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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente pesquisa propoezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-se a fazer uma discussao metodologica sobre o ensino de 

geografia no campo e na cidade, refletindo sobre os fatores que levam os professores desses 

espacos a utilizarem em suas aulas uma metodologia tradicional, pautada na memorizacao e 

na reprodueao do livro didatico. Para atingir esse objetivo, prornovemos, inicialmente, uma 

discussao teorica acerca da metodologia de ensino de geografia no espaco urbano e rural, 

buscando analisar se os professores no campo e na cidade relacionam o conteiido com o 

cotidiano dos alunos, ou seja, se levam em consideracao a especificidade do lugar como 

metodologia nas aulas de geografia. A seguir, prornovemos uma analise sobre a intcrferencia 

da formacao docente na metodologia empregada nas aulas de geografia no campo e na cidade. 

Para a obtencao do resultado no presente trabalho, baseamo-nos em pesquisas empiricas 

realizadas em duas escolas do Municipio de Aurora-CE, scndo uma escola localizada no 

campo e outra na cidade. A referida pesquisa foi efetivada com os alunos do 7° e 8° ano do 

Ensino Fundamental das escolas Tabeliao Jose Pinto Quezado e Antonio Amancio da Cruz, 

sendo que, a partir da observaclo do cotidiano escolar, foram aplicados questionarios para os 

alunos e professores desses dois espacos, atraves dos quais buscamos debater sobre a 

metodologia de ensino de geografia e a interferencia da formacao docente na metodologia 

empregada, bem como fomentar discussoes sobre os problemas presentes no ensino de 

geografia. 

Palavras-chave: Metodologia. Ensino de geografia. Formacao docente. Campo. Cidade. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This research proposes tozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA make a methodological discussion on the teaching of geography of 

the country and the city, reflecting on the factors that lead teachers to use these spaces in their 

traditional classes a methodology, based on memorization and reproduction of textbooks. To 

achieve this goal, we promote an in it ia l theoretical discussion about the methodology of 

geography teaching in urban and rural areas, trying to analyze whether teachers of rural and 

urban relate the content with the daily lives of students, ie, are taken into account the 

specificity of the place as a methodology in geography lessons. Next, we promote an analysis 

of the interference of teacher training in the methodology used in geography lessons from the 

field and the city. To obtain the result in the present work, we rely on empirical research 

conducted in two schools in the city of Aurora-CE is a school located in the field and another 

in the city. That research was carried out with students of 7th and 8th grade of elementary 

school school Notary Jose Pinto Quezado and Antonio Amancio Cross, and from the 

observation of everyday school life, questionnaires were administered to students and teachers 

of these two spaces, through which we seek to discuss the methodology of teaching 

geography and interference of teacher training in the methodology, as well as fostering 

discussions about the problems present in the teaching of geography. 

Keywords: Methodology. Teaching geography. Teacher training. Field. City. 



L I S T A D E FOTOS 

FOTO 01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Entrada dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escola. 

F O T O 02 - Entrada da escola. 

LISTA DE T A B E L A S 

T A B E L A 01 - Titulacao profissional dos professores pesquisados 

T A B E L A 02 - Delineamento das Turmas 

T A B E L A 03 - Made dos alunos. 

T A B E L A 04 - A metodologia utilizada pelos alunos para estudar as provas de 

geografia 

T A B E L A 05 - A metodologia utilizada pelos professores de geografia da cidade e do 

campo .— 

T A B E L A 06 - Relacao do ensino de geografia com a real idade/cotidi ano dos 

alunos 

L I S T A DE GRAFICOS 

G R A F I C O 01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Gosto pela geografia. 

G R A F I C O 02 - Campo, Cidade sao assuntos discutidos nas aulas de geografia. 



SUMARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 INTRODUCAO ................ ........ ....................10 

2 U M A REFLEXAO SOBRE A METODOLOGIA DE ENSINO DE GEOGRAFIA NO 

ESPACO URBANO E NO RURAL............. .. . ........ .... .....................13 

2.1 UMA DISCUSSAO METODGLOGICA SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA 13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 A importdncia do professor na metodologia de ensino 16 

2.2. O ENSINO DE GEOGRAFIA NO CAMPO E NA CIDADE .17 

2.3. UMA DISCUSSAO SOBRE A IMPORTANCIA DE UTILIZAR A ESPECIFICIDADE 

DO LUGAR COMO METODOLOGIA NAS AULAS DE GEOGRAFIA NO ESPACO 

URBANO E RURAL 19 

3 A INTERFERENCE DA FORMACAO DOS PROFESSORES NA METODOLOGIA 

EMPREGADA NAS AULAS DE GEOGRAFIA DO CAMPO E DA CIDADE... 22 

3.1. ALGUMAS REFLEXOES SOBRE A FORMACAO DO PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA DO CAMPO E DA CIDADE..... 22 

5.1.1. Os principals problemaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relacionados ao pmcesso de expansao do ensino superior no 

Brazil 25 

4 ESCUTANDO O QUE OS PROFESSORES E ALUNOS T E M A DIZER ACERCA 

DA METODOLOGIA DE ENSINO DE GEOGRAFIA DO CAMPO E DA 

4.1 CARACTERIZACAO GERAL DAS ESCOLAS 28 

4.2 PROPOSICOES METODOLOGICAS APLICADA NA PESQUISA 31 

4.3. A VISAO DOS PROFESSORES DO CAMPO E DA CIDADE SOBRE A 

METODOLOGIA DE ENSINO DE GEOGRAFIA..... .32 

4.4. A VISAO DOS ALUNOS DO CAMPO E DA CIDADE SOBRE A METODOLOGIA 

DE ENSINO DE GEOGRAFIA 36 

5 CONSIDERACOES FINALS ..............46 



10  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCAO 

Este trabalho surge da necessidade de compreender a metodologia de ensino de 

geografia no Ensino Fundamental das escolas da zona urbana e rural, tendo em vista analisar a 

interferencia da formacao docente na metodologia desenvolvida na sal a de aula. Para que se 

possa assim verificar como essa disciplina vem contribuindo para a formacao de cidadSos 

mais criticos e participativos na sociedade. 

Constatamos que o ensino de geografia esta cada vez mais distanciado da realidade 

dos alunos, ou seja, dos seus costumes, crencas e do proprio cotidiano. Os professores 

limitam-se, apcnas, ao material didatico descontextualizado e scgucm uma geografia quase 

sempre tradicional. 

Infelizmente a disciplina de geografia e normalmente identificada pelos alunos como 

disciplina chata e enfadonha, ja que se apresenta muitas vezes como descritiva. pautada na 

memorizacao, o que se deve a fragmentacao e as dicotomias existentes desde sua 

institucionalizacao como disciplina. 

Ha diversos problemas que sao encontrados nas escolas brasileiras, entre os quais, a 

falta de interesse e o comodismo por parte dos professores, baixo salarios, extensas Jornada de 

trabalho, confrontos politicos nas escolas, problemas metodologicos, a desqualificacao na 

formacao academica. Esses dois liltimos problemas sao os mais percebidos nas escolas 

urbanas e rurais no Brasil. 

Segundo Vesentini (2001) e Bueno e Silva (2008) esses sao apenas alguns dos 

inumeros motivos que cercam a realidade escolar atual, e porque nao dizer o ensino de 

geografia praticado nas escolas brasileiras do campo e da cidade. Tudo isso contribui para que 

o processo de ensino-aprendizagem fique fragmentado e sem a possibilidadc de articular 

aprendizado escolares (cientificos) com sabcres produzidos no cotidiano dos discentes. 

Pensando essas questoes, surge nosso objetivo que e discutir a metodologia de ensino 

de geografia nos espacos urbano e rural no municipio de Aurora, estado do Ceara, gerando 

uma reflexao sobre a interferencia da formacao docente na metodologia empregada nas aulas 

de geografia no campo e na cidade, partindo da nossa propria vivencia em sala de aula. Desse 

modo, o sujeito da pesquisa foi os alunos e professores do setimo e oitavo ano do Ensino 

Fundamental, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Tabeliao Jose Pinto 
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Quezado e Escola Infantil e Fundamental Antonio Amancio da Cruz, situadas em Aurora -

Ceara. 

Para a realizacao do nosso trabalho, optamos alem da pesquisa bibliografica pela 

pesquisa de campo, realizadas nas escolas de ensino fundamental selecionadas para a analise. 

A coleta de dados foi feita com a aplicacao de questionarios com os alunos e professores, 

dada a necessidade de analisar como eles percebcm a metodologia de ensino de geografia no 

campo e na cidade. 

O metodo que utilizamos na pesquisa foi o materialismo historico e dialetico, que nos 

da subsidios indispensaveis para a realizacao de urn estudo mais aprofundado, pois atraves 

deste, podemos entender as transformacoes que vem ocorrendo na sociedade, especificamente 

na educacao. 

O metodo dialetico e uma corrente de interpretacao dos fenomenos sociais, e fornece 

estudos fundamentals sobre a interpretacao da realidade. Esse metodo node contribuir para 

uma maior compreensao da metodologia de ensino de geografia no espaco urbano e no rural, 

a partir do contato com o espaco concreto. 

Logo, alem de contribuir para a ciencia geografica, essa pesquisa pode ter uma 

importante contribuicao na ampliacao do conhecimento, permitindo mudanca necessaria no 

ensino de geografia, tanto do espaco urbano como do rural, tornando-se as aulas de geografia 

mais dinamicas, participativas e significativas c nao apenas de memorizacao e enfado. 

Assim, a pesquisa foi estruturada nos scguintes capitulos: 

O primeiro capitulo, que tern como titulo: "Uma reflexao sobre a metodologia de 

ensino de geografia no espaco urbano e rural", sem a intencao de esgotar o tenia, aborda a 

metodologia de ensino tradicional e a renovada, bem como o ensino de geografia no campo e 

na cidade e a importancia de utilizar a especificidade do lugar como metodologia nas aulas de 

geografia, para tornar aulas mais participativas e prazerosas. 

O estudo realizado neste capitulo nos possibilitou urn vieis para adentramos no assunto 

do proximo topico, pois so estudando a metodologia de ensino de geografia no campo e na 

cidade, e que podemos nos deter de modo mais amplo a interferencia da formagao docente na 

metodologia empregada pelos professores do campo e da cidade, assunto debatido no capitulo 

seguinte. 

O segundo capitulo, intitulado de: " A interferencia da formacao dos professores na 

metodologia empregada nas aulas de geografia no campo c na cidade" faz referenda as 

principals reformas ocorridas no ensino superior ao logo dos tempos, e discute sobre as 



12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

consequencias dessa formacao docente na metodologia de ensino de geografia no campo e na 

cidade. 

O terceiro capitulo, escutando o que os professores e alunos tern a dizer acerca da 

metodologia de geografia no campo e na cidade, aprcsenta o procedimento metodologico 

utilizado na pesquisa. o espaco no qua! o trabalho se desenvolveu com suas principais 

caracteristicas, apresentado os relatos dos professores e alunos, atraves dos resultados obtidos 

por intermedio da aplicacao do questionario, referente a metodologia de ensino de geografia 

no campo e na cidade. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U M A RE F LE XAO SOBRE A M E TO D O LO GI A DE ENSINO DE GEOGRAFI A NO 

ESPACO URBANO E N O R U R AL 

2.1 UMA DISCUSSAO METODOLOGICA SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA 

O ensino de geografia nas ultimas decadas vem passando por profundas mudancas, 

principalmente em decorrencia do processo de globalizacao. Visando a melhoria na qualidade 

do ensino. Essas mudancas se refletem no modo de ensinar, nos metodos utilizados na sala de 

aula, nos conteudos e na relacao professor e o aluno. 

A escola e levada a construir novos caminhos para dcspertar o interes.se dos alunos 

pela disciplina, deixando de ser urn lugar de reproducao do conhecimento para ser um lugar 

de renovacao de valores, de atitudes e de crencas, como nos afirma Pi res (2009, p.57): 

Nos ultimos anos houve o atloramento da plural idade dos modos de pensar, 

fazer e ensinar a geografia que redundaram numa grande producao 

academica, baseada em debates, elaboracao e implementapao de propostas 

curriculares construcao de novos materials didaticos e de repensar no 

processo de ensino/aprendizagem da geografia escolar. 

Apesar das grandes mudancas ocorridas no ensino escolar de geografia nas ultimas 

decadas, mudancas essas que reflete no modo de pesar e ensinar a discoplina, o modelo da 

geografia tradicional escolar vem sendo reproduzido desde as suas origens ate os dias atuais. 

Assiste razao a Pereira (1996, p.48) ao falar sobre a sua preocupacao em relacao ao falo de 

que "a disciplina de geografia e vista pelos alunos principalmente do ensino fundamental 

como uma disciplina chata, inutil e decorativa"'. 

Con forme preleciona Oliveira (1994, p.4), "o saber que vem sendo ensinado nas 

escolas, sobrctudo de ensino fundamental e medio, ainda esta muito longe de permitir aos 

jovens a compreensao do mundo em que vivem e muito menos ainda tern pcrmitido abri-lhes 

horizontes para sua transformacao". 

Nesse sentido, os alunos sentem-se desmotivados e desinteressados pelo fato de que o 

proposito da disciplina de geografia, em sua grande maioria, apresenta-se distanciado da sua 

realidade. De acordo com Oliveira (2006, p. 16): 

http://interes.se
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Essa situacao e evidenciada ao encontrarmos professores que adotam em 

suas aulas conteiido que quase invariavelmente, sao analisados de forma 

isolada, seguindo a postura traditional de alguns livros didaticos, e por isso 

mesmo adotam uma postura estaque do processo educativo, mostrando, 

assim, ser uma disciplina simploria iniitil, sem nenhuma aplieaeao pratica 

fora da sala de aula. Esse fato desperta nos alunos uma nocao de inutil idade, 

gerando o desinteresse pelos estudos geograficos e conseqtientemente, acaba 

por distanciar os sujeitos do conhccimento de si, cnquanto sujeitos sociais e 

coostrutores da historia no que concerne a cidadania. 

Ate meados do seculo XX, a disciplina de geografia era baseada na descricao e na 

transmissSo de conhecimentos. Os professores adotavam uma metodologia tradicional, 

pautada na reproducao dos conteudos dos livros didaticos, associada ao uso de detcrminados 

materiais pedagogicos ou a aulas expositivas. Ambos fundados em uma relacao autoritaria 

entre professores e alunos. Essa metodologia leva os alunos a memorizacao dos conteudos e a 

rcproduzircm de forma mecanica as exigencias dos professores e da escola, tornando as aulas 

de geografia chatas e tediosas. 

Em razao disso, foram surgindo varias criticas sobre os metodos de ensino 

educacionais, levando os educadores a repensarem sobre a renovacao no sistema de ensino de 

geografia escolar. Essa pratica de ensino tradicional nao estava conscguindo explicar as 

mudancas que a realidade vinha passando, tanto no campo politico como no economico, 

social e educacional. Como nos afirma Pessoa (2013, p.06): 

As principals mudancas podem ser assim definidas: expansao do capitalismo 

monopolista; o planejamcnto economico e o territorial ja se definiam sob a 

acao do Estado, interfcrido na organizacao do espaco; a urbanizacao se 

expandia de forma acelerada; no campo, a industrializagao e a mecaniza^ao 

das atividades agricolas cm varias partes do mundo se concretizavam no 

fenomeno da modernizacao da agricultura; o exodo rural, em funcao da 

mtxlernizacao do campo, contribuia para o crescimento das cidades. 

Em virtude disso, os educadores comecaram a refletir e questionar sobre essa pratica 

de ensino. Com as modificacoes e reestruturacao no sistema escolar ocorridas em meados de 

1980, ao lado da metodologia de ensino tradicional, surgiram os metodos inovadores, outra 

metodologia de ensino utilizada pelos professores no campo e na cidade, como nos revela 

Vieira (2007, p. 13): 

[...] desde o inicio da decada de 1980, o ensino de geografia tcm passado por 
significativas inovacocs cm seus curriculos e programas em que o 
cspecialista da area tern buscado introduzir na area do ensino as renovacdes 
teoricas metodologicas sofridas pela ciencia geografica nos ultimos anos. 
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Dessa forma, o principal objetivo do movimento de renovacao da geografia nas 

escolas era melhorar a qualidade do ensino, sendo que a preocupacao dos professores 

consistia em transformar as aulas expositivas em aulas expositivas dialogadas, onde 

professores e alunos expoem seus conhecimentos, opinioes e cxperiencias vividas, havendo 

uma maior interacao entre o aluno e o professor, contribuindo assim com o processo de 

construcao do conhecimento. Segundo Cavalcanti (2003, p. 191): 

Quando o professor defronta-se com a realidade da geografia escolar e 

reflete sobre ela, ele pode distinguir dois tipos de disciplina, uma que e fruto 

de uma pratica instituida, tradicional; outra que e uma pratica altcrnativa, 

que ja e realidade em muitos casos. De um lado, uma pratica marcada por 

mecanismos ja conhecidos: a reproducao de conteudos, a consideracao de 

conteudos como inquestionaveis, acabados, o formalismo, o verbalismo, a 

memorizacao. De outro, algumas experiencias e alguns encaminhamcntos 

que comecam a ganhar consistencia; a consideracao do ensino como 

construcao de conhecimentos, a escola como sintese de cultura, de saberes, o 

professor 

como mediador no processo de fomiaelo (intclcctual, efetiva, social) dos 

alunos, o aluno como sujeito de seu processo de formacao e de 

desenvolvimento intelectual, afetivo e social. O saber do aluno como 

dimensao do processo de ensino-aprendizagem. Nessa 'mistura' entre as 

praticas com base em seu repertorio de saberes, e que o professor realizara 

seu proprio trabalho, seu oficio. 

Contudo, as mudancas nos conteudos no ensino de geografia tern como principal 

objetivo levar os alunos a perceber o mundo em que vivem, atraves de temas atuais ligados, 

sobretudo, a questoes referentes a desigualdades e a problemas ambientais. 

De acordo com Vesentini (1995, p. 15): 

O ensino de geografia nao pode ser aquele tradicional baseado no modelo "a 

terra e o homem, onde rncmorizava informacoes sobrepostas (do relevo, 

clima, fusos horarios, agricultura, cidades etc.) a respcito de alguns aspectos 

pre-definidos dos paises ou continentes. [...] [tambemj [...] nao e a que 

meramente substitui um conteudo tradicional par outro ja esquematizado e 

pretensamcnte revolucionario [...]. 

Essas mudancas no ensino de geografia estao levando os professores a utilizarem 

procedimentos didaticos, tais como: aulas expositivas dialogadas, estudos do meio, dinamica 

de grupo, trabalhos dirigidos, debates e uso de computadores, os quais tern como objetivo 

conduzir os alunos, juntamente com os professores, a construir novos conhecimentos. 
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2.1.1 A importdncia do professor na metodologia de ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA importante destacar a relevancia do professor, quando se fala em metodologia de 

ensino, ja que ele viabiliza por meio da metodologia a construcao de conhecimento pelo 

aluno. Para Tapia e Fita (1999, p. 11), "em cada momento deveremos utilizar a metodologia 

que nos pareca mais direta, mais eficaz ou enriquecedora e, sobretudo mais motivadora". 

Para alcancarem os objetivos esperados, e necessario que os professores de geografia, 

utilizem metodologias de ensino que despertem interesse e motivacao em seus alunos a 

gostarem da disciplina, passem a ensinar atraves de metodos ainda nao utilizados. trabalhando 

com temas do cotidiano, tornado as aulas mais dinamicas e participativas. 

Assim, os conteudos precisam ser trabalhados mais especificamente por meios de 

debates, dialogos abertos, questionamentos e discussao sobre o tenia relacionando ao 

cotidiano dos alunos, para que despertem curiosidade, interesse e o envolvimento destes nas 

discussoes. O livro didatico deve scr usado pelos professores de geografia como apoio para a 

construcao do conhecimento. Como nos afirma Vesentini (2008, p.55): 

Contudo, e possivel manter uma outra relacao com o livro didatico. O 

professor pode e deve encarar o manual nao como o definidor de todo seu 

curso de todas as suas aulas, mas fundamentalmente como um instrumento 

que esta a servico dos seus objetivos c propostas de trabalho. Trata-se de 

usar criticamcnte o manual, relativizando-o confrontando-o com a realidade 

circundante. Em vez de aceitar a "ditadura" do livro didatico, o bom 

professor deve ver nele (assim como em tcxtos alternatives, em slides ou 

filmes, em obras paradidaticas, etc.) tao-somente um apoio ou complemento 

para relacao ensino/aprendizagem que visa intcgrar criticamente o cducando 

do mundo. 

No entanto, outras metodologias podem ser abordadas na sala de aula. Dentre estas 

opcoes, destaca-se o trabalho cm grupo que possibilita a ocorrencia de confronto de ideias e 

melhora o processo de ensino e aprendizagem. Assim, os professores devem programar o 

trabalho em grupo, a fim de favorecer o enriquecimento das aulas. 

O trabalho de campo e estudo do meio permite ao aluno a capacidade de coletar dados, 

observar e formular hipotese eficaz para a compreensao do espaco geografico e associar a 

teoria a pratica. Scgundo Vesentini (1995, p. 16): 
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[...] deve realizar constantemente estudos do meio (para que os conteudos 

cnsinados nao sejam teoricos ou "livrescos" e scm real, ligado a vida 

cotidiana das pessoas) e devem levar os educando a interpreter textos, fotos, 

mapas, paisagens. E por esse caminho, e somente por ele, que a geografia 

escolar vai sobrevivendo e ate mesmo ganhando novos espacos nos melhores 

sistemas educacionais. 

Dessa forma, os professores precisam buscar uma solucao para que seus alunos 

assimilem e compreendam o conteudo ministrado, uma vez que a maneira de explicar o 

conteudo aos alunos determina o sucesso da aula. Logo, e importante que os professores 

juntamente com os alunos trabalhem com diferentes instrumentos didaticos para que possam 

compreender o mundo na qual estao inseridos. 

A maneira como os conteudos sao apresentados na sala de aula desperta o interesse e a 

curiosidade nos alunos, e irar motiva-los a gostarem da disciplina. Pode-se dizer que a 

relacao entre o professor e o aluno na sala de aula, facilita e possibilita a exposicao do 

conteudo, e leva a aprendizagem. Essa relacao envoive a afetividade, comunicacao c o 

respeito entre ambos. 

Para Queluz (1999. p. 15), "o professor precisa estar preocupado com o aluno mais do 

que com o conhecimento a ser transmitido, com suas relacoes frente a esse consciente de suas 

responsabilidades nesse processo". 

Desse modo, e necessario estabeleccr um vinculo de amizade, admiracao e confianca 

entre professores e alunos, e cada um deve reconhecer sua funcao no processo 

ensino/aprendizagem. 

2.2. O ENSINO DE GEOGRAFIA NO CAMPO E NA CIDADE 

O ensino de geografia no espaco urbano c no rural se diferencia, essencialmente, no 

que diz respeito ao seu ambiente de estudo, uma vez que os professores de geografia das 

escolas rurals seguem o mesmo piano de conteudo imposto para as escolas urbanas. No 

entanto, o programa de ensino e os manuais didaticos utilizados em ambos os espacos, 

retratam uma realidade distanciada da cultura do povo brasileiro. 

Conforme preleciona Oliveira (2005, p. 137) "o ensino de geografia nas escolas 

brasileiras e preocupantc, pois a maioria dos livros didaticos, nao tern acompanhado as 

transformacoes que a ciencia geografica vem sofrendo nos ultimos tempos". 
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Apesar disso, varios professores de geografia do ensino basico estao buscando novas 

estrategicas pedagogicas para melhorar a qualidade do ensino. Procuram utilizar em suas 

aulas instrumentos mais eficazes para desvendar a realidade na qual estao inseridos. 

Esses instrumentos facilitam a construcao do conhecimento, e permitem aos alunos 

uma visao mais critica e realista das interacoes campo-cidade, alem disso, proporcionam a 

interligacao entre o real e o abstrato, levando o aluno a participar da apropriacao do 

conhecimento do espaco cm que vive. 

Desse modo, as escolas rurais nos ultimos anos vem passando por grandes avancos, 

principalmente no que diz respeito as metodologias utilizadas pelos professores para tornarem 

suas aulas mais construtivas. Apesar desses avancos na metodologia de ensino de geografia, a 

qualidade do ensino de geografia no espaco urbano e rural, ainda dcixa muito a desejar. 

O conteudo trabalhado na sala de aula esta distante da realidade local, ou seja, a 

geografia que e ensinada nessas escolas nao leva nem os alunos, nem os professores a 

motivar-se, nao desperta interesse nem curiosidade nos alunos. Diante disso, tanto o ensino da 

geografia tradicional, quanto o da geografia renovada, convivem simultaneamente no ambito 

escolar desses dois ambientes distintos. 

Atualmente, segundo Kolling (2002), os problemas da educacao no meio rural, 

comccam pela propria escassez de dados e analises sobre o tema, o que identifica o tipo de 

tratamento que a questao tern merecido, tanto pelos orgaos governamentais, como pelos 

estudiosos e pesquisadores. Mas, uma simples observacao da realidade, combinada com 

algumas observacoes disponiveis, permite perccber varios problemas preocupantes tais como: 

a falta de recursos didatico, de estrutura fisica e exerco de aluno por sala. 

A partir dessa perspectiva, e importante que a educacao crie meios para fortalecer e 

preservar a identidade do homem, preservando seus valores c sua cultura, para tornar um 

cidadao critico, construtor da historia, participando ativamente na sociedade. Nota-se hoje que 

as escolas rurais, na maioria das vezes, desenvolvem uma educacao distante das necessidades 

da comunidade rural, reproduzindo cm suas aulas vivencias e ambiencias urbanas, sendo 

responsavel pela baixo rendimento no ensino escolar. 

Como nos revela Moura (2009, p.47): 

A educacao do campo deve assumir de fato a identidade do meio rural, sua 
cultura e historia, desenvolvendo praticas pedagogicas que valorizem os 
saberes socials presente no rural, auxiliando atraves de um projeto politico 
pedagogico comprometido com quern vive c trabalha no campo, fazendo uso 
de dinamicas e metodologias que aproximem o educando ao lugar que estar 
inserida sua escola, valorizando os recursos, desafios e sonhos na busca de 
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melhorias na qual idade de vida, e essential para que o campones permaneca 
no campo. 

Consoante ensinamento de Lucas (2008), o rural e o urbano possuem formas de vida 

diferenciadas, as praticas pedagogicas devem ser individualizadas, a fim de respeitar e 

valorizar o espaco no qual os alunos estao inseridos. Ao trabalhar essas diferencas 

metodologicas proporciona-se as superacoes de conilitos, consequencias dos preconceitos 

proprios do ensino rural. 

Contudo, segundo Callai (2003) e Kaercher (2002) as praticas de ensino nas escolas de 

nivel fundamental e medio tern deixado a desejar, neccssitando de atencao e investimentos 

que visem a melhoria no sistema escolar. Sendo que a geografia praticada em sala de aula, 

deve levar os educandos a compreenderem melhor o mundo e a sociedade em que vive. 

Segundo Nunes (2004) muitos professores encontram-se desmotivados para entrarcm 

em sala de aula, devido aos baixos salarios pagos a falta de materials didaticos e, sobretudo, 

ao descaso do poder publico. Isso faz com que muitos docentcs das escolas brasileiras na 

cidade e no campo, nao busquem melhorar o seu desempenho como educador, reproduzindo 

dessa forma, um ensino meramente tradicional, utilizando apenas o livro didatico como 

ferramenta pedagogica, e desprezando a realidade regionalizada nas quais os alunos estao 

inseridos. 

2.3. UMA DISCUSSAO SOBRE A IMPORTANCIA DE UTILIZAR A ESPECIFICIDADE 

DO LUGAR COMO METODOLOGIA NAS AULAS DE GEOGRAFIA NO ESPACO 

URBANO E RURAL 

Entendcmos como Lugar a porcao do espaco adequado para a vida, ou seja, como as 

pequenas acoes do cotidiano, que caracterizam a vida do sujeito e sua relacao com o espaco. 

Afirma Kaercher (1999, p. 168) que "O lugar e entendido como o espaco da vida de cada um, 

onde estao as referencias pessoais e onde estao os sistemas de valores, elementos basicos para 

a construcao da identidade pessoal". 

O conceito de Lugar vem sendo discutido ao longo dos tempos pelos variados campos 

do conhecimento, apresentado diferentes significados. Como nos revela Carlos (2007, p. 18): 

Sao os lugarcs que os homens habitam dentro da cidade que dizem respeito a 

seu cotidiano e a seu modo de vida onde se locomove, trabalha, passeia. 
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flana, isto e pelas formas atraves das quais o homem se apropria e que vao 
ganhando o significado dado pelo uso. 

Contudo, a disciplina de geografia leva os alunos a um entendimento da dimensao 

espaclal da sociedade, considerando o espaco vivido pelo aluno, valorizando os fatores 

culturais da vida cotidiana, permitido ao aluno compreender a singularidade do seu lugar e 

dos diferentes lugares do mundo. Callai (2000 p.84 e 85) destaca a importancia do estudo do 

lugar nas aulas de geografia: 

Compreender o lugar em que vive permite ao sujeito conhecer a sua historia 

e conseguir entender as coisas que ali acontccem. Nenhum lugar e ncutro. 

Pelo contrario, e repleto de historia e corn pessoas historicamentc situadas 

num tempo e num espaco, que pode ser o recorte de um espaco maior, mas 

por hipotese alguma e isolado independentc (...). Estudar o lugar, portanto 

passa a ser um desafio constante para as nossas aulas de geografia. 

E importante, pois, trabalhar a espeeificidade do lugar nas aulas de geografia, levando 

em conta o lugar e os espacos proximos dos alunos. Como nos afirma Cavalcanti (2005, 

p.68): 

Ncste, sentido, e relevantc, ainda que nao suficiente, para os professores de 

geografia enfrentar o desafio de se considerar, entre outras, a cultura 

geografica, dos alunos. Na pratica cotidiana, os alunos constroem 

conhecimentos geograficos. E preciso considerar esses conhecimentos e a 

experiencia cotidiana dos alunos, suas representacoes, para serem 

confrontados, discutidos e ampliados com o saber geografico mais 

sistematizado (que e a cultura escolar). 

Essa metodologia de ensino possibilita aos alunos trazerem para dentro da escola 

experiencias de vida, ou seja, conhecimentos de casa, con forme a sua realidade social, 

considerando, desta forma, os alunos como sujeitos criticos e ativos do processo de ensino. 

Kozel e Filizola (1996), ao discutir a cerca das metodologias para o ensino de geografia 

defendem que e necessario que se conheca a realidade mais proxima do aluno: 

E a partir da observafSo do meio mais proximo do aluno, da sua localizafao, 

representacao, que serao construidos os conceitos que permitirao a crianea, 

compreender sua realidade e transfonna-la. Aos poucos os niveis de 

abstracao irao se ampliando. (KOZEL & FILIZONA, 1996, p.37). 

Segundo Oliveira (2005), o ensino escolar de geografia busca desenvolver no aluno a 

capacidade de observar, analisar, compreender e pensar criticamente a realidade, levando-os a 

compreender o espaco produzido pela sociedade de hoje. 
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Conforme preleciona Castrogiovanni (2007), diante dessas questoes, e Importante 

ressaltar que, a disciplina de geografia ainda e considerada por muitos, como uma disciplina 

enfadonha e desinteressante. Para combatcr o desinteresse dos alunos e necessario inserir 

temas atuais, que fazem parte do dia-a-dia, ou seja, que leve em conta a espeeificidade do 

lugar, possibilitando uma interligacao entre o conteudo e a realidade. Para que os alunos se 

sintam importante e participante na resolucao de um determinado problema. 

A geografia ensinada nas escolas rurais e urbanas deve estar em constante relacao com 

a realidade dos sujeitos, considerando o aluno e suas vivencias. A partir do momento em que 

esses aspectos sao observados e analisados, o aluno tern a possibilidade de apreender o 

conteudo a partir de seu espaco vivido. Moura (2009, p.23) revela que: 

A escola do campo hoje representa um lugar onde se produzem e 

reproduzem dinamicas mais proximas as ambiencias mais proximas as 

ambiencias urbanas, em funcao das vivencias dos educadores, o que leva a 

educacao desenvolvida nessas escolas ao confront© entre os ensaios da 

instituicao com o lugar. Esse conflito e sem duvida, um dos responsaveis 

pela baixa qualidade da educacao do campo. 

Logo, os saberes sao construidos atraves da vivencia do educando nas ambiencias 

proximas a escola, e esses saberes estao ligados a realidade do lugar onde se vive e ao 

cotidiano da escola. Por outro lado, o lugar, seus saberes e seus sujeitos, nao fazem parte dos 

conteudos trabalhados nas aulas de geografia das escolas rurais. Nota-se que sao os saberes da 

realidade urbana que sao priorizados e apresentados aos alunos. Por serem, em sua maioria, 

professores urbanos. 

Portanto, o professor deve conhecer o contexto escolar cm que estar inserido, e buscar 

discutir temas relacionados a espeeificidade do lugar. Como nos afirma Cavalcanti (2002), o 

ensino de geografia escolar tern como final idade basica de acao trabalhar o aluno juntamente 

com suas referencias adquiridas nas escolas e sistematiza-la cm contato com a sociedade, com 

o cotidiano para assim criar um pensar geografico que leve era considcracao a analise da 

natureza com a sociedade. Para que o processo ensino-aprendizagem ocorra de forma mais 

significante. 

Em vista disso e tomando por base as diferentcs metodologias escolares no espaco 

urbano e no rural abordada no capitulo que aqui se encerra, sera objeto de nossa reilexao no 

proximo capitulo analisar a interferencia da formacao dos professores de geografia na 

metodologia empregada na sala de aula. 
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3 A I N TE RF E RE N CI A DA F OR M ACAO DOS PROFESSORES N A M E TO D O LO GI A 

EMP REGADA NAS AU LAS DE GEOGRAFI A DO CAM P O E DA CI DADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A parti r desse momenta pretendemos fazer um breve resgate sobre a formacao do 

professor de geografia no Brasil, destacando as principals reformas ocorridas dos anos 70 ate 

os dias de hoje. Procurando dessa forma, compreender as transformacoes e as conseqiiencias 

do processo de expansao sofridas pelo ensino superior. 

Acreditamos que para chegarmos ao nosso dcstino, que e analisar a interferencia da 

formacao docente na metodologia descnvolvida nas aulas de geografia pelos professores do 

campo e da cidade, precisamos realizar esse recorte temporal. 

3.1. ALGUMAS REFLEXOES SOBRE A FORMACAO DO PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA DO CAMPO E DA CIDADE 

O final do seculo XX, e o initio do seculo X X I , caracterizou-se por uma seric de 

mudancas, principalmente no campo educacional, com objetivo de melhorar a qual idade do 

ensino escolar no campo e na cidade. Em meio a essas mudancas ocorridas, a escola se ve 

pressionada a repensar c rcorganizar a sua pratica pedagogica. 

Nesse sentido, o fator principal para se chegar a qual idade do ensino escolar no espaco 

urbano e rural e melhorar a formacao do profissional docente. Com isso foram criadas varias 

reformas, sendo que, a formacao de professores foi a mais atingida e prejudicada. 

Consoante Palma Filho (2004), as reformas e a reestruturacao do ensino superior, 

provocaram uma separacao entre os cursos de bacharelado e o de licenciatura. Houve um 

empobrecimento tanto da parte especifica quanto da parte pedagogica, uma vez que a carga 

horaria destinada aos conteudos pedagogicos e insuficiente para pcrmitir uma formacao 

adequada. 

De acordo com Pontuschka e Paganelli e Cacete (2009, p.91): 

Por outro lado, na universidade publica, bacharelado e licenciatura tem-se 

constituido, no decurso da historia, como cursos separados, com pouca ou 

nenhuma relacao entre si. Nesse caso, a licenciatura aparece numa situacao 

de inferioridade, ou seja, curso tecnico-cientifico ganha maior importancia, 

enquanto a licenciatura caracteriza-se como um curso complementar e 

secundario. 
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Como podemos destacar, um pouco antes de 1970, a ditadura militar reformulou o 

sistema escolar e implementou uma enorme crise e a desvalorizacao da carrcira docente. Por 

este motivo, os cursos de formacao docente, historicamente, tern sido considerados e tratados 

como cursos de "segundo escalao", inferiores, sem tanta relevancia. 

Segundo Vesentini (2006), os professores das escolas fundamentals e media do campo 

e da cidade no Brasil tern sido visto, pelo menos nas ultimas tres decadas, e infelizmente, ate 

hoje como um, despreparado sem capacidade de gerir seus proprios saberes, como alguem que 

ganha pouco porque nao trabalha ou nao exerce uma atividade de fato importante. Como nos 

revela Vesentini (2006, p.236): 

Mas, se por um lado todos os professores, em geral, perderam prestigios e 

rendimento, por outro lado e inegavel que o professor de geografia foi um 

dos mais atingidos nao porque passou a ganhar menos do que os denials, e 

sim porque houve uma diminuicao da carga horaria da disciplina e uma 

depreciacao no seu status dentro da escola. Nao aprovar um aluno cm 

geografia, por exemplo, era nos anos 1950 ou 1960 algo tao normal ou 

aceitavel quanta em Matematica; mas a partir dos anos 1970 pouco a pouco, 

foi se tornando socialmente intoleravel, uma verdadeira afronta aos valores 

vigentes ('como alguem pode pensar em reter um aluno nessa disciplina tao 

sem importancia?, ouvimos, com freqiiencia, no pcriodo em que lecionamos 

no ensino medio; e muitos depoimentos de professores que lecionam 

atualmcnte nesse nivel deixam claro que esse tratamento desigual das 

disciplinas ainda e uma realidade nas escolas brasileiras ). 

Ponluschka e Paganelli e Cacete (2009), afirmam ainda que, uma das conseqiiencias 

mais graves da Lei n° 5.692/71, diz respeito a tcntativa de climinacao da geografia (e tambem 

historia) do curriculo escolar, e a criacao de estudos sociais para substituir geografia e 

historia. Essa lei foi imposta de forma autoritaria e tinha por verdadciro objetivo transformar 

essas disciplinas em materias inexpressivas no interior do curriculo e, ao mesmo tempo, 

fragmentar mais ainda os respectivos conhecimentos. Em funcao disso, houve uma 

significativa alteracao na demanda relativa a formacao de professores para atendcr as 

difercntes series do antigo ensino escolar. 

Tal situacao comeca a mudar no inicio da decada de 70 do seculo XX. A partir desse 

periodo, o pais assiste a um processo de expanslo no ensino superior, com o estabelecimento 

do modelo das licenciaturas curias polivalentes, resultado da necessidade de democratizar o 

acesso a este nivel de ensino a toda a populacao brasileira. 

Logo, comecaram a surgir iniciativas e tentativas de mudanyas no ensino de geografia 

escolar do campo e da cidade, mudancas nos modos de fazer e pensar a geografia escolar, e o 
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movimcnto de valorizacao da formacao docente, do sistema de ensino e dos professores da 

educacao basica. 

Conforme preleciona Vesentini (2006), o processo de expansao do ensino superior no 

Brasil, caracterizando-se como locus institutional da formacao de professores para as escolas 

basica do campo e da cidade, deu-se pela via de privatizaeao, com o predominio de 

instituicoes isoladas. As faculdades privadas multiplicaram-se no final dos anos 60 e initio 

dos anos 70, ocorrcndo uma expansao acelerada, para a melhoria do acesso ao ensino 

superior. A referida lei contraria a anterior, uma vez que a da Reforma do Ensino Superior 

(Lei n° 5.540/68) instituia sob forma de universidade que o ensino superior devcria ser 

organizado. 

Em vista disso, novas preocupacoes foram surgindo a partir da decada de 1980, para 

melhorar a qual idade do ensino escolar de geografia no espaco urbano e rural, propondo 

novas dinamicas de trabalho por parte dos professores. Cabe ainda salientar que esse processo 

expansionist* no ensino superior desenvolveu-se mais rapido, apos a publicacao da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educacao National n° 9.394/96, com a implantacao de uma nova 

politica educacional, que desencadeou um processo de reformulacao e inovacao profunda no 

ambito da formacao do profissional docente. 

O principal resultado desse processo foi o significativo crescimento do sistema de 

ensino superior no Brasil. A expansao ocorreu no campo das instituicoes privadas, onde foi 

registrado um crescimento acclcrado de matriculas, e um amento no numero de vagas 

ocorrido ncssas instituicoes durante essa decada, retomando, dcsta forma, as taxas de aumento 

no numero de vagas ocorrido no initio dos anos setenta. 

Para argumentar tal fato, certifica Pontuschka e Paganelli e Cacete (2009, p.93): 

Do ponto de vista das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os 

cursos superiores de graduacao, percebe-se uma mudanca significative nos 

referenciais necessarios a organiza^ao curricular desses cursos. Em lugar de 

uma listagem de disciplinas obrigatoria concebidas como minimos 

curriculares e com as respectivas cargas horarias logica que presidiu, durante 

muitos anos, as politicas de estabelecimento do curriculo dos cursos 

superiores, o novo modelo orienta para o estabelecimento de linhas gerais 

capazes de definir um conjunto de competencias e habilidades que deverao 

compor o perfil do profissional a ser formado. 

Como pode ser visto, o clcmento estruturante dos cursos passa a ser o projeto 

pedagogico, elaborado pelas proprias instituicoes de acordo com as habilidades definidas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, que orienta e seleciona os conteudos de todas as areas 
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de conhecimento. Esse processo direcionou o curso de graduacao para tres categorias, 

bacharelado academico, profissional e licenciatura. 

Pontuschka e Paganelli e Cacete (2009, p.239) afirmam que: 

O curso superior de geografia nao deveria enfatizar essa diferenca entre 

bacharelado e licenciatura e muito menos subestimar a formacao do 

professor. Formar especial istas e uma atribuicao dos cursos de pos-

graduacao (ou de especial izacao) e nao de graduacao. E o geografo 

(professor ou nao, pois essa diferenca no fundo e ou deveria ser pouco 

importante) deve ter uma formacao completa na sua area, cstando apto e dar 

aulaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no ensino elementar ou medio, e a exercer outras atividades nas quais a 

sua presenca costuma ser requisitada: analise ambiental, turismo, 

planejamentos etc. 

Segundo esses autores, e necessario que o curso de geografia desenvolva nos alunos a 

capacldade de aprender, de observar, de pesquisar e de refletir por conta propria. E 

fundamental que esses alunos acompanhem debates e novos temas, possibilitando, desta 

maneira, formar um bom profissional, o qual podera lecionar, ou se integrar a uma equipe que 

atue em outra atividade. 

No proximo item, faremos uma breve analise sobre os problemas pelo qual o ensino 

superior de geografia vem passando, apos o movimento de expansao ocorrido nas ultimas 

decadas e os possiveis impactos causados no ensino escolar do campo e da cidade. 

3.1.1. Os principals problemas relacionadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao processo de expansao do ensino superior no 

Brasil 

O processo de expansao do ensino superior no Brasil e preocupante, principalmente 

para o Governo Federal. Devido ao rapido crescimento de cursos e o aumento de numeros de 

alunos matriculados nos ultimos anos. Dessa forma, o Brasil nao estava preparado para 

acomodar esse enorme crescimento, e para atender a demanda para este nivel de ensino. A 

preocupacao incide, principalmente, na qualidadc do ensino e na formacao dos doccntes, uma 

vez que a ma formacao de professores pode causar um efeito em cadeia, atingindo e 

prejudicando a formacao escolar dos educandos, seja do campo ou da cidade. 

Para Sobrinho (2010), o aumento das Instituicoes de Ensino Superior (IES) nas 

ultimas decadas confrontou o Governo Federal, com a necessidadc de assegurar que as 

instituicoes dispunham da infra-estrutura adequada a formacao, e de corpo docente 
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devidamente preparado. Esse aumento de cursos num curto espaco de tempo trouxe varios 

problemas, especialmente no que se refere a qualidade do ensino, como excmplo, vale citar, 

as precarias instalacoes fisicas, a falta de capacitacao de professores, alguns sem formacao 

adequada ao ensino superior e cursos com baixos niveis de exigencia academica. A forma de 

expansao do ensino superior se traduziu num a ofcrta de formacao que nao garantia em 

algumas instituicoes os padroes minimos de qualidade. De acordo com Vesentini (2007, p. 

235): 

[...] a formacao dos professores de geografia e frequentemente problematica. 

pois existent muitos cursos superiores dessa ciencia (e tambem - isto e, 

corpo docente qualiiicado, com mestrado e doutorado, laboratorios e 

bibliotccas razoaveis, dnibus para excussoes etc. - e, para completar, 

qualquer um julga que pode lecionar essa disciplina: uma boa parte dos 

docentes de 5
a e 8

a series do ensino fundamental e do ensino medio nao 

possui uma formacao na area, sendo estudantes (de diversos cursos) ou 

sociologos, historiadores, advogados, engenheiros, geologos, teologos etc. 

esse e um dos fatores - juntamente com sobrecarga de aulas e os baixos 

salarios, elementos que fazem que o professorado em geral disponha de 

pouco tempo para preparar cuidadosamente as suas aulas licoes - que 

explicam porque a geografia escolar tradicional ainda predomina nas escolas 

brasileiras de nivel medio ou fundamental. 

Na primeira decada do seculo X X I , o ensino superior publico reccbeu maior atencao 

por parte do Governo Federal que criou varias acoes, tais como, programas de apoio a pianos 

de Reestruturacao e Expansao das Universidades Federais (REUN1) em 2007, e o Programa 

Universidade para todos (PROUN1) em 2004, objetivando, deste modo, ampliar o acesso e a 

permanencia do estudante no ensino superior. 

Outro mecanismo criado pelo governo no caminho da expansao foi o ensino a 

distancia (EAD), visto como um elcmento problematico na expansao do ensino superior, 

devido a maior visibilidade em razao dos imimeros polos espalhados pelo pais c pelas 

pessimas condigoes da qualificacao dos profissionais docentes. 

Contudo, nota-se que a formacao de professores de geografia ainda deixa muito a 

desejar. Os professores mais antigos que trabalham nas escolas do campo e da cidade 

possuem uma visao descritiva e fragmentada, relacionada a geografia que cstudaram ha 

muitos anos. enquanto os professores que comecaram a lecionar mais recentemente so from o 

efeito de muitas vezes ter tido uma formacao precaria. 

Assim, problemas de diversas ordens dificultam o ensino de geografia nas escolas 

urbanas e rurais da atualidadc, tais como, carga horaria excessiva, ausencia de materials 
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tecnologicos, baixos salarios, excesso de aluno por sala, falta de estrutura fisica, 

desvalorizacao da geografia e deficiencia da formacao dos professores. Logo, esse ultimo 

aspecto relacionado a formacao docente e o mais problematico. 

Nessa perspectiva, Nunes (2004, p. 152) aponta, que: 

[...] a maioria dos professores encontra-se desmotivado e apresenta baixos 

rendimentos: assim, continua reproduzindo formulas antigos como 

receituarios, ficando entao, entre seguir o livro didatico (com cadernos de 

atividades, piano de curso e avaliacoes) ou seguir programas oficiais que 

listam conteudos para todo o territorio national, desprezando as realidades 

regionalizadas, nas quais os alunos estao inseridos, como por exemplo, a 

elaboracao dos parametros Curriculares Nacionais, como uma Educacao 

(MIX') que promove a "modernizacao" das escolas brasileiras. 

Conforme o entendimento acima esposado pelo autor, ainda predominam aulas 

meramente informativas, desvinculadas completamente da realidade dos alunos. Talvez se 

justifique por este procedimento ser mais comodo e menos trabalhoso do que um trabalho 

criativo e participativo que exija um maior envolvimento do aluno e professor com o tenia. A 

ausencia de metodologias criticas esta levando os alunos a um desinteresse nas aulas desta 

disciplina 

Como nos afirma Kaercher (2003, p. 175) "[ . . . ] o ensino de geografia ainda e muito 

tradicional e fragmentador da realidade, pareccndo pouco interessante e pouco mil para seus 

alunos [. . . ]" . 

Portanto, a pessima formacao docente e a carga horaria cxccssiva levam os professores 

de geografia do ensino basico do campo e da cidade, a adotarem nas suas aulas uma 

metodologia tradicional pautada na observacao, descricao e na reproducao do livro didatico, 

cabendo apenas memorizar os conteudos, sem levar cm consideracao a realidade local dos 

alunos. 
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4 ESCUTANDO O QUE OS PROFESSORES E ALUNOS T E M A D I Z E R A C E R C A 

DA METODOLOGIA DE ENSINO D E G E O G R A F I A NO CAMPO E NA CIDADE 

4.1 CARACTERIZAgAO GERAL DAS ESCOLAS 

Na concretizacao da pesquisa, foram selecionadas duas escolas uma no campo e outra 

na cidade. Sao as seguintes as escolas participantes de acordo com a ordem de aplicacao do 

questionario: 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Tabeliao Jose Pinto Quezado. 

A pesquisa foi realizada em duas escolas, sendo que a primeira foi desenvolvida na 

Escola de Ensino Fundamental e Medio Tabeliao Jose Pinto Quezado, pertencente a rede 

publica Estadual de Ensino do Ceara. Tambem chamada pela maioria da populacao de 

Aurora-CE, como "Estadual". A referida escola se encontra localizada na Vila Paulo 

Goncalves, S/N. 

Foto n° 1: (Entrada da Escola) 

Fonte: Jaqueline Luna (2012) 



29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola foi Fundada, em 17 de marco de 1975, no governo de Dr. Cesar Filho, 

inaugurada pelo Deputado Januario Feitosa, em homenagem ao Tabeliao Jose Pinto Quezado, 

tendo a Prefeitura Municipal doado uma area de 10.000 m
2 para a construcao da referida 

escola. 

Em 1982, passou a ser reconhecida por Escola de 1° e 2° graus Tabeliao Jose Pinto 

Quezado e por forca do decreto lei N° 26.016, datado de 29/ 09 /2000, passou a ser nomeada 

de E.E.F.M. Tabeliao Jose Pinto Quezado, vigorando ate os dias atuais. A escola dispoe de 

seis salas de aula, uma biblioteca, uma sala de informatica, uma cantina, um laboratorio de 

ciencias, uma sala da direcao e uma sala para os professores. 

A quantidade de Professores em exercicio da docencia (efetivos e temporarios) e: 26 

(vinte e seis), sendo que, 21 (vinte e um) sao temporarios e apenas 5 (cinco) efetivos. A 

quantidade de alunos matriculados na escola e 779 (setecentos e setenta e nove). 

A escola promove a participacao da comunidade escolar, na busca de melhoria de 

resultados para as avaliacoes (SPAECE, ENEM, IDEB E VESTIBULARES). A taxa de 

aprovacao nessas avaliacoes aumenta anualmente. Destaca-se o aumento de 68% (sessenta e 

oito por cento) para 75% (setenta e cinco por cento) do indice de estudantes da mencionada 

escola aprovados nos vestibulares das universidades da regiao. 

Para a realizacao da pesquisa na mencionada unidade de ensino, foram ouvidas duas 

turmas, sendo uma do setimo ano e outra do oitavo ano do ensino fundamental no turno da 

manha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escola Ensino Infantil e Fundamental Antonio Amancio da Cruz. 

A segunda escola selecionada para a concretizacao da pesquisa foi a Escola de Ensino 

Infantil e Fundamental Antonio Amancio da Cruz. A referida escola se encontra localizada na 

zona rural do municipio de Aurora Ceara, no distrito do Tipi, e atende fundamentalmente aos 

alunos residentes nas comunidades rurais proximas ao distrito. 
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Foto n°. 2: (Entrada da Escola) 

Fonte: Jaqueline Luna (2011) 

A escola foi construida no decorrer do ano de 1999. Com a estrutura fisica inacabada, 

a referida unidade escolar comecou as aulas no dia 03 de fevereiro de 2000, funcionando no 

turno matutino com a modalidade do ensino fundamental I e no turno vespertino com a 

modalidade do ensino fundamental I I , sendo que a 8° serie instalada nesta unidade trata-se de 

uma extensao da escola Tabeliao Jose Pinto Quezado, juntamente com uma sala do tele curso 

do 2° grau. 

A escola Antonio Amancio da Cruz e composta por quatro salas, dois banheiros um 

feminino e outro masculino, uma quadra, uma cantina contendo um deposito para armazenar 

materiais de limpeza, uma sala de informatica, com outro deposito para guardar os livros e 

uma diretoria com um banheiro para os professores e outro pequeno deposito para armazenar 

a merenda escolar. 

A escola possui 237 (duzentos e trinta e sete) alunos matriculados, sendo 118 (cento e 

dezoito) no periodo da manha, que corresponde as turmas do 1° ao 4° ano, e 119 (cento e 

dezenove) no periodo da tarde que corresponde as turmas do 5°, 6°, 7°, 8° e 9° ano. 

Para a efetivacao da pesquisa na referida escola, foram ouvidas duas turmas, sendo 

uma do setimo ano e outra do oitavo ano do ensino fundamental no turno da tarde. 
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4.2 PROPOSigOES METODOLOGICAS APLICADA NA PESQUISA 

Numa perspectiva de debater a metodologia de geografia no espaco urbano e rural, o 

presente estudo tern como objetivo principal analisar as metodologias de ensino de geografia 

nos espacos urbano e rural, nas escolas fundamentals Antonio Amancio da Cruz e Tabeliao 

Jose Pinto Quezado no municipio de Aurora-CE, gerando uma reflexao sobre a interferencia 

da formacao docente na metodologia empregada nas aulas de geografia no campo e na cidade. 

Nesse sentido, procuramos investigar a metodologia de ensino de geografia no campo 

e na cidade a partir da visao dos professores e alunos, que consequentemente irao nos ajudar a 

trazer respostas para as seguintes indagacoes: Qual metodologia os professores no campo e na 

cidade utilizam nas aulas de geografia, para que os alunos aprendam os conteudos propostos? 

Como esses conteudos sao apresentados aos alunos? As formacdes dos professores desses 

dois espacos interferem na metodologia utilizada nas aulas de geografia? Os professores 

levam em consideracao as especificidades do lugar? 

Esses e outros questionamentos citados anteriormente nortearao a pesquisa e servirao 

de base para o alcance dos objetivos propostos. 

Dessa forma, para a realizacao do presente trabalho, optamos pela pesquisa de campo 

a ser realizada nas respectivas escolas estaduais de ensino fundamental selecionadas para essa 

pesquisa. A coleta de dados foi feita com a aplicacao de questionarios, para os professores e 

alunos do 7° e 8° ano do ensino fundamental do campo e da cidade. 

Com relacao a escolha do formato das perguntas contidas no questionario destinado ao 

professor, consideramos mais adequada para a pesquisa, a utilizacao de questoes subjetivas 

(abertas), sendo que nesse tipo de questao o entrevistado fica livre para responder com suas 

proprias palavras os questionamentos propostos. Quanto as perguntas destinadas aos alunos, 

preferimos utilizar, em sua grande maioria, questoes fechadas, de multipla escolha. 

Buscamos com isso, compreender a visao dos entrevistados a respeito da metodologia 

de ensino de geografia, coletando informacoes de professores e alunos, para que possamos 

refletir sobre o ensino de geografia nos espacos urbano e rural do municipio de Aurora-CE. 
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4.3. A VISAO DOS PROFESSORES DO CAMPO E DA CIDADE SOBRE A 

METODOLOGIA DE ENSINO DE GEOGRAFIA 

Com o intuito de fazer uma analise sobre a metodologia de ensino de geografia do 

campo e da cidade, aplicamos questionarios aos professores de geografia do ensino 

fundamental dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Tabeliao Jose Pinto 

Quezado, localizada na zona urbana e da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Antonio 

Amancio da Cruz, situada na zona rural do municipio de Aurora- CE. Os dados a seguir 

transcritos, foram obtidos por meio dos questionarios aplicados aos docentes de geografia, 

atuantes nas referidas unidades, resultando na construcao do quadro abaixo. 

QUADRO - 01: Titulacao professional dos professores pesquisados 

Professores Escolas que ensinam Local Genero Idade Graduacao 

PI Tabeliao Cidade Feminino 28 Licenciatura 

em 

Geografia 

P2 Antonio Amancio Campo Feminino 42 Licenciatura 

em 

Geografia 

Fonte: Pesquisa "in loco" (2013). 

Como se observa no quadro (01), as duas professoras sao licenciadas em geografia, 

sendo que PI (professora 1) leciona na escola Tabeliao Jose Pinto Quezado localizada na 

cidade, a P2 (Professora 2) ensina na escola Antonio Amancio da Cruz, localizada na zona 

rural. Vale salientar que as duas professoras ingressaram nas escolas fundamentals por meio 

de concurso publico. 

Entao, como foi citado acima, o instrumento utilizado para a coleta dos dados acerca 

da metodologia de geografia do campo e da cidade, foi um questionario (apendice 1) aplicado 

nas escolas, campo de pesquisa. Os questionarios foram revisados e analisados pelos 

pesquisados e durante a aplicacao, os professores ficaram acompanhados para que nao 

houvesse qualquer tipo de duvida com relacao as questoes. 
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Perguntamos as professoras: Voce se sente feliz em ser professor (a) de geografia? 

Conforme a pergunta, obtivemos as seguintes respostas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sim, na qualidade de professora de geografia, sinto-me realizada 

profissionalmente, apesar de ser esta proflssao muito desvalorizada. Acho que no dia-a-dia 

voce vai adquirindo mais experiencias e descobrindo a importdncia de seu trabalho para a 

humanidade". (PI, Cidade). 

"Sim, pois ensinar geografia e compreender o mundo para obter informacoes a seu 

respeito, isto e conhecer o espaqo produzido pelo ser humano e a nossa relacdo com a 

sociedade e natureza". (P2, Campo) 

Entende-se que a motivacao em ser professor de geografia e algo presente nos 

depoimentos dos docentes, PI e P2. Logo, para P I . "Sim, na qualidade de professora de 

geografia, sinto-me realizada profissionalmente, apesar de ser esta proflssao muito 

desvalorizada (...)". A desvalorizacao docente e algo encontrado e discutido por muito 

professores nas escolas brasileiras. Um dos principals problemas encontrados nas escolas 

urbanas/rurais e a longa Jornada de trabalho, ja que muitos professores, em sua maioria, 

necessitam lecionar em outras escolas para completar os baixos salarios que auferem. 

Do mesmo modo, mostrou-se bastante pertinente a resposta de P2 quando nos diz: 

"Sim, pois ensinar geografia e (...) conhecer o espaco produzido pelo ser humano e a nossa 

relacdo com a sociedade e natureza ". E nesse espaco que acontece as relacoes entre natureza 

- homem - sociedade. Como nos afirma Kaercher (2004, p.20): 

Pensar o ser humano, implica pensar nos espacos que habitamos e 

transformamos permanentemente para que nossa existencia possa acontecer, 

continuar. Existir implica, necessariamente, fazer geografia, transformar a 

natureza em espacos cotidianos: predios, estradas, plantacoes, fabricas, etc. 

para que possamos existir precisamos fazer geografia, transformar a 

natureza. Transformando-a, fazemo-nos 'civilizacao'. 

Para uma analise sobre a motivacao dos docentes quando da escolha da proflssao, 

continuaremos nossa pesquisa mediante o seguinte questionamento feito as professoras de 

geografia: porque voce escolheu essa proflssao? Vejamos alguns depoimentos. 

"Sempre gostei de ensinar ". (PI, Cidade). 
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"Jd brincava de ser professora quando crianga entao fui crescendo e me adaptando 

ao meio. Hoje exergo essa proflssao com amor sempre na busca da construgdo do 

conhecimento e formagao critica de nossos alunos ". (P2, Campo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nessa pergunta, os docentes PI e P2 responderam que sempre gostaram de ensinar por 

isso exercem a docencia. Sobre o ato de ensinar, Callai (1995, p. 131) afirma: 

Ensinar e conduzir um trabalho que coloque aos alunos as informacoes, as 

diversas possibilidades de encontra-las e oportunizar-lhes os instrumentais 

metodologicos para que possam organ izar/construir seu proprio 

conhecimento. E no fundo fazer a media9ao do trabalho do aluno com o 

saber. 

Segundo o autor, ensinar exige hoje muito mais que saber o conteudo, e necessario ser 

competente, ter dominio da disciplina, utilizar metodologias renovadoras, planejar as aulas, 

motivar os alunos, ter bom relacionamento com os educandos e buscar crescimento 

profissional. 

Nessa perspectiva, perguntou-se aos professores:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qual a sua opiniao em relacao a 

sua formacao docente? Conforme a interrogacao, os docentes responderam. 

"No momento estou cursando o curso de geografia na UFCG, ser professor e uma 

proflssao muito importante, porque estamos ensinando, ou seja, transmitindo algo para 

varias pessoas ". (PI, Cidade). 

"Minha formagao docente foi muito boa, cursei geografia na URCA [Universidade 

Regional do CaririJ, pois educar, missao drdua, porem sublime. Entao procuro desenvolver 

todas aspotencialidades de cada um, respeitando sua liberdade individual". (P2, Campo). 

Como podemos observar nos depoimentos citados acima, p i cursa geografia na UFCG 

(Universidade Federal de Campina Grande), com relacao a formacao docente diz que, "(...) 

ser professor e (...) transmitir algo para varias pessoas." Essa resposta mostra que a 

professora desenvolve suas aulas a partir transmissao do conhecimento geografico. 

Essa pratica se caracteriza por uma aprendizagem essencialmente 

descontextualizada, baseada em metodos e raciocinios geograficos 

descritivos, centralizados de forma excessiva no uso do livro didatico, nos 
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questionarios e corre?6es: atraves da aplicacao simplista dos conteudos 
teoricos em detrimento de praticas metodologicas que leve ao aluno 
raciocinar a partir das representa?6es sociais do espa?o por ele vivido, 
atraves de suas ideias, de seus valores, de suas opinides, de suas cren9as, etc. 
(PESSOA, 2007, p. 106) 

Dessa forma, acreditamos que a aula expositiva e sem duvida, uma das formas mais 

comuns de instru9ao utilizadas pelos professore, sendo vista como um metodo tradicional de 

ensino escolar. 

Com rela9§o a P2 que expressa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "miriha formagao docente foi muito boa, cursei 

geografia na URCA, educar, missao drdua porem sublime. Entao procuro desenvolver todas 

as potencialidades de cada um, respeitando sua liberdade individual." nota-se que, a 

professora argumenta em seu depoimento sobre a sua forma9ao docente, e a importancia de 

ser uma educadora. 

Perguntamos as professoras do campo e da cidade: Qual sua metodologia em sala de 

aula? Conforme a pergunta, obtivemos as seguintes respostas. 

"Aula dinamizada, aula com slides, video-aula". (PI, Cidade). 

"Estar coerente (metodologia) com os objetivos proposto e com o tipo de 

aprendizagem previsto nos objetivos assim adequando as necessidades dos alunos". (P2, 

Campo). 

A professora de geografia (PI) procura utilizar em suas aulas metodologias baseadas 

em aulas dinamizadas, com a utiliza9ao de slide e video. Em rela9ao a P2 esta destacou que a 

escolha da metodologia deve estar de acordo com os objetivos e com as necessidades dos 

alunos, para que o aprendizado ocorra de forma significante. 

Neste sentido, perguntamos as professoras: Voce procura relacionar em suas aulas o 

conteudo de geografia com a realidade dos alunos? Por que? Vejamos alguns 

depoimentos. 

"Sim, e necessdrio dor sentidos aos conteudos, mostrando para os alunos os reflexos 

que eles tern na sua vida pratica ". (PI, Cidade). 

"Sim, porque a propria disciplina caracteriza com o meio natural e social do qual 

fazemos parte destes ". (P2, Campo). 
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Os docentes PI e P2, responderam que relacionam em suas aulas o conteudo de 

geografia com o cotidiano dos alunos, desta forma, as aulas se tornam mais interessantes, 

chamam a atencao da turma e a estimula a dar opinides, tornando o aluno um ser critico e 

modificador da sociedade em que vive. 

O conteudo de geografia, por ser essencialmente social e ter a ver com as 

coisas concretas, que estao acontecendo e tern sua efetivacao num espaco 

concreto aparente e visivel, permite e encaminha o aluno a um aprendizado 

que faz parte da propria vida e como tal pode ser considerado em seu 

significado restrito e extrapolado para condicao social da humanidade. 

(CALLAI, 2001, p. 143) 

Dessa forma, acreditamos que discutir assuntos de geografia, fazendo uma relacao 

com o espaco vivido dos alunos e muito significativo, desperta mais interesse e motivacao, 

podendo contribuir muito para a compreensao dos conteudos cientificos, alem de possibilitar 

o auto-reconhecimento, o encontro com sua cultura, tornando o aluno mais seguro de si 

mesmo. 

4.4. A VISAO DOS ALUNOS DO CAMPO E DA CIDADE SOBRE A METODOLOGIA 

DE ENSINO DE GEOGRAFIA 

Em relacao aos alunos, o estudo se deu por meio da aplicacao de um questionario 

(apendice 2), contendo cinco perguntas, sendo essas objetivas e discursivas. O questionario 

discorre sobre o perfil das turmas e sobre a metodologia de ensino de geografia. Foi utilizada 

nesta pesquisa uma amostragem de quatro turmas do ensino fundamental, sendo duas turmas 

da zona rural e duas da zona urbana. 

Conforme citado anteriormente, foi feita uma analise do perfil das turmas, a partir dos 

seguintes itens: idade, escola, lugar, serie, turno e sexo. Para demonstrar os resultados obtidos 

em relacao a esses itens e outro demais, vamos fazer uso a seguir de alguns quadros e 

graficos. 
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QUADRO - 2: Del in earn en to das turmas 

Escola Lugar Serie Turma Turno N.° de alunos Sexo 

Tabeliao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACidade 7° 
7~ 

Unica Manha 37 16M/21F 

Antonio Amancio Campo 7° Unica Tarde 12 04M/08F 

Tabeliao Cidade 8° Unica Manha 34 13M/21F 

Antonio Amancio Campo 8° Unica Tarde 14 07M/07F 

Total 97 40M/57F 

Fonte: Pesquisa "in loco" (2013) 

Como podemos observar no quadro 2, foi ouvido um total de 97 alunos, sendo 45% do 

sexo masculino e 55% do sexo feminino, divididos em quatro turmas de ensino fundamental, 

sendo que duas delas localizam-se na cidade estabelecida no turno da manha, e duas no 

campo no turno da tarde. 

QUADRO - 3: Idade dos alunos entrevistados 

Escola Tabeliao Antonio 

Amancio 

Tabeliao Antonio 

Amancio 

N.° 

Absoluto 

N.° % 

Serie 7° 7° 8° 8° 

Idade Aluno Aluno Aluno Aluno 

11 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 10 10,31% 

12 20 5 16 2 43 44,33% 

13 4 5 15 4 28 28,87% 

14 2 1 1 7 11 11,34% 

15 - - 2 1 3 3,09% 

16 - 1 - - 1 1,03% 

Nao res. 1 - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 1,03% 

Total 37 12 34 14 97 100% 

Fonte: Pesquisa "in loco" (2013) 

De acordo com a idade, podemos perceber que a maioria dos alunos entrevistados, esta 

em idade escolar condizente com suas respectivas series, (entre 11 e 13 anos), excecao feita a 

uma parte dos alunos da escola da zona rural Antonio Amancio, que corresponde 



3 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

respectivamente a 15,43 %, percentual correspondente as faixas etarias entre 14 e 16 anos. 

Este dado nos revela que existiu algum fator que interferiu na vida escolar destes alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Voce gosta da disciplina de geografia? Por que? 

Essa foi a primeira pergunta do questionario, a qual proporcionou a elaboracao do 

grafico 1, exposto abaixo. 

G R A F I C O - 01: GOSTO P E L A G E O G R A F I A 

•  6 3 ,3 0 % dos 

alunos da cidade 

e do campo 

gostam da 

disciplina 

•  3 3 ,3 0 % nao 

gostam da 

disciplina 

Fonte: autor, 2013 

A respeito do gosto pela geografia, observa-se no grafico acima que 63,30% dos 

alunos da cidade e do campo gostam da disciplina, ou seja, a maioria dos alunos. 33,30% dos 

alunos afirmaram que nao gostam da disciplina, e a outra parcela da turma nao respondeu. 

Os alunos que afirmaram gostar da disciplina de geografia se justificaram de varias 

formas: por considerar umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA disciplina fdcil, interessante, importante, que trata assuntos do 

cotidiano, e porque pode se conhecer mais sobre o espaco geogrdflco, sobre a natureza, e 

sobre a sociedade. 

Constatamos, dessa maneira, que a maioria relacionou seu interesse pela disciplina por 

ela proporcionar conhecimentos sobre o espaco nos seus diversos aspectos. Por outro lado, os 

alunos que responderam nao gostar da disciplina, em sua maioria, responderam que a 

disciplina e dificil, chata e decorativa; essa resposta pode refletir ainda uma Geografia 

Tradicional, que considera os conteudos em si mesmos, desconectada da realidade, que, por 

esse motivo, nao chama a atencao dos alunos. 

3 ,40% 0  
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A segunda pergunta do questionario foi:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Como voce estuda para as provas de 

geografia? A partir das respostas oferecidas elaborou-se o quadro a seguir: 

QUADRO - 4: A metodologia utilizada pelos alunos para estudar as provas de geografia 

Cidade Campo N° Absoluto N° Relativo (%) 

Decorando 25 10 35 36,08% 

Construindo conhecimentos 32 13 45 46,39% 

De outra forma 14 3 17 17,53% 

Total 97 100% 

Fonte: pesquisa "in loco" (2013) 

Ao questionar os educandos da cidade e do campo sobre a metodologia utilizada para 

estudar as provas de geografia, o menor percentual de alunos dessas escolas se mostraram 

aptos ao uso de outra forma, por meio de exercicios, revisao de conteudo e trabalhos. 

Vejamos alguns depoimentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Leio o resumo e aprendo o conteudo do livro diddtico. " (12 anos, Estadual). 

"Estudo pelas atividades do caderno. " (13 anos, Estadual). 

"Eu nao decoro, apenas reviso o conteudo. " (13 anos, Antonio Amancio). 

"Estudo com amigos (as), todos juntos aprendemos mais." (14 anos, Antonio 

Amancio). 

A analise das respostas permite abstrair que 35 (trinta e cinco) educandos, ou seja, 

36,08%) ao serem indagados sobre o metodo por eles utilizados para estudar a disciplina de 

geografia para as provas, responderam que optam pelo uso da memorizacao ou aprendizagem 

por repeticao de conteudos do livro didaticos, o que torna o ensino-aprendizagem em 

geografia enfadonha e desinteressante na vida do sujeito, levando-o a nao gostar da geografia 

escolar. Como nos afirma Pessoa (2007, p. 106-107): 
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A utilizacao desse modelo de ensino baseado no tripe: descricao -

informa5ao -memorizacao implica em conseqiiencias nefastas para a vida 

dos alunos, posto que, eles nao conseguem compreender de forma nitida a 

importancia dos conteudos geograficos para suas vidas e, sendo assim, 

passam a ter perante as aulas dessa disciplina, uma atitude puramente 

passiva, formalista, desprovido de qualquer interesse. Dessa forma, quando 

nao quebram o protocolo pela chateacao das aulas, apenas respondem de 

forma mecanica as exigencias dos professores, sem se importar pelos os 

conteudos em estudos, tendo como perspectiva somente obter a aprova9ao 

nas avalia9oes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dessa forma, podemos perceber que essa pratica metodologica tradicional ainda 

permanece nas escolas da cidade e do campo. A referida pratica metodologica, baseia-se em 

metodos geograficos descritivos, elabora9ao de questionarios e na transmissao de 

conhecimentos do livro didatico, sem levar em conta as opinioes, ideias e valores dos alunos. 

Outro percentual de alunos, 45 (quarenta e cinco), que corresponde a 46,39%, maioria 

dos educandos, responderam que estudam para as provas construindo novos conhecimentos a 

partir dos saberes dos livros didaticos com os seus saberes. Logo, acreditamos que muito 

desses alunos da cidade e do campo que marcaram essa op9ao, nao sabia ao certo o que estava 

respondendo, ou seja, o signiflcado da palavra constru9ao de conhecimentos. 

A metodologia utilizada pelo professor (a) nas aulas de geografia e? 

Esta foi a terceira pergunta do questionario proposto aos alunos, a ser respondida 

mediante a escolha de uma das op9oes a seguir transcritas, o que nos possibilitou a constru9ao 

Do quadro 05. 

QUADRO - 05: A metodologia utilizada pelos professores de geografia da cidade e do 

campo 

Cidade Campo N° Absoluto N° Relativo (%) 

Otima 27 18 45 46,40% 

Boa 29 5 34 35,05% 

Regular 15 3 18 18,55% 

Total 97 100% 

Fonte: Pesquisa "in loco" (2013) 
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Atraves da analise dos dados acima, percebe-se, sob o ponto de vista das 

argumenta9oes dos educandos que 45 (quarenta e cinco), ou seja, 46,40% dos alunos 

declararam em suas respostas que a metodologia utilizada pelos professores (as) da cidade e 

do campo e otima. No entanto, podemos perceber que a maioria desses alunos respondeu essa 

questao por sentir uma grande afei9ao ao professor. Vejamos alguns depoimentos apresentado 

pelos alunos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e otima, eu gosto muito da professora de geografia. " (13 anos, Estadual). 

"e otima porque eu adoro as aulas da professora, e uma professora otima. " (14 anos, 

Antonio Amancio). 

Nesta questao, o equivalente a 35,05% afirmam que a metodologia utilizada pela 

professora da cidade e do campo e Boa. Isso significa que pela visao dos alunos da cidade e 

do campo que escolheram esta alternativa como resposta, a professora de geografia 

desenvolve em suas aulas uma metodologia que estimula o interesse e motiva9ao nos alunos. 

Ja 18,55% responderam que a metodologia utilizada pelas professoras da cidade e do campo e 

Regular, o que pode demonstrar a utiliza9ao de uma metodologia tradicional, com aula 

expositiva sem levar em conta a realidade do lugar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Campo, cidade sao assuntos discutidos nas aulas de geografia? 

Essa foi a quarta pergunta do questionario aplicados aos alunos, nos possibilitando a 

constru9ao do grafico 2. 
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G R A F I C O - 02: CAMPO E CIDADE COMO CONTEUDO DISCUTIDOS NAS 

AULAS D E G E O G R A F I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  7 8 ,3 5 % responderam 

sim 

•  1,03% nao 

•  19 ,59% raramente 

•  1,03% nao respondeu 

Fonte: autor, 2013 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com o grafico acima, o qual retrata a resposta dos alunos a indagacao 

"campo e cidade sao assuntos discutidos nas aulas de geografia?", a maioria dos alunos 

78,35%, do 7° e do 8° ano do ensino fundamental das escolas da zona urbana e rural 

respondeu "sim". Entao, concluiu-se que questionamentos sobre campo e cidade sao 

debatidos nas aulas de geografia, chamando a atencao dos alunos e os levando a participar 

mais das aulas. 

Dessa forma, o aluno se identifica e acaba criando um elo de aprendizagem com o 

conteudo abordado, tornando o ensino muito mais proveitoso e participative Outra parcela 

dos educandos, 1,03%, respondeu "Nao", que campo e cidade nao sao discutidos nas aulas de 

geografia; outra grande parcela, 19,59%, respondeu raramente se discute esses temas; e 1,03% 

nao respondeu. 

Pelo que voce estudou/estuda em sala de aula diria que o ensino de geografia esta 

muito ou pouco relacionado ao seu cotidiano? Comente sua resposta. 

Essa foi a quinta pergunta do questionario apresentada aos alunos, a qual nos 

proporcionou a elaboracao do quadro 5, exposto adiante. 
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QUADRO - 6: Relacao do ensino de geografia com a realidade/cotidiano dos alunos 

Cidade Campo N° Absoluto N° Relativo (%) 

Muito 

relacionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

39 20 59 60,82% 

Pouco 

relacionado 

32 5 37 38,15% 

Nao respondeu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 1 1,03% 

Total 97 100% 

Fonte: Pesquisa "in loco" (2013) 

De acordo com o quadro acima, 60,82% dos alunos afirmou em suas respostas que o 

ensino de geografia praticado em sala de aula esta muito relacionado com a sua 

realidade/cotidiano. Vejamos o que diz a fala desses alunos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Estd muito relacionado, porque fala sobre o campo a cidade e sobre a privatizacao 

da natureza o clima a vegetacdo. e isto estd no nosso cotidiano. " (12 anos, Tabeliao). 

"Muito, porque o que a gente estuda nas aulas de geografia como, por exemplo: o 

aquecimento global a desigualdade mundial e guerras etc. estdo relacionados a novos 

conhecimentos e etc. " (13 anos, Tabeliao). 

"Estd muito relacionado, nao so porque fala do campo e da cidade, mas sim, fala 

sobre cada um,fazendo disso aprendizado. " (12 anos, Tabeliao). 

"Muito, a geografia mostra como as divisdes que existem no mundo aconteceu, e 

como funciona a sociedade. " (13 anos, Tabeliao). 

"Muito, pois me ajuda a ler mapas e assim posso me localizar. " (13 anos, Tabeliao). 

"Estd muito relacionado, pois a geografia fala de estados, capitals e paises e nisso a 

gente aprende onde mora e em que regiao etc. " (12 anos, Tabeliao). 

"Estd muito relacionado, porque a geografia nos ensina a conhecer melhor o mundo 

na qual fazemos parte. " (12 anos, Antonio Amancio). 
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"Estd muito relacionado com o nosso cotidiano, pois fala sobre problemas 

ambientais, poluicaofala sobre o problema do lixo, desmatamento, queimadas e guerras. E 

isso estd no nosso dia-a-dia. (13 anos, Antonio Amancio). 

"Muito, porque fala sobre serras, vegetacao, cidades, campos, climas e etc. (13anos, 

Antonio Amancio). 

"Muito pois o estudo da geografia e que pode identificar os problemas de antes e 

depots dependendo dos seculos(13 anos,Antonio Amancio). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Podemos observar que a maioria dos alunos na cidade e no campo consegue 

estabelecer e explicar a relacao do ensino de geografia com sua realidade cotidiana, bem 

como, percebe como a geografia vivida no cotidiano, ou seja, como o saber geografico 

praticado na sala de aula pode contribuir para o desenvolvimento da cidadania. No entanto, 

38,15% dos alunos da cidade e do campo declararam em suas respostas que o ensino de 

geografia esta pouco relacionado com o cotidiano. Destacamos alguns depoimentos: 

"Estd pouco relacionado com meu cotidiano. Porque geografia e como as outras 

materias nao estdo no nosso dia-a-dia. " (12 anos, Tabeliao). 

"Estd pouco relacionado com nosso cotidiano, pois nao estudamos muito sobre o 

nosso dia-a-dia e sim a formas do passado exemplo: os metodos como as pessoas faziam as 

coisas o poder politico e etc. " (12 anos, Tabeliao). 

"Estd pouco relacionado porque eu acho que nao tern muito haver com minha vida 

pessoal. " (13 anos, Tabeliao). 

"Pouco, porque o que estudamos as vezes fala sobre assuntos distante do cotidiano 

como, a democracia e nos estamos hoje no mundo democrdtico. " (12 anos, Tabeliao). 

"Pouco, a aula de geografia so costuma trabalhar mapas e etc. " (13 anos, Tabeliao). 

"Pouco, porque a geografia que estudamos nao trata muito sobre a nossa regido, 

sobre os problemas ambientais e etc. " (13 anos, Tabeliao). 
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"Pouco, porque nao tern quase nada relacionado ao meu cotidiano." (12 anos, 

Tabeliao). 

"Atualmente a geografia estd pouco relacionado, meu dia-a-dia nao envolve muito 

sobre territorios, mapas e climas. " (12 anos, Tabeliao). 

"Estd pouco relacionado com meu cotidiano, porque nem tudo que estudo eu 

conheco. " (14 anos, Antonio Amancio). 

"Estd pouco relacionado porque assuntos como clima, vegetaqao, desmatamento e 

guerras nao estd sendo vis to nas aulas. " (12 anos, Antonio Amancio). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por fim, acreditamos que para tornar as aulas de geografia na cidade e no campo mais 

significativas e interessantes e necessario que os professores nao deixem de trabalhar assuntos 

relacionados a realidade local de seus alunos, o que facilitara o aprendizado destes, 

possibilitando uma maior compreensao pelos alunos do seu papel como sujeitos ativos na 

construcao do espaco em que vivem. 
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5 C O N S I D E R A B L E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa pesquisa nos levou a conhecer como se desenvolve a metodologia de ensino de 

geografia no ensino fundamental nas escolas da rede publica do campo e da cidade no 

municipio de Aurora-CE. Permitiu-nos, dessa forma, apontar algumas dificuldades 

enfrentadas pelos professores para utilizar metodologias renovadas nas aulas de geografia o 

que pode ser resultante da falta de interesse manifesto pelos alunos, comodismo dos 

professores, carga horaria excessiva e etc. 

Podemos tambem refletir sobre a interferencia da formacao de professores na 

metodologia empregada nas aulas de geografia do campo e da cidade. Some-se a isso o fato 

de que os cursos superiores de licenciatura em geografia vem apresentando problemas 

estruturais com surgimento de faculdades privadas e ensino a distancia, desprovidas de infra-

estrutura basica para um funcionamento adequado. 

Acreditamos que a formacao professional desqualificada que nao possuem um padrao 

minimo de qualidade tern contribuido, para o nao desenvolvimento de metodologias 

renovadas nas aulas de geografia escolar do campo e da cidade. Metodologia que desperte 

curiosidade e interesse nos alunos a participarem das aulas de geografia. 

Constatamos que e de suma importancia aplicar e relacionar os conteudos geograficos 

com o cotidiano dos alunos, trazer para as aulas de geografia do campo e da cidade 

experiencias cotidianas do lugar onde moram. Acreditamos que essa pratica metodologica 

pode contribuir para um ensino mais voltado para a realidade dos alunos, que desperte mais 

interesse, refletindo num posicionamento critico diante da sociedade. 

Nota-se que a geografia tradicional, pautada na memorizacao, descricao e transmissao 

de conhecimento ainda e presente nas escolas brasileiras no campo e na cidade. Limitada a 

conteudos tematicos dos livros didaticos que sao descontextualizados da realidade dos 

sujeitos. 

Com esta pesquisa, foi tambem possivel concluir que a metodologia de ensino de 

geografia do campo e da cidade, deve ser repensada e modificada para atender as 

necessidades dos alunos. E necessario ainda que sejam utilizadas metodologias renovadas, 

com conteudos atualizados, aulas mais dinamicas e capazes de envolver os alunos como 

sujeitos daquele conteudo. 
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Apendice 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTIONARIO DO/A PROFESSOR/A 

Caro professor (a) 

As perguntas listadas abaixo servirao somente para fins de pesquisa, em nenhum momento 

suas respostas serao julgadas como certas ou erradas nao deixe resposta em branco, se tiver 

alguma duvida em responder pergunte-me. 

Agradecemos a sua colaboracao! 

Escola: 

Serie Data / / Turno: idade sexo 

ATENCAO: RESPONDA O QUESTIONARIO COM SINCERIDADE. 

01. Voce sente feliz em ser professor (a) de geografia? 

02. Por que voce escolheu essa proflssao? 

03. Qual a sua opiniao em relacao a sua formacao docente? 
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04. Qual e a sua metodologia em sala de aula? 

05. Voce procura relacionar em suas aulas o conteudo de geografia com a realidade dos 

alunos? Por que? 
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Apendice 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTIONARIO DO/A ALUNO/A 

Caro aluno (a) 

As perguntas listadas abaixo servirao somente para fins de pesquisa, nem voce e nem os 

seus professores estao sendo avaliados. Em nenhum momento suas respostas serao julgadas 

como certas ou erradas. 

Para responder o questionario, reflita sobre as suas aulas de Geografia, nao deixe resposta 

em branco, se tiver alguma duvida em responder pergunte-me. 

Agradecemos a sua colaboracao! 

Escola: 

Onde mora: Campo ( ) Cidade ( ) 

Serie: Turno: idade: Sexo: 

Data: / / 

ATEN^AO: RESPONDA O QUESTIONARIO COM SINCERIDADE. 

01. Voce gosta da disciplina de geografia? Por que? 

( )Sim ( )Nao 

02. Como voce estuda para as provas de Geografia? 

( ) Decorando os conteudos do seu livro didatico; 

( )Construindo novos conhecimentos a partir dos saberes do livro didatico com os seus 

saberes. 

( ) De outra forma. 

Qual? 

03. A metodologia utilizada pela professora nas aulas de geografia e: 
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( ) Otima ( )Boa ( ) Regular 

04. O campo, a cidade sao assuntos discutidos na aula de geografia? 

( )Sim 

( ) nao 

( ) Raramente 

05. Pelo que voce estudou/estuda em sala de aula diria que o ensino de geografia esta 

muito ou pouco relacionado com seu cotidiano? Comente sua resposta. 


