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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo tern por tema as praticas pedagogicas do professor de geografia 

no ensino medio. Diante da real id ad e questionada sobre os instrumentos didaticos 

utilizados no ensino de geografia optamos por estudar as experiencias e praticas 

vivenciadas pelos educadores na Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio 

Professor Crispim Coelho da cidade de Cajazeiras- PB. O objetivo de estudo e 

identificar as praticas dos educadores de geografia no ensino medio. Caracterizar as 

metodologias utilizadas pelos professores, correlacionar a metodologia com o 

conteudo especifico e verificar o uso dos recursos tecnologicos nas aulas de 

geografia. A pesquisa investigou educadores e educandos do ensino medio em tres 

turnos (manha, tarde e noite), no que diz respeito as praticas pedagogicas do 

educador do ensino de geografia. Dessa forma o primeiro capitulo faz uma analise 

sobre o ensino de geografia desde os jesuitas ate os dias atuais. Assim procuramos 

apresentar de forma clara e contextualizada o conteudo da discipline de geografia 

"sob" diferentes pontos. No segundo capitulo apresentamos o percurso 

metodologico na busca de uma melhor explicagao e compreensao dos objetos em 

estudo. A metodologia do estudo do caso, os sujeitos da pesquisa, e por fim os 

instrumentos da coleta de dados. O terceiro capitulo apresenta os relatos dos 

educadores e educandos, seguido das conclusoes. Sendo assim concluimos que o 

professor e de fundamental importancia no processo de ensino e aprendizagem, e 

deve procurar maneiras de ampliar as metodologias para lecionar os conteudos de 

geografia. Dependendo da metodologia de ensino que ele utilizara podera 

proporcionar aula criativa e dinamica que possa despertar nos alunos momentos de 

prazer ao estudar. O professor deve estar repensando a sua pratica, pois estara 

contribuindo na formacao dos cidadaos mais conscientes e criticos. 

Palavras-chave: Praticas pedagogicas. Alunos. Ensino de Geografia. Metodologias. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present study is subject Pedagogical practices of the teacher of geography in 

high school. Faced with the reality questioned about the instruments used in teaching 

geography education have opted to study the experiences and practices experienced 

by educators in the State School of Elementary and Secondary Education Teacher 

Crispim Rabbit City Cajazeiras-PB. The aim of the study is to identify practices of 

educators geography in high school. Characterize the methodologies used by 

teachers, the methodology correlate with specific content and check the use of 

technological resources in geography lessons. The research investigated teachers 

and students of high school in three shifts (morning, afternoon and evening), with 

regard to the pedagogical practices of the teacher's teaching geography. Thus the 

first chapter provides an analysis on the teaching of geography from the Jesuits to 

the present day. So try to present in a clear and contextualized content of the 

discipline of geography "under " different points. In the second chapter we present 

the methodological approach in the search for a better explanation and 

understanding of the objects under study. The methodology of the case study, the 

research subjects, and finally the instruments of data collection. The third chapter 

presents the stories of educators and students, followed by the conclusions. Thus we 

conclude that the teacher is crucial in the process of teaching and learning, and 

should look for ways to extend the methodologies to teach the contents of 

geography. Depending on the teaching methodology that it uses can provide creative 

and dynamic class that can awaken in students studying the moments of pleasure. 

The professor must be rethinking their practice, as will be contributing in the 

formation of citizens more aware and critical. 

Keywords: Pedagogical practices. Students. Teaching Geography. Methodologies. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo tem por tema As praticas pedagogicas do professor de 

geografia no ensino medio. Diante da realidade questionada sobre os instrumentos 

didaticos utilizados no ensino de geografia optamos por estudar as experiencias e 

praticas vivenciadas pelos educadores na Escola Estadual do Ensino Fundamental 

e Medio Professor Crispim Coelho da cidade de Cajazeiras- PB. 

O objetivo de estudo e identificar as praticas dos educadores de geografia no 

ensino medio. Caracterizar as metodologias utilizadas pelos professores, 

correlacionar a metodologia com o conteudo especifico e verificar o uso dos 

recursos tecnologicos nas aulas de geografia. 

A pesquisa investigou educadores e educandos do ensino medio em tres 

tumos (manha, tarde e noite), no que diz respeito as praticas pedagogicas do 

educador do ensino de geografia. 

Vivemos num mundo em constante mudanga, e o educador necessita 

repensar sobre as sua pratica e metodologias aplicadas em sala de aula. O aluno 

deve ser conduzido a buscar conhecimento na escola, ou ate mesmo aperfeicoar o 

que ja traz do seu dia-a-dia. Desse modo o professor deve aperfeicoar os novos 

horizontes dos alunos orientando para sua vida pessoal e social. 

Dessa forma o primeiro capitulo faz uma analise sobre o ensino de geografia 

desde os jesuitas ate os dias atuais. Assim procuramos apresentar de forma clara e 

contextualizada o conteudo da disciplina de geografia "sob" diferentes pontos. A 

analise se pautou ainda em mostrar o percurso da disciplina Estudos Sociais ate a 

Geografia. Tratou-se ainda do planejamento enquanto atividade pedagogica. 

No segundo capitulo apresentamos o percurso metodologico na busca de 

uma melhor explicagao e compreensao dos objetos em estudo. A metodologia do 

estudo do caso, os sujeitos da pesquisa, e por fim os instrumentos da coleta de 

dados. 

O terceiro capitulo apresenta os relatos dos educadores e educandos, 

seguido das conclusoes. 

Acreditamos que o desenvolvimento da pesquisa contribuira para a melhoria 

das praticas pedagogicas no ensino de geografia, com enfase no desempenho dos 

professores de geografia. 
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CAPiTULO I:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UMA BREVE ANALISE HISTORICA SOBRE O ENSSNO DE 

GEOGRAFIA 

1.1 O SISTEMA EDUCACIONAL DOS JESUITAS AOS DIAS ATUAIS 

Dilemas com relacao ao ensino de geografia no ensino medio a cad a dia vem 

vistos com mais frequencia. No seculo XVI com a introdugao da educacao escolar 

no Brasil pela Companhia dos Jesuitas, estes por sua vez transfer!ram para o Brasil 

um sistema educacional totalmente diferente da realidade dos indios brasileiros. 

Nesse contexto, para analisarmos as diferentes abordagens metodologicas do 

ensino de geografia nos dias atuais, precisamos recorrer ao passado para 

compreendermos o presente, e sermos criticos na renovacao dos metodos e das 

metodologias do ensino de geografia em relacao ao future Como explicita Conti 

apud RegozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et at 

Com a ditadura militar, mudou o objetivo da disciplina escolar de 
geografia [...] a mudanga foi tao significativa que a disciplina foi 
praticamente extinta do curriculo escolar, sendo substituida pelos 
Estudos Sociais (uma disciplina sem tradicao, sem conteudo 
definido, mas com objetivos muito bem estabelecidos), [...] as aulas 
de geografia ficaram restritas a parte dos conteudos que 
interessavam aqueles governos. O que viamos nas satas de aulas de 
todo o pais era a continuacao das mesmas praticas mnemdnicas, 
das nomenclaturas e dos conteudos recem-estabelecidos pelos 
militares, isto e, a preocupagao com um pais grande, rico em 
recursos e belezas naturais e com uma sociedade vivendo sem 
conflitos e sem diferencas sociais (CONTI, 1971, p. 19 apud Rego et 
al, 2011, p.22). 

Desse modo fica claro sobre os interesses em extinguir a disciplina de 

geografia do curriculo escolar, substituindo assim por outra materia. Embora saibamos 

que os militares determinavam os conteudos, metodos e metodologias de ensino a 

serem aplicadas na sala de aula. Segundo Penteado com a Lei 5692/71 foi introduzido 

a disciplina Estudos Sociais no curso de 1 ° grau. Segundo a Lei e o parecer 

853/71,"Estudos Sociais e uma area de estudos que tern por objetivo a integragao 

espago-temporal do educando, servindo-se para tanto dos conhecimentos e conceitos 

da historia e geografia como base e das outras ciencias humanas, Antropologia, 

Sociologia, Politica, Economia, como instrumentos necessarios para a compreensao da 

Historia e para o ajustamento ao t ne io social a que pertence o educando. (PENTEADO, 

1994). 
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Nesse periodo da disciplina Estudos Sociais a forma do ensino prevaleceu a 

memorizacao. Dentro dessa perspectiva o aluno escrevia o que o professor 

reproduzia do livro, e avaliacao era atraves de questionarios decorativos. Para 

Penteado: 

O Conselho Federal de Educacao, ao desconhecer a existencia dos 
professores competentes para t rabalhar nesta area e aprovar a 

criacao dos cursos de nivel superior de Estudos Sociais, transformou 
uma "area de estudos" em "discipl ina". Com a pretensao de introduzir 
elementos das demais Ciencias Humanas - o que nao conseguiu -, 
descaracterizou a Historia e a Geografia. Desperdicou-se com esta 
medida: a importancia dos conhecimentos de Historia e Geografia; a 
contribuicao das demais Ciencias Humanas; a rica ideia de " area 
interdisciplinar" de estudos (PENTEADO, 1994, p.20-21). 

Como podemos analisar a disciplina Estudos Sociais era baseado tambem 

no ensino de outras disciplinas. Dessa forma, professores que tinham formacao, por 

exemplo, em sociologia poderia ensinar Estudos Sociais. A geografia nao teve vez e 

nem voz nas escolas enquanto disciplina escolar. Nao existiam cursos de formacao 

para professores, sendo assim pessoas que tivessem um nivel de formacao em 

qualquer tipo de disciplina estava apto a ensinar geografia. Como afirma Bittencourt 

(apud Pessoa, 2007) que a geografia no seculo XVI era reduzida e limitada. De 

modo que, a realidade e a pratica dos professores nao permitiam a realizagao da 

interdisciplinaridade. A estrutura e organizagao da escola era um empecilho, os 

professores nao se encontravam, nao tinham horarios de permanencia, e suas horas 

de trabalhos fora da sala de aula eram reduzidas, nao permitindo, preparar aulas ou 

corrigir trabalhos (PENTEADO, 1994). 

Diante disso, a metodologia de ensino ficava restrita em escrever, ler e 

memorizar. A disciplina e a metodologia que o professor utilizava para os alunos, era 

fora de sua realidade. Como Penteado (1994) demonstra os professores nao davam 

conta de uma visao global da vida do ser humano, e de sua existencia em 

sociedade. 

Atraves das analises de Moraes apud RegozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, apresentam que: 

Com a abertura politica no pos-ditadura militar, a redemocrat izagao 

do pais e a organizacao das lutas sociais deu-se o f im dos estudos 
sociais. ( M O R A E S , 1998, p. 15 apud R E G O et al , 2 0 1 1 , p.22). 
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Somente no seculo XIX o ensino de geografia adquiriu algumas relevancias 

no curriculo escolar, ou seja, a geografia passou a ser estudada separadamente das 

outras disciplinas, e o metodo se caracterizava ainda pela elaboragao de perguntas 

e respostas, com o objetivo de to mar mais facil a licao para a memorizacao. 

Entretanto percebemos que no seculo XXI, ainda existem educadores com 

metodos e metodologias voltados ao passado. Com uma conversa formal na Escola 

Professor Crispim Coelho constatou que, na maioria das vezes a inovacao do ensino 

de geografia e encarada com medo e dificuldade, principalmente para os 

professores com mais tempo de servico. Segundo Rocha (1996, p.136 apud Pessoa, 

2007, p. 31) "o modelo de ensino de geografia pelos Jesuitas era atraves da 

descricao, enumeracao, o uso de nomenclaturas, descrigao exagerada de fatos, 

ausencsa de exp l i ca tes e a inexistencia completa de mapas". 

Segundo Martins: 

No ensino da geografia, essa tendencia se consolidou no estudo 
meramente descritivo das paisagens naturais e humanizadas, sem 
estabelecer relagoes entre elas. Os procedimentos didaticos 
baseavam-se na memorizacao e na descrigao dos elementos e 
conceitos que compoem a disciplina. A promulgagao da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educagao (LDB 9.394/96) abriu caminho para 
reestruturagao do sistema de ensino no pais ao prever inovagoes nos 
mais diferentes niveis de ensino, na formagao de professores e na 
distribuigao dos recursos destinados a educagao. (MARTINS, 2004, 
p.4). 

Mesmo diante de todo esse movimento de renovagao da geografia que vem 

acontecendo nas ultimas decadas, na afirmagao de Martins ocorreram tambem 

mudangas de qualidade na formagao dos educadores. 

Com o fim da disciplina Estudos Sociais, e a criagao da geografia veio a 

mudanga no sentido de recriar novas propostas de ensino. Proposta essas na 

geografia referente a atualidade, isto e, ensinar geografia como ciencia atuante na 

realidade de todos os alunos. 

Assim justifica os autores Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009); Na esteira 

desse processo, sobretudo a partir dos anos 1990, a formagao dos professores e o 

exercicio profissional da docencia foram postos no centra das discussoes. 

Aconteceu o repensar dos cursos de formagao docente, em razao nao apenas das 

novas exigencias suscitadas pelo movimento de renovagao curricular da escola 

fundamental e media, mas, sobretudo, dos problemas dos cursos de licenciatura, 
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considerados, historicamente, fracos no que dizia respeito a formacao de seus 

profissionais. 

Dessa forma o que os professores pensavam sobre suas praticas em sala de 

aula, a formagao do professor estava tambem sendo debatida, pois a mesma estava 

sendo considerado fraco em relagao a modernizagao e as mudangas que os paises 

exigiam. Os professores precisavam de um curso mais eficiente com perspectiva de 

renovagao na pratica pedagogica. 

A cn'tica de Jose Verissimo (1985) sobre o ensino de geografia nesse periodo 

destacava um estudo meramente descritivo, ou seja, estudava todos os paises do 

mundo, os estados sem estabelecer relagoes entre outros estados brasileiros. Ja os 

procedimentos didaticos eram fundamentados na memorizagao e na descrigao dos 

elementos e conceitos que nao estavam relacionados com a disciplina de geografia. 

Os dois autores tanto Jose Verissimo como Delgado de Carvalho fazem 

severas criticas em relagao aos metodos e das metodologias de ensino de 

geografia. Alem disso, os alunos estudavam geografia sem saber o que a disciplina 

realmente significava, sem falar no seu objeto de estudo. Por essa razao a 

representagao de nomes como, rios, montanhas, etc, era um dos metodos de 

explicar geografia, e a memorizagao era um fator primordial para que os alunos 

pudessem passar nos testes. 

Com enfase no tempo no seculo XIX e posteriormente em todo seculo XX, 

assim expressa Penteado apud Rego,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al: 

Conduta semelhante orientou o ensino geografico. Extensas listas de 
nomes de acidentes geograficos, bem como extensas listas de 
numeros - indicando altura de picos e montanhas, altitude de 
planaltos e planicies, extensao de rios, seus volumes de agua, graus 
de temperatura maxima e minima de diferentes locais da Terra, etc., 
como se esses dados fossem todos aleatorios e independentes entre 
si, eternos, constantes e imutaveis - nortearam a docencia dessa 
disciplina, entao preocupada com procedimentos meramente 
descritivos (PENTEADO apud REGO, et al, 2011, p. 15). 

Apesar de o ensino de geografia demonstrar que estava a busca por metodos 

e metodologias dinamicas e construtivas, alguns professores ftcaram na mesma, ou 

seja, em nao querer participar de debates reunioes, em prol da reform a do ensino de 

geografia. Assim justifica os autores Pontuschka, Paganelli e Cacete: 
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Na esteira desse processo, sobretudo a partir dos anos 1990, a 
formagao dos professores e o exercicio profissional da docencia 
foram postos no centra das discussoes. Era preciso repensar os 
cursos de formagao docente, em razao nao apenas das novas 
exigencias suscitadas pelo movimento de renovagao curricular da 
escola fundamental e media, mas, sobretudo, dos problemas dos 
cursos de licenciatura, considerados, historicamente, fracos no que 
dizia respeito a formagao satisfatoria de seus profissionais 
(PONTUSCHKA, PAGANELLI E CACETE, 2009, p.68-69). 

Nesse contexto os metodos e as metodologias que os professores 

repassavam para os alunos nao se baseavam mais em estudos de nomenclaturas. 

Com esse movimento de reformulacao da ciencia geografica fez com que 

resurgissem uma nova proposta de ensino, baseado em fundamentos criticos, 

dando relevancia a uma nova perspectiva de ensino. 

Para Souza, Santos, Scarlato e Arroyo, (1997, p. 18), geografia em linhas 

gerais e a ciencia ou o ramo do saber que estuda as relagoes entre sociedade e a 

natureza. Por outro lado para Seabra (2007,p.13), "geografia pode ser considerada 

como o estudo do espago". Nesse sentido podemos ressaltar os dois conceitos que 

os autores apontam sobre a geografia, por dar enfase a sociedade e o espaco pelo 

qual o ser humano habita. Ja o objeto de estudo e o espaco. 

Para Santos (1999, p.18) "espaco seja definido como um conjunto 

indissociavel de sistema de objetos e de sistemas de acoes". A partir da nocao de 

espago colocado por Milton Santos percebemos a importancia que tern o espaco e 

quern nele habita para a geografia. Para a geografia os objetos e as a goes sao 

indissociaveis, os objetos sao um "lago" uma "estrada" etc, as agoes sao produzidas 

pelo homem. 

Diante dessas colocagoes o objeto geografico e a escola, e o educador tern a 

agao, pelo qual ele ensina, e ajuda os alunos a aprender. Essa deve ser a dinamica 

do professor, trabalhar com os alunos, alem do espago que ele reside, o seu 

conhecimento e a relagao entre a geografia e a sociedade. 

E importante considerarmos o dia-a-dia e as experiencias dos alunos para 

que, os educadores atraves de conteudos programados possam fazer uma 

interligagao entre a convivencia do aluno, o espago geografico que ele vive e o 

conteudo programatico de geografia. Nesse sentido e preciso se considerar tambem, 

que os professores de geografia, devem levar em conta que o espago do aluno e um 
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fator determinante para o aprendizado. No entanto e preciso orientar os alunos a 

compreender o valor do espago e de sua agao nele. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2PLANEJAMENTO E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

Sabemos que o planejamento escolar e de fundamental importancia, tanto 

para a escola quanto para o professor. A escola e o corpo docente devem auxiliar no 

planejamento em todas as instancias, e o professor deve fazer um bom 

planejamento de ensino para promover o aprendizado dos alunos. 

Para Libaneo: 

O planejamento da aula esta intrinsecamente ligado ao piano da 
escola e ao piano de ensino, pois e nele que se faz a conexao, entre 
a atividade escolar e o contexto social dos alunos, sendo o 
planejamento [...] a atividade consciente da previsao das acoes 
docentes, fundamentadas em opgoes politico e pedagogico, e tendo 
como referenda permanente as situacoes didaticas concretas 
(LIBANEO, 1994, p. 222). 

O planejamento e um dos meios para facilitar o trabalho do educador em sala 

de aula. Dessa forma, o planejamento precisa ter uma relagao entre piano de 

ensino, e a realidade escolar e social pelo qual os alunos estao inseridos. Porem, a 

escola ao fazer reuniao para sua elaboragao e importante tambem ressaltar os 

debates, as opinioes e solugoes entre os componentes da escola e a comunidade 

local. Somente assim atraves do planejamento podemos obter as possiveis 

propostas, para estruturar bem os seus conteudos. 

O planejamento escolar e um meio de organizagao em que o professor deve 

seguir constantemente, mas mesmo assim o planejamento esta sujeito a mudangas 

construtivas, mudangas, por exemplo, na escolha de conteudos, metodos e 

metodologias. O professor ao elaborar a sua programagao de conteudos no 

planejamento deve ter cuidado para nao colocar muitos conteudos que na maioria 

das vezes sao poucos aproveitados. 

Sobre isso Haydt, escreve que: 
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O professor dispoe, nos dias de hoje, de uma significativa margem 
de flexibilidade para montar o 'p rograma' que ira desenvolver com 
seus alunos. Evidenternente, uma serie de condicoes propicia esta 

ampla faixa de movimentagao. O professor tern l iberdade para 

selecionar os conteudos que sejam os mais adequados a seu grupo. 
Da mesma liberdade pode se valer para organiza-los. No entanto, 

simultaneamente a toda esta liberdade de agao, surge a 
responsabilidade do professor na montagem destes conteudos. 
Cabe-lhe decidir sobre a qualidade e a quantidade de informagoes 
que serao trabalhadas com o a luno (HAYDT, 1998, p. 129). 

Dessa forma o professor deve estar atento ao planejar as suas aulas para nao 

ficar preso somente no conteudo, e deixando de lado, a importancia que tern os 

recursos didaticos. 

O conteudo e importante como tambem as metodologias, e o professor e 

responsavel por essa tarefa de selecionar os conteudos. O importante nos 

conteudos, alem da didatica, e envolver o conteudo com a vida dos alunos, ou seja, 

envolve-los de forma criativa e dinamica, conduzindo ao aluno a pesquisar, a fazer 

estudo de campo, assistir videos, teatro em fim sao recursos pedagogicos, que 

facilitam a construcao do conhecimento entre professor e aluno em sala de aula. 

Como afirma PontuschkazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (et al, 2009): na geografia, os conteudos 

procedimentais relacionam-se ao modo pelo qual os alunos assimilam certas 

praticas que passam a fazer parte de sua propria vida. O professor e um mediador 

para ensinar e aprender em sala de aula. Dessa forma os autores Pontuschka, et al 

(2009, p.118), relatam que ha a tendencia de considerar os saberes previos dos 

alunos e inserir esses conhecimentos na realidade proxima e concreta da escola e 

do entorno, com a intencao de problematizar os conteudos. 

Como podemos perceber nos Parametros Curriculares Nacionais - PCNS 

sobre a importancia que tern o professor trabalhar em sala de aula os conteudos 

envolvendo a realidade dos alunos. 

O professor deve sempre possivel, possibilitar a aplicagao dos 
conhecimentos a realidade local, para que o aluno se sinta potente, 
com uma contribuigao a dar por pequena que seja, para que possa 
exercer sua cidadania desde dedo. E, a partir dai, perceber como 
mesmo os pequenos gestos podem ultrapassar limites temporais e 
espaciais; como, as vezes, um simples com portamento ou um fato 
local pode se multiplicar ou se estender ate atingir dimensdes 
universais. Ou , ainda, como s i tuagoes muito distantes podem afetar 
seu cotidiano (BRASIL, 2001, p.77-78). 
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Acreditamos que o conhecimento previo do aluno e o que se passa no seu 

dia-a-dia, pode gerar na sala de aula um novo conhecimento, enriquecendo o 

aprendizado e facilitando assim, um bom entendimento de conteudo e uma boa 

relagao entre professor e aluno. Alem disso, nao e somente responsabilidade do 

professor interagir com o aluno, mas todos que fazem a escola, desde o porteiro, 

diregao, merendeira, enfim a escola tern que trabalhar em conjunto no aprendizado 

do aluno. 

De acordo com Libaneo: 

Ao planejarem o processo de ensino, a escola e os professores 
devem, pois, ter clareza de como o trabalho docente pode prestar um 
efetivo servigo a populagao e saber que conteudos respondem as 
exigencias profissionais, politicas e culturais postas por uma 
sociedade que ainda nao alcangou a democracia plena (LIBANEO, 
1994, p. 227). 

De uma maneira geral percebemos a importancia que tern o planejamento 

escolar e a responsabilidade da escola em produzir o ensino coerente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 PLANO DE AULA E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

Como ja foi dito sobre a importancia do planejamento, o piano de aula e a 

"previsao de agoes" para o professor em sala de aula, pois alem de ajudar o 

professor a organizar suas aulas ele e flexivel, ou seja, esta sujeito a modificagoes. 

Libaneo nos revela que: 

O piano de aula e um guia de orientagao, pois nele sao estabelecidas 
as diretrizes e os meios de realizagao do trabalho docente. Como a 
sua fungao e orientar a pratica, ele nao pode ser um documento 
rigido e absoluto, pois, uma das caracteristicas do processo de 
ensino e que esta sempre em movimento, esta sempre sofrendo 
modificagoes face as condigoes reais (LIBANEO, 1994, p. 223.) 

A autora Haydt ressalta que: 
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O professor ao planejar o ensino antecipa, de forma organizada, 
todas as etapas do trabalho escolar. Cuidadosamente, identifica os 
subjetivos que pretende atingir, indica os conteudos que serao 
desenvolvidos, seleciona os procedimentos que utilizara como 
estrategia de agao e preve quais os instrumentos que empregara 
para avaliar o progresso dos alunos (HAYDT, 1998, p. 98). 

Dessa forma, o piano de aula e apenas um roteiro planejado que o educador 

deve segui-lo. Mas a criatividade e competencia da aula competem ao educador. 

Por isso que e aconselhavel o professor fazer o seu piano de aula antes de lecionar 

a disciplina para que nao ocorram falhas, no caso do esquecimento de algo, na hora 

da aula. 

No piano de aula temos tambem que definir varias fungSes, entre elas vale 

destacar, as metodologias e os metodos de ensino. A metodologia e a maneira de o 

professor planejar e organizar suas aulas, sendo assim, o professor e um mediador 

entre as condigoes "internas" e "externas" de aprendizagem. 

Como afirma Penteado: 

Adotar as condigoes externas de aprendizagem, simultaneamente 
com as condigoes internas, como criterio norteador para a montagem 
de situagoes significativas de aprendizagem leva-nos a algo mais do 
que optar por esta ou aquela forma de trabalho escolar. Imp5e 
considerar a existencia de condigoes externas que se desenvolvem 
paralelamente a vida escolar do educando; condigoes externas que 
so ganham existencia na vida escolar do educando (PENTEADO, 
1994, p. 42). 

Como bem evidencia, Penteado, (1994) manifesta um ponto de partida muito 

interessante sobre a questao das condigoes da aprendizagem dos alunos, pois os 

alunos ja tern uma experiencia de vida, um conhecimento decorrente do que vivem e 

existem fora da escola. Nessa realidade os professores devem reconhecer o 

conhecimento que os alunos do ensino medio ja tern, e uma forma de aprimorar o 

conhecimento e esta sempre envolvendo os conteudos relacionados a convivencia 

dos alunos na sala de aula. Com essa metodologia de fazer o aluno um ser ativo no 

seu processo de aprendizagem, cabe aos professores trabalharem em sala de aula 

na construgao de conhecimentos a partir das experiencias ja vividas pelos alunos, 

das vivencias que possam ser organizadas na escola e nas observagoes feitas por 

eles. 
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E importante recordarmos que o professor ao fazer o seu planejamento e o 

seu piano de aula, deve salientar que estao formando alunos do ensino medio para 

a sociedade. Sendo assim, fica evidente sobre as exigencias profissionais que a 

sociedade impoe, e tanto o educador como o educando devem estar preparado para 

enfrentar o mundo globalizado. Os professores devem aprofundar os estudos de 

metodologias e metodos para trabalhar em sala de aula tornando-os alunos criticos 

e pensantes. 

A geografia que se quer ensinar para o ensino medio deve ser 
pensada no sentido de formar um cidadao que conheca os diferentes 
fenomenos geograficos da atualidade tendo em vista o processo de 
globalizagao e suas rupturas, dadas pela resistencia dos movimentos 
sociais e as contradigoes inerentes ao sistema capitalista, alem de 
privilegiar os diferentes cenarios e atores sociais, politicos e 
economicos em diferentes momentos historicos (BRASIL, 2006, p. 
56). 

Sobre isso ha necessidades dos educadores ampliarem seus conhecimentos 

em relagao a geografia. No entanto os educadores devem articular em sala de aula 

o ensino com pesquisas, entre tanto com esse procedimento torna a aula mais 

construtiva e renovador. Mas como ja foi dito anteriormente todo trabalho do 

professor ira depender de sua disposigao e dedicagao. A formagao do professor 

contribui de forma positiva para o ensino e aprendizagem no ensino medio, mas o 

professor deve estar atento aos desafios que encontram no dia-a-dia em sala de 

aula. 

Sobre a formagao do geografo e importante que os Geografos se dediquem 

tanto na pesquisa quanto no ensino escolar. Assim um professor bacharel ou 

licenciado em geografia, todos eles passaram pelo curso, que tenha mesma base, 

porem com peculiaridades. Dessa forma como podemos interpretar o texto sobre a 

falta de dialogo de um com o outro, ou seja, buscar essa interagao entre a escola e a 

pesquisa, ou entao, a pesquisa e a escola. 

Salla afirma que: (2013, p.38) 

Qualquer profissional tende mesmo de forma inconsciente, a colocar 
um carater pessoal naquilo que faz. No trabalho docente, isso vai 
mais longe: Boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, 
sobre os papeis do professor e sobre como ensinar provem de sua 
propria historia de vida e, sobretudo, de sua historia de vida escolar 
(SALLA, 2013, p. 38). 
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A autora explica a importancia que tern a interacao entre professor e aluno. 

Ao dizer da autora os "saberes" e os "interesses" dos alunos podem servir como 

apoio, ajudando nas praticas exercidas pelos professores em sala de aula. Como 

podemos constatar, da mesma forma que os alunos se constituem no 

relacionamento com o professor, este tambem esta em constante construgao por 

meio do convivio dialetico com eles. 

Por conseguinte nao pretendemos moldar os alunos que fazem o ensino 

medio, atraves do ensino de geografia, ou seja, tentar mudar a cuitura ou a maneira 

de perceber o que se passa no seu meio social. Pelo contrario com o ensino de 

geografia, queremos que o corpo docente e a comunidade escolar desenvolvam nos 

alunos do ensino medio a socializagao, compreensao e o conhecimento de tornar 

um ambiente pelo qual ele esta inserido, em um espago melhor. 

E nessa perspectiva que o piano de aula requer do professor uma previa de 

organizagao da aula e consequentemente sera avaliado o rendimento dos alunos, 

isto e atraves da participagao dos alunos, que o educador deve analisar o 

conhecimento e a aprendizagem adquirida pelos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A RELACAO P R O F E S S O R E ALUNO NAS AULAS DE GEOGRAFIA 

O trabalho docente em sala de aula re mete ao educador um piano de aula 

coerente, com conteudos e objetivos compreensiveis, para que os alunos possam 

ter compreensao do que esta estudando, sem falar da importancia que tern a 

comunicagao tanto com os colegas de classe como a relagao entre professor-aluno. 

O autor Libaneo, faz uma colocagao interessante sobre o trabalho docente: 

O professor nao apenas transmite uma informacao ou faz perguntas, 
mas tambem ouve os alunos. Deva dar-lhes atencao e cuidar para 
que aprendam a expressar-se, a expor opinioes e dar respostas. O 
trabalho docente nunca e unidirecional. As respostas e as opinioes 
dos alunos mostram como eles estao reagindo a atuagao do 
professor, as dificuldades que encontram na assimilacao dos 
conhecimentos. Servem, tambem, para diagnosticar as causas que 
dao origem a essas dificuldades (LIBANEO, 1994, p. 250). 

O educador nao pode simplesmente, explicar um conteudo para os 

educandos e deduzir que os mesmos aprenderam. O professor em sala de aula se 
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to ma um espelho para os alunos, isto e, o seu papel e de fundamental importancia 

tanto na area de ensino como tambem na relagao professor-aluno. 

Sabemos que ser educador nao e uma tarefa facil, mas, ja que somos temos 

que saber utilizar a nossa imaginagao e criatividade tornando a aula dinamica e 

criativa. O professor nao pode repassar somente conteudos inacabados. O mesmo 

deve construir com os alunos conhecimentos, que venham a servir tanto para o meio 

academico como tambem para a vida do individuo. 

Nessa concepgao Haydt nos afirma que: 

O educador, na sua relacao com o educando, estimula e ativa o 
interesse do aluno e orienta o seu esforgo individual para aprender. 
Assim sendo, o professor tern, basicamente, duas fungoes na sua 
relagao com o aluno: Uma fungao incentivadora e uma fungao 
orientadora. (HAYDT, 1998, p. 57) 

Desta forma como a autora Haydt (1998, p. 57), relata que "o educador deve 

ter bem claro que antes de ser um professor, ele e um educador", pois sua fungao 

enquanto mestre alem de ter uma boa relagao com os alunos, deve tambem educa-

tes. Da mesma forma que a escola existe regras de direitos e deveres, o professor 

pode expor suas normas para char um ambiente de respeito e de aprendizagem. 

Com referenda a autoridade e a autonomia Libaneo: 

Autoridade e autonomia sao dois polos do processo pedagogico. A 
autoridade do professor e a autonomia dos alunos sao realidades 
aparentemente contraditorias mas, de fato, complementares. O 
professor representa a sociedade, exercendo um papel de mediagao 
entre o individuo e a sociedade. O aluno traz consigo a sua 
individualidade e liberdade. Entretanto, a liberdade individual esta 
condicionada pelas exigencias grupais e nelas exigencias da 
situagao pedagogica, implicando a responsabilidade. Nesse sentido, 
a liberdade e o fundamento da autoridade e a responsabilidade e a 
sintese da autoridade e da autonomia. ( LIBANEO, 1994, p. 251). 

Este processo de autonomia e autoridade entre professor-aluno, nao deixa de 

ter conflitos. Mas acima de tudo, o educador tern autoridade na sala de aula, 

autoridade essa de saber amigavelmente compreender tambem a realidade e os 

anseios que os alunos enfrentam no seu dia-a-dia. Nesse sentido nao caberia ao 

professor de geografia aproveitar de sua autoridade para fazer questionamentos 

improprios como humilhar, falar palavroes, isso resulta numa relagao inadequada 
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entre professor-aluno, bloqueando na maioria das vezes o desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos. 

Pois segundo Libaneo a autoridade Professional se manifesta no dominio da 

materia que ensina e dos metodos e procedimentos de ensino, no tato em lidar com a classe 

e com as diferengas individuals, na capacidade de controlar e avaliar o trabalho dos alunos 

e o trabalho docente. A autoridade moral e o conjunto das qualidades de personalidade do 

professor sua dedicacao profissional, sensibilidade, senso de justica, tracos de carater. 

(LIBANEO, 1994). 

Diante disso as Orientagoes curriculares para o ensino medio re lata m que: 

Nesse sentido o professor tern papel importante no cotidiano escolar 
e e insubstituivel no processo de ensino-aprendizagem, pois e o 
especialista do componente curricular, cabendo-lhe, o 
estabelecimento de estrategias de aprendizagem que criem 
condigoes para que o aluno adquira a capacidade para analisar sua 
realidade sob o ponto de vista geografico. A necessidade de o 
professor pensar autonomamente, de organizar seus saberes e de 
poder conduzir seu trabalho tern muito a ver com a formagao que tern 
e com a postura pedagogica que adote, uma vez que ele e o agente 
principal de seu proprio fazer pedagogico. (BRASIL, 2006, p. 46). 

Na atualidade queremos professores que organizem as aulas tornando-as 

prazerosa, isto e, fazendo com que os alunos sintam-se a oportunidade de 

participarem das aulas de geografia. Mas e preciso que o educador envolva a 

realidade dos alunos no contexto da aula. No entanto o professor deve dar 

oportunidade dos alunos expressarem o seu conhecimento por determinados 

assuntos. 

A autora Haydt retrata que: 

Quando o professor concebe o aluno como um ser ativo, que formula 
ideias, desenvolve conceitos e resolve problemas de vida praticas 
atraves da sua atividade mental, construindo, assim, seu proprio 
conhecimento, sua relagao pedagogica muda. Nao e mais uma 
relagao unilateral, onde um professor transmite verbalmente 
conteudos ja prontos a um aluno passivo que os memoriza. (HAYDY, 
1998, p. 61). 

Nesse processo fica evidente sobre a relacao entre professor-aluno. O 

educador deve proporcionar uma relagao de participagao coletiva nas aulas de 

geografia, somente assim a aprendizagem sera eficiente e duradoura. 
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1.5 AS METODOLOGIAS E O ENSINO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GEOGRAFIA 

Entre as metodologias utilizadas pelos educadores a escola deve adaptar 

projetos para trabalhar conteudos do livro didatico. Essa e a importancia de trabalhar 

com projetos, porque alem de trabalhar com conteudos em sala, envolve tambem a 

coletividade entre professores e gestores, atraves da colaboragao. 

Projeto esses que sao mais utilizados nas aulas de geografia usando jogos, 

videos, musicas, textos, mapas, estudo de campo, jogos, a utilizagao de cartazes, 

teatro, gravuras, jornal escolar, informatica, musica, globo, grupos de trabalho, 

dramatizagao, enfim sao recursos que podem transformar um conteudo tornando a 

aula criativa e dinamica. E entre outros metodos que podem servir ou serem 

adaptados para facilitar na aprendizagem dos alunos nas aulas de geografia. 

Analisamos sobre a importancia que tern os jogos nas aulas de geografia no 

ensino medio os autores Junior e Passini: 

O jogo e um instrumento pedagogico de grande potencial integrador 
e oferece tambem a oportunidade para a construcao da habilidade de 
elaborar sinteses. Os jogos pedagogicos sao baseados em modelos 
de situagoes reais e sao amplamente reconhecidos por serem ao 
mesmo tempo lucidos e validos numa variedade de contextos de 
aprendizagem. Os modelos simplificam a realidade e os jogos 
oferecem um contato simulado com a realidade modelada, 
permitindo tanto a vivencia e apreciaeao quanto o experimento e 
reflexao. O que distingue a forma de apreensao destes modelos 
atraves do jogo ou atraves da leitura e do estudo formal e a dinamica 
ludica do proprio jogo (JUNIOR, 2002, p.45 apud PASSINI, 2011, p. 
117-118). 

Os alunos gostam de estudar atraves de jogos, pois, cria expectativas, 

entusiasmo, preocupagao em saber sobre regras e a atengao em nao querer perder 

o jogo. O jogo e uma metodologia que trabalha com mais precisao o individual e a 

coletividade do aluno em sala de aula. O docente deve utilizar a sua imaginagao e 

criatividade em fazer jogos para envolver os conteudos, e depois expor na sala de 

aula, ou ate mesmo construir esses jogos juntos entre aluno e professor. 

Outro recurso utilizado pelo professor de geografia e o video, esse e um dos 

recursos que o professor deve ter bastante cuidado em exibi-lo para os alunos, pois 

o conteudo em relagao ao video precisa ser planejado e o tempo tambem. O ideal e 

o professor assistir o video antes de exibi-lo para os alunos. Os professores 

exploraram o video fazendo intervalo na hora do filme para explicar a relagao do 
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filme e o conteudo, e entre outros meios como documentarios, desenhos, enfim 

imagens que possibilite a visualizagao e a interpretagao de analises assistido pelos 

alunos. Embora a autora Zoboli afirme que: 

Os filmes podem ser utilizados em todos os nfveis escolares. 
Prendem atengao devido ao movimento, facilitando a compreensao 
dos fenomenos naturais. Alem disso, agradam as pessoas de tod as 
as idades, apresentando fatos do presente e do passado em sala de 
aula, bem como fazem previsoes para o futuro, aproximam locais 
distantes, levantam problemas e transmitem importantes 
informagoes. Trata-se de um recurso tao rico que, alguem ja disse 
cert a vez, uma imagem vale por mil palavras. (ZOBOLI, 1999, p. 
105). 

Como a autora Zoboli cita "uma imagem vale por mil palavras" isto e, um filme 

com imagens interessantes principalmente que esteja envolvido com a realidade dos 

alunos, os mesmos se sentiram participantes daquela historia. E importante 

recordarmos outro recurso que venha ser trabalhado nas aulas de geografia do 

ensino medio e a musica. 

Ja o estudo de campo e uma atividade que se tira aproveito na aprendizagem 

tanto do professor quanto do aluno. Mas para o professor fazer o estudo de campo, 

e preciso que o professor conhega os lugares e tenha planejamento para lidar com o 

espago pelo qual ira estudar. Alem disso, proporcionar para os alunos seguranga e o 

desejo de aprender. 

As imagens, os mapas podem ser incluidos na leitura. Atraves das imagens, 

os alunos elaboram documentarios, relatorios, analise de paisagem, exposigao de 

cartazes, basta o professor ter a criatividade e estar aberto para as opinioes e ideias 

dos alunos. Conforme Libaneo: 

O professor nao apenas transmite uma informagao ou faz perguntas, 
mas tambem ouve os alunos.Deve dar-lhes atengao e cuidar para 
que aprendam a expressar-se,a expor opiniSes e dar respostas. O 
trabalho docente nunca e unidirecional. As respostas e as opinioes 
dos alunos mostram como eles estao reagindo a atuagao do 
professor, as dificuldades que encontram na assimilagao dos 
conhecimentos. Servem, tambem, para diagnosticar as causas que 
dao origem a essas dificuldades [...] (LIBANEO, 1994, p. 250). 

O estudo de campo nas aulas de geografia no ensino medio da motivagao, 

curiosidade de descobrir coisas novas. Cabe ao professor atraves de questionarios e 
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fotografias conduzir ao aluno a pesquisa e a observacao do espaco. O estudo de 

campo possibilita ao aluno a ter uma visao diferente do que eles veem todos os dias 

na sala de aula, tornando uma aula criativa e diferente. 

Argumenta Libaneo que: 

E necessario reafirmar que todo estudo educativo e sempre 
precedido do trabalho do professor: a incentivacao para o estudo, a 
expltcagao da materia, a orientacao sobre os procedimentos para 
resolver tarefas e problemas, as exigencias quanta a precisao e 
profundidade do estudo etc. e necessario, tambem que o professor 
esteja atento para que o estudo ativo seja fonte de auto-satisfagao 
para o aluno, de modo que sinta que ele esteja progredindo, 
animando-se para novas aprendizagens (LIBANEO, 1994, p. 105). 

O uso do computador se torna um dos obstaculos enfrentados pelos 

funcionarios e professores, por na maioria das vezes nao aceitar dificuldades. Por 

outro lado, os alunos acompanham as midias de maneira rapida, divulgando e 

transmitindo informagoes para o meio que ele esta inserido. 

Os meios de informagoes como o computador video, informatica, musica, sao 

meios tecnologicos que trazem beneficios ao ensino e a aprendizagem para o 

ensino medio. Porem, cabe aos professores e aos demais aprender a manusear nao 

so o uso do computador, mas tambem dos outros recursos para ensinar aos alunos. 

Alem disso, e necessario que os professores acompanhem as evolugoes que 

auxiliam na sua formagao e consequentemente ajudam na aprendizagem dos 

alunos. 

Conforma o autor Haydt (1998, p. 280), discorre da seguinte maneira: 

Na escola, o computador deve ser usado nao como um substituto do 
professor, mas como mais um recurso auxiliar de que ele dispoe para 
facilitar o desenvolvimento do trabalho pedagogico interdisciplinar. O 
computador nao deve ser encarado tambem como uma panaceia, 
isto e, como um remedio para todos os problemas da educagao 
escolar. E apenas mais uma alternativa que se apresenta e cuja 
contribuigao para o processo pedagogico exige, da parte do 
educador, uma analise critica, em fungao das concepgoes e dos 
objetivos da educagao (HAYDT, 1998, p. 280). 

Sendo assim, o professor pode utilizar todos os tipos de recursos na sua aula, 

desde que saiba interagir um recurso com o outro. Um exemplo pautado nessa 

abordagem e do professor ao assistir um filme seja qual for e ao terminar, deve 
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debater com os alunos e em seguida fazer uma atividade escrita e interpretativa 

entre ambas. 

Por outro lado, devemos salientar que um bom recurso nem sempre garante a 

aprendizagem significative do aluno. Dessa forma, Passini (2010). Relata que o 

dominio do conteudo e de fundamental importancia, e que o professor tenha 

motivagao de aprender e ensinar, pois a aprendizagem so se constroi numa relagao 

de reciprocidade. Sendo que a aula e um acontecimento no qual a uma relagao 

entre sujeitos: professores e aluno. 

A esse respeito Passini coloca em questao sobre a importancia que tern a 

dinamica da aula, 

A aula dinamica, que tern a participacao do aluno como sujeito na 
construgao partilhada do conhecimento, pode ser bastante produtiva 
porque o aluno esta motivado a buscar as informagoes e 
comprometido com as analises para comprovar seus argumentos. E 
uma aula rica em conteudo e todos saem com o conhecimento 
melhorado, porque a cooperagao na construgao de um saber coletivo 
motiva todos que dela participam. Nao e produgao, nao e "ditagao", 
nao e copia: e invengao dos autores. (PASSINI, 2011, p. 102). 

Neste sentido o professor e a referencia principal na sala de aula, e somente 

este pode reconhecer as necessidades dos alunos em sala de aula. Desse modo, o 

profissional de ensino deve assumir uma postura de mudangas significativas em 

relagao aos metodos didaticos e as metodologias em sala de aula. 

Alem disso, e importante criar e recriar novas metodologias de ensino na sala 

de aula. 

O educador deve olhar os diferentes recursos tecnologicos como um aliado 

para desenvolver os conteudos em sala de aula. Assim a autora Ramos (2013) frisa 

que o planejamento nao pode ser baseado em aulas em que so o adulto tern a 

palavra e nao so bra espago para a expressao do ponto de vista da classe. Vale 

lembrarmos que o professor nao trabalha sozinho, mas em conjunto com a equipe e 

tendo como o foco o aluno. 
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CAPITULO 11 - ASPECTOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA METODOLOGICOS DA PESQUISA 

2.1 ESTUDO DO CASO 

Dessa forma as metodologias de ensino visam a analise das praticas 

adotadas pelos professores do ensino medio da Escola Estadual do Ensino 

Fundamental e Medio Professor Crispim Coelho, nas respectivas turmas; 1°, 2° e 3° 

anos da referida instituicao publica na cidade de Cajazeiras - PB. 

De acordo com Souza, Fialho e Otani: 

[...] o estudo de caso e a pesquisa que se caracteriza por um estudo 
aprofundado e exaustivo de um caso especifico, que seja relevante 
pelo potencial de abrangencia, de forma a permitir, um amplo e 
detalhado conhecimento do caso, fato ou fenomeno estudado, 
atraves do processo de analise e interpretacao (SOUZA, FIALHO e 
OTANI, 2007, p. 42). 

No entanto para Severino, o estudo de um caso particular, e considerado 

representative de um conjunto de casos analogos, por ele significativamente representative 

A coleta de dados e sua analise se dao da mesma forma que nas pesquisas de campo, em 

geral. (SEVERINO, 2007). 

2.2 CARACTERIZANDO O LOCAL DA PESQUISA 

A Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Professor Crispim Coelho 

geograficamente fica localizado ao Sul da Cidade, compreende o centra e avizinha-

se com as Ruas Dr. Coelho, o Conjunto Giliarde I e os Bairros: Sao Francisco que 

popularmente era conhecido pelos nomes de Ferro de Engomar e Pedra do Galo; o 

Bairro dos Remedios que comporta a favela Arapuca. Estes bairros estao entre os 

mais antigos da cidade de Cajazeira - PB. Sua funcionalidade e entre os turnos 

manha das 07h00 as 11hoo horas, tarde 13hoo as 17hoo horas e noite as 19h00 as 

22h00 horas. 

A Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio (E.E.E.F.M.) Professor 

Crispim Coelho, vinculada a 9 a Regiao de Ensino de Cajazeiras - PB, fundada em 

28 de maio de 1961, criada pelo Decreto N° 2.512, de 24/10/1961, publicado no 

Diario Oficial do Estado, em 28/10/1964, do deputado estadual Acacio Braga Rolim, 
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que so foi consolidado no governo de Pedro Moreno Gondim em 1964. Pelo fato de 

ter sido a primeira escola laica publica de Cajazeiras a funcionar o ensino de 1° 

Grau, hoje Ensino Fundamental, recebeu a denominacao de Colegio Estadual. Em 

1968 foi construido o predio do Colegio, em terreno doado pela Prefeitura Municipal 

na gestao do prefeito Francisco Matias Rolim para fim exclusivamente educativo, 

passando a oferecer o Ensino de 2° Grau (atual Ensino Medio) para medicina e 

engenharia 1969. 

A Instituigao vem construindo uma proposta de gestao democratica, 

pautada no trabalho partilhado, desenvolvendo projetos que englobam os diversos 

componentes curriculares, promovendo evento socio - culturais e esportivos. E 

oportuno ressaltar que a Escola realiza esses eventos com a colaboragao de toda 

comunidade escolar e as parcerias com outras instituigoes que cooperam com a 

busca de superagao das dificuldades enfrentadas na Instituigao. 

A gestao mantem um bom relacionamento com os diversos segmentos da 

instituigao escolar, inclusive com a comunidade, primando pela melhoria do trabalho, 

respeitando e valorizando a todos que compoem a escola, buscando mediante o 

dialogo altemativo e decisoes que contribuam para a integragao do trabalho coletivo 

com docentes e com diversos artistas como; cantores violeiros, dangarinos com 

varios grupos, pintor, desenhista, escritor, tocador e jogador com destaque no 

nordeste e nacionalmente. 

A mesma oferece as seguintes modalidades de ensino; Ensino Fundamental 

e Medio. Dispoe de salas de aula, as quais funcionam nos tres turnos, assim 

distribuidos: Matutino; 09 salas de aula do Ensino Fundamental II e 09 do Ensino 

Medio. Vespertino; 08 salas de aula do Ensino Fundamental II. Noturno; 06 salas de 

aula do Ensino Medio. O Colegio de estagio possui 01 diretoria, 01 sala com 

banheiro para professores, 01 sala formalizada em pleno funcionamento, 01 sala 

com a biblioteca em acervo completo. Possui 02 banheiros para o uso dos alunos de 

ambos os sexos, com 02 serventes, 02 vigilantes, e 02 secretarios em cada tumo. 

Para o apoio as atividades escolares, a escola dispoe dos seguintes 

equipamentos em uso: 02 aparelhos de TV, 01 repor projetor com tela, 01 

computador com impressora na secretaria, 12 computadores na sala de informatica, 

01 aparelho de som, 01 caixa amplificada, 01 maquina fotografica digital, 01 

aparelho DVD, ha ainda um aparelho de telefone publico para o uso exclusivo do 

Colegio e dos alunos. O corpo docente e formado por professores, sendo 907° 
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graduados nas disciplinas que lecionam e o Colegio abriga em suas dependencias 

os tres turnos em funcionamento, totalizando 891, alunos sendo 278 alunos do 

fundamental II e 891 do ensino medio. 

O alunado da escola advem da zona rural e urbana, area central e periferica 

da cidade, na sua maioria reside em domicilio alugado ou cedido, muitos sao de 

baixa estrutura, sem saneamento basico, hidraulico e eletrico e ainda pequeno para 

acomodar as familias que variam entre cinco a onze pessoas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida e aplicada com os educadores e educandos das 

turmas 1°, 2° e 3° anos do ensino medio da Escola Estadual do Ensino Fundamental 

e Medio Professor Crispim Coelho, localizada na zona urbana da cidade de 

Cajazeiras - PB. Certificamos que a pesquisa viesse analisar e verificar o trabalho 

desenvolvido sobre as diferentes metodologias dos educadores em sala de aula, e a 

importancia destes para a aprendizagem dos alunos. 

2.4 DOS INSTRUMENTOS DA C O L E T A DE DADOS 

Devido a preocupacao sobre as diferentes metodologias aplicadas no ensino 

de geografia e em como alcancar a compreensao dos alunos sobre o conteudo da 

disciplina, procuramos a partir de dois questionarios, com perguntas abertas e 

fechadas para educadores e educando, averiguar se os professores de geografia 

abordam as diferentes metodologias em sala de aula. 

Os instrumentos utilizados para coletar os dados foram a observagao e os 

questionarios. Buscamos compreender como eram aplicadas as diferentes 

abordagens metodologicas ao ensino de geografia e como eram trabalhados dentro 

da sala de aula pelo profissional de ensino. 

Para Marconi e Lakatos (2010) o questionario e um instrumento de coleta de 

dados, constituido por uma serie ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presenca do entrevistador. 
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CAPITULO ill - ANALISE DE DADOS:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RESPECTIVO DIAGNOSTIC© DA 

PESQUISA REALIZADA SOBRE AS PRATICAS PEDAGOGICAS DO 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO ENSINO MEDIO 

A seguir apresentaremos a analise dos dados coletados da pesquisa. A 

analise de dados e uma atividade cujo potencial e a transformagao de dados 

adquiridos com a pesquisa. Desse modo a analise trata de compreendermos 

criticamente o sentido do estudo, onde proporciona tambem respostas atraves da 

investigacao. 

Nas palavras de Marconi e Lakatos, (2010) a analise e a tentativa de 

evidenciar as relagoes existentes entre o fenomeno estudado e outros fatores. Essas 

relagoes podem ser estabelecidas em fungao de suas propriedades relacionais de 

causa-efeito produtor-produto, de correlagoes, de analise de conteudos. 

Observamos os dados dos educadores das tres turmas, os mesmos foram 

nomeados Prof. A1 , M2 e L3, podendo verificar esta caracterizagao na Tabela N° 1. 

Caracterizagao dos Educadores/Sujeitos da Pesquisa. 

Tabsla N" 1 Caractcrizatio dos Educadores/Sijijaitcs da Pesquisa 

IDENTIFICACAO IDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A l "  40 

ESCOLARIDADE 

l.icericialut'ii cm Geografia com 

especializacao no Semiarido 

Nordestino 

TEMPO/FORMACAO TEMPO/SALA 

10 Anos 10 Anos 

M 2° 50 

Licenciatura em Geografia 

26 Anos 24 Anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i. < 25 

Licenciatura em Geografia 

07 Anos 06 Anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da Pesquisa - 2013 

Estes dados da (Tabelal) identificaram as diferengas entre idades, os niveis 

de escolaridade e o tempo de formagao e consequentemente o tempo de atuagao 

em sala de aula. Na formagao percebemos que todos os educadores possuem 

formagao completa no curso de Licenciatura Plena em Geografia, mas somente a 

professora A possui especializagao, sendo que a mesma se destaca no percurso 

Academico, pois e a unica que esta dando continuidade a sua carreira profissional, 
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enquanto que os demais conciliam trabalho com formacoes continuadas que sao 

ofertadas pelo governo do Estado da Paraiba. 

Tais constatagoes sao reforgadas por Brasil: 

O processo de formagao de professores visa ao desenvolvimento de 
uma competencia critico reflexiva, que Ihes fornega meios de 
pensamento autonomo, que facilite as dinamicas de autoformagao 
que permita a articulagao teoria e pratica do ensino. E oportuno 
lembrar que a pratica docente adquire qualidade quando existe a 
produgao do saber. O professor deve atuar no sentido de se 
apropriar de sua experiencia, do conhecimento que tern para 
investigar em sua emancipagao e em seu desenvolvimento 
profissional. (BRASIL, 2006, p. 46). 

Dessa maneira a importancia do educador conduzir adiante sua carreira 

profissional, e gratificante, pois certamente contribui para ampliar a sua pratica 

pedagogica no ensino de geografia promovendo assim conhecimento e reflexao na 

aprendizagem dos alunos. 

Esta pesquisa tambem teve a participagao de educandos das turmas 

referentes aos 1°, 2° e 3° anos do ensino medio, com uma amostragem de 58 alunos 

sendo distribuido por anos, turma, turno, e o numero absoluto de alunos por anos, 

(Tabela 2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 Delineamento dos Edticandos do b'i-sino Medio 

N° 

Prof /Ano Turma Turno N° Absolute por a^o Relative 

Prof .Al"Ano C Tarde 23 39,65% 

Prof. M 2 ° Ano D Noite 22 37,93% 

Prof. L3°Ano A Manha 13 22,42% Fonte: Dados da Pesquisa -2013 

Dados de caracterizagao dos educandos das turmas 1°, 2° e 3° anos do 

ensino medio contendo anos, turma, sexo, idade e quantidade de alunos, (Tabela 3). 
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Tabela N° 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prof/Ano 

Prof. A 1° Ano 

Prof. M 2 ° Ano 

Prof.L 3° Ano 

De l i neamen to dos A lunos do Ensino Medio 

Turma 

c: 

D 

A 

Sexo 

6M/17F 

5M/17F 

2M/11F 

Idade 

14- 15 anos 

15- 20 anos 

21-30 anos 

Quantidade 

de Alunos 

Por Idade 

10 alunos 

45 alunos 

3 alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFonte: Dados da Pesquisa -2013 

O questionario para o educador se baseia em compreender as diferentes 

metodologias utilizadas no ensino de geografia e a relagao entre os recursos 

tecnologicos e o conteudo trabalhado em sala de aula. As respostas foram de 

grande relevancia para a obtengao de dados a cerca das metodologias aplicadas em 

sala de aula, o mesmo foi elaborado com 06 (seis) questoes na qual 01 (uma) de 

multipla de escolha e 05 (discursivas). 

O questionario para os educandos foi feito com objetivo de verificarmos se os 

professores explanam o conteudo com diferentes metodologias, e a sua visao a 

respeito do conteudo de geografia. O mesmo foi construido por 05 (cinco) questoes, 

sendo 02 (duas) de multipla escolha e 04 (quatro) discursivas. Dessa maneira todos 

os alunos entenderam e responderam as questoes obtidas pelo questionario. 

3.1 ANALISE DAS Q U E S T O E S DOS EDUCADORES 

A 1 a questao apresentamos a seguinte indagagao. De que forma voce 

trabalha o conteudo de geografia em sala de aula? As respostas foram: 

"Expondo os topicos do conteudo do quadro, em seguida explico 
fazendo perguntas, escuto as respostas procurando averiguar o nivel 
de entendimento por parte dos alunos". (A 1°, 2013); 

"Trabalho bastante com o dialogo, esquemas no quadro, 
pesquisas...". (M 2°, 20013); 

"Aula expositiva e dialogada". (L 3° 2013). 
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Podemos observar que as metodologias utilizadas pelos educadores, 

possibilitam aos alunos um ensino renovador, acrescentando assim, verdadeiro 

sentido sobre os metodos e o conteudo de ensino. Como afirma Libaneo, (1994, p. 

158) "quando o professor aplica metodos ativos de ensino (solugao de problemas, 

pesquisa, estudo dirigido, manipulacao de objetos etc.), deve ter clareza de que 

somente sao validos se estimulam a atividade mental dos alunos". Ao inves de 

adotar a maxima "aprender fazendo", deve adotar esta outra: "aprender pensando 

naquilo que faz". 

Por essa razao e bom lembrarmos que os procedimentos da aula sao 

importantes, mas que sejam usados de forma criativa e construtiva no ensino e na 

aprendizagem dos alunos. 

A 2 a questao enfocamos a seguinte indagacao: Como as metodologias, e o 

uso dos recursos tecnologicos auxiliam no processo ensino-aprendizagem dos 

alunos? As respostas correspondentes a esta questao foram: 

"Auxiliam de forma mais atrativa e dinamica". (A 1°, 2013); 

"A tecnologia atrai mais a atengao do aluno". (M 2°, 20013); 

"Torna os temas da geografia mais simples e atraente para o alunado 
por meio de novas metodologias, cada vez mais raras, e obrigagao 
dos educadores". (L 3° 2013). 

Em si'ntese as respostas dos professores relatam que, o uso dos recursos 

tecnologicos tern por objetivo facilitar a construgao do conhecimento no dia-a-dia dos 

alunos em sala de aula. Pois os educadores sabem da importancia das tecnologias 

nas suas praticas de ensino e na aprendizagem do educando. 

Para Passini: 

Existe uma diversidade de recursos que envolvem multimidia, como 
TV, CD, DVD e programas de informatica com combinacao de textos, 
sons, imagens e animagao, que tornam o tema em estudo dinamico e 
permitem perceber uma nova dimensao de espago e tempo. A 
internet tambem revolucionou as possibilidades de pesquisa, 
facilitando o acesso as fontes de informagoes, antes volumosas e 
lentas. Nao obstante, temos que ter consciencia de que esses 
recursos nao garantem, isoladamente, a dinamizagao da aula, pois a 
tecnologia deve ser utilizada como meio. Corremos o risco de tornar 
uma aula como video, TV, internet, ou projetor de multimidia 
igualmente univoca e improdutiva. E necessario, portanto, que haja 
uma interagao entre sujeitos e objeto do conhecimento: professor, 
aluno e conteudo. (PASSINI, 2011, p. 125). 
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Sabemos que os recursos didaticos que os professores util izam no ensino de 

geografia, pretende estimular alem do conhecimento a participacao e a 

compreensao dos alunos no conteudo em estudo. Todos os recursos tecnologicos 

ajudam o professor e possibil i tam a aprendizagem dos alunos, mas nao modifica a 

relacao pedagogica entre professor-aluno. 

A 3 a questao e apresentada com multiplas escolhas, na qual os educadores 

tern 05 (cinco) alternativas, podendo selecionar quantas quiserem. A questao e a 

seguinte. Como e feita a escolha dos recursos a serem trabalhados em sala de 

aula? 

Grafico N° 1: Recursos escolhidos pelos professores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTAO 3 

Escolha Individual 

• Planejamento 

• Piano de Aula 

• Pela Escola 

Outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da Pesquisa -2013 

De acordo com o (graf ico l ) , podemos observar que 6 7 % dos professores 

fazem a escolha dos recursos a serem trabalhados em sala de aula atraves do 

planejamento, mas, somente 33% o professor faz a sua escolha por recursos 

individualmente. Urn dado importante e que deixa duvida e o fato de que somente 

3 3 % o professor faz a escolha individualmente dos recursos a serem lecionados. Na 

escola existe o planejamento mensalmente onde todos os professores part icipam, 

dessa forma apontamos falhas ou incertezas que o educador tern sobre os bons 

recursos a serem planejados e em seguida trabalhados na sala de aula. 

Em seus estudos Passini comprova que: 
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Com o planejamento em maos, o andamento da aula se torna mais 

facil, e nos, como professores, nos sentimos mais seguros, uma vez 

que as acoes sao previstas com detalhamento dos passos, recursos 

e atividades. O planejamento e uma ferramenta auxiliar fundamental 

para o professor, na medida em que e com ele que se da o bom 

andamento da aula. E no planejamento, ainda, que o professor 

descreve todos os passos a serem tornados, assim como a previsao 

de suas agoes. (PASSIN!, 2011, p.64). 

Dessa forma o planejamento e importante e requer estudos e analises sobre o 

conteudo a ser lecionado pelo educador. 

A questao 4 a enfoca sobre as maneiras de associacao entre os conteudos e 

os recursos tecnologicos trabalhados na aula de geografia pelos educadores. De 

que maneira voce faz a associacao do conteudo trabalhado na aula com os recursos 

tecnologicos? Responderam: 

"Procuro observar nos conteudos aplicados alguns pontos 

necessarios a urn melhor suporte ou complemento na aprendizagem 

dos alunos e aplico os recursos tecnologicos de acordo com a 

necessidade". (A 1°, 2013); 

"Esta associagao e feita de acordo com os recursos que a escola me 

oferece. Vale salientar que sao muito poucos recursos. E mais 

propaganda". (M 2°, 20013); 

As respostas das educadoras ocorrem contrar iedade, pois enquanto a 

docente A "aplica os recursos tecnologicos de acordo com a necessidade da aula", 

isto e, ela afirma que recursos tern na escola, ja para a professora M relata que "e 

mais propaganda". Por outro lado o discente L nao respondeu com clareza, por isso 

nao se pode expor nenhum resultado acerca do mesmo. 

Sendo assim afirma Libaneo: 

O ensino dos conteudos deve ser visto como a acao reciproca entre 

a materia, o ensino e o estudo dos alunos. Atraves do ensino criam-

se as condicSes para a assimilagao consciente e solida de 

conhecimentos, habilidades e atitudes e, nesse processo, o aluno 

formam suas capacidades e habilidades intelectuais para se 

tornarem, sempre mais, sujeito da propria aprendizagem. Ou seja, a 

materia a ser transmitida proporciona determinados procedimentos 

de ensino, que, por sua vez, levam as formas de organizacao de 

estudo ativo dos alunos. Os professores precisam dominar, com 

seguranga, esses meios auxiliares de ensino, conhecendo-os e 

aprendendo a utiliza-los vai depender do trabalho docente pratico, no 

qual se adquirira o efeito traquejo na manipulagao do material 

didatico. (LIBANEO, 1994, p. 128-173). 
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Dessa forma, e importante o professor associar os conteudos que ira lecionar 

na aula de geografia com os recursos didaticos, sem esquecermos-nos de procurar 

meios de renovacao. O discente deve propor para o aluno entusiasmo dependendo 

do que ira ser trabalhado em sala de aula. A eficacia de uma boa aula de geografia 

dependera do modo como o professor planeja e a metodologia que ele esta 

util izando independente disso quando bem planejado, alcangara um bom resultado. 

A 5 a questao tratamos de como os alunos participam das aulas de geograf ia? 

Os educadores responderam da seguinte forma: 

"A maioria participam com muito curiosidade e interesse de conhecer 

o processo de transformacao e evolugao da sociedade como o todo". 

(A 1°, 2013); 

"Fazendo reflexao sobre determinados temas. Eu os incentivo a 

darem suas opinioes". (M 2°, 20013); 

"Apenas se forem estimulados pelo professor". (L 3° 2013). 

No entanto em relagao a participagao dos alunos nas aulas de geografia 

Libaneo argumenta que: 

E preciso que o estudo se converta numa necessidade para o aluno 

e que seja um estimulo suficiente para canalizar a sua necessidade 

de atividade. Trata-se da conjuncao de condicoes internas dos 

alunos e de condicoes externas expressas pelas exigencias, 

expectativas e incentivos do professor. Mesmo que o professor 

estabeleca otimos objetivos, selecione conteudos significativos e 

empregue uma variedade de metodos e tecnicas, se nao conseguir 

suscitar no aluno o desejo de aprender, nada disso funcionara. O 

aluno se empenha quando sente a necessidade e importancia de 

estudo, quando sente que esta progredindo, quando as tarefas 

escolares Ihe dao satisfagao. (LIBANEO, 1994, p. 108). 

A 6 a questao buscamos saber, quais os recursos tecnologicos a escola 

disponibil iza para o ensino de geografia e m sala de aula? Assim responderam: 

"Mapas, globo, data show, uso do laboratorio de informatica, 

aparelho de som, maquina fotografica digital, aparelho DVD, repor 

projetor com tela etc.". (A 1°, 2013); 

"Aparelho de som, laboratorio de informatica, mapas, globo, data 

show etc.". (M 2°, 20013); 

"Globo, mapas, livros, Data show, quadro-branco, revistas, jornais, 

maquina fotografica, aparelho de som etc.". (L 3° 2013). 
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Atraves dessas respostas, percebemos que a escola disponibil iza de recursos 

para que os discentes t rabalhem de forma criativa e dinamica nas aulas de 

geograf ia. Sendo assim, e sempre bom o educador trabalhar junto com o aluno, isto 

e, por meio das reflexoes t ransformam os problemas observados em sala de aula 

em solucoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 A N A L I S E D A S Q U E S T O E S D O S E D U C A N D O S 

A analise do questionario para os alunos teve por f im diagnosticar se a 

resposta dos mesmos estava de acordo com o resultado exposto pelos educadores. 

Foi por esse objetivo que veri f icamos constatar como os professores das tres turmas 

trabalham as diferentes abordagens metodologicas no ensino de geografia em sala 

de aula. 

Na primeira questao pedimos que os educandos citassem as metodologias 

util izadas pelo professor no ensino de geografia: 

Grafico N° 2: Metodologias util izadas pelos alunos 

QUESTAO 1 
2,03%., 

5,41% 

Estudo de Campo 

Exposi;3o Oral 

i Filme e Atividades 

i Trabalho em Grupo 

i Seminario 

: Atividade Individual 

I Outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da Pesquisa - 2013 

Ficam evidentes pelo (grafico 2) as respostas dos alunos, quanto as 

metodologias mais utilizadas pelos professores de geografia e estas sao descritas 

como: o trabalho em grupo e a atividade individual. Isso demonstra que os relatos 

dos alunos estao em conexos com as falas dos professores pesquisados. 
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Sobre esse assunto Passini relata: 

Nao sao os recursos didaticos que transformam aulas de reprodugao 

em aulas de construcao. Temos que definir se queremos formar 

alunos copiadores ou criativos, alunos submissos ou criticos, se 

utilizamos pensamentos prontos ou incentivamos nossos alunos a 

pensar; enfim, essa decisao metodologica e do professor. Outros 

tantos recursos didaticos e tantas dinamicas podem auxiliar os 

alunos a aprender geografia significativamente. (PASSINI, 2011, p. 

103-115). 

Acredi tamos que o educador e responsavel em desenvolver as diferentes 

metodologias no ensino de geografia, e que estas devem favorecer uma 

aprendizagem criativa e dinamica aos alunos, est imulando a capacidade de 

aprender e de construir conhecimento promovendo a sua fala e o seu 

quest ionamento na sala de aula. 

Ao perguntarmos na questao 02 sobre qual o conteudo de geografia que voce 

mais gosta, os educandos destacaram: 

Grafico N° 3: Conteudos que os educandos mais gostam. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q U E S T A O 2 

16,81% 1 5 g 3 % 16,81% 

• Seriel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da Pesquisa - 2013 

Apesar dos alunos terem conhecimentos amplos em relagao a disciplina de 

geografia como podemos observar no (grafico 3), percebemos que os professores 



43 

selecionam bem os conteudos e explanam na sala de aula. Reconhecemos que os 

resultados nesta questao estao l igados as respostas dos professores. 

De acordo com Haydy: 

Com relagao a organizacao dos conteudos, o professor deve 

considerar tambem a estrutura da disciplina, para que o aluno possa 

ter uma visao global do campo de conhecimento estudado e para 

que possa ter acesso as ideias mais significativas e relevantes da 

disciplina, sistematizando-as e aplicando-as em areas correlatas. A 

estrutura basica de uma disciplina e um sistema de relag5es que 

forma um todo coerente, harmonico e integrado. (HAYDY, 1998, p. 

133). 

Dessa maneira e importante que os professores organizem todos os 

conteudos para lecionar nas aulas de geografia. A lem disso, os discentes devem 

trabalhar com diferentes metodologias, mostrando a relacao entre os conteudos 

expostos na sala de aula, com o dia a dia do aluno, isso e fundamental para a 

disciplina de geografia. 

A terceira questao pede que os educandos citem formas de ensino que voce 

gostaria de estudar os conteudos de Geograf ia? 

Grafico N° 4 : Formas de ensino que os educandos gostar iam que 

fossem desenvolvidas pelos professores. 

QUESTAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 

• Filme • Estudo de Campo •Seminario 

• Trabalho em Grupo • Computacao • Aula Com Slide 

5%1% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da Pesquisa -2013 

Atraves dessas respostas no (grafico 4) podemos analisar que uma das 

formas de ensino que os alunos gostam de estudar a geografia e o estudo de campo 

e f i lmes. Pois, com uma conversa formal com a diregao e os professores de 
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geograf ia, a escola faz estudo de campo, mas e de acordo com as normas da escola 

e com as condicoes f inanceiras dos alunos. Em relacao ao f i lme se coloca o mesmo 

fato do estudo de campo. Dessa forma e perceptivel que os resultados encontrados 

nesta questao ligados aos docentes. 

Na 4° questao perguntou-se quais os recursos tecnologicos que a escola 

disponibil iza para o ensino de geograf ia? 

Grafico N° 5: Recursos tecnologicos que a escola dispoe. 

Q U E S T A OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 

• TV • Jornais Computador • CO e DVD Outros 

46,73% 

9,35% 

TV Jornais Computador CD e DVD Outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da Pesquisa -2013 

Podemos notar no (grafico 5) os recursos tecnologicos que se destaca nas 

aulas de geografia. Sendo que a TV e um dos recursos que mais sao util izados, e o 

computador fica em segundo lugar. Desta forma as respostas dos alunos se 

baseiam na realidade exposta pelos professores. 

Na 5° questao perguntou-se qual e a importancia de geografia na sua vida? 

Grafico N° 6: A importancia da geografia na vida do educando. 

QUESTAO 5 

Adquiri Conhecimentos P/ Nossa Vida 12,73% 

Estudar o Passado da Geografia 1,82% 

Conteudos Sobre o Dia a Dia | | 16,36% 

Ensina a Proteger o Meio Ambiente 12,73% 

Estudar sobre a Natureza | | 9,09% 

Informa^ao Sobre o Espago ^ 2 ? % 

Geografico 

Fonte: Dados da Pesquisa - 2013 
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As opinioes dos alunos no (grafico 6) foram bem diversif icadas em relacao a 

importancia de geografia na vida dos mesmos. No grafico mostra o interesse dos 

alunos em estudar e gostar da disciplina, atraves de varios assuntos abordados. 

Como podemos constatar: 

A geografia e a disciplina que permite decodificar a realidade sob o 

olhar espacial, uma vez que o aluno utiliza o conhecimento que traz 

consigo e os conceitos cientificamente elaborados, produzindo entao 

seu proprio conhecimento. O papel fundamental da geografia e 

trabalhar referencias, utilizando as informacbes da propria realidade, 

considerando o espago vivenciado para perceber e entao conceber. 

Este e o momento de o professor concretizar a busca da identidade 

do aluno e sua situagao no mundo social. (REGO,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2011, p. 

175). 

E indiscutivel a importancia que tern a geografia na vida dos alunos, pois cada 

um deles demonstra um entendimento diferente sobre a necessidade da geografia 

em sua vida. Os discentes tern maneiras de entender e ver a disciplina atraves do 

seu cotidiano, dessa forma o educador deve explanar na sala de aula a d imensao da 

realidade que a disciplina faz parte. 

Entao, baseados em todas as respostas concebidas por educadores e 

educando, percebemos a importancia das diferentes metodologias que os 

professores t rabalham em sala de aula. E a relevancia que tern os conteudos de 

geografia em pro da vida dos alunos. 
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C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Ao termino das analises cabe aqui destacar o tema: as praticas pedagogicas 

do professor de geografia no ensino medio, a qual teve por objetivo descobrir quais 

as metodologias util izadas pelos professores de geografia nas turmas do 1°, 2° e 3° 

anos do ensino medio nos tres turnos da Escola do Ensino Fundamental e Medio 

Professor Crispim Coelho, com a f inal idade de identificar as metodologias de ensino 

que os professores utilizam em sala de aula. 

Buscamos respostas para a indagacao referente as metodologias aplicadas 

no ensino de geografia, tendo como destaque, os metodos de ensino util izados 

pelos professores para dar mais relevancia no ensino dos conteudos de geografia. 

Por meio do estudo realizado acerca dos resultados alcangados, identif icamos 

que atraves da criatividade dos educadores em busca de novas estrategias 

renovadora de ensino proporcionou interesses nos alunos em querer estudar 

conteudos relacionados ao cotidiano de vida, das suas necessidades e suas 

experiencias envolvendo tambem o conhecimento, como deixa bem claro no 

questionario dos alunos. 

Mediante as descobertas atraves do questionario, o planejamento faz parte do 

trabalho do professor em sala, pois constatamos que os docentes lecionam os 

conteudos de geografia fazendo uma associagao entre as experiencias e o 

conhecimento dos alunos. Sendo assim para que ocorra um ensino eficaz e 

necessario um planejamento do professor, embora algumas vezes podendo 

modificar o piano, pois, facilita muito o processo de ensino aprendizagem. 

Nessa perspectiva as metodologias do educador incluem tambem a sua 

f lexibi l idade, pois deve fazer parte de trabalho, onde se possuem ritmos de alunos 

diferentes e isso precisa ser respeitado. Tambem a utilizagao de recursos didaticos 

disponiveis e adequados ao tema estudado, como video, jornais, TV, mapas, dentre 

outros deve ser muito explorado. 

E importante descrevermos que as transformagoes acontecem numa escala 

temporal e a geografia e uma disciplina importante que nos ajuda a entendermos as 

mudangas que ocorrem no espago. Sendo assim e preciso que se pense em novas 

metodologias de ensino. As vezes imaginamos que so a escola deve mudar ou que 

os alunos devem ser mais compromet idos com o estudo, mas esquecemos de 

avaliar como esta a pratica pedagogica do educador. Por isso o objetivo do 
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APENDICES 



APENDICE I - Questionario para os educadores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este questionario aplicado a um determinado publico tern como objetivo 

obter dados estatisticos sobre as diferentes metodologias utilizadas pelos 

professores de geografia. As respectivas respostas serao de grande serventia para a 

obtencao de dados a cerca dos metodos de ensino. Desta forma solicito-lhe suas 

respostas, pois estas servirao como base para verificar e analisar o objetivo da 

pesquisa. 

CARACTERIZACAO DO SUJEITO DA PESQUISA 

Escola: 

Formacao: ( ) Geografia ( ) outro 

Sexo: M( ) F( ) Idade: 

Tempo que exerce o magisterio: 

Q U E S T O E S : 

01. De que forma voce trabalha o conteudo de geografia em sala de aula? 

02. Como as metodologias, e o uso dos recursos tecnologicos auxiliam no 

processo ensino-aprendizagem dos alunos? 

03. Como e feita a escolha dos recursos a serem trabalhados em sala de aula? 

( ) Pelo planejamento ( ) Escolha individual 

( ) Piano de aula ( ) Pela escola 

( ) Outros 



04. De que maneira voce faz a associagao do conteudo trabalhado na aula com 

os recursos tecnologicos? 

05. Como os alunos participam das aulas de geografia? 

06. Quais os recursos tecnologicos a escola disponibiliza para o ensino de 

geografia em sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MUITO OBRIGADA! JAMIRES MONTEIROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DA SILVA. 



APENDICEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II - Questionario para os educando 

Esse questionario faz parte de um processo de avaliagao do ensino de 

geografia no Ensino Medio, visando melhorias no ensino aprendizagem dessa 

disciplina. As questoes abaixo irao servir para fins da pesquisa, por esse motivo nao 

ha necessidade de se identificar. Em nenhum momento voces serao julgados como 

certos ou errados. 

Para responder esse questionario, reflita sobre sua vivencia ate agora, nao 

deixando nenhuma pergunta sem resposta. Em caso de duvida, podem me 

perguntar. 

Agradecemos a sua contribuicao! 

ATENCAO: RESPONDA AO QUESTIONARIO COM SINCERIDADE NAO HA 

NECESSIDADE DE S E IDENTIFICAR. 

Escola: 

Ano: 

Turno: Idade: Sexo: M( ) F( ) 

01 .Cite as metodologias utilizadas pelo professor no ensino de geografia: 

( ) Estudo de Campo ( ) Trabalho em Grupo 

( ) Exposicao oral ( ) Seminario 

( ) filme e Atividade sobre filme ( ) Atividade individual 

( questionamento, resumo, etc.) 

( ) Outros 

02.Qual o conteudo de geografia que voce mais gosta cite-os: 



03.Cite formas de ensino que voce gostaria de estudar os conteudos de 
Geografia? 

04. Quais os recursos tecnologicos que a escola disponibiliza para o ensino de 

geografia? 

( ) TV, Video ( ) Computador ( ) CDs e DVD educativo 

( ) Jornais/Revistas eletronicos ( ) Outros 

05. Qual e a importancia de geografia na sua vida? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MUITO OBRIGADA! JAM1RES MONTEIRO DA S1LVA 


