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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tem como tematica a cartografia como metodologia de ensino-

aprendizagem da geografia, teve como objetivo principal entender as razoes pelas quais os 

professores nao tem utilizado essa metodologia nas aulas de geografia da educacao basica. 

Problematica que fundamenta essa pesquisa surgiu a partir das nossas experiencias durante os 

Estagios Supervisionados, que apontaram notoria dificuldade dos alunos da educacao basica 

em compreender materials cartograficos basicos como mapas. Nessa perspectiva, foram 

levantadas hipoteses das possfveis causas desses problemas, entre as quais: a formacao do 

professor; a capacidade cognitiva do aluno; e a disponibilidade de suporte de materials das 

escolas. Tendo em vista a refutaciio ou confirmacao das hipoteses, partimos inicialmente de 

uma reflexao teorica acerca da cartografia do ponto de vista historico, mas principalmente 

metodologico, objetivando compreender os elementos que a caracterizam enquanto 

linguagem. A partir dessa compreensao, discutimos as relac5es entre a cartografia e 

conhecimento geografico, apontando para as contribuicoes da mesma para os processos de 

ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental. Posteriormente apontamos duas 

possibilidades de abordagem didatico-pedagogica da cartografia, a partir da utilizacao de 

mapas e croquis, evidenciando que atraves da cartografia os professores podem ajudar a 

desenvolver capacidades e competencias importantes para os alunos, desde que saibam como 

orientar o aprendizado a partir da cartografia escolar. 

Palavras-chaves: Cartografia Escolar. Ensino de Geografia. Metodologias de Ensino. 
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This work is thematic mapping as a methodology of teaching and learning of geography, 

aimed to understand the reasons why teachers have not used this methodology in geography 

lessons in basic education. The problem of this research arose from our experiences during the 

Supervised Internship, which pointed notorious difficulty of basic education students in 

understanding basic cartographic materials like maps. From this perspective, hypotheses o f 

possible causes of these problems, among which were raised in teacher education; cognitive 

ability of the student; and availability of materials support schools. Given the confirmation or 

refutation of hypotheses initially start from a theoretical reflection on the cartography of the 

historical point of view, but mainly methodological, aiming to understand the elements that 

characterize it as a language. From this understanding, we discuss the relationship between 

cartography and geographical knowledge, pointing to the contributions of the same for the 

processes o f teaching and learning in elementary education. Subsequently pointed out two 

possibilities of pedagogical-didactic approach of cartography, from the use o f maps and 

sketches, showing that by mapping the teachers can help develop important skills and 

competencies for students, since they know how to guide the learning from school 

cartography. 

Keywords: School mapping. Teaching Geography. Teaching Methods. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho intitulado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cartografia escolar e ensino de geografia: 

possibilidades metodoldgicas para a educacao basica, que hora apresentamos como trabalho 

de conclusao de curso, surgiu, como ideia, a partir de um texto publicado num jornal. O texto 

indicava que grande parte dos alunos que faziam a prova do Exame Nacional de Ensino 

Medio apresentava dificuldades em responder questoes com mapas. 

Comecamos a nos questionar se as razoes para apresentacao dessas dificuldades 

estariam ligadas ao fato dos mesmos nao saberem interpreta-los, ou seja, apresentarem deficit 

de aprendizagem na leitura da linguagem cartografica. Logo apos, durante o desenvolvimento 

dos Estagios Supervisionados no ambito do Curso de Licenciatura Plena em Geografia, 

confirmamos nossas hipoteses e verificamos as deficiencias dos alunos de estabelecerem 

leituras dos mapas durante as aulas de geografia. 

Considerando essas questoes, definimos como objetivo fundamental desse trabalho, 

entender as razoes pelas quais os professores nao tem utilizado essa metodologia nas aulas de 

geografia do ensino fundamental. Partimos, dessa forma, da importancia da cartografia nas 

aulas de geografia, bem como as questSes que norteiam as dificuldades dos alunos e 

professores no que se refere ao trato da cartografia aplicada ao ensino de geografia. Alem 

disso, apresentamos um breve repensar acerca do que se pode ser feito para sanar ou 

minimizar o problema do uso da cartografia aplicado ao ensino de geografia na educacao 

basica. 

Pensando esses elementos, e nos guiando pelo objetivo fundamental do trabalho, essa 

pesquisa visa responder a seguinte questao: Por que os alunos estao com tanta dificuldade em 

estudar mapas nas aulas de geografia? Onde esta a raiz desse problema que vem 

permanecendo no ensino de geografia atraves do tempo? 

Procurando entender o que estava acontecendo, o "x" da questao estava sempre 

direcionado a um conjunto de tres fatores que se interligavam: A formacao do professor, a 

capacidade cognitiva do aluno e a disponibilidade de materials por parte da escola. Portanto a 

chave do problema estava contida em um ou em todas as vertentes daquele triangulo. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de suprir a carencia cartografica nas aulas 

de geografia. Ha muito tempo os mapas vem sendo subtilizados nas aulas de geografia, os 
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professores vem a cada dia trabalhando menos as questoes de espacialidade, sendo assim o 

resultado sao alunos leigos cartograficamente e incapazes de mapear ou interpretar mapas e 

outros elementos pertinentes a essa tematica. 

A metodologia utilizada para formulacao desse trabalho foi de origem descritiva, 

utilizando pesquisas bibliograficas, sendo estas obtidas de livros, teses, dissertacoes e artigos 

rebuscados da internet. Toda bibliografia foi trabalhada primeiramente em formas de 

fichamento, e a leitura de todos os textos deram o embasamento de todo o trabalho. Foram 

utilizados como referenda diversos autores, dentre eles podemos destacar: Joly (1990), 

Nogueira (2009), Fonseca (2004), Simielli (1999), Xavier (2008), Sousa (2010). 

Pensando essas questoes, e tendo em vista a concretizacao dos objetivos defmidos para 

esse trabalho, organizamos nosso texto em tres capitulos. No Capitulo I refletimos sobre as 

especificidades da cartografia enquanto linguagem e as possibilidades que essa linguagem 

apresenta para diferentes areas do conhecimento, especialmente a geografia. No Capitulo I I 

abordamos as relacoes entre a cartografia escolar e o ensino de geografia, a partir da 

apresentacao de propostas metodologicas de abordagem da mesma no espaco escolar na 

Educacao Basica. E, por ultimo, apresentamos propostas de ensino de geografia apoiadas na 

linguagem cartografica. 

Nao se constitui objetivo desse trabalho esgotar a reflexao sobre a tematica em 

questao, mas fazer alguns apontamentos para que os alunos em formacao no ambito do Curso 

de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade Federal de Campina Grande - Campus 

de Cajazeiras, juntamente com os professores que atuam na Educacao Basica possam refletir 

sobre as contribuicoes da linguagem cartografica na organizacao dos processos de ensino, 

tendo em vista a ressignificacao de suas praticas. 



13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O I - A C A R T O G R A F I A COMO R E P R E S E N T A C A O DO 

ESPACO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este primeiro capitulo trata da cartografia enquanto ferramenta importante na 

representacao do Espaco Geografico. Nesse sentido, serao refletidas questoes que apontam 

para uma definicao de Cartografia, suas formas de representacoes, seus principals elementos 

constituintes e sua utilizacao pelo homem, especialmente a partir do momento em que o 

mesmo deixa de ser nomade e passa a fazer uso das representacoes graficas e cartograficas 

para melhor dispor dos recursos naturais para sobrevivencia. 

1.1 A cartografia enquanto representacao do espaco: alguns conceitos 

Desde os primordios da civilizacao, a humanidade fez uso de varias formas de 

representacao para se localizar no espaco e possivelmente estabelecer padroes de demarcacao 

territorial a partir de informacoes coletadas com a vivencia no espaco. Geralmente, tais 

informacoes eram feitas em rochas, paredes de cavernas, pedacos de madeira etc. Descreviam 

trajetorias, direcoes, localizacoes e ambientes por onde passavam, facilitando assim a 

sobrevivencia, como podemos verificar na Figura 1. 

Figura Erro! Indicador nao deflnido.Pinturas Rupestres — Parque nacional da serra da Capivara - PI 

Fonte: Fundacao Museu do Homem Americano 
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Como podemos verificar na figura anterior, a pintura rupestre em questao apresenta 

elementos que indicam a representacao de animais, pessoas e plantas, elementos que estavam 

presentes naqueles grupos que a constituiram. Apesar de nao atentarem para o principio 

matematico de representacao, essas imagens remetem a elementos vivenciados por tais 

grupos. Segundo Japiassu e Marcondes (1990) citados por Pontuschka (2005, p.291), a 

representacao e a "operacao pela qual a mente tem presente em si mesmo a imagem mental, 

uma ideia ou um conceito correspondendo a um objeto externo. A funcao da representacao e 

exatamente a de tornar presente a consciencia da realidade externa". 

A pintura rupestre e considerada uma representacao grafica
1

, sendo um dos caminhos 

para a compreensao da configuracao do espaco geografico, por tal motivo esta intimamente 

ligada a geografia, por retratar os diversos ambientes, eventos e fenomenos ocorridos em 

determinados lugares. Nessa forma de representacao, inferimos que a "leitura" das figuras 

ocorria a partir do seguinte processo: primeiro, a partir da abstracao da configuracao daquele 

espaco; depois ocorria a representacao desses elementos em pedras com tintas naturais da 

epoca. A partir da construcao das representacoes os outros grupos humanos que tivessem 

contato com tal lugar, poderiam abstrair tais informacoes, que se tornariam uteis e necessarias 

a sua sobrevivencia. 

Refletindo sobre essas questoes, apontamos que a definicao de Cartografia varia de 

acordo com a visao de varios autores, ja que cada um tem sua otica associada a funcao que a 

cartografia assume em diferentes tempos historicos. Cabe ressaltar que, ao contrario do que 

muitos pensam a mesma nao se limita apenas ao campo geografico, e complementada por 

varias areas diferentes, e mesmo dentro da propria geografia recebe diferentes definicoes. 

De acordo com a Associacao Cartografica Internacional (1966), citado por Joly (1990, 

p. 09), a cartografia se apresenta como: 

[...] o conjunto dos estudos e das operacoes cientificas, artisticas e tecnicas 

que intervem a partir dos resultados de observacoes diretas ou exploracao de 

uma documentacao, em vista da elaboracao e estabelecimento de mapas, 

pianos e outros modos de expressao, assim como sua utilizacao. 

Joly (1990, p 07) simplifica sua otica ao ressaltar que "A cartografia e a arte de 

conceder, de levantar, de redigir e divulgar os mapas". Atribuindo mais relevancia a essa 

1 A Representacao grafica e referente a semiologia grafica, e uma linguagem representativa de sfmbolos e 

elementos como pontos, linhas etc., utilizados para demonstrar varios tipos de fenomenos. A cartografia por sua 

vez utiliza de tal linguagem semiologica para representar o espaco geografico em materials como mapas, plantas 

e demais materials referentes. 
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formulacao Rosa (2004) concorda que a cartografia e sim uma arte e tecnica como foram 

destacados anteriormente, porem vai bem mais, alem disso, destaca tambem como uma 

ciencia. 

A cartografia e considerada como a ciencia e a arte de expressar (representar, 

por meio de mapas e cartas, o conhecimento da superficie terrestre. E ciencia 

porque para alcancar exatidao, dependem basicamente da astronomia, 

geodesia e matematica. E a arte porque e subordinada as leis da estatica, 

simplicidade, clareza eharmonia (ROSA 2004 p. 04). 

Martinelli e Pedrotti (2001) citado por Ferreira (2012, p. 32) ainda expande tal 

definicao, exaltando sua importancia ultrapassando os pressupostos de "Ciencia", pois a 

cartografia ainda perpassa tudo isso. Ailrma que: 

[...] a cartografia e encarada para alem da ciencia que se ocupa de conceitos, 

classificac5es dos produtos cartograficos, aplicacoes metodologicas, 

incluindo coleta de dados, processamento de informacoes e representacao 

sob forma de mapas, graficos e modelos; dos aspectos humanos e dos 

relativos a superficie da terra 

Nos dias atuais, podemos verificar um conjunto de variacoes na conceituacao da 

Cartografia e mesmo na sua compreensao enquanto processo de representacao. Diferentes 

referencias teoricas apontam diferentes percepcoes da cartografia. No Brasil, em sua obra 

"Cartografia, representacoes, comunicacao e visualizacao de dados espaciais" Nogueira 

(2009) aponta que: 

Atualmente, o conceito de Cartografia apresenta uma acentuada tendencia de 

alterar o significado inicial e a ela atribuido. Algumas definicoes incluem os 

aspectos da confeccao e uso de mapas, cartas e outros produtos tais como, 

maquetes, visualizacoes 3-D da superficie, etc. Outros entendem a 

Cartografia como o conjunto de das ciencias que conduzem ao mapa, tendo 

como, por exemplo, o titulo dos Cursos de Engenharia Cartografica em 

nosso pais. (NOGUEIRA, 2009, p.35). 

Tendo por base todas essas visoes apresentadas, e possivel dizer que a cartografia e 

uma forma de comunicacao, uma linguagem grafica criada e utilizada pelo homem desde 

tempos remotos para repassar informacoes necessarias, primeiro a sobrevivencia e depois a 

seus demais interesses relacionados a praticidade e entendimento do espaco. Linguagem essa 

que apresenta elementos artisticos, tendo em vista o enriquecimento e aumento das 
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possibilidades de compreensao do mapa; tecnicos, uma vez que parte de calculos que 

objetivam rigor nas projecoes e, consequentemente, nas localizacoes; e cientificos, que dizem 

respeito aos impactos que os mapas terao na producao e sistematizacao do conhecimento. 

Depois da explanacao de alguns conceitos sobre a cartografia, e interessante ressaltar 

agora seu objeto de estudo, pois esse e tao importante quantas todas as definicoes ja feitas. 

Sabendo o que e, cabe agora abordar o que ela estuda qual seu objeto de pesquisa, seu foco 

principal. 

Levando em consideracao a opiniao de alguns autores temos: "O objeto da cartografia 

consiste em reunir e analisar dados das diversas regioes da terra, e apresentar graficamente em 

escala reduzida, os elementos da configuracao que possam ser claramente visiveis" (ROSA. 

2004, p.06). Nao tao diferente deste, Nogueira (2009, p.35) descreve que, "o objetivo da 

Cartografia, inicialmente consiste na representacao da superficie terrestre ou parte dela, de 

forma grafica e bidimensional, que recebe o nome generico de mapa ou carta''. 

E notoria a ligacao da cartografia com a geografia, todas as suas definicoes e 

principalmente seu objeto de estudo estabelecem relacoes com a geografia. O espaco 

geografico pelas suas caracteristicas complexas relacionadas as dimensoes e quantidade de 

fenomenos que congrega, para ser compreendido, necessita do apoio do conhecimento 

cartografico. 

Usamos esses conhecimentos cartograficos cotidianamente, na maioria das vezes 

inconscientemente, pois para nos deslocarmos ao trabalho, a escola ou ate mesmo ao 

supermercado, partimos de padroes de localizacao, deslocamento e trajetorias, elementos 

inerentes a Cartografia. Esse saber esta presente em quase tudo, na ida a algum lugar, em qual 

direcao tomar, nas placas e demais sinais na rua que indicam alguma localizacao etc. 

Apos sabermos o que e a cartografia, qual seu objetivo e que ela esteve, esta e 

continuara presente no cotidiano humano desde os primordios da civilizacao, discutiremos a 

seguir como ela e composta, do que ela estruturada, ou seja, os elementos e simbolos os quais 

ela utiliza para representar o espaco geografico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Elementos tecnicos da Cartografia: representacao simbolica do espaco geografico 

A discussao anterior nos faz apontar que a cartografia se configura enquanto uma 

linguagem, tendo como referenda um sistema de signos que torna possivel representar o 
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espaco geografico. Para que seja possivel uma leitura da realidade atraves de tais 

representacoes, a Cartografia sistematizou ao longo de sua historia um conjunto de elementos 

simbolicos que sao fundamentais na compreensao do fenomeno representado, sendo assim 

indicamos a existencia de caracteristicas cartograficas basicas. 

Para que a realidade seja representada de forma compreensivel, a cartografia recorre a 

semiotica, uma especie de gramatica apropriada, ou seja, busca na Semiologia Grafica" 

aparatos necessario para formar seu conjunto de caracteres essenciais. Para que fique claro, 

destacaremos o significado desse suporte tao importante. De acordo com Bonin (1997) citado 

por Fonseca (2004, p. 14), 

A semiologia grafica constitui-se numa linguagem, pois as representacoes 

graficas sao sistemas de signos que possibilitam construgoes comunicativas 

de relagoes de diversidade, de ordem ou proporcionalidade existente entre os 

dados quantitativos e qualitativos. 

Fonseca (2004, p. 14) reforca ainda que "A grafica, enquanto representacao e a 

estrutura a propria construcao das imagens, que se sustentam numa gramatica sustentada pelas 

leis da percepcao visual e da percepcao universal, que e o que define a semiologia grafica". 

Ao observarmos um mapa cartografico, podemos notar varios elementos, uns visiveis e outros 

nao, e ao relacionar uns com os outros tiramos as nossas conclusoes, os nossos pontes de vista 

daquilo que esta ali representado, isso se constitui no proprio processo de leitura da 

representacao, conforme afirma Ribeiro (2009, p. 06) "[ . . . ] qualquer mapa e um signo repleto 

de conteudos explicitos (titulo, escala, legenda...) e implicitos (tipo de projecao, escolha da 

tematica, escala geografica...)". 

Os principals elementos e simbolos visiveis e subtendidos na cartografia formam um 

conjunto de acessibilidade das informacoes utilizadas, abordaremos alguns deles a partir de 

agora os mencionando de forma nao exaustiva, atraves de uma breve apresentacao das 

mesmas. 

2 Semiologia Grafica e uma forma de linguagem grafica que busca converter a percepcao visual em percepcao 

universal, ou seja, representar determinado fenomeno utilizando um elemento compreendido por todos e igual 

em qualquer lugar do mundo (padronizado). 
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1.2.1 O Titulo do Mapa 

O titulo e basicamente a identidade de um mapa, atraves dele quem o observa tem sua 

primeira informacao, a respeito do que e de onde se trata tais informacoes ali representadas. 

Convencionalmente, o titulo do mapa aparece na parte superior da representacao e objetiva 

apresentar a informacao fundamental do mesmo, a partir da indicacao da tematica. Como por 

exemplo, um mapa que tenha o titulo: "Mapa de localizacao do municipio de Marizopolis", 

quem o observa, ja sabera antes de quaisquer outras informacoes, que aquele mapa mostra a 

localizacao da cidade, em qual Estado esta inserido e quais cidades vizinhas ela faz divisa. 

1.2.2 A Escala de Representacao 

A escala e outro elemento, a principio visivel, na forma de representacao numerica. 

Ela corresponde a relacao entre a margem de tamanho da area real e a area representada 

graficamente no papel ou na tela de imagem a qual seja la qual for a forma cartografica na 

qual estara sendo apresentada e representada. E uma relacao matematica. 

A escala mostra a quantidade de redugao do mundo real quando representado 

na forma grafica. Tecnicamente, a escala e definida como a razao entre a 

distancia grafica (d), a distancia real (D) em que cada distancia e expressa na 

mesma unidade de medida e reduzida de tal forma que o numerador seja 

representado pela unidade (NOGUEIRA, 200, p.36). 

Essa relacao matematica de proporcionalidade entre a terra e a representacao grafica 

"mostra a quantidade de reducao do mundo real" Nogueira (2009, p.36). A escala pode se 

apresentar de duas maneiras: Escala numerica e Escala grafica (Figura 2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escala Numerica e a relacao do real e o mapa, demonstrado por numeros 

fracionados, onde o numerador sempre corresponde ao niimero 1, e o 

denominador e o niimero de vezes o qual a realidade foi reduzida. Ja a 

Escala Grafica e a representacao atraves de uma reta, "uma linha graduada, 

dividida em partes iguais, cada uma delas representando a unidade de 

comprimento escolhido para o terreno ou um de seus multiplos" (JOLY, 

1990, p.21). 
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ESCALA NUMERICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Erro! Indicador nao definido. - Formas de Escala 

Fonte: http://geografiageralebiblica.blogspot.com.br/p/cartografia.html 

A escala e fator muito importante, e sua escolha depende do proposito do mapa, e as 

informacoes a serem destacadas e influencia nas possibilidades de leitura dos fenomenos 

presentes no espaco representado. Segundo Nogueira (2009, p.36) "Quanto menor a escala, 

maior sera a generalizacao e simbolismo no mapa". 

1.2.3 Os Simbolos 

Partindo da ideia de que os mapas sao documentos de informacoes, e que suas 

informacSes geralmente se dao atraves de signos, ou melhor, conjunto de sinais, sabe-se que a 

semiologia grafica, ja citada no inicio desse trabalho, e de fundamental importancia para 

representar a realidade do espaco geografico base do mapa. Dessa maneira, "os objetos 

cartografados, materials ou conceituais, sao transcritos atraves de grafismos ou simbolos, que 

resultam de uma convencao proposta ao leitor pelo redator, e que e lembrada num quadro de 

sinais ou legenda do mapa" (JOLY, 1990, p. 17). 

Ainda de acordo com Joly (1990) os simbolos se dividem em diversas categorias, 

como sinais convencionais, simbolicos, pictogramas, ideogramas, e simbolos regulares e 

proporcionais. Contudo os simbolos e sinais podem variar de tamanho, forma, orientacao, cor, 

etc., como e o caso, por exemplo, das linhas. pontos e outros. Esses simbolos podem vaiar 

atraves de seis formas, as quais sao tidas como variaveis visiveis, que sao: a forma, o 

tamanho, a orientacao, a cor, o valor, e a granulacao. Joly (1990, p. 16-17) explica cada uma 

das variaveis: 

[...] a forma da mancha, geometrica ou figurativa, permite ao mesmo tempo 

uma qualificagao precisa dos objetos e uma boa percepcao da similitude ou 

de suas diferengas [...] o tamanho, ou dimensao da superficie da mancha 

pode ser proporcional ao do objeto a representar; e praticamente a melhor 

expressao de uma comparagao entre qualidades distintas [...] a orientacao, na 

ausencia da cor, e uma boa variavel, seletiva, sobretudo em implantagao 

zonal [...] a cor. ou tonalidade. e a variavel mais forte, facilmente perceptivel 
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e intensamente seletiva; e tambem a mais delicada para manipular e a mais 

dificil de utilizar [...] o valor, ou matiz da cor, e resultado de uma adicao a 

acor purazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OIL cor chapada (...) permite diferenciar os subgrupos de um 

conjunto do mesmo tamanho ou da mesma forma [...] a granulacao, ou 

estrutura da mancha, e uma modulagao da impressao visual, fornecida por 

variacoes de tamanho dos elementos figurados, sem modificacao da 

proporgao de cor e branco por unidade de superficie. 

Observe que a figura 3 demonstra cada uma das variaveis, sao esses simbolos que 

podem variar de acordo com questoes quantitativas e qualitativas. Essas variaveis influenciam 

na distincao dos elementos contidos no espaco representado. Essas formas de distincao de 

elementos e o que eles representam, facilitam a leitura e a compreensao por parte do leitor. 

Tambem dao margem para a construcuo de mapas com caracteristicas diferentes, uma vez que 

cada fenomeno implica num caminho diferente no processo de representacao. Dessa forma, 

atraves de tais diferenciacoes e possivel entender o que esta sendo representado, pelo menos o 

visivel, isso claro que com o apoio da legenda que ira expor tais simbolos caracteristicos 

representatives de compreensao. 
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Figura 3 - Quadro de variaveis 

Fonte: (JOLY, 1990, p.15). 

1.2.4 A Legenda 

Esse item e um dos principais responsaveis pela interpretacao dos mapas, pois cabe a 

ele fazer uma especie de traducao, uma convencao simbolica, explicando os significados dos 

simbolos, cores etc., que representam eventos ou fenomenos no espaco geografico. 

Geralmente ele esta inserido em um dos cantos do mapa, e seu objetivo e facilitar a 

compreensao e interpretacao do mapa. 
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Figura 4. Mapa dos biomas brasileiros 

Fonte (http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A figura acima e um mapa que representa os diferentes biomas distribuidos por todo 

territorio brasileiro. Podemos observar que cada bioma e caracterizado por uma determinada 

cor, e a iegenda, presente no canto inferior do mapa a direita, explica essa informacao 

representativa a partir de retangulos com referenda as cores presentes no mapa. E um 

exemplo da importancia da Iegenda, da sua contribuicao para entender o que esta sendo 

representado em determinado material cartografico, como e o caso do mapa. 

1.2.5 Coordenadas 

As coordenadas geograficas, nada mais e que linhas imaginarias que cortam a terra, 

que sao os meridianos e paralelos alinhados ao eixo de rotacao da terra. Atraves deles 

podemos localizar qualquer ponto do planeta. Nas palavras de Joly (1990, p.39): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Meridianos sao "grandes circulos da esfera cujo piano contem eixo de 

rotacao, ou eixo dos polos" O principal meridiano e de Greenwich, que 

divide a terra em dois hemisferios, o ocidental e oriental, cada um dos lados 

tem 180° sendo que do lado leste os valores sao crescentes, e do lado oeste 

os valores sao decrescentes. [...] Paralelos sao "circulos da esfera cujo piano 

e perpendicular ao eixo dos polos" Joly (1990, p.39). O principal Paralelo e a 

linha do Equador que esta a 0°, ela divide a terra tambem em dois 

hemisferios, o norte e o sul, os dois polos estao a 90° de cada hemisferio. 

http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/
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Para encontrar a localizacao correta de tal local utilizamos as distancias entre paralelos 

e meridianos, dessa forma temos a latitude como sendo a distancia, partindo da linha do 

equador para um ponto qualquer dos lados que como ja foi citado vai ate 90°, e temos a 

longitude como sendo a distancia partindo do meridiano de Greenwich, tambem para qualquer 

ponto de um dos lados, que equivale a 180°. 

Contudo, podemos dizer que os paralelos sao elementos importantes para determinar 

as latitudes, os meridianos importantes para determinar as longitudes, e ambos (latitude e 

longitude) por sua vez sao elementos importantes para determinar qualquer ponto de 

localizacao do globo terrestre, possibilitando, por exemplo, a organizacao de rotas de 

transporte (aereo, terrestre ou maritimo) e o calculo de distancias, entre outras possibilidades 

colocadas para as representacoes cartograficas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.6 Azimutes e rumo 

Sao elementos de localizacao terrestre. De acordo com Timbo (2001, p. 18), os 

azimutes "e o angulo formado entre e a direcao Norte-Sul e uma direcao terrestre. O azimute e 

sempre contado a partir do Norte, no sentido horario e varia de 0° ate 360°"'. Ja sobre o rumo 

entende-se como sendo "o menor que uma direcao terrestre faz com a linha Norte SuF'. O 

rumo pode ser contado do Norte ou do Sul (o que estiver mais proximo). Por isso nunca passa 

de 90°, vindo obrigatoriamente acompanhado da identidade do quadrante (NE, NW, SE, SW). 

Todos esses elementos sao de extrema importancia, juntos eles tornam compreensivel 

a representacao do espaco, cada um com a sua funcao especifica decodifica algum fenomeno 

que, em conjunto, proporcionam a compreensao da configuracao do espaco, facilitando a 

leitura de diferentes processos. 

Esses elementos que baseiam o trabalho da cartografica a partir das dimensoes 

artisticas, tecnicas e cientificas desse conhecimento sao fundamentals para que a Cartografia 

solidifique seus objetivos no que se refere as possibilidades de analisar e compreender os 

fenomenos de diferentes caracteristicas. Essa afirmacao se consolida no fato do conhecimento 

cartografico esta presente em grande parte das areas de producao do conhecimento cientifico, 

nos levando a crer que a dimensao espacial e fundamental para a producao do conhecimento 

de maneira geral. A seguir, refletimos sobre diferentes formatos de producoes cartograficas, 

uma vez que cada formato se adapta a um tipo de fenomeno especifico. 
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1.3 As diferentes cartograilas no processo de representacao: mapas e cartas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para representar todas as informacoes presentes no fenomeno espacial que se quer 

representar, a cartografia utiliza-se de algumas formas de representacao, buscando sempre 

aproximar-se ao maximo da realidade. e atingir a maior quantidade possivel de entendimento 

por parte do leitor. Dependendo do destino a que se designa tal representacao, pode-se optar 

por diferentes possibilidades representativas. O mapa sempre foi a forma representativa mais 

conhecida, fala-se em cartografia e logo vem na mente um mapa como primeiro pensamento. 

O mapa muitas vezes e confundido com a carta cartografica, e vice versa, as pessoas tendem a 

associar como uma unica coisa, so que nao e bem assim, existe diferenca entre ambas. 

Para que possamos entender cada uma dessas representacoes, faremos uma 

diferenciacao entre elas, definindo-as e mostrando o que sao e qual sua funcionalidade. De 

acordo com Joly (1990, p. 09) "o mapa descreve uma porcao do espaco geografico com suas 

caracteristicas qualitativas e/ou quantitativas". Nogueira (2009, p.34) detalha o mapa como 

sendo uma, 

[...] representacao dos aspectos fisicos naturais ou artificials, ou aspectos 

abstratos da superficie terrestre, numa folha de papel ou monitor de video, 

que se destina para fins culturais, ilustrativos e para analises qualitativas ou 

quantitativas genericas. Geralmente e concebido em escalas pequenas. 

Os mapas aparentemente sao parecidos, porem existem varios tipos deles, os mais 

variados mapas para os mais variaveis propositos. De forma geral, Joly (1990) classifica os 

mapas em tres tipos: gerais, especiais e tematicos. Segundo o mesmo autor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o Mapa geral "e 

aquele que atende grande uma gama imensa e indeterminada de usuarios. Um exemplo, deste 

tipo de mapa, e o mapa do IBGE na escala 1:5.000, representando o territorio brasileiro, 

limitado por todos os paises vizinhos, o Oceano Atlantico, etc.". Esses mapas nao apresentam 

grandes possibilidades de analise de fenomenos mais locais, uma vez que, pelas suas 

caracteristicas de producao, se propoem a elaborar representacoes mais gerais do espaco. 

Outra tipologia refere-se aos Mapas Especiais, "sao mapas para grupos de usuarios 

muito distintos entre si, e, na realidade especificos, com finalidades tambem especificas, as 

quais interessam apenas para tal proposito e particularidade". Esse tipo de mapa guarda as 

caracteristicas do estudo a que se dirige geralmente o mesmo surge para sistematizar as 

discussoes de um fenomeno em estudo, ou como produto desse estudo. 
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Ja oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mapas Tematicos, que esses sao documentos que representam varios fenomenos 

com caracteristicas qualitativas ou quantitativas e podem se apresentar a partir de diversas 

escalas No que se refere as representacoes de caracteristicas qualitativas, indicamos que as 

mesmas: 

[...] tem por objetivo principal mostrar a distribuicao espacial ou localizacao 

de algum fenomeno geografico. (...) Os mapas quantitativos, por outro lado, 

mostram aspectos espaciais de dados numericos, ou seja, ilustra "quanto" de 

alguma coisa esta presente na area mapeada (NOGUEIRA, 2009, p.46). 

Tendo por base a citacao acima, podemos dizer que, enquanto a caracteristica de 

representacao qualitativa busca mostrar a distribuicao espacial, as caracteristicas quantitativas 

trabalham com a nocao de dimensao, ou seja, a relacao de tamanho, quantidade e intensidade 

de determinado fenomeno no espaco geografico. 

Outro tipo de representacao cartografica e denominado de Carta Cartografica, que tem 

como principal caracteristica o fato de representar uma area menor e as manifestacoes de um 

fenomeno especifico no espaco geografico. Pensando essas questoes, Rosa (1990, p.05), 

afirma que a carta e uma: 

[...] representacao no piano, em escala media ou grande, dos aspectos 

artificiais e naturais de uma area tomada de uma superficie planetaria, 

subdividida em folhas delimitadas por linhas convencionais (paralelos e 

meridianos) com a finalidade de possibilitar a avaliagao de por menores, 

com grau de precisao compativel com a escala. 

Em resumo podemos dizer que o que diferencia os mapas das cartas sao as escalas, e a 

finalidade, pois os mapas tem escalas menores abrangendo muitos aspectos de forma mais 

generalizada e as cartas sao de escalas medias e grandes, onde o nivel de detaJhes sao maiores 

e mais reais, ou seja, com uma precisao bem maior e mais util para analises mais especificas 

de determinada area. 

Conhecemos aqui algumas formas que a cartografia utiliza para representar o espaco 

geografico, 

Nesse primeiro capitulo foi possivel conhecer a cartografia enquanto caminho para 

representacao do espaco, considerando sua inerencia aos diferentes grupos humanos. Essa 

linguagem do espaco e constituida de diferentes elementos simbolicos, elementos esses que 

permitem que as representacoes sejam compreensiveis universalmente. Considerando a 

importancia dessa discussao, dado o fato da cartografia possibilitar a comunicacao de 



fenomenos acerca do espaco, no capitulo seguinte abordaremos como essa cartografia 

aplica no processo de ensino aprendizagem da educacao basica, especialmente no que 

refere a organizacao das praticas de ensino da geografia escolar. 
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C A P I T U L O II - A C A R T O G R A F I A ENQUANTO M E T O D O L O G I A DO 

ENSINO DE G E O G R A F I A : UMA DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este segundo capitulo vai abordar a cartografia enquanto metodologia facilitadora do 

ensino aprendizagem nas aulas de geografia, em especial na educacao basica. Nele tambem 

serao expostas as diferentes abordagens metodologicas para utilizar a cartografia em sala de 

aula, levando em consideracao as fases da educacao basica e os niveis de desenvolvimento 

dos alunos. Para dar inicio a discussao, apresentaremos a importancia da cartografia no 

processo de ensino-aprendizagem nas aulas de geografia, focando na importancia do uso 

dessa metodologia de ensino a partir de compreensao e principalmente nas dificuldades 

encontradas por parte dos alunos e professores na sua implementacao. 

2.1 A importancia da cartografia para o ensino e aprendizagem de geografia na 

educacao basica 

Para compreendermos a importancia da cartografia para o ensino de geografia na 

educacao basica, e interessante que primeiro facamos uma explanacao da relacao de ambas, 

pois ao contrario do que se pode imaginar nem sempre essas duas ciencias andaram juntas. A 

cartografia como metodologia de ensino para geografia e fruto do movimento de renovacao da 

geografia, onde a partir de entao ambas fundiram-se para melhores resultados no ensino 

aprendizagem da educacao basica. 

Por muito tempo, as discussoes sobre o uso da Cartografia na Educacao 

Basica permaneceram pouco relevantes haja vista as contradicoes que 

perpassavam a Ciencia Geografica. Esse tema somente se fortaleceu no final 

da decada de 1970 e inicio da decada de 1980, quando a Geografia escolar 

vivencia um profundo Movimento de Renovacao. Naquele momento, as 

mudangas que essa Ciencia passava logo foram refletidas no ambito escolar 

e particularmente nas metodologias utilizadas pelos professores. (CAMARA 

E BARBOSA, 2012, p.5). 

Quando falamos de educacao basica estamos falando de um momento no processo de 

escolarizacao, em que o objetivo da geografia e desenvolver no aluno o entendimento da sua 

espacialidade. Nesse sentido, ele precisa se apropriar de elementos que possibilitem ao 

mesmo a convivencia em sociedade. Dessa forma, o conhecimento acerca do espaco e o 
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processo de localizacao aplicado a situacoes cotidianas, garantem o desenvolvimento de uma 

"cidadania espacial", dando margem para utilizacao dos saberes geograficos para alem do 

espaco da sala de aula. 

Levando em consideracao o objetivo da geografia, citado anteriormente, podemos 

dizer que, e essencial a utilizacao de elementos graficos, ilustracoes, mapas, globos e outros 

para facilitar o alcance de tal meta estabelecida pelo objetivo geral da educacao escolar em 

relacao a disciplina de geografia. Estamos nos referindo a uma "Alfabetizacao Cartografica". 

Sobre esse conceito, Mendes (2011, p. 10) afirma que "Alfabetizacao Cartografica como o 

conjunto de significantes e significados que possam transmitir a realidade de um determinado 

lugar sob a forma de representacao espacial, objetivando a leitura e a interpretacao dos mapas 

e demais produtos cartograficos." 

Atraves dos desenhos, dos mapas e de seus demais elementos, enfim, da linguagem 

cartografica, o aluno consegue absorver melhor a realidade, desenvolvendo assim sua 

capacidade de percepcao e abstracao, tao essencial para compreensao do espaco geografico. 

Reforcando o que foi dito alguns autores relatam que. 

A cartografia representa um recurso fundamental para o ensino e a pesquisa 

da geografia, posto que possibilite a representacao dos diferentes recortes do 

espaco e suas interagoes escalares. Assim, a cartografia, que se fundamenta 

na leitura e representagao do espago, possibiiita ao aluno entender como esta 

inserido no espago — que pode ser local, regional ou global (FONSECA et al 

2012, p. 02). 

Podemos dizer entao que, a cartografia tem grande importancia para o ensino de 

geografia, isso porque ela tem a especialidade de facilitar o entendimento, representando os 

conteiidos atraves de simbolos e signos. Segundo Santos (2011, p. 02) "a Cartografia integra o 

corpo do conhecimento geografico, porque contribui para a construcao e a representacao das 

relagoes sociais em interacao com o espaco concreto (ambiente)". 

Ainda a respeito da importancia da cartografia para o ensino aprendizagem, Souza e 

Rios (2009, p. 03) concordam com o que o que foi relatado acima, ao afirmar que "nos nfveis 

de ensino fundamental, e medio, e sumariamente importante para despertar a percepcao 

espacial, pro pore ionando a crianga, o entendimento sobre o espago, fisico que habita". Enfim, 

[...] o que justifica o ensino da Cartografia na Educagao Basica e a sua 

contribuigao na vida cotidianamente, sem desviar, naturalmente, da 

possibilidade de leitura do mundo que esse saber especifico traz. Assim, 

entende-se que a Geografia a ser estudada nos ensinos Fundamental I I e 
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medio deve ser aquele que melhor instrumentalize o cidadao no sentido do 

desenvolvimento do raciocinio geografico necessario a vida pratica do aluno 

a resolver problemas imediatos ou nao (SOUSA, 2010, p.36). 

Depois de saber a importancia e o papel da cartografia no processo de ensino 

aprendizagem da geografia, discutiremos a seguir as principais barreiras encontradas pelos 

alunos e principalmente pelos proprios professores a respeito da utilizacao da cartografia na 

educagao basica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Dificuldades e perspectivas para utilizacao da cartografia na educacao basica 

Aplicar a cartografia nas aulas de geografia da educagao basica vem a muito tempo se 

apresentado como um desafio ao professor. Durante os estagios, principalmente no 1° de 

observagao, notamos que, cada vez mais professores explanam menos tal conteiido e 

consequentemente os alunos sao privados de tal conhecimento, isso porque quando se 

pergunta obre cartografia os alunos nao conseguem relatar quase nada estudado em sala de 

aula sobre o assunto. 

Mas por que isso esta acontecendo? Responder essa pergunta nao e tao simples como 

podemos de inicio imaginar, pois envolve varias questoes, segundo as varias bibliografias 

lidas, em geral, se referem a tres fatores aparentes, ao professor quanto a sua formagao, ou ao 

aluno quanto a sua capacidade de abstragao ou ainda a respeito da escola em relagao a sua 

disponibilidade de material didatico. Reforgando o que foi dito temos a seguinte afirmagao: 

O processo para uma aprendizagem eficaz depende de iniimeros fatores, 

dentre os quais, os mais prementes sao: o talento do professor, o tipo 

intelectual do aluno, as oportunidades oferecidas pelo ambiente imediato da 

escola, perspectivas futuras de vida do aluno (MOTA E PEREIRA, 2008, p. 

02). 

Tendo por base tais fatores destacados como possiveis causa das varias dificuldades de 

se trabalhar cartografia, cabe discutir sucintamente cada um deles, para entender os elementos 

positivos e as possiveis limitagoes dessa metodologia aplicada ao ensino de geografia. 

Durante as observagoes dos estagios podemos ver que existe uma resistencia na 

utilizagao da cartografia como metodologia de ensino de geografia. Inferimos que essa 
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resistencia pode estar relacionada com ligagao com as ciencias exatas, uma vez que a mesma 

apresenta uma base de calculos, por vezes, de diflcil compreensao por parte dos mesmos. 

Essa resistencia afeta o uso dessa metodologia na organizacao dos processos de ensino na 

Educagao Basica. Indicamos, dessa forma, que nosso curso apresenta essa limitagao, que deve 

ser superada em fungao das contribuicoes que a cartografia apresenta no processo de ensino e 

aprendizagem de geografia. 

Segundo Sousa (2010, p. 90) "faz-se necessario refletir a respeito de implicagoes de 

geografia nao so em relagao ao ensino que o professor oferece como tambem a cerca da 

relevancia que esse profissional recebeu em sua formagao". Levando em consideragao a 

afirmagao anterior podemos dizer que, um bom professor e entre outros um reflexo da 

academia, pois "uma formagao inicial do professor de Geografia quando bem qualificada 

reflete significativamente na maneira como a Cartografia e trabalhada na Educagao Basica". 

(BARBOSA E CAMARA, 2012, p. 34). 

Segundo Xavier (2008, p. 24) Os professores universitarios de cartografia muitas 

vezes tem trabalhado em sala muito mais com teoria do que com pratica, tanto e que, em 

varias universidades que oferecem curso de geografia nao tem um espago adequado para 

estudar cartografia e "Devido a falta de um ambiente adequado para o ensino de Cartografia, 

com materials inapropriados e a ausencia de metodologia pratica da Cartografia em sala de 

aula nos cursos de Geografia, os professores de Geografia nao dominam alguns conteiidos, 

por isso deixam de trabalhar". Raramente e apresentada aos graduandos alguma forma de 

relacionar a cartografia com a realidade do aluno. Nao que seja um deficit referente apenas a 

universidade. 

Os desafios da docencia levam ao questionamento da relagao existente entre 

a formagao academica e a atuagao do professor no cotidiano da sala de aula. 

A significancia que cada professor confere a sua atividade docente esta, em 

partes, relacionada a sua formagao academica e, por conseguinte, aos saberes 

que estruturam sua profissao. (SOUSA, 2010 p. 46). 

A cartografia da universidade se apresenta distante da cartografia da sala de aula da 

educagao basica. Os conceitos inerentes a cartografia sao pouco trabalhados, pouco 

explorados e articulados com o cotidiano, deixando assim, um vacuo no entendimento da 

cartografia, pois e de extrema importante saber quem e quem, pra que serve e como usar, ou 

seja, falta um momento de ressignificagao do conteiido academico em conteudo para pratica 

do ensino basico. 
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Perece haver um descompasso entre a formagao de professores e a 

preocupagao do conhecimento sob forma de curriculo escolar, entre a 

universidade e a escola, entre a exigencia da profissao e as condigoes de 

trabalho oferecidas, essas questoes precisam ser consideradas quando se 

estuda o ensino que e desenvolvido na Educagao basica'
7

 (SOUS A, 2010 p. 

46-47). 

Se observarmos a situagao geral da postura do professor com dificuldades em trabalhar 

com cartografia em sala de aula, veremos que esse problema e uma forma de ciclo, onde um 

fator liga ao outro e vice-versa. A deficiencia perpassa pelas duas vertentes, a educagao 

basica e a formagao academica. 

Entendemos, dessa forma que a deficiencia sobre ensinar e aprender cartografia 

quando se trata de formagao academica do professor de geografia. Joly (1990) citado por 

Sousa (2010, p. 39) assinala que: "se percebe uma evidente insuficiencia do ensino escolar e 

universitario da cartografia, certamente o faz sabendo que nao se ensina a ler o mapa como se 

ler o livro e tambem nao se aprende a construi-lo como se aprende a escrever". 

A ausencia de preparagao do professor da educagao basica em lidar com as questoes 

relativas ao ensino e aprendizagem de geografia compromete a aprendizagem do aluno. Dessa 

forma cabe discutir outra vertente das dificuldades de desenvolvimento da cartografia escolar: 

A fase em que o aluno se encontra, em relagao a sua capacidade de abstragao. 

"A Cartografia e tratada como um conteiido na 6° serie, momento no qual o aluno 

ainda nao tem amadurecimento para compreende-lo, e, posteriormente, nas demais series nao 

e trabalhada" (MOREIRA, 2004 apud XAVIER, 2008, p. 24). A respeito dessa nao 

compreensao decorrente do processo mental de "amadurecimento" (cognitivo), Francischett 

(2004) citado por Batella et al (2012, p. 3) relata que "o fato que muitos alunos e professores 

nao compreendem que o uso de mapas na escola pode estar relacionado a compreensao e a 

decodificagao dos signos que levam a desenvolver a cognigao como operagao mental". 

Trabalhar a cartografia requer habilidade de contextualizagao e de abstrair 

mentalmente o espago. Geralmente no 6° ano o aluno esta em uma idade de formagao desse 

processo, e isso esta claramente ligada a questao da aprendizagem. 

De acordo com Mota e Pereira (2008, p. 08) "o ato de aprender e um ato de 

conhecimento pelo qual assimilamos mentalmente os fatos, fenomenos e relagoes do mundo, 

da natureza e da sociedade, atraves do estudo das materias de ensino". Levando em 

consideragao o que foi relatado anima, e nitido que essa questao cognitiva se apresenta como 

uma das dificuldades para a cartografia do ensino basico. 
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A aprendizagem e a assimilagao ativa de conhecimentos e de operagoes 

mentais, para compreende-los e aplica-los conscientezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e autonomamente, e a 

criagao de uma forma de conhecimento humano — relagao cognitiva entre 

aluno e materia de estudo — desenvolvendo-se sob as condigoes especificas 

doprocesso de ensino (MOTAE PERELRA, 2008, p. 10). 

E importante mencionar que, em uma sala de aula existe uma variedade de universos 

em relagao aos alunos em termos a idade, familia, desenvolvimento, etc. Muita das vezes nem 

todos esta no mesmo patamar e acaba que uns conseguem desenvolver essa capacidade em 

ritmos diferente dos outros, e a dificuldade esta justamente nos alunos os quais nao estao com 

um nivel cognitivo formado, ou melhor, adaptado a fase a esta fase da educagao basica a qual 

estao inseridos. 

Cabe destacar tambem outro elemento que pode influenciar na organizagao dos 

processos de ensino e aprendizagem em geografia a partir da cartografia. Estamos nos 

referindo a presenga de materiais cartograficos que garantam a operacionalizagao da 

cartografia enquanto metodologia de ensino. Cabe ressaltar que a escola tem grande 

participagao no processo de aprendizagem de todas as disciplinas, cabe a ela fornecer, entre 

outras coisas, condigoes favoraveis para que os professores possam lecionar da melhor forma, 

assim como o aluno possa aprender tambem da melhor forma. Para que isso acontega e 

necessario que a mesma possa disponibilizar de recursos que facilitem o processo de ensino-

aprendizagem. 

De acordo com Moreira (2004) citado por Xavier (2008, p. 24), "O trabalho com a 

cartografia requer uma serie de materiais, a exemplo de regua, lapis de cor, Atlas, mapas, 

materiais esses nem sempre disponibilizados pelos alunos e pelas escolas"'. Essa questao 

dificulta o trabalho do professor, pois este precisa alem da criatividade, condigoes materiais 

para que a aprendizagem se torne mais interessante aos olhos dos alunos. 

Contudo podemos dizer que existem uma serie de fatores que geram dificuldades para 

utilizagao da cartografia escolar para educagao basica, sao eles distintos, porem interligados, 

que vai desde a formagao academica do docente, o qual nao se aprende o proprio conteudo 

nem muito menos as metodologias para serem aplicadas em sala de aula, passando pela 

capacidade de abstragao do aluno ate o ambiente e material propicio ausente nas escolas. 

Veremos a partir de agora sob a otica de Simielli (2009), diferentes formas de se 

trabalhar a cartografia, maneiras que buscam desenvolver competencias diferentes nos alunos 

de acordo com cada fase da educagao basica, ou melhor, metodologia apropriada para cada 

nivel de compreensao em que os alunos se encontram. 
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2.3 Diferentes abordagens metodologicas para a cartografia Escolar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabalhar a cartografia nas aulas de geografia, e um grande desafio, alem do dominio 

das tematicas em discussao que o professor precisa ter, necessita ter sensibilidade de como 

abordar, de como trabalhar esses temas. Existem algumas coisas importantes que o professor 

deve levar em consideragao, como por exemplo, a diferenciacao da dimensao entre saber 

universitario e o saber escolar, o academico deve se adaptado ao escolar. 

E fundamental a diferenciacao entre saber universitario e o saber ensinado pelos 

professores, assim como entre saber ensinar e aquele realmente adquirido pelos 

alunos. Transformar o saber universitario desfigura-lo e sem desvaloriza-lo, em 

objeto de ensino supoe uma transposicao didatica que nem vulgarize nem 

empobreca o saber universitario, mas que se apresente como uma construcao 

diferenciada, realizada com a intengao de entender o publico escolar. (SIMIELL1, 

2009, p. 92). 

O professor deve entender que, nem tudo o que ele aprendeu na universidade sera 

lecionado na Integra aos alunos, ate porque na universidade o conhecimento tem um objetivo 

e na escola tem outro. Na escola deve-se lembrar de que o objetivo e formar cidadaos 

conscientes e nao pequenos geografos. Por isso, e importante que se faca o que propoe 

Simielli (2009), uma reconstrucao em nivel de programas oficiais, professores, licao, e por 

fim em nivel do proprio aluno. 

Encontrar a maneira adequada para cada fase escolar pode ser a chave para se 

conseguir exito no ensino-aprendizagem da geografia a partir da cartografia enquanto 

metodologia de ensino. A cartografia deve ser distribuida nas aulas de geografia durante as 

diversas fases da Educagao Basica de forma adequada a cada uma delas, pois cada uma dessas 

fases corresponde a um determinado nivel de capacidade de compreensao dos alunos, isso 

porque sao faixas etarias diferentes e niveis cognitivos tambem diferentes. 

Com a cartografia nas aulas de geografia, os alunos devem se tornar leitores criticos de 

mapas, ou seja, alguem capaz de localizar determinado fenomeno analisa-lo, correlacionar as 

possiveis ocorrencias e sintetizar tudo que ele captou e tambem mapeadores conscientes, essa 

competencia por sua vez, consiste, porem nem sempre os livros e principalmente as 

metodologias sao direcionadas a esse objetivo. 

Para se tornar leitor de mapas, os alunos devem ser tambem mapeadores. 

pois mapeando terao que fazer todo o processo para graficar a informacao — 
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selecionar, codificar e etc. e se tornarao tambem leitores eficazes. Mas isso 

tem sido mal interpretado, e tem surgido no mercado inumeros cadernos de 

mapas mudos destinados ao aluno para que complete com nomes ou pinte 

paises municipios etc.. Sao tarefas mecanicas que nao formam conceitos no 

aluno quanto a linguagem cartografica, pois, pintar e desenhar contornos nao 

ensina a linguagem cartografica (LIMA, 2007, p.59). 

Os professores devem encontrar formas, metodologias que possam desenvolver as 

capacidades dos alunos quanto a manipulacao e uso da cartografia escolar para o aprendizado 

geografico. Para isso e indispensavel o processo de recontextualizacao da cartografia que sera 

trabalhada em niveis e faixas etarias diferentes. 

Simielli (2009) propoe duas formas de se trabalhar a cartografia em sala de aula a 

partir do 6° ano do ensino fundamental em diante. Na verdade sao dois eixos, o primeiro 

coloca o aluno em posigao de "leitor critico" e o segundo como participante do processo de 

construcao cartografico, a partir da nocao do aluno como "mapeador consciente". A autora 

descarta a possibilidade do aluno enquanto copiador de mapas, o objetivo da proposta e criar 

uma reflexao sobre a representacao cartografica. 

O primeiro eixo proposto pela autora os alunos trabalharao com produtos ja prontos, 

ela aborda nessa fase tres niveis de atividade ou leitura: localizacao e analise, correlagao e 

sintese. Sobre essa primeira forma de se trabalhar entendemos que: 

No eixo em que os alunos trabalharao com produtos cartograficos ja 

elaborados, mapas, cartas e plantas nos tres niveis de leitura dos produtos 

cartograficos a resultante final e o aluno leitor critico. Portanto, neste 

encaminhamento o aluno tera condigoes de retirar do mapa os elementos 

fundamentais para a leitura das informagoes representadas (SIMIELLI, 2009 

p. 102). 

Ao contrario do primeiro eixo, o segundo inclui o aluno como um agente de produgao 

do material cartografico, ele agora participa diretamente do processo de representagao, 

criando mapas e manipulando os elementos relacionados ao fenomeno que esta sendo 

representado. 

No segundo eixo, os alunos trabalharao com imagem tridimensional/imagem 

bidimensional. Como? O encaminhamento sera feito basicamente por 

intermedio das maquetes, que sao informag5es tridimensionais e trabalharao 

com croquis que sao as representagoes bidimensionais. Este segundo eixo 

tera como resultante um aluno mapeador consciente. A grande diferenciagao 

em relagao ao primeiro eixo e que o aluno vai participar efetivamente do 

processo de mapeamento. O aluno sera confeccionador do mapa trabalhando 

na confecgao do mapa/croquis ou da maquete. (SIMIELLI, 2009 p. 103). 
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Essas propostas de abordagem da cartografia aplicadas ao ensino de geografia 

apresenta um differencial importante no processo de ensino aprendizagem, uma vez que a 

cartografia deve ser uma metodologia que facilite a compreensao dos alunos nas aulas de 

geografia e, consequentemente no espago de vivencia dos alunos. 

Trabalhar com materiais cartograficos e um desafio que deve ser superado atraves de 

metodologias que despertem os alunos, que chamem atengao e que principalmente abra o 

campo de visao deles para utilizacao dessa metodologia apresentada em sala de aula para seu 

cotidiano. E nessa perspectiva que no proximo capitulo apresentamos algumas ideias que se 

colocam como propostas de abordagem da cartografia como metodologia para o 

desenvolvimento de competencias no ensino de geografia. Partimos, dessa forma, das 

propostas de Simielli (2009), tendo como referenda as nocoes do aluno enquanto "Leitor 

Critico" e de "Mapeador Consciente". 
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CAPITULO III - A C A R T O G R A F I A ENQUANTO M E T O D O L O G I A DE 

ENSINO: E N T R E L E I T O R C R i T I C O E MAPEADOR CONSCIENTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este terceiro e ultimo capitulo busca repensar uma forma de suprir um pouco do 

deficit no ensino aprendizagem da geografia tendo por base a cartografia como metodologia 

de ensino. Levando em consideracao que o objetivo do professor deve estar orientado pelo 

desenvolvimento de competencies em geografia, propomos aqui duas aulas utilizando a 

cartografia, a partir das nocoes do aluno como "leitor critico" de mapas e como "mapeador 

consciente". 

Nesse sentido apresentamos duas propostas de ensino organizadas a partir de pianos de 

aula. Os pianos em questao apresentam os seguintes componentes: tematica; conteudos; 

objetivos; capacidades; metodologia; avaliagao e referencias. A primeira proposta tem com o 

objetivo desenvolver no aluno um conjunto de competencias relacionadas a interpretacao, 

analise e correlacao de fenomenos geograficos presentes no mapa, seja de maneira implicita 

ou explicita. Ja a segunda proposta orienta-se pela finalidade de desenvolver no aluno a 

competencia de produtor de representacoes cartograficas, onde o mesmo participa da 

confeccuo do material, a partir da selecao dos elementos que constituem a representacao, 

levando a um maior entendimento acerca do processo de concepcao de producao de produtos 

cartograficos. 

3.1 Proposta de aula I - Trabalhando o Aluno como Leitor critico de mapas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Proposta 1 - Essa primeira ideia para se trabalhar a aula de geografia utilizando o 

mapa, tem por base um dos fimdamentos de Simielli (2009), em que se trabalha a cartografia 

como metodologia de ensino aprendizagem de geografia. O intuito e aproximar o alunado a 

cartografia, e fazer com que ele saiba ver um mapa e ser capaz de explanar o que ali esta 

representado, seja a partir de simbolos visiveis ou dos elementos implicitos presentes na 

representacao. 

Nessa primeira proposta o foco e que o aluno se perceba como um questionador, que 

possa localizar, analisar, correlacionar e sintetizar dados presentes no mapa. Nesse sentido o 

professor deve organizar as atividades de maneira que os alunos sejam capazes de questionar 

a organizagao espacial presente nas representacoes cartograficas, tendo em vista o 
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estabelecimento de um conjunto de questionamentos que serao respondidos a partir da analise 

do produto cartografico definido pelo professor. Buscamos, dessa forma, que consiga com a 

ajuda da cartografia enquanto metodologia, compreender e nao decorar as aulas de geografia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 1 - Piano de aula elaborado a partir da perspectiva de leitura critica de 

mapas. 

Piano de aula 1 

• Disciplina: geografia 

• Serie/ano: 6° ano 

• Tema: migragao 

• Tempo estimado: 04 (quatro) aulas 

1- Tematica:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Migragao interna no Brasil 

O movimento de pessoas de um lugar para outro acontece o tempo todo, por varios 

motivos, diversos destinos e por diferentes tempos de permanencia, esse processo e 

chamado de fluxo migratorio. No Brasil esse deslocamento de pessoas no espago 

geografico e cada vez mais constante e dinamico, decorrente principalmente de fatores 

economicos, ja que Brasil e um pais subdesenvolvido e caracterizado principalmente pela 

ma distribuicao de renda. Em sintese, o tema sugerido para essa aula se baseia em entender 

o fluxo migratorio interno no Brasil, algo tao comum na nossa sociedade. 

2- Conteiidos 

• Definicao de migragao; 

• Tipos de migragao; 

• Fatores que levam a migragao; 

• Problemas causados pela migragao; 

• Principais destinos migratorios. 

3- Objetivos especificos: 

• Conceituar migragao e os tipos de migragao; 

• Entender os fatores que levam a migragao; 

• Identificar os principais destinos migratorios; 

• Evidenciar os problemas nas grandes cidades causadas pela migragao; 

• Comparar e avaliar as transformagoes nos destinos migratorios no Brasil atraves do 

tempo. 

4- Capacidades 

Espera-se do aluno a capacidade de localizar, analisar e correlacionar no mapa do 

Brasil os principais destinos e intensidade migratoria, a partir dos questionamentos surgidos 

na reflexao do tema iniciada pelo professor, tendo em vista a construgao de um debate 

acerca dos processos que norteiam os fenomenos da Migragao. Vale ressaltar que todo o 
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desenvolvimento do tema se dara a partir da analise do mapa produzida pelos alunos e 

orientada pelo professor. Por fim, espera-se que ele seja capaz de sintetizar todos os dados 

que ele obteve acerca do fenomeno em discussao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5- Metodologia 

1° Etapa 

A primeira fase dessa aula proposta sera desenvolvida atraves de um debate, onde as 

perguntas e respostas formaram os conceitos necessarios para as fases seguintes. Coloquem 

as carteiras em circulo para que todos os alunos tenham oportunidade de participar da 

conversa. 

Para instigar a participagao do aluno com seus conhecimentos e percepcao do meio 

onde vive, podemos iniciar langando perguntas simples a partir do tema proposto, como por 

exemplo: Voce ja morou em outro lugar? Alguem da sua familia mudou pra outro Estado 

ou cidade? Podemos escrever no quadro a palavra MIGRACAO e perguntar se alguem 

sabe o que e ou do que se trata. A partir disso devemos escrever as respostas relacionadas 

ao fenomeno migratorio. Esse e o primeiro procedimento para que o aluno construa uma 

definigao, um dos elementos basicos para a construgao do conceito. Alem disso, podemos a 

partir das anotagoes no quadro, discutir os diferentes tipos de migragao e os diferentes 

fatores que os influenciam. 

2° etapa 

A segunda etapa devera ser trabalhada em duplas. Para isso, devemos distribuir para 

cada grupo uma Xerox contendo os 3 mapas comparativos do fluxo migratorio (em anexo), 

uma copia de algum texto que fale sobre fluxos migratorios e uma folha em branco. Os 

alunos deverao localizar em cada um dos tres mapas a regiao que mais perde populagao e a 

que mais recebem imigrantes, apos localizar deverao fazer um levantamento de dados 

contido no texto que foi distribuido e analisaram os aspectos das cidades que mais 

receberam imigrantes (os impactos sociais e culturais) e formulando hipoteses que explique 

o maior ou menor fluxo para os territorios que se destacaram nas tres fases em que se 

encontram os mapas. 

Mapa que iremos utilizar: 

MKIACAO - I4S0-1970 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM I CRA CA O NA D t CA D AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dl I "WO 

Figura 5. Mapa da dinamica dos movimentos migratorios internos do Brasil 

Fonte: Blog Geografia Ensinar e Aprender 

Para finalizar, cada grupo devera correlacionar as hipoteses de cada mapa e 

sintetizar todos os dados levantados nesse processo, isso em forma de uma pequena 

dissertagao. Nesse texto esperamos que eles abordem nao so os principais fluxos e as razoes 

que as motivaram, mas tambem o impacto social que as regioes que foram mais almejadas 

sofreram com esse processo. A sintese devera ser escrita na folha em branco e servira como 
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elemento de avaliagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6- Avaliagao: 

O metodo avaliativo se dara atraves da participagao no debate e na aula de forma 

geral e principalmente na sintese que cada grupo fara. O objetivo e que eles consigam 

refletir, consigam abstrair e desmembrar o tema com o auxilio do mapa tendo por base seus 

proprios conhecimentos juntamente com as novas informagoes. Dessa forma terminando a 

aula tendo cumprido os objetivos estimulados, porem sem ter que decorar nada, mas sim 

com um aprendizado que permitira aos mesmos a elaboragao de reflexoes a partir de 

diferentes mapas que venham a manipular. 

7- Referencias 

K. Jonathan. Migragoes brasileiras - Bahia e Santa Catarina extremos migratorios. Bloog 

Geografia Ensinar e Aprender. Disponivel em: http://geografia-

ensmareaprender.blogspot.com.br/2013/09/migracoes-brasileiras-bahia-e-santa.html acesso 

em 15 de maio de 2014 as 13:22 pm. 

Fonte: Slstematizado pela autora 

3.2 Propostas de aula I I - Trabalhando o Aluno como Mapeador Consciente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Proposta 2 - Um pouco diferente da primeira ideia, mas tambem com base nos 

fundamentos de Simielli (2009), essa segunda proposta tem a finalidade de atuagao do aluno 

atraves da participagao dele no processo de confecgao do material cartografico, ou seja, no 

posto de mapeador consciente. O material confeccionado sera um croqui onde o discente 

tratara com elementos cartograficos, como Iegenda, escola das cores e texturas para 

representar cada item etc., ele tera liberdade para trabalhar cartografia a sua maneira, atraves 

da sua percepgao do espago escolhido para ser representado e analisado. 

Essa proposta tem mndamento na necessidade do aluno manipular os elementos que 

constituem o mapa e ao longo do processo a tematica definida pelo professor vai sendo 

ressignificada. A construgao de conhecimento ocorre quando a partir da produgao cartografica 

o aluno e forgado a buscar, nos conhecimentos geograficos em discussao, elementos que 

subsidiem a construgao da representagao. 

http://geografia-
http://ensmareaprender.blogspot.com.br/2013/09/migracoes-brasileiras-bahia-e-santa.html
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Quadro 2 - Piano de aula elaborado a partir da perspectiva do aluno enquanto 

mapeador consciente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Piano de aula - 2 

Disciplina: geografia 

Serie/ano: 6° ano 

Tema: analise da paisagem 

Tempo estimado: 4(quatro) aulas 

1- Tematica:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise da paisagem: Elementos naturals e humanos-

Quando olhamos uma paisagem podemos observar elementos naturais e nao naturais, 

ou seja, elementos humanos. Em outras palavras, a paisagem e formada poe esses dois tipos 

de elementos. A acao antropica transforma a paisagem natural e seus elementos, e tais atos 

estabelecido por atribuicoes economicas e sociais modificam a paisagem. O tema sugerido 

para essa aula se baseia em entender o espago em que vivemos e quais os elementos 

constituintes. 

2- Conteudos 

• Definicao de paisagem 

• Elementos naturais e humanos 

• Modificagao da paisagem natural 

3- Objetivos especificos: 

• Conceituar paisagem 

• Identificar os diferentes elementos naturais e humanos, tendo como exemplo o 

proprio espago onde vive. 

• Evidenciar as principais modificagSes da paisagem 

4- Capacidades 

Espera-se do aluno a capacidade observar o espago onde vive, de identificar 

diferentes elementos nele contido e de representa-los graficamente atraves da confecgao de 

um croqui. 

5- Metodologia 

1° Etapa 

Devemos iniciar a aula com alguns questionamentos como: Para voce, o que e uma 

paisagem? O que voce entende por elementos naturais e humanos? E interessante que 

escrevamos no quadro algumas respostas dadas pelos alunos a fim de orientarmos a 

construgao de conceitos atraves do conhecimento dos mesmos. Pediremos para que citem 

exemplos de elementos naturais e nao naturais. Depois desse dialogo, explanaremos as 

modificagoes da paisagem causada pelo homem de forma que os alunos sejam instigados a 

comentarem sobre algum lugar que foi ou esta sendo modificado atraves de interesses 

economicos, como o caso, por exemplo, de loteamentos etc. 

2° etapa 

Na segunda etapa devera ser trabalhada em dupla, a atividade proposta e 

confeccionar um croqui, onde alem de aprender sobre o tema, os alunos aprendem e 

rebuscam a cartografia para facilitar a aprendizagem, ja que iram trabalhar a observagao de 

um espago tridimensional, para produzir uma imagem bidimensional. 

Estabeleceremos as duplas, c para cada grupo distribuiremos imagens de bairros 
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distintos e demais materiais necessarios. Orientaremos para que eles fixem a folha de papel 

manteiga sobre a imagem com a ajuda dos clipes para nao se movimentar. Antes de 

delimitar os riscos, indicaremos que estabelegam atraves da observagao da imagem os 

diferentes componentes, agrupando-os, como por exemplo: Rios e lagos como Hidrografia; 

Casas, predios, quadras, como edificagSes; arvores e demais areas verdes, como vegetagao, 

e ruas, avenidas e etc., como sendo vias asfaltadas. No papel sulfite eles deveram desenhar 

pequenos retangulos com a ajuda da regua para formar a Iegenda e diferencia-los por cores, 

texturas, riscos etc. Depois disso, eles comegam a contornar as formas no papel vegetal 

sobre a imagem caracteriza-los de acordo com a Iegenda. 

Para finalizar, os grupos deverao classificar a Iegenda em dois grupos, os de 

elementos naturais e os de elementos humanos, observar se ha mais elemento de um ou de 

outro, refletindo se o bairro o qual trabalhou, e uma paisagem com tragos e caracteristicas 

naturais, ou se e uma paisagem mais modificada. Por fim, faremos um circulo na sala de 

aula e pediremos para que cada grupo fale sobre a imagem que ele analisou no croqui. E 

recolherem o material confeccionado por eles para montar um mural na sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6- Avaliacao: 

O metodo avaliativo se dara de forma continua, atraves do material confeccionado e 

da participagao durante a aula, tendo em vista a identificagao da construgao de 

conhecimentos relativos a configuragao das paisagens. 

7 - Referencias 

BRANCO. Anselmo Lazaro. Espago Geografico: a paisagem construida pela sociedade. 

Uol Educagao. Disponivel em http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/espaco-

geografico-a-paisagem-construida-pela-sociedade.htm Acesso em 15 de maio 12:56 pm. 

Videoaula como fazer um Croqui Disponivel em 

https://www.voutube.com/watch?v=4nyRfo 12QYM acesso em 15 de maio de 2014 as 

16:30 pm. 

Fonte: Sistematizado pela autora 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/espaco-
https://www.voutube.com/watch?v=4nyRfo
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para finalizar fago aqui minhas consideragoes finais sobre a cartografia como 

metodologia de ensino nas aulas de geografia. A cartografia e e sempre foi de fundamental 

importancia em sala aula, porem ficou claro atraves do tempo que esta havendo um problema 

em sua utilizagao, na verdade a ausencia dela e o problema. 

Foi possivel descobrir ao longo desse trabalho que o prejuizo causado pela ausencia da 

cartografia enquanto metodologia de ensino esta vinculada a tres fatores: a formagao do 

professor, a capacidade cognitiva do aluno e disponibilidade de materiais didaticos. A raiz do 

problema nao era apenas a um dos fatores, mas sim o conjunto deles. 

Chegamos a conclusao de que esse deficit no ensino aprendizagem de cartografia no 

ensino fundamental e um problema que deve ser solucionado levando em consideragao cada 

uma de suas particularidades, ou seja, ver a responsabilidade das universidades na formagao 

do professor, a participagao e contribuigao da escola e tambem refletir sobre as diferentes 

capacidades do aluno. Nao adianta ver as coisas de formas isoladas, ja que ambas atuam com 

certa porcentagem no problema da ausencia no uso da cartografia como metodologia para 

trabalhar a Geografia em sala de aula. 

Muito ha a ser feito, e necessario uma mudanga de postura perante tal tema por parte 

da academia, por parte dos proprios docentes e tambem por parte dos ambitos escolares. 

Quando o professor de cartografia das universidades comegarem a trabalhar a metodologia 

para se trabalhar a cartografia enquanto ferramenta metodologica para compreensao do espago 

geografico, facilitara de maneira visivel sua colaboragao no processo de ensino aprendizagem 

da educagao basica. Os docentes por sua vez, precisam buscar uma forma de trabalhar com as 

varias diferengas cognitivas dos alunos, e a escola precisa colaborar com materias adequados 

que facilite o ensino aprendizagem. 

Cabe a todos fazerem a sua parte, correr atras do prejuizo, mexer no que deve ser 

mexido, mesmo que pra isso seja preciso tornar uma postura de renovagao em todas as partes. 

A chave e investir em formagoes de qualidade, escolas de qualidade e em uma atengao 

especial para os alunos com dificuldades. 
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TEXTO SUGERIDO NO PLANO DE A U L A 1, 

MIGPvACOES BRASILEIRAS - BAHIA E SANTA CATARINA EXTREMOS 

MIGRATORIOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bahia deve ter rnaior soldo migratorio negativo e Santa Catarina, o maior soldo positivo. 

A tendencia dos volumes migratorios e de redugao, em terrnos de saldo migratorio (entrada de 

imigrantes menos a saida de emigrantes), a projecao indica que, em 2020 e 2030, a Bahia deve ter o saldo 

migratorio com os maiores valores negativos, -46,6 mil e -39,3 mil, respectivamente. Nos mesmos anos, 

Maranhao, Rio Grande do Sul, Ceara, Aiagoas, Piaui e Pernambuco tambem terab saldos migratorios 

negativos ainda expressivos, acima de 10 mil emigrantes. Ja as unidades da Federacao que devem ter os 

maiores saldos positivos, acima de 10 mil imigrantes, nos dois anos sao Santa Catarina, Sao Paulo, Goias, 

Distrito Federal e Esptrito Santo. Santa Catarina deve se manter na lideranga, com um saldo de 37,1 mil 

imigrantes s em 2020 e 34,3 mil em 2030. 

O IBGE fez projegoes sobre o fluxo migratorio entre os estados, que esta diminuindo. Mas 

ainda e do Nordeste que sai a maioria dos migrantes. E a Bahia aparece no topo da lista. 

A Bahia foi o estado que mais perdeu populagao para outras regioes do pais. Segundo o 

IBGE, em 2013 sairao mais 50.700, a maioria do semiarido, que sofre com a seca. onde fleam mais 

da metade municipios. 

Depois da Bahia, o estado que mais deve perder populagao em 2013 e o Maranhao. O 

terceiro e o Rio Grande do Sul. Na outra ponta, Sao Paulo e o que mais recebem migrantes. 

Mas, segundo o IBGE, a tendencia e que o fluxo de migragao tenha uma queda nos proximos anos. 

"A medida que as condigoes forem melhorando, seja no sentido da infraestrutura, seja nas 

oportunidades de trabalho, seja tambem na transferencia direta de renda que, em alguma medida. 

permite que a familia se mantenha unida, essa demanda por buscar essas condigoes fora do estado 

tende a diminuir'
1

, ressalta Joilson Rodrigues, coord, do IBGE-BA. 

Brasilia e Goiania sao as capitals brasileiras com maior atragao de migrantes no 

Brasil, segundo o Atlas do Censo Demografico 2010, langado nesta sexta-feira (28), pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica). As duas metropoles se destacam por 

apresentarem os maiores resultados de saldos migratorios, isto e, mais pessoas vab viver 

nesses municipios do que se mudam deles para outros lugares. 

Sao Paulo e Rio de Janeiro, por outro lado, deixaram de serem os principais polos 

de atragao do pais, embora seu volume de imigrantes e emigrantes seja significatfvo. E 

outras metropoles, como Belem, Fortaleza, Recife, Salvador e Porto Alegre, tambem 

apresentam fraco desempenho na atragao de migrantes. 

Segundo o IBGE, os fluxos de migrantes estao associados as mudangas no mercado de 

trabalho e nao sao mais de pessoas com baixa qualificagao. Ha uma diversidade de tipos de 

pessoas que mudam de cidade pelo pais, e o migrante com mais escolaridade tem mais 

possibilidades de deslocamento e opgoes profissionais. Brasilia, por exemplo, apresenta um 

forte peso das atividades de administragao publica no total dos empregos oferecidos. 

Mudanga historica 

Na decada de 70, o Sudeste e, particularmente, o interior paulista registravam os 

maiores volumes de movimentos populacionais do pais, devido a industrializagao e a 
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urbanizagao. Depois, comegou a haver uma desconcentragao industrial, e outros centres 

passaram a atrair migrantes, como as capitais regionais. 

Em Sao Paulo, destacam-se os fluxos para Campinas, Santos e Sorocaba, devido a economia. 

Outras capitais, como Vitoria, Porto Velho e Palmas recebem migrantes pelas suas fungoes 

administrativas. 

A publicagao revela ainda que o Nordeste, tradicionalmente associado a uma regiao de 

saida de habitantes. hoje nao apresenta perdas populacionais significativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Migragao de retorno 

O levantamento aponta que os migrantes de retorno, que voltam aos seus estados de 

origem, somaram mais de 1,1 milhao de pessoas entre 1995 e 2000. No periodo de 2005 a 

2010 foi registrado um total de 1,2 milhao de migrantes. Os estados do Norte tiveram 

aumento na proporgao de retorno, com excegao do Acre, -que manteve praticamente no mesmo 

patamar na taxa de 21% entre 1995 e 2000 e 20% entre 2005 e 2010. 

Rondonia passou de 7,4% de 1995 a 2000 para 13,1% entre 2005 e 2010. 

Roraima registrou 2,1%, entre 1995 e 2000, para 8% entre 2005 e 2010. 

Os estados do Nordeste, tanto em 2000 quanto em 2010, apresentaram as maiores 

proporgoes de retornados, passando de 40% do total de imigrantes na maioria de seus estados, 

com excegao do Rio Grande do Norte e Sergipe. 

No Sudeste, Minas Gerais e Espirito Santo tiveram redugao na proporgao de 

retornados, que permaneceram acima dos 30% em 2000 e em 2010. 

Em Sao Paulo houve aumento de retornados, nos periodos de 1995 a 2000 e de 2005 a 2010, 

com registro de 9,6% e 18,9% do total de imigrantes, respectivamente. O Rio de Janeiro 

apresentou uma proporgao de retornados de 15,6% e de 20,3%, respectivamente. 

No Sul, Parana e Rio Grande do Sul apresentaram altas proporgoes de migragao de 

retorno, passando dos 30% nos dois periodos. 

No Centro-Oeste foi registrado pelo IBGE o aumento dos retornados em todos os 

estados, principalmente no Mato Grosso e no Distrito Federal. 
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T E X T O S U G E R I D O NO PLANO D E A U L A 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESPACO GEOGRAFICO: A PAISAGEM CONSTRUIDA PELA SOCIEDADE 

Anselmo Lazaro Branco 

Quando voce abre a janela e observa a rua, ou o que houver ao redor de sua casa, voce 

esta diante de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA paisagem. 

Esteja no campo, ou na cidade, voce observara elementos que podem ser naturais ou 

construidos pelos seres humanos. 

Os elementos naturais numa paisagem sao, por exemplo: as arvores (e outros tipos de 

plantas que nao foram cultivadas pelas pessoas), os rios, o solo, os morros, o mar. Ha 

paisagens nas quais existem muitos elementos naturais, como as que podemos observar em 

florestas (a Amazonica, por exemplo, que vem sofrendo com o desmatamento acelerado nos 

ultimos anos). 

Ja os elementos da paisagem que foram construidos pelos seres humanos, pelas 

mulheres e homens, sao chamados de humanizados, culturais ou mesmo artificials. Sao as 

casas, os edificios, as ruas, os viadutos, as plantagoes (cultivos), as pastagens formadas pelas 

pessoas. Esses elementos sao um resultado da acao humana, do trabalho de mulheres e 

homens. 

Mas nas paisagens tambem existem outros aspectos percebidos pelos nossos sentidos: 

os sons, os cheiros, os movimentos - a circulagao de pessoas e de veiculos. 

Paisagem humanizada 

Considerando os movimentos nas paisagens, podemos perceber que elas mudam de 

um momento para outro. Por isso, afirmamos que elas sao dindmicas, estao sendo 

constantemente modificadas. Elas podem ser modificadas tambem: quando casas ou predios 

sao derrubados, e outros sao construidos; quando uma area de floresta e desmatada; quando 

ocorre uma colheita numa area cultivada, por exemplo, com arroz; quando ruas, viadutos, 

pontes, rodovias, sao construidos, etc. 

No mundo atual praticamente nao existe paisagem natural; sao muito restritas as areas 

onde existem apenas elementos naturais. Os oceanos, por exemplo, sao constantemente 

atravessados por navios de todo tipo, seus recursos sao explorados (inclusive de seu subsolo), 

em seus leitos ha milhares de quilometros de cabos submarinos feitos de cobre ou fibra optica, 

que possibilitam as comunicagoes entre milhoes de pessoas de diferentes continentes, 

diariamente. Em diversos trechos da floresta Amazonica sao desenvolvidas pesquisas, 

atividades de exploragao, muitas delas prejudiciais ao ambiente. 

A paisagem humanizada (artificial ou cultural) e a que esta presente nos mais vastos 

recantos do planeta. Nela coexistem elementos naturais e artificials, havendo uma 

predominancia destes ultimos. No entanto, e preciso considerar que mesmo muitas plantas 

que existem nas paisagens bastante humanizadas, como as das grandes cidades, nao 

apareceram e cresceram naturalmente, elas foram plantadas pelas pessoas. A sua existencia, 

portanto, naquele determinado local, e resultado da agao humana. 

Modificacoes e descobertas 

Nas paisagens tambem encontramos elementos que foram construidos em diferentes 

epocas. Muitas vezes, em areas onde a ocupacao humana e antiga e continua, verifica-se a 

presenca de construcoes de diferentes periodos historicos. Em relacao a isso, podemos pensar, 
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por exemplo, em regioes da India e da Italia. Mas podemos tambem considerar algumas 

cidades brasileiras que foram fundadas no primeiro seculo da presenca dos Portugueses no 

Brasil: Olinda, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, entre outras. Nessas cidades e em muitas 

outras coexistem o velho e o novo, o antigo e o moderno. 

As modificacoes nas paisagens tambem estao relacionadas com as novas descobertas 

que os seres humanos vao realizando, em termos tecnologicos, que fazem surgir novos modos 

de se produzir, novas mercadorias e novas formas arquitetonicas, entre outros. Por outro lado, 

ha mudancas nas paisagens que sao resultado de fatores naturais como a alternancia entre o 

dia e a noite, e entre as estacoes do ano (quando podem ser percebidas, dependendo da 

localizacao); ou ate de terremotos, por exemplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Espago geografico 

Se fossemos consultar num dicionario a palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espaco, constatariamos que ha uma 

grande quantidade de significados. Para geografia o espago sao as paisagens, as relagoes que 

se estabelecem entre as pessoas (sociais, economicas, politicas, etc.), as relagSes entre as 

pessoas e a natureza, e as proprias pessoas. Esse espago e chamado de espago geografico. 

Percebemos, assim, que a nogao de espago geografico e mais ampla que a de 

paisagem. Ao pensarmos no espago geografico estamos pensando nos elementos e aspectos 

que existem nas paisagens, mas tambem nas diversas agoes que as pessoas realizam nas 

paisagens. Essas agoes correspondem aos variados tipos de atividades humanas: trabalho, 

estudo. lazer. Envolvem, portanto, relagoes economicas, sociais e politicas. Trata-se de algo 

bastante dinamico. 


