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RESUMO 

O presente estudo de carater bibliografico trata da tematica sobre o ensino de geografia, tendo 

como parametros as concepcoes teoricas e praticas no ensino medio. O proposito do estudo 

centra em buscar subsidios teoricos sobre a problematica em pauta. Assim, tern como 

objetivo, analisar a contribuicao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9ao teorico-pratica no que se refere ao ensino de 

geografia na escola basica, bem como, verificar ate que ponto essa rela9ao influencia na 

aprendizagem do aluno em nivel medio. A partir dai, buscar novas estrategias voltadas para a 

realidade socio educacional no ensino da geografia. Para tanto, o estudo focaliza o eixo 

tematico direcionado para os topicos: o ensino da geografia e os aspectos historicos, com os 

enfoques no Brasil e as posturas praticas voltadas para as no96es de aprendizagem no 

ambiente escolar, inserindo algumas propostas vivenciadas no ensino de geografia; bem 

como, a crise atual nessa area de ensino na escola basica e as no96es basicas e legais com 

evidencia as normas das diretrizes encaminhadas pelo Conselho Nacional de Educa9ao e os 

caminhos para o ensino da geografia atual. Para tanto, buscou-se uma literatura em autores 

que enfocam a tematica do ensino de geografia no ensino medio. Tendo como destaque: 

Cassab (2006) IBGE (2001), Cavalcanti (2002 e 2003), Visentini (1987 e 2004), Moraes 

(1989), Oliveira (2003), Libaneo, (1992 e 2002), Brasil (2001), Castrogiovanni (2007), 

Lacoste (1988), entre outros, que abordam a tematica em estudo. 

Palavras-chave: Ensino de geografia. Teorias e praticas de ensino. Aprendizagem do aluno. 

Realidade socio educacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u N I « X u « N A GRANDE 



ABSTRACT 

This character study of literature deals with the themes of geography teaching, having as 

parameters the theoretical conceptions and practices in high school. The purpose of the study 

focuses on seeking theoretical support on the issue at hand. Thus aims to analyze the 

contribution of the relationship between theory and practice in relation to teaching geography 

in elementary school, as well as to check how this relationship influences on student learning 

in high school. From there, look for new strategies aimed at the social education in the 

teaching of geography. Therefore, the study focuses on the thematic axis directed to the 

topics: the teaching of geography and historical aspects, with the approaches in Brazil and 

postures practices for the notions of learning in the school environment, inserting some 

proposals experienced in teaching geography , as well as the current crisis in the area of 

school education and basic basics with evidence and legal standards of the guidelines 

forwarded by the National Council of Education and the paths to the teaching of geography 

today. Therefore, we sought a literature authors that focus on the theme of teaching geography 

in high school. Having highlighted as: Cassab (2006) IBGE (2001), Cavalcanti (2002 and 

2003), Visentini (1987 and 2004), Moraes (1989), Oliveira (2003), Libaneo, (1992 and 2002), 

Brazil (2001), Castrogiovanni (2007), Lacoste (1988), Brazil (1998), among others, to the 

thematic study. 

Keywords: Geography education. Theories and practices of teaching. Student learning. Socio 

educational. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

O presente estudo monografico constitui-se numa pesquisa sobre a problematica do 

ensino de Geografia tendo como parametros as concepcoes teoricas e praticas no Ensino 

Medio, como pressuposto na aprendizagem dos conteudos geograficos. Pois, considera-se que 

resgatar o ensino de geografia numa relacao teorica e pratica e de suma importancia nessa 

area de ensino. 

A problematica do ensino de Geografia em sala de aula tern levado os profissionais 

dessa area a reverem suas praticas, fato este que se limitam por vezes num repasse teorico 

sem fazer a relacao obvia da realidade existente com o meio que estao inseridos os sujeitos da 

aprendizagem. 

Dessa forma a questao polemica relacionada ao ensino de geografia torna-se visiveis 

em varios espacos no ambiente escolar, em especifico a sala de aula, em que o professor tern a 

responsabilidade de fazer a ponte entre a teoria e pratica de forma que seus alunos 

reconhecam a real importancia que a geografia tern diante das transformacoes que circundam 

no mundo em que vivemos. 

Ao professor, como agente de mudancas cabem desenvolver suas praticas motivando 

seus alunos a nao apenas como um espectador, mas, um sujeito critico diante as mudancas 

ocorridas constantemente em nosso Planeta. Por entender que a teoria deve ser resgatada e a 

partir dai buscar promover uma pratica que proporcione momentos prazerosos aos alunos em 

sua aprendizagem. 

Para tanto, o estudo encontra-se estruturado em capitulos que abordam a problematica 

em pauta, sem perder de vista a importancia de que a pratica realizada em sala de aula seja o 

verdadeiro oficio docente no ensino da Geografia, e que, professores e alunos trabalhem 

juntos com objetivos focados nos conteudos geograficos abordados em sala de aula. 

Diante dos pressupostos e reconhecendo que e imprescindivel buscar estrategias que 

viabilizem o ensino da geografia, o estudo monografico traz as discussoes teoricas e praticas 

como foco em melhorar os indices de aprendizado dessa ciencia. 

No entanto, o estudo encontra-se delineado nos seguintes capitulos: o primeiro enfoca 

o ensino de geografia com as concepc5es historicas, em que aborda os questionamentos e 

respostas que intervem na forma de vida que se encontra inserido o ser humano. Bem como, a 

relacao do homem e o meio ambiente, favorecendo na aquisicao do conhecimento do espaco 

onde vive. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMAQAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PROrcSSORta 

BIBUOTECASETORlrVL 

CWAZEIRAS-PABNBA 
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Ainda no primeiro capitulo, enfatiza o ensino da Geografia no Brasil em que prioriza 

um estudo descritivo das paisagens naturais e humanizadas, com procedimentos didaticos 

voltados para descricao e a memorizacao dos conteudos em que tinha como parametro o 

enaltecimento do pais. 

O seu segundo capitulo aborda com mais afinco o ensino de geografia. diante das 

concepcoes na aprendizagem no ambiente escolar, com enfoques literarios nas grandes 

mudancas que passaram afetar de forma expressiva o Planeta, onde se tornaram visiveis na 

transicao do seculo X X para o X X I , com o estudo aprofundado sobre ensino da Geografia em 

que passa a analisar essas mudancas e as consequencias por elas provocadas. Assim, passa 

enfocar as propostas do ensino de Geografia na visao de varios autores. 

O terceiro capitulo direciona para o objetivo do estudo com os enfoques na crise atual 

no ensino da geografia escolar basica, em que aborda a geografia no espaco escolar, com as 

concepcoes basicas e legais nessa area de estudo, tendo com pressuposto as Diretrizes para o 

Ensino de Geografia, com destaque do Parecer do Conselho Nacional de Educacao CNE/CES 

n° 492 de 2001, enfatizando tambem nesse momento a importancia de que o ensino de 

geografia enquanto ciencia deve acompanhar as mudancas que ocorrem no mundo tanto no 

campo da Geografia Humana como na Fisica. 

Os topicos abordados culminaram com as consideracSes finais sobre a problematica 

do ensino de geografia na escola basica, enfocando algumas consideracoes e relatos de 

experiencias vivenciados no estagio supervisionados numa escola publica de Ensino Basico, 

bem com, encaminhamentos que podem ser absorvidos no enriquecimento da pratica 

educativa do ensino da geografia, fundamentadas em referencias que contribuiram de forma 

eficaz na realizacao desse estudo bibliografico. 

Portanto, o estudo procurar seguir seus objetivos os quais centram numa analise da 

contribuicao que a relacao teorico-pratica pode oferecer ao ensino de geografia na escola 

basica I I , bem como, verificar ate que ponto essa relacao tern influencia na aprendizagem do 

aluno em nivel medio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u N l V t K ^ . U A U tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 

nF CAMPINA GRANDE 
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CAPITULO I 

2 O ENSINO DA GEOGRAFIA: concepcoes historicas 

E primordial a preocupacao do ser humano buscar respostas a questionamentos que 

intervem no modo de vida o qual esta inserido. Assim, verificar, descrever e estudar a relacao 

do homem com o meio ambiente sempre foi os primeiros passos a serem tracados como forma 

de aquisicao do conhecimento. 

Do ponto de vista cienti'fico esse conhecimento passou por serias mudancas e a 

humanidade em seu percurso historico teve que enfrentar serias adversidades, com as quais 

algumas questoes sao consideradas cruciais: a primeira e eventualmente a mais questionada 

no bojo academico, diz respeito ao 'acesso ao conhecimento', que nao se restringe apenas ao 

processo de alfabetizacao e/ou a escolarizacao do ser humano, mas, a dificuldade de acesso a 

esse conhecimento propriamente dito. Como bem enfoca o americano Roger Shattuck (1990), 

o conhecimento se limitou a um grupo de pessoas, que por vezes criavam restricoes para a 

camada maior da sociedade. os "ditos conhecimentos proibidos' ou 'coisa de Estado' na 

sociedade moderna", como e bem enfocado no enredo do filme "O Nome da Rosa
1

' da autoria 

de Umberto Eco, que ganhou repercussao ainda maior atraves das projecoes do diretor frances 

Jean Jacques Annaud. 

Mesmo com o pouco acesso ao conhecimento a sociedade tambem passa enfrentar o 

segundo problema, que se refere a maneira de como entender e interpretar as coisas do 

mundo, ou seja, o metodo. Tal concepcao surge ja no seculo XIX, em que passa a ser 

considerado o periodo do surgimento de varios metodos, mas, com dificuldade de adequacao 

a solucao de problemas sociais. Varios se interpuseram como hegemonicos na interpretacao 

do mundo em momentos historicos diferentes. Dentre os pensadores que se destacam teve-se 

Charles Darwin (1809-1882) com a sua Teoria da Evolucao das Especies, Karl Marx (1818-

1883) e a sua critica ao modo de producao capitalista, Sigmund Freud (1856-1939) e a 

descoberta do Inconsciente, e finalmente, o filosofo alemao Friederich Nietzsche (1809-1882) 

O Nome della rosa e um romance do escritor italiano Umberto Eco, lancado em 1980. O enredo gira em torno 

das investigacoes de uma serie de crimes misteriosos, cometidos dentro de uma abadia medieval. As 

investigacoes apesar da resistencia de alguns dos religiosos do local, ate que desvenda que as causas do crime 

estavam ligadas a manutencao de uma biblioteca que mantem em segredo obras apocrifas. obras que nao seriam 

aceitas em consenso pela igreja crista da Idade Media. 

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/conhecimento 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/conhecimento
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com a sua contundente critica aos aspectos doutrinarios do Cristianismo e a postulacao de um 

'super-homem'. Tais metodos apesar de enfrentar reacoes adversas contribuiram de forma 

eficaz na compreensao de muitos problemas da humanidade que ate os tempos atuais buscam 

solucoes possfveis. 

O terceiro capitulo faz a relacao fundamental entre o conhecimento ja estabelecido 'a 

teoria' e a pratica ou mesmo a praxis social. Tal questionamento perdura ate tempos atuais 

onde ha varios entendimentos sobre essa relacao que sao abordados por autores que 

preocupados em estabelecer lacos que aproximem essa relacao. Pois, no entendimento de 

alguns escritores o conhecimento e efemero e necessita ser submetido a uma pratica, no qual 

se faz uma relacao obvia com a pratica advinda do ser humano. 

As teorias permanecem vivas ao se depararem com novas praticas didaticas, um 

exemplo vivo e o Inatismo" do saber congenita de Platao, do empirismo na absorcao do 

conhecimento externo de Aristateles em que os conhecimentos sao absorvidos como resultado 

da pratica - quando se tornam habito e o construtivismo, a tentativa de caminho do meio de 

Jean Piaget, no qual o professor deve criar contextos, conceber acoes e desafiar os alunos para 

que a aprendizagem ocorra. Nesse contexto, o conhecimento nao e incorporado diretamente 

pelo aluno, ou seja, advem de uma atividade de quem aprende que organiza e integra novos 

conhecimentos aos que trazem consigo, assim, e preciso agir sobre o objeto e transforma-lo. 

Portanto, as aquisicoes desses conhecimentos sempre passaram por praticas vivenciadas pelo 

ser humano e mundo em que vive. 

Se produzirmos um pequeno remonte historico sobre o ensino da Geografia no mundo 

ocidental, pode-se observar, que, ainda antes de se firmar como conhecimento cientifico 

propriamente dito, a preocupacao com o meio ja se insinuava entre pensadores de epocas 

distintas: Lembremos aqui, por exemplo, da tensao dialetica apresent,-^a por Heraclito de 

Efeso na fabula do "Homem e o Rio" em que ele nos informa do perene movimento da 

natureza, e tambem, do homem; ainda entre os gregos temos a figura de Anaximandro que 

teria imprimido as primeiras cartas nauticas, sendo considerado assim um precursor dos atuais 

geografos. Ja no Sec. X V I I I o filosofo prussiano Imanuel Kant se preocupava com a 

minuciosa descricao do modo de vida de diferentes partes do mundo. 

2 Platao (427-347 a. C.) firmou posicao a favor das ideias congenitas do Inatismo onde defende que as pessoas 

naturalmente carregam certas aptidoes, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua bagagem 

hereditaria. Aristoteles (384-322 a. C.) Os empiristas acreditavam que as informacoes se transformam em 

conhecimento quando passam a fazer parte do habito de uma pessoa". Jean Piaget (1896-1980) - Estabelece que 

a capacidade de aprender e desenvolvida e construida nas acoes do sujeito por meio do contato ativo com o 

conhecimento, que e facilitado pelo professor. Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-

continuada/inatismo-empirismo-construtivismo-tres-ideias-aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s i f t *  

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-
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Para Cassab (2009) a 'Geografia Kantiana' seria um conjunto de informacoes e 

conhecimentos provenientes de inumeras descricoes de viagens e compendios sobre as 

caracteristicas fisiograficas de diferentes partes do mundo. Foi em Immanuel Kant (1724-

1804), que Piaget fundamenta-se e sugere que o conhecimento vem da interacao do sujeito 

com o meio - uma alternativa ao inatismo, bem como, ao empirismo, que retratava o saber 

como um elemento externo que so podia ser adquirido pela experiencia. 

Ao enfocar as proposicoes de Kant, Piaget passa a concordar a interacao sujeito com o 

meio pode ser a chave dessa relacao teoria-pratica, assim, foi mais alem quando afirma que o 

desenvolvimento das estruturas mentais se inicia no nascimento, quando o individuo comeca 

o processo de troca com o universo ao seu redor. 

Nessa relacao de troca com o meio Piaget enfatiza da necessidade que o ser humano 

tem uma postura ativa para aprender as coisas. Tomemos por exemplo: uma pessoa que more 

a vida inteira em um ambiente especifico, ao se deslocar para outro, mesmo sem conhecer ele 

passar a fazer 'comparacao e classificacao' por meio dessa relacao e vai entender que algum 

elemento esta inserido em seu meio. Assim, para que o processo de estruturacao cognitiva 

ocorra, e fundamental a acao do sujeito sobre o meio em que vive, sem esse processo nao ha 

conhecimento (BECKER, 2005). 

Foi a partir do final do seculo X I X que se comeca a definir o objeto de estudo e o 

metodo a ser desenvolvido pela Geografia dita cientifica, como bem enfatiza Ritter e 

Humboldt e que se "estabelecer a relacao logica entre o todo e as suas partes*' (GOMES, 

1996, p. 165). Noutras palavras, o grande numero de dados e informacSes recolhidos pela 

sociedade no mundo, precisava ser sistematizado, nesse contexto, a Geografia define como 

seu objeto a relacao 'homem-natureza', estabelecendo como refe encia a relacao logica entre 

o todo e as suas partes, o que dessa compreensao se evidencia o que se pode chamar de 

universal e regional, tendo parametro os dois ramos distintos da Geografia, Geral e regional. 

No Inicio do seculo XX, o estudo da Geografia experimenta certo desprestigio, e, 

mediante essa crise reformula o seu foco, as novas mudancas no que tange ao "metodo" sao 

incorporados elementos da Fisica, da Biologia, e, principalmente da Matematica, movimento 

este, que geraria novas subdivisoes na Geografia, gerando a chamada Geografia Fisica na qual 

acampa os fenomenos da natureza, tais como, a Climatologia, a Geomorfologia, entre outros 

relacionados, e a Geografia Humana que passa abranger o estudo sobre o ser humano e suas 

relacoes com o ambiente. 

Tais modelos persistem como modelos hegemonicos ate meados da decada de 50 do 

seculo XX, quando ocorre uma nova mudanca de paradigmas com a chamada escola 

-SiSSftSSSS-



14 

Teoretica Quantitativa
3

. Assim, a natureza no posicionamento teorico da Nova Geografia 

toma outras dimensoes com diferentes posturas das escolas geograficas anteriores, ou seja, a 

natureza esta, segundo tal concepcao, inserida num espaco caracterizado como 'geometrico', 

'matematico", com finalidades voltadas para os interesses dos Estados (WETTSTEIN, 1992). 

Paralelo a esse momenta surge a entrada da sociedade moderna numa fase de carater 

industrial em que ha a forte presenca do Estado diante ao planejamento dos espa9os, 

geograficos. Tais caracteristicas avan^am em grande parte das sociedades no periodo pos-

Segunda Guerra Mundial. 

No Brasil a geografia quantitativa, surge de forma mais branda com a instaura?ao de 

um projeto de Estado brasileiro, pois os promotores dessa corrente encontravam-se inseridos 

nele. E com destaque o importante papel do Institute Brasileiro de Geografia e Estati'stica no 

episodio, no qual se pode afirmar que o ponto de partida da geografia quantitativa brasileira 

foi dado pelo IBGE
4

. Muito embora o movimento teve pouca dura9ao, a sua capitaliza9ao 

pouco teve de inicio um impacto, porem, de pouca dura9§o tambem. Observa-se assim que a 

geografia quantitativa compreendeu num periodo que se estabeleceu do final dos anos 60 ao 

final dos anos 70. 

Os projetos desenvolvimentistas acompanharam das decadas de 60 e 70, no Brasil 

eram apoiados por economia internacionais que motiva a instala9ao de novos parques 

industrials no territorio nacional, com industrias majoritariamente multinacionais do capital 

estrangeiro. Neste periodo historico a Geografia assume uma postura puramente influenciada 

pelo capitalismo mundial, principalmente dos Estados Unidos. Em contrapartida a Geografia 

Tradicional e deixada de lado favorecendo a expansao de uma geografia comprometida com 

os interesses do fortalecimento do capital. Dessa forma, suas caracteristicas estariam voltadas 

para o mesmo projeto. 

Na decada de 70 do seculo XX, a Geografia enquanto componente curricular passa 

incorporar em seu aspecto metodologico a experiencia advinda da escola critica marxista
5

 em 

que focaliza a uniao entre 'espa9o' e 'politica', tendo como parametros um novo movimento 

3 Wettstein (1992, p. 11): " A Geografia Quantitativa baseou-se na formulapao matematica dos raciocinios e 

alcancou alto grau de formalizacao, gracas a utilizacao de metodos matematicos*". 
4 Na Revista Brasileira de Geografia - registros do que feito de geografia pelo IBGE. Editorial publicado no Ano 

32, n° 1, de 1970, com os seguintes dizeres: "O Instituto Brasileiro de Geografia da Fundacao IBGE vem, desde 

cerca de dois anos, voltando as suas atencoes para a utilizacao de tecnicas quantitativas nas analises espaciais das 

diversas regioes brasileiras e nos numerosos topicos da geografia sistematica". 
5 A enfase da Geografia advinda da escola marxista sobre restricoes de estrutura sobre a acao humana tem sido 

criticado extensivamente como determinista, nao permitindo que o organismo humano e de autonomia. cuja afao 

parecc determinado por mecanismos estruturais do capitalismo na analise marxista. Em contrapartida. Geografia 

Humanistica e uma geografia diferente critica, que se concentra na vontade humana e da autonomia para explicar 

os padrOes de geografia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  ̂ AS PARAIBA 



15 

da Ideologia da Nova Geografia, nesse momento ha uma denuncia das estrategias de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

preserva9ao do 'status quo' e da reprodu9ao do ponto de vista ideologico da classe dominante. 

Para esta "escola" a ciencia nao seria neutra e caberia ao geografo conhecer o espa90 para 

transforma-Io, pois, por conta das contradi96es atribuidas ao sistema de produ9ao capitalista o 

espa90 passa a ser ele mesmo, um produto social (CHRISTOFOLETTI, 1976). 

2.1 A geografia no Brasil: aspectos a considerar 

Por volta do ano de 1837, ainda no seculo XIX, o ensino de Geografia torna-se uma 

disciplina regular nas escolas brasileiras, tendo ponto de partida a reformula9ao da grade 

curricular do Colegio Pedro I I , em que se tornou necessario atender as determina96es dos 

mandatarios do recem-criado pais. Pois, tal reforma tinha como objetivo instaurar o espirito 

de nacionalidade e inserir juntos aos jovens o sentimento de patriotismo, onde o ensino de 

geografia apresentava caracteristicas descritiva, mnemonica, enciclopedica tornando-se 

distante da realidade do aluno (CASSAB, 2006). 

Cria-se entao Curso Livre Superior de Geografia no Brasil no ano de 1929, que passa 

a funcionar somente em 1934 onde surgem os primeiros cursos superiores Licenciatura Plena 

de Geografia na Universidade de Sao Paulo e na Universidade do Distrito Federal - Brasilia 

em 1935. Nesse mesmo periodo e fundada a Associa9ao de Geografos do Brasil - AGB, que 

passa dar um apoio maior as universidade, bem como o Conselho Nacional de Geografia 

criado em 1937. A cria9ao desses orgaos favoreceu na cria9ao tambem do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatistica - IBGE, o qual fortaleceu na expansao do ensino da Geografia no 

Brasil (CASSAB, 2006). 

Dessa forma o ensino da Geografia passa a se caracterizar de forma prioritaria como 

um estudo descritivo das paisagens naturais e humanizadas e por procedimentos didaticos 

marcados pela descri9ao e a memoriza9ao dos elementos que compoem a paisagem. 

Sob outro aspecto o ensino buscava tambem estimular o enaltecimento do pais, 

promovendo certo ufanismo
6

, com base na enumera9ao e descri9ao das varias riquezas 

naturais do Brasil. Outras dimensoes eram intencionalmente omitidas, como por exemplo, as 

6 O ufanismo - jactancia ou auto-vangloriacao de um pais - e uma expressao utilizada no Brasil - O ufanista 

extrapolar ao se vangloriar desmedidamente das riquezas brasileiras, muitas vezes expondo a si e ao pais a uma 

situacao que seria interpretada por outros como jactancia, bazofia e vaidade. 

(http://www.dicionarioinformal.com.br/ufanismo) 

http://www.dicionarioinformal.com.br/ufanismo
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dimensoes ligadas a diversidade cultural, bem como, os aspectos politicos da epoca que 

tambem passavam despercebidos. 

Para tanto, o caminho seguido pelos professores de Geografia, como tambem, o era 

enfocados nos livros didaticos publicados no ini'cio da decada de 40 ate meados dos anos 70 

do seculo XX, tinha uma postura vinculada ao segmento direcionado para as determinacoes 

do regime militar instaurado no Brasil desde o golpe em 1964, como aborda Cassab (2006, p. 

48): 

O golpe militar de 1964 apenas reafirma essa orientafao transformando o ensino de 

Geografia em mais uma das ferramentas ideologicas do governo militar. O ensino de 

Geografia adequa-se a nova politica educacional que agora se volta para a seguranca 

e o desenvolvimento. 

Tais procedimentos conduziram a exclusao do ensino de geografia dos curriculos 

oficiais em 1971, o qual passa a ser substituido pela disciplina intitulada 'Estudos Sociais'. 

Somente no final dos anos 70 comeca a se desenvolver no ambito das universidades 

brasileiras um debate critico que contestava tanto o conteudo veiculado pela chamada 

'Geografia Classica', quanto pela corrente Teoretica Quantitativa, no qual propoe uma nova 

forma de interpretar as categorias de espaco territorio e paisagem, que em conformidade com 

Cassab (2006, p. 48), "A Geografia passa a ser a ciencia do espaco, um espaco indissociavel 

da sociedade. Homem, natureza e economia sao tratados em suas multiplas interacoes e de 

maneira dialetica". 

Percebe-se nitidamente a partir de momentos a diferenca no ensino de geografia ao 

observar a decada de 90 nos programas curriculares, tomando como exemplo o Colegio Pedro 

I I , onde o seu primeiro ensino sobre o estudo da geografia no Brasil, que, encontra-se inserido 

na ementa do ensino de Geografia, complemento que: "O homem e a sua relacao com a 

natureza visando reconhecer o trabalho como atividade que relaciona o homem e a natureza e 

reconhecer que essa relacao varia historicamente e culturalmente" (COLEGIO PEDRO I I -

Ementa - 1990). 

Foi justamente a partir do final da decada de 90 que a propria Geografia Critica 

comeca a receber inumeras criticas devido aos propositus politicos e ideologicos inseridos nos 

programa de ensino da disciplina. Dentre os temas mais polemicos relacionados as criticas 

destacavam-se: o fim da Guerra Fria, a Perestroika, a queda do muro de Berlim, a dissolucao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de varios estados comunistas na Europa, e assim por diante, surgindo assim, uma nova 

corrente nos estudos geograficos intitulada Geografia Humanista. 

Com essa nova concepcao de ensino em que tenta aproximar o espaco da realidade 

concreta dos alunos, surge as novas possibilidades de abordar as tematicas como: Ecologia, 

Comunicacao, Consumo, Cidadania entre outros, passando a ser adotada assim uma geografia 

com uma visao de sociedade resultante da uniao de individuos. 

Nota-se tambem, que o conhecimento, de um modo geral e a geografia de um modo 

especifico desenvolve-se em sintonia com determinantes historicas, politicas, economicas e 

sociais, concordando com perspectivas de que o conhecimento encontra-se em constantes 

modificacoes, ou seja, efemero, nasce hoje e necessita ser reformulado diante as adversidades 

que enfrenta a sociedade. 

2.2 O Ensino de Geografia: posturas praticas 

A pratica desenvolvida no dia-a-dia em sala de aula abraca inumeras realidades e 

experiencias vivenciadas no ensino de geografia. Pois, ao nos depararmos principalmente com 

as deficiencias no aprendizado dos alunos, diante as dificuldades apresentadas no ensino da 

geografia, em especificos ao se tratar de problemas relacionados aos acontecimentos 

cotidianos do mundo, como o aquecimento global, onde os mesmos por vezes nao sabem 

fazer uma relacao obvia com conteudos programaticos trabalhados na geografia. 

O momento considerado de grandes mudancas expressivas no mundo que afetaram ou 

ainda afetam o Planeta, foi a passagem do seculo X X para o X X I , onde o ser humano deixa de 

viver isolado praticamente, pois, os povos e paises do mundo inteiro encontram-se 

interligados atraves da revolucionaria tecnologia da comunicacao e da informacao. Mediante 

postura, a escola e necessariamente o ensino de geografia necessitam rever seu papel diante as 

mudancas urgentes. Assim a Geografia como bem enfoca Cavalcanti (2002, p. 11), "tern 

procurado pensar seu papel nessa sociedade em mudanca, indicando novos conteudos, 

reafirmando e reatualizando alguns outros". 

Foi justamente no final da decada de 70, que se inicia o periodo de intensas mudancas 

no ambito da pesquisa e do ensino, tal momento ficou conhecido como 'Movimento de 

Renovacao da Geografia'. Como bem enfoca Cavalcanti (2002, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11), o movimento favorece 

"para se fazer uma analise critica da fundamentacao teorico-metodologico da ciencia 

geografica e para se propor alternativas ao modo de trabalhar essa ciencia enquanto materia 

escolar". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As propostas do ensino de geografia vinculadas as discussoes teoricas e praticas tern 

demorado a se concretizar no ambiente escolar, mesmo assim ja e possivel encontrar 

mudancas no cotidiano da geografia escolar, sendo que estas sao frutos das experiencias da 

teoria critica quando colocadas em pratica no espaco escolar. 

A Ciencia Geografica passou por varias reformulacoes, que contribuiram com 

significativas mudancas no campo do ensino e da pesquisa, bem como, favoreceram na 

insercao do ensino de uma Geografia nova no Brasil. Esse movimento de renovacao no ensino 

de Geografia encontra-se embasado num conjunto de reflexoes sejam de carater ideologico e 

politico que sao abordados na Ciencia Geografica, com inicio no final da decada de 70. 

Assim, o movimento de renovacao da Geografia nas ultimas decadas, duas questoes 

foram bastante discutidas frente sua importancia no que se refere a pratica de ensino dos 

professores nessa area de estudo. A primeira trata dos aspectos pedagogico-didaticos que 

persiste na crenca que para ensinar bem, basta ter conhecimento sobre o conteiido da materia 

enfocada criticamente e a segunda aborda que o ensino de Geografia deve contribuir a para a 

formacao de cidadaos criticos e participativos. Nesse sentido seria necessario que o professor 

procure trabalhar em sala de aula os conteudos tematicos de forma critica, tendo como 

parametros os fundamentos metodologicos do ensino dessa ciencia. 

Vesentini (1997, p. 78), deixa claro que, 

O ensino critico nao consiste pura e simplesmente em reproduzir num outro nivel o 

conteiido da(s) geografia (s) critica (s) academica (s); pelo contrario, o 

conhecimento academica ou cientifico deve ser reatualizado, reelaborado em funcao 

da realidade do aluno e do seu meio (...) nao se trata nem de partir do nada e nem de 

simplesmente aplicar no ensino o saber cientifico: deve haver uma relacao dialetica 

entre esse saber e a realidade do aluno- dai o professor nao ser um mero reprodutor. 

mas um criador. 

Nesse sentido, o ensino de geografia deve esta direcionado a uma postura em que a 

realidade de mundo do aluno seja efetivamente como um laboratorio que possa dar resposta 

ao professor quanta ao aprendizado do aluno. Surge assim a pergunta mais usual em sala de 

aula, onde devo aplicar esse conteiido em minha vida? 

Reforcado pela discussao de Cavalcanti (2002), aborda que o ensino de geografia tern 

como "'finalidade basica de acao, trabalhar o aluno juntamente com suas referencias 

adquiridas na escola e sistematiza-las em contato com a sociedade, levando-se em 

consideracao seu cotidiano'" (p. 44). E, a partir dai se p o s s a c r i a r um p e n s a r geografico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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levando-se em consideracao a relacao da natureza com a sociedade, como forma de preservar 

o mundo em que vive. 

Interferir da maneira mais consciente e sem duvida o melhor caminho para as acoes 

implementadas no ensino de geografia, de modo que os alunos a compreendam de forma mais 

ampla a realidade em que esteja inserida. Para tanto, e preciso que os alunos adquiram tais 

conhecimentos, dominem as categorias, conceitos e procedimentos fundamentals, para que 

nao so compreenda as relacoes existentes entre sociedade e natureza, mas, que saiba tambem 

como utilizar o conhecimento geografico sobre a realidade. 

E tambem atraves do ensino de geografia, que o aluno pode formar uma consciencia 

sobre 'espaco' num raciocinio geografico. Pois, essa consciencia pode ir alem do conhecer e 

localiza-lo. Ou seja, "os saberes tornados com objetos de conhecimento pelo aluno e aqueles 

referentes ao espaco geografico" (CAVALCANTI, 2002, p. 19). O espaco geografico nao e 

apenas algo cientifico, mas, e o espaco vivido por todos que resulta das acoes de cada um. 

Nos dias atuais ainda ha uma preocupacao em dar enfase as necessidades basicas do 

ser humano, e que por vezes esquece o conhecimento que os alunos trazem de casa, 'o 

conhecimento empirico', quando sabemos que esse aluno e o sujeito ativo do processo de 

ensino. Nesse contexto, deve-se buscar o ensino da geografia voltado para o dia-a-dia, 

tomando como base os conhecimentos que os alunos ja o tem, e partir destes fazer uma 

relacao de compreensao quanto ao processo de ensino a ser adotado. E justamente nesse 

momento em que as representacSes sociais do aluno tem fundamental importancia, em que o 

dialogo entre o racional e o emocional seja efetivado, a ciencia e o senso caminhem juntos na 

producao do conhecimento que concebe e o que se vive realmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I I 

3 O ENSINO DE GEOGRAFIA: nocoes de aprendizagem no ambiente escolar 

As grandes mudancas que passaram a afetar de forma expressiva o Planeta tornaram-

se visivelmente observadas na transicao dos seculos X X e X X I . Tal advento se deu pela 

facilidade que nos trouxe a revolucao tecnologica da informacao e comunicacoes justamente 

pelo fato de que por uma necessidade vital as pessoas nao vivem mais isoladas, pois, todos os 

povos e pafses estao interligados nas Tecnologias Informacao e Comunicacao. Mediante esse 

quadro, a escola tem lancado mao principalmente do ensino da Geografia, para analisar tais 

mudancas, por entender que um de seus papeis estar voltado para esse fim. 

A Geografia enquanto ciencia na concepcao de Cavalcanti (2002, p. 11), ela "(•••) tem 

procurado pensar seu papel nessa sociedade em mudanca, indicando novos conteudos, 

reafirmando outros, reatualizando alguns outros (...)". Pois foi justamente na decada de 70 do 

seculo XX, que inicia-se um periodo de intensas mudancas no ambito da pesquisa e ensino. 

Tal movimento passou a ser considerado como "Renovacao da Geografia, que Cavalcante (ib. 

idem), essas mudancas passaram a ser os primeiros caminhos trabalhados no campo da 

geografia. Ou seja, o autor enfatiza que deve-se: "fazer uma analise critica da fundamentacao 

teorico-metodologico da ciencia geografica, para se propor alternativas ao modo de trabalhar 

essa ciencia enquanto materia escolar" (p. 11). 

3.1 Propostas vivenciadas no ensino de Geografia 

As propostas do ensino de Geografia tem conduzido as discussoes teoricas, porem 

com pouca insercao nos enfoques da pratica em si. Pois, ate chegar a esse patamar e possivel 

encontrar alteracoes nos fenomenos que acontecem diariamente na geografia, e ao levar tais 

discussoes para o ambiente escolar, surge assim, o favorecimento de trocas de experiencias 

entre o teorico-critica e as praticas vivenciadas no dia-a-dia em sala de aula e fora dela. 

As mudancas de paradigmas a respeito da ciencia geografica conduziram a alteracoes 

significativas em nivel de ensino dessa ciencia, pois, varios escritores e pesquisadores de 

renome publicaram e continuar publicando nessa area de investigacao. Inumeros trabalhos 

foram realizados nas ultimas decadas, que acabam denunciando a fragilidade que ora enfrenta 

o ensino da Geografia Tradicional, onde passou a ser focado o ensino da nova Geografia no 
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Brasil. Esse Movimento de Renovacao, integram num conjunto de reflexoes acerca do ensino 

da Geografia, os quais abrangem de forma geral os fundamentos ideologicos e politicos da 

geografica, com inicio no final dos anos 70, do seculo X X . 

O referido "Movimento de Renovacao de Geografia*" atribuiu nas ultimas decadas, 

duas questoes polemicas que necessitam ser enfatizadas no ambiente escolar, dada sua 

importancia, no que se refere a pratica de ensino de Geografia, tais como aborda Moraes 

(1989, p. 121): 

a) Os aspectos pedagogico-didaticos das propostas de ensino de Geografia persistem 

na crenca. que procura explicar ou nao. de que para ensinar de forma coerente e 

necessario ter apenas o conhecimento do conteiido da materia enfocada criticamente. 

b) E, para que o ensino de Geografia contribua para a formacao de cidadaos criticos e 

participativos bastaria que o professor se preocupasse em trabalhar em sala de aula 

com conteudos criticos baseados em determinados fundamentos metodologicos 

dessa ciencia. 

Para uma compreensao melhor das discussoes, Moraes (1989, p. 122), reforca que "e 

mister gerar um esforco de traduzir pedagogicamente as novas propostas e os novos discursos 

desenvolvidos pela Geografia (...)"*. Assim, aproximar teoria da pratica num piano de ensino 

de Geografia, podera estimular uma reflexao pedagogica que se pode assimilar a importancia 

dos avancos a cerca da ciencia Geografia nesses ultimos anos. 

Vesentini (1987, p. 78), faz uma sistematizacao complexa a respeito do ensino de 

geografia, quando afirma que, 

Um ensino critico nao consiste pura e simplesmente em reproduzir num outro nivel 

o conteiido da(s) geografia(s) critica(s) academica(s); pelo contrario. o 

conhecimento academico ou cientifico deve ser reatualizado, reelaborado em funijao 

da realidade do aluno e do seu meio (...) nao se trata nem de partir do nada e nem de 

simplesmente aplicar no ensino o saber cientifico; deve haver uma relacao dialetica 

entre esse saber e a realidade do aluno- dai o professor nSo ser um mero reprodutor. 

mas um criador. 

Como bem esclarece Vesentini, nao se trata de dar uma nova roupagem ao ensino da 

geografia, mas sim, fazer uma relacao dialetica entre o conhecimento de fato e a realidade 

existente em que se encontra o aluno, como missao do professor voltado pra um ensino 

critico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cavalcanti (2002, p. 12), reforca a discussao a respeito do ensino no ambiente escolar, 

abordando que, "e um processo que contem componentes fundamentais e entre eles ha de se 

destacar os objetivos, os conteudos e os metodos." Dai um dos maiores objetivos da escola, 

bem como da Geografia, que centra na formacao de valores, destacando o respeito mutuo as 

diferencas, com a tonica do combate as injusticas e desigualdades sociais. 

Diante do contexto, compreende-se que o ensino de geografia tem como finalidade 

elementar a acao, que trabalhada com o aluno diante das informacoes por ele adquiridas no 

ambiente escolar, ele passe a sistematiza-las no momento que passe a vivenciar uma pratica 

em contato com o meio a cada dia. A partir dai ele possa criar uma acao geografica que lhe 

conduza para uma analise da relacao da natureza com a sociedade e como estas se relacionam 

numa dinamica de aprendizagens constantes (CAVALCANTI, 2002). 

Nesse sentido o ensino de geografia pode conduzir os alunos a compreenderem de 

forma mais ampla a importancia da realidade existente em seu meio. Pois, e atraves desse 

ensino que ele tem a condicao de interferir de forma mais consciente. Porem, e preciso que os 

professores reformulem seus conhecimentos e tenha dominio das categorias, conceitos e 

procedimentos, para que possa oferecer uma explicacao dos fenomenos geograficos. 

E justamente atraves do ensino de geografia, que o aluno podera ter a capacidade de 

formular uma consciencia critica a respeito do espaco, sob a otica do raciocinio geografico. 

Pois, nessa consciencia espacial, ele sabera ter alem do conhecimento sobre como localizar 

um determinado espaco geografico, sabera tambem incluir-se, sentir-se sujeito desse espaco 

diante das praticas que a sociedade constroi. 

Reformulado por Cavalcanti (2002, p. 19), o ensino da geografia, procura atender "(...) 

os saberes tornados com objetos de conhecimento pelo aluno e aqueles referentes ao espaco 

geografico", Nesse sentido, o espaco geografico nao esta concedido apenas para o pensar sob 

a realidade numa otica cientifica, ele deve ser vivenciado pelo aluno a cada momento, pois, e 

resultante de suas proprias acoes. Entao, o ensino de geografia deve direcionar seus alunos 

para que eles possam perceber em si as situacoes de espaco e como elas se comportam. 

Trabalhar o conhecimento que os alunos trazem de casa, e uma premissa que tem dado 

enfase as necessidades basicas da vida do dia-a-dia de cada aluno, o conhecimento empirico, 

fora das quatro paredes das salas de aula, onde se deve considerar o aluno como sujeito ativo 

do processo de ensino. Deve-se tambem buscar a geografia do cotidiano, onde sao inseridos 

os conhecimentos que os alunos tem, so assim sera mais facil obter a compreensao do que se 

pretende ensinar. 
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As representacoes sociais dos alunos tem mostrado o caminho com bons resultados 

que permite ao dialogo entre o conhecimento racional (cientifico) e o emocional, entre a 

ciencia propriamente dita e o senso comum, ou seja, o que se concebe e o que vive na 

realidade. 

Para Oliveira (1989), o ensino de Geografia, como as demais ciencias que constituem 

o curriculo basico nas escolas, tem conduzido o aluno a pensar criticamente sobre sua 

realidade. Essa realidade e uma totalidade que envolve sociedade e natureza. Assim enfoca a 

autora: "Cabe a Geografia levar a compreender o espaco produzido pela sociedade em que 

vivemos hoje, suas desigualdades e contradicoes, as relacoes de producao que nela se 

desenvolvem e a apropriacao que essa sociedade faz da natureza" (p. 142). 

Nesse momento, o aluno so compreendera o espaco produzido, se entender tambem 

suas relacoes com ele. Em outras palavras, depende como eles se organizam na producao e 

distribuicao dos bens materials, dai os espacos que se produzem tambem adquirindo formas 

numa concepcao geografica. 

O ensino de geografia, "e o estudo explicativo das diferenciacoes espaciais na 

superficie terrestre", assim. afirma Moreira (2004, p. 08). Pois e nesses termos que a 

Geografia deve ser trabalhada na escola. Ou seja, o ensino geografico adquire dimensao em 

seu curriculo, onde possa oferecer uma postura critica diante da realidade, abstrata e concreta 

do homem e a sociedade. 

Cavalcanti (2003, p. 154), explica que: "o bom ensino e aquele que adianta o processo 

de desenvolvimento, orientando-se nao apenas para as funcoes intelectuais ja maduras, mas 

principalmente para as funcoes em amadurecimento". Nele, o professor tem o papel de criar 

situacoes de aprendizagem juntamente com seus alunos explorando tanto sua area intelectual 

como social. 

E preciso tambem que os professores de geografia tenham consciencia de que "saber-

pensar o espaco pode ser uma ferramenta para cada cidadao, nao somente um meio de 

compreender melhor o mundo e seus conflitos", como bem justifica Lacoste (1988, p. 256) ao 

definir o real papel dos professores dessa area na formacao critica de seus alunos. 

Cabe ao professor criar e planejar situacoes em que seus alunos utilizem em seu dia-a-

dia tais procedimentos. Torna-se importante nesse momento, a observacao, descricao, 

experiencia, entre outras situacoes ensinadas para que os alunos aprendam a explicar, 

compreender e ate mesmo representar espacos em diferentes tipos de paisagens e territorios. 

O professor e tambem um agente que atua em conjunto com seus alunos no processo 

ensino-aprendizagem. Ha uma troca constante de conhecimentos e informacoes. em que o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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professor e o mediador do processo com seu aluno diante das mediacoes intelectuais, afetivas 

e sociais, como bem esclarece Cavalcanti (2002, p. 20). 

A formacao do professor contribui na valorizacao de sua pratica e experiencias 

vivenciadas no espaco escolar. Tais experiencias desencadeiam os principals instrumentos na 

compreensao perfeita de como ocorre o processo de ensino da geografia, pois, e nesse 

momento em que sua identidade de educador e construida e moldada sempre que for 

necessaria. 

Cavalcanti (2002, p. 26), ainda aborda outra questao que a "relacao do professor de 

Geografia com o objeto de estudo da materia e que compoe o quadro de seus saberes da 

experiencia, e o uso que ele faz do livro didatico". Este professor se encontra em sala de aula, 

na maioria das vezes com certa dependencia do livro didatico, avaliado por ele mesmo. Pois 

muito deles se sentem acomodados com a facilidade que tem os conteudos prontos e acabados 

com respostas definidas sem questionamentos, nao se preocupando em ir buscar novos 

conhecimentos a cerca dos problemas polemicos, de forma a enriquecer a aprendizagem de 

seus alunos. 

A formacao profissional e uma tematica bastante complexa e polemica. Pois na 

atualidade exige que o profissional em sua pratica modifique-se e procure adaptar-se as 

necessidades curriculares de seus alunos, encaram um novo olhar, sobre os velhos problemas, 

ou seja, "enfrentar os desafios postos atualmente na educacao escolar e necessario uma 

formacao profissional consistente" (CAVALCANTI, 2002, p. 112). 

"O ensino e um processo de conhecimento pelo aluno, mediado pelo professor e pela 

materia de ensino, no qual devem estar articulados seus componentes fundamentais: 

objetivos, conteudos e metodos de ensino", assim afirma Cavalcanti (2003, p. 25). Diante 

desse enfoque percebe-se que o conteiido e importante, porem alem dele existe outros 

elementos essenciais, com destaque: o interesse, a compreensao, a harmonia, a didatica, bem 

como, a vocacao e acima de tudo a seguranca no conhecimento a ser trabalhado em sala de 

aula. 

Ao criticar a escola basica, a sociedade afirma que esta e de ma qualidade e 

complementa dizendo que esta nessa situacao devido a ma qualidade dos professores, em sua 

pratica. Entao, como encaminhamentos, seria necessario tanto a escola quanto os professores 

buscassem novas estrategias de ensino de forma que possa oferecer uma qualidade na 

aprendizagem da sociedade que a constitui. 

A escola e o ambiente mediador entre o aluno e o mundo de sua cultura. Ela deve 

cumprir esse papel pelo processo de transmissao e assimilacao dos conhecimentos de forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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critica, em que estejam inseridos no movimento da pratica social. E neste contexto que o 

professor deve aprender a abordar todos os aspectos, ligados as acoes mediadoras do processo 

pedagogico. (LIBANEO, 1992, p. 51). 

A escola e tambem "um lugar de encontro de culturas, de saberes, de saberes 

cientificos e de saberes cotidianos, ainda que o seu trabalho tenha como referenda basica os 

saberes cientificos". (CAVALCANTI, 2002, p. 33). 

Portanto, a Geografia no ambiente escolar acontece com a mediacao do meio em que 

vivem os sujeitos da aprendizagem. La eles circulam, brincam e passam a conhecer melhor 

sua cidade, bairros e lugares onde produzem espaco que delimitam seus territorios. Pois ao 

construirem a geografia, constroem tambem seus conhecimentos geograficos. 

Entao, o ensino de geografia nas escolas publica, especificamente de ensino basico 

passa por momentos de dificuldades, conforme enfatiza Pontuschka (2001, p. 127). Alem da 

degradacao das condicoes de ensino e trabalho que vivem os professores de geografia, temos 

de um lado as universidades com um discurso critico em relacao as concepcoes da geografia 

tradicional, com os encaminhamentos de reformulacoes no ensino atraves de novas propostas 

curriculares. Por outro lado, encontram-se os professores demonstrando duvidas e frustracoes, 

frente uma escola onde pouco se ensina e raramente se aprende a ciencia geografica. 
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CAPITULO II I 

4 A CRISE A T U A L NO ENSINO DA GEOGRAFIA ESCOLA BASICA 

As mudancas que ocorrem diante dos problemas atuais sobre o ensino de Geografia, 

tem levado muitos educadores a repensar sobre sua pratica em sala de aula. Fato esse, que esta 

os objetivos que permeiam o ensino de Geografia onde nao estao sendo alcancados, pois, o 

que se percebe e uma escola distante da realidade que ora enfrenta a sociedade diante dos 

problemas relacionados aos aspectos geograficos fisicos ou humanos. 

Tal problema tem sido discutido no ambiente educacional onde sao lancadas varias 

propostas de trabalhos, porem com pouca execucao, seja em nivel Fundamental, Medio e ate 

Superior. Muito embora, essa crise tenha servido de base para discussoes no espaco escolar, 

em que varios educadores procuram desenvolver propostas de trabalhos juntos aos seus 

alunos nas quais sao abordados temas polemicos relacionados ao meio (extrato social) em que 

esteja inserida a comunidade escolar. 

4.1 Nocoes basicas e legais no ensino de Geografia 

Com a preocupacao de buscar novas estrategias voltadas para os modelos didaticos, as 

escolas vem encaminhando o estudo de geografia com base nos principios que recomenda as 

novas Diretrizes para o Ensino de Geografia, a exemplo do Parecer do Conselho Nacional de 

Educacao CNE/CES n° 492 de 2001, onde enfatiza que conteudos basicos e complementares 

da Geografia sejam organizados obedecendo a seguinte delimitacao (BRASIL, 2001, p. 11). 

a) O Niicleo Complementar, em que os conteudos considerados serao necessarios a 

aquisicao de conhecimento geografico e que podem ser oriundos de outras areas de 

conhecimento, mas nao excluem os de natureza especifica da Geografia; 

b) E o Niicleo de opcoes livres, no qual sera composto de conteudos a serem escolhidos 

pelo proprio aluno. 
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Em se tratando dos cursos de Licenciatura devem ser inclufdos os conteudos voltados 

para educacao basica, em que as propostas didaticas e as pesquisas sejam relacionadas com 

esse proposito. 

A falta de acoes concretas que dao sustentaculos a problematica da crise no ensino de 

geografia em sala de aula, sempre foi a preocupacao maior dos orgaos educacionais. Poucos 

sao projetos desenvolvidos pelas escolas basicas e ate nas Universidades, pois, as polfticas 

publicas direcionadas a educacao no Brasil necessitam de acoes a serem cumpridas. 

Reforcando essa discussao o Parecer 492 do CNE/CES (BRASIL, 2001), propoe 

tambem dentre outras determinacoes, os objetivos a serem seguidos pelos cursos de 

graduacoes, o desenvolvimento de varias habilidades, com destaque para o curso de 

geografia, tais como: 

Identificar e explicar a dimensao geografica presente nas diversas manifestacoes dos 

conhecimentos; articular elementos empiricos e conceituais. concernentes ao 

conhecimento cientifico dos processos espaciais; reconhecer as diferentes escalas de 

ocorrencia e manifestacao dos fatos, fenomenos e eventos geograficos; planejar e 

realizar atividades de campo referentes a investiga?ao geografica; dominar tecnicas 

laboratoriais concernentes a producao e aplicacao dos conhecimentos geograficos; 

propor e elaborar projetos de pesquisa e executivos no ambito de area de atuacao da 

Geografia; utilizar os recursos da informatica; dominar a lingua portuguesa e um 

idioma estrangeiro no qual seja signilicatix a a producao e a difusSo do 

conhecimento geografico: trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes 

multidisciplinares; entre outros voltados para as partes especificas do curso. 

Dessa forma, compreende-se que dominar os conteudos basicos relacionados a 

Geografia enquanto Ciencia da natureza enfocando o 'homem e seu espaco', sao objetos 

essenciais no processo de ensino-aprendizagem em niveis Fundamental e Medio. 

Vesentini (2004) faz uma critica muito forte, mas, que serve de alerta aos educadores 

geografos nas escolas basicas, quando enfoca o comentario de que "O ensino tradicional da 

Geografia, mnemonico7 e descritivo calcado apenas no modelo Terra e o Homem, nao tem 

mais lugar na escola do seculo X X I " , (p. 220). Ou seja, a Geografia no mundo atual muda de 

forma radical como contribuicao na formacao de cidadaos ativos. Assim, torna-se evidente 

que o ensino de geografia necessita mudar as concepcoes a respeito das novas estrategias que 

possa adequar-se a realidade atual em que se encontra a 'Ciencia', pois, enquanto funcao 

7 Que se refere a memoria; mnemico. Que esta em concordancia ou de acordo com os principios da mnemonica: 

trabalho mnemonico. Que facilita a memoriza?ao; diz-se dos mecanismos utilizados para desenvolver a memoria 

(exercicios). (http://www.dicio.com.br/) acesso em 20/08/2013. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uNlv / tKblUAUtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^DERAL 

CSMTKUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V•  c A S P f 0 R I A L 
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social ela deve dar resposta eficaz aos problemas de ordem ambientais que surgem a cada 

momento. 

Vesentini (2004) propoe tambem que o ensino de Geografia deve acompanhar as 

mudancas ocorridas no mundo tanto na Geografia Humana como na Fisica, de modo que nao 

seja dado privilegio apenas ao estudo de conteudos isoladas, mas, que seja contemplada para 

as discussoes pertinentes aos problemas, como aquecimento terrestre e em especial a 

problematica da agua no planeta. 

Outros autores preocupados com a forma como vem sendo trabalhado o ensino de 

geografia nas escolas a exemplo de Lacoste (1988) onde afirma que a geografia e uma ciencia 

que em sua essentia apresentava um ensino voltado para o modelo tradicional na sala de aula. 

Tal pressuposto encontra-se enraizado na propria compreensao da 'Ciencia geografica' por 

parte da grande maioria da populacao em que a geografia apenas oferece enfoques teoricos a 

respeito das coisas da natureza, nao havendo uma preocupacao maior com a fauna (conjunto 

dos animais de uma regiao) e flora (conjunto das plantas que crescem numa regiao) e os 

problemas que nelas circundam. 

Tal pratica de ensino permanece visivel na sociedade atual, pois, sabe-se que a 

Geografica ja passou e continua passando por modificacoes significativas. E, que essas 

praticas que permanecem sendo executadas em salas de aulas onde a disciplina tem pouca 

importancia tanto para os professores como para os alunos, onde o foco das discussoes gira 

numa memorizacao de conteudos, se distanciando cada vez mais da realidade existente aos 

problemas geograficos que ora enfrenta a sociedade. 

Segundo Castrogiovanni (2007), reforca a tematica e faz o comentario que: "muitos 

ainda acreditam que a geografia e uma disciplina desinteressante e desinteressada, elemento 

de uma cultura que necessita da memoria para reter nome de rios, regioes, paises, altitudes, 

etc. (p. 42)". Muito embora, observa-se que nas ultimas decadas do seculo X X I , a geografia, 

passa a ter como centro das discussoes o 'ser humano', e suas acoes sobre o planeta 'terra' em 

todas as dimensoes. Entre outras palavras Castrogiovanni atenta para a importancia de que: 

[.. .] . na realidade, a geografia e um instrumento de poder para aqueles que detem os seus 

conhecimentos, (p. 43). 

Mediante pressupostos, pode-se compreender que o ensino da Geografia em todos os 

parametros passa a ser uma necessidade para sobrevivencia tanto para os seres humanos como 

a outros animais. Desse modo, a Ciencia Geografica enquanto componente auricular torna-se 

todas as vezes mais uma acao vital nas propostas de ensino das escolas basicas, onde a 
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fragmentacao dos conteudos de forma descritiva seja abolida, e que se busque uma dinamica 

voltada para a interdisciplinaridade com as demais areas de ensino. 

Os recursos didaticos oferecidos nos dias atuais para o professor de geografia trabalhar 

em sala de aula sao considerados importantes, pois as Tecnologias da Informacao e da 

Comunicacao (TICs) tem contribuido de forma significativa no trabalho efetivo tanto em sala 

de aula como fora dela, de modo que os problemas advindos dos extratos sociais da clientela 

que abrange a comunidade escolar favorecam as discussoes atuais no ensino de geografia de 

forma critica. 

Neste contexto, ocorre uma mencao a respeito do ambiente sala de aula de geografia, 

durante a realizacao do estagio supervisionado em escolas publicas em que o fazer 

pedagogico nessa area de estudo a qual pode-se observar que, a maioria dos alunos 

demonstrava o desinteresse palas aulas de geografia, pelo fato de que as mesmas nao 

passavam de leituras textuais e por vezes resolucao dos exercicios exaustos, prendendo-se 

apenas ao livro didatico, sem nenhum interesse por parte do aluno (grifo do autor). 

Cabe, portanto, buscar resposta que amenizem o desinteresse dos alunos, pois, sabe-se 

que ele reside no momento em que os temas sao abordados pelos professores de forma 

isolada, onde nao ha uma relacao como meio (extrato social) do aluno, o qual sua cultura nao 

e levada em consideracao nas discussSes de temas como: 'a populacao de determinada regiao 

geografica'. Assim, tal concepcao conduz a uma acao mal encaminhada em que nao favorece 

na aprendizagem do aluno. 

Muito embora o livro didatico seja um forte aliado do professor em sala de aula, ha a 

necessidade de melhorar a qualidade de ensino de geografia. Deve-se entao, fazer ao mesmo 

uma analise reflexiva dos textos nele exposto, de forma contextualizada, dando a real 

importancia aos fatos que nele sao explorados. Pois, nos dias atuais, as novas tecnologias 

exigem dos profissionais uma educacao inovadora na qual favoreca ao aluno ser um agente de 

mudancas, participativo e critico diante as adversidades por ele enfrentadas no meio em que 

vive. 

Cabe nesse momento uma reflexao dos enfoques aqui expostos, no que se referem a 

problematica do ensino de geografia de forma critica, no qual procure envolver estrategias a 

partir da Instituicao de Ensino Superior - IES, ate as escolas basicas, fazendo um fio condutor 

do conhecimento com comunidade nela inserida, de forma que se possa atender aos seus 

anseios. 
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4.2 Caminhos para o ensino da Geografia atual 

Durante a graduacao sao abordados varios objetivos, tais como orientar, inovar, 

estimular entre outros, enfatizando caminhos de como trabalhar o ensino de geografia em sala 

de aula. Contrapondo a esse enfoque temos professores que persistem em trabalhar de forma 

tradicional, no qual torna cada vez mais dificil sua compreensao por parte dos alunos, 

esquecendo por vezes que os problemas relacionados ao ensino dessa area de estudo, centra 

na maioria das vezes nos fenomenos geograficos advindo do espaco em que vivemos. Dai, 

esses professores procuram se espelhar em praticas adquiridas durante sua formacao que se 

passou durante cinco ou mais anos nos bancos da universidade, por vezes, tambem que nao 

condiz o momento que ora se depara. 

Porem, nao basta uma ideia do estudo voltada para o imediatismo, ou procurar 

formulas magicas que amenizem o problema. Devem-se buscar possibilidades que sejam 

trabalhadas em que esteja envolvida alem dos sujeitos do ensino e da aprendizagem da 

Geografia, a comunidade inserida nesse espaco escolar, e, que juntos construam solucoes 

viaveis a problematica ora enfrenta. 

Nesse contexto, ha uma corrente a ser afastada da sala de aula, a ideia que o professor 

e o detentor do conhecimento, onde as decisoes sao sempre em ultima instancia tomada por 

eles. Em seu discurso grande parte dos professores, atenta para a insercao apenas do livro por 

ele escolhido no initio das atividades do ano letivo. 

Diante de alguns argumentos, ousamos fazer alguns questionamentos: sera que na 

proposta de ensino da geografia desenvolvidas em sala de aula esta coerente com a realidade 

do ambiente escolar? Qua! e o real papel do processo ensino-aprendizagem nesse contexto? 

Tais indagacoes nos conduzem a rever as praticas desenvolvidas pelo professor em sala aula, 

no ensino de geografia. Por vezes, a postura desse professor diverge com o que se pretende 

alcancara na efetivacao do ensino de Geografia, pois, precisamos conhecer o gosto e 

preferencia dos alunos, para que se possa atingir sua aprendizagem. 

Nesse sentido, o estudo abordado, tem alem da pretensao de abordar as concepcoes 

teoricas sobre o ensino de geografia, trazer a tona algumas reflexSes sobre a pratica 

desenvolvida em sala de aula, buscando de forma prazerosa os caminhos para aprendizagem 

do aluno. 

Para tanto, deve atentar para que essa pratica nao se restrinja apenas ao repasse de 

conteiido a titulo de informacao, mas que seja feita a relacao do mundo em que vivem os 

sujeitos da aprendizagem. Assim, e necessario buscar despertar no aluno o interesse pelo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conhecimento geografico, porem, para isto o professor nao deve trazer as coisas prontas 

acabadas com respostas no final do Livro didatico, e, sim, rever esse conhecimento construido 

a cada momento pelo aluno com a devida orientacao de seu professor, dai a importancia de 

valorizar o conhecimento previo desse aluno. 

No momento atual as Tecnologias da Informacao e da Comunicacao (TICs) tem 

contribuido de forma efetiva na geracao de novos conhecimentos. O profissional de geografia 

necessita estar muito bem informado, diante as mudancas ocorridas constantemente no meio 

ambiente como um todo. Assim, a formacao desse profissional deve estar adequada as 

exigencias da sociedade, pois, ele deve ser alem do professor, um formador de opinioes, como 

diferencial em seu papel em sala de aula, sobre os fenomenos relacionados a geopolitica e 

tematica socioeconomica. 

Desse modo, o proposito de resgatar essa pratica centra em despertar o interesse do 

aluno e do professor em sala de aula durante o ensino e aprendizagem da Geografia. Assim, 

para que ambos atuem de forma consciente devem-se buscar novas estrategias de ensino para 

que de fato aconteca a aprendizagem. 

Libaneo (2002, p. 58), aborda em seu trabalho "Os professores e professoras nas 

escolas hoje", alguns enfoques as TICs no ambiente escolar, enfocando que se deve, 

(...) 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 (...). 

Tal preocupacao ressalta a importancia dos objetivos sociopoliticos e economicos 

juntos as TICs, e uma discussao retomada pelos professores a respeito de uma proposta de 

ensino com enfase a tematica da geografia e sua aplicacao na sociedade atual. 

Libaneo (2002) nos leva a compreender que os meios de comunicacao facilitam tanto 

no ensino por parte do professor como na aprendizagem do aluno. Ao utilizar as novas 

tecnologias, os sujeitos dos processos adquirem um habil conhecimento sobre os fenomenos 

geograficos que antes eram mais restritos aos livros didaticos. Portanto, nesse instante, cabe a 

instituicao escolar o papel de ser um ambiente provedor desse conhecimento atraves das TICs, 

em que o aluno passe a vivenciar o conhecimento geografico de fato e direito. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Mediante abordagens teoricas, pode-se perceber a real importancia da relacao teorico-

pratica no ensino de geografia na escola basica - I I , pois, enfoques delimitados no estudo nos 

conduzem para uma reflexao sobre essa importancia no processo ensino-aprendizagem no 

ambiente escolar, por entender que e nesse espaco onde temos a oportunidade de trazer a tona 

as discussoes das dificuldades que ora enfrente o ensino de geografia. 

Nesse contexto, a realidade dos fenomenos socios e educacionais relacionados ao 

ensino da geografia, descreve o quanto o aluno aprende nessa area de estudo. Assim, o estudo 

observou que a teoria nao deve ser trabalhada distanciada de uma pratica que possa efetivar a 

aquisicao do conhecimento geografico. 

Considerando que os alunos no Ensino Medio estao num processo de crescimento 

continuo e que tambem as praticas ativas propostas em sala de aula, conduzem na busca de 

novas estrategias de ensino na aprendizagem da geografia. 

Assim, as propostas pedagogicas no ensino de geografia devem proporcionar 

momentos de aprendizagem em que facilite na execucao das atividades que contribuem nessa 

compreensao. Atividades essas que estao relacionadas ao meio (o extrato social) em que estao 

inseridos os alunos. 

Nessa concepcao, o presente estudo pode oferecer uma reflexao consistente sobre a 

importancia dos alunos vivenciarem os momentos em que as praticas no ensino de geografia, 

podem Ihe oferecer de modo significativo na aquisicao do conhecimento geografico abordado 

pelo professor. 

Os pressupostos enfocados na pesquisa demonstra que ha a necessidade de se fazer a 

relacao obvia do ensino de geografia com a realidade do aluno, e que as atividades 

desenvolvidas por ele estejam voltadas para seu crescimento intelectual. Tal preocupacao 

busca tornar clara a importancia de realizar um ensino de forma prazerosa, onde o que se 

ensina seja aprendido de forma divertida. 

Assim, torna-se importante que o professor tenha consciencia de que o conhecimento 

geografico deve ser apropriado por todos que dele necessitam, no qual cada aluno possa 

inseri-lo em seu meio ambiente, pois, os fenomenos geograficos que ora apresentam precisam 

ser trabalhados de modo a supera-los. 

Para tanto, o proposito nesse momento centra em resgatar uma pratica centrada em 

despertar o interesse do aluno pelo conhecimento geografico, bem c o m o , a efetivacao dessa 
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pratica por parte do professor em sala de aula durante o ensino da Geografia. E para que tal 

pressuposto seja concretizado, e preciso que ambos procurem desenvolver novas estrategias 

de ensino em que de fato seja realizada a aprendizagem em sua plenitude. 

Nesse sentido, o estudo oferece uma oportunidade de ampliar cada vez mais os 

conhecimentos e aprendizagem da geografia, pois, essa importancia vem justamente de 

encontro as atitudes por vezes desmotivadoras em que alguns professores consideram o 

ensino da geografia apenas um repasse de conteudos. Como componente curricular a 

Geografia esta presente em todos os ambitos do meio ambiente. 

Portanto, e atraves deste estudo que propomos as escolas, transformar suas propostas 

pedagogicas em que o ensino da geografia seja efetivado em todos os parametros no curso de 

Licenciatura Plena em Geografia, e que o professor possa ser um mediador na producao do 

conhecimento geografico de forma significativa. 

1 ( V O L w E O E R A L 
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