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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho consiste era urn estudo sobre a abordagem e aplicacao do conceito de 

Paisagem na Escola Municipal Jose Reis da cidade de Sousa-PB, a partir da aplicacao de 1 

questionarios para o professor e outro para um conjunto de 20 alunos do 6° ano do Ensino 

Fundamental. Inicialmente, foi feito um levantamento bibliografico referente ao conceito de 

paisagem dentro da Geografia. Abordamos tambem a Geografia no concerne a multiplicidade de 

recursos didaticos para trabalha-la. Em seguida, foi feita uma breve caracterizacao da escola, do 

Projeto Politico Pedagogico, alem do tratamento dado a paisagem no livro didatico, mais usado 

pelo professor em sala de aula. Atraves do levantamento dos dados foi possivel perceber que na 

maior parte dos casos analisados, o conceito de paisagem nao esta sendo trabalhado de forma 

construtiva, pois os alunos pouco fazem uso desse conceito para interpretacao da realidade. Ficou 

evidente que o livro didatico e o recurso mais utilizado em sala de aula pela professora, sendo 

que a mesma, nao possui clareza conceitual da geografia e se limita a constantes comprovacoes 

de desinteresse em relacao a qualidade dos recursos trabalhados e as reflex5es sobre o 

procedimento de ensino aprendizagem. 

Palavras-chave: Paisagem. Ensino Fundamental. Geografia Escolar. Escola Municipal Jose Reis. 

Livro Didatico. 
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A P R E S E N T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A inspiracao para desenvolver este estudo adveio, principalmente, dos conhecimentos 

adquiridos ao longo das disciplinas academicas, cursadas durante a graduacao, e diante das 

diversas possibilidades apresentadas para se ensinar geografia, alem da curiosidade em pesquisar 

a viabilidade da aplicacao do conceito de paisagem como recurso didatico. Para tanto, realizamos 

este estudo na tentativa de desvelar como o conceito de paisagem vem sendo trabalhado no 

ensino fundamental, o qual foi estruturado em quatro capitulos. 

Inicialmente, na lntroducao, contextualizamos a tematica e apresentamos a problematica e 

o objeto do estudo e que a partir destes, foram tracados os objetivos a serem alcancados, bem 

como a justificativa e os procedimentos metodologicos para o desenvolvimento do trabalho. 

NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capitulo 3 e apresentado um levantamento bibliografico acerca da tematica, em que 

aborda-se o tema paisagem, na tentativa de compreender os aspectos da evolucao do seu conceito 

na geografia e sua importancia para o entendimento do espaco geografico. Nesse sentido, 

buscamos referenciar as contribuicoes de varios autores classicos que constituiram e aplicaram o 

conceito de paisagem, como Humboldt, Ritter, Ratzel, La Blache e estudiosos mais atuais como 

Sauer, Berque, Santos, entre outros. 

O capitulo 4 foi eonstruido para delimitar as definicoes da geografia, contribuindo na sua 

diferenciacao em ciencia e disciplina escolar. Tambem foi explorado sobre a Geografia no que 

concerne a variedade e importancia dos recursos didaticos para trabalha-la. 

No capitulo 5, sao apresentados os resultados do estudo, cuja discussao se deu a partir do 

embasamento teorico, sobre os elementos encontrados no estudo. 

Por fim, as consideracoes fmais, reflete-se sobre a pratica de ensinar e aprender geografia 

e tambem sobre as possibilidades de aplicacao do conceito de paisagem para entender a dinamica 

do espaco geografico. 
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1-INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A compreensao do mundo em que vivemos e complexa, e requer analises especificas 

sobre suas transformacoes e seus avancos em meio a sociedade. Assim, a Ciencia Geografica, 

como area do conhecimento contribui em tomar o mundo compreensivel e explicavel diante das 

mudancas que vem ocorrendo ao longo do tempo. Mudancas compreendidas em um processo 

historico dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eonstru9ao derivada de seculos de pesquisas, debates e descobertas. 

Para tanto, a Geografia busca entender as rela95es existentes entre Sociedade e Natureza 

atraves de uma leitura critica dos seus conceitos chaves: espa9o, lugar, paisagem, regiao e 

territorio; conceitos que deram importancia, forma e sentido a esta ciencia. E no decorrer dos 

anos vem sendo explorados por esse campo de conhecimento, e inter-relacionados, para 

compreensao do Espa90  Geografico como categoria central de analise da Ciencia Geografica. 

Ao definir o seu objeto de estudo, a geografia remete a uma analise mais reflexiva e 

participativa, fazendo com que ocorra uma renova9ao no pensamento geografico, para assim, 

reafirmar sua importancia diante dessas transforma9oes. Desse modo, a Geografia mostra-se 

como uma ferramenta do conhecimento humano, desenvolvida e construida pela sociedade e suas 

redoes com a natureza. 

"A Geografia come90u a ser sistematizada desde o seculo X V I I I , consolidando-se como 

ciencia no seculo XIX, reconhecida como campo de conhecimento especifico, surgindo 

primeiramente como disciplina escolar e materia nas universidades, e legitimada bem mais tarde 

em cursos superiores" (CAVALCANTI, 2008, p.21). Desde seu surgimento ate os dias atuais, 

discursos e adversidades contribuiram para o processo de evolucao que possibilitaram a ela ser 

reconhecida e respeitada, adquirindo seu estatuto de Ciencia. 

Teoricos, como Alexandre Von Humboldt, Friedrich Ratzel, Paul Vidal de La Blach e 

Karl Ritter, entre outros, se destacaram no processo constitutive da Geografia constitutive 

enquanto ciencia, fazendo a defesa dos seus pontos de vista no que se refere ao seu objeto de 

estudo. Avaliando que os estudos e propostas defendidas por estes estudiosos tinham linhas de 

pensamentos diferentes, encaminharam suas reflex5es para caminhos diversos, influenciados por 

sua forma9ao ideologica particular (CAVALCANTI, 2008). Porem, todos eles convergindo na 

acep9&o em que a Geografia estuda as redoes entre Sociedade e Natureza. 

Atualmente a geografia tern um papel importante entre as demais ciencias, quando 
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proporciona a compreensao e organizacao do espaco geografico, espaco este produto das relacoes 

de poder existentes no espaco, tendo como consequencia aberturas de novas fronteiras e conflitos 

sociais por conta de sua valorizacao. Nessa conjuntura, necessita-se entender que o espaco 

geografico, enquanto objeto de estudo da geografia, surge como resultado da acao da sociedade 

sobre o proprio espaco, intermediado pelos objetos naturais e artificiais (SEABRA, 2007). 

Santos (1999, p. 83) afirma que o "espaco e sempre definido no presente, mas suas formas 

contemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA heran9as do passado e sao historicamente contextualizadas". Assim, se constitui o 

conceito de paisagem, que por ele e definido como um "conjunto de formas, que num dado 

momento, exprimem heranfas que representam as sucessivas redoes entre homem e natureza". 

Assim, entende-se que a paisagem tern uma liga9§o muito forte com o espa90, ou seja, nao e 

possivel entender a paisagem sem antes compreender o espa90. Podemos afirmar que se estes 

conceitos forem bem aplicados podem contribuir, de forma significativa, para o entendimento da 

complexidade existente na sociedade, porem discuti-los no ambito da Geografia e um grande 

desafio a ser enfrentado. 

Na Geografia escolar o professor de geografia tern um papel fundamental ao propiciar as 

condi96es para as discussSes em sala de aula ao trabalhar a tematica espacial e suas rela95es. 

Valendo-se de varios recursos didaticos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem 

proporcionando melhores possibilidades de trabalhar os conteiidos, ao incluir tecnicas capazes de 

facilitar a assimila9ao aos educandos de conhecimentos essenciais para ampliar a visao de 

mundo. Uma vez que o ensino da geografia tem como meta contribuir na forma9ao integral dos 

alunos, enquanto parte integrante do espa90  em que vivem, instigando-os a refletir, observar, 

interpretar e, posteriormente, compreender o espa9o geografico. 

A analise da paisagem se aplicada como procedimento metodologico no ensino da 

geografia desenvolve no aluno uma percep9ao visual sobre o espa90. A paisagem proporciona o 

professor fazer uso de diferentes linguagens para tornar as aulas de geografia dinamicas e 

prazerosas. Sua utiliza9ao em sala de aula nao deve ser compreendida como mera ilustra9ao de 

informa96es, como ocorre nos livros didaticos, a paisagem fornece pistas da realidade segundo o 

olhar de quem a produziu. Cabe ao professor a tarefa de estimular a curiosidade dos alunos para 

descobrir o significado dos elementos (visiveis e invisiveis) presentes na paisagem que podem ser 

revelados atraves de sua leitura. 
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Percebe-se que ao trabalhar o conceito de paisagem em sala de aula as aulas podem se 

tornar valiosas na construcao da aprendizagem, alem de despertar o interesse dos alunos em 

aprender a perceber visualmente o espaco retratado. Esse metodo pode tornar as aulas de 

geografia construtivas, permitindo que os alunos gostem da disciplina, vendo o ensino de forma 

transformadora. Compete ao professor buscar possibilidades pedagogicas, outras praticas, que 

possam levar o aluno a construir seus proprios conceitos e possa vir a ser um agente ativo, 

inserido na sociedade. 

Para tanto, o professor deve levar em consideracao que uma mesma paisagem e percebida 

de formas diferenciadas. Dai, ele deve conduzir o aluno a buscar entender a transformacao da 

paisagem, considerando a epoca e o contexto de modo a construir uma posicao critica e reflexiva 

a seu respeito, pois a paisagem expressa as relae5es sociais, culturais, economicas, intelectuais 

entre outros. Sao essas relac5es existentes na sociedade que justificam a presenca da geografia e 

da paisagem nas escolas para que os alunos aprendam ler o mundo desde cedo e possam entender 

a complexidade da realidade. 

Tendo em vista a vivencia como aluna da educacao basica, pode-se refletir e amadurecer a 

percepcao de como os conteudos da geografia vem sendo repassados para os educandos, cuja 

metodologia de ensino-aprendizagem vem sendo aplicadas de forma mecanica e 

descontextualizadas. Essas deficiencias no ensino da geografia decorrem principalmente da 

ausencia de definicao metodologica a ser adotada pelo professor em sala de aula. 

Outra explicacao advem do distanciamento entre a Comunidade Academica e o Ensino 

Fundamental e Medio, dificultando o dialogo entre o saber academico e o saber produzido nas 

escolas. Por isso, e preciso uma proximidade entre essas instituic5es, a fim de tornar os saberes 

geograficos construtivos. 

Diante da problematica apresentada, na perspectiva de um ensino que possibilite ao aluno 

uma aprendizagem mais significativa, fica evidente a necessidade de rever e tentar melhorar as 

praticas pedagogicas, para que possa contribuir com mudancas para a efetivacao de um bom 

ensino para essa disciplina. 

Com isso esse trabalho decorre da necessidade de tornar o conceito de paisagem mais 

significativo no ensino e na aprendizagem da geografia. Busca-se investigar e discutir sobre as 

eoncepcoes que os alunos tern a respeito da sua aplicacao como metodologia, a fim de rever as 

praticas pedagogicas utilizadas em sala de aula. 
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Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo investigar como o conceito de 

paisagem esta sendo trabalhado e aplicado na Geografia do 6° ano do ensino fundamental, 

levando em eonsideracao sua extrema importancia para entender a complexidade do espaco 

geografico no meio escolar. Em vista disso, estudar a geografia dando maior enfase a paisagem 

constitui-se em um instrumento essencial de leitura e aprendizagem. Dessa forma, o trabalho se 

desdobra em tres eixos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Identificar como esta sendo abordado o conceito de paisagem no 6° ano do ensino 

fundamental; 

S Apontar como o livro didatico vem contextualizando o conceito de paisagem; 

S Discutir as concepcoes que a professora e os alunos tem a respeito do conceito de 

paisagem no ensino de geografia; 

A partir dos objetivos propostos o estudo visa contribuir nas discussoes atraves da analise 

das observae5es das aulas de Geografia e dos questionarios aplicados na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Jose Reis, localizada no Municipio de Sousa. 

2-METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi desenvolvida atraves do metodo indutivo, considerando uma 

forma de analise partindo do especifico para o geral. Trata-se de um estudo exploratorio-

descritivo de abordagem qualitativa realizado no periodo de Junho de 2013 a Maio de 2014. 

Lakatos e Marconi (1985, p. 86) definem estudo exploratorio como um grupo de pesquisa de 

campo e citam tres finalidades: desenvolver hipoteses, aumentar a familiaridade do pesquisador 

com o ambiente, fato ou fenomeno para a realizacao de uma pesquisa, mas precisa ou modificar e 

classificar conceitos. Ainda, para Lakatos e Marconi (2001) o estudo descritivo pode ser um 

estudo de verificacao de hipoteses, o qual contem hipoteses explicitas a serem verificadas e 

derivadas da teoria, consistindo-se um caso de associacao de variaveis. 
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Do ponto de vista cientffico, descrever e coletar dados ou informacoes que mostrem um 

evento, uma comunidade, um feito, contexto, situacao ou um fenomeno. Assim, a pesquisa 

descritiva procura apresentar ou especificar as propriedades, as caracteristicas e os perfis de 

pessoas, grupos, comunidades ou qualquer outro fenomeno ou fato que se submeta a analise 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). O estudo qualitativo e uma relacao dinamica entre o 

mundo real e o sujeito, isto e, um vinculo indissociavel entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito que nao pode ser traduzido em niimeros (MINAYO, 2007). 

E, portanto, com olhar investigador que pretendemos desenvolver uma analise criteriosa 

atraves do metodo descritivo e qualitativo, busca-se investigar como esta sendo construido o 

conceito de paisagem no ensino fundamental, dando enfase ao ensino de geografia. Os resultados 

serao alcancados por meio da pesquisa de campo e sua observacao, fundarnentados em um 

levantamento bibliografico e na aplicacao de questionarios para os envolvidos na pesquisa, no 

caso, o professor e os alunos. 

Com objetivo de conhecer o funcionamento da escola, foram feitas visitas ao 

estabelecimento com intuito de observar e analisar o perfil da escola dos alunos e do professor. 

Complementando foi realizada a leitura e analise do projeto politico pedagogico, com proposito 

de investigar quais os metodos adotados pelo professor para trabalhar o conceito de paisagem e 

suas opinioes sobre o livro didatico adotado nessa serie. A partir dessas etapas foram feitas as 

devidas observacoes necessarias para realizacao do estudo. 

Foram aplicados dois questionarios semiestruturados1 previamente elaborados (Apendices 

A e B), sendo um questionario com 11 perguntas aplicado a professora que ensina geografia e o 

outro com 10 perguntas aplicadas ao conjunto de alunos de uma de suas turmas, escolhida por 

conveniencia. Os dados foram coletados no mes Outubro de 2013, sendo um total de 21 pessoas 

constituindo assim a amostra do estudo. 

Considerou-se como criterios de inclusao no estudo o aluno que estivesse devidamente 

matriculado no 6° ano do EF, que, por livre e espontanea vontade, aceitasse participar da 

pesquisa. A fim de verificar a percepcao dos mesmos a respeito do conceito de paisagem, como 

eles a entendem e como e aplicado em sala. 

1 Questionario semiestruturado aquele que se desenvolve tendo como referenda um esquema basico, porem aplicado 
com flexibilidade, permitindo que o entrevistador faca as necessarias adaptacdes Ludke (1986, apud PUNTEL 2006, 
p. 20). 
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Para a analise dos dados, a etapa inieial foi caracterizar o ambiente pesquisado, abordando 

o perfil da escola e dos alunos, enfocando os aspectos gerais do Projeto Politico Pedagogico -

PPP. Buscamos tambem refletir a concepcao de paisagem no ensino de geografia, recorrendo a 

outros autores, como: Pontuschka, Kaercher, Cavalcante, Faria, Daniela e Tricart. 

Na etapa seguinte, os questionarios foram analizados e posteriormente lidos e tabulados 

em categorias tematicas e confrontados com a literatura pertinente. Feito isto, tendo em vista o 

fato de ser o livro didatico (LD) um dos principals instrumentos de apoio para o professor 

trabalhar os conteiidos de geografia, a etapa seguinte foi apontar como este recurso de ensino e 

utilizado pela professora de geografia. O LD utilizado no 6° ano do EF e intitulado como, 

"PROJETO ARARIBA GEOGRAFIA". O procedimento de analise conceitual do LD teve como 

base os seguintes criterios: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• f Averiguar como o conceito de paisagem e abordado no livro didatico; 

S Verificar se o conceito de paisagem esta presente no livro como conceito chave ou 

aparece apenas como conteudo especifico (unidade do livro). 

Partindo destes procedimentos metodologicos, no capitulo seguinte, se fara uma breve 

discussao sobre o conceito de paisagem, na concepcao de tres geografos, que deram suas 

contribuicoes na trajetoria da geografia, sao eles: Carl Sauer, Augustin Berque e Milton Santos. 
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3- EXPLORANDO O C O N C E I T O DE PAISAGEM NA C I E N C I A G E O G R A F I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A evolucao do conceito de paisagem dentro da geografia pode ser atribuida aos grandes 

Classicos do seculo XIX, como, Alexandre Von Humboldt, Karl Ritter, Vidal de La Blache e 

Fredrich Ratzel, conforme citado anteriormente. Foi a partir destes classicos que o conceito de 

paisagem comecou a ser abordado como metodo e transcricao de dados em varias areas do 

mundo, conceito este que contribuiu para o estabelecimento do estatuto cientifico e da 

epistemologia da Geografia enquanto Ciencia. Seus estudos eram baseados na relacao Homem e 

Natureza e suas tecnicas eram de observafao, descricao e representacao. 

Von Humboldt (1769-1859) entendia a geografia como a parte da ciencia do Cosmos, isto 

e, como uma especie de sintese de todos os conhecimentos relativos a Terra. Defendia que o 

geografo deveria contemplar a paisagem de uma forma quase estetica e ela causaria no 

observador uma, "impressao" que, combinada com a observacao sistematica dos seus elementos 

componentes e filtrada pelo raciocinio logico, levaria azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA explica9ao da causalidade das conexoes 

contidas na paisagem. Portanto, suas tecnicas eram utilizadas por meio da observa9ao, descri9ao 

e representa9ao da paisagem geografica (MORAIS, 2002, p.47-48) 

Karl Ritter (1779-1859) defendia que a geografia deveria estudar os lugares e suas 

individualidades, com sua proposta antropocentrica, buscava valorizar a rela9ao Homem-

Natureza. Para ele o Homem e o sujeito da natureza, refor9ando tambem a analise empirica de 

que e necessario caminhar de "observa9ao em observa9ao" (MORAES, 2002, p. 49). 

Vidal de La Blache (1843-1918) definiu o objeto da geografia como a rela9ao Homem e 

Natureza, na perspectiva da paisagem. Colocou o Homem como um ser ativo, que sofre 

influencia do meio, porem que atua sobre este, transformando-o. A Geografia era a ciencia dos 

lugares e nao dos Homens. A paisagem era vista como palco das a9oes humanas (MORAES, 

2002, p.68). 

Friedrich Ratzel (1844-1904) estabeleceu o objeto geografico como estudo da influencia 

que as condi96es naturais exercem sobre a humanidade. O mesmo propoe o estudo do Homem 

em rela9ao aos elementos do meio em que ele se insere. Manteve a ideia da geografia empirica, 

cujos procedimentos de analise seriam a observa9ao e a descri9§o (MORAES, 2002, p. 55-60). 

Ao fazer um breve resgate da evolu9ao do conceito de paisagem na concep9ao desses 

diferentes teoricos, nota-se que o seu entendimento, tomou diversas perspectivas e, em seu 
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processo evolutivo, teve seus paradigmas revistos. 

A paisagem e um conceito chave para a ciencia geografica, Ihe fornecendo unidade e 

identidade. Contudo, ao longo do tempo, sofreu oscilacoes e passou a ter uma posicao secundaria 

sob influencia do marxismo e de analises economicas na ciencia geografica, quando os conceitos 

de regiao, lugar, territorio e espaco passaram a ser priorizados. Conforme Correa e Rosendhal 

(2004, apud LADEIRA 2010, p.47), 

A paisagem geografica apresenta simultaneamente varias dimensoes que cada 
matriz epistemologica privilegia. Ela tem uma dimensao morfologica, ou seja, e 
um conjunto de formas criadas pela natureza e pela acao humana, e uma 
dimensao funcional, isto e, apresenta relac5es entre as diversas partes. Produto 
da acao humana ao longo do tempo, a paisagem apresenta uma dimensao 
historica. Na medida em que uma mesma paisagem ocorre em certa area da 
superficie terrestre, apresenta uma dimensao espacial. Mas a paisagem e 
portadora de signiflcados, expressando valores, cren?as, mitos e Utopias tem 
assim uma dimensao sirnbolica. 

Nesse sentido, a compreensao conceitual a define como uma fonte de dados, fatos e 

informacoes, transformando-se em um potencial instrumento de materializacao de lugares, isto 

e, cada individuo tem o poder de interpretar um espaco de acordo com sua visao sobre paisagem. 

Um mesmo espaco pode possibilitar, a partir do observador, varias interpretacoes e leituras 

diferentes dependentemente do olhar individual e dos significados que ele apresenta. Portanto, a 

partir do estudo da paisagem, podemos em primeiro piano identificar um lugar, e sentir-se parte 

integrante desse espafo. Desse modo, esta discussao nos direciona para o entendimento da 

categoria lugar. 

A categoria lugar apreende os espacos com os quais os individuos possuem lacos afetivos: 

como a nossa casa, nosso trabalho, a praca que lembra nossa infancia entre outros, sao ambientes 

que rnantemos certa identidade ou afinidade com eles. Como declara os Parametros Curriculares 

Nacionais (PCNs, 1998): "o lugar e onde estao as referencias pessoais e o sistema de valores que 

direcionam as diferentes formas de perceber e constituir a paisagem e o espaco geografico. E por 

intermedio dos lugares que se da a comunica9ao entre Homem e Mundo". 

Concordando com Carlos (2001, p. 305), "e possivel pensar o lugar tendo como ponto de 

partida o olhar na paisagem. A paisagem mostra a realidade de um lugar ou uma visao, conforme 

seus interesses, concepcoes e experiencias". Isto leva a discernir que a paisagem engloba os 

varios elementos que estao ao nosso redor, porem sem existencia propria, porque ela existe a 
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partir da percepcao individual, noutras palavras cada um a ve de forma diferente, nao so em 

funcao da observacao, mas tambem em funcao dos interesses individuals. 

Tricart (1982), tambem traz sua contribuicao quando afirma que o conceito de paisagem e 

uma dada porcao perceptivel a um observador onde se escreve uma combinacao de fatos visiveis 

e invisiveis de interacoes as quais num dado momento nao percebemos senao o resultado global. 

Desse modo, nota-se que e necessario ultrapassar a paisagem visivel para chegar ao seu 

significado, ou seja, a paisagem vai muito alem daquilo que enchergamos, ela possui significados 

que devemos desvendar para podermos entende-la. Isso implica dizer que, a paisagem precisa ser 

vista alem da aparencia na busca de explicates para chegar a certa compreensao. 

Ela pode ser pensada e interpretada de varias formas, porque a identidade de cada um e 

incompleta e interminavel e esta sempre se reposicionando. Logo, existem diferentes maneiras de 

ler o espaco geografico a partir da paisagem. Por seguinte, um mesmo teorico em sua trajetoria 

pode renegar seus conceitos e ideias e elaborar novas percepcoes e conclusoes sobre o mesmo 

assunto, visto que o pensar e evolutive 

Varios sao os estudiosos que abordam o conceito de paisagem em seus trabalhos. 

Autores e obras como: Carl Sauer (A Morfologia da Paisagem, 1925); Algustin Berque 

(Paisagem-Marca, Paisagem-Matriz, 1984); Milton Santos (A Natureza do Espaco, 1999); 

Lobato Correa e Zeny Rosendhal (Paisagem, Tempo e Cultura, 1998) Georges Bertrand 

(Paisagem e Geografia Fisica Global, 2004), entre outros, sao exemplos de leituras fundamentals 

para o aprofundamento do tema proposto neste trabalho. 

Partiremos, a seguir, para uma discussao com base no pensamento de tres geografos muito 

importantes para a Geografia: Carl Sauer, Augustin Berque e Milton Santos. Apresentaremos 

suas abordagens a respeito do conceito de paisagem e como pode ser entendido na visao de cada 

um deles. 

3.1 A paisagem na concepcao de Carl Sauer 

Considerado o pai da geografia cultural e influenciado pelo determinismo ambiental, 

Sauer (1925, apud MACIEL ET A L 2012, p. 890), utiliza o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA paisagem para estabelecer o 

conceito unitario da geografia, considerada como sendo uma fenomenologia das paisagens. Sauer 

foi um dos primeiros geografos a tratar esta Ciencia de maneira integrada, privilegiando, ao 
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mesmo tempo, os fatores naturais e sociais, inserindo a compreensao da categoria paisagem como 

elo integrador desses fatores. 

Compreende-se que Sauer atribuiu grande importancia aos fatores naturais e sociais, e os 

concebia de uma forma integrada, ou seja, um agindo sobre o outro se inter-relacionando, e a 

apreensao da paisagem surgindo como uma interacao, um elo para podermos entender essas 

relacoes que acontecem na sociedade atraves desses fatores. Para eleri, essa interacao do natural 

junto com a acao do Homem teria, como consequencia, a concepcao da Geografia Cultural. 

Em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A Morfologia da paisagem" publicada em (1925) Sauer enfocou que a 

ciencia tem sua identidade atraves do seu objeto de estudo e de um metodo. Logo a geografia 

deveria lirnitar-se ao evidente, e o evidente esta na paisagem, devendo este ser seu objeto de 

fundamental importancia dentro da geografia. Correa e Rosendahl (1998, p.9) afirmam, que para 

Sauer, 

A paisagem geografica e vista como um conjunto de formas naturais e culturais 
associadas em uma dada area, e analisada morfologicamente, vendo-se a 
integrac&o das formas entre si e o carater organico ou quase organico delas. O 
tempo e uma variavel fundamental. A paisagem cultural ou geografica resulta da 
aclo, ao longo do tempo, da cultura sobre a paisagem natural. 

Significa que Sauer define a paisagem como um conjunto de formas naturais e culturais 

associadas; e a acao do Homem sobre o meio natural que vem ocorrendo ao longo dos anos, 

resultando em paisagem cultural. Desde entao, entende-se que os objetos existem juntos na 

paisagem formando um todo, aspectos fisieos e culturais a um so tempo. 

Assim, nos faz entender que a paisagem e uma realidade que podemos perceber 

visualmente atraves de varias cenas generalizadas de um lugar, atraves do olhar pespicaz do 

observador, pois sua descricao e analise so podem ser feitas atraves de varias caracterfsticas que a 

mesma apresenta, atribuindo-lhes significados e importancia para chegar ao seu entedimento. 

Para melhor compreensao, Sauer (1925, apud NAME 2010, p. 169) reforca que a paisagem: 

[nao] e simplesmente uma cena real vista por um observador. A paisagem 
geografica e uma generalizacao derivada da observacio de cenas individuals 
[...]. O geografo pode descrever a paisagem individual como um tipo ou 
provavelmente uma variante de um tipo, mas ele tem sempre em mente o 
generico e precede por comparaeao. 

Assim, em seu modo de pensar, defendia a cultura como um conjunto de artefatos e 



21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

instrumentos somados azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA associa9ao de plantas e animais que a sociedade aprende a utilizar em 

relacao ao ambiente, Sauer enfoca uma forma estritamente geografica de se pensar a cultura, a 

partir do estudo das marcas da acao humana sobre as paisagens (NAME, 2010, p. 170). Podemos 

compreender a cultura como uma constru9ao historica de a9oes humanas capazes de transformar 

o meio atraves do conhecimento tecnico, ou seja, um produto coletivo da vida humana. 

Sauer (1925, p. 13) discorre sobre a paisagem como, uma area composta por associa9ao 

distinta de formas fisicas e culturais, onde sua estrutura e funcao sao determinadas por formas 

integrantes e dependentes. Ela corresponde a um organismo complexo, feito pela associa9ao 

especffica de formas e apreendida pela analise morfologica, ressaltando que se trata de uma 

interdependencia entre esses diversos constituintes e nao de uma simples adi9ao. Para melhor 

entender, essas formas e o aspecto visivel da paisagem, e as throes podem ser compreendidas 

pelas atividades que, foram ou estao sendo desenvolvidas e que estao materializadas nas formas 

criadas socialmente. 

Enfim, a paisagem e entendida por Sauer, como uma composi9ao de elementos fisicos e 

culturais, onde suas formas e fun95es precisam estar diretamente relacionadas, uma dependendo 

da outra, fu^Ses essas que sao atribuidas pelo o Homem atraves de suas necessidades ao longo 

dos anos, ou seja, a cada novo ano novas fun96es poderao ser atribuidas as formas inseridas no 

espa90  que constituem, assim, o termo paisagem. 

3.2 A paisagem na visao de Augustin Berque 

Algustin Berque e conhecido como teorico da paisagem. Seus estudos abrangem 

perspectivas da geografia cultural, urbanismo, arquitetura e sustentabilidade. Berque discorre 

suas obras fazendo rela9oes entre paisagens e diversidades culturais. Para entendermos essas 

rela9oes, foram feitas pesquisas de algumas de suas obras, tendo como maior apoio seu artigo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paisagem-Marca, Paisagem-Matriz (1984), por ser a unica obra traduzida em portugues e 

encontrada no livro "Paisagem, tempo e cultura" de Correa e Rosendahl et al (2004). 

Augustin Berque (2008, apud LADEIRA 2010, p. 17) refere-se ao nascimento da 

paisagem ao fazer uma sintese de dois pontos de vista: um a paisagem sempre esteve presente nas 

ciencias naturais e outro de que ela e uma representa9ao verbal e mental. Partindo deste ponto de 

vista, o nascimento da paisagem acontece como um modo novo de ver a realidade. Isto significa 
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que a paisagem nao esta no olhar sobre os objetos, ela esta na realidade das coisas, dentro da 

relaeao que temos com o ambiente em que vivemos. 

A paisagem existe fazendo uma relaeao com um sujeito coletivo, ou seja, a sociedade 

produz, reproduz e a transforma em funcao de suas necessidades de sobrevivencia unido em uma 

coletividade. Segundo Berque (2008, p.53), "o ponto de vista cultural e o de definir e 

compreender o sentido da paisagem. Entendo aqui a geografia cultural como o estudo do sentido 

(unitario e global) que uma sociedade da a sua relaeao com o espaco e com a natureza, relaeao 

que a paisagem exprirne concretamente". Desde entao, a paisagem cultural surge como resultado 

da acao do Homem ao longo dos anos, sendo modelada pelo grupo coletivo, a partir de uma 

paisagem natural. 

Em sua obra "Paisagem-Marca e Paisagem-Matriz", Berque (1984, apud NAME 2010, 

p. 178), expliea que: 

A paisagem, para ele, e uma marca, que expressa uma eivilizacao a partir de sua 
rnaterialidade, que pode e deve ser descrita e nao inventariada; mas e tambem 
uma matriz, que participa dos esquemas de percepcao, concepcao e acao, ou 
seja, da cultura; ela e vista por um olhar, apreendida por uma consciencia, 
valorizada por uma experiencia, julgada eventualmente reproduzida por uma 
estetica e por uma moral, gerada por uma politica etc. 

Sendo assim, a paisagem possui uma ambivalencia entre o material e o simbolico, 

compreende as marcas que deixamos no ambiente atraves da rnaterialidade que pode ser 

descritiva, e e matriz atraves das nossas percepc5es, ac5es e reflexoes que temos do nosso 

mundo. A paisagem e o visivel, e ao mesmo tempo e a imaginacao. Pois, cada pessoa, de acordo 

com seus conhecimentos, entende a paisagem de uma forma diversa, cada um constroi seus 

conceitos que refletem em atos e olhares, ou seja, paisagem e realidade e ao mesmo tempo 

aspecto dessa realidade. A paisagem e portadora de signiflcados, crencas e valores e carrega em 

si marcas da historia, tanto atual quanto passadas. Segundo os pensamentos de Berque (1984, 

apud LADEIRA 2010, p. 52): 

A paisagem traz a marca da atividade produtiva dos hornens e dos seus esforcos 
para habitar o mundo, adaptando-o as suas necessidades. Ela e marcada pelas 
tecnicas materials que a sociedade domina e moldada para responder as 
conviccoes religiosas, as paixoes ideologicas ou aos gostos esteticos dos grupos. 
Ela constitui desta maneira um documento chave para compreender as cultures, 
o unico que subsiste frequentemente para as sociedades do passado. 



23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para tanto, a paisagem representa as marcas das destrezas humanas atraves de tecnicas 

adaptadas para sobrevivencia e para satisfazer seus anseios, tomando-a um elemento chave de 

extrema importancia para o entendimento das culturas atuais e as passadas. Assim, a paisagem 

torna-se um conceito muito importante para os geografos, pois atraves da mesma, podem surgir 

novas indagacoes e concepcoes para enriquecer mais ainda a pluraiidade da ciencia. 

3.3 A paisagem na perspectiva de Milton Santos 

Milton Santos e considerado um dos pensadores expoentes da Geografia Brasileira. Em sua 

obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Natureza do Espago (2002), ele estabelece uma necessidade de distincao epistemologica 

entre espaco e paisagem. Para explicar essa distincao, ele nos coloca como exemplo o efeito da 

bomba de neutrons, (um projeto do Pentagono abortado por Kennedy durante a Guerra Fria). Este 

artefato seria capaz de aniquilar toda a vida humana em uma dada area, mas mantendo as 

construcoes. Se esta bomba fosse utilizada, teriamos antes, o espaco e apos, a temida explosao, 

restaria somente paisagem (SANTOS, 1999, p. 85). 

O exemplo nos mostra que o espaco e a vida humana e as relacoes mantidas em meio a 

sociedade, e a paisagem seria apenas as construcoes erguidas pelo Homem. Mostra que, depois da 

explosao, restaria apenas a paisagem sem vida humana, e faz uma facil distincao entre os dois 

conceitos, alem da valorizacao direcionada, ao espaco, pelo autor Brasileiro. 

Santos (1999, p.83) afirma que paisagem e espaco nao sao sinonimos: "O espaco sao as 

formas mais a vida que as anima". E, continua reforcando que ela esta contida no espaco e 

apresenta objetos reais concretos, sendo considerados como um sistema material no qual a 

sociedade atribui valores para se adequar as suas necessidades. Em suas palavras: "O espaco, uno 

e multiplo, por suas diversas parcelas, e atraves do seu uso, e o um conjunto de mercadorias, cujo 

valor individual e funcao do valor que a sociedade, em um dado momento, atribui a cada pedaco 

de materia, isto e a cada fracao da paisagem" (SANTOS, 1999, p. 83). 

Entende-se que, com estas afirmacoes, a paisagem representa relac5es que vem sendo 

elaboradas ao londo do tempo entre o Homem e a Natureza, e esta inserida no espaco atraves de 

suas materialidades na qual sao atribuidas funcoes e valores para suprir suas precisoes. Entao, o 

espaco torna-se uma mercadoria por consequencia dessa valorizacao, dada pela sociedade atraves 
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do seu trabalho. 

A paisagem tambem e dinamica, e esta em constante transformacao. Sempre que a 

sociedade muda, as reiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?6es nela existentes tambem acompanham essa mudanca e, dessa 

maneira, podemos relacionar a paisagem com o espaco, pois este sempre estara ativo sofrendo 

altera95es para se adequar a realidade e as necessidades da sociedade. 

Afirma Santos (1999, p.86): "a paisagem e historia congelada, mas participa da historia 

viva. Sao suas formas que realizarn no espaco, as fusses sociais". Para tanto, a paisagem 

representa diferentes momentos do desenvolvimento da sociedade, resultante de uma acumula9ao 

de tempos. Essas formas que compoem a paisagem sao alteradas e renovadas para serem 

substituidas por outras que correspondam as necessidades de uma nova estrutura social. 

Assim, cada paisagem possui caracterfsticas proprias por distribuir essas formas no espa90, 

espa90 este, que se torna decorrencia da intrusao da sociedade nessas formas, que sao atribuidos 

eonteudos e valores que estao sempre em constante processo de modifica9ao. Para melhor 

entender, Santos (1999, p. 83), refor9a que, "a paisagem e transtemporal, juntando objetos 

passados e presentes, numa constru9ao transversal O espa90  e sempre um presente, uma 

constru9&o horizontal, uma situa9ao unica". 

Este autor trabalha seus textos numa perspectiva critica incorporando o materialismo 

historico e dialetieo nas suas analises. Ele esvazia o conceito de paisagem para valorizar o 

espa90, sendo que a paisagem pode ser abarcada com a visao, destituida da sociedade, pois possui 

um carater historico em suas materialidades presentes e as contradi9oes se realizam na dialetica 

entre espa90  e sociedade. Ele ainda afirma que: 

Nao existe dialetica possivel das formas enquanto formas. Nem, a rigor, entre 
paisagem e sociedade. A sociedade se geografiza atraves das formas, atribuindo-
lhes uma funcao que vai mudando ao longo da historia. O espago e a sintese 
sempre provisoria entre o conteudo social e as formas espaciais. (Santos 1999, 
p.88). 

Entendemos que as formas da paisagem nao possuem uma dialetica, e sim, quando sao 

dadas uma certa valoriza9ao pela sociedade. Quando e atribuido valor a paisagem a mesma se 

transforma em espa90  geografico. Enfim, o geografo Milton Santos, atraves de suas obras, ao 

colocar suas percep95es a respeito do conceito de paisagem e espa90, contribui para a 

compreensao das disthi9oes conceituais e importancia, numa discussao mais aprimorada, no 

ambito da Geografia. 
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3.4 Consideracoes parciais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observamos que a paisagem e uma das concepcoes Basilares abordadas na Ciencia 

Geografica. Os geografos citados, concordando que a geografia analisa as relacoes existentes 

entre Sociedade e Natureza, conduziram suas pesquisas e cogitacoes para carninhos diferentes, 

cada qual influenciados por suas percepcoes ideologicas. 

Diante de toda essa trajetoria conceitual da geografia, entende-se que o conceito de 

paisagem, foi evoluindo de acordo com diversas abordagens teoricas. Significa dizer que o 

pensar, ou o definir da paisagem esta associada com algumas das mais variadas concep9oes 

geograficas. O entendimento desse conceito depende das influencias, sociais, culturais e 

discursivas que cada geografo constroi ao longo de seus estudos e aspira£oes. 
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4- A G E O G R A F I A E A IMPORTANCIA DOS RECURSOS DIDATICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No presente capitulo sera abordada a diferenciacao da Geografia enquanto Ciencia e 

Disciplina Escolar. Alem de uma discussao sobre a variedade e importancia dos recursos 

didaticos para trabalhar a Geografia em sala de aula. 

4.1 Geografia: ciencia e disciplina 

Sabe-se das diferencas e dualidades existentes entre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "geografia academica" e a 

"geografia escolar". Para entendermos melhor essa dicotomia e preciso levar em conta a 

compreensao da geografia enquanto ciencia e disciplina no contexto escolar. Conhecer e entender 

tais distincoes e tarefa de fundamental importancia, pois ambas as concepcoes sao 

complementares para o aprendizado. "No Brasil, pesquisadores destacam que, antes da geografia 

se constituir como campo de formacao em nivel superior, a mesma ja era ensinada nas escolas, 

portanto, pode-se dizer que ela surgiu primeiramente como disciplina escolar. Ambas com 

historias paralelas, mas que se cruzam, se influenciam, guardando suas espeeificidades e 

identidades" (CAVALCANTI, 2008, p.21). 

Varias sao as caracteristicas que podem distinguir o saber universitario do saber ensinado 

nos niveis fundamental e medio, mas pra entender esses conceitos, primeiramente temos que 

compreender as concepcoes apresentadas por Ivor Goodson (1990, apud PESSOA 2007, p.22). 

Este compreende a disciplina como uma condicao de conhecimento procedente da academia que 

se diferencia da materia escolar, um termo utilizado nas escolas primarias e secundarias. 

No entendimento de Chervel (1990, p. 180 apud PESSOA 2007, p. 22), o termo disciplina 

"e igualmente, para nos, em qualquer campo que se a eneontre, um modo de disciplinar o 

espirito, quer dizer de lhe dar os metodos e as regras para abordar os diferentes dominios do 

pensamento, do conhecimento e da arte". De acordo com o conceito de disciplina podemos 

entender que disciplina escolar esta relacionada aos diferentes estagios do ensino escolar basico, 

enquanto que disciplina academica e utilizada em nivel superior nos cursos de formacao. Assim, 

conforme Andrade (1981, apud PONTUSCHKA 2009, p.37): 

Podemos considerar que o conhecimento cientifico e profundamente dintmico e 
evolui sob a influencia das transformacoes economicas e de suas repercussoes 
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sobre a formulagao do pensamento cientifico. Assim, o objeto e os objetivos de 
uma ciencia sao relativos, diversificando-se no espaco e no tempo, conforme a 
estruturacao das formacoes economicas e sociais. 

A geografia como saber cientifico, pesquisa o espa?o produzido e transformado pela 

sociedade, considerando-o como consequencia ou resultado das relacSes e contradi9oes da 

sociedade estabelecidas entre os grupos sociais em diferentes tempos historicos. Desde entao, a 

geografia como ciencia da Sociedade e da Natureza, torna-se um ramo de conhecimento 

necessario para que haja formafao initial e continuada dos professores, tanto dos que ensinam as 

series iniciais como as mais adiantadas. Para tanto, a geografia enquanto disciplina escolar 

proporciona subsidios para que os alunos e professores possam enriquecer suas representafoes 

sociais e seu conhecimento sobre as mais variadas dimensoes da realidade, para assim, poder 

compreender melhor o mundo em seu contfnuo processo de modificafSes. 

Desse modo, o ensino da geografia proporciona aos alunos a compreensao da realidade, 

possibilitando que eles nela interfiram de maneira consciente, por meio dos conhecimentos 

adquiridos e o domfnio de categorias que favore$am o entendimento das retoeoes socioculturais 

advindas das transformagoes na sociedade. Assim, cabe ao professor, enquanto educador, a 

incubencia de despertar no aluno a consciencia cidada para o cumprimento dos deveres, bem 

como para a exigencia dos direitos. 

Diante das diferencia9oes entre o saber academico e o saber escolar, entende-se que 

transformar um saber sem desvaloriza-lo sup5e uma transposi9ao didatica para que nao 

empobre9a nenhum dos saberes, mas que apresente uma constru9ao diferenciada com a inten9ao 

de atender um publico escolar. Mas, o que e transposi9ao didatica? Chevallard (1985, apud 

CAVALCANTI 2008, p.25) afirma que: 

A transposigao didatica e um processo amplo, de "passagem" do saber 
academico ao saber ensinado, que nao se restringe ao ato de preparer 
didaticamente um curso, mas que envolve toda a reflexao pedagogico-didaticos 
e epistemologica sobre os saberes, em varios niveis, desde a que e realizada por 
aqueles que se dedicam a sistematizar teoricamente esse processo, os estudiosos 
da didatica, passando pela que e feita pelos elaboradores de propostas e 
diretrizes curriculares e pelos autores de livros didaticos, ate a reflexao efetuada 
pelo professor que prepare seu curso, que faz suas opgoes de conteiidos. 

Percebe-se que transposi9ao didatica refere-se a um conjunto de transforma95es que 

ocorrem com saber cientifico antes do mesmo ser ensinado, isto e, o conhecimento produzido na 
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academia passa por investigac5es ate chegar a escola, transformando-se em conhecimento 

escolar. Assim, a Geografia academica serve de referenda para a legitimacao da geografia 

escolar. 

4.2 Geografia: recursos didaticos 

Para o ensino de geografia a utilizacao dos recursos didaticos sao de fundamental 

importancia para facilitar a compreensao do desenvolvimento da sociedade com relaeao aos 

processos de ocupacao dos espacos, levando em consideracao as relacoes do Homem com o 

Meio, e os seus desdobramentos, sociais, culturais, politicos e economicos. Assim, o ensino de 

geografia possibilita ao aluno sentir-se estimulado a atuar na sociedade, e torna-lo um agente 

transformador da mesma. Segundo Vieira (2008) Recursos didaticos sao ferramentas utilizadas 

pelo professor para facilitar o processo de ensino aprendizagem. 

A geografia nos proporciona a aquisicao e o entendimento de determinados assuntos e 

abordagens que permitem o desenvolvimento de um olhar critico, como individuos no meio 

ambiente e como cidadao no meio social. Desde entao, os recursos didaticos servem de 

instrumentos mediadores entre o que esta sendo abordado e os alunos, a fim de facilitar o 

processo de aprendizagem Desse modo, o professor de geografia deve fazer com que seus alunos 

se relacionem com o espaco em que vivem, lembrando, nao e facil atingir esses objetivos, pois, 

muitas sao as escolas que nao dispoem dos recursos necessarios para trabalhar com os alunos, 

isso faz com que os mesmos tenham grande prejuizo em relaeao a obtencao dos conhecimentos 

construidos na escola, 

O uso dos recursos didaticos torna-se importante por proporcionar ao professor condicoes 

de trabalhar os conteudos em sala de aula articulados a uma tecnica que facilitara o aprendizado 

do aluno a respeito do tema abordado, levando em consideracao a formaclo do professor para o 

uso adequado dos recursos. Silva e Meio (2006, p.3, apud SILVA 2008, p.14) eorrobora 

afirmando que: 

[...] O uso de recursos didaticos nao devem ser vistos como um posicionamento 
pedagogico tecnicista, pois esta pratiea se efetiva enquanto altemativa de apoio 
ao trabalho teorico-metodoldgico do professor, contextualizando os conceitos 
geograficos que, muitas das vezes, sao abstratos e necessitam de uma 
"materializacao" para que os alunos os compreendam. 



29 

Do exposto, cabe ao professor selecionar os melhores recursos para facilitar o 

entendimento e absorcao do conteudo explicado. Lembrando que os recursos didaticos servern 

apenas como apoio para o professor, nas atividades visando facilitar a compreensao de temas 

estudados. Porem, antes da utilizacao de cada recurso e preciso levar em consideracao a 

criatividade e o nivel de escolaridade de cada aluno, bem como, verificar qual o recurso 

apropriado para aquela aula a ser desenvolvida na escola. 

A busca constante pela qualidade do ensino deve ser o principal objetivo dos professores, 

dando enfase ao geografo enquanto educador, pois a geografia e uma disciplina dinamica, 

podendo ser trabalhada com diversos tipos de recursos didaticos que podem ir do quadro de giz a 

projeeao emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slides, em outras palavras, varios sao os recursos didaticos que podem ser 

trabalhados em sala de aula como: informdtica, filmes, mapas, musicas, trabalhos de campo, 

livros didaticos, entre outros. 

Esta variedade de recursos proporciona ao professor condicoes de aplicar uma 

metodologia mais construtiva, dinamica e participativa. Assim, pontuaremos alguns dos recursos 

didaticos que sao de suma importancia para trabalhar a geografia em sala de aula: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Tecnologia da Informaeao e Comunieacao - e uma ferramenta de grande vantagem, 

por agregar outros recursos, como imagens, desenhos, jogos, fotografias, textos entre outros. Sao 

muitas as utilidades que os computadores oferecem para os professores e alunos na realizacao de 

trabalhos e pesquisas, tanto nas escolas quanto nas universidades, pois a internet oferece uma 

ampla variedade de textos e autores que podem enriquecer o que esta sendo pesquisado. Segundo 

Vieira et al (2007, p. 105) "o computador, no ensino aprendizagem, auxilia os professores em 

suas aulas e serve como complemento na busca de dados para a construcao de conhecimentos". 

Para tanto, e preciso ter cuidado e bastante atencao para que os alunos nao utilizem o 

computador para impressoes de paginas da internet e colem trabalhos prontos para entregarem ao 

professor. Desse modo, as leituras dos trabalhos tem que ser minunciosas para que nao haja 

nenhum mal entendido. Assim, torna-se necessario que o professor use essa metodologia com 

criatividade e agilidade para desenvolver atividades na construcao do conhecimento. Lopes 

(2010, p.83, apud CALADO 2012, p. 18) reforca: 

[...] Precisamos ficar atentos a esse contexto, pois para saber utilizar as 
ferramentas, as tecnologias atuais, e necessario um bom metodo, ou seja, os 
professores tem que saber como utilizar essas ferramentas de apoio durante o 
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desenvolvimento de suas aulas. Logo, para que isso ocorra, os educadores 
necessitam de um preparo adequado para lidar com esse aparato tecnologico, 
principalmente o uso dos computadores ligado azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet (Grifo nosso). 

Se a escola dispuser desse recurso, e preciso que o educador acompanhe e oriente as 

pesquisas feitas nos computadores, mostrando sua importancia quando sao bem utilizados para os 

estudos propostos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Filmes - ao trabalhar com filmes que abordam problemas do dia a dia, como as 

questoes politicas, economicas, sociais e culturais, os alunos tendem a participar mais dos debates 

em sala de aula. Para a escolha do filme e necessario um planejamento para indicar se ele pode 

ser analisado, de acordo com o tema do livro didatico, e os temas que estao sendo estudados. 

Segundo Barbosa (2003, p . l 13, apud OLIVEIRA 2009, p.7) reforca que: 

[...] O papel do filme na sala de aula e o de provocar uma situacao de 
aprendizagem para os alunos e professores. A imagem cinematografica precisa 
estar a servico da investigacao e da critica a respeito da sociedade em que 
vivemos. Trata-se, portanto, de um movimento de apropriacao cognitiva da 
relaeao espaco-imagem e principalmente, da criacao de sujeitos produtores de 
conhecimentos e reconhecimentos de si mesmos e do mundo. 

Cabe ao professor elaborar pontos a serem debatidos em sala de aula, antes ou depois do 

filme, e possibilitar aos alunos a analise critica para alem do assistido ou das cenas projetadas. Os 

filmes tornam-se um importante recurso para a aprendizagem dos alunos, pois, as imagens fazem 

com que fixem o conteudo atraves da visualizaeao das paisagens. Alem de permitir essa 

visualizacao, o professor pode colocar questoes para que os alunos passem da simples observacao 

das imagens para uma leitura analitica. De acordo com Vieira et al (2007, p. 105): 

[...] a "sessao-cinema" deve ser planejada e preparada com antecedencia: o 
docente deve assistir aos filmes para selecionar aquele que melhor se adapte a 
unidade planejada em relaeao ao tema, a faixa etaria dos alunos e a duracao. E 
importante que o professor anote o tempo para saber os momentos de 
interrupcao para discussao e analise. Cabe ao professor tambem estabelecer os 
pontos a serem discutidos antes ou depois da "sessao" e possibilitar aos alunos a 
analise do assistido para alem das cenas projetadas. 

As aulas audiovisuais podem ser avaliadas atraves de debates, producoes de textos e 

questoes, para que o professor consiga avaliar o avanco dos alunos na construcao de conceitos e 

habilidades. Desde entao, o professor deve estimular os alunos a relacionarem o filme ao tema em 
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estudo e buscar aprender a utilizar esse recurso que tem potencial para oferecer oportunidades de 

aulas mais participativas e construtivas. 

c) Mapas - sao recursos fundamentals nas aulas de geografia, pois possibilitam 

compreender as mudancas que ocorrem no mundo, permitindo realizar leitura e interpretacoes de 

varios mapas de diferentes escalas temporais. Os mapas nos proporcionam o dominio espacial e a 

sintese dos fenomenos que ocorrem em determinado espaco. 

Vieira et al (2007, p . l 11), afirmam que devemos ter sempre preocupacao com a educacao 

geografica, a construcao de referencias de lugar e de tempo dos fenomenos em estudo. 

Igualmente, precisa-se habituar a localizar o fato em estudo no mapa e no globo, para que o 

aluno possa trabalhar suas estruturas da inteligencia para o dominio espacial. 

Castrogiovani (1998, p.33) reforea que os mapas devem fazer parte do cotidiano escolar e nao 

apenas serem incluidos nos dias especificos de geografia. Devem ser vistos como uma 

possibilidade admiravel de comunieacao. 

Em sala de aula, o mapa ajuda o aluno a procurar a localizacao dos fenomenos em estudo, 

e criar essa atitude no aluno torna-se um passo muito importante na construcao das relacoes 

espaciais, e para o desenvolvimento da funcao simbolica, servindo para progredir nos niveis de 

leitura e interpretacao dos mapas. 

d) Musica - tambem e um recurso que pode ser trabalhado como complemento para 

auxiliar as atividades desenvolvidas em sala de aula. O professor pode propor que seus alunos 

facam um levantamento de musicas que reforeem o tema estudado. Assim, no caso da geografia 

pode trabalhar musicas que abordem quest5es ligadas a regionalizacao dos lugares, a questao da 

seca do Nordeste entre muitas outras existentes. 

Quando tocamos uma musica na sala de aula, possibilitamos aos alunos uma atividade que 

pode despertar a atencao e participacao. Explica Vieira et al (2007, p. 107), " o espaco musical 

precisa ser explorado de forma que os sentidos da audicao, da visao e do corpo sejam integrados 

para ver e sentir o espaco". 

Desse modo, a musica tem diferentes interpretacoes que podem ser debatidas atraves de 

seu ritmo e da sua harmonia e quando a contextualizamos com os temas que estao sendo 

debatidos em sala de aula, torna-se um recurso muito proveitoso nas aulas de geografia. 

e) Trabalhos de Campo - e um recurso didatico de suma unportancia no ensino de 

geografia, pois possibilita a compreensao do mundo e da vida para alem da transmissao dos 
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conteudos. E um recurso que torna os conteudos significativos, podendo fazer com que os alunos 

vivenciem, tornando-os parte de suas experiencias pessoais. Braun (2005, apud PUNTEL 2006, 

p. 87) explica da seguinte maneira: 

O trabalho de campo possibilita diferentes leituras e uma reflexao sobre o espaco 
geografico. Assim, ele deve ultrapassar o carater descritivo. O trabalho de 
campo, nos dias atuais, nao pode ser compreendido apenas como coleta de dados 
e informacoes. Necessita ser entendido como um processo de articulacao do 
sujeito com a realidade, possibilitando a insercao do sujeito na sociedade, 
reconstruindo o mesmo e a sua pratica social. O ato de ir a campo pressupoe a 
interacao e a vivencia com a realidade pesquisada. 

Essa e uma atividade que, atraves do reconhecimento dos lugares e das experiencias do 

espaco vivido, os alunos irao sentir e perceber que as paisagens estao repletas de significados que 

fazem parte de suas vidas. Este recurso pode ser utilizado nas escolas aplicando como 

metodologia o estudo do meio. Que, segundo Pontuschka (1996), o estudo do meio e uma forma 

de estudar as modificacoes do espaco no tempo, analizando suas marcas na propria paisagem. 

Tais marcas retratam as relacoes sociais e as vivencias em tempos diferentes, ligando o passado 

ao presente. 

f) Livro Didatico - constitui um dos recursos mais utilizados atualmente em sala de aula. 

O livro eontinua sendo o grande referencial para alunos e professores das escolas publicas e 

privadas do Pais. 

O livro didatico e um instrumento de apoio, muitas das vezes basico, para o professor, 

como argumenta Stefanello (2008, p.86, apud CALADO 2012, p.16) quando afirma que "o livro 

didatico e, sem duvida, instrumento indispensavel para o ensino, nao como mero objetivo de 

levar informacoes ao aluno, mas por ser uma ferramenta no processo de construcao do 

conhecimento". 

A utilizacao do livro nao deve ser somente para fazer as leituras, e sim para fazer 

resumos, observacoes de imagens, interpretacoes dos textos, etc. Significa que, apesar dos 

atrativos de outros recursos, jamais devemos descartar o livro didatico. Ele e um recurso de 

grande valor, capaz de contribuir no processo de conhecimento dos alunos. 

O livro possui um grande valor no processo de ensino-aprendizagem, mas o professor nao 

pode te-lo como unica fonte de apoio ou informacao. Existe uma necessidade de se buscar novas 

metodologias e novos recursos para que se realizem uma boa aula. Sendo um objeto de 
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conhecimento, o mesmo jamais pode tornar-se o sujeito do processo ensino-aprendizagem. 

Portanto, os professores devem inovar principalmente o ensino da geografia, saindo do 

tradicionalismo e tendo o livro como um mediador entre professor e aluno. Puntel (2006) baseada 

no Guia dos Livros Didaticos afirma que: 

O objetivo do livro didatico e estimular a curiosidade e o interesse para o 
desenvolvimento dos conhecimentos geograficos, assim como instigar a 
discussao, a analise e a critica acerca deles. Ele n§o deve se construir no linico 
material de ensino em sala de aula, mas ser referenda no processo de ensino 
aprendizagem. 

Assim, compete ao professor a analise critica na utilizacao do livro didatico de geografia, 

para que nao permita que os alunos flquem alienados com conceitos e definicoes ja prontos, pois 

este acaba colaborando para a formacao cultural e social, ja que se mantem como recurso 

presente em sala de aula, ainda hoje, como fonte principal de reflexao nas escolas. 

4.3 Consideracoes parciais 

Dada a importancia da Geografia enquanto ciencia e disciplina fica subentendido suas 

diferencas, ambas importantes e complementares para a construcao do conhecimento, mas, que 

jamais podem ser desvalorizadas. No que tange a variedade de recursos didaticos para trabalhar a 

geografia, estes podem tornar as aulas mais construtivas e dinamicas, deixando pra tras o 

tradicionalismo, cujo aprendizado se da apenas de forma vertiealizada, onde o aluno so recebe 

informacoes. 

Para por fim a essa pratica tradicional o professor tera que criar possibilidades e tracar 

novos caminhos para que se efetive, na pratica, um aprendizado que se de a partir de uma 

construcao mutua, cujos autores sejam professores e alunos, na busca de ressignificacao do saber. 

Nesse ambito, ve-se nos recursos didaticos um auxilio que favorece uma maior participaeao dos 

educandos nas aulas, o que contribui para o desempenho escolar. 

Sao muitos os recursos didaticos que podem ser trabalhados na disciplina geografia. 

Levando em consideracao os recursos mencionados acima, percebe-se a importancia destes para 

ensinar geografia, desmascarando a concepcao de que esta e uma ciencia decorativa e nao 

construtiva. 
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5 - A C O N C E P C A O D E P A I S A G E M NO ENSINO DA G E O G R A F I A E S C O L A R NO 6° 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Neste capitulo serao apresentados os resultados do estudo, fazendo as devidas discussoes, a 

partir do referencial teorico, correlacionando com os dados levantados na pesquisa. Inicialmente, 

e feita a caracterizacao da escola Jose Reis, enfocando os pontos principals do Projeto Politico 

Pedagogico- PPP. Em seguida, sao analisados 21 questionarios, 1 da professora e 20 dos alunos, 

abordando questoes sobre o ensino de geografia, e sobre a construcao e aplicacao do conceito de 

paisagem em sala de aula. Alem, de uma breve analise do livro didatico adotado no 6° ano do 

ensino fundamental da escola. 

5.1 Caracterfsticas Gerais da Escola 

A escola escolhida para a obteneao dos dados desta pesquisa esta localizada no municipio 

de Sousa-PB, mais precisamente no Bairro Alto do Cruzeiro na Rua Saul Pedrosa de Meio, s/n. 

Figura 1- Mapa de localizacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Reis, Sousa/PB, 2014. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M U N I C I P I O D E S O U S A - P BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — B A I R R O A L T O D O C R U Z E I R O 

S O U S A - P B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaborada por Delio Jackson, 2014. 
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A referida escola foi fundada no dia 08/12/1973 e recebeu o nome de Grupo Escolar Jose 

Reis, iniciando suas atividades em 1974. Recebe alunos tanto da area urbana quanto da zona rural 

do municfpio de Sousa. Inicialmente foi construida em uma area muito pequena para suprir a 

demanda dos estudantes, atualmente apresenta uma area mais adequada. Ja passou por duas 

reformas: uma no ano de 1985, durante a gestao do prefeito Nicodemos de Paiva Gadelha e outra 

na administracao de Mauro Abrantes Sobrinho, em 1993. Em ambas foram contempladas a 

constru?ao de mais salas de aula e ampliafao de espaeos. As reformas foram realizadas com 

recursos do salario educacao, atraves do convenio do Ministerio da Educa?ao e Cultura (MEC), 

governo do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Sousa. 

A referida instituicao recebeu o nome de Jose Reis em homenagem a um defensor da 

educacao, que atuava como professor leigo. Apesar do pouco conhecimento docente, ensinava 

aos jovens, sem cobrar nenhuma remuneracao, constituindo um exemplo de cidadania. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada a caracterizaeao da escola por meio 

de obsevacao das aulas e do espafo fisico, a fim de conhecer melhor o ambiente escolar. O 

professor pesquisado tambem contribuiu na obtencao de dados quanto ao dia a dia escolar, as 

relacoes e as vivencias pessoais, colaborando de maneira significativa no desempenho do estudo 

(Quadra 1). 

QUADRO 1- Caracteriza9ao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Reis 

Numero de alunos e 

professores 
508 alunos e 32 professores 

20 alunos e 1 professora entrevistados 

Per 111 da Escola e dos 

alunos 

-A escola esta situada em um bairro pobre da cidade. 

-Oferece educacao infantil e o ensino fundamental em do is turnos 

alem da Educafao de Jovens e Adultos (EJA) a noite. 

-Recebe alunos de bairros vizinhos. 

-Apresenta uma Infraestrutura precaria. 

-Avaliacao e feita atraves de notas qualitativas e quantitativas. 

-Ocorrem reunioes pedagogicas mensalmente. 

-Nao desenvolve nenhum projeto. 

-Possui um alto indice de evasao escolar. 
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-Os alunos sao indisciplinados. 

-A estratura familiar e precaria. 

-Apresenta um nivel socioeconomico baixo. 

Metas da Escola 

- Construir um ser humano critieo, livre, participativo e 

responsavel. 

-Construir uma sociedade transformadora e igualitaria 

-Elevar o nivel de aprendizagem. 

-Motivar os pais a acompanhar seus filhos nas atividades escolares 

para um melhor rendimento escolar. 

-Capacitar os professores com novas tecnicas e metodos de ensino. 

-Oferecer cursos de preparaeao para o pessoal tecnico, diretor, 

secretario e auxiliares de disciplinas. 

- Diminuir o indice de repetencia. 

-Reduzir o indice de evasao. 

Fonte: Pesquisa "in loco" (2013) 

Podemos assinalar atraves dos dados, que o numero de professores e insuficiente para 

atender a demanda de alunos. Possui salas com quantidades excessivas de alunos, dificultando o 

trabalho dos professores em manter a disciplina, comprometendo principalmente o aprendizado 

em sala de aula. Visto que a escola apresenta metas do ponto de vista pedagogico corretas, mas, 

que nao sao cumpridas como manda o Projeto Politico Pedagogico. 

Foram observadas em seu perfil, caracteristicas que comprometem a aprendizagem, como 

indisciplina, infraestrutura precaria, ausencia de projeto pedagogico que possa melhorar a 

qualidade do ensino. Conhecendo tais caracteristicas da escola, mostrados no quadro acima, a 

distribuicao dos alunos por turmas e turnos, esta esquematizada na tabela 1. 
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Tabela 1-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Distribuicao de alunos por turmas e turnos 

Turno Turma N.° de alunos Especificacao 

Manha 8 132 Ed. infantil II, III e 1° ao 5° ano 

Tarde 8 292 5° ao 8° ano 

Noite 4 84 5° ao 8° ano (EJA) 

Fonte: Pesquisa "in loco" (2013). 

No que se refere a distribuicao dos 508 alunos nos tres turnos: pela manha e composta por 

criancas distribuidas na educacao infantil e no Ensino Fundamental I; no turno vespertino, foi 

verificado um maior numero de alunos, tendo em vista a demanda de discentes provenientes 

principalmente, da zona rural do municipio, cursando o Ensino Fundamental II. O turno da noite 

apresenta uma quantidade menor de alunos, em relaeao ao total atendido pela escola, forrnado por 

adultos que trabalham durante o dia e tentam concluir os estudos atraves do programa de 

Educacao de Jovens e Adultos. 

A escola encontra-se organizada em series anuais, com carga horaria minima do ano letivo, 

estabelecida em oitocentas horas, distribuidas no minimo de duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar. A duracao da hora aula, para o EF e de 45 minutos. A escola, atualmente gerida pela 

Diretora Antonia Maria da Silva, pertence a esfera administrativa municipal, sob eoordenacao da 

Secretaria de Educacao de Sousa. 

A escola funciona em instalacoes proprias do patrimonio da Prefeitura Municipal, esta 

fisicamente estruturada nos seguintes espacos: salas de aula (07), diretoria (01), laboratorio de 

informatiea (01), biblioteca (01), cantina (01), patio (01), auditorio (1), almoxarifado (01), 

banheiros (01), ambiente para professores (01). A escola realiza a matricula de alunos, a partir 

dos 4 anos de idade, todos oriundos de Sousa, tanto da zona rural quanto urbana. 

Complementando a earacterizacao do espaco fisieo, foram realizadas observacoes da rotina 

e atividade em sala de aula, que possibilitaram melhorar nossas analises sobre a escola. A 

elaboraeao desta pesquisa constituiu uma experiencia reveladora dos fatores positivos e negativos 

que a mstituicao apresenta no seu dia-a-dia. Fazendo uma breve analise do funcionamento da 

escola, abordando principalmente a relaeao ensino-aprendizagem naquela unidade escolar. 

Quanto a estratura, a escola apresenta em sua fachada indicios de degradacao, com 

pintura antiga, piehacSes no portao e nas paredes (Figura 2). Na parte interna da escola foi 
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observado um aspecto carente, com salas de aulas pequenas, com carteiras quebradas, portas 

riscadas e o piso do auditorio em cimento grosseiro (Figura 3). Cada sala contem dois 

ventiladores, sendo que nem todas elas possuem janelas, sao ambientes quentes e mal arejados. 

Estas caracteristicas possibilitam inferir que a escola apresenta estado de precariedade. 

Figura 2: Fachada da escola Figura 3: Sala de aula 

* *E. W. E. F. JOSE R* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Autora, 2014. Fonte: Autora? 2014. 

A diretoria e a sala dos professores sao ambientes apertados com pouco espaco para 

guardar a documenta?ao da escola e os materials dos docentes. Pode-se perceber que a sala dos 

professores nao possui mesas para trabalharem, apenas carteiras que mal dao para apoiar os 

livros, caracteristicas que dificultam a atividade docente (Figura 4 e 5). 

Fonte: Autora, 2014. Fonte: Autora, 2014. 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6: Biblioteca 

'1 

Figura 7: Sala de informatica 
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Fonte: Autora. 2014. Fonte: Autora, 2014. 

Como visualizado nas figuras 6 e 7, pode-se observar que a biblioteca nao possui muitas 

opcoes de livros e a maior parte deles esta desatualizada. A escola conta com apenas um 

computador para a realizacao dos trabalhos dos professores. Ja a sala de informatica, para 

atendimento dos alunos, apresentou-se com equipamentos quebrados e em numero insuficiente 

para todos. Segundo informacoes colhidas no local, partes dos equipamentos foram retirados da 

sala para conserto. Por outro lado, os alunos expuseram que e rara a ida deles a esse ambiente 

para fazer pesquisas. Isso demonstra que o estado do setor de informatica da escola tambem se 

apresenta seriamente comprometido. 

Existe um pequeno auditorio para a realizacao das festividades da escola, alem, de servir 

de repouso para os alunos nas horas das refeic5es, visto que a cantina faz parte do espaco. Existe 

tambem, um patio que se encontra em condicoes de abandono, servindo apenas de 

estacionamento de motos e bicicletas, (Figura 8 e 9). 

Figura 8: Auditorio Figura 9: Patio 

Fonte: Autora, 2014. Fonte: Autora, 2014. 
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De acordo com as descricoes e imagens mostradas, e possfvel inferir que as instala96es da 

escola encontram-se em estado de preeariedade do estabelecimento de ensino. E clara a 

necessidade de interven9oes para a melhoria do aspecto fisico, visando possibilitar a acomoda9ao 

dos professores e alunos, fator que contribui para a qualidade do ensino aprendizagem. 

Apesar dos problemas abordados, os professores relataram que fazem o possivel para 

proporcionar uma boa aprendizagem. Ministram aulas de incentivo, nas quais relacionam a 

realidade vivida por cada urn, motivando com exemplos de vida. Porem, falaram que nao tem 

obtido exito, pois, o alunado e "muito trabalhoso" e mostram "nao querer nada com a vida", 

fazendo com que os professores se sintam frustrados. 

No aspecto da disciplina escolar, observamos que a dire9ao e coordena9ao tenta manter a 

disciplina, mas dificilmente tem exito. O respeito entre professor e aluno se encontra 

comprometido, os alunos proferern palavroes ao serem questionados, poucos obedecem Isto 

pode ter rela9ao com o tipo de educa9ao familiar atualmente presente na sociedade. 

5.2 Aspectos gerais do Projeto Politico Pedagogico 

O PPP da Escola Jose Reis, foi reformulado no ano de 2010, por motivo da necessidade 

de se rever algumas considera9oes a respeito do processo, objetivos do ensino-aprendizagem. O 

PPP deve ser entendido como um processo passfvel de mudan9as, que estabelece principios e 

diretrizes. Pode ser considerado como uma saida para buscar entender o porque, para que, como, 

e o que ensinar diante das transforma9oes que vem ocorrendo na atualidade. Assim, cada membro 

da escola pode resgatar o prazer de participar desta trajetoria, construindo um futuro promissor. 

Este documento tem como objetivo geral contribuir no desenvolvimento de uma 

educa9ao idealizadora e de qualidade, centralizada na valoriza9ao do aluno cidadao, garantindo 

sua participa9ao em todo processo de ensino-aprendizagem. Como tambem o vinculo entre escola 

e familia com o objetivo de formar alunos conhecedores e conscientes de seus deveres e direitos, 

na constru9ao de uma sociedade plural e justa. 

Os objetivos especificos sao promover uma educa9&o inovadora, capaz de efetivar 

mudan9as, incluir a familia numa parceria com a educa9ao de qualidade, estimular as 

competencias e potencialidades do educando. Estabelecer valores eticos-cidadaos que visem 

desenvolver o respeito mutuo, o compromisso, a solidariedade e a uniao dentro de um ambiente 
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saudavel. Por meio destas discussoes e reflexoes relacionadas a educacao, a escola entende que 

ela e um veiculo de solucao para os problem as sociais, como tambem uma forma de melhoria de 

vida e conseqiientemente, de um pais melhor. 

Para chegar a este entendimento de educacao, a comunidade escolar precisou elaborar 

alguns conhecimentos de acordo com os PCNs e teoricos como: Paulo Freire, Piaget e Vigotsky, 

buscando-se nestes, uma escola que entende e prop5e uma educacao voltada para a formacao de 

um cidadao capaz de vivenciar e solucionar os problemas surgidos na vida diaria. 

A Escola busca nos fundamentos filosofieos, formar pessoas conhecedoras e defensoras 

dos seus direitos, para que sejam igualitarias a todas as outras pessoas. Trabalhando nessas 

perspectivas, procuramos contribuir na construcao do conhecimento dos alunos norteados nao 

apenas em um metodo, mas sim, em propostas metodologicas e teoricas, baseadas nas discussoes 

de Paulo Freire e Piaget. 

Os professores comprometidos com a educacao tem procurado qualificar-se cada vez mais, 

para proporcionar ensino de qualidade. Assim, aos poucos a escola vai deixando para traz aquela 

"educacao bancaria" segundo denominacao de Paulo Freire, onde o professor apenas deposita 

conhecimento no aluno. Nesta evolucao, a transformacao elabora a chamada educacao 

libertadora, nao apenas de conhecimentos, mas de praticas socias e politicas. 

O curriculo da escola Jose Reis e composto de temas interdisciplinares abordando temas 

transversals de forma globalizada, o supervisor assume o papel do orientador no planejamento, 

dando sugestoes, colhendo opinioes para que seja elaborado um piano participativo. No proprio 

planejamento sao definidos objetivos e conteiidos a serem trabalhados e uma metodologia 

variada, para que sejam atendidos os objetivos desejados. 

Nota-se, que os objetivos deste documento sao de fundamental importancia para a escola, 

mas estao longe de serem alcancados, pois, na maioria das vezes so funciona no papel, um 

exemplo disso, e que existem professores que trabalham em detenriinadas escolas, e nem tomam 

conhecimento dos objetivos e filosofias da escola. 
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5.3 A Paisagem no Livro Didatico de Geografia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O L D e considerado um objeto de conhecimento muito importante, mas, nao pode se 

transformar em sujeito do processo ensino aprendizagem. O livro e uma ferramenta que pode 

ajudar o professor a alcancar seus objetivos na melhoria do ensino. 

A analise descrita foi baseada no LD de Geografia destinado para o 6° ano do EF 

intitulado comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Projeto Arariba Geografia", 2a edicao, obra coletiva concebida, desenvolvida e 

produzida pela Editora Moderna, de autoria de Sonia Cunha de Sousa Danelli, em 2007. Para sua 

analise foram determinados alguns criterios que podem ser encontrados na introducao no topico 

que aborda a metodologia. 

O publico destinado sao criancas de faixa etaria de 10 a 12 anos de idade. Em 

consequencia disso, os autores buscaram fazer a apresentacao do LD, utilizando uma linguagem 

adequada para o nivel dos alunos, abordando de um modo geral o Espaco Geografico. Apresenta 

uma estrutura de conteudos diversificados de forma organizada. Aborda questoes da Geografia 

humana, dando enfase principalmente aos assuntos da Geografia Fisica. 

A unidade I , intitulada "A Geografia e a Compreensao do Mundo," e subdividida em 

quatro capitulos, sendo que o primeiro capitulo aborda a importancia do conceito de Paisagem, 

espaco e lugar, mostrando como se deram as modificacoes das paisagens terrestres atraves da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

interven9ao do Homem. Os tres ultimos sao voltados para a orientacao e localizagao dentro do 

espa90 geografico, alem da importancia e compreensao do mesmo. Discutem a dinamica do 

espa90 geografico e a continua transforma9ao historica da sociedade. Ao discorrer nestes 

capitulos, percebe-se que estao sempre separando os elementos naturais dos culturais, facilitando 

assim o entendimento dos alunos. 

Um ponto muito importante encontrado no primeiro capitulo e que os autores explicam 

que, a paisagem nao e so o belo, aquela considerada natural como arvores, passaros, flores entre 

outros, e sim o que nao e belo tambem faz parte da Paisagem, tudo esta interligado. Estes 

capitulos estao divididos em varios subtitulos, o que ajuda na compreensao da leitura. 

Na unidade II "O Planeta Terra" e abordado do quinto ao oitavo capitulo, sendo que os 

tres primeiros, explicam a origem e forma9ao do planeta Terra, a forma9ao dos continentes da 

Terra e por ultimo aborda o movimento das placas tectonicas. Esta unidade apresenta desenhos 
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do globo terrestre, do sistema solar, bussolas e projecoes cartograficas, o que faeilita o 

entendimento dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 geografico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Unidade III, "Os Continentes, As ilhas e os Oceanos", vai do nono ao decimo segundo 

capitulo, voltados para a parte hidrologica da Terra. Aborda a distribui9ao das aguas na superficie 

terrestre, exemplificando cada um com seus devidos conceitos. Alem de aprofundar-se no que se 

refere aos oceanos, mares e rios, explica a divisao politica das terras emersas, divididas em seis 

continentes: America, Africa, Europa, Asia, Oceania e Antartida. Depois diferenciam ilhas de 

arquipelagos, oceanos e mares, usando a expressao das grandes paisagens naturais para facilitar a 

compreensao do tema em estudo. 

"Relevo e Hidrografia" e o conteudo abordado na Unidade IV, do decimo terceiro ao 

decimo sexto capitulo. Nesta unidade, nos tres primeiros encontramos o processo de forma9ao 

das rochas que estao divididas em magmaticas ou igneas, sedimentares e metamorflcas, e no 

ultimo a importancia das bacias hidrograficas do Brasil. Em varios momentos ha uma 

preocupa9ao em articular os aspectos fisicos com os humanos e retomam o conceito de paisagem 

para explicar os diferentes tipos de solos existentes. 

A Unidade V retrata o "Clima e Vegeta9ao", do decimo setimo ao vigesimo capitulo, 

discutindo o tempo e seus diferentes elementos e estados. Faz uma diferencia9ao dos tipos de 

clima do Brasil e importancia para nosso ecossistema. Trabalha as paisagens vegetais do planeta, 

os tipos e os fatores que influenciam a vegeta9ao. Aborda tambem as paisagens vegetais do 

Brasil. 

Na Unidade VI o tema e "O campo e a Cidade", retratados do vigesimo primeiro ao 

vigesimo quarto capitulo. Recorre ao conceito de Paisagem rural e urbana para argurnentar os 

diferentes tipos de trabalho que diretamente transformam o espa90 geografico. Modifica9oes 

essas ocasionadas pelo Homem como a erosao do solo, os efeitos das queimadas, a degrada9&o 

dos solos, uso inadequado de produtos quimicos entre outros. 

Trata da Geografia Humana e novamente traz a discussao de Paisagem para entender as 

mudan9as provocadas pelo homem no espa90 atraves das rela9oes de trabalho e de poder. Assim, 

percebe-se que em todas as unidades do livro, a Paisagem e sempre retratada de forma que possa 

refor9ar os outros temas, assim, ela vem sendo debatida em varios capitulos do livro didatico. 

Isso e um ponto favoravel, pois faz com que o aluno fique sempre lembrando e refor9ando a 

tematica ja estudada. 
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Ja nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Unidade VII, do vigesimo quinto ao vigesimo oitavo capitulo, o livro discorre sobre 

o "Extrativismo e Agropecuaria". Aborda a importancia dos recursos naturais, do extrativismo, 

da agricultura e pecuaria do Brasil e explica os setores de producao da economia brasileira. 

Por fim, na Unidade VIII discute-se sobre a "Industria, Comercio e Prestacao de 

Servicos", indo, do vigesimo nono ao trigesimo segundo capitulos. Trata da Geografia Humana, 

abordando questoes de trabalho, comercio, industrias e tecnologias. 

A partir da analise de todas essas unidades, verificou-se que os capitulos apresentam 

textos curtos, coerentes e conceituados de acordo com os assuntos abordados, facilitando o 

entendimento do leitor. No final de cada capitulo oferecem atividades complementares, indicacao 

de filmes, sites para pesquisar, referenda para ler mais e textos de outros autores para 

complementar e reforcar as unidades do livro, alem do glossario que serve de ajuda nos 

significados das palavras. 

Ha tambem varias imagens contidas nos capitulos, que servem para facilitar a 

compreensao dos assuntos pelos alunos, alem de propiciar ao professor uma riqueza de detalhes 

que podem favorecer muito no aprendizado dos alunos. Por isso, a Paisagem torna-se um 

importante recurso nas aulas de geografia, porque abre novos horizontes para entender outras 

realidades. 

Para cada capitulo, os autores convidam o professor a ler mais sobre o assunto, propondo 

leituras de outras referencias bibliograficas. Apresentam ideias para que o professor planeje suas 

aulas de formas mais construtivas, que motive os alunos a participarem das aulas e a refletirem 

sobre o tema em estudo. Para isso, os autores convidam o professor a ler e a ter um conhecimento 

mais detalhado dos assuntos para trabalharem com seus alunos. 

Constatou-se que o mesmo apresenta mais imagens do que conteiidos, deixando os alunos 

presos a essas imagens. Claro que elas sao importantes, mas, como complemento na hora da 

explicacao, para que venha facilitar a leitura e compreensao dos alunos. 

Em suma, a obra e visualmente atrativa, possuindo um arsenal figurativo de boa 

qualidade, mas, que perde seu valor em seu carater significativo, porque, possui mais imagens do 

que contexto. 
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5.4 O professor e sua visao de paisagem no ensino de Geografia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a realizacao desse estudo foi elaborado um quetionario com 11 perguntas e respondido 

pela professora de Geografia. Este questionario teve como objetivo conhecer a sua visao a 

respeito do ensino dessa disciplina com enfase na aplicacao do conceito de paisagem e fornecer 

subsidios para posteriores analises. Buscamos verificar as metodologias adotadas para o ensino 

desse tema com os alunos do 6° ano do EF, alem de identificar como a professora utiliza o livro 

didatico (LD). Nossos levantamentos sobre a formacao profissional da docente estao 

sistematizados na tabela 2. 

Tabela 2- Caracterfsticas da formacao profissional docente 

7 

Area de formacao Licenciatura em Geografia 

Instituicao UFCG 

Ano de conchisao de curso 2002 

Anos de Docencia 26 anos 

Carga horaria semanal 24 horas/aula 

Pos-Graduaeao Especializacao em Geopolitica e Historia (2003) 

Fonte: Autora, 2013. 

Salienta-se que, a docente colaborou prontamente com a pesquisa.Tendo um 

posicionamento correto, sem se mostrar, de maneira alguma, incomodada com as perguntas feitas 

para a realizacao do estudo. 

A partir dos dados da tabela 2, nota-se que a professora concluiu sua Licenciatura em 

Geografia no ano de 2002, logo no ano seguinte, em 2003, concluiu sua pos-graduaeao em 

Geopolitica e Historia, tambem pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). A partir 

dos dados, constatou-se que ela possui formacao academica recente, mas possui 26 anos de 

experiencia profissional, ensinando na escola Jose Reis ha 20 anos. Partindo da analise dos dados, 

identifica-se que a professora lecionou durante 15 anos, antes de concluir sua graduacao. Este 

dado possibilita inferir uma possivel influencia do tempo de experiencia profissional sobre a 

formacao academica. Ao se observar as relacoes em sala de aula, durante a execucao da pesquisa, 

entende-se que a formacao academica nao foi suficiente para promover o desenvolvimento de 

praticas docentes significativas. 
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Com o intuito de observar e anaMzar o modo de aplicacao do conceito de paisagem para o 

ensino, sera feita a apresentaeao dos resultados do questionario aplicado para a professora. O 

modelo do questionario se estrutura em perguntas e respostas. As respostas foram lidas e 

analisadas criteriosamente, as discuss5es serviram de base para entender como esta o nfvel da 

qualidade de ensino na escola pesquisada. 

a) Qual o conceito que voce atribuiria a geografia e qual sua importancia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A Geografia e uma disciplina que estuda o mundo com suas partes geogrdficas e atualidades ". 

A professora entende a Geografia como uma disciplina. Subentendendo como uma 

disciplina escolar, considerando sua viveneia, experiencia profissional docente. Ela entende que o 

objetivo da geografia e estudar um dado objeto. Este objeto, "o mundo" e formado por 

constituintes geograficos no tempo presente. Sabemos que se atribui a geografia uma grande 

responsabilidade em abordar questoes globais. Para tanto, a geografia possui categorias de 

analises que interligadas possibilitam estabelecer uma totalidade para compreensao do mundo. 

Lage (2004, p.07, apud OLIVEIRA 2009, p. 5) corrobora esclarecendo que: 

A geografia distingue-se no ambito do conhecimento humano pelo carater do 
seu objeto de estudo - o espaco geografico. Espaco que se pode analizar em suas 
varias "metamorfoses": Paisagem, lugar, regiao, cidade, campo, entre outras (...) 
o "fazer geografico" perpassa por esse entendimento e pela busca de superacao 
dessas dificuldades, criando um "saber geografico consistente que permita o 
surgir do "ser geografico". 

Considerando estas palavras e comparando com a analise da resposta da professora, 

percebe-se a ligacao existente em suas colocacoes, quando fala que a geografia estuda o mundo. 

Os autores colaboram, afirmando que o objeto de estudo da geografia pode ser analizado e 

entendido de varias maneiras. Desse modo, a resposta ficou a desejar na falta de detalhamentos e 

especificidades, dificultando sua compreensao. Desde entao, para que os alunos possam 

compreender a importancia do objeto de estudo da geografia, o professor enquanto mediador 

deve usar a realidade de cada um atraves de suas vivencias, para explicar as relacoes existentes 

no espaco, para assim facilitar o aprendizado em sala de aula. 
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b) Voce gosta de ser professora? Por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sim, porque atraves da geografia conhecemos o mundo, suas localizagdes, as divisdes politicas, 

culturas diferentes e outros mais. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A professora afirma que sim. Contudo, sua resposta se desenvolve em uma frase pronta, 

sem aprofundar, refletir ou relacionar a atividade profissional com a pratica docente. Considera-

se que, apesar da resposta vaga, o assentimento e um bom comeco, pois, para ter um desempenho 

positivo e provocar mudancas em sala de aula e preciso ter prazer, dedicacao e gostar de ensinar 

para se ter resultados significativos no futuro. 

Por meio de sua resposta, fica entendido, que o mundo pode ser compreendido atraves das 

variadas maneiras proporcionadas pela geografia. Ela cita alguns elementos que contribuem para 

o entendimento da dinamica do mundo como: as "localizacoes, as divisoes politicas, culturas", as 

relacoes sociais, entre outros. A geografia e uma disciplina que permite aos alunos construirem 

seus proprios conhecimentos, que serao de grande importancia ao longo da sua vida. 

De acordo com os (PCNs, 1988), adquirir conhecimentos basicos de geografia e algo 

importante para a vida em sociedade, em particular para o desempenho das funeoes de cidadania: 

cada cidadao, ao conhecer as caracteristicas sociais, culturais e naturais do lugar onde vive, bem 

como as de outros lugares, pode comparar, exphcar, compreender e espacializar as miiltiplas 

relacoes que diferentes sociedades em epocas variadas estabelecem com a natureza na construcao 

de seu espaco geografico. Alem de possibilitar a construcao de um fazer comunitario e o respeito 

pelas diferencas dos grupos sociais. 

A terceira pergunta foi sobre o conceito de paisagem, foco principal para realizacao do 

presente estudo: 

c) O que voce entende por paisagem? 

"Paisagem e tudo que vemos ao nosso redor, dependendo do momento. " 

Este e um conceito utilizado por muitos geografos ao conceituar a paisagem Atraves da 

resposta percebemos uma generalizaeao quando a professora fala que paisagem e tudo que esta 

ao nosso redor, usa um condicionante temporal, "momento", ou seja, fica entendido que a 
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paisagem possui fiuidez uma dinamicidade que depende do tempo para entendermos sua 

complexidade. Para melhor compreender a resposta, Santos afirma que a paisagem: 

Pode ser defimda como o dominio do visivel, aquilo que a vista abarca. [,..] A 
paisagem e um conjunto de formas heterogeneas, de idades diferentes, pedacos 
de tempos historicos representatives das diversas maneiras de produzir as coisas, 
de construir o espaco. (SANTOS, 2008, p. 40). 

Portanto, essa dinamicidade e fiuidez apresentada pela professora, tem muito haver com o 

conceito de paisagem atribuido por Santos, ou seja, a paisagem e muito mais do que o visivel, e a 

interacao de elementos historicos, culturais, sociais, entre outros, que interligados compSem o 

espaco. Desse modo, as palavras da docente possui ligacao com a leitura pertinente. 

d) Qual a importancia da paisagem? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A paisagem e muito importante, pois pode nos embelezar ou nao ". 

A paisagem nos pode "embelezar ou nao ". Percebe-se, que para a professora a paisagem 

nao sao so coisas bonitas, aquilo considerado feio tambem e paisagem, cada uma com seus 

significados e importancia para a geografia. As florestas, as flores, os rios sao paisagens 

consideradas naturais ou belas, mas paisagem nao se restringe so a isto, tudo que esta ao nosso 

redor independentimente de ser (bonito ou feio) e paisagem. Alem, de ter grande contribuicao e 

importancia para entedermos a dinamica do espaco geografico, a paisagem nos possibilita a 

compreensao das transformacoes que vem ocorrendo ao longo dos anos na sociedade. Sendo, que 

sao a partir dessas transformacoes ocasionadas pelo Homem que percebemos as modificacoes nas 

paisagens, estas consideradas bonitas ou feias, mas, que trazem grandes significados. 

e) O livro didatico adotado em sala de aula contempla o conceito de paisagem? 

"Nao, pois muitas das vezes o livro didatico foge da realidade dos alunos. " 

A professora, atraves de suas palavras, revela nao gostar do Livro Didatico (doravante 

LD) adotado para o 6° ano, intitulado como "Projeto Araribd Geografia" e faz uma critica em 
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relacao ao mesmo, em dizer que ele nao contempla os assuntos com a realidade dos alunos, vindo 

a dificultar seu trabalho em sala de aula. Apos conhecer o livro, f constatado que ele trata sim, do 

conceito de paisagem, de forma simples e resumida em tres capitulos, todos eles ilustrados com 

imagens, apresentando um contexto claro de vocabulario facil. 

Vejamos como o livro aborda o conceito de paisagem. Segundo seus autores (Danelli et 

al, 2007, p. 12) "a paisagem e tudo que podemos ver no lugar em um determinado momento (em 

casa, na rua, na escola) tudo e paisagem, nao sendo somente o belo, o natural, e sim o conjunto 

dos elementos naturais dos culturais associados". Fica comprovado que o LD contempla o 

conceito paisagem, concorda-se que poderia ser abordado de maneira mais eontextualizada e as 

imagens apresentadas servissem apenas como complemento durante as explicac^es. Assim, fica 

subentendido que houve um equivoco em sua resposta, pois a professora se contradiz com que 

esta exposto no LD a respeito da paisagem. 

Desse modo, se o livro como foi declarado nao contempla com seus objetivos, porque nao 

buscar novas metodologias de ensino que ajudem no desempenho dos alunos em sala de aula e 

deixar um pouco de lado o livro didatico? 

f) Qual o referenda! proposto no livro didatico em relacao ao conceito de paisagem? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Desculpe-me, nao me lembro de nenhuma referenda no momento, mas prometo dar uma 

olhada e depois repasso para voce ". 

Entende-se atraves de sua resposta, que nunca houve preocupacao por parte da professora 

em saber das referencias que o livro propoe para reforcar o assunto estudado. Nao sabe da riqueza 

que esta perdendo, pois essas referencias nos ajuda a aprofundar-se com os temas e com as nossas 

pesquisas, e nos proporcionam a construcao de novas opinioes a respeito de qualquer tema 

estudado. 

Desse modo, alem do LD servir como unico recurso didatico utilizado em sala de aula 

pela professora, a mesma, mostra-se nao ter curiosidade em saber dos detalhes que o livro 

apresenta. Constata-se que no final de cada capitulo, o LD aponta autores e obras para 

complementar e aprofondar as leituras sobre determinados temas. O tema paisagem traz como 
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referenda autores como: Milton Santos (1998), Guerra (2004), Andrade (1997) Branco (1994) 

entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g) Voce trabalha a tematica paisagem em sala de aula? Como? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Trabalho sim, atraves da leitura do livro didatico, coloco um por um para ler um pouco do 

capitulo e depots explico o assunto utilizando o quadro de giz para dor alguns exemplos ". 

Diante do que foi exposto, percebe-se que a professora utiliza apenas o LD para explicar 

suas aulas. Conforme as palavras de Rua (1998, p. 89), "o livro didatico se torna o grande 

Salvador, o unico instrumento de trabalho e o principal intermadiador entre os alunos". Hoje nas 

escolas presencia-se o LD como o principal apoio em sala de aula, e a maioria dos professores 

nao utilizam outros tipos de recursos, argumentam que as escolas nao disponibilizam dos 

recursos necessarios para inovacao das aulas, ja os diretores e supervisores relatam que e falta de 

interesse dos professores. O mais viavel seria parar de jogar a culpa em um e outro, e tentar 

melhorar a qualidade do ensino brasileiro. 

h) E possivel construir a nocao de paisagem com alunos do 6° ano? Como? 

"E possivel sim, quando vou explicar paisagem na sala de aula atraves do livro didatico, sempre 

procuro dar exemplos de acordo com a realidade de cada um para que eles possam entender 

melhor o assunto. " 

A professora comenta que explica o tema paisagem atraves do LD. Percebe-se que nas 

suas aulas o livro e o seu principal instrumento de trabalho. Autores como Silva et al (2007), nao 

concorda que o livro seja o principal apoio para os professores, e questiona afirmando que os 

livros apresentam problemas, cordusoes conceituais, efusao de imagens desnecessarias, 

desvinculacao imagem-texto, entre outros, por isso recomendam-se que os professores usem tais 

recursos com uma atitude critica em relacao aos eonteudos desses, para que este recurso sirva aos 

propositus das aulas. 
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Ao trabalhar o conceito de paisagem, recomenda-se usar outros recursos didaticos, como 

exemplo, o estudo do meio, seria uma otima escolha. Poderia dar um passeio no bairro, 

mostrando as paisagens presentes no percursso de casa para a escola. Para entedermos melhor 

essa metodologia os (PCNs, 1998), afirma que saidas com os alunos em passeios didaticos sao 

fundamentais para ensina-los a observar a paisagem. A observacao permite explieaeoes sem 

necessidade de longos discursos. Alem disso, estar diante do objeto de estudo e muito mais 

cativante e prazeroso no processo de aprendizagem. 

Para tanto, a apredizagem em campo torna-se mais dinamica porque desperta curiosidade 

e mais atencao dos alunos, por estarem em contato direto com muitas informacoes, com isso 

formam conceitos previos ligados as experiencias vividas, alem do que na pratica e bem mais 

facil de aprender porque estao vendo e ate mesmo tocando no que esta sendo explicado. Com 

suas palavras reforca Faria (2007, p. 13): 

O entedimenro da paisagem exige que o professor traballie com uma grande 
parcela de conhecimentos previos das criancas. O conceito de paisagem permite 
que varias conexoes e interacoes com as experiencias vividas pelas criancas 
sejam organizadas e sistematizadas para a sua assimilacao na medida em que a 
paisagem e uma materialidade social e culturalmente construida ao longo do 
tempo-espaco. 

Desde entao, o professor deve fazer com que o aluno sinta parte da paisagem para que eles 

descubram qual seu papel diante da mesma, para entender como se da a interacao do passado com 

o presente para poder compreender a dinamica da sociedade, caso o professor o afaste de seu 

papel o aprendizado se dara mecanicamente apenas por memorizacao de eonteudos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i) Quais sao as facilidades de elaborar e aplicar o conceito de paisagem em sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Elaborar o conceito de paisagem para o 6° ano e facil, pois o livro jd traz tudo bem claro, e e 

uma tematica boa de ensinar. E para aplicagdo em sala de aula utilizo muito a realidade em que 

eles convivem." 

Novamente a discussao em relacao ao LD, como principal instrumento de ensino, esta 

sempre em primeiro lugar em seu discurso. Para tanto, entende-se que essa e uma rotina presente, 

que conduzem a desmotivacao e falta de interesse dos alunos, por se tornarem cansativas e chatas 
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as aulas de geografia. Sua resposta revela que o tema Paisagem e facil de ensinar, e para sua 

aplieacao utiliza a realidade presente no cotidiano de cada um de seus alunos. Seria possivel 

aplicar e interligar o conceito de Paisagem com a realidade dos alunos sem sair da sala de aula? 

Pode ate ser possivel, quando a criatividade e profissionalismo, mas, acredita-se que nao e tarefa 

facil conciliar as duas coisas presa a quatro paredes. 

j) Quais sao as dificuldades de elaborar e aplicar o conceito de paisagem em sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao vejo diflculdade em elaborar o conceito de paisagem, mas sim em aplicar porque faltam 

recursos didaticos e a escola nao oferece por ser uma escola muito humilde. " 

Sempre o problema esta ligado com falta de disponibilidade de recursos didaticos nas 

escolas. Necessariamente, seria conveniente buscar outras metodologias que ajudassem no 

desempenho e na aprendizagem dos alunos, novamente, abordaremos o estudo do meio, como um 

dos melhores recursos encontrados para trabalhar temas como a paisagem. Poderiamos citar 

tambem, como exemplo, aulas confeccionadas com cartazes, pinturas, desenhos, proporcionar os 

alunos a construirem maquetes entre outros. A iniciativa depende do professor e nao devem 

esperar so pela escola, o professor deve sempre buscar novas possibilidades para que possa 

melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem. 

j) Quais os recursos didaticos utilizados em sala de aula para trabalhar o tema paisagem? 

"Os recursos didaticos utilizados sao cartolinas com a paisagem representada atraves de 

desenhos, quadro, giz e o livro didatico," 

A docente em suas coloca?5es fala que utiliza apenas estes recursos citados acima, para 

aplieacao da Paisagem. Considera-se insuficiente para uma aula de boa qualidade, pois para essa 

tematica seria necessario estudos com o concreto, o real, mas, que a escola nao disponibiliza de 

recursos didaticos para se ter aulas diferentes, nem transportes para fazer estudo de campo. Isso 

dificulta o processo de ensino aprendizagem ocasionando graves consequencias para as proximas 

series que irao retomar e aprofimdar o assunto, onde serao exigidos o maximo possivel de 
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conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

Em hipotese alguma, pode-se apontar somente os professores como culpados, como e de 

costume, a escola tambem e responsavel por impor obstaeulos e dificuldades quando o assunto e 

inovacao. Nao podemos negar que existem pressoes negativas sobre os professores exercidas 

pelos alunos, habituados com aulas tradicionais e com o comodismo em sala de aula, muitos 

preferem permanecer do jeito que esta. Portanto, de fato isso contribui sigmficativamente para 

que a pratica docente continue de forma precaria. 

5.5 A visao dos alunos a respeito do ensino de geografia e da paisagem no 6° ano do ensino 

fundamental 

Os dados obtidos atraves da pesquisa qualitativa, desenvolvida com 20 alunos do 6° ano 

do EF, tiveram como proposito verificar quais as concepcoes dos alunos a respeito do ensino da 

geografia e como eles vem construindo o conceito de paisagem em sala de aula e quais suas 

percepcoes sobre esse conceito nessa serie. As respostas trazem consigo uma complexidade que 

precisa ser analizada com muita atencao, as mesmas foram solicitadas atraves de perguntas que 

conduzem mais as incertezas do que a conviccoes. Vale salientar que os dados dessa pesquisa 

retratam com fidelidade a realidade da escola, atraves das respostas expressas pelos entrevistados. 

Para chegar as respostas desejadas foi preciso fazer as perguntas passo a passo, para nao 

confudi-los, pois sao alunos em processo de construcao de opinioes e ainda nao tem um nivel de 

abstracao formado. Os dados que seguem adiante foram submetidos a analise, e posteriormente 

organizadas em forma de quadros e tabelas para ajudar na sua compreensao. Para preservar a 

identidade de cada aluno eles serao identificados como A l , A2, A3, A4 (...). Os resultados 

analizados no estudo seguem esquematizados nas tabelas abaixo. 

Tabela 3- Delineamento da turma 

Escola Disciplina Ano Turma Turno N°. Alunos Sexo Idade 

Jose Reis Geografia 6° A Tarde 20 16F 

04 M 

10al3 

Anos 

Fonte: Pesquisa - questionario aplicado "in loco" (2013). 
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Como observado na tabela 3, foram ouvidos um total de 20 alunos de Geografia do 6°ano 

(turma A) do turno da tarde, composta por 16 meninas e 4 meninos. Levando em consideracao a 

idade, percebemos que a maioria esta na faixa condizente com sua respectiva serie entre (10 e 13) 

anos. Dentre as conversas com os alunos, durante as visitas a escola, foi possivel perceber que a 

disciplina Geografia apresenta pouca reprovacao, pois dos 20 entrevistados apenas 1 ficou 

reprovado nesta materia. Portanto, pelo baixo indice nota-se que a Geografia nao e uma disciplina 

que causa um bloqueio nos alunos, o que a torna favoravel, pois o professor pode tirar proveito 

disso e fazer da relacao ensino aprendizagem algo mais eficaz em sala de aula. A Tabela 4 mostra 

os dados da primeira pergunta do questionario. 

a)Voce gosta de estudar Geografia? 

Tabela 4- Afinidade dos alunos com a Geografia 

Disciplina preferida Simpatia Nao Gosta Tem horror 

Numero 10 05 04 01 

Porcentagem 50% 25% 20% 5% 

Fonte: Pesquisa - questionario aplicado "in loco" (2013). 

Os dados coletados constatararn que a maioria dos alunos tem a Geografia como disciplina 

preferida, isto e, gostam de estuda-la e sentem simpatia, pois, uma parcela deles a classifica como 

uma "disciplina em que ver de tudo". E considerada como uma materia boa, que permite 

conhecerem e entenderem o mundo. Entre os que nao gostam ou tem horror a disciplina, foi 

relatado que ela apresentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sempre as mesmas coisas, as aulas sao chatas e cansativas". 

O que poderia ser apontado em relacao a esses alunos que nao gostam da geografia e: 

como desenvolver estrategias que possam ajuda-los a melhorar o desempenho em sala de aula, e 

proporcionar condicoes para que construam seus proprios conhecimentos, conduzindo-os a uma 

aprendizagem significativa. Para tanto, e necessario aplicar novos metodos de ensino, ou ao 

contrario, acarreta-se um desinteresse no aluno, o que podera chegar a abandonar os estudos, por 

nao ter afinidade com os temas abordados em sala de aula por esta disciplina. 
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b) O que voce entende sobre geografia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A geografia estuda tudo que existe no nosso planeta" (Al, 10 anos). 

" A geografia e a materia que estuda a Terra " (A2, 12 anos) 

"E o estudo da superficie da Terra " (A3, 12 anos). 

"Estuda o mundo e suas transformagdes" (A4, 11 anos). 

"O estudo do universo e da humanidade" (A5, 13 anos). 

Percebe-se que sao argumentos que exprimem relacao com a Geografia. Embora sejam 

conceitos basicos, sao bem construidos, pois e nesta fase que os alunos comecam a construir seus 

conhecimentos. As respostas sao definicoes genericas de acordo com a capacidade perceptiva e 

formacao de opinioes, os mesmos fazem relacao da Geografia com o planeta Terra, com o 

universo e com as transformacoes da humanidade. 

Todos os conceitos citados sao abordados pela Geografia, entao as respostas dos alunos 

apresentam afinidades e acertos, mas, que precisam ser aprimoradas. Logicamente que nesse 

nfvel de ensino os alunos ainda nao apresentam conceitos formalmente estabelecidos, estando em 

processo de formacao. A partir das respostas dos alunos, percebe-se que existe uma convergencia 

de entendimento do objeto ou da finalidade da geografia, visto que ainda e considerada por 

muitos geografos como a ciencia que estuda a Terra. Nao concordando com isto Kaercher (2003, 

p. 123) aborda que: 

Dizer que a geografia "e o estudo da Terra", embora correto do ponto de vista 
etimologico, 6 uma tautologia (...). Quase todas as ciencias estudam tambem 
fenomenos que aqui ocorrem. Logo, a geografia estudaria tudo? (...). A essa 
generalidade de ideias eu chamaria de vazio geografico, isto e, anos de 
Geografia nao constituiram nada de especifico, de significativo para o aluno. 

Assim, existem autores que concordam ou nao, com essa pluralidade de ideias que a 

geografia abrange, os discordantes declaram que a ciencia se torna vazia sem um direcionarnento 

especifico. Abrindo carninho para novas discussoes no ambito da geografia. 
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c) Como podemos usar a Geografia no nosso dia a dia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Podemos usar a Geografia para entender o mundo" (A6, 10 anos). 

"Para mim a Geografia serve para compreendermos o espaco geografico" (A7, 11 anos). 

"A geografia serve para observar e entender os climas de determinados lugares "(A8, 13 anos). 

"Posso usar a Geografia para me orientar no espago, ou seja, se estou no Norte, Sul, Leste e 

Oeste" (A9, 12 anos). 

"Eu posso usar a Geografia para identificar as paisagens" (A10, 10 anos). 

"A Geografia serve para nos deixar atualizado com as coisas que acontecem no mundo " (All, 

12 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os comentarios dos alunos sao generalistas em sua visao de mundo, mas mantendo sempre 

ligaeoes com os eonteudos que a Geografia abrange como: espaco, clima, tempo e paisagem, 

percebemos que eles utilizam duas das categorias da Geografia como, espaco e paisagem, para 

estabelecer a conexao do ensino de geografia com o cotidiano de vida de cada um. 

Desde entao, o professor jamais pode deixar a realidade dos alunos de fora das aulas de 

geografia, pois esta disciplina trabalha os fatos que acontecem no dia-a-dia, e esta atualidade esta 

presente nos seus eonteudos. Se nao acontecer esta articulacao com a realidade dos alunos, este 

conhecimento torna-se livresco e apenas teorico. Resende (1986, apud PESSOA 2007, p. 103) 

corrobora com este argumento afirmando que: 

As experiencias concretas deverao ter interligamento e coerencia dentro do que e 
ensinado, pois o vivido pelo aluno e expresso no espaco cotidiano, e a 
interligacao deste com as demais instancias e fundamental para a aprendizagem. 
"Se o espaco nao e encarado como algo em que o homem (o aluno) esta inserido, 
natureza que ele proprio ajuda a moldar, a verdade geograflca do individuo se 
perde e a Geografia torna-se aliteia para ele". 
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Desse modo, os alunos devem sentir-se estimulados para que possam intervir em sua 

propria realidade, e se tornem cidadaos com voz ativa para opinar perante as escolhas que as 

vezes temos que tomar, e assim, termos uma sociedade mais justa e igualitaria. Nas respostas de 

um pequeno grupo de alunos percebemos desinteresse para com a Geografia, compreendemos 

que sempre existem rejeicoes e alunos que nao gostam da disciplina como tambem existem os 

que tem afinidades com outras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) Voce considera a Geografia uma disciplina boa ou chata? Por que? 

Ao analizar a fala dos alunos as respostas foram classificadas em tres niveis de 

argumentacao que originou a tabela 5. 

Tabela 5- Apreciacao das aulas de geografia 

Aulas de Geografia Numero de alunos Porcentagem 

Agradavel - Interessante 10 50% 

Cansativa - Chata 05 25% 

Depende dos eonteudos 05 25% 

Fonte: Pesquisa - questionario aplicado "in loco" (2013). 

Ao perguntar se as aulas de Geografia tem dispertado interesse, ou se ela se caracteriza 

como uma disciplina cansativa, monotona, a maioria dos alunos (50%) respondeu que as aulas de 

geografia sao agradaveis e interessantes, embora tenha tambem insatisfacao de um pequeno 

grupo, que pode ser consequencia da metodologia aplicada pela professora em abordar os 

eonteudos da disciplina, como pode-se ver nos depoimentos dos mesmos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Gosto muito de estudar Geografia e minha disciplina preferida" (A14, 12 anos). 

"Acho as aulas de Geografia muito boa, apesar da professora ser um pouco atrapalhada e 

descansada" (A 15, 12 anos). 

"A Geografia e sim uma disciplina boa, mas as vezes torna-se besta porque sempre e a mesma 
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coisa nunca e diferente a maneira como a professora da as aulas " (A 16, 11 anos). 

"No ano passado gostava mais das aulas e da professora " (All, 10 anos). 

"As aulas de Geografia sao boas dependendo de como sao repassadas " (A18, 12 anos). 

"A professora nunca muda a maneira de dar as aulas e sempre com o livro, lendo e passando 

exercicios, detesto " (A19, 11 anos). 

Esses alunos que se mostram deseontentes com as aulas de Geografia afirmaram que a 

disciplina e chata e cansativa. Pode-se perceber que existe uma serie de insatisfacoes ligadas a 

varios fatores como: utilizacao do livro constantemente; monotonia nas aulas; metodologia 

inadequada das aulas; entre outros fatores. Causam preocupagao os elementos apontados pelos 

alunos, na forma de conducao do discurso geografico. As aulas desinteressantes e exclusivamente 

teoricas torna o aprendizado mecanico e memorizado, e preciso buscar alternativas para mudar 

esse quadro e tornar o ensino de geografia atraente e reflexivo que desperte no aluno o 

compromisso perante a sociedade em que vive, colaborando no seu desenvolvimento. 

Para isso, e preciso trabalhar com os conhecimentos que os alunos trazem de casa, 

conhecimento considerado emplrico. Com este direcionamento a compreensao do que esta sendo 

ensinando se da de meneira mais facil. Este caminho tem revelado bons resultados por permitir o 

dialogo promissor entre professor e aluno. Cavalcanti (2003, p. 154) expoe sobre o tema 

aprendizagem e o papel do professor: 

O ensino de qualidade e aquele que adianta o processo de desenvolvimento, 
orientando-se nao apenas para as funcoes intelectuais ja maduras, mas 
principalmente para as funcoes em amadurecimento. O professor deve criar 
situacoes de aprendizagem com os alunos nas quais se possa explorar a area 
intelectual e social de cada um. 

Sendo assim, o professor deve ser um mediador que atue junto com seus alunos numa troca 

constantemente de conhecimentos e informacoes. O aluno precisa ser questionado para ser 

instigado a pensar e assim provocar debates em sala de aula, possibilitando a elaboracao 

individual de opini5es sobre determinados assuntos. 
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e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O que voce entende por paisagem? 

Antes de analizar as respostas abaixo, e importante ressalvar que esse tema era abordado 

logo no comeco ano de 2013, por se tratar dos primeiros capitulos da unidade I do livro didatico. 

Constatou-se que a professora segue a ordem dos eonteudos rigorosamente. Isso vai contra a 

concepcao de Rua (1998, p.88, apud PUNTEL 2007, p. 77), o qual afirma que os eonteudos nao 

sao deflnidos por assuntos de interesses de alunos ou professores, mas, principalmente, pelo 

livro-texto estandartizado. Significa que o assunto paisagem e trabalhado logo no inicio do ano, 

por se tratar do primeiro capitulo do LD, e sao definidos a partir do sumario adotado. Nota-se, 

que a professora segue todas as tematicas adotadas no LD, ficando presa somente ao que esta 

exposto em suas paginas. 

Voltando a pergunta acima, se questionarmos as criancas se elas sabem caracterizar ou 

desenhar uma paisagem, de mediato elas recorrerao a memoria em detrimento da percepcao do 

que esta em seu entorno. Pois, para expressarem suas afoes utilizam a linguagem. Para tanto, a 

crianca quando ouve a palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Paisagem" ela jamais buscara em sua memoria um conceito 

geografico ja formado. Ela traz consigo situa9oes relacionadas ao ambiente em que vive, como o 

lazer, o turismo, aos momentos recreativos a algo que lhe faz lembrar uma paisagem. Podendo 

associa-las as suas experiencias que estao diretamente relacionadas com seus conhecimentos 

previos. 

Sabe-se que o conceito de paisagem e complexo de construi-lo. Significa entender as 

realidades materials que se reelaboram dinamicamente todos os dias. Para que o professor possa 

construir esse conceito de forma que todos venham entender com clareza, e necessario utilizar-se 

das realidades e interafSes das crian9as. Para isso, o aluno deve sentir-se parte da paisagem e 

curioso para investigar o seu papel enquanto membro constituinte da mesma. Se o professor nao 

desperta-lo para isso, a aprendizagem se dara apenas por memoriza9ao, desconsiderando que o 

ensinar da geografia se da ao inserir o aluno na realidade. 

O entedimento dos alunos em rela9ao ao conceito de paisagem e de algo natural 

representado pelas belezas existentes no planeta. 

"Paisagem e algo muito bonito, com flores, arvores um lugar Undo de se ver" (Al, 12 anos). 
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"Paisagem e o verde das matas " (A2, 12 anos). 

"A beleza dasflores, dos rios, dospassarinhos" (A3, 11 anos). 

"Paisagem e tudo de Undo quepercebemos nas nossas vidas" (A4, 13 anos). 

"Paisagem e o natural, os rios, as montanhas, as cachoeiras, as florestas" (A5, 10 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observa-se nas respostas das criancas que elas entendem a paisagem como um conjunto de 

elementos naturais na qual o homem nao faz parte. Suas respostas embora nao tenham esta 

clareza, enfatizam a dicotomia entre homem-natureza. Consideram o meio como algo ainda nao 

apropriado pelo trabalho humano. Esta relacao estabelecida do conceito de paisagem com o belo 

e normal de acontecer nessa serie, e comum o aluno descrever a paisagem como aquilo que e 

natural. Nas palavras de Cavalcanti (2004, p. 105) e necessario refletir com os alunos sobre essa 

primeira referenda de paisagem sobre o belo; questionar sobre as difereneas entre uma paisagem 

ideal (bela) e as paisagens reais (feias), que dificilmente os alunos consideram como sendo 

paisagem 

Os alunos precisam saber diferenciar essas paisagens, pois, mesmo sendo bonito ou feio 

tudo esta relacionado e inserido no espaco geografico, formando um conjunto indissociavel de 

elementos naturais e culturais. Existindo ainda uma dicotomia entre essas paisagens, ha uma 

separacao de conceitos entre ambas, ou seja, aquela na qual nao existe a presenca do homem, se 

chama paisagem natural e paisagem cultural seria aquela transformada pelo homem. 

Sempre fazendo a compartimentacao da paisagem como se elas fossem isoladas sem 

nenhuma relacao entre si. Para tanto, a paisagem deve ser entendida de forma homogenia, onde, 

natureza e sociedade se juntam formando uma so unidade. Como afirma Bertrand (2004, p. 141) 

que: 

A paisagem nao e a simples adicao de elementos geograficos disparatados. E, 
em uma determinada porcto do espaco, o resultado da combinacao dinamica, 
portanto instavel, de elementos fisicos, biologicos e antropicos que, reagindo 
dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto linico e 
indissociavel, em perpetua evolucao. 
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A definicao de paisagem apresentada pelos alunos nota-se uma dificuldade em entender a 

paisagem como um sistema unico. Bertrand (2004) defende a paisagem como uma unidade, uma 

associacao distinta de formas fisicas e culturais formando um sistema unico em constante 

evolucao. 

Durante a atividade de entrevista foram coletadas respostas mais elaboradas identificadas 

na fase de analise. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Paisagem e tudo o que esta ao nosso redor, e tudo aquilo que nossa visao alcanga"(A6, 11 

anos). 

"Paisagempode ser natural ou modificada"(A7, 13 anos). 

"Paisagem pode ser tudo aquilo que vemos nos lugares onde andamos, como exemplo na nossa 

cidade, nos bairros nas ruas etc "(A8, 12 anos). 

"Paisagem para mini, e a mistura do natural com aquilo que e modificado pelo o homem "(A9, 

10 anos) 

Das respostas, percebe-se melhoras no nivel de compreensao dos alunos, onde caracterizam 

a paisagem de forma integrada, sem separar a paisagem natural da modificada pelo homem. 

Sabemos que a paisagem e a juncao dos elementos naturais e culturais associados, e os 

professores nao devem ensinar essa tematica de forma fragmentada. E necessario que as 

explieac5es mantenham um elo desses elementos. Nas respostas, a presenca do homem acontece, 

ficando subentendido que o homem constroi as paisagens fazendo parte dessas transformac5es. 

As coloeacoes de Faria (2007, p.6) afrrmam que: 

A paisagem e um produto dos fenomenos historicos e culturais em constante 
construcao. O que nela visualizamos sao somatorios das acoes humanas, 
materializadas, ao longo de diversas epocas e permeado por culturas 
heterogeneas. As diversas sociedades constroem, com suas caracteristicas, as 
paisagens que marcam e constituent as realidades. 

Entretanto, considera-se que a paisagem surge como resultado do trabalho do Homem, que 
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vao sendo remodeladas de acordo com as necessidades e exigencias de cada um em meio a 

sociedade. 

f) Voce acha a paisagem importante? Por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sim, a paisagem e importante para compreensao do mundo em que vivemos" (Al, 10 anos). 

"A paisagem e importante porque e muito linda" (A2, 10 anos). 

"A paisagem e muito importante, pois sem uma paisagem bonita nao conseguimos respirar ar 

puro" (A3, 11 anos). 

Dos 20 alunos entrevistados somente tres conseguiram colocar seus pontos de vista sobre 

a importancia da paisagem, os demais alunos responderam apenas que e importante mais nao 

souberam responder o porque. As respostas nos mostra certa imaturidade, mas, deve-se levar em 

eonsideracao a idade dos alunos, pois estao comecando a desenvolver suas abstrac5es, e nao 

teriam como dar respostas exatas e complexas. Mas, se analizadas com atencao, as mesmas 

mantem ligacoes com a Geografia, quando fala que a paisagem e importante para 

compreendermos o mundo, e de fato tem sentido, a paisagem e de extrema importancia, pois, nos 

ajudam no entendimento das relacoes existentes na sociedade. 

g) No percurso da sua casa para a escola existe paisagem? Qual 

"Nao, pois moro muito proximo da escola por isso nao existe paisagem " (A4, 12 anos). 

"Acho que nao existe paisagem nenhuma da minha casa para escola nunca percebi alguma se 

quer"(A5, 11 anos). 

Apenas 02 dos 20 alunos disseram que nao existe paisagem no caminho de casa para 

escola. A professora atraves de conversas, falou que nao sabe o motivo desses alunos, em nao 

saberem responder esta questao, apesar de ter sido abordado e questionado no comeco do ano. 
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Consideramos que por serem apenas dois dos 20 alunos que nao responderam adequadamente a 

pergunta, eonstata-se que pode ser eonsequencia da falta de atencao nas explicacoes, e de 

ausencia nas aulas, entre outros fatores. Logo abaixo, segue as respostas dos outros alunos que 

afirmaram a existencia de paisagem no percurso de casa para escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sim, existe paisagem sao as arvores, os pdssaros, as casas e os animais" (A6, 10 anos). 

"Existe sim paisagem da minha casa para escola, sao as criancas brincando nas calcadas " (A 7, 

12 anos). 

"Sim, as paisagens urbanas como predios, casas, academia e muitas arvores" (A8, 13 anos). 

"Sim, aigreja" (A9, 10 anos). 

"Paisagem e tudo que vemos na estrada de todos os lados, casas, animais, igreja as plantas 

entre outros" (A 10, 13 anos). 

Os demais alunos afirmaram que existe sim paisagem de casa para escola, como pode-se 

observar sao respostas simples e superficiais. Conceituam paisagem de acordo com a visao que 

possuem dos elementos encontrados no caminho de casa para escola. Cada um, a entende de 

modos diferentes, uns dizem ser arvores, predios, animais, pessoas, ou seja, todos tem uma 

maneira de olhar a paisagem. Embora nao saibam ainda eoneeituar a paisagem com exatidao, 

mas, possuem conhecimentos de forma generalizada sobre o assunto. Desse modo, esses alunos 

aperfeicoarao seus conhecimentos, de acordo com as series que irao cursar adiante, pois, a vida e 

um processo de construcao de conhecimentos interminavel que sempre teraque se renovar. 

h) Aponte o que voce considera positivo e negativo nas aulas de geografia? 

Nas tabelas 6 e 7 sao apresentados os aspectos positivos e negativos das aulas de 

geografia, segundo os alunos participantes do estudo. 
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Tabela 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Aspectos positivos das aulas de geografia 

Aspectos positivos Numero de alunos Percentual 

Aborda conhecimentos gerais 08 40% 

Construcao de conhecimentos 09 45% 

So existem aspectos positivos 04 20% 

Faz relacao com o cotidiano 10 50% 

Aborda temas da atualidade 12 60% 

Fonte: Pesquisa - questionario aplicado "in loco", 2013. 

Essas respostas, considerando os aspectos positivos do ensino da Geografia possibilitou 

identificar que esta disciplina e eficaz em propiciar possibilidades de adquirir conhecimentos 

gerais. Quase todos os alunos reconheceram como algo positivo a geografia ser uma disciplina de 

conhecimentos generalizados, por abordar temas atuais, do cotidiano de todos, alem de construir 

conhecimentos de varias areas do saber. 

Nota-se que para os alunos a Geografia nao tem uma funeao especifica, apenas serve como 

disciplina que aborda curiosidades, informacoes ou culturas gerais. Para tanto, a geografia por 

tratar de conhecimentos relacionados a diversas areas do saber, na visao dos alunos torna-se uma 

disciplina que nao tem um objeto especifico e nem uma percepcao definida de estudo. 

Para alguns alunos (45%) como mostra a tabela 6, a construcao de conhecimentos permite 

o desempenho de habilidades, atitudes, valores e capacidades, para estes a geografia propicia o 

poder de discernir, pensar e criticar por conta propria, para assim, poder entender o meio em que 

vive. Para tanto, os alunos que responderam que so existem pontos positivos fica claro que os 

mesmos nao estao acostumados a questionar a pratica pedagogica da professora e aceitam todas 

as regras impostas em sala de aula. 

Os que descreveram a geografia reconhecendo uma relacao com o cotidiano de vida das 

pessoas, explicaram que ela ajuda-os a entender as relates que se estabelecem no espaco, 

fazendo com que percebam que essas relacoes tambem se organizam em escala local como na 

rua, no bairro, na escola ou na cidade em que vivem. Por fim, a maioria demonstrou ter 

admiracao pela geografia. Quando em sala de aula abordam temas atuais, relataram que sao 
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assuntos otimos de serem debatidos e sempre algum aluno tem uma opiniao a dar, e assim 

constroem uma aula dialogada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ponto positivo na geografia e quando a professora aborda assuntos polemicos que estao na 

midia"(All, 10 anos). 

"Positivo, quando e ensinado assuntos do nosso cotidiano que servird para nossa vida. "(A12, 13 

anos). 

"Adoro quando a professora traz novos temas, pois nos ajudam a entender melhor o 

mundo" (Al 3, 12 anos). 

"O ensino de geografia nos proporciona o entendimento de varios assuntos e nos ajuda a sermos 

cidadaos ativos na sociedade". (A14, llanos). 

"Gosto muito da disciplina de geografia e nao vejo aspectos negativos" (A15, 10 anos). 

Tabela 7 - Aspectos negativos das aulas de geografia 

Aspectos negativos Numero de alunos Porcentagem 

Falta de metodologia da professora 10 50% 

Falta de interesse da professora 08 40% 

Aula chata e cansativa 06 30% 

So existem pontos negativos 02 10% 

Ausencia de recursos didaticos 13 65% 

Decoreba nas aulas 07 35% 

Nao faz relacao com cotidiano dos alunos 03 15% 

Fonte: Pesquisa - questionario aplicado "in loco" (2013). 

Ao analizar os dados acima, sao notaveis que os estudantes atraves de suas argumentacSes 

evidenciam que o ensino de geografia ainda tem uma visao tradicionalista. As caracteristicas 

mostram uma aprendizagem descontextualizada baseadas em metodos descritivos, onde o LD e 
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usado excessivamente em sala de aula, o que torna as aulas chatas e cansativas. A falta de 

metodologia e outro problema serio nas escolas, esse foi um ponto debatido por quase todos os 

alunos, posto que, eles nao conseguem abranger de forma clara a importancia dos conteudos 

geograficos. 

Desde entao, quando o professor nao busca novos recursos didaticos novas possibilidades 

para se lecionar uma boa aula, os alunos passam a responder de forma mecanica o que o 

professor exige em sala de aula, se preocupando apenas em obter aprovacao nas avaliacoes sem 

se importar o minimo com os conteudos ensinados. Desse modo, essa forma mecanca de ensinar 

geografia origina-se numa aprendizagem decorativa, onde so se estuda para fazer as provas 

bimestrais. 

Dentre as respostas caracterizou-se como pontos negativos os seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A professora so fala de coisas que nao serve para nossa vida que sao desnecessdrias" (A J 6, 11 

anos). 

"Existe muitas coisas que precisa ser melhorada nessa escola como, por exemplo, a falta de 

recursos didaticos como mapas, globo, aulas de campo etc " (A17, 10 anos). 

"Todas as aulas de geografia sao dadaspelo livro diddtico e uma chatisse " (A18, 10 anos). 

"A professora nao explica hem os temas e passa a metade das aulas fazendo a chamada e o 

restante lendo o livro " (A19, 13anos). 

"Todas as provas de geografia tern que decor or, pois as respostas sao prontas iguais as do livro, 

isso e muito ruim "(A20, 12 anos). 

"A professora nunca deu uma aula diferente e sempre igual"(Al, 12 anos). 

"Sempre somos nos que lemos o livro pagina por pagina na explicacao de todos os capitulos " 

(A2, 10 anos). 
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i) Voce gosta de estudar com o livro didatico ou prefere algo diferente nas aulas de 

geografia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Se fosse para escolhermos preferiamos algo diferente para sairmos da rotina do livro didatico " 

(A3, 12 anos). 

"O livro e muito chato e sempre a mesma coisa" (A4, 12 anos). 

"A professora deveria mudar as suas aulas inventor uma coisa diferente " (A5, 11 anos). 

"Nos deveria sair para algum lugar para estudar fora por um dia como exemplo no vale dos 

dinossauros seria muito legal" (A6, 11 anos). 

"Se tivesse aulas diferentes acredito que nosprestariamos mais atengao nas aulas de geografia" 

(A 7, 12 anos). 

"O livro didatico da sono nas aulas, pois nao incentiva a aprender " (A8, 12 anos). 

"O livro e muito bom nos ensina muito, mais direto fica as aulas cansativas e sempre bom inovar 

em tudo quefazemos" (A9, 13 anos). 

"Adoraria se tivessemos uma aula diferente na disciplna de geografia, pois aprenderiamos 

bastante com isso, nos alunos se interessava mais eprestava mais atengao" (A10, 13 anos). 

"Vou da uma dica a professora quern sabe ela pode mudar as aulas " (All, 11 anos). 

"Acho que precisa mudar a maneira que a professora ensina" (A12, 11 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os alunos atraves de seus esclarecimentos retomam as discussoes anteriores, onde foram 

feitas breves reflexoes a respeito do LD ser o instrumento mais utilizado em sala de aula. Todos 

declararam que o LD e usado em todas as aulas de geografia e desejariam mudar a rotina, tendo 
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aulas diferentes usando de novos recursos didaticos para que possam obter melhorias no ensino 

da geografia. 

A partir dessas respostas foi identificada a necessidade de se alterar algumas das regras, 

ou da rotina escolar, e tambem da professora, para que possam atuar realmente onde esta o 

problema, seja na metodologia da professora ou no desinteresse dos alunos. Acredita-se que se 

houvesse um pouco mais de incentivo e melhorias no ensino, a educaeao poderia ter avaneos, 

mas para isso e preciso capacitacSes para os professores, melhores salarios, escolas com 

eondicoes dignas para os alunos, entre tantas outras questoes relativas ao sistema educacional. 

Os problemas expostos pelos alunos sao problemas enfrentados em muitas escolas, no 

municipio de Sousa, ou seja, nao e problema somente da escola Jose Reis. Desde entao, esses 

depoimentos tomam-se problemas serissimos que precisam ser tomadas medidas imediatas para 

que a educaeao nao se transforme em algo sem valor. 

Acredita-se na possibilidade de mudaneas, os alunos com suas declarac5es nos mostra 

essa possibilidade, ou seja,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "inovagao " essa e a chave do problema, logicamente isso nao e tao 

facil, mas tudo precisa de um comeco e de uma iniciativa. Os futuros professores serao a 

esperanca de uma educaeao de qualidade, para que o Pais possa formar cidadaos ativos que 

saibam do seu papel perante a sociedade na qual estao inseridos, conhecendo seus direitos e 

deveres. 

j) Qual o assunto que voce mais gosta de estudar na geografia? Por que? 

"O assunto que mais gostei de estudar ate agora foi placas tectdnicas, porque e muito 

interessante ver e entender como acontece as dmdmicas do nossoplaneta" (Al, 10 anos). 

"Gosto de estudar os pontos cardeais porque serve para nos orientar" (A2, 10 anos). 

"Adoro todos os temas da geografia, pois sao importantes para nosso futuro " (A3, 11 anos). 

"Gostei de estudar como se formou o planeta terra achei muito interessante " (A4, 11 anos). 

"O espago geogrdfico e o mais dificil de todos, e muito complicado acabei nao entendendo 



69 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nada" (A5, 12 anos). 

"Sobre a agricultura, pois moro no sitio, e e um assunto que me interessa muito, por meus pais 

sobreviverem dela" (A6, 12 anos). 

"Gosto da paisagem por serem bonitas as arvores as flores os animais e as cachoeiras" (A7, 10 

anos). 

"Nao gosto de nenhum dos assuntos que a geografia estuda " (A8, 10 anos). 

"As paisagens bonitas que o livro mostra deixa os alunos curiosos, adoro ver todos os desenhos 

do livro " (A9, 12 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pode-se perceber que sao variados os gostos pelos conteudos geograficos. Uns dizem gostar 

de estudar as plaeas tectonicas, outros os pontes cardeais, as paisagens, a agricultura entre outros, 

mas nao sabem explicar o porque ou motivo que os mesmos tern de apreciar esses assuntos 

abordados na geografia. 

As respostas revelam que todos tem apreciac5es diferentes pelos conteudos da geografia, 

isso e algo bom, pois atraves desses variados gostos podem surgir futures professores geografos. 

Para tanto, o professor pode ajudar a seus alunos a gostar mais de um determinado assunto, basta 

querer tornar suas aulas dinimicas, constrativas e dialogadas, para que atraves dos debates a 

mesma possa saber qual aluno se destaca mais com determinado assunto, e investir para que 

possa tomar gosto cada vez mais pelas aulas. 

Durante as observacoes em sala de aula, foi possivel notar as dificuldades dos alunos em se 

expressarem, eram tirnidos na hora de responderem as perguntas, mas agitados quando havia 

espaco para bagunca. Sabe-se que isso e uma realidade presente na maioria das escolas, porem, 

isso precisa ser mudado. E comum a visao distorcida sobre a educaeao, necessitando um novo 

olhar sobre ela e em especial para a geografia, visto a percepcao de que ela esta associada como 

uma disciplina da "bagunca" e do "professor atrapalhado". 
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5.6 Consideracoes Parciais 

Na quarta parte deste trabalho foi abordada a concepcao de paisagem na geografia escolar. 

Primeiramente, foi analisada o perfil da escola onde pode-se inferir que se trata de uma escola 

simples e humilde, mas, com pespectivas de um ensino melhor. Dessa forma, considerando o 

processo de construcao do conhecimento na geografia, abordou-se a importancia do conceito de 

paisagem no 6° ano do EF, a partir da analise do questionario da professora e dos alunos. Foi 

observado que a professora encontrou dificuldade na definicao desse conceito, limitando-se 

somente a conceituacao teorica. A partir disso, procurou-se fazer uma conexao com o referencial 

teorico abordado na parte dois desse trabalho. 

Em seguida, foi analisada a visao dos alunos sobre a paisagem, ficando subentendido que a 

maioria deles a entendem de forma fragmentada e compartimentada, ou seja, seus elementos 

naturais e culturais nao se inter-relacionam. Levando em consideracao a idade desses alunos, 

percebeu-se que estao comecando a desenvolver a capacidade de comparar e de compreender o 

espaco, caracteristica esta que exige a necessidade de atendimento especifico atraves da 

realizacao de atividades praticas para facilitar a construcao desses conhecimentos. 

Para a realiazacao desse estudo e para responder os questionamentos propostos, foi 

necessario realizar uma analise do livro didatico, considerando o tratamento dado ao conceito de 

paisagem Este conceito constitui um dos temas componentes do conteudo especifico presente 

nos primeiros capitulos. Foi evidenciado que o LD analisado possui pontos positivos e negativos, 

sobressaindo este ultimo. Apesar disso, ainda e o principal recurso utilizado em sala de aula, 

portanto, este material pode ser a causa de preocupacao em virtude dos problemas que podem 

acarretar no ensino de geografia. 

Depois dessa longa Jornada chega o momento de fazermos a finalizacao desta pesquisa, 

atraves da apresentacao das sinteses em nossas consideracoes finals. 
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Durante a realizacao da presente pesquisa buscou-se refletir alguns aspectos referentes ao 

ensino da geografia escolar, atraves da analise da aplicacao do conceito de paisagem no 6° ano do 

nivel fundamental. O estudo permitiu fazer uma discussao de alguns pontos significativos 

identificados no decorrer da pesquisa. Ao longo dela foram constatados elementos que indicam a 

necessidade de se pensar em alternativas a fim de obter melhorias na educa9ao escolar e, em 

especial, no ensino de geografia. 

Durante os levantamentos bibliograficos diversas publicafoes referentes a educa9ao e ao 

ensino de geografia apontaram problemas comuns como: infraestrutura precaria, forma9ao 

docente deficiente, indisciplina dos alunos, comprometimento nas condi95es de trabalho, ma 

gestao publica, entre outros. Os trabaihos tambem constatam que a pratica dos professores nao 

tern mudado, com predominio de praticas tradicionais de ensino, cada estudo realizado mostra 

uma sensa9ao de insatisfa9ao. O que permite delinear a impressao de que algo esta errado, 

mesmo nao ignorando avan9os atuais que ocorreram na educa9&o. 

Esse estudo tern como motiva9ao o interesse de conhecer e contribuir nas atividades que 

visem melhorar a quaHdade de ensino e em especial da geografia escolar. E importante deixar 

bem claro que a pesquisa nao tern como intuito apontar responsaveis pelos problemas. Este tenia 

e complexo e apresenta inumeras variaveis, fugindo do proprio ambiente escolar, como o 

distanciamento entre a comunidade academica e a escola e as rela9oes familiares. 

Quanta as considera9oes finais deste estudo, tem-se como principio que o conceito de 

paisagem guarda importancia basilar para ciencia geografica e os conteudos desenvolvidos na 

discilplina escolar guardam esta caracteristica. A paisagem, para diversos autores, e dinamica e 

no contexto escolar apresenta potencial de utiliza9ao didatica ao se alinhar ao direcionamento de 

valoriza9ao da experiencia de vida do aluno. 

Este estudo aponta tambem, o que converge com as leituras realizadas, as rela9oes 

existentes entre o dominio didatico do professor e a qualidade dos recursoa dispomveis. A 

capacidade de recriar e dar novos significados sao inerentes a pratica docente. Neste contexto, 

este trabalho tambem traz como considera9oes a importancia de se trabalhar o conceito de 

paisagem no ensino fundamental. 
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Foi identificado que os sujeitos entrevistados apresentaram no9oes equivocadas, ou com 

lacunas conceituais importantes. A respeito do ensino de Geografia e sobre a forma de trabalhar 

o tema paisagem. 

No caso dos alunos, eles apresentaram algumas respostas corretas, baseadas no livro, porem 

contraditorias as respostas espontaneas. Isto permite inferir a influencia do ensino tradicional, 

decorativo, se sobrepondo a capacidade criativa. 

No caso do professor, as respostas apresentaram-se superficiais e incompletas. Isto nos 

permite considerar que sua formapao academica foi precaria, o que pode trazer desdobramentos 

negativos na pratica docente. 

Em ambos os casos salienta-se a necessidade de redirecionamento e maior importancia na 

questao educativa da geografia. 

Considerando as condi9oes de infraestrutura da escola, alem do ambiente educativo 

podemos estabelecer rela96es entre a qualidade esperada e aquela apresentada. 

O livro didatico analisado apresenta uma serie de inadequa9oes quanto estrutura e 

qualidade textual, tendendo a priorizar no recurso de imagens. Isto permite considerar a 

importancia da escolha do material didatico, e neste caso o livro, para contribuir no processo de 

ensino aprendizagem. 

Por fim, este estudo demonstra que no ensino fundamental e necessario rever como tem 

sido aplicado os diversos conceitos geograficos, alem da paisagem, e a rela9ao existente com 

diversos outros fatores mais abrangentes que comprometem a qualidade do ensino nesse nivel 

escolar. 
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APENDICES 

APENDICE AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Questionario de entrevista para o professor 

OBJETTVO DE ESTUDO: Verifiear como o conceito de paisagem esta sendo trabalhado com 

os alunos do 6° ano do ensino fundamental. 

Iniciais: 

Sexo: 

Idade: 

Formacao: 

Pos-graduacao: 

Ano de conclusao: 

Tempo de atuaeao: 

Carga horaria semanal: 

QUESTIONARIO 

1. Qual o conceito que voce atribuiria a geografia e qual sua importancia? 

2. Voce gosta de ser professor de geografia? Por que? 

3. O que voce entende por paisagem? 

4. Qual a importancia da paisagem? 

5. O livro didatico adotado em sala contempla o conceito de paisagem? 

6. Qual o referencial proposto no livro didatico em relacao ao conceito de paisagem? 

7. Voce trabalha a tematica paisagem em sala de aula? 

8. E possivel constrair a nocao de paisagem com alunos do 6° ano? 

9. Quais sao as facilidades de elaborar e aplicar o conceito de paisagem em sala de aula? 

10. Quais sao as dificuldades de elaborar e aplicar o conceito de paisagem em sala de aula? 
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11. Quais os recursos didaticos utilizados em sala de aula para trabalhar o tema paisagem? 

APENDICE B - Questionario de entrevista para os alunos 

OBJETWO DE ESTUDO: Verificar como o conceito de paisagem esta sendo trabalhado com 

os alunos do 6° ano do ensino fundamental, 

Nome da escola: 

Iniciais: 

Idade: 

Ano: 

Data: / / 

QUESTIONARIO 

1. Voce gosta de estudar geografia? Por que? 

2. O que voce entende sobre geografia? 

3. Como voce pode usar a geografia no seu dia a dia? 

4. Voce considera a Geografia uma disciplina boa ou chata? Por que? 

5. O que voce entende por paisagem? 

6. Voce acha a paisagem importante? Por que? 

7. No percurso da sua casa para a escola existe paisagem? Qual? 

8. Aponte o que voce considera de positivo e negativo nas aulas de geografia? 

9. Voce gosta de estudar com o livro didatico ou prefere algo diferente nas aulas de geografia? 

10. Qual o assunto que voce mais gosta de estudar na geografia? Por que? 


