprendizagem, aquilo que os educandos veem e ouvem constitui o 
principal fator detenninante da efetiva aquisicao de conhecinrento 
(FOWLKES,1962, p. 9). 

E conveniente frisar que, em bora seja importante a adocao dos instrumentos 

tccnologicos, pelo professor de Geografia, na sua pratica pedagdgica, pois possibilita que o 

aluno aproxime sua vida escolar a sua realidadesocial (AVILA; PITANO, 2006) e, 

conscquentemente, como ja apontamos anteriormentc, permite que o aluno se sinta motivado 

a participar do processo de aprendizagem, esses instrumentos auxiliary somente auxiliam o 

processo de ensino-aprendizagem, nao tem utilidade se forem usados como modismo ou 

antidoto (GUSMAO; SAMPAIO, A.; SAMPAIO, V., 2005), pois proporcionam vastas 

possibilidades para fiearem restritos a transmissao e a mcmorizacao de informacoes 

(BRAS1L, 1998). No que respeita isso, Antonio Augusto Gomes Batista afirma: 

[...] quaisquer que sejam os materiais utilizados pelo professor na sua pratica 

docente, [...], no fim, e sua atuacao como professor que e realmente decisiva 

para propiciar a aprendizagem e, mais geralmente. a educacao de seus 

alunos. Todo o resto sao ferramentas postas a sua disposi^ao para uso 

judicioso(BATISTA, 2005, p. 49). 

Nessa conjunlura, os professores de Geografia, na aurora do seculo XXI, precisam 

estar preparados para interagir com. uma geracao mais atualizada e mais informada, pois os 

contemporaneos meios de comunicacao pennitem o acesso rapido a infonnacao e, os alunos 

tem mais facilidade para buscar conhecimento por meio da tecnologia colocada a sua 

disposicao. Nesta nova realidade, os procedimentos didaticos, devem privilegiar a construcao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UHmX^yv. f . ' r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA) cRAL 
DE C- IVi?INA GRANDb 
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coletiva do conhecimento, mediado pela tecnologia, onde o professor e urn participe pro-ativo 

que intermedia e orienta esta construcao. No entanto, nao se trata, de substituir o livro pelo 

texto tecnologico, a fala do docente e os recursos tradicionais pelas novas tecnologias, uma 

vez que, os mais poderosos e autenticos recursos da aprendizagem pennanecem sendo o 

professor e o aluno (FARIA, 2004). 

Ciente disso, o professor tem a sua disposicao um universo de possibilidades para usar 

o cinema, de maneira adequada e eficiente, na sala de aula. Faz-se necessario, nesse momento, 

explicitar algumas dessas possibilidades. Dessa maneira, o topico scguinte, trata justamente 

da questao de algumas, das inumeras, possibilidades metodologicas de emprego do cinema 

em classe. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 O cinema na sala de aula: um universo de possibilidades metodologicas 

O cinema, alem de um instrumento tecnologico, e um recurso audiovisual que pode 

melhorar o processo de aprendizagem nas escolas (GUIMARAES, 2007). Isso acontece 

porque os filmes tem sempre alguma possibilidade para o trabalho escolar, mesmo sendo 

obras cinematicas que nao foram produzidas diretamente para o uso didatico/pedagogico em 

sala de aula (NAPOLITANO, 2011). 

Antes de utilizar o cinema em sala de aula e importante que o docente faca um 

planejamento para que ocorra um bom desempenho de sua atividade (NASC1MENTO, 2008). 

No que respeita este planejamento previo. no artigoC?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ensino da GeografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a 

Produqao/ljlilizaqao de Recursos Didaticos, sens escritores esclarecem: 

Para que se possa trabalhar [...] de forma mais prazerosa e eficaz,, 
relacionando teoria e pratica e vivenciando uma nova aruacao do professor 
voltada para a construcao de competencias e habiiidades favoraveis a vida do 
aluno e que possam ajuda-lo a compreender melhor o espaco na sua 
diversidade e problemas, buscando assim um trabalho completo e eficiente, 
deve-se pensar no planejamento do trabalho (GUSMAO; SAMPAIO, A.; 

SAMPAIO, V., 2005, p. 102, grifo nosso). 

Dentro desse plancjamentoesta incluso o levantamento e a selecao do filme, assim 

como os cuidados preliminares, considerados indispensaveis para o bom desempenho de sua 

pratica em sala como tambem o cuidado tecnico-operacional e o mctodologico. O primeiro 

consiste no cuidado que o docente precisa ter em averiguar, antecipadamente, se os 

instrumentos eletronicos estao em perfeitas condicoes de uso, para evitar surpresas 
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desagradaveis no dia da exibicao. O segundo consiste no suporte que norteia o bom 

andamento da atividade pedagogica (NASCIMENTO, 2008). 

Com relacao a esse planejamento, Silva (2010), em seu ilustre cnsaioOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cinema na sala 

de aula: um didlogo com o curricula e o cotidiano escolar, discute alguns questionamentos 

considerados essenciais: 

Partindo do pressuposto, que os filmes tem sempre alguma possibilidade 
para o trabalho escolar e importante que o educador sisteinatize alguns 
questionamentos: Qual o uso possivel deste filme? [...]Como vou abordar 
dentro da minha disciplina ou num trabalho interdisciplinar? A sua 
contribuicao na relacao ensino aprendizagem? O filme devera ser 
exibido na Integra ou a atividadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se desenvolvera em torno de algumas 
cenas? Qua! e objetivo didatico-pedagogico geral da ati\idade?(SIl VA. 
2010, p. 34, grifo nosso). 

No que respeita a escolha'selecao e abordagem dos filmes no ambiente escolar, quatro 

tipos de cuidados previos sao necessaries: a adequacao a faixa etaria e etapa de aprendizagem 

escolar do aluno, ou seja, do publieo-alvo da atividade e, a adequacao aos valores religiosos, 

morals e culturais(tanto do educando quanto tambem de seus familiares), embora nao 

concorde (por crer em outros valores) com eles e, a cultura audiovisual dos alunos en vol vi dos 

na atividade. Esses quatro cuidados sao essenciais, visto que, apresentam o proposito de evitar 

o fendmeno de bloqueio pedagogico e de impedir que o conteudo presente em um dado filme 

"agrida" os valores ou simpiesmente nao tenha sentido para os alunos (NAPOLITANO, 

2011). 

Nesse sentido, antes de qualquer outra atividade, e fundamental assistir ao filme, visto 

que por meio deste ato, o professor mobiliza, dentre outros aspectos, o olhar mais critico e 

apurado que apresenta para selecionar os trechos (cenas e imagens representativas, figurmos, 

epocas historicas, etc.) a serem analisados no transcorrer da aula assim como tambem reilctir 

sobre os conceitos e os valores mobilizados pelo fi 1 me(N A POI. IT A NO, 2009). Esse 

planejamento previo do professor e de cxtrema relevancia, uma vez que: 

Alem de preparar-se e preparar os recursos que utilizara (filmes e materials 

de apoio), o professor precisa, ao mesmo tempo, veri ficar qual a experiencia 

dos seus alunos com o cinema, conhecer sua cultura, a fun de balizar a 

selegao dos filmes, bem como o aprofundamento das atividades e a 

continuidade do trabalho ten do em vista os objetivos a serem alcaneados 

(NAPOLITANO, 2009, p. 24). 
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Vale salientar que a questao cultural, tanto dos educandosquanto de seus fami Hares, 

nao pode ser vista nem tampouco apresentada como um empecilho para o trabalho com o 

cinema nos estabelecimentos de ensino basico, no entanto precisa ser levada em consideracao, 

pelo educador, no momento da selecao.'escolha do filme(NAPOLlTANO,2009). 

Alem desse planejamento no qual estao inclusos os cuidados preliminares e os 

cuidados tecnicos, anteriormente retratados, e de suma rclevancia, que o professor antes de 

passar o filme para os seus alunos, esclareca que ele e uma representacao tanto subjetiva 

quanto parcial do mundo, que sempre denota a percepcao do realizador animado pelas 

expectativas mais variadas em relacao ao proprio filme (AZEVEDO, 2009, p.98), ou seja, e 

uma imagem, nao e a realidade que ali estamos assistindo (NEVES; FERRAZ, 2007, p. 10), ja 

que, o cinema nao copia de uma maneira objetiva, naturalista ou continua uma realidade que e 

proposta, ao passo em que corta sequencias, isola pianos, e os recombina por meio da 

montagem (KRISTEVA, 1988 apud GONCALVES; RENO, 2009). Isso fica claro na segumte 

passagem do textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cinema, Geografia e Sala de aula (2006) do ja mencionado escritor Rui 

Ribeiro Campos: 

O cinema nao e, portanto, um registrador da realidade; e uma construcao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

codigos, convencoes. mitos e ideologias da cultura de quern os realiza. 

Diver sas vezes faz parte de uma estrategia de dominacao, de divulgacao de 

estilos de vida e de concepcoes de mundo, para modificar a identidade 

cultural de determinada nacao. Existe. muitas vezes, para atuar sobre 

detcrminada tradigao cultural, para modificar coracoes e incntes, para que 
pensem e agem de modo diferente. Alem de subjetivo nao e uma construcao 
isolada do sistema socio-cultural (sic)do qual se origina. Ha. inclusive, 

coisas pouco perceptiveis. como o jogo de sombras e de enquadramentos 

(alto/baixo, perto/longe, vertical/horizontal), cujas sequencias sao criadas 
para se constituir em significagoes nas quais os personagens transmitem 

sensa?6es de angiistia. de solidao (CAMPOS, 2006, p. 5). 

O cinema, como ja foi apontado anteriormente, e um recurso tecnologico. Recurso 

esse que fornece um universo de possibilidades para a sua utilizacao em sala de aula.Essas 

possibilidades, para o trabalho em sala, decorrem do fato de "A historia e a linguagem do 

cinema, com mais de cem anos de existencia, oferecem muitas possibilidades de filmes, 

estilos, tenuis (...)" (NAPOLITANO,2009, p. 18),dcntre outros fatores. 

Dentro desse universo de possibilidades de se trabalhar com cinema, enquanto 

metodologia de ensino, em sala de aula, podemos destacar seu uso como sensihilizagao, como 

ilustragdo, como conteudo de ensino, como simulagdo, dentre outras maneiras. O cinema 

como sensihilizagao consiste em tomar um filme para introduzir um novo 

DE CAMPU4A- GRANDt, 
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conteudogcografico, no intuito de despertar a curiosidade do educando, isto e, de despertar a 

motivacao para novas tematicas. Por outro lado, o cinema comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ilustracSo incide em utilizar 

um filme para mostrar o que esta sendo exposto em sala, pois embora nao seja totalmente fiel 

a realidade, ajuda a situar os educandos no tempo e no espaco. J a o cinema como conteudo de 

ensino consiste em tomar um filme que mostre certo conteudo geografico, direta ou 

indiretamente. Direta, quando informa sobre uma tematica especificaque oriente a 

i nt erpretacao. Indiretamente, quando expoe uma tematica, que permite multiplas abordagens. 

O cinema como simulacaoincide numa ilustracao mais claborada, na qual o filme pode 

simular experiencias consideradas perigosas para serem descnvolvidas em laboratories ou que 

exigem muito tempo e recurso (MORAN, 1995). 

O professor pode trabalhar com filmes, na sala de aula, de tres formas; pelo conteudo, 

pela linguagem ou pela tematica. A utilizacao do cinema pelo conteudo se divide em duas 

maneiras de abordagem: o cinema pode ser um texto causador de discussoes articulados a 

temas selecionados previamente pelo educador e o cinema pode ser visto como um 

documento em si. A primeira abordagem pode ser mais apropriada no trabalho com temas 

transversals como cidadania, meio ambiente, diversidade cultural, dentre outros. J a na 

segunda abordagem, os filmes sao analisados e discutidos como produtos culturais e esteticos 

que difundem "valores, conceitos, atitudes e representacoes sobre a sociedade, a ciencia, a 

politica e a historia" (NAPOLITANO, 2009, p. 20-21). 

Por outro lado, a utilizacao pela linguagem acontece quando o educador nao trabalha 

com as questdes de conteudo e representacao narrativa da obra cinematografica em si (a 

historia), mas quando faz uso del a como mote para atividades de exercicio do olhar 

(cinematografico), formacao de espectador, elaboracao e aprimoramento de outras linguagens, 

nao analisando-a de maneira estrutural e abrangente.Nesse caso, o filme pode ser escolhido 

independentemente do conteudo que apresenta, pois o educador nao necessita centrar sua 

abordagem no tema e conteudo do argumento, roteiro e representacao. Diferentemente das 

abordagens anteriores, no uso do cinema pela tecnica, o mais relevante e o estudo das tecnicas 

assim como tambem das tecnologias que tornam possivel o cinema. Trata-se de um campo de 

atividades a mais para o educador, que alem de discutir o conteudo pode discutir questdes 

como: materials usados, efeitos mecanicos, opticos e gerais, dificuldades de guardar e 

transporter as copias dos filmes. processes e tecnicas de restauracao de peltculas filmicas 

antigas ou danificadas, efeitos de continuidade concebidos pela montagem, efeitos especiais, 

dentre outras (NAPOLITANO, 2011).Nesse vies, e valido salientar ainda que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U M I Vc . * i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: . a . . 
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[...] o uso escolar do cinema pode trazer para a escola a cxperiencia de ver 
um filme, analisa-lo, comenta-lo. trocar Ideias em torno de questoes por ele 
suscitadas. Nao se trata de "aprender cinema no colegio', mas aprendcr a 
pensar o mundo por uma das experiencias culturais mais fascinantes e 
cncantadoras dentro de uma instituicao que tem muito a oferecer 
(NAPOLITANO,2009, p. 30). 

No caso especifico da Geografia, sob as oticas de Duarte, Oliveirae Nunes (2001), o 

emprego do cinema, enquanto metodologia de ensino, na sala de aula, pode acontecer atraves 

da analise de tres elementos subjacentes as obras cinematograficas: a imagem, a tematica e o 

contexto espaco-temporal. As imagens, para esses autores, correspondent, em grande mcdida, 

ao espaco palpavel, e podem ser objeto de reflexao por meio do uso das categorias 

geograficas. Associado a isso, as imagens sao inseridas, na maioria das vezes, a partir das 

tematicas de que evidenciam as obras, ja que, essas tematicas expoem ideias referentes as 

discussoes travadas pelo saber geografico, ou rnelhor, sao inumeras as peliculas que trazem 

como tematica um acontecimento geografico como "questoes sociais, economia, cultura, 

regionalismos, territorialidades, dinamica natural, populacao, cidade, campo, geopolitica, 

preconceito, entre outros [...]" (p. 6), por exemplo. Ainda sob a percepcao dos autores 

supramencionados acima, as tematicas que dados filmes abordam, em. parte, "se desenvolvem 

[...], em funcao de uma conjuntura espaco-temporal anterior, contemporanea e posterior a 

producao filmica" (p. 6). Nesse sentido, cabe analisar os contextos nos quais os filmes foram 

criados. 

Por meio das relacoes entre imagens, tematicas e contextos espaco-temporais, ficam 

nitidas as possibilidades de analise das obras cinematicas de varies periodos a partir das 

visoes especificas da Geografia, tanto por meio das suas categorias quanto dos conceitos que 

balizam a construcao do conhecimento geografico (DUARTE; OL.IYEIRA; NUNES, 2001). 

Por fim, ainda e importante saber que "trabalhar com o cinema em sala de aula e 

ajudar a escola a reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotldiana e elevada, pois o cinema e 

um campo no qual a estetica, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos sao 

sintetizados numa mesma obra de arte"(NAPOLITANO, 2011, p. 11-12). 

Apesar de todas as possibilidades metodologicas, apresentadas anteriormente, e dos 

beneficios do emprego do cinema em sala de aula, apresentados por Napolitano (2011) nas 

linhas acima, no topico que se segue explicitaremos alguns, dos varios, fatores que limitam 

sua utilizacao nas aulas de Geografia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.3 As limitacoes do cinema nas aulas de Geografia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Embora o cinema, seja um instrumento educative que auxilia no desenvolvimento do 

pensamento e da criticidade de estudantes e tambem de professores (ROCHA, 2008), ao 

mesmo tempo em que contribui para elevar o interesse dos alunos pela aula (FRE1RE; 

CARIBE, 2004), existem diversos fatores que limitam seu uso nas aulas de Geografia. Dentre 

estes fatores podemos destacar a carga horaria dessa disciplina, a estrutura fisica da escola e o 

prdprio professor, dentre outros. 

Devi do a exigua carga horaria, por serie/ano, da Geografia, e complicada a inscrcao 

de filmes "normals", no conteudo e eles serem objeto de profundus analises (CAMPOS, 2006) 

como deve acontecer, ou seja, o tempo de aula e insuficiente para a exccucao de um filme de 

longa ficcao e de sua analise. Isso leva o educador, para passar a pelicula filmica, a utilizar 

varias aulas, em diferentes dias, e discuti-lo apenas na semana seguinte, o que nao e correto. 

Ou sugerir que os alunos assistant aos filmes recomendados em grupos pequenos, na 

residencia de um dos membros da equipe, com posteriores discussoes sobre a problematica 

principal bem como a ligacao com o assunto estudado em sala (CAMPOS, 2006). 

Alem da carga horaria reduzida da Geografia, outro fator que restringe a utilizacao 

desse recurso, para uma analise critica, nas aulas da disciplina em questao, e a deficiencia na 

estrutura fisica das instituicoes escolas de ensino secundario, uma vez que falta,na maiona 

del as, sobretudo os intitulados recursos multimidia como data show, retroprojetor, televisao, 

aparelhos de DVD ou ate mesmo video cassete (VESSENTINI, 2004). 

Para alem dos fatores, anteriormente retratados, o professor aparece como mais um 

empecilho. A falta de vontade do professor e, de todos, o principal fator. Na percepcao 

deVessentini(2004,p,225) "o professor nos ensinos fundamental [...] nao inova, nao ousa sair 

da rotina e do tradicionalismo (a nao ser quando algum novo 'programa oficiaF o obrigue a 

isso)". Isso e decorrente do apego excessivo aosmetodos tradicionais de ensino, pois "a 

escrita, principalmente, possui um valor como documento superior [...]" (FREIRE; CARIBE, 

2004, p. 3). 

Associado a essa falta de vontade de sair da rotina, decorrente do apego aos metodos 

tradicionais de ensino (a escrita, sobretudo),existe ainda a falta de qualificacao dos 

professores de Geografia decorrente, principalmente, da formacao academica deficiente, 

como salienta Jose William Vesscntini (2004), em seu sublimezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iextoRealidades e perspectivas 

do Ensino de Geografia no Brasil: 
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[...] a forrnacao dos professores de Geografia e frequentemente problematica, 
pois exist em muitos eursos superiores dessa cientia (e tambem de algumas 
outras) que nao tem condicoes miniinas de funcionamento - isto e, corpo 
docente qualificado, com mestrado ou doutorado, laboratorios e bibiiotecas 
ra/.oaveis, onibus para excursoes etc. [...] (VESSENTINI, 2004, p. 235). 

Para alemdessa falta de qualificacao profissional existe ainda o fato de existir, em 

pleno seculo XXI, profissionais de outras areas lecionando aula dessa disciplina, con forme 

ainda esclarece Vessentini (2004): 

[...] qualquer um julga que pode lecionar essa disciplina: uma boa pate dos 
docentes de 5a a 8a serie do ensino fundamental e do ensino medio nao 
possui uma formacao especifica na area, sendo estudantes (de diversos 
cursos) ou sociologos, historiadores, advogados, engenhciros, geologos, 

teologos etc, (VESSENTINI, 2004, p. 235-236). 

Essa e uma realidade que necessita mudar em pequeno espaco de tempo (BRASH,, 

1998). E extremamente importante que o professor saiba lidar com essa ferramenta, visto que, 

uma mesma obra cinematogralica pode ser analisada de diversas formas conforme o cnfoque 

que Ihe for atribuido (PIOVESAN; BARBOSA; COSTA, 2010). Intelizmente, a falta de 

qualificacao do docente, nesse quesito, tem como consequencia, o emprego improprio do 

cinema em sala de aula,conforme veremos no topico a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Usos improprios do cinema na sala de aula 

O cinema nao deve ser utilizado apenas para cobrir a ausencia de assunto, para 

preencher a falta de professores em sala de aula, isto e, substituir docentes (Isso se chama 

video tapa-buraco segundo Moran (1995)) e/ou entao como algo novo que nao diz nada, como 

acontece em alguns cstabclecimentos de ensino fundamental, apenas para estar em dia com a 

modernidade (CAMPOS, 2006). 

Alem disso, tambem e incoerente exibir um filme que ten ha pouca ou nenhuma 

relacao com o conteudo a ser abordado em sala. O educando percebe que o filme esta sendo 

utilizado como uma maneira de camufiar a aula. Isso se chama Video-enrolacao (MORAN, 

1995). Associado a isso, e incorreto quando o docente passa fazer uso do cinema em todas as 

suas aulas (video-deslumbramento), uma vez que, a utilizacao exacerbada desse recurso tanto 

reduz sua eficaeia quanto empobrece as aulas (MORAN, 1995). 
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Por outro lado, e inadequadoapenas fazer uso dos filmes, sem as posteriores 

discussoes, ou seja, "nao e satisfatorio didaticamente exibir o filme sem discuti-lo, sem 

integra-lo com o assunto de aula, sem voltar e mostrar alguns momentos mais importantes" 

(MORAN, 1995, p. 30). Por isso, "o professor, enquanto o filme corre, chama a atenpao dos 

alunos para os detalhes que julga mais importante. E todos eompreendem o fenomeno descrito 

porque podem. 'ver' com seus propnos olhos a natureza em plena acao" (LAPONTE apud 

ESTEVES, 2006, p. 121 apud OLIVEIRA, 2006. p. 137). 

Em todos esses contextos, observamos uma utilizacao equivocada desse meio 

audiovisual, ja que "o video, o filme [...] acabam se tornando instrumentos de transmissao 

mecanica do saber, desprovidos de analise critica, o que acaba scrvindo a um proposito 

contrario ao projeto primordial da insergao da linguagem imagetica em sala de aula" 

(FREIRE; CARIBE, 2004, p.3), 

Nesse sentido, notamos que aescola necessita aproveitar esse recurso para polarizar 

dados, orientar discursos, preencher lacunas sobre algo que nao foi aprendido, ensinar aos 

estudantes a estabelecerem distancias criticas referente ao que esta iigado aos meios de 

comunicacao e nao simplesmente para reproduzi-lo em sala de aula, con forme esclarecem os 

Parametros Curriculares Nacionais (1998). No que diz respeito a isso, Freire e Caribe (2004), 

em seu ensaio intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ofilme em sala de aula: como mar,esclarecem: 

A funcao do audiovisual nao e agir como mero suporte na 

transmissaotradicional do saber. E preciso pensar os meios de comunicacao 

como fonte validade pesquisa, auxiliar importante da investigacao cientifica. 

Desconsidera4os esubestimar seu valor inlbrmativo e, por que nao, 

pedagogico. Um erro tao fatal quanto confiar em uma possivel neutral idade 

dos mesmos e deles fazer uso semconsideracdes criticas (FREIRE; 

CARIBE 2004, p.3-4). 

Ou seja, a incorporacao dos recursos audiovisuais na sala de aula apenas tem sentido 

se contribuir para melhorar a qualidade do ensino, uma vez que, a simples presenca deles na 

escola nao e, por si so, seguranca de maior qualidade na educacao, ao passo que a aparente 

modernidade pode disfarcar um ensino tradicional fundamentado na recepcao e na 

memorizacao de informacoes, demonstrando que a presenca de recursos nao garantcm 

alteracoes na maneira de ensinar e aprender (BRASIL, 1998). 

O cinema, assim como os dcmais recursos de ensino, se constitui como uma reievante 

fonte de infonnacao e, por isso, "deve servir para cnriqueccr o ambiente, propiciando a 

construcao do conhecimento por meio de uma acao ativa, critica, criativa por parte dos alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e professores" (BRASIL, 1998, p. 140). Assim, pode ser utilizado, como ja enfocamos no 

primeiro topico, para adquirir, comparar e analisar dados, de distintas naturezas, sobre 

momentos da Historia, fenomenos naturals, acontecimentos mundiais, dentre outros 

(BRASIL, 1998). 

Estes sao os aspectos destacados neste capitulo, no que respeita o cinema e o ensino de 

geografia. Passemos agora para o terceiro e ultimo capitulo, no qual empreendemos 

inicialmente uma discussao sobre os processos de desconstrucao e construcao inerentes a 

analise filmica, para chegarmos ao nosso objetivo principal que e uma analise geografica da 

obra cinematograficazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secase uma sugestao de atividade a partir desta obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 3 -DESCONSTRUCAO EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONSTRUCAO FIMICA 

0 cinema, conforme salientamos nos capitulos anteriores desta pesquisa, pode ser um 

recurso tecnologico a servico da educacao geografica, uma vez que, dentre outros aspectos, 

numa obra filmica sao (re) apresentados fenomenos/acontecimento/fatos de ordcm natural, 

social, cultural e politico, passiveis de discussao nas aulas de Geografia. 

Entretanto, para que o educador seja capaz de fazer as leituras desses 

fenomenos/acontecimentos/fatos geograficos (re)apresentados nas obras filmicas, tendo em 

vista a construcao do conhccimento a partir dessa linguagem/arte,compete a ele, na 

perspectiva de Franca (2011), ter o dominio dos processos de analise filmica. constituido por 

duas etapas: a de desconstrucao e a de construcao filmica, equivalentes na otica de VANOYE 

e GOLIOT-LETE (2008 apud FRANCA, 2011), a descricao e a interpretacao de um 

filme,respectivamente. 

No que diz respeito a analise filmica, em sua dissertacao intituladazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Das Teorias do 

Cinema a Analise Filmica, Andre Ramos Franca (2002), fazendo uso das palavras de Vanoye 

e Goliot-I.ete (1994), esclarece: 

[...] analisar um filme ou um fragmento e, [...], decomp6-lo em seus 

elementos constitutivos. E despedacar, descosturar, desunir, extrair. separar, 

destacar e denominar materials que nao se percebem isoladainente "a olho 4 

nu". pois se e tornado pela totalidade. Parte-se, ponanto. do texto filmico 

para "desconstrui-lo" e obter um conjunto de elementos distintos do proprio 

filme (VANOYE e GOLIOT-LETE, 1994, p. 15 apud FRANCA, 2002, p. 

62). 

Mais adiante: 

[...] estabelecer elos entre esses elementos isolados. em compreender como 

eles se associam e se tornatn cumplices para fazer surgir um todo 

significante: reconstruir o filme ou o fragmento. E evidente que essa 

reconstrucao nao apresenta qualquer ponto em comum com a realizacao 

concreta do filme. E uma "criacao" totalmente assumida pelo analista, e uma 

especie de ficcao, enquanto a real izacao contin.ua sendo uma realidade 

(VANOYE e GOLIOT-LETE, 1994, p. 15 apud FRANCA, 2002, p. 62). 

Isso significa dizer que partimosJnicialmente do texto filmico para desconstrui-lo e, 

consequentemente, obter um conjunto de partes distintas para, posteriormente, articular as 

partes isoladascom as outras partes da obra formando um todo, visto que, e a totalidade, o 

conjunto, o fluxo da obra cinematografica que nos cativa e fascina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esses processes de desconstrucao e construcao relatives a analise filmica sao de sum a 

relevancia, uma vez que, de acordo com Hedlund e Sternberg (2002 apud FRANCA, 2011, p. 

45) "[...] contribui na capacidade de abstragao do aluno-analista de forma a acelerar sua 

familiaridade com uma situacao estranha, podendo assim preparar-se para lidar com situacoes 

complexas, por meio de associates as situacoes rcais". 

E importante frisar, que a analise filmica deve ser realizada levando em consideracao 

objetivos preestabelecidos e pode ser emend ida como uma atividade que exige uma 

observacao rigorosa, atenta e detalhada a, ao menos, alguns aspectos de um determinado 

filme, ja que, "a analise e uma actividade (sic) que perscruta um filme ao detalhe 

[...]"(PENAFRIA, 2009, p. 4), assim como tambem, "[...] oferece-nos a possibilidade de 

caracterizarmos um filme na sua especificidade [,.,]" (PENAFRIA, 2009, p. 4-5). 

Logo, em consonancia com o que falamos anteriormente, e essential para o professor 

de geografia, empreender os processos de desconstrucao e construcao referente a analise 

filmica, pois somente a partir disso, sera capaz de realizar, juntamente com sens alunos, a 

leitura dos fenomenos geograficos nos textos filmicos e, consequentemente, construir o 

conhecimento. 

Feito essa ressalva, abordaremos a seguir o porque de escolhermos uma obra filmica, 

para uma posterior analise geografica assim como para uma tambem posterior sugestao de 

atividade, produzido num momento da filmografia brasileira intitulado Cinema Novo. 

3.1 A selecao da obra filmica baseada no Cinema Novo 

Por meio das pesquisas bibliograficas, notamos que o cinema (mundial e brasileiro) foi 

se transformando ao longo do tempo. Um periodo da filmografia brasileira extremamente 

importante foi o Cinema Novo, da decada de 60,cujo surgimento,conforme Carvalho 

(2006),esta relacionado com. uma nova maneira de viver a vida e o cinema, que somente 

poderia ser feito comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma camera na mao e uma ideia na cahega, conforme prometia o i lustre 

lema do movimento. 

Inspirados no Nco-Realismo italiano, na Noitvelle Vague francesa e, mais 

proximamente, no cinema independente brasileiro da decada de 1950, os cinemanovistas nao 

almejavamfazer filmes nos moldes do tradicional cinema narrative de qualidade, em sua 

maioria americano, que o espectador brasileiro estava habituado a ver. O cinema que 
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almejavam fazer precisava ser novo tanto no conteudo quanto na forma, ja que seus novos 

temas exigiriam tambem uma nova maneira de filmar (CARVALHO, 2006, p. 290). 

As caracieristicas principals do Cinema Novo sao a baixa qualidade tecnica dos 

filmes, o envolvimento com a problematica da realidade social de um pais subdcsenvolvido, 

filmada de uma maneira subdesenvolvida, e a agressividade, tanto nas imagens quanto nas 

tematicas, utilizada como cstrategia de cnacao(CARVALHO, 2006, p. 290). 

Diferentemente do que propunha o cinema brasileiro realizado ate este momento, o 

Cinema Novo tinha por escopo informar e divulgar os problemas sociais da populacao 

brasileira atraves dos filmes e nao somente entrcter e gerar lucres, ou seja, tinha por objetivo 

"[...] despertar nos espectadores o scu olhar critico e sua consciencia sobre os problemas do 

pais [...]" (ABREU & RIBEIRO, 2008, p. 2). 

Sobre esse momento da Historia do Cinema brasileiro, Farias (2005), cm sua 

dissertacao de mestrado intituladazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cinema e Geografia: Idealizagao do rural, csclarcce que: 

Grande parte da filmografia brasileira esteve permeada no discurso da 

imagem. do exotico, do primitivo, que transpoern para as telas alguns 
elementos contidos na paisagem nacional, para evidcncia-los dentro de 
significados simbolieos de construcao da identidade nacional. Nosso maior 

exemplo e a formulacao do cangago, do nordestino, trazendo como pano de 
fundo as dificuldades fisicas do lugar, o descaso das autoridades nacionais, 

preconizando um individuo de muita forca espiritual e fisica. (FARIAS, 
2005, p.24). 

Por Isso que, segundo Andrade (2008): 

[...] o Nordeste e o Sertao brasileiro recebem um novo tratamento 

cinematografico, um novo olhar e lancado sobre a regiao arida. Os 
cinemanovistas filniam o espaco nordestino com realismo, inovando tambem 
a forma de se fazer cinema no Bras.il {...] (ANDRADE, 2008, p. 14). 

No transcorrer desse periodo, o cinema nacional, assim como os varios meios de 

expressao artistica, passou a. usar o discurso da seca como tenia, O Nordeste e o Sertao 

brasileiro foram constantcmentc reprcsentados pela arte cinematogratica brasileira. O espaco 

assolado pela seca, apontado como principal agente da miseria dos habitantes das terras 

nordestlnas, tornou-se o gran.de "dramalhao" representative da historia da regiao (ANDRADE, 

2008). 

Os diretores cinemanovistas fizeram da problematica da seca um enredo recorrente. 

Sem desperdicar sentimentalismo, cscreveram rotciros de obras filmicas que representam a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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regiao sertanej&'nordestina do Brasii a partir dessa imagem cristalizada de regiao 

predominantemenle arida e pobre (ANDRADE, 2008). 

Em bora tenha enfrentado problemas de ordem economica e politica, carencia 

tecnologica e ausencia de espectadores em suas secoes (ANDRADE, 2008),o Cinema Novo foi, 

realmente, um marco na historia cinematografica nacional, uma vez que, seus tracos 

inovadores e suas ideias perpetuam ate os dias atuais (ABREU & RIBEIRO, 2008), isto e: 

O Cinema Novo foi um movimento de extrema importancia no que diz 
respeito a aftnnacao da cultura brasileira, principalmente pelo legado que 
deixou, possibilitando hoje a utilizacao desse universo audiovisual como 
fonte de pesquisa [...], e especialmente como recurso pedagogico, dando 

margem ao despertar critico dos individuos, que passam a entender o cinema 
como um meio de comuntcacao, cducacao e conscientizacao, de fato, e nao 
apenas entretenimento (ABREU& RIBEIRO, 2008, p. 3). 

Dentre as inumeras obras cinematograficas cinemanovistas que se configuram como 

legado desse momento e que podem ser utilizadas como recurso de ensino/pedagdgico cm 

sala de aula, podemos citarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas,do diretor Nelson Pereira dos Santos, conforme 

veremos no topico seguinte deste trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 .2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Consideracoes a obra filmica selecionada 

Conforme ja ressakamos no capitulo anterior, os filmes apresentarem sempre alguma 

possibilidade para o trabalho escolar, mesmo sendo obras cinematicas que nao foram criadas 

diretamente para o uso didatico/pedagogico em sala de aula como no caso de Vidas Secas, por 

exemplo. 

Parti ndo dessa premissa, a obra cinematografica, mencionadas 

anteriormente,pode/deve ser empregada nas aulas de Geografia, uma vez que, possibilita a 

compreensao dos fendmenos geograficos a partir da linguagem audiovisual, ao mesmo tempo 

em que, torna o processo de aprendizagem mais dinamico e interativo e, por conseguinte. 

toma a pratica pcdagogica mais rica e motivadora. 

Para tanto, e nccessario reconhecermos o emprego da obmVidas Secasem sala de aula, 

nao apenas para suprir a falta deconteudo e/ou de professor na escola ou como uma atividade 

recreativa. Mas sim, como uma atividade que induzaos educandos a exerceremuma 

construcao do conhecimento geografico, por meio de uma analise critica dessa obra. 
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3.2.1 Uma analiseGeografica do filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas 

Neste momento, inicialmente descrevemos, de maneira sucinta, a historia (re) 

apresentada em Vidas Secase a sua relacao com historias da vida reale, por ultimo 

apresentamos os aspectos/acontecimentos/fenomenos geograficos passiveis de discussao em 

sala de aula a partir desta obra filmica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1: Capa DVD Vidas Secas 

DIRECAO: Nelson Pereira dos Santos 

CO-DIRECAO: Ivan de Sousa 

ROTEIRO:Baseado no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos 

ANO: 1963 

GENERO: Drama 

DURACAO: lOOmin. 

ORIGEM: Brasil 

ESTIJDIO: Sino Filmes 

PRODUCAOrHerbert Richers, Luiz Carlos Barreto e Danilo Trelles 

Fonte:http/www.cineclick.com.br, 2012 

http://www.cineclick.com.br
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DIRECAO DE PRODUCAO: Raimundo Higino 

FOTOGRAFIA: Luiz Carlos Barreto e Jose Rosa 

LOCAL DA FILMAGEM: Palmeira dos Indios-AL 

TRILHA SONORA: Leonardo Alencar 

COR: Preto e Branco 

MONTAGEM: Rafael Justus Valverde 

PRODUTORA: Producoes Cinematograficas Herbert Richers S.A; Sino Filmes 

DISTRD3UIDORA:Produc6es Cinematograficas Herbert richers S A; Sino Filmes 

ELENCO:AtilaI6rio (Fabiano), Maria Ribeiro (Sinha Vitoria), Baleia, Gilvan Lima 

eGenivaldo Lima (menino mais velho e menino mais novo), Joffre Soares (Patrao de 

Fabiano), Orlando Macedo (Soldado Amarelo), Arnaldo Chagas, Oscar de Sousa, Jose 

Leite, Domario, Gilvan Leite, Gileno Sampaio, Inacio Costa, Pedro dos Santos, Nabor 

Costa, Clovis Ramos, Manuel Ordonio, Vanuterio Maia, Antonio Soares, Walter 

Monteiro, Maria Rosa, Maria Vange e Maria de populacao do Minador do Negrao. 

Fonte:http ://www.cinemateca.gov.br, 2012 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vidas Secas,bassado na obra literaria homonima do escritor Graciliano Ramos, (re) 

apresenta a historia de uma familia de migrantes nordestinos em procura de melhores 

condicoes de vida. Para tanto, abrigam-se como empregados de uma fazenda. O pai, Fabiano, 

sofre para manter a si e a sua familia, submetendo-se a exploracao do fazendeiro. E, devido a 

sua ingenuidade, em diversas situacoes, constantemente humilhado e mal tratado pelo patrao e 

pelas autoridades representativas das instituicoes sociais. A mae, Sinha Vitoria, e responsavel 

pelo trabalho domestico e controle da casa. Carrega o sonho de possuir "uma cama de couro 

como a de seu Tomas". Os filhos, dois meninos, vivem curiosos a tudo que acontece e cuidam 

da criacao (bodes). A cadela, Baleia, e mais uma integrante da familia. 

Fabiano e sua familia labutam na tentativa de conseguirem melhores condicoes de vida 

(trabalho, agua e comida), livre da expropriacao dos latifundiarios e da seca que e um agente 

agravante das condicoes de submissao perante os proprietaries de terra da regiao. 

A historia do filme Vidas Secas se desenrola no intermedio de dois periodos de Seca. 

No principio do filme, a familia aparece fugindo da primeira seca, caminhando no curso de 

um rio seco, em busca de um lugar onde ofereca meios de sustento (trabalho, agua e comida). 

Apos longo periodo de caminhada, encontram uma casa e se acomodam nela, chega o periodo 

chuvoso, permitindo o desenvolvimento da agropecuaria. Nesse momento, o dono da terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPINA GRANDt 

http://www.cinemateca.gov.br
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explora a forca de trabalho de Fabiano. Apesar disso, a familia opta por permanecer. Com o 

passar do tempo, no final do filme, a familia aparece novamente fugindo da segunda seca, 

caminhando em busca de outras terras para sobreviver, uma vez que, a producao comecou a 

decair e a atividade economica tornou-se inviavel no lugar onde estavam. 

A historia exposta neste filme reflete, deste modo, a realidade concreta, pois retrata um 

fato que nos como nordestinos conhecemos bem, caracterizado pela saida de varias familias 

para outros locais (da mesma regiao ou de outras regi5es do Brasil), ocasionada, 

principalmente, pelas condic5es adversas do meio, conforme observamos no desenrolar das 

cenas do filme. 

Nesta conjuntura, emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas, "a historia ficcional toma, [...], a realidade concreta 

como ponto de partida nao se atendo, no entanto, aos limites do cotidiano; ao contrario, como 

cabe a uma obra de arte, recria as relacoes sociais e nela insere novos elementos" (CAMARA 

et al. 2006, p. 2), ou seja, no filme em analiseexistem fragmentos da realidade, mas "temos 

que ter claro que e uma imagem, nao e o real em si que ali estamos vendo" (NEVES & 

FERRAZ, 2007, p. 10), pois "os filmes sao sempre construidos de acordo com um ponto de 

vista especifico, de acordo com a perspectiva de seu criador" (AZEVEDO, 2009, p. 97). 

Apesar de ser uma representacao imagetica da realidade, os filmes retratam, direta ou 

indiretamente, aspectos/acontecimentos/fenomenos geograficos passiveis de discussao em 

sala de aula. Na obra cinematografica Vidas Secas uma das tematicas que aparece bem 

explicita e a questao da Seca. 

Matos (2012), em seu texto Familias desagregadas sobre a terra ressequida: 

Industria da Seca e deshcamentos familiar es no nor deste do Brasil, explica que a Secae um 

fenomeno social, politico e ecologico construido atraves do fenomeno da estiagem, cujos 

primeiros registros remontam ao principio do desbravamento do Sertao pelos Portugueses, ja 

que, conforme Menezes e Morais (2002 apud Matos), padres jesuitas como Antonio Pires, 

Serafim Leite e Fernao Cardim relataram secas nos anos de 1559, 1564, 1587 e 1592. 

O fenomeno da Seca ocorre com frequencia e regularidade no Sertao nordestino 

(PORTO; SOARES). A sua periodicidade e de 8 a 10 acontecimentos por seculo, pode durar 

ate 5 anos, atingir toda a regiao do Poligono das Secas ou parte dela, causando uma escassez 

de agua branda - seca relativa (a distribuicao das chuvas, durante o ano, e inadequada) ou 

grave - seca absoluta (a precipitacao pluviometrica e insuficiente para suprir as necessidades 

minimas da populacao, das lavoura e dos animais) (MENEZES E MORAIS, 2002 apud 

MATOS, 2012). 
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Essas secas que assolam essa regiao brasileira criam descontinuidades forcadas na 

producao rural e acarretam a um desemprego macico dos que nao possuem acesso a terra, 

relegando-os a condicao potencial de migrantes, pois "Sem emprego e pao ninguem pode 

viver com as vicissitudes de uma regiao rustica" (AB'SABER, 1999, p.26). 

Por isso, concordamos com Matos (2012) quando assevera que a Seca e uma realidade 

(ecologica, politica e social) que tern maltratado o ser humano em muitos periodos historicos, 

e em parte consideraveis das sociedades, pois normalmente e sinonimo de escassez de 

trabalho, agua e comida. 

Conforme notamos por meio das imagens, alem da Seca, outra tematica geograficaque 

aparece bem explicita no filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secast a questao da Migracao, a tipicamente 

caracterizada no Nordeste, consequente da falta de condicoes para sobreviver na regiao e do 

almejado sonho de adquirir novas/melhores condicoes de vida. Paulo Cesar Goncalves (2006), 

em seu celebre MwxoMigragao e mao-de-obra: retirantes cearenses na economia cafeeira do 

Centro Sul (1877-1901), explica que: 

A maioria da popula?ao sertaneja, [...], vivia em condicoes precarias, que se 
intensificam com as secas. Assim, ja nas ultimas decadas do oitocentos, 
grandes contingentes de homens, mulheres ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cr ian9as foram expropriados de 
seus meios de vida, transformando o Nordeste em fornecedor de bra90 s a 
serem absorvidos em outras regioes (GONCALVES, 2006, p. 101). 

Essa falta de condicoes para sobreviver na regiao sertaneja e mais agravada no periodo 

da Seca, pois a escassez de agua deixa as terras improdutivas, dificultando a vida dos 

sertanejos, ao passo que impossibilita a execucao das principals atividades economicas 

desenvolvidas nesta regiao: agricultura e pecuaria. Nesse momento, a vegetacao sobrevivente 

limita-se as plantas adaptadas a alta temperatura, a escassez de agua e a aridez do solo. Nestas 

condicoes, os sertanejos sao obrigados a abandonar sua regiao em busca de outras regioes que 

oferecam melhores condicoes de sobrevivencia (ANDRADE, 2008), por isso: 

Nordestinos de todos os recantos mobilizaram-se nas mais variadas dire96es 

seguindo a vaga de cada epoca. Para a Amazonia, nos fins do seculo passado 

e inicio do atual. Para Sao Paulo desde a decada de 1930. Para Brasilia nos 

anos 60. Para o norte do Para e Sao Paulo por todo o tempo, sobretudo 

despois da constru9ao da estrada Rio-Bahia. Finalmente, para o Norte de 

Goias, as margens da Belem-Brasilia, a Transamazonica e, para o sul do 

Para, nos anos 70 (AB'SABER, 1999, p. 26-27). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_fil€*MPJNA GRAND*  
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Diante disso, fica evidente que o nordeste brasileiro tern se configurado como uma 

regiao de intensos fiuxos migratorios. No centro desses movimentos, alem da seca, retratada 

acima, estao alguns fatores conhecidos historicamente, como a sua estagnacao economica, as 

mais diversas formas de desigualdades sociais e, principalmente, o alto indice de desemprego 

nas localidades urbanas. Dados do PNAD 2001 demonstram que atualmente os deslocamentos 

de nordestinos para a Regiao Metropolitana de Sao Paulo ou para o Centro-Oeste 

(especialmente Brasilia) tern como principal fator trabalho (OLIVEIRA; JANNUZZI, 2005). 

Para alem das tematicas passiveis de discussao em Geografia, a partir da obra filmica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vidas Secas, evidenciadas anteriormente, podemos destacar ainda a questao do Coronelismo. 

De cardo comNohara e Silva(2007), em seu artigoCoronelismo, enxada e voto: da 

imprescindibilidade da andlise de Victor Nunes Leal para a compreensao das raizes da 

manifestacao do poder privado no dmbito das Administragoes Municipals da Republica 

Velha, o coronelismo pode ser entendido como: 

[...] um sistema politico baseado na troca de favores. O Estado, de um lado, 

dispoe da nomeacao de cargos publicos, do erario e do controle da politica e, 

de outro lado, o coronel possui a lideranca em relacao aos trabalhadores de 

sua circunscricao rural. E firmado um compromisso que visa ao 

fortalecimento politico dos governantes, [...], e tambem a manutencao do 

poder privado, isto e, do poder dos coroneis [...] (NOHARA; SILVA, 2007, 

p. 74). 

Em outras palavras, o Coronelismo e um sistema politico nacional, fundamentado em 

barganhas entre o governo e os coroneis. De um lado, o governo estadual garante, para baixo, 

o poder do coronel sobre seus dependentes assim como tambem sobre seus rivais, 

especialmente cedendo-lhe o comando dos cargos publicos, desde o delegado de policia ate a 

professora primaria. De outro lado, o coronel hipoteca, principalmente na forma de votos, seu 

apoio ao governo, (CARAVALHO, 1997). 

Na percepcao de Leal (1975 apud NOHARA; SILVA, 2007) o coronelismo e a 

manifestacao de um poder de origem privada que se origina na submissao e dependencia total 

dos trabalhadores de terra em relacao ao coronel, pois na otica de Leal (1997 apud 

MARTINS; MOURA; IMASATO, 2011), o trabalhador rural, sem educacao, analfabeto ou 

semi-analfabeto, sem assistencia medica, sem informacao, quase sempre tern o coronel como 

um bem feitor. 

E importante frisar que, apesar de ter sido tracado para representar o mandonismo 

caracteristico da Republica Velha, o fenomeno Coronelismo tern sobrevivido e se adaptado as 
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novas configuracoes sociais, economicas, culturais, demograficas e tecnologicas, e se 

apresenta como referente fundamental do espaco organizacional do Brasil e, dessa forma, 

tambem, representacao politica relevante na administracao brasileira na atualidade 

(MARTINS; MOURA; IMASATO, 2011). 

Conforme notamos atraves das imagens, o filme(re) apresenta ainda cenasde pobreza 

(a pobreza sertaneja pode ser esclarecida a partir de dois aspectos: a posse da terra e da 

escassez de trabalho, agua e comida)e sofrimento (cenas nas quais a familia aparece 

caminhando em busca de um lugar onde ofereca meios de sobrevivencia e sem ter o que 

comer, Fabiano tenta se alimentar com a raiz de uma arvore e Sinha Vitoria mata o papagaio 

para come-lo; a casa de taipa sem ter comida; Fabiano e preso injustamente), coragem (apesar 

dos varios problemas que enfrentam, a familia sertaneja se esforca para resistir, em sua 

precaria existencia), religiosidade (na cena onde diante do desespero Sinha Vitoria reza), 

esperanca (encontrar uma melhor expectativa de vida), desespero (na cena onde Sinha Vitoria 

diz "vida disgracada e infeliz, vida de bicho") e cultura (na cena em que Fabiano e sua familia 

dirigem-se a cidade para uma festa religiosa, aparece uma banda de pifano nordestina, 

constituida por homens simples e instrumentos regionais e; na cena onde ha uma festa de reis, 

onde se toca musica de Bumba-Meu-boi, animando o povo da cidade, transmitindo os 

costumes e a musicalidade da regiao). 

Neste sentido, uma discussao sobre as caracteristicas e os costumes do povo 

nordestino e viavel nas aulas de Geografia, uma vez que, ajuda o educando a resgatar a sua 

identidade cultural, muitas vezes, esquecida,tendo como base o processo de valorizacao 

cultural. 

Diante do exposto, fica claro, portanto, que o enfoque dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secassobre o Sertao 

nordestino fixa-se na aridez e na miseria do espaco geografico da regiao, danificado pela seca, 

assim como tambem na exploracao dos latifundiarios sobre os homens do campo, por isso: 

O cenario e montado a partir da problematica climatica enfrentada pelo povo 

sertanejo do Nordeste, no caso: campos devastados, falta de alimentos, 

propriedade improdutivas, sem agua e sem perspectiva de te-la, com as 

condicoes de vida miseravel, uma representacao derivada de uma realidade 

recorrente na regiao. A terra, na qual o homem do campo cultiva seus meios 

de subsistencia, enfrenta um processo natural de aridez que inviabiliza a 

producao, gerando, a acao desesperada dos homens pela necessidade de 

sobreviver(ANDRADE, 2008, p.29). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPINAGRAtoOt 
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Embora seja datada de 1963, esta obra cinematografica (re) apresenta, a partir da 

problematica rural e do povo que luta por condicoes de vida melhores, uma realidade vigente 

ainda hoje, em pleno seculo XXI, na regiao sertaneja. 

3.2.2 Trabalhando a obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA filmicaVidas Secasem sala de aula: umasugestao de atividade 

Embora a obra cinematografica em analise abranger, como acabamos de discutir, uma 

variedade de temas de cunho geografico como o fenomeno da Seca, as Caracteristicas do 

Povo Sertanejo (coragem, esperanca, religiosidade), a Cultura do Sertao, o Coronelismo e a 

Migracao. Neste momento, direcionaremos nosso olhar para a questao da Migracao, 

sugerindo uma possibilidade de trabalho com esta tematica a partir de Vidas Secaspaxa o 

ensino de Geografia. 

Pratica e Atividades em sala de aula: 

Conteudo: Migracao Nordestina 

1) . Planejamento - "Piano de Aulas" 

• Antes de apresentar o filme Vidas Secas em sala de aula, o professor deve 

assisti-lo a fim de identificar: 

1. Se tern relacao com algum conteudo pedagogico da turma; 

2. Se e adequado a faixa etaria e etapa de aprendizagem escolar dos educandos; 

3. Se contem cenas que agrida os valores eticos, morais, culturais e religiosos 

deles; 

4. Ter um conhecimento previo sobre a tematica abordada na obra, sobre os 

conceitos e valores mobilizados e; 

5. Ver a qualidade do material filmico. 

• O professor precisa tambem ter um planejamento previo atraves do qual tenha clareza 

dos objetivos que pretende atingir ao utilizar o filme Vidas Secasem sala; 

• O Professor deve selecionar como sera a apresentacao do filme Vidas Secas, se o 

utilizara na integra ou somente algumas cenas (selecionar previamente a sequencia das 

mesmas). 

2) . Apresentacao e execucao - "A exibicao" 
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• Antes de exibir o filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas e importante que o professor informe a turma os 

seus dados referenciais como autores, diretor (es), roteirista (s), o (s) pais (es) de 

origem, ano de lancamento e contexto em que foi produzido, premiacao, se foi 

baseado numa peca de teatro, num livro ou se o roteiro e original e esclareca que o 

filme e uma representacao da realidade, ou seja, nao e a realidade, etc; 

• O professor deve ainda justificar, para a turma, o emprego do filme Vidas Secas; 

• Durante a exibicao, o professor deve ficar dentro da sala de aula atento as reacoes da 

turma e pode fazer pequenas pausas para breves comentarios sobre o assunto em 

discussao; 

• Apos a exibicao do filme Vidas Secas, caso haja necessario, algumas cenas poderao 

ser revistas, para que a turma veja certos pontos nao observados anteriormente. 

3). Debate e reflexao - "Pensando o filme" 

• Apos a exibicao, o professor deve levantar um questionamento sobre o 

fenomeno(s)/acontecimento(s) geografico (s) apresentado (s) no filme Vidas Secas. 

Nesse momento, sao interessantes questoes orais do tipo: 

1. Qual o tema do filme? O que os realizadores do filme tentaram nos contar? 

Eles conseguiram passar a sua mensagem? Justifique sua resposta. 

2. Voce aprendeu alguma coisa com este filme? O que? 

3. Todos os eventos retratados no filme sao verdadeiros? Descreva as cenas que 

voce achou que mais se assemelha com a realidade. Quais cenas parecem ser 

menos realistas? Por que? 

4. Qual e a sintese da historia contada no filme? 

• Apos descobrir o(s) fenomeno(s) geografico(s) a partir das imagens do filme Vidas 

Secase das questoes levantadas, o professor seleciona um deles para discussao. 

Tomamos como exemplo a migracao. O professor juntamente com seus alunos, deve 

discutirquestoes como: 

1. A partir do filme, o que voce compreende por migracao? 

2. Quais os fatores que levaram Fabiano e sua familia a migrarem? 

3. Alem dos fatores apresentados no filme, existem outros que condicionam a 

migracao? Justifique sua resposta. 

4. No Brasil, a migracao e um fenomeno recente? Porque e quando ocorreram os 

primeiros fluxos migratorios? 
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5. Atualmente, ainda ocorre a migracao de nordestinos para outras regioes do 

Brasil? Por que? 

• O professor deve associar o conteudo do filme com o conteudo do livro didatico 

que esti trabalhando ou que ja foi trabalhado em sala. 

• O professor deve associar o conteudo do filme com a vida do educando. Nesse 

momento, sao importantes questoes como: 

1. Assim como observamos no filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vidas Secas, algum de voces tern um parente 

(pai, mae, irma, primo (a), tio (a)), conhecido (colega, amigo (a)) ou vizinho 

que, assim como a familia de Fabiano, teve que migrar? Para que localidade 

migrou (Nordeste ou outra regiao do Brasil)? 

2. Qual ou quais foram os motivos que conduziram esse parente, conhecido ou 

vizinho a migrar? 

3. Esse parente, amigo ou conhecido conseguiu o que queria quando migrou ou 

nao? Justifique sua resposta. 

4) . Atividade - "A Execucao do Trabalho Escolaf 

• Apos a discussao, o professor deve solicitar um relatorio, no qual os alunos associem 

os fatos do filme com o conteudo pedagogico assim como tambem com suas vidas. 

5) . Conclusao ou sintese - "Finalizando a Atividade Escolar" 

• Apos debater com os alunos, o professor pode realizar uma sintese final sobre o filme 

Vidas Secas; apontar os objetivos da atividade; relacionar o conteudo do filme com o 

conteudo de ensino; indicar leituras complementares (livros e artigos) e filmes (O 

Caminho das Nuvens (2003), de Vicente Amorin; Deus e o Diabo na Terra do Sol 

(1964), de Glauber Rocha; O Grito da Terra (1964), de Alberto Onley Sao Paulo) que 

apresentem conteudos semelhantes. 

Para usar o filme Vidas Secasou qualquer outro filme em sala de aula, o professor nao 

necessita ser nenhum especial ista ou critico em cinema, basta apenas ter dominio dos 

processos de desconstrucao e construcao filmicae tambem utilizar a imaginacao para, assim, 

tornar a pratica pedagogica mais rica, motivadora e significativa para a aprendizagem dos 

educandos. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Durante a realizacao dessa pesquisa procuramos refletir sobre alguns aspectos 

referentes a Geografia Escolar. Procuramos, especificamente, discutir a utilizacao do cinema, 

enquanto metodologia de ensino, nas aulas de geografia. 

Atraves dos elementos apontados no decorrer do desenrolar desta pesquisa 

constatamos que e de suma importancia o emprego do cinema, enquanto metodologia de 

ensino, na sala de aula por professores de Geografia, pois torna o processo de aprendizagem 

mais dinamico e interativo e, por conseguinte, torna a pratica pedagogica mais rica e 

motivadora. 

Constatamos tambem que o cinema, enquanto metodologia de ensino, fornece um 

universo de possibilidades para a sua utilizacao nas aulas de Geografia. Dentro deste universo 

podemos destacar o cinemazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sensibilizacao(para introduzir um novo conteudo geografico), 

como ilustragao(para mostrar um conteudo geografico que esta sendo exposto em sala), como 

conteudo de ensino(tomar um filme que mostre certo conteudo geografico, direta ou 

indiretamente), como simulagdo (pode simular experiencias consideradas perigosas para 

serem desenvolvidas em laboratorios ou que exigem muito tempo e recurso) e pode acontecer 

atraves da analise de tres elementos subjacentes as obras cinematograficas: a imagem, a 

tematica e o contexto espaco-temporal. 

Entretanto, para que o tratamento metodologico seja satisfatorio, e necessario que o 

professor de Geografiaempreenda, a desconstrucao da obra cinematografica, levando em 

consideracao tanto os elementos importantes referentes a obra, quanto os objetivos didaticos 

para tratamento das tematicas referentes a geografia escolar em sala. 

E valido ressaltar que nao e nossa proposta aqui que o professor se transforme em um 

especialista/critico do cinema, visto que, para obter resultados satisfatorios em sala de aula, e 

necessario somente que ele utilize um pouco a sua imaginacao, com certeza, ao fazer isso, as 

chances de um excelente trabalho sao grandes. 

Constatamos ainda que embora seja importante o uso do cinema nas aulas de 

Geografia, porque torna o processo de aprendizagem mais dinamico e interativo e, 

consequentemente, a pratica pedagogica mais rica e motivadora, o educador deve ser 

cautelosopara nao usar inadequadamente este recurso em sala, pois o cinema por si so nao 

garante aprendizagem do educando, mas e a forma como o professor vai utiliza-lo que fara 

toda diferenca. 
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Logo, cabe frisar que o uso adequadamente do cinema em sala de aula alem de superar 

os olhares preconceituosos e a postura deste recurso como passa tempo, contribui para 

suscitar os educandos a adquirirem um olhar critico, questionador e reflexivo a cerca do 

cinema enquanto representacao do real. 

Certamente, ainda ha muito a refletir a respeito da tematica aqui tratada e sobre outros 

provaveis caminhos para se pensar num meio de atualizar as praticas pedagogicas aplicadas 

ao ensino de geografia. Temos plena consciencia de que os problemas encontrados no ensino 

dessa disciplina sao enormes, todavia superaveis, porque se nao os fosse nao estariamos aqui 

dispostos a trabalhar com uma das provaveis solucoes: o uso do Cinema, enquanto 

metodologia de ensino, nas aulas de geografia. 

O debate que aqui propomos e que por hora finalizamos, de maneira alguma encerra a 

questao, uma vez que, esses sao somente alguns dos questionamentos que nos conduzem a 

pensar que o nosso caminho para tornar as aulas de geografia mais dinamica, atraente e 

envolvente, esta apenas comecando a ser trilhado. Isso significa, como nos ensina Pessoa 

(2007), que como educadores, precisamos desenvolver um compromisso frente aos nossos 

alunos, que se concretiza por meio da nossa formacao, atualizacao permanente e na reflexao 

constante de nossa pratica pedagogica. 
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