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RESUMO 

A presente pesquisa se propoe a fazer uma discussao sobre as metodologias do 

professor de geografia, visando o caso da escola Monsenhor Constantino Vieira. 

Reflet iremos de inicio sobre a trajetoria do ensino da geografia escolar brasileira e 

os processos de renovagao passados por essa disciplina ao longo do tempo. Esta 

atividade proporciona descobrir como o ensino geografico esta acontecendo em sala 

de aula e como o mesmo e ministrado pelo professor. Fez-se uma abordagem sobre 

as metodologias e o ensino de geografia, para entendermos como as mesmas vem 

sendo discutidas ao longo do tempo e como a presenga dessa disciplina ocorreu no 

sistema educacional brasileiro. Abordou-se sobre o livro didatico e sua relagao com 

o ensino da geografia, buscando perceber sua contribuigao enquanto material 

didatico e nao como "ditador" do saber geografico. Adentrou-se sobre as questoes 

da formagao de professores, para que se pudesse compreender os processos de 

formagao e como a mesma influencia o educador na escolha das metodologias de 

ensino. Procurou-se clarear o processo de ensino nao depende exclusivamente da 

formagao de professores, mas sua construgao num conjunto com varios elementos, 

dos quais, as metodologias trabalhadas em sala de aula fazem parte. Interpretou-se 

a fala dos alunos que foram coletadas por meio de questionarios apl icados. 

Dedicamo-nos a entender cada resposta e, sobretudo, perceber qual a otica dos 

alunos a respeito dos processos metodologicos usados por seus professores para o 

ensino da geografia. A partir das respostas desses discentes, examinamos quais as 

metodologias que tern sido trabalhadas nas aulas de geografia. Constatamos diante 

do modelo de analise constituido para a pesquisa, envolvendo questoes 

relacionadas ao ensino e aprendizagem de geografia, que e preciso ser repensada a 

realidade em relagao aos procedimentos metodologicos e sobre as abordagens dos 

conteudos apresentados nas aulas do ensino geografico. Sabemos que as 

metodologias nao sao salvadoras do ensino, nem tao pouco, o professor, mas, a 

pesquisa pode nos revelar quao rico e importante e se trabalhar os conteudos por 

meio de processos metodologicos selecionados para cada conteudo, onde o maior 

beneficiado sera o aluno e seu futuro como cidadao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras - chave: Geografia. Ensino. Metodologias. Aprendizagem. 
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The present research proposes to make a discussion about the methodologies of the 

professor of geography, aiming at the case of school Monsenhor Constantino Vieira. 

Firstly, we will reflect on the trajectory of the Geography teaching in schools in Brazil 

and the processes of renewal that this discipline has been through over t ime. This 

activity provides discovering on how the geographic education has been happening 

in the classroom, and how it has been taught by the teacher. We have made an 

approach of the historic remission about the methodologies and the teaching of 

geography to understand how they have been discussed overt ime e how the 

advancements on this subject have occurred on the educational system in Brazil. It 

was made an approach on the textbook and its relationship with the teaching of 

geography, seeking to realize its contribution as a didactic material and not as a 

"dictator" of geographic knowledge. Some questions about teachers ' education were 

raised, so that we could understand the education processes and how they influence 

the educator on the choice of the teaching methodologies. We aimed to clarify that 

the teaching process depends not only of the teacher 's educat ion, but its 

construction in a set of various elements, in which, the methodologies put into 

practice in the classroom are part of them. W e interpreted the speech of the pupils 

that were collected by means of applied questionnaires. W e dedicated ourselves to 

understand every answer and, above all, realize what points of view the students 

have concerning the methodological processes used to teach geography. From the 

answers of those pupils, we examined which methodologies have been carried out in 

the geography classes. We found out, given the model of analysis established for the 

research. Involving questions related to teaching and learning of geography, that we 

need to rethink the reality related to the methodological procedures and about the 

content approaches presented in the classrooms of geography. W e know that the 

methodologies are not redeemers of teaching, let alone the teacher, but the research 

can reveal to us how rich and important is to work the contents by means of 

methodological processes selected for each content, where the greatest benefit will 

be the student and his future as a citizen. 

Keywords: Geography - Teaching - Methodologies - Learning. 
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O presente trabalho versa sobre as metodologias do professor de geografia: o 

caso da Escola Monsenhor Constantino Vieira - Cajazeiras - PB, com foco no papel 

do professor e nas praticas de ensino. Destacamos a relevancia de se construir um 

espaco de discussao das metodologias que vem perpassando as escolas, para 

pensarmos como os professores tern lidado com essa Geografia que hoje 

chamamos de moderna. 

E sabido que os problemas da educagao advem de diversos aspectos, como 

f inanceiros, culturais, sociais e pedagogicos, mas, para que haja mudanga, deve ser 

feito um levantamento dessas dif iculdades para que se possa chegar as melhores 

formas para a elaboragao de um projeto eficiente e eficaz. 

Nesse sentido, entendemos que a escola enquanto organizagao, enquanto 

instituigao escolar, que e local de sintese da cultura elaborada e de uma dinamica 

viva, exerce um papel fundamental na formagao de condutas. Portanto, entendemos 

a escola como produtora de diferentes saberes, onde os sujeitos envolvidos estao 

interessados em participar do processo de aprendizagem; isso significa 

compreender que e preciso oportunizar mudangas nas agoes da lideranga da escola, 

pr imando pelo compromisso unico de viabilizar um aprendizado criativo, dinamico e 

significativo, dando ao aluno a capacidade de leitura da sua realidade. 

Pensando nessas questoes da escola, nos propusemos a realizar uma 

pesquisa buscando compreender como os professores de Geografia tern trabalhado 

esta disciplina, quais as metodologias destes sujeitos, quais os problemas e 

dif iculdades em implementar sua pratica no ambiente escolar. A educagao hoje se 

constitui num grande desafio, que dentre outras coisas, precisam ser repensadas 

formas, estruturas e tipos de educagao. Nesse repensar da educagao, ressaltamos a 

importancia de analisar como tern se processado as metodologias do professor e 

sua relagao com o ensino e aprendizagem dos alunos. 

Como Objetivo geral a pesquisa apresenta: 

• Anal isar as metodologias de ensino dos educadores do ensino de 

Geografia da Escola Pesquisada. 

E como Objetivos Especif icos: 
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• Identificar o material didatico utilizado pelos educadores de geografia; 

• Investigar a concepgao de ensino de geografia dos educadores. 

• Observar a pratica pedagogica dos educadores de geografia. 

A pesquisa em tela visa envolver um trabalho acerca das metodologias 

apl icadas pelos professores dentro da escola citada. A proposta e oportunizar um 

futuro debate e repensar de ideias entre os professores, por meio de algumas 

perguntas que passam ser o norte para o dialogo, sendo o espaco escolar 

apropriado para aclarar suas l imitacoes, as dos alunos, bem como, os problemas de 

se trabalhar em educagao nos dias de hoje. 

No capitulo I fez-se uma abordagem sobre as metodologias e o ensino de 

geografia, para entendermos como as mesmas vem sendo discutidas ao longo do 

tempo e como a presenga dessa disciplina ocorreu no sistema educacional 

brasileiro. Abordou-se sobre o livro didatico e sua relagao com o ensino da 

geografia, buscando perceber sua contribuigao enquanto material didatico e nao 

como "ditador" do saber geografico. Adentrou-se sobre as questoes da formagao de 

professores, para que se pudesse compreender os processos de formagao e como a 

mesma influencia o educador na escolha das metodologias de ensino. 

No capitulo II procurou-se clarear, o processo de ensino nao depende 

exclusivamente da formagao de professores, mas sua construgao num conjunto com 

varios elementos, dos quais, as metodologias trabalhadas em sala de aula fazem 

parte, para isto realizou-se uma pesquisa qualitativa com coleta de dados por meio 

de questionarios. Procedendo a analise posteriormente e seguidas conclusoes. 

Acredita-se que o estudo podera se constituir em instrumento de analise pelos 

educadores sobre suas respectivas praticas de ensino e metodologias util izadas. 
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2 C A P I T U L O I 

2.1 Resgate Historico Sobre a s Metodologias Para o E n s i n o de Geografia 

Como a queda do monopolio do poder da Igreja, a sociedade passa por varias 

mudangas e permanencias em sua estrutura, uma delas e a do sistema Educacional 

de Ensino, que antes era dominado por esta. Desse modo as transformagoes 

ocorridas na sociedade tern eco na educagao formal gerando consequentes 

reformas nos sistemas de ensino. Vale salientar que a Igreja assistiu ao progresso 

do Estado na formulagao de diretrizes de ensino e perdeu sua condigao hegemonica 

no campo da educagao. 

Essas transformagoes beneficiaram diretamente o sistema educacional de 

ensino no Brasil, esse beneficio se deu pelo surgimento de estruturas estatais de 

administragao para regular o processo de distribuigao do conhecimento, a 

profissionalizagao dos quadras, os metodos de transmissao do saber, a selegao dos 

alunos e a circulagao de livros e conteudos escolares. 

A forga dessas transformagoes foi sendo ampliada cada vez mais, a sociedade 

foi conquistando e alcangando novas perspectivas em varios ambitos. A educagao 

que antes era controlada pela Igreja, passa agora a ser administrado pelo Estado. 

As transformagoes que o sistema educacional de ensino vem passando ate 

este momento na historia da educagao brasileira e de imensa significancia, pois 

como se percebe desde o principio, o conhecimento e o unico meio pelo qual o 

Homem pode se desprender da ignorancia que o cerca. E o conhecimento que 

mostra ao ser humano as coisas tais como elas sao. Portando, aprimorar o sistema 

educacional de ensino, e um grande avango para o beneficio do proprio Homem. 

Vale salientar que nos referimos as transformagoes na historia da Educagao do 

Brasil aqui apresentada. 

Como dito anteriormente, o sistema educacional de ensino era monopol izado 

pela Igreja, deixando o Estado sem compromisso com o sistema educacional, 

fazendo com que a educagao fosse restrita a poucos. Era transmitida a partir dos 

olhos da fe, distante da laicizagao. A partir do seculo XIX, acontece outra mudanga 

no sistema educacional de ensino no Brasil. 
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A partir do seculo XIX, com a consolidacao dos governos 

constitucionais, a escolarizacao elementar universalizada, piiblica, 

leiga e gratuita se estabelece definitivamente na maioria dos paises 

como direito dos cidadaos e dever do Estado - embora o monopolio 

estatal do ensino fosse uma realidade desde os ultimos anos dos 

seculos XVIII. Esse acontecimento representa importante etapa do 

processo de monopolizacao do ensino pelo Estado e da formacao 

dos mordemos Estados nacionais. (VEIGA, 2007, p. 93) 

A partir desse momento o Estado se torna responsavel pelo sistema 

educacional de ensino, a populagao agora tern a educagao por direito, todo cidadao 

tern o direito de ser alfabetizado, de aprender ler e escrever, isso atraves de um 

sistema leigo, sem imposigao da religiao e nao mais sob os olhos da fe, mas 

desprendido de dogmas e paradigmas religiosos. A educagao agora deve ser 

piibl ica e nao mais restrita a poucos, todos devem ter acesso a ela, pois e dever do 

Estado assegurar esse direito ao cidadao. 

Com o sistema educacional de ensino sob as responsabil idades do Estado, as 

escolas sao criadas com novos metodos de ensino para ambos os sexos. Segundo 

Veiga (2007, p. 110) "a Constituigao de 1822 ordenou a criagao de escolas de ler, 

escrever, contar, doutrina religiosa e civil para ambos os sexos". Dentro desse 

contexto, vale salientar, que os pais de famil ias t inham a obrigagao de enviarem os 

fi lhos de 7 anos a escola, isso sob pena de sangoes para quern descumprisse. 

O seculo XIX e um tempo favoravel para a expansao do sistema educacional 

de ensino. De acordo com Veiga (2007, p. 1986) "A partir de meados do seculo XIX 

nao apenas se mult ipl icavam os colegios particulares, mas quase todas as 

provincias passaram a contar com estabelecimentos publicos de ensino secundario". 

Diante disso, pode-se ter a nogao de como esse periodo do seculo XIX foi 

fundamental para que educagao fosse se concretizando e construindo um solo f irme 

no Brasil. Importante tambem notarmos a expansao das escolas particulares. 

Quanto ao ensino superior no Brasil, exist iam poucos, eram de algada 

administrativa do governo central, vale salientar que ate o ano de 1879, somente os 

homens podiam frequentar. Nesse periodo, o Brasil so t inha duas faculdades de 

Direito, duas de Medicina, uma de Farmacia e duas de Engenharia. Tambem 

podemos citar as academias militares e algumas aulas avulsas de estudos 

superiores. Com o passar dos tempos, foram se multipl icando cada vez mais. 
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O seculo XIX foi imensamente importante nao somente para o avanco do 

sistema educacional de ensino, mas para toda a sociedade ocidental, onde a mesma 

vivenciou mudangas inusitadas a partir de meados desse seculo. Pode-se citar a 

inovagao de novos e revolucionarios artefatos mecanicos, como por exemplo: a 

locomogao a vapor, a fotografia, o telegrafo, a i luminagao eletrica, o telefone etc. 

Tantas mudangas mais que aconteceram nesse periodo, como as concepgoes de 

tempo, redefinigoes urbanas e importantes movimentos polit icos. 

A partir desse momento a Escola ganha nova percepgao, uma importante 

mudanga acontece, t ransformando a escola num espago privilegiado para instruir e 

educar os futuros cidadaos e membros da sociedade. Essas mudangas contr ibuiram 

para os movimentos de renovagao da pedagogia e pratica escolar, fazendo com 

essas, est ivessem sintonizadas com as novas dinamicas da sociedade. 

E a partir desse momento historico que comega a surgir e a proliferarem 

propostas didaticas que visavam assegurar a efetiva participagao dos alunos no 

processo de ensino aprendizagem. Comega-se a perceber que os procedimentos 

metodologicos usados em sala de aula, sao fundamentals para a aprendizagem do 

aluno. 

E necessario que o educador se utilize de diferentes recursos para 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, isto pode ser feito 

por meio do uso de imagens, pesquisas na internet, recursos 

audiovisuais (videos, e DVD, e ate programas de televisao), livros 

para-didaticos, trabalhos de campo e outros tantos quanto a 

criatividade do professor assim permitir. (ALBUQUERQUE, 2010, p. 

21) 

Os estudos sobre ensino-aprendizagem comegam a fluir gigantescamente, 

destacando assim a importancia das metodologias em sala de aula. Ja que a Escola 

passou a ter uma nova percepgao, se fazia necessario se preocupar como ela 

estaria procurando formar os cidadaos, quais os meio adotados e usados nessa 

formagao. 

No seculo XIX, entrava em cenario uma Escola que deixou de ser pensada 

como mero conjunto de salas de aulas. Era preciso se voltar para uma pedagogia 

nova, com novos meios que contr ibuissem signif icativamente com o aluno e como 

esse receberia o conhecimento apresentado e discutido em sala de aula. Era preciso 
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inovar, transformar e suscitar novos meios de ensino aprendizagem. Foi isso que fez 

a Nova Pedagogia. No entanto a escola e: 

O lugar especifico: o lugar onde transmissao de conhecimento e, 

substancial e conjuntamente, transmissao da exigencia de corregao, 

de precisao e de verdade. Essa exigencia nao se soma aos 

conhecimentos: ela e a propria maneira como todos podem "por a 

mao na massa" com seus conhecimentos e com os outros. E ela que 

deve sustentar e que pode legitimar a palavra do professor e a do 

aluno quando um ou outro intervem diante do grupo. E por isso que 

ajuda a "manter junta" uma classe. (MEIRIEU, 2005, p. 53). 

Como a escola nao e mais pensada unicamente como um conjunto de salas 

de aula, mas, como lugar de transformacao de cidadaos compromet idos com a 

sociedade. Veiga (2007) sobre os principios da nova pedagogia ressalta o seguinte: 

A aplicacao dos principios da nova pedagogia suscitou alteracoes no 

espaco escolar, modificou o padrao das salas de aula e introduziu 

materials pedagogicos inovadores. Tambem se impos a criacao de 

novos ambientes, como destinados a pratica da educagao fisica, a 

atividades da vida cotidiana e a alimentagao. (p. 229) 

Pode-se entender o quanto os procedimentos metodologicos contr ibuem 

signif icativamente no processo de aprendizagem do aluno. Nao e somente na sala 

de aula que se pode interagir com os alunos, e preciso tambem char novos 

ambientes que contribua para o desenvolvimento das capacidades do aluno. Como 

se pode ver na citagao acima, se faz necessario buscar meios de se inovar, visando 

a aprendizagem e ao bem estar do aluno, e preciso sair da sala de aula e explorar 

novos ambitos de interagao entre aluno e ensino. E justamente ai que entra o papel 

inovador e criativo do professor de Geograf ia, quanto ao uso de materials 

metodologicos. 

Os meios metodologicos usados em sala de aula pelo professor de Geografia 

contribuirao signif icativamente para que os conteudos nao sejam apenas 

repassados ou transmit idos de forma cansativa, pelo contrario, que fagam das aulas 

de Geografia um verdadeiro campo de estudo, buscando sempre trazer a realidade 

para dentro da sala de aula e ao mesmo tempo levando o aluno ao desprendimento 

da escola para conhecer e tocar o mundo que o cerca. 

Abordaremos no sob topico seguinte, uma reflexao sobre o livro didatico e o 

ensino de geografia. Procuraremos expor como a geografia veio crescendo ao longo 
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do tempo, como veio ganhando espaco no sistema educacional de ensino no Brasil, 

qual o percurso que a mesma tragou e por f inal, veremos um pouco sobre o papel do 

livro didatico no ensino da ciencia geografica, qual a contribuigao do mesmo. 

Dialogaremos com alguns autores sobre esses assuntos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 2 0 Livro Didatico e o E n s i n o de Geografia 

O ensino da geografia modif icou-se com o passar dos anos para adaptar-se as 

exigencias e caracterist icas da sociedade atual, mesmo que as tendencias de 

ensino pautadas em praticas tradicionais nunca tenham deixado de existir e 

provavelmente sempre existirao. Mas, novas metodologias vem sendo suscitadas 

em sala de aulas em nossos dias. 

O periodo de mudangas e transformagoes em que v ivemos no contexto atual 

sobre a sociedade, e sem duvidas um grande influenciador na mudanga e 

transformagao do ensino da Geografia e das novas metodologias para o mesmo. 

Desde a Revolugao Industrial que avangos tecnologicos comegaram a surgir e da i 

por diante nao pararam mais. Na sociedade moderna, as metodologias de ensino 

foram sendo renovadas e transformadas, para atender as demandas de um "jeito" 

melhor de ensinar, fazendo com que o aluno nao seja mero receptor de informagoes, 

mas transformador do meio em que se encontra. 

Nesses termos, essa nova tendencia do ensino da Geografia desperta no aluno 

um olhar diferente e dinamico do ensino geografico, suscitando nele um aprendizado 

prazeroso. Assim, isso possibilita que essa Ciencia de valor imensuravel na vida do 

cidadao, encontre-se mais presente na vida das pessoas que a estudam. A respeito 

da importancia do ensino da Geografia no Brasil, Vesentini (2004) pauta o seguinte: 

Apresentar, de uma perspectiva historica, o ensino de geografia no 

Brasil nos remete entre outras possibilidades, as relagoes entre 

educagao, ciencia e politica, em uma sociedade autoritaria, cindida 

entre os que "pensam" e os que "fazem". (p. 187/188) 

O referido autor ainda revela que, "as inextrincaveis relagbes entre a escola, o 

ensino de geografia e a construgao do Estado-nagao brasileiro se colocam em 

evidencia, pois, desde o inicio do seculo XIX". A partir desse momento, ou seja, 
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inicio do seculo XIX, essa relagao comega a acontecer, pois o ensino da geografia 

nao integrava diretamente os conteudos das escolas de primeiras letras. 

Segundo Vesentini (2004): 

Por conseguinte, o ensino da geografia nao integrava diretamente os 

conteudos das escolas de primeiras letras. Isso nao impediu, porem, 

que se fizesse presente de maneira indireta nessas escolas. Sua 

presenga ocorria por meio da historia do Brasil e da lingua nacional, 

cujos textos enfatizavam a discrigao do territorio, sua dimensao, suas 

belezas naturais. (p. 189) 

E importante ressaltar, que mesmo o ensino de Geografia sem integrar 

diretamente os conteudos das escolas de primeiras letras, a mesma estava presente 

nas disciplinas curriculares do Colegio Pedro II fundado em 1837. Conforme relata 

Vesentini (2004, p. 189) "a presenga do ensino de Geografia na distribuigao das 

disciplinas que compoem a estrutura curricular do Colegio Pedro II e extremamente 

importante..." Como esse Colegio foi fundado visando a definigao de um padrao para 

o ensino secundario em todo o pais, e nitido que o ensino geografico iria ganhando 

espago e avangando novos caminhos no territorio brasileiro. 

Percebe-se que a partir desse momento a Geografia passa a fazer parte nas 

disciplinas curriculares do Colegio Pedro II, deixando evidente, que isso e um 

acontecimento de extrema importancia para o conhecimento geografico e para essa 

Ciencia que comega a percorrer novos caminhos e avangar no curriculo escolar 

como disciplina. De acordo com Pessoa (2007) o termo disciplina tinha como 

signif icado: 

O significado do termo era puramente associado a ideia de vigilancia 

dos estabelecimentos em relagao as condutas (procedimento moral, 

comportamento) prejudiciais a sua boa ordem e aquela parte da 

educagao dos alunos que contribui para o andamento de tal ordem, 

podendo se identificar a atitudes repressivas ou ainda dispostas 

simetricamente, ou seja, semelhante ao verbo disciplinar, que e 

sinonimo de ginastica (exercicio) intelectual. Portanto, o 

entendimento do termo disciplina estaria vinculado, em sua genese, 

a ideia de hierarquizagao e estratificagao. (p. 21) 
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Por meio desse breve historico do Ensino Geograf ico, sua origem e sua 

distribuicao como disciplina curricular, pode-se ter uma nocao de como a geografia 

chegou ate nossos dias, como foi ensinada e/ou transmit ida e repassada por meio 

de varias metodologias, as quais vem se renovando por causa da demanda da 

sociedade atual. Mas nem sempre acontece esse renovo, e metodologias 

tradicionais cont inuam em salas de aulas. E sabido que as metodologias tradicionais 

tern sua importancia, mas e preciso sempre renovar, buscar e tentar fazer da sala de 

aula um ambiente prazeroso, que faca da aprendizagem do ensino da geografia, 

uma fonte sempre insaciavel do conhecimento e nao uma rotina diaria e exaustiva, 

formando cidadaos preparados e conscientes para agir em seu contexto de vida. 

Mesmo com tantos meios tecnologicos, descobertas cientfficas e 

transformagoes bruscas que vem acontecendo em nossos dias, muitas metodologias 

tradicionais cont inuam predominando em sala de aula, mas outras novas estao 

ganhando espago. Diante das tradicionais e novas, quais seriam as metodologias 

mais viaveis para se aplicar ao ensino geograf ico? Estariam mortas as metodologias 

tradicionais, dando vida as novas? Como estao sendo util izados os materials 

didaticos no dia a dia nas aulas de Geografia? 

Cavalcanti (1998, p. 138) conceitua metodologia da seguinte forma: 

"intervengao intencional propria do ato docente diz respeito a articulagao de 

determinados objetivos, conteudos e metodos que levam em conta as condigoes 

concretas em que ocorre o ensino". Em outras palavras, a autora expoe o conceito, 

querendo dizer que a tarefa de intervengao no ensino escolar e basicamente do 

professor, mas nao se pode esquecer que a construgao do conhecimento por meio 

do ensino se faz em conjunto com varios elementos e nao basicamente so com o 

professor. O professor e um canal, mas precisa de varias fontes para a "agua" 

passar de forma livre. 

Segundo Albuquerque (2010, p. 22) "nao ha duvida que os materiais didaticos 

sao de suma importancia para o processo de ensino aprendizagem. Nao que eles 

somente por si tenham influencia na aprendizagem". Fica claro que esses recursos 

sao relevantes para se trabalhar nas aulas de Geografia ou de qualquer ciencia, 

desde que os mesmos estejam relacionados com o conteudo e sejam trabalhados 

em todo um conjunto. 

E o livro Didatico? Como se ve o livro didatico enquanto recurso metodologico? 

Seria ele fonte unica para se trabalhar em sala de aula? Como o mesmo tern sido 
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usado pelos professores nas aulas de Geograf ia? Estaria ele predominando mesmo 

com tantos avangos e recursos tecnologicos? Sao quest ionamentos essenciais que 

o educador de Geografia necessita fazer sempre, visando um ensino-aprendizagem 

de qualidade e vivo. 

Entender a natureza do livro didatico se justifica por causa do papel 

que ele desempenha na cultura escolar. Apesar de todas as criticas 

e polemicas, o livro didatico tern sido ainda e e considerado um 

instrumento fundamental na escolarizagao e no cotidiano educacional 

brasileiro. E parte integrante deste, em maior ou menor grau, como 

constam pesquisas e estudos academicos. (KANASHIRO, 2008, p. 4) 

O livro didatico e sem duvidas o instrumento mais utilizado para o ensino de 

geografia hoje nas escolas. E importante lembrar que ele e produzido em serie para 

alunos de todas as regioes do Brasil. Por meio do Programa Nacional do Livro 

Didatico (PNLD) os professores das escolas publicas participam da escolha do livro, 

que e comprado pelo governo, enviado para as escolas e distr ibuidos gratuitamente 

para os estudantes das series da rede publica. 

E importante ressaltar que o Livro Didatico nao pode ser o unico meio de 

material, a unica fonte de conhecimento e interagao com os alunos, ele precisa ser 

visto apenas como um recurso didatico que esta a disponibi l idade do educador, que 

em conjunto com os demais, forma uma grande oportunidade de apresentar e 

estudar melhor o conteudo, mas, o que muitas vezes acontece e que, a falta dos 

recursos e a maior problematica. 

A falta de outros recursos didaticos como filmes, imagens, mapas, 

jornais, globos, revistas, estudos de campos, visitas a biblioteca, 

slides, jogos, dinamicas e etc., transformou o livro didaticos no unico 

instrumento utilizado pelos professores e alunos, ou seja, a "bfblia" 

do ensino de geografia. (ALBUQUERQUE, 2010, p. 19) 

Sabe-se que essa e uma realidade nao distante de nos, em muitas salas de 

aulas, bem diante dos nossos olhos, o livro didatico e a unica opgao como recurso 

pedagogico, pois fal tam incentivos f inanceiros ou muitas vezes eles sao desviados, 

deixando dessa forma a predominancia do livro. 
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O que se constata na realidade e que o livro didatico constitui um elo 

importante na corrente do discurso da competencia: e o lugar do 

saber definido, pronto, acabado, correto e, dessa forma, fonte ultima 

de referenda e contrapartida dos erros das experiencias de vida. Ele 

acaba assim tomando a forma de criterio do sabe, fato que pode ser 

ilustrado pelo terrivel cotidiano do "veja no livro", "estude para prova 

da pagina x ate a y", "procure no livro" etc. Entendido nesses termos, 

o livro didatico, apesar de nao ser como querem alguns o grande 

culpado pelo autoritarismo e pela precariedade no ensino, acaba 

consubstancializando a forma usual e institucionalizada deste, como 

o saber competente externa a pratica educativa e sendo meramente 

assimilada (mas nao produzido) pelos alunos". (VESENTINI, 1989, p. 

166/167) 

Segundo Seferian (2008, p. 10), "e necessario trabalhar os conteudos de 

Geografia de forma que o aluno perceba a relagao desses conhecimentos com seu 

cotidiano e se perceba no processo de aprendizagem..." Fazer o aluno penetrar em 

seu contexto cotidiano e de suma importancia no processo de ensino-aprendizagem, 

propiciando sempre essa relagao com sua realidade. O ensino-aprendizagem se da 

por meio de metodologias capazes de envolver professor, aluno, escola, famil ia e 

comunidade na busca de um saber mais amplo e nao restrito, pois do contrario se 

torna um ensino meramente decorativo e cansativo. 

Conforme Kimura (2011 , p.79) "a Geografia constitui-se em um campo fertil de 

oportunidades para experimentar de maneira muito rica, estimulante de varias 

habil idades e, desta forma, possibilitar ao aluno desenvolver competencias..." Diante 

disso, e bom lembrarmos que o ensino geografico tern a missao nao de formar 

tecnicos, mas cidadaos transformados para uma sociedade transformada, pois a 

formagao do aluno e o prazer pela disciplina serao influenciados de certa forma 

pelas metodologias adotadas pelo professor, claro que outros elementos terao um 

papel fundamental e essencial nesse processo. 

De acordo com Seferian (2008, p.33), "esta reprodugao de conteudos prontos 

que nao aceitam as interferencias e analises dos alunos cont inuam a produzir 

pessoas incapazes de refletir". A geografia deve ser capaz de suscitar pessoas 

crit icas e nao repetidoras de conteudos, pois na realidade muitos alunos nao gostam 

do ensino geografico, porque durante a sua formagao t iveram experiencias com uma 

metodologia tradicional, puramente decorativa de conteudos, ou qualquer outra 

metodologia cansativa, monotona, onde o senso critico nunca era despertado ou 
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incentivado pela falta de metodologias ou recursos didaticos renovados do 

professor. 

Conforme Pontuschika (2009, p.38) "a geografia como disciplina escolar, 

oferece sua contribuigao para que alunos e professores enr iquecam suas 

representagoes sociais e seu conhecimento". Dentro dessa perspectiva a geografia 

precisa ser renovada e transformada em sala de aula, seu ensino precisa oferecer 

subsidios que contr ibuam signif icativamente para uma formagao mais eficaz, tanto 

do professor, como do aluno. E preciso que se use das tecnologias atuais para 

melhor renovar as aulas de Geograf ia, util izando estas tecnologias ao livro didatico, 

contribuindo mais ef icazmente para se quebrar o comodismo nessas aulas, sejam 

por meios de programas de computadores, c inemas, videos-aula relacionados aos 

temas dos conteudos, jogos, estudos de campo, data show e tantos outros recursos 

didaticos. E preciso que haja um ensino de qual idade e totalmente compromet ido 

com a construgao de uma educagao mais favoravel a todos, visando unicamente o 

enriquecimento de uma sociedade critica e consciente do seu papel cidada e esse e 

o papel essencial do professor de geografia. 

Seferian (2008, p.13) afirma que o "... professor deve mudar sua maneira 

pratica de aprender e ensinar por meios pelos quais nao foi ensinado, evitando 

ensinar somente a maneira tradicional, procurando despertar o interesse no aluno..." 

E preciso que o professor seja inovador e nao repasse somente o que aprendeu em 

sua graduagao, mas leve o aluno a se apaixonar pela disciplina, assim a influencia 

da metodologia do professor de Geografia contribuira signif icativamente no 

despertar critico do aluno, na sua atengao para com os conteudos, na sua vivencia 

em seu contexto social e ate mesmo na sua paixao ou desgosto pela disciplina. E 

preciso vivenciar em sala de aula, uma geografia viva, compromet ida em dialogar o 

livro didatico com outros recursos didaticos capazes de contribuir concretamente 

com o ensino geografico. 

Segundo Oliveira (1998, p.37), "em outros termos, o conhecimento a ser 

alcangado no ensino, na perspectiva de uma geografia critica, nao se localiza no 

professor ou na ciencia a ser "ensinada" ou vulgarizada, e sim no real". O ensino 

geografico deve tirar o aluno do comodismo e conformismo dentro de sala, posto 

que o conhecimento desse ensino nao se localize no professor e o aluno tenha 

papel essencial nesse processo. Para que isso acontega, se faz necessario o 

dialogo em sala de aula, pois o conteudo precisa ser apresentado, discutido e 
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contextual izado com cada realidade, onde as metodologias de inovagao colaborem 

para nao se centralizar unicamente no livro didatico, dando informagoes e conteudos 

ja prontos, sem quest ionamentos ou dialogos. 

Ao referir nos preceitos de metodologias, e preciso se pensar que estas por si 

so nao podem fazer ou resolver tudo, pois o processo de ensino se da num conjunto. 

Algo importante que nao podemos esquecer e ate destacar, e a formagao de 

professores. A formagao e sem duvida essencial para se ter um ensino de 

qual idade, embora a qual idade do ensino e de suas metodologias nao dependa 

exclusivamente da formagao de professores. 

As metodologias para um ensino de qual idade serao influenciadas nao 

somente pelo professor, mas por um conjunto de elementos, como por exemplo: a 

infra-estrutura das escolas, formagao do professor, os curriculos, a carga horaria das 

aulas e dos estudos, os materiais didaticos, a participagao efetiva dos pais dos 

alunos na escola, a interagao da escola com a comunidade local, entre outros 

elementos. E preciso saber que mesmo todos estes fatores caminhando a favor, ou 

seja, tudo em perfeito funcionamento, e necessario que haja profissionais bem 

formados para conduzir as situagoes de aprendizagem, do contrario nao havera 

avangos na area educativa. 

Para que o ensino acontega de forma responsavel e concreta, existe um 

conjunto de elementos vistos acima, que necessitam estarem interligados 

concretamente, ou o andamento do ensino se dara de forma deficiente. E preciso 

que o professor de Geografia seja bem capacitado por sua formagao, para poder 

observar que mesmo faltando elementos nesse conjunto de formagao, ele utilize 

meios que ajude ao aluno a fazer relagoes entre sua realidade, da sociedade em 

que vive e da estrutura politica que o governa, e acima de tudo o leve a questionar 

os acontecimentos cotidianos. Nos mostra Albuquerque (2010, p. 16) "e preciso 

encaminhar um trabalho pedagogico na disciplina geografia de forma que os alunos 

assumam posigao diante de problemas relacionados ao seu cotidiano..." Assim 

acontecendo, o ensino geografico estara mais vivo e presente na vida do cidadao, 

pois, na realidade, o que mais se encontra no concreto, sao professores totalmente 

descompromet idos com um ensino que questione e que forme cidadaos conscientes 

com a sociedade, inumeros sao os que nao estao nem um pouco preocupados com 

a educagao. 
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Em conformidade com Perrenoud (2002, p.22), "a formagao de professores 

deveria ser orientada para uma aprendizagem por problemas para que os 

estudantes se confrontassem com a experiencia da sala de aula". Realmente isso 

deveria acontecer na formagao dos professores, pois muitas vezes e apresentado 

durante a formagao inicial um mundo de maravi lhas e na realidade encontra-se 

outro, muito distante do que foi apresentado. E preciso que o formando nao seja 

privado da verdade que enfrentara quando sair da universidade, pelo contrario, deve 

esta pronto e altamente preparado para uma realidade muitas vezes nua e crua, isso 

deve acontecer durante sua formagao academica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Formagao de Pro fessores e o E n s i n o de Geografia 

Ter uma boa formagao de professores e algo essencial para qualquer area de 

ensino, pois ela norteara o mesmo em sua missao do dia a dia em sala de aula, 

embora a qualidade do ensino nao dependa exclusivamente da formagao de 

professores. Para o professor de geografia nao e diferente, e preciso que o mesmo 

seja formado com qual idade e competencia, pois seu papel em sala de aula vai 

muito alem da transmissao de saberes e processos metodologicos util izados pelo 

mesmo. Por isso, falar de formagao de professores e algo que ultrapassa qualquer 

preocupagao com as metodologias que const i tuem o processo formador, antes de 

tudo, e preciso conhecer bem os modos com seus fundamentos e elementos. 

Falar de formagao de professor nao significa assim, se limitar sobre 

as diferentes modalidades de transmissao do saber ou sobre as 

metodologias que constituem tais processos, mas principalmente, 

interrogar esses modos a partir de seus fundamentos e produtos, 

pois sempre existem pressupostos politico-eticos na base da vontade 

de fazer transitar parte do patrimonio cultural de uma geragao a 

outra, de uma pessoa a outra. (FERRACO, 2008, p. 74) 

A formagao de professores envolve tanto os conhecimentos teoricos, quanto os 

praticos, e ambos tern grande importancia e contribuigao para pratica do educador. 

A necessidade de se ter uma formagao com novas abordagens e urgente, onde 

esteja centralizada a concepgao da formagao como um processo permanente, sendo 

este marcado pelo desenvolvimento da capacidade reflexiva, critica e criativa, 
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conferindo dessa forma ao professor mais autonomia na profissao e elevando sua 

carreira profissional, dignif icando mais o papel do educador. 

A formagao de professores constitui uma questao central no contexto 

mais amplo da educagao brasileira. Nao sem razao, vem sendo 

objeto das atuais reformas educacionais e contemplada no ambito 

dos debates academicos e das entidades cientificas e profissionais, 

impondo um aprofundamento da reflexao acerca da natureza e dos 

objetivos dos cursos de formagao de professores. (PONTUSCHKA, 

2009, p. 89) 

No ano de 1971 acontece a aprovagao da lei de Diretrizes e Bases da 

Educagao, N.° 5.692, incorporando os Estudos Sociais ao curriculo da escola 

denominada de primeiro e segundo graus de acordo com um nucleo comum 

composto de tres materias: Comunicagao e Expressao, Estudos Sociais e Ciencias. 

Sal ientando que essas materias correspondiam as chamadas l icenciaturas curtas, 

sendo que para as discipl inas do segundo grau, seriam formados professores em 

licenciatura plena. 

Com a criagao da Lei acima citada, surgiram varias crit icas dos geografos 

brasileiros, sendo estas no tocante aos Estudos Sociais como campo de integragao 

dos conhecimentos de Historia e Geografia. As crit icas estavam voltadas para a 

formagao polivalente de professores que recebiam uma capa superficial das 

diferentes discipl inas, Historia e Geograf ia. Pois para os crit icos, essa formagao se 

dava sem que t ivessem, durante o processo formativo, uma reflexao profunda sobre 

os fundamentos epistemologicos e metodologicos de casa disciplina. Pois nao 

devemos esquecer que a formagao deve preparar o professor para estar no mundo, 

para agir no mundo e participar da construgao da realidade social presente e futura. 

Grande foi a preocupagao dos estudiosos da epoca sobre a Lei 5.692 de 1971, 

pois os mesmo se preocupavam com a formagao de qual idade de professores, e 

nao apenas uma capacitagao sem aprofundamentos concretos, reduzindo essa 

formagao estreitando-a cada vez mais. 

Com a criagao dos Estudos Sociais, a politica educacional 

subordinou a estrutura do ensino universitario a uma tendencia 

perigosamente ambigua, segundo a qual a formagao de professores 

deve ser reduzida em comparagao a do pesquisador. 

(PONTUSCHKA, 2009, p. 65/66) 
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Isso estaria prejudicando diretamente a vida do aluno em sala de aula, pois 

este nao receberia ou nao teria um conhecimento que o tornasse apto para 

compreender e entender de forma consciente sua realidade. 

Como o avango das crit icas e o combate para a extincao dos Estudos Sociais 

v inham crescendo cada vez mais, visando, claro, uma formagao digna e de 

qual idade para os professores, de forma particular os de Historia e Geograf ia, a 

Associagao dos Geografos Brasileiros (AGB) e a Associagao Nacional de 

Professores Universitarios de Historia (ANPUH) foram de fundamental importancia, 

auxil iando com as respectivas crit icas, na extingao dos Estudos Sociais, contribuindo 

dessa forma para a aproximagao de parte do professor a universidade. 

A luta enfrentada pelos orgaos acima, visava um ensino mais qualitativo e 

compromet ido com o cidadao, onde o professor nao fosse capaz somente de 

transmitir um conhecimento descompromet ido e superficial, mas, preparado e bem 

formado dentro e fora da sala de aula, para que o ensino de geografia fosse cada 

vez mais renovado e transformado, colaborando no crescimento intelectual dos 

alunos e da sociedade de forma geral. 

Podia-se verificar a falta de profissionais da area de geografia no contexto 

acima, mas esta realidade que predominou os bancos escolares durante um bom 

tempo, so comegou a mudar com a entrada em funcionamentos dos primeiros 

cursos de formagao de professores de geografia no Brasil. Sem deixar de destacar, 

que esses cursos, no inicio, eram t imidos e aos poucos atraves de muito esforgo 

comegou a tomar lugar nas escolas brasileiras. 

As Secretarias de Educagao de varios Estados do Pais, ao 

produzirem suas propostas curriculares de Geografia para o primeiro 

grau, via de regra em convenio com as universidades, organizaram 

cursos para a capacitagao docente, possibilitando o acesso as 

diferentes metodologias ligadas aos movimentos de renovagao do 

ensino da disciplina. (PONTUSCHKA, 2009, p. 67) 

Sendo a Geografia uma ciencia que estuda o espago terrestre e social, sua 

dinamica e organizagao, como tambem suas transformagoes, para uma melhor 

compreensao de toda realidade, e preciso entender quais os fundamentos das 

agoes humanas, economicas e polit icas no mundo atual, que direta ou indiretamente 

provocam alteragoes neste espago. Consciente de todo esse processo, se faz 
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necessario que professor de geografia deixe de ser um mero agente de reproducao 

e se transforme em agente de transformacao social, levando aos alunos debater e 

conhecer os modelos economicos, polit icos e sociais que impactam o espago 

geografico. Para que isso se concretize, uma formagao competente e eficaz, precisa 

contribuir signif icativamente nesse aspecto. 

A geografia se fara diferente de acordo com o problema enfrentado e 

o engajamento do sujeito do conhecimento e o ensino e cheio de 

desafios novos que qualquer modelo pronto ignorar. Se o professor 

nao raciocinar em termos de "ensinar algo" e sim de "contribuir para 

desenvolver potencialidades" do aluno, ele vera que o conhecimento 

tambem e poder, serve para dominar ou combater a dominagao e 

que o educando pode e deve tornar-se co-autor do saber (com 

estudos participativos do meio, debates frequentes, textos e 

conteudo adequados a realidade social e existencial dos alunos). 

(REGALO, 2005, p. 171) 

E preciso que exista uma formagao que leve ao professor ultrapassar o campo 

da teoria, dos textos e livros. Existe um proverbio que diz que so podemos falar 

daquilo que conhecemos, ou seja, n inguem pode se colocar diante de tal assunto se 

nao e de sua competencia. Todavia, e preciso que o professor durante sua formagao 

va alem dos muros da universidade para conhecer a realidade tal como ela e. Nao 

se forma "bons professores" atrofiados e enraizados dentro de uma sala de aula sem 

conhecer seu proprio contexto social, politico e economico. 

A formagao de professores e alunos, e algo extremamente preciso e essencial 

no dominio da leitura do espago por meio de observagao espontanea e dirigida, seja 

atraves de entrevistas, da produgao de registros e da pesquisa em variadas fontes, 

nas realidades locais, ou da propria cidade, do estado, do pais ou ate da realidade, 

alem fronteiras. Pois, a geografia como disciplina escolar, contribuir para que alunos 

e professores enriquegam suas representagoes sociais e seu conhecimento sobre 

as multiplas d imensoes do concreto e real, do natural e historico, fazendo com que 

os mesmo entendam melhor o mundo em seu processo cont inuo de transformagao. 

Uma formagao qualif icada capacita o professor para essa missao, claro que varios 

fatores estarao interligados no processo de conhecimento dentro e fora da sala de 

aula. 

O professor de geografia em hipotese alguma deve ser um reprodutor de 

conteudos, um mero transmissor dentro da sala de aula, tornando suas aulas 
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enfadonhas, cansativas, ou fazendo com que os alunos tenham uma imagem 

negativa da disciplina. Pelo contrario, e importante que ele domine os conteudos, 

desenvolva a capacidade de utiliza-los como instrumentos para desvendar e 

compreender a realidade do mundo, dando mais sentido e significado a 

aprendizagem. Pois a medida que os conteudos deixam de ser meramente 

transmit idos e passam a ser meios para interacao com a realidade, estes fornecem 

aos alunos os instrumentos para que possa construir uma visao ampla e articulada, 

organizada e critica do mundo. Zuba (2006) diz: 

Nessa direcao, a formagao de professores, especialmente no que se 

refere ao ensino de Geografia, deve proporcionar habilidades para 

que os profissionais, que retornam como aprendizes as sala de aula, 

possam saber ler o contexto politico e as ideologias apregoadas 

pelas reformas do Estado. Consideramos a formagao docente como 

uma das principals bases para promover efetivamente mudangas na 

educagao formal, (p. 62) 

Quando a formagao do professor de geografia ou de qualquer outra disciplina, 

nao vai alem dos muros ou paredes da sala de aula da universidade, este acaba 

recebendo uma formagao enraizada em textos e teorias, nao tendo bagagem 

suficiente e necessaria para despertar o aluno para uma visao nitida e aberta do 

espago geografico, no social, na politica e na economia. Quando o professor e mal 

formado, o ensino aprendizagem nao tera um bom andamento ou resultado 

favoravel, deixando os alunos carentes no dominio de conceitos basicos, muitas 

vezes levando o professor a suprir essa necessidade com um turbilhao de 

informagoes em todas as aulas de geografia. 

Pontuschka (2009) destaca sobre isso: 

A falta de dominio de conceitos basicos por parte dos alunos, sobre 

tudo em Geografia, envolvendo conhecimentos tanto de natureza 

quanto da sociedade, levam os professores, muitas vezes com certo 

desespero, a tentar abarcar uma gama enorme de conteudos na 

tentativa de suprir essa deficiencia. Tal pratica com frequencia se 

revela frustrante justamente porque nao so e impossivel dar conta de 

todo o conteudo, mas, em muitos casos, ele e abordado de forma 

desligada da realidade. (p. 98) 

Muitos sao os desafios na formagao de professores e principalmente para os 

professores de Geograf ia, pois e impossivel ministrar essa disciplina unicamente 
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atraves de teorias, sem contextualizar e fazer com que os alunos conhegam bem o 

meio que os cercam. O desafio na formagao dos professores de Geografia esta 

justamente na carencia da pratica de articulagao dos conteudos curriculares com os 

conteudos pedagogicos e educacionais, ou seja, aos mecanismos de transposigao 

didatica, que envolvem metodologias do ensinar a ensinar. 

Uma coisa que e de extrema significancia ao professor de Geografia, e que o 

mesmo questione sempre: O que ensinar em geografia? Como ensinar? Como fazer 

os alunos reconhecerem a importancia dos conhecimentos geograficos em suas 

dimensoes? Como mostrar a importancia dessa disciplina no curriculo escolar? 

Estes quest ionamentos ajudarao ao professor buscar sempre um renovo para com 

os alunos, sabendo que e preciso se renovar sempre de acordo com as 

necessidades apresentadas no presente. Uma boa formagao e um grande 

instrumento para que isso acontega de fato. 

A importancia da Geografia no curriculo escolar e de imenso valor, ainda mais 

quando o professor recebeu uma excelente formagao durante a universidade, sem 

deixar de salientar que por seu intermedio se desenvolve inumeras habil idades. Ela 

tambem desperta uma grande afinidade com os problemas, sejam sociais, naturais, 

polit icos ou economicos, principalmente com aqueles relacionados com os alunos da 

escola publica, suscitando dessa forma as reflexoes e os anseios de mudanga, 

fazendo com que o cidadao seja mais participativo na sociedade. Albuquerque 

(2010) destaca essa importancia: 

Nao ha duvidas a respeito da grande importancia da geografia no 

curriculo escolar, pois por intermedio dela tem-se o desenvolvimento 

varias habilidades como: leituras de mapas, correlagao de 

informagbes, compreensao do mundo globalizado, entre outras; esta 

disciplina tern grande finalidade tambem com as questbes sociais 

que atingem grande parcela dos alunos da escola publica. Varios 

temas ligados aos problemas da sociedade vao ao encontro com a 

realidade dos alunos, o que pode permitir grandes reflexoes que 

semearao o desejo de mudangas, o que ja e um grande avango no 

sentido de formar um bom cidadao. (p. 15) 

A formagao do professor deve ser voltada para em primeiro lugar torna-lo apto 

para despertar o aluno para o exercicio da cidadania, da etica e da moral e nao 

visando o mercado de trabalho, fazendo do educador um produto f inanceiro, ou 

apenas um tecnico para transmitir informagbes. Nao se podem formar professores 

descompromet idos com a realidade do aluno, ou seja, professores que nao 
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colaborarao para que o ensino aprendizagem produza bons frutos na busca pelo 

conhecimento dentro e fora da sala de aula. 

O professor de geografia devera ser responsavel no processo de ensino 

aprendizagem da disciplina, fazendo sempre com que os conteudos sejam 

trabalhados de forma articulada dentro de uma sequencia didatica que contemple 

procedimentos fundamentals para garantir o envolvimento do aluno na proposta de 

aprendizagem, se faz necessario que o mesmo utilize diversos instrumentos 

didaticos, apresentem diferentes t ipos de conteudos, que sejam por sua vez 

contextual izados, conseguindo dessa maneira envolver o aluno. 

As reformas curriculares ocorridas com a implementacao da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educagao Nacional (Lei n 9394/96), onde os cursos de formagao estao 

sendo orientados a rever seus projetos pedagogicos, o que inclui, evidentemente, a 

revisao de seus curriculos. Espera-se que essa reforma seja efetivada no que se 

refere ainda a qual idade da formagao dos professores em seus demais aspectos. 

Visando assim uma maior preocupagao com cursos e sua qual idade, que de todo 

suporte ao educador para trabalhar com competencia e desempenho satisfatorio em 

qualquer contexto que se encontrar, dentro ou fora da escola. 

E preciso discutir cada vez mais sobre a formagao docente, levantado sempre 

em consideragao a problematica da avaliagao da aprendizagem dos alunos. O 

professor de geografia precisa se perguntar sempre: como sua formagao esta 

contribuindo diretamente no processo de ensino aprendizagem dos seus alunos? 

Sera que sua formagao foi realmente de boa qual idade? Quais as deficiencias e 

lacunas que a universidade nao supriu? E quest ionando-se dessa maneira, que o 

mesmo buscara meios de superagao para ultrapassar as pedras no caminho e 

contribuir com um ensino geografico de qual idade e competente. 
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3 C A P l T U L O II - M E T O D O L O G I A E A N A L I S E D O S D A D O S DA P E S Q U I S A 

3.1 A E s c o l a L o c u s da P e s q u i s a 

A escolha da Escola deu-se a partir de criterios fundamentados por questoes 

pessoais, devido ter passado por essa instituicao por dois Estagios Supervis ionados 

III e VI , e ter lecionado na mesma por t res meses. 

O Colegio Comercial Municipal Monsenhor Constantino Vieira, o qual foi 

fundado no dia 02 de dezembro de 1951 , sob denominagao de: ESCOLA TECNICA 

DE COMERCIO MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA. A solenidade da fundagao 

da Escola Tecnica de Comercio contou com a presenga das mais (perguntar nome) 

das personal idades do mundo social, economico e cultural de Cajazeiras, teve lugar 

em um dos saloes do Grupo Escolar Dom Moises Coelho, que foi servindo, como 

sede da Escola Tecnica de Comercio. 

Sua primeira Diretoria f icou constituida pelos professores: Dr. Manuel Ferreira 

de Andrade Junior - Diretor: Dr. Cristiano Cartaxo - Vice-Diretor: Professor Jose de 

Sousa - Secretario. 

Como homenagem a memoria do saudoso Mestre o insigne educador 

Monsenhor Constantino Vieira, os fundadores da Escola Tecnica de Comercio 

escolheram o nome daquele ilustre e saudoso Sacerdote como Patrono do novo 

estabelecimento de ensino. 

Em 1991, a Escola Monsenhor Constant ino Vieira passa a pertencer a Rede 

Publica Estadual de Ensino com duas modal idades de ensino o 1° grau e o 2° graus 

profissionalizantes. A partir do ano 2 0 0 1 , a escola passa a trabalhar o Ensino medio, 

onde os professores que integravam o Ensino Profissionalizante foram aproveitados 

em disciplinas afins e alguns transferidos para outras instituigoes de ensino. A 

Escola esta localizada no centra da cidade, do lado da Catedral de Nossa Senhora 

da Piedade. 
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3.2 Ana l ises dos Dados da P e s q u i s a 

Neste topico far-se-a a apresentagao e analise dos dados da pesquisa 

tomando por base o objeto estudado que e conhecer mais sobre os processos 

metodologicos usados em sala de aula pelo professor de geografia. Como futuro 

educador e visando um ensino-aprendizagem com mais qual idade e competencia, a 

motivagao do estudo se pauta na possibil idade do ensino de geografia ser capaz de 

da o suporte ao aluno, para que o mesmo faga a leitura critica e consciente do seu 

contexto, almejando dessa forma, avangar progressivamente na busca pelo 

conhecimento e por uma sociedade mais democrat ica e geograf icamente mais justa. 

E nesse intuito que se procurou contribuir para investigar a rota percorrida 

pelos que atuam como sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, os 

professores e alunos, estes, por conseguinte nos ajudaram a obter repostas para as 

interrogagoes iniciais. As metodologias trabalhadas de forma bem estruturadas e 

bem selecionadas para cada aula, contr ibuem signif icativamente para que o aluno 

de geografia seja capaz de ler sua realidade e o mundo em que vive? O professor 

que se apropria de recursos metodologicos criativos e dinamicos, esta contribuindo 

na formagao critica do educando? Os recursos metodologicos sao importantes para 

despertar o aluno para o conhecimento geografico? 

Dessa forma, as questoes fundamentals para a realizagao dessa pesquisa, 

dizem respeito os processos metodologicos abordados pelo professor para o ensino 

de geografia em sala de aula. E importante ficar atento ao que os estudantes tern a 

dizer das metodologias aplicadas nas aulas da disciplina, visto que, sao eles a 

representagao mais real daquilo que e produzido pelos professores em sala de aula. 

Portanto, tomando por concreto a fala dos alunos por meio do questionario, pode-se 

perceber, de fato, como, e de que forma, a geografia escolar vem sendo 

compreendida em sala de aula por meio dos recursos didat ico-metodologicos 

trabalhados. 

A coleta de dados foi feita com aplicagao de questionarios que procurou 

organizar os objetivos propostos pela pesquisa em questoes redigidas de forma 

objetiva para os alunos, indagando-os quanto as metodologias apl icadas em sala de 

aula pelo professor de geografia. O contato com as turmas ocorreu em dois meses 
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seguintes, julho e agosto de 2013, em momentos diversos de acordo com a 

disponibi l idade dos sujeitos. 

Num 1° momento, teve-se como objetivo conversar com cada professor de 

geografia das turmas selecionadas para apresentar a proposta da pesquisa, 

esclarecendo os principais pontos da mesma e o que se pretendeu investigar. Num 

2° momento, apos o esclarecimento dos principais pontos que deviam ser abordados 

no trabalho, foram pensadas e elaboradas as questoes de forma que contr ibuissem 

para a aquisigao das informagbes sobre a tematica da pesquisada. Logo em seguida 

deu-se a aplicagao dos questionarios aos alunos em sala de aula. 

Para preservar a identidade dos alunos entrevistados usar-se-a o ano que os 

mesmo estao matriculados: 1° ano B, 2° ano D e 3° ano D quando nos referimos aos 

mesmos. Todavia, e para esses quest ionamentos que indicam as reflexoes da 

pesquisa, que tern como proposito ouvir o que os alunos do ensino medio tern a 

dizer sobre o ensino de geografia. Foram entrevistados 30 alunos, sendo 10 do 1° 

ano B, 10 do 2° ano D e 10 do 3° ano D. Os entrevistados encontram-se numa faixa 

etaria entre 14 e 19 anos. 29 alunos nao sao repetentes, existe somente um 

repetente, sendo este do 3° ano D (ver tabela abaixo) 

TABELA 01 - Perfil dos Alunos pesquisados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alunos Serie Fa ixa Etaria Repetentes 

S im Nao 

10 1° Ano B 

10 2° Ano D 14 a 19 anos 1 0 

10 3° Ano D 

Fonte: Elaboragao Propria, 2013. 

No 1° quest ionamento a pergunta objetivou investigar se todos os alunos 

gostam das aulas de geografia. Dos 30 entrevistados, 27 demonstraram gostar e 03 

disseram que nao. 

Pode-se investigar qual seria o motivo que estaria levando a grande maioria 

gostarem das aulas de geografia, enquanto uma minoria nao gosta. Seria os 

metodos aplicados pelo professor ou alguma razao pessoal de cada aluno? 
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Com base na fundamentagao teorica o aluno pode gostar ou nao de uma 

disciplina por varios fatores, mas, e certo que os processos metodologicos usados 

em sala de aula ajudarao no despertar do interesse pela mesma. Por isso, as aulas 

de geografia devem contribuir de forma que o aluno veja o mundo com os olhos da 

razao e do raciocinio logico, para que o mesmo contribua socialmente como 

cidadao. Segundo Braun (2005) 

A construgao pedagbgica do saber geografico, em muitas situagoes, 

continua centrada no discurso oral de aulas expositivas ou em 

leituras de textos do livro didatico. Por outro lado, a importancia que 

os alunos e alunas atribuem a Geografia escolar em suas vidas 

decorre da interagao entre a teoria e a pratica vivenciada na 

abordagem dos conteudos." (p. 11) 

Portanto, o interesse, a paixao ou afinidade por uma disciplina, ira 

depender muito (nao predominantemente) de como a mesma e estudada em sala de 

aula. Mas, e incontestavel que com uma aula criativa, d inamica, contextual izada e 

trabalhada com recursos metodologicos apropriados para tematica, ira ajudar 

signif icativamente para o desenvolvimento do ensino aprendizagem do aluno. 

Albuquerque (2006) 

A escolha pelos materials didaticos adequados para cada situacao de 

aprendizagem, a elaboragao de suas proprias sequencias didaticas, 

a produgao de seus proprios textos e materials didaticos, e 

principalmente o uso de tudo isso no processo educative e questao 

de suma importancia para o trabalho do professor." (p. 14) 

Na 2° questao foi investigado o que levava aos alunos a gostar ou nao das 

aulas de geografia. Para que t ivessemos uma maior nogao de qual area geografica 

os alunos mais se identif icavam ou t inham maior aproximagao para estudar e assim 

conhecermos melhor o perfil desses alunos, para mais adiante sabermos se as 

metodologias trabalhadas pelo professor de geografia desses alunos contr ibuem 

para o ensino aprendizagem tanto na area que eles se identif icam, como no 

processo educativo num todo. 

Dos 27 (vinte e sete) alunos que responderam anteriormente gostar das aulas 

de Geografia, quase 9 0 % respondeu que gosta de geografia por causa dos 

conteudos que a disciplina aborda. Eles demonstraram grande apreciagao com a 
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area Ffsica, Humana e Polit ica, d isseram gostar muito de estudar: relevos, cl imas, 

natureza, rios, animais, populagoes, culturas diferentes, economia brasileira, 

terrenos, o espago geografico, conhecer mais sua regiao e de outros paises. Os 

outros 10% deram resposta variadas sobre o que os faz gostar das aulas: afinidade 

com a professora, por nao ser uma materia dificil, por ter afinidade com a disciplina e 

por ser importante o conhecimento geografico. 

Diante das respostas dos alunos, pode-se perceber como a geografia e uma 

Ciencia tao rica, preciosa, complexa e necessaria para o dia a dia. Ela aborda 

assuntos dos mais diversos possiveis para a aprendizagem, assunto estes, que 

estao presente no contexto brasileiro onde quer que estejamos em qualquer tempo 

ou epoca. Vesentini (2008) afirma: 

A Geografia, enquanto Ciencia e Disciplina escolar que trata da 

distribuigao dos fenomenos fisico-naturais e humanos e a integragao 

entre eles em as diferentes escalas, deve ter varias formas de 

mediagao para atingir seu objetivo que e o de levar o educando a 

compreender o Mundo em que vive, da escala local ate a planetaria, 

dos problemas ambientais ate os sbcios - economicos e culturais. 

(p.22). 

Os 03 (tres) alunos que disseram nao gostar das aulas de geografia atr ibuem a 

nao afinidade com a disciplina, por causa dos metodos usados pela professora em 

sala de aula. Relatam nao existir recursos metodologicos que contr ibuam no ensino 

aprendizagem e que os que sao usados nao colaboram em hipotese alguma para a 

compreensao dos conteudos. 

Quando os conteudos da Geografia sao trabalhados de forma 

articulada dentro de uma sequencia didatica que contemple 

procedimentos fundamentals para garantir o envolvimento do aluno 

na proposta de aprendizagem, utilize diversificados instrumentos 

didaticos, apresente diferentes tipos de conteudos, que sejam por 

sua vez encadeados de maneira contextualizada, no corpo de um 

projeto, o envolvimento do aluno, bem como no processo de 

aprendizagem, e beneficiado, na medida em que o sujeito e colocado 

em uma situagao a qual demanda aprendizagem e ao mesmo tempo 

a torna significativa. (SEFERIAN, 2008, p. 5) 

NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA terceira questao foi indagado se os alunos conseguiam entender e 

compreender de forma clara o conteudo de geografia apresentado em sala de aula. 
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24 (vinte e quatro) responderam que Sim, enquanto 06 (seis) disseram que Nao, 

(inclusive os 03 alunos que f i rmaram na primeira questao que nao gostam das aulas 

de Geografia). 

Na verdade o que acontece, e que os alunos nao compreendem os conteudos 

de forma clara, mas, que a grande maioria tern certa afinidade e interesse pela 

disciplina. Por meio da questao anterior, fica claro que eles gostam das aulas de 

geografia por causa dos conteudos abordados em sala, a grande maioria deixou isso 

bem claro, dificilmente colocaram recursos metodologicos como afinidade pela 

disciplina, coisa que nao deveria acontecer, pois essa afinidade deveria partir da 

inovagao, interacao e contextualizagao dos alunos com os assuntos geograficos 

trabalhados nas aulas, sejam na sala ou fora dela. 

Percebe-se ate este momento pela analise dos dados, que muitos tern certo 

interesse de poder entender e conhecer mais dos conteudos apresentados pelo 

professor de geografia, mas a falta de uma aula mais dinamica e envolvente deixa 

muito a desejar, fazendo com que essa apreciacao pela disciplina fica somente na 

"afinidade" e no "desejo" de ir a lem. Nao podemos esquecer que e papel do 

professor ir junto com os alunos de maos dadas na busca incansavel do 

conhecimento. 

Se o conhecimento geografico ou de qualquer outra disciplina, nao for 

trabalhado em sala de aula em comum, conjuntamente professor-aluno, aluno-

professor, o ensino aprendizagem nunca dara frutos, sera sempre uma "afinidade", 

nao passara disso e jamais avangara. Na medida em que o professor toma para si a 

importancia de "ensinar", ele esta aprendendo sempre mais, pois esse e o processo 

do conhecimento: se aprende - ensinando. Vesentini (2004) afirma: 

O professor critico e/ou construtivista - e nao podemos esquecer que 

o bom professor e aquele que "aprende ensinando" e que nao 

ensina, mas "ajuda os alunos a aprender" - nao apenaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reproduz, 

mas tambem produz saber na atividade educativa. E tampouco o 

educando pode ser visto como um receptaculo vazio que ira assimilar 

ou aprender um conteudo externo a sua realidade existencial, 

psicogenetica e socioeconomica. (p. 224) 

Na 4° questao foi investigado quanto as metodologias do professor de 

Geografia. Foi perguntado se os recursos metodologicos usado nas aulas de 

geografia contr ibuiam no ensino aprendizagem dos entrevistados. 24 (vinte e quatro) 
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alunos disseram que Sim, 06 (seis) responderam Nao. O mais interessante, e que se 

pode notar que os mesmos numeros de alunos da pergunta anterior responderam 

Sim e o mesmo numero que Nao. Vale salientar que os tres alunos que 

responderam Nao na primeira questao, cont inuaram dizendo Nao em todas, o que 

da a entender que esses alunos realmente nao gostam da disciplina por causas 

relacionadas as metodologias aplicadas nas aulas de Geografia. Pois se observou 

que certos alunos entraram em contradicao em suas respostas. Por exemplo: 

responderam na questao anterior que nao conseguem compreender e entender de 

forma clara os conteudos de Geografia apresentados em sala de aula, e nessa 

questao, responderam que as metodologias que o professor usa nas aulas de 

geografia contr ibuem para o seu ensino aprendizagem e vice-versa. 

O que fica claro e evidente ate aqui, e que a grande maioria dos alunos 

realmente e verdadeiramente gostam da disciplina de geograf ia, mas como foi 

observado anteriormente, esse "gostar" nasce pelo interesse e afinidade com os 

conteudos da mesma, ele nao vem e nem foi despertado pelas metodologias usadas 

nas aulas de geografia. Caberia ao professor, por meio de recursos metodologicos 

apr imorados, avangados e bem escolhidos para cada aula, trabalhar nos alunos o 

interesse e afinidade que existe pela disciplina. 

Quando o professor de Geografia quebra barreiras e ultrapassa fronteiras que 

existem dentro da sala de aula, para char lagos de interagao e aproximagao com o 

contexto do aluno e ao mesmo tempo comega a fazer com que o ensino de 

geografia seja vivo e eficaz para o aluno, o ensino e aprendizagem se tornam mais 

prazerosos, fazendo com que a afinidade pela disciplina que existe dentro do aluno, 

venha a se tornar um elo de compromisso na busca pelo conhecimento, visando 

dessa forma, ser um bom cidadao, para contribuir signif icativamente com a 

sociedade. E nessa perspectiva que se constroi o processo de conhecimento, 

professor - aluno - realidade, onde todos sao protagonistas do saber, sem esquecer 

a indispensabil idade do professor de geografia enquanto educador. Conforme nos 

mostra Kimura (2011): 
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Considera-se, de um lado, que cabe a todos serem protagonistas 

educacionais e, nesse sentido cabe tambem ao professor. Por outro 

lado, se e importante reafirmar os papeis dos diferentes 

protagonistas sociais que existem, entretanto, efetivamente, e 

indispensavel reconhecer a importancia do papel do professor de 

Geografia enquanto educador, porem sem messianismos. A 

referenda 6 para a importancia de um educador que privilegie a 

formagao do aluno, indo ao encontro de suas necessidades de ter 

um parceiro na busca do desenvolvimento da aprendizagem, a partir 

da situagao em que esse aluno se encontra. (p. 56) 

Na 5° e ultima questao. foi solicitado aos entrevistados para citar a s 

metodologias que o professor de Geografia usa em suas aulas. Todos citaram 

algumas metodologias, como por exemplo: livro didatico, data show, seminarios, 

quadro, giz, cinemas, provas, trabalhos, biblioteca, visitas, pincel, dinamicas, 

computador, mapas, caga-palavras, estudo de campo, cruzadinha, dialogos, mapas, 

exercicios, slides, atividades complementares e leituras. Claro que umas citadas 

com maior expressao, detalhe que veremos mais adiante. 

Diante das metodologias citadas acima pelos entrevistados, pode-se pensar: o 

professor de Geografia realmente esta utilizando de diversos recursos 

metodologicos em suas aulas, fazendo com que o ensino aprendizagem nao 

acontega com aulas repetitivas e meramente decorativas com reprodugao de 

conteudos. Mas, vale ressaltar e fazermos uma leitura critica e importantissima, de 

grande valor na interpretagao desta questao. Nota-se no grafico 1 que os alunos 

citaram diversos recursos metodologicos usados pelo professor, e importante 

salientar que somente duas foram citados com predominancia por quase todos os 

alunos: o livro didatico e data show. A s outras foram citadas de forma fragmentada, 

isoladas, algumas aparecem somente uma vez. 

G R A F I C O 1 - Porcentagem Dos Recursos Metodologicos Citados Pelos 

Entrevistados. 

Outros recursos 

95% 

Fonte: Elaboracao propria, 2013. 
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Por meio do exposto acima, observa-se que o livro didatico ainda predomina 

nas aulas de geografia das turmas pesquisadas e que o surgimento de recursos, 

como data show nessas aulas e um recurso bem utilizado pelo professor. Mas, o 

livro didatico nao pode de maneira alguma ser o "ditador" do educador de geografia, 

pelo contrario, deve servir como instrumento de servico e nao como unica fonte que 

o professor deve trabalhar e se nortear em suas aulas, e preciso trabalha-lo em 

conjunto com outros recursos. 

Vesentini (1989) assegura sobre o livro didatico: 

O professor pode e deve encarar o manual nao como o definidor de 

todo o seu curso, de todas as suas aulas, mas fundamentalmente 

como instrumento que esta a seu servico, servico de seus objetivos e 

propostas de trabalho. Trata-se usar criticamente o manual, 

relativizando-o, confrontando-o com outros livros, com informagbes 

de jornais e revistas, com a realidade circundante. Ao inves de 

aceitar a "ditadura" do livro didatico, o bom professor deve ver nele 

(assim como em textos alternativos, em slides ou filmes, em obras 

paradidaticas etc.) tao somente um apoio ou complemento para a 

relagao ensino-aprendizagem que visa a interagir criticamente o 

educando ao mundo. (p. 167) 

Algo que seria de grande valia e de imenso enriquecimento para o ensino 

geografico aos alunos das turmas entrevistadas e para todo o ensino aprendizagem 

como num todo, e que se todas as metodologias citadas fossem trabalhadas em 

conjunto sempre que necessarias, sem priorizar e centralizar o livro didatico - algo 

que f icou evidente que vem acontecendo nas turmas pesquisadas - os mesmos 

passariam a se apaixonar mais pela disciplina e buscar um compromisso maior com 

a mesma, pois o livro didatico deve servir como instrumento de auxilio nas aulas de 

geograf ia, nunca como o "Todo Poderoso" que contem o saber unico e inesgotavel, 

pois o mesmo assumido a fungao de subsidiar, o professor devera da conta dos 

conteudos, sendo competente no seu dever de educador para o comprimento de 

seus objetivos. Dentro desse contexto, Oliveira (2010) evidencia o seguinte: 

Enquanto instrumento o livro estrutura-se para subsidiar/auxiliar uma 

pratica no que se refere as atividades e metodologias. A partir dessa 

fungao que o livro didatico assume, damos conta das relagoes que se 

estabelecem entre o conteudo presente no livro didatico e as 

possibilidades de operacionalizagao pelo professor a partir dos seus 

objetivos, tanto educacionais, quanto para a disciplina escolar. (p. 68) 
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Trabalhar r icamente o conteudo geografico em sala de aula e missao do 

educador de Geografia, sem centralizar-se no livro didatico ou ate mesmo em 

qualquer outro recurso metodologico, todavia, o mesmo deve ser dinamico e criativo 

no que se refere aos processos metodologicos do ensino aprendizagem da 

disciplina, fazendo sempre, com que os mesmo sejam trabalhos em conjuntos e nao 

de forma isolada e f ragmentada, tornando a aula uma mera reprodugao de 

conteudos. 

Se o livro didatico for utilizado como um material auxiliar de apoio ao 

trabalho didatico do professor, este podera apoderar-se do mesmo, 

da mesma maneira como ele pode apropriar-se das diversas midias. 

O livro didatico sera, assim, uma dentre todas as outras midias. 

Dessa maneira, esse material podera apenas fazer parte do acervo 

de estrategias para elaboracao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fazer-pensar do professor, que 

podera, assim, construir sua autonomia, nao se colocando como 

refem do livro didatico ou de qualquer outra tecnologia educacional." 

(KIMURA, 2011, p. 26) 

Renovar e preciso e se faz necessario sempre e em qualquer area da nossa 

vida, seja pessoal, profissional ou familiar, e sempre louvavel buscar o renovo. No 

processo de ensino aprendizagem nao e diferente, nao existe coisa pior do que o 

aluno ir pra sala de aula e saber que tudo sera do mesmo jeito, seguindo a mesma 

maneira, sem quebrar a rotina. O professor de Geografia nao pode e nem deve 

passar para o aluno a imagem de uma disciplina sem vida, sem animo, sem 

realidade, descompromissada com a sociedade, isenta e distante do aluno e do seu 

contexto, pelo contrario, o mesmo deve e pode fazer com que o seu aluno enxergue 

e perceba que o saber geografico e algo incalculavel no seu processo de 

aprendizagem, para sua realidade local e para leitura critica do mundo no qual o 

mesmo se encontra. 

Pode-se afirmar que a partir dos dados coletados, foi constatada uma grande 

afinidade na maior parte dos alunos entrevistados para com a disciplina de 

Geografia e que essa afinidade sera amadurecida por meio de processos 

metodologicos apropriados para se trabalhar nas aulas, sejam dentro ou fora da 

sala. Fica claro por meio da pesquisa, que o uso de metodologias e essencial e 

indispensavel para que o aluno tenha um ensino aprendizagem capacitado para sua 

formagao em quanto cidadao construtor e compromet ido com a sociedade. E preciso 
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se ter em mente que as metodologias nao sao salvadoras do sistema de ensino e 

que a qual idade do ensino nao depende 100% das mesmas, e todo um conjunto de 

fatores inter-relacionados, mas que a boa escolha e o bom uso das mesmas 

mudarao signif icativamente o processo de ensino aprendizagem. Tambem ficou 

evidente que esses alunos ainda sao carentes de um ensino trabalhado por meio de 

um conjunto de processos metodologicos, na verdade eles demonstraram certa 

confusao sobre o que sao metodologias e ainda se confundem quanto ao assunto. 

Pois e de suma importancia que o professor de geografia ou de qualquer outra 

disciplina, seja um educador apaixonado pelo dever de colaborar na construgao e na 

busca do conhecimento democrat ico, onde todos, sem distincao de raga, cor, 

religiao, opgao sexual ou qualquer que seja, que todos possam se deleitar e 

saborear o conhecimento. 
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4 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Durante a realizacao desta pesquisa buscou-se refletir sobre aiguns aspectos 

referentes ao ensino da geografia, principalmente no que se refere aos processos 

metodologicos usados em sala de aula. Procuramos analisar a perspectiva historica 

referente a trajetoria do ensino de geografia sob o prisma da historia das disciplinas 

escolares e como a mesma veio evoluindo-se no espago escolar, para se f irmar no 

sistema educacional de ensino brasileiro como uma ciencia de valor incalculavel. 

Dessa forma, a partir dos pressupostos fundamentados no transcorrer do 1° 

capitulo, onde foram apontados principios e objetivos que estiveram presentes na 

genese e trajetoria do ensino da geograf ia, e que se chegou ao ensino de geografia 

atualmente desenvolvida na escola selecionada para a nossa pesquisa, com o 

proposito de questionar ate que ponto o movimento de renovagao da geografia 

escolar realmente colaborou para que sobreviessem mudangas na pratica de ensino 

dessa disciplina. Tambem refletimos sobre a importancia da formagao de 

professores e como ela tern um papel fundamental no dia a dia do professor em sala 

de aula, pois sua formagao contribuira r icamente em seu processo de educador. 

Obt ivemos os resultados na execugao da pesquisa, resultados esses apresentados 

no 2° capitulo desse trabalho. 

Sabemos que muitas vezes as aulas de geografias ainda sao tradicionais, 

construidas na reprodugao e transmissao de conhecimentos, tornando algo 

enfadonho e cansativo. Procurou-se neste trabalho buscar e compreender qual a 

importancia e o papel que as metodologias tern no processo de ensino 

aprendizagem da disciplina de geograf ia. Pois se faz necessario discutir sempre a 

presenga dos recursos metodologicos dentro da sala de aula em conjunto com os 

conteudos. Essa foi nossa maior missao e preocupagao nesta labuta. 

Durante a realizagao deste, buscou-se fazer uma reflexao sobre o valor do uso 

adequado e bem selecionado dos recursos metodologicos para o ensino de 

geografia. Para que a pesquisa fosse bem elaborada, procuramos observar durante 

dois meses as turmas selecionadas para percebermos um pouco como eram 

ministradas as aulas. Ao final das observagoes aplicou-se um questionario para 10 

alunos de cada turma observada, questionario esse que fundamentou de forma 

concreta essa pesquisa. 
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Os resultados dos questionarios apl icados com os alunos do 1° ano B, 2° ano 

D e 3° ano D do Ensino Medio da Escola Monsenhor Constantino Vieira, 

contr ibulram de maneira significativa para efetivagao dos resultados do trabalho 

sobre as metodologias usadas em sala de aula pelos professores de geografia, pois 

nos mostrou que o livro didatico ainda tern sua predominancia nessas turmas, f icou 

claro que o ensino geografico ainda esta tendo como base o livro didatico. 

Constatou-se que realmente a grande maioria dos alunos tern afinidade e aprego 

pela disciplina, mas que as metodologias trabalhadas em sala de aula ainda nao 

estao correspondendo para um despertar vivo e eficaz no ensino aprendizagem 

desses alunos. 

Portanto, todo o processo dessa pesquisa foi de uma riqueza infinita e profunda 

sobre o andamento do ensino da geografia e os processos metodologicos nas 

turmas pesquisadas, pois percebemos que e quase que impossivel ministrar aulas 

de geografia se sustando basicamente no livro didatico, nao que os educadores das 

turmas pesquisadas estejam fazendo isso, mas f icou evidente que os recursos 

metodologicos usados pelos mesmos, ainda aparecem precariamente em suas 

aulas, deixando o livro didatico ser o "dono" do conhecimento geografico. Vale 

salientar que a pesquisa nao tern por objetivo apontar causas ou responsaveis pelos 

problemas pertinentes ao ensino da geografia. Sabe-se que as diversas questoes 

que envolvem a escola, a educagao e o ensino dessa disciplina, sao complexas e 

contem muitas variaveis. A exemplo pode-se citar a formagao de professores, a falta 

de dialogo entre universidade e escola, as condigoes de trabalho proposta aos 

professores, o que de maneira alguma pode deixar de ser levado em conta quando 

nos colocamos a analisar a pratica pedagogica desenvolvida por esses em sala de 

aula. E nossa maior f idelidade foi justamente nos aprofundarmos nos processos 

metodologicos trabalhados pelo professor, desde um olhar historico, ate a execugao 

da pesquisa e seus resultados. 
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APENDICE 
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Questionarios com os Alunos: 

Ano que faz: 

Idade: 

Repetente: ( ) Sim ( ) Nao 

01- Voce gosta das aulas de Geografia? 

( )Sim ( )Nao 

02- Se gostar, qual o motivo que o (a) faz gostar? Se nao gosta, o que o 

(a) leva a nao gostar? 

03- Voce consegue entender e compreender de forma clara o conteudo de 

geografia apresentado em sala de aula? 

( ) Sim ( ) Nao 

04- As metodologias que o professor usa nas aulas de geografia, 

contribuem no seu ensino-aprendizagem? 

( ) Sim ( ) Nao 

05- Cite as metodologias usadas nas aulas de geografia: 


