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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo de carater bibliografico tern como foco "O cinema como recurso didatico 

e pedagogico no ensino de Geografia", tendo como proposito de buscar subsidios teoricos 

sobre a problematica em estudo. Assim busca seguir seu objetivo, no qua! centra em analisar 

a conlribuicao que o cinema oferece no ensino de Geografia, bem como verificar a relacao 

que o cinema tern em motivar os alunos ir a busca de novos conhecimentos da realidade 

social e educacionais no ensino de Geografia. Para tanto, o estudo focaliza o eixo tematico 

direcionado para os topicos: o ensino da Geografia na atualidade, tendo como parametro a 

crise do estudo em sala de aula, observando as possibilidades de trabalhar a Geografia com a 

adesao dos sujeitos da aprendizagem; o cinema num enfoque historico, resgatando-o como a 

setima arte e sua atuacao no Brasil, com destaque a filmes que representam o movimento do 

cinema novo no Brasil e sua caracterizacao e o cinema no ensino de Geografia no espaco 

escolar, com os recursos que ajudam; as contribuicoes das novas tecnologias na insercao do 

cinema em sala de aula e as sugestoes e procedimentos ao utilizar o cinema em sala de aula 

no ensino de geografia, tendo como foco central o filme de longa-metragem Rio, 40 graus do 

diretor Nelson Pereira dos Santos no ano de 1955. Diante disso,buscou-se uma literatura em 

autores que enfocam a tematica do cinema trabalhado em sala de aula, assim como, sua 

importancia na aprendizagem de geografia. Tendo como destaque, Vesentini (2004), Lacoste 

(1988), Castrogiovanni (2007), Boechat (1998), Campos (2006), Libaneo (2002), Louro 

(2003), Geise (2004), Bernardet (1980), Napolitano (2008), Mascarello, (2012 - Historia do 

Cinema Mundial), Neves (2010), GKosmao e Sampaio (2005), Parametros Curriculares 

Nacionais (1998) e Salem (1987), entre outros, que abordam a tematica em estudo. 

Palavras-chave: Cinema. Recurso didatico e pedagogico. Ensino de Geografia. 

Sujeitos da aprendizagem. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This bibliographical study focuses on "Film as a teaching resource in the teaching and 

learning of Geography", with the purpose of seeking theoretical support on the issue 

under study Just follow your quest objective, winch focuses on analyzing the 

contribution that cinema offers in teaching Geography and verify the relationship that 

cinema has on motivating students to go to the search for new knowledge of social and 

educational in teaching Geography . Therefore, the study focuses on the thematic axis 

directed to the topics: the teaching of Geography in the news, having as parameter the 

crisis of study in the classroom observing the possibilities of working with the 

accession of Geography subject learning; cinema a historical approach, rescuing him as 

the seventh art and its operations in Brazil, highlighting the films that represent the 

motion of the new cinema in Brazil and its characterization and film in teaching 

Geography at school, with features that help, the contributions of new technologies in 

cinema inclusion in the classroom and the suggestions and procedures to use film in the 

classroom teaching of geography, with the central focus of the film feature film Rio, 40 

degrees director Nelson Pereira dos Santos in 1955. Therefore, we sought a literature in 

which authors focus on the theme of the film worked in the classroom as well as its 

importance in learning geography. Having highlighted how, Vesentini (2004), Lacoste 

(1988), Castrogiovanni (2007), Boechat (1998), Fields (2006), Libaneo (2002), Blonde 

(2003), Geise (2004), Bernardet (1980), Napolitano (2008), Mascarello, (2012 - History 

of World Cinema), Neves (2010), Gusmao and Sampaio (2005), National Curriculum 

(1998) and Salem (1987), among others, to address the topic under study 

Keywords: Cinema Appeal didactic and pedagogical Teaching Geography Subject of 

learning. 
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INTRODUCAO 

O presente estudo monografico integra uma pesquisa sobre a tematica do cinema como 

recurso didatico e pedagogico no ensino de geografia. O mesmo tern como parametro o 

trabalho de filmes em sala de aula, como contribui9ao na aprendizagem dos conteudos 

geograficos. Pois e de suma importancia resgatar o ensino de geografia atraves de exibicoes 

de cinemas em sala de aula para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do 

aluno. 

O cinema tern contribuido nas mudan9as que vem ocorrendo no que se refere a 

problematica do ensino de Geografia em sala de aula Assim a exibi9ao de filmes que 

abordam temas polemicos relacionados as questoes que envolvem a ciencia Geografia, vem 

motivando o aluno a ser um espectador como agente de mudan9as no mundo em que vivem, 

por compreender que o cinema pode proporcionar os momentos nao so de lazer aos alunos, 

mas, tambem uma forma de entretenimento que favorece em sua aprendizagem. 

No entanto, o estudo desencadeia numa pesquisa de carater bibliografico, voltada para 

a importancia que o cinema tern ao ser abordado em sala de aula, assim como, permite 

mostrar a realidade de determinado problema que porventura encontra-se relacionado aos 

conteudos do componente curricular a geografia. 

O cinema ao ser trabalhado em sala de aula enfrenta varios problemas, seja de ordem 

didatica, como tambem, o pouco tempo disponivel para serem exibidos. Mas, os resultados 

apresentados sao positivos, pois serve de estimulo para os sujeitos buscar novas formas de 

aprendizagem da geografia. 

Baseando nesses fatos e reconhecendo que e imprescindivel procurar estrategias de 

ensino, visto que a geografia tern sido palco de discussoes sobre os baixos indices de 

aprendizado. Pode-se perceber que o estudo tern como inten9ao facilitar tais reflexoes sobre 

processo ensino-aprendizagem, que ora e desenvolvido em sala de aula 

No entanto, a realiza9ao deste estudo encontra-se distribuidos nos seguintes capitulos. 

No primeiro foram abordados como topico o ensino da geografia na atualidade, observando a 

crise do estudo em sala de aula, enfocando ainda, as possibilidades de se trabalhar a geografia 

tendo como adesao os sujeitos da aprendizagem. 

O segundo capitulo vem mostrar o cinema e seu enfoque historico, enfatizando o 

mesmo como a setima arte e sua atua9ao no Brasil, levando em conta varios conceitos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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diferenciados e as caracteristicas do cinema novo, com destaque para fdmes que representam 

o movimento cinema novo no Brasil. 

O terceiro capitulo direciona para o objetivo do estudo com os enfoques: o cinema e o 

ensino de geografia no espaco escolar, os recursos que ajudam no trabalho com fdmes nas 

escolas, as contribuicoes das novas tecnologias na insercao do cinema em sala de aula, 

fazendo o encaminhamento de sugestoes e procedimentos na utilizacao do cinema como 

contribuicao na aprendizagem dos conteudos geograficos. 

Portanto, os pontos enfocados culminaram nas consideracbes finais sobre o tema em 

tela, mostrando algumas sugestoes que podem ser absorvidas no enriquecimento do trabalho 

educativo com a aplicacao do cinema em sala de aula no estudo da geografia, fundamentadas 

em referencias bibliograficas que fortaleceram no desenvolvimento desta pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I 

1. O ENSINO DA GEOGRAFIA NA ATUALIDADE: CRISE DO ESTUDO EM SALA 

DE AULA 

Estudos atuais apontam para as mudancas que vem ocorrendo diante de discussoes a 

respeito do problema do ensino de Geografia em sala de aula. Tal problematica tern 

preocupado educadores e estudiosos da area, pois o que percebe e que os objetivos que 

conduzem o ensino atual da Ciencia Geografia nas escolas, por vezes nao estao presentes no 

meio educacionaL seja em nivel fundamental, medio e ate academico, pois, o que se percebe e 

que tais repercussoes sao pertinentes tanto na geografia fisica como humana. 

Muito embora, apesar de gerar serios problemas no ensino e consequentemente na 

aprendizagem da Ciencia Geografica, tal problematica foi positiva de certa forma, ja que 

serviu de estimulo para que professores e alunos buscassem inovacoes presentes na producao 

de novos modelos didaticos. Porem, negativas, pois, as incorporacdes dessas mudancas 

produzidas no espaco educativo - a escola, onde gerou varias propostas didaticas, que ao 

longo do tempo foram sendo descartada a cada nova concepcao conceitual, bem como, na 

falta de acoes concretas que pudesse dar sustentaculos ao professor em sala de aula. 

Tal dilema passou a ser visto como mais propriedade nas series (atualmente anos) 

iniciais do Ensino Fundamental, que se alastrou aos outros niveis de ensino como um efeito 

domino. Assim, sem apoio tecnico e tebrico, o ensino de Geografia continuou por varios anos 

ate o final do seculo XX, se apoiando em descricao de fatos que se encontravam enfocados 

em grande parte dos livros didaticos. Alem disso, e importante enfocar que o saber produzido 

numa concepcao de Geografia sob a otica de um ensino tradicional, no qual nao busca a 

construcao da cidadania do aluno, sem levar em conta os desafios impostos pelo mundo, 

assim enfatiza Pessoa (2007). 

Na mesma compreensao Vesentini (2004, p.220), faz o seguinte comentario: 

O ensino tradicional da Geografia. mnemonico e descritivo, alicercado no esquema 

"a Terra e o Homem" nao tern lugar na escola do seculo X X I . Ou a Geografia muda 

radicalmente e mostra que pode contribuir para formacao de cidadaos ativos. ou ela 

vai acabar virando peca de museu. 

Diante dessa concepcao, toma-se evidente que no ensino de geografia nao ha uma 

concordancia de opinioes a respeito das estrategias que se possa melhor adequar-se a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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realidade atual da ciencia, enquanto fiu^ao socio-educativa. Embora, ja citado anteriormente, 

que existem varias tentativas de renovar, e necessario aprimorar essas discussoes para tal fim. 

Reforcando a discussao, Vesentini (2004) propoe que o ensino de Geografia 

acompanhe a dire9ao da renova9§o, ou seja, nao privilegie apenas o repasse de conteudos de 

forma isolada, mas, tambem que o raciocinio e a sociabilidade sejam contemplados, entre 

outras estrategias. 

Muito embora, ainda persista tanto a pratica do professor como tambem varias 

propostas de ensino de Geografia que se encontram atreladas nas indefinicbes mencionadas 

por Vesentini (2004), como bem mostra num estudo realizado pela Funda9§o Carlos Chagas 

nos ultimos anos, a qual observa que as propostas curriculares produzidas nesse periodo, 

traziam em sua base, o ensino de Geografia com varios problemas, seja de ordem 

epistemologica
1, de pressupostos tebricos, bem como, no que se refere a escolha dos 

conteudos. 

A Geografia, segundo Lacoste (1988) e uma ciencia que na sua origem apresentava 

um forte carater tradicional na sala de aula. Essa pratica tradicional de ensino permaneceu, 

sendo possivel encontrar seus vestigios na sociedade atual. E, como consequencia se refletem 

todos os dias em na sala de aula a pouca importancia da disciplina para os alunos, que para 

obter a media de aprova9ao ainda continuam memorizando os conteudos, acabando por gerar 

um distanciamento da importancia do ensino de Geografia diante da realidade que e o de 

tomar ciente das adversidades das mudan9as em todos os setores em que o ser humano esteja 

ou nao inserido, mas, que fa9a parte dessas transformacbes. Castrogiovanni (2007, p. 42), 

comenta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Muitos ainda acreditam que a geografia e uma disciplina desinteressante e 

desinteressada, elemento de uma culture que necessita da memoria para reter nome 

de rios, regjoes, paises, altitudes, etc. Nesta primeira decada do seculo X X I , a 

geografia, mais do que nunca, coloca seres humanos no centro das preocupa9des, 

por isso pode ser considerada tambem como uma reflexao sobre a a9ao humana em 

todas as suas dimensSes [...]. Na realidade, ela e um instrumento de poder para 

aqueles que detem os seus conhecimentos. 

Diante desse conjunto de fatos, surge a preocupa9ao tanto do professor como do aluno 

em aprender a Geografia por uma necessidade vital de sobrevivencia. Embora existam alguns zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Epistemologica - relacionados a crenca e ao conhecimento. A teoria de Platao abrange o conhecimento tebrico, 

o saber. £ o estudo sobre o conhecimento cientifico, ou seja, o estudo dos mecanismos que permitem o 

conhecimento de determinada ciencia. 07TJNDACAO C A R L O S C H A G A S , Cadernos de Pesquisa, v.40, n.140, 

maio/ago. 2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vaivavd-svyiazvrvo 
MK)13SV03i0n9lfl 
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fatores que conduz esse componente curricular a se tornar por vezes ate sem graca, com uma 

constante fragmentacao de conteudos, sob o carater descritivo insistindo em manter no dia-a-

dia do curriculo escolar, bem como a falta de aplica?ao desta ciencia na realidade dos alunos. 

Tais fatores a transformam em uma disciplina chamado em sala de aula de "chata", cansativa 

e de pouca utilidade, na visao desses alunos. 

Em rela?ao aos professores, esses tern ao seu redor varios recursos nos quais eles 

podem realizar um trabalho mais efetivo e voltado para aos problemas advindos do alunado 

que escola recebe. Porem, ao inves de aderir a esses recursos, preferem se prender somente ao 

uso do livro didatico, tomando as aulas cada vez mais cansativas, no qual na maioria das 

vezes nao se tern a atencao dos alunos. 

Jacques Therrien (2000, p. 76-77), ao realizar pesquisas em escolas publicas com a 

preocupa9§o de saber como anda o fazer pedagogico, observou a falta de interesse dos alunos 

que consideram as aulas como 'chatas e desmteressantes', assim comenta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um dos momentos privilegiado para a convivencia sao as aulas de geografia, 

historia e de humanas em geral: nestas, a turma fica ainda "mais leve", aumentam as 

conversas e as brincadeiras atingem um nivel maior de alunos. O mestre entao tenta 

retomar o controle, usando a avaliacao como punicao [...]. 

Diante desse relato, pode-se entender que nas aulas de Geografia torna-se um descaso 

maior por parte dos alunos, pois, na maioria das vezes elas se resumem em leituras de texto 

geograficos, bem como a resolucao dos exercicios cansativos do livro didatico e aos 

apontamentos escritos no quadro, nos quais sao expostos fatores que nao despertam a 

curiosidade dos alunos. 

Therrien salienta que e possivel buscar respostas que amenizem o desinteresse dos 

alunos, pois, sabe-se que ele reside no fato de que a maioria dos temas sao trabalhados pelos 

professores de forma isolada, sem motivacao, de forma a memorizar, nao fazendo uma 

relacao direta com o dia-a-dia do aluno, onde a sua cultura e deixada de lado. Assim, esse 

professor se prevalece quando procura buscar o interesse do aluno atraves do ato punitivo sob 

uma avaliacao mal conduzida, sem nenhuma rela9ao com aprendizagem do aluno. 

Mesmo com a necessidade de melhorar a qualidade de ensino, ainda existem inumeros 

professores que fazem o uso do livro didatico como sendo seu unico recurso, nao fazendo 

uma analise dos textos nele exposto, apenas transmitindo sem nenhuma contextualizafao, nao 

dando vida aos fatos nele explorados. Atento a essa pratica nao levando em conta a 

importancia da Geografia dinamica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto, cabe nesse momento uma reflexao sobre as discussbes aqui expostas a 

respeito dos problemas do ensino de geografia, de forma que se possa envolver, desde a 

instituicao escolar e a comunidade educacional nela envolvida, de forma que nao sejam 

deixados de lado os fatores sbcio-politicos e culturais, uma discussao complexa na qual possa 

atender aos objetivos aqui propostos. 

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Possibilidades de trabalhar a Geografia com a adesao dos sujeitos da aprendizagem 

A mencionada problematica do ensino de Geografia e complexa e envolve varios 

fatores. Assim, a ideia do estudo nao e de procurer maneira ou trazer formula magica que 

possa amenizar tal problema, mas, sim de buscar possibilidades que possa ser trabalhadas 

envolvendo os sujeitos do processo ensino-aprendizagem, de forma que a mesma seja mais 

atraente tanto para os alunos como para os professores, e a partir dai os mesmos possam 

adquirir solucbes viaveis aos problemas que enfrentam no mundo em que vivem. 

No decorrer da graduacao ouvi-se falar constantemente em orientar, inovar, estimular, 

como trabalhar com aulas dinamicas, entre outros. Entretanto, a maioria dos professores ainda 

persiste em trabalhar o metodo tradicional, tornando assim dificil de os alunos colocarem 

algum fato ou fenomeno geografico (que viram e/ou ouviram), em seu dia-a-dia, durante uma 

possivel pratica. Permanecendo entao, uma teoria que por vezes e espelhada pelos mestres na 

universidade. 

Outra corrente que nos prende a falta de inovacao e o ensino voltado para a 

denominada 'Geografia Tradicional', a qual esta atrelada a reproducao de conceitos prontos, 

sem a intervencao dos sujeitos da aprendizagem. Tais estrategias, nao funcionam, mas, ainda 

encontram-se reproduzidas, devido as circunstancias de ordem mais estrutural ligadas ao fazer 

pedagogico. 

De acordo com RIVERO (2007, p. 14), se atentarmos ao discurso da maioria dos 

professores, veremos que este e acompanhado por uma serie de "eu" e "meu" e outras 

expansoes subjetivas: "a atividade que eu pensei", "o livro que eu escolhi", "o planejamento 

que eu fiz", "o que eu acho melhor para ele e..." Diante desses argumentos, sera que em 

algum momento este professor pensou realmente no seu aluno? Questiona-se tambem: qual e 

o real centro do processo ensino-aprendizagem no contexto escolar? Tais indagacbes nos leva 

a decidir qual estrategia deve-se trabalhar no sentido de que a geografia deve ser apropriada 

por todos e nao por alguns. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Por vezes a postura do professor conduz o mesmo a ter gostos e preferencias que se 

sobrepoem as dos alunos. Como afirma Ivone Boechat (1998. p. 38) em seu trabalhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Desajio 

da educacdo para um novo tempo. Assim mdaga a autora:" Precisamos nos conectar nos sites 

dos alunos", ou seja: e mais facil voce chegar a 30, 40 alunos, a partir dos gostos e 

preferencias deles do que atingi-los a partir do gosto "chato" e antigo de uma unica pessoa - o 

professor". 

Para tanto, o estudo em pauta nao tern apenas a pretensao de abordar algumas 

concepcbes tebricas ou metodologicas sobre educacao. Mas, tambem enfocar as reflexbes 

sobre a pratica pedagogica, que podem tomar os nosso dia-a-dia na sala de aula mais 

prazeroso, tanto para os professores, quanto para os alunos. 

Nesse sentido, observa-se que a pratica docente nao pode e nao deve se restringir ao 

conteudo propriamente dito e necessario ir mais alem, despertar o interesse do aluno, mostrar 

a ele que o conhecimento nao e algo pronto, acabado, dotado de uma verdade absoluta, e, sim, 

que pode ser revisto, construido com o seu auxilio, conhecendo sua realidade e valorizando os 

seus conhecimentos pre-existentes. Pois, no processo ensino-aprendizagem, o aluno necessita 

ser um agente ativo, importante, valorizado na construcao do conhecimento. 

Num mundo desenvolvido, dotado de tecnologias que geram inovacbes constantes, os 

profissionais de geografia necessitam estar bem informado. Para tanto, a formacao desses 

profissionais necessitam estar adequada a essas novas exigencias, acima de tudo, nas 

mudancas, o diferencial, esta em cada professor, consciente do seu papel como educador, 

como formador de opiniao sobre os fenomenos geopolitico e social. 

Diante desse argumento, o intuito do estudo e despertar o interesse dos alunos e 

professores pela disciplina Geografia. E, para que ambos atuem de forma critica deve 

trabalhar uma "nova metodologia", tendo como parametro o cinema como recurso nas aulas 

de geografia. Campos (2006) faz uma mencao ao se referir que trabalhar recursos 

audiovisuais, e uma necessidade do processo didatico-pedagbgico. Assim, o uso de filmes nas 

mstituicbes de ensino basico e algo empregado ha algum tempo, como bem enfoca Silva 

(2010), apesar disso, o cinema ainda nao e recurso devidamente didatico captado para dentro 

da sala, como esclarece Nascimento (2008). 

Para Libaneo (2002, p. 58), em seu livro, "Os professores e professoras nas escolas 

hoje ", faz algumas consideracbes sobre os meios de comunicacao na escola e propbe uma 

leitura pedagogica desses meios, tais como: 
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Fazer uma leitura pedagogica dos meios de comunicacao e verificar a 

intencionalidade dos processos comunicativos (de natureza politica, etica, 

psicologica, didatica) presentes nas novas tecnologias de informacao metodologica e 

organizativa. Isso ressalta a importancia dos objetivos sociopoliticos dos processos 

comunicacionais e a discussSo, pelos educadores, de uma proposta educacional, de 

um projeto cultural e educativo que tenha origem num projeto de gestao de 

sociedade. 

Portanto, diante do enfoque de Libaneo podemos compreender que os meios de 

comunicacao tern o poder de facilitar na aprendizagem do aluno, pois ao utilizar as novas 

tecnologias, o aluno pode tomar conhecimento dos fenbmenos geograficos e facilitar sua 

apreensao. Nesse momento cabe a escola o papel de ser um ambiente educacional onde o 

aluno tenha a oportunidade de se apropriar do conhecimento geografico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

2. O CINEMA: ENFOQUE HISTORICO 

O Cinema teve seu apogeu com os primeiros trabalhos focados na obra dos irmaos 

Lumiere por volta do final do seculo XIX em Paris. No Brasil, esta arte surge logo apos as 

exibicoes dos irmaos Lumiere, por volta do ano de 1896. Sua primeira exibicao deu-se na 

cidade do Rio de Janeiro, passando a ser uma novidade fantastica para os brasileiros 

(BERNARDET, 1980). 

Os primeiros trabalhos em relacao ao cinema surgem com os filmes de curta 

metragem, pois, os mesmo eram filmados com poucos recursos (uma camera parada) em preto 

e branco e sem a presenca do som. As imagens eram exibidas atraves do aparelho 

denominado de cinematbgrafo, o qual reproduzia os movimentos dos corpos fotografados, a 

partir dai, criava-se a nocao de um filme, algo continuo em movimento, (BERNARDET, 

1980). 

Os primeiros filmes produzidos tinham estrutura em espacos do cotidiano de 

determinados lugares de Paris, como por exemplo, a vista de um trem chegando a estacao e 

pessoas caminhando na cidade. Portanto, foi assim que residiu a novidade: na ilusao. Essa 

ilusao de verdade, que se chama impressao da realidade, foi a base do grande sucesso do 

cinema. (BERNARDET, 1980). 

Em quase todos os paises europeus e nos Estados Unidos no fim do seculo XIX foram-

se acentuando as pesquisas para a producao de imagens em movimento. Desde entao, os 

cientistas e artistas nao mediram esforcos para reproduzir a realidade com meios artificiais. 

Com o passar dos anos, cineastas criaram novas tecnicas de filmagem, expondo novas ideias e 

pensamentos, incentivando tendencias e modificando a cultura em diversas sociedades. 

Somente por volta da metade do seculo XX, surge a producab de filmes de larga 

escala, pelo fato do desenvolvimento tecnolbgico e o crescimento da indiistria 

cinematografica, como bem enfoca Duarte (2002, p. 28), os filmes apresentava caracteristicas 

de: 

[...] facil compreensao, construidas de forma linear (inicio, meio e fim), quase 

sempre com final feliz (o famosozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA happyend, caracteristico do cinema realizado 

em Hollywood). Apoiadas em recursos tecnicos cada vez mais sofisticados e 

produzidos em escala industrial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para tanto, os filmes produzidos nos Estados Unidos passaram a ser assistidos em 

escala mundial, criando um dos pontos mais fortes da cultura ocidental. Apresentava em 

geral, filmes com cenas de excelente qualidade, pois tinha tecnologias e propagandas de 

orgaos governamentais, como forma de aparelho ideologico do governo dos Estados Unidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 A Setima Arte: o cinema no Brasil 

No Brasil, as imagens das telas passaram ser vista como lazer inicialmente, mais logo 

apos passaram a ser compreendida como uma estrategia metodologica no espaco educativo. E, 

nesse contexto, Louro (2003, p. 423) enfatiza que: 

No Brasil dos anos 40 e 50, o cinema era um "evento social" que mobilizava e 

fascinava uma expressiva parcela da populacao urbana. O cinema era tambem, ja 

naquela epoca, uma instancia educativa potente. Poderosamente, sedutoramente, o 

cinema se constituia como uma nova pedagogia cultural. 

Tais tramas passaram a encantar a populacao produzindo emocoes aos individuos que 

assistiam as cenas, que poderia ser de tristeza, alegria. pensar insensatos ou emotivos ou ainda 

de vitbrias. Para tanto o habito de ir ao cinema contribuiu substancialmente na evolucao dos 

estilos de filmes tais como: aventura, comedia, ficcao, acao, entre outros, que foram surgindo 

com o passar do tempo. E de forma acentuada tais filmes passaram a moldar a maneira de ser, 

e de comportamento dos jovens das decadas de 40 a 60 do seculo XX. 

Diante desse enfoque Louro (2003, p. 423), faz o seguinte comentario: 

O cinema constituia-se numa pedagogia cultural muito abrangente, mas que 

interpelava de forma expressiva e peculiar a juventude. Essa afirmacao 

provavelmente assume um significado especial quando referia aos anos 50 e 60. 

Essa epoca, a "juventude" parece se distinguir, de um modo mais efetivo, da vida 

adulta, adquirindo um significado especial e particular: seu comportamento, suas 

roupas, seus corpos, sua musica, sua danca, sua linguagem e suas esteticas 

ganhavam, entao, um estatuto proprio. 

Apesar das criticas, o cinema no Brasil tornou-se mais do que um meio de diversao e 

cresceu de tal forma que chegou a ser um acontecimento social e educacional, ate os dias 

atuais. Tendo em vista que existe atualmente o cineclubismo. Monteiro e Machado (2010, p. 

100) destacam que em 1970 surgiu no Brasil o CINEDUC - Cinema e Educa9ao, tendo como 

eixo tematico: 
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[...] as proprias realidades com que atua, partindo do conhecimento do espaco para 

chegar a acao. Atraves da linguagem audiovisual, transforma sua acao em atividade 

ludica, marcada pelo prazer, expectativa, surpresa, encantamento, buscando a 

instrumentalizacao do ser humano como gente transformador. 

Nesse contexto, podemos salientar que o filme tern um poder de possibilitar ao ser 

humano tornar mais informado sobre os problemas socio educacionais. No momento atual, na 

virada do seculo XX, e a isencao das novas tecnologias em grande escala, grande parte da 

sociedade nao esta mais tao ligada ao cinema como antes, pelo fato de existirem outros 

espa?os e meios tecnolbgicos que transmitem filmes, nao havendo necessidade de deslocar-se 

a uma sala escura com uma tela enorme. Dentre os recursos mais comuns temos a exibi9ao 

com,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA data show e um computador, em qualquer parede branca que possibilite a proje9ao, bem 

como os telbes. 

Apesar das inumeras midias que transmitem filmes e das outras artes existentes como: 

Arquitetura, Pintura, Escultura, Musica, Literatura e o Teatro, que colocadas em ordem pela 

Academia de Arte na Europa no fim do seculo XVD3, consagra-se o lugar do cinema como a 

Setima Arte. Mesmo com varias formas atrativas da midia televisiva e outras, o cinema ainda 

tern o poder de envolver pessoas para se emocionarem com sua linguagem especial, podendo 

ser empregado como uma ferramenta social, ao expressar problemas sociais, enfocando 

abordagens criticas sobre diversos conteudos em varias areas, principalmente em sala de aula, 

o qual pode esclarecer e tornar o conhecimento mais dinamico e acessivel durante processo de 

ensino-aprendizagem. 

2.2 Conceitos diferenciados 

A compreensao da linguagem expressa no cinema passou a ser a grande arma em sua 

evolu9§o, pois a expressao de realidade e a ilusao de verdade foi justamente o que contribui 

efetivamente no seu grande sucesso. Assim, passamos a entender que o cinema e imagem em 

movimento que estar associada a uma trilha sonora, o que se compreende como linguagem 

audiovisual em sua expressao maior. 

Portanto para que se possa fazer uma rela9ao estreita do cinema e a Geografia e seu 

ensino, se faz necessario compreender tambem o conceito etimolbgico do cinema que 

direciona para o objetivo desse estudo. Nesse sentido, temos Teixeira (2005, p.07), o qual 

enfoca que o cinema tern sua constitui9ao etimolbgica de origem grega Linei e a latina 

ciericitus, ambas as palavras relativas ao movimento das coisas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Concomitante Chaui (1997, p. 333) faz suas referencias a respeito do cinema, 

enfocando que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O cinema e a forma contemporanea da arte: a imagem sonora em movimento. Nele a 

camara capta uma sociedade complexa, multipla e diferenciada combinando de 

maneira totalmente nova, musica, dan9a, literatura, escultura [...] e pelos efeitos 

especiais, criando realidades novas, insolitas, numa imaginacao plastica infinita que 

so tern correspondente nos sonhos. 

Esse movimento abordado por Teixeira Chaui, defendido por Geiser (2004, p. 11), 

como sendo: "[. . .] uma arte que trabalha com a imagem construida, regra geral, por um 

conjunto de fotografias que foram tomadas de forma sequencial e impresso sobre uma frta de 

celulbide". 

Bernardet (1980, p. 124) defende em seu trabalhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O que e cinema", que o cinema e 

assim conceituado como: 

[...] um complexo ritual [...] que envolve mil e um elementos diferentes, a comecar 

pelo seu gosto para este tipo de espetaculo, a publicidade, pessoas e firmas 

estrangeiras e nacionais que fazem e investem dinheiro em filmes, firmas 

distribuidora que encaminham os filmes para os donos das salas e, finalmente, estes, 

os exibidores que os projetam para os espectadores que pagaram para sen tar numa 

poltrona e ficar olhando as imagens na tela. Envolve tambem a censura, processos 

de adaptacao do filme aos espectadores [...]. 

Complementando a fala de Bernardet, Barbosa (2000. Apud, CAMPOS 2006, p. 1), 

entende que o cinema e: 

[...] um sistema complexo que atraves de tecnologia, uuminacSo, edicao, cenario, 

direcao e outros aspetos, podem contribuir para a construcao de imagens de mundo. 

Muitas das realidades evocadas sao ausentes estando presente apenas na imaginacao, 

dissolvendo fronteiras entre o imaginario e o real. 

Alem de varios concertos aqui enfocados, o cinema apresenta tambem um conjunto de 

variacbes quanto ao genero. Por sua vez, o cinema tern sua origem na industria americana 

como enfatrza Nogueira (2010, p. 39), e pode ser definido conx>: "uma categoria ou tipo de 

filmes, que congrega e descreve obras a partir de marcas de afinidade de diversa ordem, entre 

as mais deterrninantes tendem a serem as narrativas ou as tematicas". 

Inicialmente o cinema tinha roteiros cinematograficos que eram ilustrados com figuras 

nas quais os espectadores apreciavam as imagens que ilustravam passagens vivenciadas. Com 

o passar dos tempos, esses roteiros foram sendo aperfeicoados, e o genero passou a trazer o 
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espectador para mais perto da tela, como o intuito de popularizar-se, como enfatiza 

(FRANCA, 2002). 

Com o crescimento do cinema ao longo do seculo XX surge sua divisao tipologica, as 

quais promoveram os generos cinematograficos, o que para Nogueira (2010, p.l), eram 

compreendidos como: "um campo amplo e diverso e permite estabelecer redoes de 

semelhan9a ou identidade entre as diversas obras". 

Napolkano (2009, p.34), refor9a a discussao abordando que os generos 

cinematograficos podem ser assim classificados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Drama- Os filmes de generos dramaticos geralmente centram suas historias em 

conflitos individuals, provocados por problemas existenciais, sociais ou 

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

partir de um conflito inicial, uma situacao tensa que pode ou nao ser reparada no 

desfecho. [...]. 

b) Comedia- Na comedia, situacoes pateticas, jogos de linguagem verbal ou 

peripecias que levam a mal-entendidos, envolvendo um ou mais personagens. [...]. 

c) Aventura- Na aventura, o elemento que predomina e a acao, opondo o Bem 

contra o Mai, narrada em ritmo veloz e encenandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s i tu a 9 6 e s -limites de risco ou 

morte. [...]. 

d) Suspense- No suspense, mais importante do que a acao em si e a trama, o 

misterio a serem desvendado, as situacoes envolvendo peripecias nao previstas pelo 

espectador. 

Alem desses generos descritos por Napolhano (2009) existem ainda varias 

modalidades de generos em que o cinema se apresenta, tais como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA An im a9ao, A920 , Fic9ao 

Cientifica, Fantastico,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Filnmoir
2

, Musical, Terror, Thrilled, Western
4

, entre outros Portanto, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2Filmnoir (pronuncia-se no-ar) e um estilo de filme primariamente associado a filmes policiais, que retrata seus 

personagens principais num mundo cinico e antipatico. O Filmnoir e derivado dos romances de suspense da 

epoca da Grande Depress3o (muitos filmes noir foram adaptados de romances policiais do periodo), e do estilo 

visual dos filmes de terror da decada de 1930. Os primeiros Filmsnoirs apareceram no comeco da decada de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 9 4 0 . Os "Noirs" foram historicamente filmados em preto-e-branco e eram caracterizados pelo alto contraste, 

com raizes na cinematografia caracteristica do expressionismo alemao. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Film_noir); 

^Thriller e o sexto album de estudio do famoso cantor e compositornorte-americanoMichael Jackson. Foi 

lancado em 30 de novembro de 1982  pela gravadora Epic/CBS Records, como sequencia a Off the Wall, album 

de 1979  que foi um grande sucesso de critica e publico. Thriller explore generos semelhantes aos que foram 

abordados em Offthe Wall, como o pop, soul, R&B, rock e o p6s-

disco(http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema western). 

4

 O chamado cinema western, tambem popularizado sob os termos "filmes de cowboys" ou "filmes de 

faroeste", compde um genero classico do cinema norte-americano (ainda que outros paises tenham produzido 

westerns, como aconteceu em Italia, com os seus western spaghetti). O termo inglesw&ste/Tj significa "ocidental" 

e refere-se a fronteira do Oeste norte-americano durante a colonizacao. Esta regiao era tambem chamada de 

farwest (extremo oeste) - e e daqui que provem o termo usado no Brasil e Portugal, faroeste (tambem se usou o 

termo juvenil bang-bang, na promocao das antigas matines e de quadrinhos). Os westerns podem ser quaisquer 

formas de arte que representem, de forma romanceada, acontecimentos desta epoca e regiao. Alem do cinema, 

podemos referir ainda a escultura, literature, pintura e programas de 

televis3o(http://pt.wikipediaorg/wiki/Cinema_western). 
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e necessario destacar a importancia das narrativas do cinema de qualquer genero, pois cada 

um dele tern seu espaco e tempo decorrente a evolu9ao cinematografica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Caracteristicas do cinema novo 

O Cinema Novo nasceu no ano de 1952, com o surgimento do I Congresso Paulista de 

Cinema Brasileiro e consequentemente no I Congresso Nacional do Cinema Brasileiro. Estes 

eventos ficaram marcados por varios debates e encaminhamentos de ideias que ja vinham 

sendo amadurecidas por parte da sociedade que relatava sobre o desmoronamento dos grandes 

estudios cinematograficos da cidade de Sao Paulo. 

Tal preocupafao da sociedade paulista, seria o desejo de ver um cinema realizado com 

maior realismo, mais substantia e mais barato, inspirado pelo Neorrealismo
5

 dos cineastas 

italianos e pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'Nouvelle Vague
6

'' francesa, surgiu o movimento brasileiro, intitulado Cinema 

Novo. 

Em Portugal surge nesse mesmo periodo uma escola com o nome de um contexto 

semelhante, 'Novo Cinema', o qual garantiu ao grupo paulista como fonte de inspiracao e 

criativo nessa dire9ao. 

Nesse contexto, os jovens artistas que participaram nos Congressos realizados no ano 

de 1952, passaram a definir novos parametros que deram base na elabora9ab dos novos fdmes 

nacionais. Varios cinemas deram inicio a uma nova etapa na historia do cinema brasileiro, a 

partir do fdme Rio-40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, lan9ado em 1955, completamente 

influenciado pelo realismo rtaliano
7. 

5

 O neorrealismo foi uma corrente artistica de meados do seculo X X , com um carater ideologico marcadamente 

de esquerda / marxista, que tevezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r a m i f i c a 9 6 e s  em varias formas de arte (literatura, pintura, musica), mas, atingiu 

o seu expoente maximo no Cinema neorrealista. sobretudo no realismo poetico frances e no neorrealismo 

italiano. Com o mesmo nome, mas com distincao, pode ser observada uma Teoria das relacdes internacionais 

(http://pt.\\ikipedia.orgA\iki/Neorrealismo). 

6

 A Nouvelle vague (.Yaw?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oitda) foi um movimento artistico do cinema frances que se insere no mo\"imento 

contestatario proprio dos anos sessenta. No entanto, a expressao foi lancada por Francoise Giroud. em 1958. na 

revista L 'Express ao fazer referenda a novos cineastas franceses. Sem grande apoio financeiro, os primeiros 

filmes conotados com esta expressao eram caracterizados pela juventude dos seus autores. unidos por uma 

vontade comum de transgredir as regras normalmente aceitas para o cinema mais comercial 

(http://pt.mkipedia.org/wiki/Nouvelle_vague). 

O Neorrealismo italiano foi um movimento cultural surgido na Italia ao final da segunda guerra mundial. 

cujas maiores expressdes ocorreram no cinema. Seus maiores expoentes foram Roberto Rosselini. Vittorio De 

Sica e Luchino Visconti. todos fortemente influenciados pelos filmes da escola do realismo poetico frances. O 

cinema neorrealista italiano caracterizou-se pelo uso de elementos da realidade numa peca de ficcao, 

aproximando-se ate certo ponto, em algumas cenas, das caracteristicas do filme documentario. Ao contrario do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim, os ideais do Cinema Novo se expandiram para os artistas cariocas e baianos, 

que decidiram adotar os mesmos mecanismos em seus trabalhos. Sai entao de moda os filmes 

suntuosos produzidos anteriormente pela Vera Cruz, ou seja, nenhum espaco para a alienacao 

inerente as deliciosas chanchadas realizadas pelos grandes estudios. Assim, o que se desejava 

na verdade era o cinema criado com "uma camera na mao e uma ideia na cabeca". 

Dessa forma o destaque dado ao Cinema Novo, direciona para a esfera dos conceitos a 

ele atribuidos, em seu auge, tais como: "cinema cabeca ou autoral". Nesse enfoque e 

importante refletir que nas telas do cinema se encontrava a realidade do contexto socio 

cultural, educacional brasileiro, entre outros segmentos, atraves de uma linguagem que 

mostrava a realidade social de sua populacao. 

Muito embora enfatizasse essa realidade o cinema passou por momentos em que 

deflagrava uma estetica compredominancia de deslocamentos lentos e escassos da camera, os 

ambientes apresentam luxo, com destaque conferido aos dialogos dos personagens principals 

dos filmes, muitos deles filmados em preto e branco. Assim o governo Federal publica o 

documentario com as etapas do cinema brasileiro tais como: 

a) Durante a primeira etapa dessa escola, que se estende de 1960 a 1964, os cineastas se 

voltam para o Nordeste como fonte tematica, abordando os graves problemas que 

afetam o sertao. Dai vem a iniciativa do lancamento de 'Vidas Secas' (Nelson Pereira 

dos Santos) e 'Deus e o Diabo na Terra do Sol' (Glauber Rocha), que nesse momento 

ficaram como sendo os diretores mais conhecidos, entre outros como Joaquim Pedro 

de Andrade, Carlos Diegues, Paulo Cesar Saraceni, Leon Hirszman, David Neves, 

Ruy Guerra e Luiz Carlos Barreto. 

b) A segunda fase, que vai de 1964 a 1968, reflete a meditacao destes cineastas sobre os 

olhos da Ditadura Militar para a politica e a economia brasileira, e as consequencias 

do desenvolvimentismo adotado pelos militares. Surge entao 'O Desafio' em 1965 (de 

Paulo Cezar Saraceni), 'O Bravo Guerreiro em 1968' (de Gustavo Dahl), 'Terra em 

Transe de 1967' (de Glauber Rocha). 

c) A terceira e ultima etapa do Cinema Novo, que se prolongou de 1968 a 1972, traz a 

tona o desgaste sofrido por este movimento, com a repressao e, principalmente, com a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cinema tradicional de ficcao, o neorrealismo buscou representar a realidade social e economica de uma epoca. 

(http://pt.vvikipedia.org/wiki/Neorrealismo_italiano). 

http://pt.vvikipedia.org/wiki/Neorrealismo_italiano
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censura. Pois, as producoes deste periodo sab profundamente inspiradas pelo 

Tropicalismo
8. 

Passando nesse momento a recorrer ao famoso exotismo nacional, com o uso de 

pessoas, animais e objetos que caracterizasse o Brasil, por exemplo, a presenca de paisagens 

com indios, araras, e ate frutas como bananas, ou seja, coisas tipicas do pais. Mas, em meio ao 

declinio, o 'Cinema Novo' lanca no mercado o classic© que consagrou sua importancia, o 

filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Macunaima" de Joaquim Pedro de Andrade com participacao de Grande Otelo com 

ator principal, assim, o cinema resgata a obra prima do escritor Mario de Andrade. 

Tal entusiasmo pouco demorou, pois, os mecanismos repressivos da Ditadura Militar 

poem a baixo o interesse desse movimento, obrigando muitos de seus representantes a fugir 

para outro pais. Meio a esse impasse alguns veteranos do Cinema Novo procuram se 

conformar ao contexto politico e resguardas, dando vez aos mais novos que passaram a 

rejeitar o cenario opressivo, no qual da lugar entao ao Cinema Marginal, ficando assim em sua 

clandestinidade (Mascarello, 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Filmes que representam o movimento cinema novo no Brasil: caracterizacao 

Diante dos movimentos surgiram no Cinema Novo filmes que passaram a enfocar em 

suas projecbes as contestacbes sobre valores sociais, politicos e esteticos, tendo como enfoque 

os ideais que se baseavam na pobreza, problemas nationals, em independencia e a anti -

industria, caracterizando por vezes as areas rurais e urbanas de acordo com a producao. Assim 

temos alguns filmes que tornaram importantes nesse movimento. 

a) Rio, 40 Graus 

Filme de Nelson Pereira dos Santos no ano de 1955, o qual aborda uma narrativa 

simples, em que mistura personagens e lugares de forma a remeter a cidade que era capital do 

pais na epoca. Considerado um filme aberto por mostrar a populacao as caracteristicas 

simples como um Distrito Federal, onde ressaltava pracas da cidade, favelas, praias, 

Tropicalismo - Movimento cinematografico surgido no Brasil, na segunda metade dos anos 50, o Cinema Novo 

inaugura uma perspectiva critica em relaoao ao cinema entao produzido no Brasil, por eshidios como os da Vera 

Cruz. Seus diretores, criticos e teoricos procuraram contrapor novas ideias aos valores esteticos de uma cultura 

cinematografica dominada por interesses industriais. Seus filmes inauguravam o que se chamava de "aventura da 

criacao" (http://tropicalia.com.br/ruidos-pulsativos/geleia-geral/cinema-novo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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governantes e estadios de futebol entre outros. Assim o filme atua mostrando um 

documentario da cidade do Rio de Janeiro, enfocando os ambientes urbanos. 

Caracterizada como uma obra de carater popular revela as entranhas do povo para a 

propria populacao. Nela, nao foi abordado em sua simplicidade o artificialismo da fala 

empolada, pois, a narrativa se desenrola em ambientes naturais, como o Maracana, o 

Corcovado, as favelas, pracas urbanas, retratando patifes, soldados, favelados, criancas no 

mundo do crime (Historia do Cinema Mundial - Fernando Mascarello, 2012) 

b) Os Cafajestes 

Criado por Ruy Guerra por volta do ano de 1962, em plena Ditadura Militar, o filme 

apresentava pianos sequencia com argumentos que aumenta a percepcao e transforma o seu 

real significado. A obra cinematografica aborda e ao mesmo tempo incorporam uma visao 

fragmentada do mundo que vive as pessoas nesse periodo, reunindo seus personagens num 

contexto mais amplo de percepcao sobre a tematica do enredo. Tal preocupacao se reflete na 

forma como filme remete a outra escola cinematografica chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nouvelle Vague ja que 

demonstra uma preocupacao cosmopolita
9. O filme tambem traz a tona em alguns momentos 

um formato de documentario. 

c) Deus e o Diabo na Terra do Sol 

Produzido por Glauber Rocha, em plena revolucao no ano de 1964, o filme une a 

mensagem politica e a poetica Tern com propbsito mostrar a realidade como uma verdade ou 

imaginacao. Nele retrata a imagem do individuo que faz o papel do porta-voz da nacao, mas, 

ambientado no sertao. 

d) Dragao da Maldade Contra o Santo Guerreiro 

De Glauber Rocha, lancado no ano de 1968, no qual trata de uma mistura do cordel e a 

opera Tendo como prioridade o lado sertanejo e musical dos personagens atuantes, 

destacando os ritos folclbricos da populacao sertaneja. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9

A preocupacao cosmopolita [de Mario de Andrade], que sucede as grandes transformacQes urbanas do comeco 

do seculo, corresponde a fase vanguardista, a mascara do 'trovador arlequinal', do poeta sentimental e zombeteiro 

que encama o espirito da modernidade e de suas contradicdes. 

http://vvww.itaucultural.org.br/aplicextemas/enciclopedia) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e) Terra em Transe 

Tambem de Glauber Rocha, produzido e levado aos cinemas em 1968, tern como foco 

discutir e mostrar os problemas nacionais, resultados dos conflitos sociais os quais aborda os 

segmentos religioso, cultural e partidos politicos em um so enredo. 

f) O Bandido da Luz Vermelha 

Produzido por Rogerio Sganzerla no ano de 1968, com serios problemas em seu 

lancamento, pois, os personagens desse filme nao tinham esperanca de se concretizar a obra e 

no decorrer do filme se desestruturam. O filme tratava de um conflito em que o personagem 

principal tinha seu lado cruel e violento, mas, mostrava-se tambem sensivel, em algumas 

cenas. Na tentativa de saber sua propria identidade ele tenta por varias vezes suicidar-se. 

O fdme define ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Terceiro Mundo como sendo um lugar marginalizado, onde os seres 

humanos sao facilmente corrompidos e todos sao vulneraveis, mostrando assim uma 

caracteristica forte das condicbes que se encontrava o Brasil, um pais em 

subdesenvolvimento. 

g) A Grande Cidade 

Fdme idealizado por Carlos Diegues. em 1966, resgata a personagem 'Luiza', migrada 

do nordeste que ao chegar ao Rio de Janeiro procura seu noivo 'Jasao', e finda descobrmdo 

que ele mora numa favela e que e um temido assaltante. Durante o filme a personagem 

'Luiza' tenta salvar o seu parceiro, mas, nao sendo bem sucedida em impedir o destino cruel 

de seu noivo que acaba sendo vitima de conflitos e da grande violencia da cidade 

'maravilhosa'. 

Portanto, temos uma preocupacao em enfocar essa linha literaria do movimento social 

em que desvela o cinema brasileiro, tendo como enfoque educacional a importancia do espaco 

geografico onde sao lancadas maos dos autores para abordar suas tematicas. 
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CAPITULO III 

3. O CINEMA E O ENSINO DE GEOGRAFIA NO ESPACO ESCOLAR 

O cinema deve ter uma enorme importancia no ensino de Geografia, pois, como 

estrategia no processo ensino-aprendizagem, ele se destaca como sendo um veiculo de 

comunicacao no qual busca resgatar o pensamento critico dos sujeitos desse processo, como 

bem enfoca Rocha (2008), essa mudanca de postura reflete no aluno o interesse maior pelas 

aulas de geografia. Apesar de algumas limitacbes serem atribuidas ao ensino de geografia 

como, uma baixa carga horaria do componente curricular, a estrutura como as escolas se 

apresenta, sem muitos recursos, sem falar que atrelado a esses fatores esta o desestimulo do 

prbprio professor. 

Ao se tratar do trabalho desenvolvido com exibicao de filmes em sala de aula, nos 

deparamos com um fator negativo: o tempo da carga horaria em cada ano de estudo na 

disciplina Geografia. Nesse contexto Campos (2006), faz uma mencao a essa problematica, 

com um tempo pequeno, se faz necessario utilizar varias aulas. Mesmo assim o autor atenta 

para que os professores sugiram que seus alunos assistam aos filmes em grupos em suas 

residencias para uma posterior discussao do problema abordado, fazendo uma ponte com os 

conteudos ensinados em sala de aula. 

3.1 Recursos que ajudam 

Dentre os recursos que podem colaborar no ensino de Geografia na insercao do 

cinema em sala de aula, temos com mais frequencia os 'audiovisuais' como recurso didatico-

pedagbgico que estao presentes em basicamente todas as escolas do pais, pois, essa pratica 

vem sendo trabalhada ha bastante tempo no ensino basico, por se tratar de um aspecto que e 

captado como mais facilidade pelo aluno. 

Enfatizado por Silva (2010, p. 34), os recursos audiovisuais se destacam no trabalho 

com o cinema em sala de aula da seguinte maneira: 

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

na sala de aula, pelas possibilidades de discussao e argumentacao de diferentes 

tematicas que leve o aluno a reflexao de elementos e fatos do cotidiano, em uma 

sociedade composta pela diversidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Justamente pelo fato de o ensino de Geografia abordar a questao do espaco, lugar, 

territorio e paisagem, e que os cinemas sab bem trabalhados e os fdmes sao bem aceitos pelos 

alunos diante desse recurso, como e o caso da TV e videos, muito embora nao sejam 

exploradas apenas essas dimensbes geograficas em sala de aula, mas, como o conteudo em si 

ja e explanado pelo professor, toma-se mais facil de ser compreendida pelo aluno a exibicao 

cinematografica 

Associado a essa discussao Azevedo (2009, p. 101) comenta que: "Veiculando 

significados sobre lugares e sobre a relacao dos individuos com os lugares, o cinema ve-se 

configurado como campo de analise, proporcionando a compreensao de como os individuos 

percebem e representam o espaco" e dai surge as relacbes de emocbes onde cada aluno faz 

com os lugares enfocados na exibicao do cinema Assim, "os valores, a moral, a ideologia e 

da etica" (p. 101), faz como essa construcao do espaco exprima o contexto sociocultural de 

cada momento. 

Para tanto, utilizar exibicao de filmes em sala contribui na facilidade da analise e 

compreensao de imagens, as quais sao consideradas fatores externos que favorece de forma 

eficaz na aprendizagem da geografia por parte do aluno. Da mesma forma, o filme em sala de 

aula fornece ao educador subsidios importante no desenvolvimento de sua pratica pedagogica, 

a qual facilita nas analises dos filmes fazendo um contexto com os conteudos de geografia. 

Para Costa e Anjos (2011), tais representacbes e a realidade socio educativa exposta 

nos elementos consthutivos do ensino de geografia tais como: o espaco, imagens, problemas 

socio econbmicos entre outros. 

Nesse sentido, o professor necessita estar apto para um melhor aproveitamento e 

utilizacao das novas linguagens pautadas nas imagens, visto que produzir conhecimento 

geografico nao se limita a "concertos genericos" (NEVES, 2010). Assim, antes de tudo "o 

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

lnterpretacbes com base em referencias como o saber escolar e o saber do mundo" 

(CAMPOS, 2006, p.3). 

Exibir um filme e o espaco o qual ele representa estao inseridos varios elementos, 

numa realidade, tais como: decompor o texto, recriar os fatos, enfocar o imaginario, como 

bem caracterrza Neves (2010, p. 148). "Os elementos que estao impressos e que compbem a 

paisagem geografica, o cinema os recria, a sua maneira, constituindo de novas formas de 

perceber e visualizar os espacos (...) explora com o intuito de atribuir sentido a narrativa 

filmica". 
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Nesse contexto, trabalhar com filmes nas aulas de Geografia e de fundamental 

importancia, pois o cinema pode resgatar imagens que estao em um passo que ainda 

permanece vivo na sociedade, como por exemplo, um fato histbrico, ou mesmo um local onde 

se passa um fenbmeno, onde e tornado por uma camera, mostrando as caracteristicas 

geograficas desse espaco geografico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Contribuicoes das novas tecnologias na insercao do cinema em sala de aula 

A explosao tecnolbgica nos anos 90 do seculo XX deu um avanco substantial na 

producao e exibicao no ramo da imagem no Brasil, seja de forma mais simples como ler um 

jornal, uma revista ou um livro, assistir a programacao da televisab entre outros, bem como, 

de maneira mais complexas como a captacao de sinais espaciais de transmissores de imagens 

como a do 'Brasil Sat', os exames clinicos sofisticados (SILVA 2007). E, nesse contexto 

encontra-se a escola que se configura como um espaco educacional que tern o papel de inserir 

na sociedade tais conhecimentos. 

De forma direta ou indireta a tecnologia se faz presente nas instituicbes de ensino, 

muito embora nao estando ao alcance de todos que fazem as mesmas, um numero significante 

de escolas ja trabalham as tecnologias, em especifico com a exibicao de cinemas, que tern 

contribuido no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Tais tecnologias avancam a cada dia, tornando-as mais acessivel as escolas trabalhar 

com o cinema Nos dias atuais, exibir um filme atraves dos aparelhos (computador e Data 

Show), nao e mais uma novidade, pois, grande parte das escolas e beneficiada pelos 

Programas de insercao de tecnologias do MEC, atraves das Secretarias da Educacao dos 

Estados e Municipios. 

Gusmao e Sampaio (2005, p. 99), fazem um alerta aos professores enfatizando que: 

E necessario que o professor entre em contato com o mundo dos alunos. O mundo 

da T V , do Game, do video, do computador. Pois, e preciso que o aluno sinta-se 

motivado para dar contribuicoes ao processo de aprendizagem, cabe ao professor 

inovar, buscar entender e se relacionar com essas novas tecnicas do ensino. 

Essa contribuicao que o professor ja tern hoje em sua sala de aula atraves de recursos 

tecnolbgicos se configura tambem como recursos didaticos e/ou pedagbgicos, se destacando 

como um forte aliado na aprendizagem do aluno. Tal argumento e reforcado nos Parametros 

Curriculares Nacionais - PCNs Brasil (1998, p. 141), onde fica claro que: 
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Na escola, podem ser usadas para obter, comparar e analisar informacoes, de 

diferentes naturezas, sobre periodos historicos, fenomenos naturais, acontecimentos 

mundiais, usos de linguagem oral e escrita etc., por meio de uma apropriacao ativa 

da informacao, que gere novos conhecimentos tecnologicos. 

Percebe-se entao que existe uma grande quantidade de recursos didaticos modernos 

e/ou sofisticados como os audiovisuais, produtos do desenvolvimento tecnologico. O que para 

Vieira e Sa (2007) o cinema encontra-se inserido como um recurso que pode trazer a tona a 

cuhura dos educandos. 

Explorar "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ver, e o visualizar, o ter diante de nos as situacoes, as pessoas, os cenarios, 

as cores, as relaqoes espaciais" como bem enfoca Moran (1995, p. 28), e facilitar a 

aprendizagem de determinado conhecimento, pois, e nesse momento que se pode fazer uma 

relacao bbvia e direta com as coisas que sao focalizadas nas imagens exibidas. 

No ensino de Geografia a utilizacao de imagens tern facilitado como compreensao de 

tabelas, mapas, graficos e fotos que esbocam determinados fenomenos geograficos, pois para 

Neves e Ferraz (2007, p. 76), assegura que: "o controle tanto imperativo quanto criativo das 

imagens, num projeto racionalista da sociedade industrial moderna, optou, por um aspecto, 

em fazer uso destas a partir do estreitamento lbgico das mesmas aos referenciais dos 

parametros da lbgica gramatical" 

Muito embora nos dias atuais haja restricab do uso do cinema em sala de aula como 

um recurso pedagogico. Pois, por vezes persistem tambem numa cultura em nao aceitar o 

cinema como arte vinculada a educacao, entendendo que cinema deve ser uma forma de 

entretenimento social, apesar das artes mais classicas, bem como literatura medieval e 

contemporanea serem enfocadas com maior enfase no cinema international. 

Ja o cinema brasileiro com os curtas-metragens e as series, tern contribuido com as 

discussbes de muitos problemas relacionados a educacao brasileira na sala de aula, porem, o 

pnmeiro longa-metragem produzido no Rio de Janeiro, o fdme Rio - 40 Graus, que enfatiza a 

vida de cinco vendedores de amendoim, moradores do Morro do Cabucu, que tern de 

trabalhar no domingo para comprar um instrumento sbcio-educacional "uma bola". Tal 

producao passou a ser um recurso didatico de varias discussbes em sala de aula 

Portanto, utilizar um filme como recurso didatico facilita a aprendizagem, fazendo 

com que o aluno encontre uma nova maneira de pensar e entender a Geografia, sendo mais 

uma opcao interessante e motivadora que nao seja meramente ilustrativa e nem substitua aos 

conteudos, mas, que seja inserido como recurso critico e reflexivo de aprofundamento do 

conhecimento geografico em sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.3 Sugestoes e procedimentos ao utilizar o cinema em sala de aula 

A partir desse momento a pesquisa passa a enfocar algumas sugestoes e procedimentos 

sobre a utilizacao do cinema em sala de aula Temos como foco um filme que se projetou no 

ano de 1955, ou seja, com mais de 50 de sua existencia o filme longa-metragem Rio - 40 

Graus, ao ser produzido no Rio de Janeiro. (SALEM, 1987). 

a) Caracteristicas o filme "Rio 40 Graus" 

Em seu aspecto histbrico, o filme foi produzido em setembro de 1955, primeiro longa-

metragem do paulista Nelson Pereira dos Santos. O fdme na 1° analise realizada pela censura, 

em 1955, foi liberado para maiores de 10 anos, mas, com um mes depois foi vetado pela 

censura pelo entao Coronel Geraldo de Menezes Cortes, chefe da Seguranca Publica, que 

mesmo nao tendo ele visto nenhuma imagem, a considerou ser de "elementos comunistas", 

produzido com recursos vindo de Moscou, URSS. Apesar de o autor ser filiado ao PCB na 

epoca, vivia entao na clandestinidade (SALEM, 1987). 

No dia 29 de setembro do mesmo ano o entao Coronel, deu uma entrevista coletiva 

para justificar sua decisao, afirmando quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O filme Rio, 40 graus tern como fim a 

desagregaqao do pais. O mesmo so apresenta os aspectos negativos da capital brasileira, e 

foi feito com tal habilidade que serve aos interesses politicos do extinto PCB (Partido 

Comunista Brasileiro)". Somente em marco de 1956 o filme "Rio, 40 graus" estreou nos 

cinemas, explorando o episbdio de sua proibicao com o slogan "O filme que abalou o pais". 

b) Pratica e Atividades em sala de aula: 

Conteudo: As desigualdades sociais 

1) Planejamento e preparacao do professor: 

• Antes de apresentar o filme Rio, 40 graus em sala de aula o professor deve assisti-

lo afim de identificar: 

a) Se o filme apresenta um conteudo pedagogico adequado para cada nivel de aluno; 

b) Se tern relacao com algum conteudo pedagogico da turma; 

c) Se contem cenas que agrida os valores eticos, morais, culturais e religiosos deles; 

d) Ter um conhecimento previo sobre a tematica abordada na obra sobre os concertos e 

valores mobilizados e analisar a qualidade do material filmico. 
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• O professor precisa tambem ter um planejamento previo atraves do qual tenha 

clareza dos objetivos que pretende atingir ao utilizar o fdmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rio, 40 graus em sala; 

• O Professor deve selecionar como serao a apresentacao do fdme Rio, 40 graus, se 

o utilizara na integra ou somente algumas cenas (selecionar previamente a 

sequencia das mesmas). 

2) Apresentacao e execucao: 

• Antes de exibir o filme Rio, 40 graus e importante que o professor informe a turma 

os dados gerais do fdme como autores, diretor (es), roteirista (s), o (s) pais (es) de 

origem, ano de lancamento e contexto em que foi produzido, premiacbes, entre 

outros; 

• O professor deve ainda justificar, para a turma, o emprego do filme Rio, 40 graus; 

• Durante a exibicao, o professor deve ficar dentro da sala de aula atento as reacbes 

da turma e pode fazer pequenas pausas para breves comentarios sobre o assunto 

em discussao; 

• Apbs a exibicao do filme Rio, 40 graus, caso haja necessario, algumas cenas 

poderao ser revistas, para que a turma veja certos pontos nab observados 

anteriormente. 

3) Debate e reflexao: 

• Apbs a exibicao, o professor deve levantar um questionamento sobre o 

fenbmeno(s) e acontecimento(s) geografico apresentado no filme Rio, 40 graus. 

Nesse momento, sao interessantes questbes orais do tipo: 

a) Qual o tema do filme? O que os realizadores do filme tentaram nos contar? 

Eles conseguiram passar a sua mensagem? Justifique sua resposta. 

b) Voce aprendeu alguma coisa com este filme? O que? 

c) Todos os eventos retratados no filme sao verdadeiros? Descreva as cenas que 

voce achou que mais se assemelha com a realidade. Quais cenas parecem ser 

menos realistas? Por que? 

d) Qual e a sintese da historia contada no filme? 

• Apbs descobrir o(s) fenomeno(s) geografico(s) a partir das imagens do filme Rio, 

40 graus e das questbes levantadas, o professor seleciona um deles para discussao. 
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• O professor deve associar o conteudo do filme com o conteudo do livro didatico 

que esta trabalhando ou que ja foi trabalhado em sala. 

4) O professor deve associar o conteudo do filme com a vida do educando. 

5) Atividade: 

• Apbs a discussao, o professor deve solicitar um relatorio, no qual os alunos associem 

os fatos do filme com o conteudo pedagogico assim como tambem com suas vidas. 

6) Conclusao ou sintese: 

• Apbs debater com os alunos, o professor pode realizar uma sintese final sobre o fdme zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rio, 40 graus; apontar os objetivos da atividade; relacionar o conteudo do filme com o 

conteudo de ensino; e indicar leituras complementares (livros e artigos). 

E importante frisar que a proposta de procedimentos didaticos a ser desenvolvida pelo 

docente em sala de aula acima e um roteiro simples e esquematizado com algumas maneiras 

de trabalhar o video em sala de aula. E necessario deixar claro que nao existe uma ordem a 

seguir exatamente e que as mudancas a serem feitas cabem a realidade do professor e aluno. 

Para usar qualquer filme em sala de aula, o professor nao necessita ser nenhum 

especialista ou critico em cinema, basta apenas ter dominio dos processos de desconstrucao e 

construcao filmica, assim como tambem utilizar a imaginacao para, assim, tornar a pratica 

pedagogica mais dinamica e significativa para a aprendizagem dos educandos. Nota-se, no 

entanto, que e um exercicio de experimentacao e que os procedimentos metodolbgicos 

adotados dependerao da disponibilidade de tempo e espaco, dos debates oferecidos, atividades 

didaticas, conhecimento previo, textos de apoio, repertbrio cultural, recursos disponiveis, 

entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Figura 1: Elenco do Cinema - Rio, 40 Graus 

Elenco 

• Roberto Batalin .... Pedro 

• Glauce Rocha .... Rosa 

• Jece Valadao .... Miro 

• Ana Beatriz .... Maria Helena 

• Modesto de Souza.... o 

proprietario da terra 

• Claudia Morena .... Alice 

• Ivone Miranda 

• Antonio Novais 

• Jackson de Souza 

• Sadv Cabral 

• Mauro Mendonca .... turista 

italiano no Pao de Acucar 

Ficha Tecnica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Titulo original: Rio, 40 Graus 

Genero: Drama 

Duracdo: 97 min. 

Lancamento (Brasil): 1955 

Distribuicdo: Columbia Pictures do Brasil 

Direcao: Nelson Pereira dos Santos 

Assistente de direcao: Jece Valadao 

Roteiro: Nelson Pereira dos Santos 

Argumento: Arnaldo de Farias 

Producao: Nelson Pereira dos Santos. Ciro Freire 

Curi 

Produtor Associado: Louis-Henri Guitton, Mario 

Barros e Pedro Kosinsk 

Producao Executiva: Luiz Jardim 

Direcao de Producao: Duilio Mastroiani 

Assistente de producao: Olavo Mendonca e Samuel 

Bonder 

Secretdrio: Fenelon Paul 

Co-producao: Equipe Moacyr Fenelon 

Musica: Claudio Santoro 

Regencia: Radames Gnatalli 

Sonografia: Silvio Rabelo 

Assistente de Som: Carlos Pereira 

Fotografia: Helio Silva 

Assistente de Fotografia: Ze Keti e Ronaldo Ribeiro 

Camera: Ronaldo Ribeiro 

Assistente de camera: Araken Campos 

Cenografia: Julio Romito 

Assistente de cenografia: Adrien Samailoff 

Montagem: Rafael Justo Valverde 

Assistente de Montagem: Victor Clark 

Continuidade: Guido Araujo 

Fonte: S A L E M , Helena. Nelson Pereira dos Santos: O sonho possivel do cinema brasileiro. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1987. 

O filme trata de um semidocumentario sobre as pessoas do Rio de Janeiro, o qual 

acompanha o dia na vida de cinco garotos negros de uma favela que vivem no Morro do 

Cabucu e vendem amendoim em pontos turisticos da cidade, num domingo tipicamente 

carioca e de sol escaldante, vendem amendoim em Copacabana, no Pao de Acucar, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Corcovado, Quinta da Boa Vista, e no Maracana, considerado pontos turisticos da cidade 

(SALEM, 1987). 

O cinema aborda uma mistura de ficcao e realidade trouxe as telas as desigualdades 

sociais que incomodavam muitos setores da classe media, cuja cultura rejeitava a pobreza 

como tema que expbe o filme. 

d) Sugestoes e procedimentos do uso do cinema em sala de aula 

Em pleno momento do neorrealismo
10 no Brasil a corrente literaria desempenhou 

papel fundamental junto os cineastas brasileiros, que passou a influenciar na maneira como o 

espectador percebia a realidade. O fdme de estreia do diretor Nelson Pereira dos Santos, Rio, 

40 Graus, e um exemplo disso. Mesmo depois desse periodo de existencia o filme se mantem 

vivo e nos possibilita repensar o cinema brasileiro se comparada a cada lancamento que 

aborda a tematica dos excluidos que vivem nos morros, favelas brasileiras. 

O enredo se da com a instalacao de camera por onde passam e observa as situacoes 

nos locais, mostrando como os garotos sao rechacados
11

 em alguns pontos e as circunstancias 

vividas por outras figuras, do morro e do asfalto. 

E muito importante que o professor saiba lidar com a ferramenta do cinema, visto que, 

uma mesma obra cinematografica pode ser analisada de diversas formas conforme o enfoque 

que lhe for atribuido. Porem, o que se percebe e a falta de qualificacao tanto do professor 

como do aluno, a qual tern consequencia a forma errada na exibicao do cinema em sala de 

aula. 

Ao constatar uma dificuldade do uso de um fdme em sala de aula o professor deve 

superazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-la e nao encara-la como ponto negativo de forma restritiva, pois, os obstaculos podem 

e devem ser superados. Nesse sentido, e necessario que haja a participacao de toda a 

comunidade escolar, como ponto forte na superacao dos obstaculos que por ventura surja, 

levando-se tambem em consideracao o ambiente democratic© e participative 

1 0

O neorrealismo foi uma corrente artistica de meados do seculo X X , com um carater ideologico marcadamente 

de esquerda / marxista, que teve ramifica9des em varias formas de arte (literatura, pintura, miisica), mas, atingiu 

o seu expoente maximo no Cinema neorrealista. sobretudo no realismo poetico frances e no neorrealismo 

italiano. Com o mesmo nome, mas com distin9ao, pode ser observada uma Teoria das relacdes internacionais. 

O cinema da escola do realismo poetico frances abandonou o carater individualista do cinema de autor, ate 

entao dominante na cinematogratia francesa. Passou a ser valorizado o trabalho de uma equipe de realizadores. 

sobretudo os roteiristas. muitos trazidos da hteratura e do jornalismo. 

Cinema neorrealista no Brasil - tern como base o filme "Fome", dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 9 2 9 , produzido, dirigido e estrelado por 

Olympio Guilherme, e considerado a primeira producao hrasileira da corrente neorrealista. 

"Rechacados - Fazer retroceder ou recuar, opondo resistencia. (Dicionario Priberam da Lingua Portuguesa, 

2 0 1 2 ) . 
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Por ser considerada uma obra inspiradora no cinema novo, o fdme Rio, 40 Graus se 

apresentava como um movimento 'estetico e cultural' pois tinha como objetivo mostrar a 

realidade das favelas e periferias das cidades brasileiras. 

O calor escaldante de 40 graus que apresentava no Rio de Janeiro durante a realizacao 

cinematografica e um aspecto geografico que deve ser levado em consideracao, pois, acabava 

unindo as aflicbes dos moradores humildes dos morros, que a partir dai buscavam algo de 

melhor para suas vidas. Tal sofrimento se transformava em alegria de viver quando esses 

moradores participam do ensaio geral das Escolas de Samba. O dia se findava por ali, mas, 

um novo dia viria, com a mesma rotina e os garotos vohavam a seu trabalho de vender seu 

amendoim em varios locais da grande Rio de Janeiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rio, 40 Graus foi considerado como uma producao lendaria, digna de virar filme 

inverossimil
12. Para que fosse realizado durante mais de um ano de filmagens, interrompidas 

varias vezes por falta de sol e de dinheiro. O autor Nelson organizou uma republica dos 

artistas, e, basicamente toda equipe foram morar sob o mesmo teto, do ator e assistente de 

direcao Jece Valadao ao sambista, e ator no filme, Ze Ketti. (SALEM, 1987). 

A maior parte das cenas era ambientada na rua e com figuracao feita por quern passava 

na hora. "A gente pedia para as pessoas passarem de novo na frente da camera quando nao 

ficavabom", (SALEM 1987). 

No livro "A Fascinante Aventura do Cinema Brasileiro" de Carlos Roberto de Souza 

(1981), tern um trecho que abordam quais eram as pretensbes do cinema nessa epoca, 

formulando seu depoimento sobre o cinema Rio, 40 Graus: 

Rio, 40 graus era um filme popular, mostrava o povo ao povo, suas ideias eram 

claras e sua linguagem simples dava uma visao do Distrito Federal. Sentia-se pela 

primeira vez no cinema brasileiro o desprezo pela retorica. O filme foi realizado 

com um orcamento minimo e ambientado em cenarios naturais: o Maracana, o 

Corcovado, as favelas, as pracas da cidade, povoada de malandros, soldadinhos, 

favelados, pivetes e deputados. 

O contexto focado por Carlos Roberto de Souza mostra a importancia do estudo da 

geografia da decada de 50 do seculo XX. Como bem enfoca Louro (2003, p.423), no Brasil 

dos anos 40 e 50, o cinema era um "evento social que mobilizava e fascinava uma expressiva 

Inverossimil - que nao parece verdadeiro; inacreditavel. Filmes de efeitos especiais, mostrando cenas 

inverossimeis. E aquilo que nao parece verdadeiro, que nao se pode acreditar, que julga-se sem preocupacSo ou 

compromisso. thttp://www.dicionarioinformal.com.br/inverossonil) acesso 28/02/2013. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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parcela da populacao urbana". O que se pode compreender que ja nessa epoca, o cinema era 

tambem uma instancia educativa com potential, que passou a se consthuir como uma nova 

pedagogia cultural, muito abrangente, mas que interpelava de forma expressiva e peculiar a 

juventude. 

Apesar das criticas serem acirradas no que se refere ao cinema no Brasil, ele se tornou 

nos dias atuais mais do que um meio de diversao, e sim um acontecimento social e 

educacional. Com destaque a esse crescimento, a criacao dos cineclubismo, o surgimento do 

CINEDUC - Cinema e Educacao nos anos 70, os projetos ligados a MEC como a "TV 

Escola", um programa educacional que resgatou basicamente todas as areas educacionais 

como os Tele-videos das disciplinas de modo geraL, bem como, a reproducao do cinema 

brasileiro, que findou ganhando os espacos das salas audiovisuais das bibliotecas escolares do 

Brasil. 

Em se tratando do filme Rio, 40 Graus, apesar de so ter conseguido projetar para 

critica international depois de dois anos apbs o seu lancamento, o filme foi um sucesso de 

critica. Chegou a ganhar premios de melhor filme, melhor direcao e melhor argumento no 

Festival do Distrito Federal de 1956. Foi levado para a entao Tchecoslovaquia por influencia 

de Jorge Amado, recebeu o premio de Jovem Talento no festival de Karlovy Vary. (RAMOS, 

1987). 

Portanto, podemos fazer uma relacao direta entre as imagens e as tematicas como 

contextos na relacao espaco-tempo, no qual tornam claras as possibilidades de se fazer uma 

analise dos cinemas em varios periodos a partir das concepcbes especificas da Ciencia 

Geografica, por meio das categorias conceituais nas quais equilibram a construcao do 

conhecimento geografico (DUARTE; et. al., 2002). 

De forma contextual ha uma preocupacao do autor em dar uma visao menos folclbrica 

ou idealizada aos habitantes bem como a propria cidade do Rio de Janeiro. Tais argumentos 

foram reconhecidos por alguns autores da epoca como Glauber Rocha, que ao fazer uma 

critica ao Cinema Brasileiro por volta de 1963, enfoca um comentario sobre o empenho que 

dedicou Nelson Pereira dos Santos em buscar trazer a tbnica um cinema que aborda a 

realidade brasileira, em especifico um neorrealismo carioca. 

O texto narrativo enfoca com precisao o contraste que ha entre as duas classes, os ricos 

que com hipocrisia onde predomina o poder do dinheiro, e de outro lado os pobres do morro, 

onde tern como berco a solidariedade humana. Esse com certeza sao os pontos considerados 

polemico do filme, ja que o filme retrata a desigualdade social existente entre essas classes. 

O filme Rio, 40 Graus, procura realizar uma sequencia de denuncias sobre a exclusao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE 

CENTR0 DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLI0TECA SET0RIAL 

CAJAZEIRAS - PARAlBA 



40 

social, quando trata dos personagens o casal "Pedro e Judite" num momento em que 

caminham no calcadao ao lado da praia de Copacabana, onde estao ao seu lado as lojas com 

vitrines, enfocando uma paisagem, a partir dai os mesmos sao excluidos pelo fato de nao 

fazerem parte desse cartao postal, mas, as incluem por se tratar de cidadas que transitam todos 

os dias nesse espaco geografico da cidade do Rio de Janeiro. 

Para tanto ha uma sequencias de pianos, onde e organizada uma narrativa de forma 

heterogenea e fragmentada sem uma continuidade, dai o merito maior do filme Rio, 40 Graus, 

onde atrai o espectador para uma analise realista dos problemas sociais que os cercam, mas 

numa concepcao propria de si. 

Em meio a esse acontecimento cinematografico surge a cantora e compositora carioca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fernanda Abreu, com a cancao com o mesmo titulo do fdme Rio, 40 graus do fdme de 

Nelson Pereira dos Santos, que inovou na linguagem e na tematica na epoca em que foi 

produzida, no ano 1955. Tal cancao deu enfase maior a expansao do filme que passa ser visto 

e cantado pela populacao brasileira de forma em geral. 



41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSIDERACOES FINAIS 

O estudo permeou com o proposito de analisar a contribuicao do cinema no ensino da 

Geografia, e com mais profundidade em sua compreensao e importancia quando trabalhado 

em sala de aula, o qual busca motivar tanto o professor como o aluno no processo ensino-

aprendizagem de forma que essa aprendizagem seja desenvolvida num estudo prazeroso. 

Pois, neste contexto mostra a realidade dos fatos sbcios educacionais relacionados ao 

ensino da geografia e descreve o quanto o aluno aprende ao trabalhar o cinema em sala de 

aula. Observa-se que a exibicao de cinemas no espaco escolar o aluno nao apenas se diverte, 

mas recria e interpreta o ambiente em que convive e se relaciona e consequentemente 

constituira um melhor aprendizado. 

Considerando que os alunos do Ensino Fundamental ou Medio estao num processo 

evolutivo de crescimento cognitivo se faz necessario propor a esses alunos estrategias 

didaticas de trabalho. A exibicao de um filme em sala de aula proporciona momentos de 

descontracao que pode facilitar nas atividades que contribuem em sua aprendizagem, 

atividades essas que estao relacionadas ao prbprio enredo produzido pelo fdme. 

Sendo assim esta pesquisa pode oferecer uma reflexao consistente sobre a importancia 

para os alunos vivenciar os momentos que o cinema pode lhe oferecer de modo significativo 

na assimilacao do conhecimento abordado pelo filme que esta sendo trabalhado. 

Mediante os pressupostos abordados no estudo, a pesquisa mostra a necessidade de 

esta trabalhando e desenvolvendo atividades voltadas para o cinema no ambiente escolar, pois 

as mesmas incentivam tanto os alunos como o educador na parte prazerosa de esta ensinando 

e aprendendo de forma divertida. 

E importante que o professor tenha uma visao e o conhecimento diante do trabalho 

desenvolvido com a tematica que o filme expbe em sala de aula, para que possa oportunizar 

seus alunos a um crescimento e uma aprendizagem com prazer e com alegria. 

Ao enfocar o estudo do filme Rio, 40 graus o estudo aborda de forma clara a realidade 

existente entre as duas classes que separam a cidade do morro, onde mostra a importancia de 

se trabalhar essas diferencas, mostrando que os fatos geograficos sejam de ordem fisica ou 

humana, os quais perpassam a importancia de se ensinar a geografia alem dos conteudos de 

forma fragmentada. 

Neste sentido, estudo pode trazer a oportunidades de ampliar cada vez mais os 

conhecimentos e aprendizagens sobre a importancia de inserir o cinema no piano de curso do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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componente curricular geografia, pois, esse instrument© sempre envolveu o interesse, 

curiosidade e prazer de assisti-lo. 

Portanto, e atraves deste estudo que propomos as escolas transformar o cinema numa 

ferramenta pedagogica, e que o professor passa ser um mediador nessa producao do 

conhecimento geografico de forma significativa e prazerosa. 
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ANEXO - A 

Figura 2: Rio 40 Graus - Cancao de Fernanda Abreu 

Rio 40 Graus..(2x) Quern e dono dessebeco? Meio batuque inovacao 

Quern e dono dessa rua? De marcacao pra pagodeira 

Rio 40 graus De quern e esse edificio? Curticao de t'alacao 

Cidade maravilha De quern e esse lugar?...(2x) De batucada 

Purgatorio da beleza Com cartucho sub-uzi 

E do caos...(2x) E meu esse lugar De batuque digital 

Sou carioca Metralhadora musical... 

Capital do sangue quente P6! 

Do Brasil (Sou carioca!) De marcacao invocacao 

Capital do sangue quente Eu quero meu cracha Pra gritaria 

Do melhor e do pior Sou carioca De torcida da galera 

Do Brasil...(2x) P6!... Funk! 

De marcacao invocacao 

Cidade sangue quente "Canil veterinario Pra gritaria 

Maravilha mutante... E assaltado liberando De torcida da galera 

Cachorrada doentia Samba! 

O Rio e uma cidade Atropelando! De marcacao invocacao 

De cidades misturadas Na xuxa das esquinas Pra gritaria 

O RiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 uma cidade De macumba violenta De torcida da galera 

De cidades camufladas Escopeta de sainha plissada Tiroteio! 

Com governos misturados Na xuxa das esquinas De gatilho digital 

Camuflados, paralelos De macumba gigantescas De sub-uziequipadinha 

Sorrateiros Escopeta de shortinho algodao"... Com cartucho musical 

Ocultando comandos... De contrabando militar 

Cachorrada doentia do Joa, eh! Da novidade cultural 

Comando de comando Cachorrada doentia Sao Cristovao Da garotada 

Submundo oficial E Cachorrada doentia Bonsucesso Favelada suburbana 

Comando de comando Cachorrada doentia Madureira De shortinho, de chinelo 

Submundo bandidaco E Cachorrada doentia da Rocinha Sem camisa, carregando 

Comando de comando E Cachorrada doentia do Estacio... Sub-uziequipadinha 

Submundo classe media Com cartucho musical 

Comando de comando Na cidade sangue quente De batucada digital 

Submundo camelo Na cidade maravilha mutante... Ulala!... 

Comando de comando 

Submafia manicure Rio!... Na cidade sangue quente 

Comando de comando Rio 40 graus Na cidade maravilha mutante 

Submafia de boate Cidade maravilha Huuuummm!... 

Comando de comando Purgatorio da beleza Rio 40 graus 

Submundo de madame E do caos...(2x) Cidade maravilha 

Comando de comando Purgatorio da beleza 

Submundo da TV Rio 40 graus E do caos...(2x) 

Submundo deputado Purgatorio da beleza 

Submafia aposentado E do caos... Rio 40 graus 

Submundo de papai Purgatorio da beleza 

Submafia da mamae A novidade cultural E do caos... 

Submundo da vovo Da garotada Capital do sangue quente 

Submafia criancinha Favelada, suburbana Do Brasil 

Submundo dos filhinhos Classe media marginal Capital do sangue quente 

E in lbrmatica metralha Do melhor e do pior 

Na cidade sangue quente Sub-uziequipadinha Do Brasil... 

Na cidade maravilha mutante... Com cartucho musical 

De batucada digital... (O Rio de Janeiro!) 

Rio 40 graus (O Rio De Janeiro!) 

Cidade maravilha Gatinho de disket (Soy Loco Por Ti!)... 

Purgatorio da beleza Marcacao pagode, tunk Rio 40 graus 

E do caos...(2x) De gatinho marcacao Cidade maravilha 

Do samba-lance Purgatorio da beleza 

Rio 40 graus Com batuque digital E do caos...(2x) 

Purgat6rio da beleza Na sub-uzi musical Rio 40 graus 

E do caos... De batucada digital Purgatorio da beleza 

Eh! Rio 40 graus... Eh!... E do caos... 
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ANEXO - B 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3: Rio de Janeiro - Espaco geografico que retrata o Filme Rio, 40 Graus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Mapa Google, MapLink (2013) 
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