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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O uso de recursos didaticos modernos tem sido cada vez mais comum no ensino de 

diversas disciplinas, com o objetivo de dinamizar a aprendizagem e envolver os 

alunos ativamente na construcao do conhecimento. As inovagoes tecnologicas, 

nesse sentido, podem favorecer bastante a abordagem diferenciada dos conteudos, 

em especial nas aulas de Geografia. Esse trabalho tem por objetivo analisar as 

possibilidades de utilizagao da musica no processo de ensino-aprendizagem dos 

conteudos de Geografia, com foco no 9° ano do ensino fundamental, partindo de 

uma pesquisa bibliografica e abordando qualitativamente a interpretagao e 

elaboragao de uma proposta metodologica a partir da musicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Parabolicamara, de 

Gilberto Gil. Atraves de levantamento bibliografico e analises criticas, sao 

demonstradas as possibilidades e as vantagens da utilizagao de musicas como 

recurso didatico nas aulas de Geografia, considerando que muitas cangoes de 

diversos artistas nacionais abordam temas que podem perfeitamente auxiliar na 

explicagao de conteudos de Geografia, bem como na estimulagao de alunos a 

participarem ativamente das aulas. A analise da musica Parabolicamara, em 

confronto com as transformagoes tecnologicas que caracterizam o contexto atual, 

atesta sua possibilidade utilizagao para o ensino do conteudo globalizagao, que 

pode ser aplicado no 9° ano do ensino fundamental como proposta metodologica de 

ensino. 

Palavras Chaves: Ensino/aprendizagem, musica, Geografia. 
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e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 INTRODUCAO 

A sociedade atual resulta de um construto historico permeado de elementos 

sociais, culturais, politicos e economicos que se revelam na dinamica do espaco 

geografico. O avanco do desenvolvimento tecnologico e a rapida difusao das 

informagoes, impulsionados pelo fe no me no da globalizagao, implicam em novos 

habitos e costumes que geram transformagoes nas relagoes sociais, interferindo de 

forma direta no contexto educacional. 

As dificuldades enfrentadas pela Educagao no Brasil parecem reclamar por 

metodologias e abordagens inovadoras na pratica docente, condizentes com a 

tecnologia, o estilo de vida moderno e as problematicas em diversos ambitos da 

sociedade que influenciam os alunos. 

A infraestrutura da escola e outro ponto importante no processo de ensino-

aprendizagem, tendo em vista que a disponibilidade de aparatos logisticos em bom 

funcionamento servem como facilitadores da motivagao e da aprendizagem dos 

alunos, ao passo que o trabalho do professor, enquanto intermediador da construgao 

do conhecimento, deve ser cuidadosamente planejado e voltado para as 

necessidades e caracterfsticas do cotidiano dos alunos. 

Alem do exposto, ha uma serie de fatores que podem favorecer ou prejudicar 

o aproveitamento das aulas pelos alunos, como a organizagao da sala de aula, o 

numero de alunos por sala, o dominio do conteudo e as tecnicas utilizadas pelo 

professor, entre outros. 

A busca pelo aperfeigoamento da qualidade do ensino deve ser uma 

preocupagao constante na vida dos educadores. Repensar a agao docente, nesse 

sentido, e um desafio cotidiano. 

Apesar das atuais politicas educacionais, teorias e esforgos de educadores 

para acompanhar as transformagoes na sociedade e no ensino, a dificuldade de 

adaptagao da escola as exigencias modernas resulta em prejuizos da aprendizagem 

que, inevitavelmente, refletem no futuro estudantil do aluno. Nessa perspectiva, o 

professor e alunos sao os alvos preferencialmente apontados como culpados pelos 

problemas que permeiam a Educagao escolar. 

Compreende-se que a formagao do professor, a revisao dos objetivos 

educacionais e a inovagao na abordagem dos conteudos em sala de aula constituem 

fatores fundamentals para a aprendizagem dos alunos. Em meio aos diversos 
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fatores que influenciam a educagao, merecem destaque o processo de ensino 

aprendizagem e as metodologias de ensino. 

O professor muitas vezes baseia seu trabalho em multiplas abordagens e 

teorias, tornando sua pratica indeterminada e confusa. A pratica de ensino, enquanto 

vivencia do professor em sala de aula, e que proporciona ao docente experiencias 

esclarecedoras acerca dos objetivos e alcance de sua abordagem, demonstrando 

claramente a relagao entre o conhecimento teorico e a pratica. 

A problematica apresentada acima aponta a necessidade de inovagoes 

pedagogicas, visando apontar elementos que possam contnbuir de forma positiva no 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, destaca-se dentre outras 

preocupagoes, a necessidade de inovar os metodos de ensino em sala de aula. 

Nesse contexto, surgem novos recursos didaticos, com destaque para as inumeras 

ferramentas tecnologicas consideradas indicadas no auxilio ao trabalho docente. 

A iminencia dessas inovagoes, no que se refere aos recursos didaticos, nao 

implica necessariamente que as metodologias de ensino automaticamente sejam 

inovadoras. Os metodos tradicionais (aqui entendidos como metodologias de ensino 

em que o professor transmite seus conhecimentos a um grupo de alunos, 

desconsiderando seus conhecimentos anteriores) mostram-se limitados quando o 

objetivo e estimular a participagao do aluno e a efetiva aprendizagem dos 

conteudos. 

A introdugao e utilizagao de novos recursos e orientagoes metodologicas na 

sala de aula estao tambem associadas a uma logica mais contextualizada, pois a 

educagao historicamente esteve associada aos diferentes contextos, historico e 

social, voltada para a formagao cidada e para atender aos ideais da sociedade em 

que o indivfduo esta inserido. 

A formagao do professor e o conjunto de conhecimentos selecionados para 

serem trabalhados em sala de aula sao apenas alguns pre-requisitos aos 

profissionais docentes que desejam contribuir para a efetiva formagao cidada de 

seus alunos. Nessa perspectiva, recai a importancia da formagao do professor, nao 

apenas na formagao inicial, mas tambem na formagao continuada, ambas devem 

estar comprometidas com a realidade social e cultural em que o aluno esta inserido. 

Tal principio caminha no sentido de uma valorizagao dos debates em torno das 

problematicas atuais envolvendo as questoes relacionadas as finalidades da escola, 
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buscando contemplar os objetivos dos diferentes niveis escolares, acerca da 

construcao de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

O desenvolvimento de estrategias para alcangar tais objetivos deve levar em 

conta uma preocupagao com as abordagens e metodologias adotadas no processo 

de ensino-aprendizagem, de modo que seja valorizado o contexto social e o lugar 

em que o aluno esta inserido. 

Entretanto, para alcangar a assimilagao dos conteudos pelos alunos, o 

professor muitas vezes precisa lidar com a falta de motivagao e desinteresse do 

aluno. O profissional docente, nesse contexto, deve ser capaz de desenvolver 

metodologias de ensino para trabalhar os conteudos de forma a motivar seus 

alunos, estimulando-os a interagir durante os debates que podem ser gerados em 

sala de aula. 

Por isso, a vivencia em sala de aula se mostra tao importante para o 

professor e para o aluno, pois permite experimentar na pratica o que se aprendeu, 

bem como colocar o conhecimento em debate. Depreende-se, assim, que para 

motivar o aluno, o professor depende de um instrumental didatico adequado, 

suficiente para proporcionar ao educando as diferentes formas de interpretar 

situagoes de aprendizagem. 

As transformagoes que afetaram o ensino nos ultimos anos exigem dos 

professores o desenvolvimento e aplicagao de novas metodologias. Nesse sentido, o 

ensino de Geografia tambem vem sofrendo transformagoes importantes, decorrentes 

tanto das mudangas que afetam a sociedade quanta das mudangas especificamente 

voltadas para a Geografia. Ao professor que deseja desenvolver experiencias 

significativas e construir bases solidas para o conhecimento de seus alunos, e 

importante conhecer e acompanhar essas transformagoes. 

Atraves do ensino de Geografia, e possivel conduzir os alunos a uma melhor 

compreensao da realidade capacitando-os a interferir nas diversas situagoes do 

cotidiano de maneira consciente. Para isso, no entanto, e necessario que os alunos 

construam conhecimentos e internalizem conceitos fundamentals da Geografia, 

alcangando, portanto, a capacidade particular de pensar a realidade do ponto de 

vista geografico. Nesse sentido, atraves da educagao geografica o estudante pode 

compreender o mundo a partir de uma perspectiva global, podendo ao mesmo 

tempo fazer uma relagao com as diversas particularidades de seu entorno e com o 

seu cotidiano. 
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O ensino da Geografia pressupoe o contato com a realidade e a dinamica das 

alteracoes do espaco atraves da acao humana. Desse modo, o professor de 

Geografia deve apresentar os conteudos aos alunos na medida em que constroi 

relacoes com situagoes do cotidiano dos discentes. 

Os alunos muitas vezes nao se interessam por uma aula essencialmente 

conteudista e expositiva. Uma das alternativas que pode auxiliar o professor na 

mediacao da aprendizagem, nesse caso, e utilizar recursos didaticos inovadores e 

atividades praticas, para que os alunos facam associagoes mentais e aproveitem 

mais da aula. O professor, nesse sentido, trabalha com as habilidades cognitivas e 

proporciona a apreensao e a produgao do proprio conhecimento por parte dos 

alunos. 

Diversos recursos didaticos ja sao utilizados em sala de aula como proposta 

para dinamizar o ensino e estimular a aprendizagem, pois esses recursos despertam 

a curiosidade dos educandos e os atraem a participarem dos debates, favorecendo 

o conhecimento. 

Nesse sentido, a utilizagao da musica como recurso metodologico de ensino 

da Geografia surge como estrategia inovadora, capaz de estimular a participagao 

ativa de alunos durante as aulas teoricas, ao mesmo tempo em que potencializa a 

aprendizagem por facilitar a compreensao dos conteudos. 

A musica faz parte do cotidiano da maioria das pessoas e constitui uma 

expressao artistica que trata de diversos temas, por esse motivo facilitando a 

aceitagao dos alunos e convidando-os ao debate sobre os mais diversos aspectos 

que a musica aborda, e que podem ser relacionados pelo professor com os 

conteudos ministrados. 

Cabe ao professor, portanto, fazer cuidadosa escolha das musicas a serem 

utilizadas em sala de aula como proposta metodologica, pois as musicas devem ser 

adequadas ao nivel de ensino e de cognigao do aluno, bem como condizente com a 

realidade em que cada aluno se encontra inserido. Todos esses fatores sao 

fundamentals para que o aluno se identifique com a atividade desenvolvida. 

Considerando a importancia da musica como metodologia no processo de 

ensino-aprendizagem, com destaque para o ensino de geografia, este trabalho se 

propoe a analisar as possibilidades de utilizagao da musica no processo de ensino-

aprendizagem dos conteudos de Geografia, com foco no 9° ano do ensino 

fundamental. Foram definidos, como objetivos especfficos, discutir as diferentes 
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possibilidades do uso da musica nas aulas de Geografia nesse nivel de ensino; 

apontar elementos contextualizantes e reflexivos acerca do atual contexto geografico 

e as demandas para o ensino de Geografia; e analisar a caneao Parabolicamara, do 

cantor e compositor Gilberto Gil, apresentando propostas metodologicas para o 9° 

ano do ensino fundamental. 

Com o objetivo de desenvolver a proposta apresentada acima, as analises e 

reflexoes apresentadas nesse trabalho partem de uma pesquisa bibliografica, na 

qual busca levantar uma literatura que contemplasse as tematicas que 

compreendem nosso objeto de estudo. Nesse aspectos, foram consideradas as 

principais opinioes de autores acerca do tema desenvolvido no presente trabalho. 

De forma a contemplar as possibilidades do uso da musica na sala e tambem 

a discussao acerca da tematica globalizagao, foi escolhida uma musica 

representativa, tal qual a referida musicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Parabolicamara, que expressa justamente 

alguns dos principais efeitos da globalizacao. 

Inicialmente, no primeiro capitulo, e abordado o uso da musica nas aulas de 

Geografia do ensino fundamental, com uma breve apresentacao do conceito de 

musica e sua influencia nos meios sociais, ao que se segue, ainda no primeiro 

capitulo, uma rapida analise acerca das possibilidades de uso da musica na sala de 

aula e o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, com destaque 

para a utilizagao da musica nas aulas de Geografia. Esse capitulo apresenta ainda o 

referencial teorico metodologico que norteou a construgao do presente trabalho. 

O segundo capitulo enfoca a organizagao do espago geografico e as 

demandas para o ensino de Geografia atualmente, discussao que sera realizada 

abordando os elementos que compreende ao desenvolvimento Tecnico-Cientifico-

Informacional, bem como a concepgao de global no local e local no global e as 

demandas atuais para o ensino de Geografia. 

O terceiro capitulo tem como objetivo realizar uma analise da cangao 

Parabolicamara, com foco no fenomeno da globalizagao na sociedade atual e o 

ensino desse conteudo de Geografia no 9° ano do ensino fundamental. 
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2 REFERENCIAL TEORICOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA METODOLOGICO 

2.1 REFERENCIAL TEORICO 

Estimular aos alunos a participarem ativamente de atividades que facilitam o 

debate e a discussao em sala de aula e um desafio com o qual se depara 

constantemente o professor de Geografia. Com a facilidade de acesso a internet 

para pesquisas rapidas e dinamicas, (onde, muitas vezes, a veracidade das 

informagoes e duvidosa), tornou-se ainda mais enfadonho a leltura e interpretagao 

de longos textos; a realizagao de atividades ditas tradicionais; e uso de outros 

recursos menos atrativos, que fazem do professor um palestrante diante de alunos 

passives. 

O ensino de Geografia na maioria das escolas brasileiras ainda e 

profundamente caracterizado pela utilizagao excessiva do livro didatico e outras 

praticas tradicionais tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino medio. 

Grande parte dos professores priorizam a simples memorizagao dos 

conteudos e, com isso, o ensino da Geografia fica reduzido ao conhecimento 

desarticulado e dissociado da realidade. Os conhecimentos geograficos, dessa 

forma, nao estao acessiveis aos alunos, pois as praticas de ensino nao permitem 

aos educandos compreender e questionar os conteudos postos muito menos utiliza-

los de forma critica e consciente, como instrumento de pensamento e agao nas suas 

relag5es sociais. A forma como muitas escolas ensinam importantes temas e 

conceitos geograficos mostra-se desvinculada da realidade e sem importancia ou 

significado para os alunos. Ignorar os conhecimentos previos dos educandos e a 

realidade em que vivem e comprometer completamente o aprendizado dos 

conteudos em torno dos quais se pretende gerar conhecimento (ALBUQUERQUE, 

2011; PIRES, 2012). 

Dessa forma, entende-se que as propostas de inovagoes no ensino de 

Geografia vao alem de mudangas de carater pedagogicas realizadas internamente 

no piano dos conteudos. As transformagoes nas abordagens metodologicas e na 

selegao dos conteudos a serem ensinados, estao diretamente articulados as 

transformagoes em que vive a sociedade. E, nesta perspectiva, se inserem os 

metodos de ensino. 
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No que se refere aos metodos tradicionais de ensino, atualmente estes estao 

desgastados e incapazes de despertar o interesse dos alunos na busca de promover 

a aprendizagem. As aulas devem representar para os alunos experiencias 

efetivamente significativas e, para isso, escolas e professores precisam inovar as 

metodologias de trabalho, buscando novos recursos didaticos e novas tecnicas de 

abordagem dos temas debatidos em sala de aula (CORREIA, 2012). 

Ao discutir a relagao entre metodos tradicionais Bittencourt (2004, p. 226-

227), ressalta que 

Ao referir-se ao "metodo tradicional", professores e alunos 
geralmente o associam ao uso de determinado material pedagogico 
ou a aulas expositivas. Existe uma ligacao entre o metodo tradicional 
e o uso de lousa, giz e livro didatico: o aluno, em decorrencia da 
utilizagao desse material recebe de maneira passiva uma carga de 
informagoes que, por sua vez, passam a ser repetidas 
mecanicamente de forma oral ou por escrito com base naquilo que 
foi copiado no caderno ou respondido nos exercicios propostos pelos 
livros. 

Aulas com todas essas caracteristicas ainda sao frequentes no cotidiano 

escolar, inumeros motivos podem ser considerados para que essa pratica 

permanega1. De antemao, cabe ressaltar o baixo salario dos professores; 

superlotagao das salas de aula; falta de equipamentos logisticos como aparelho de 

DVD, mapas, televisao, retroprojetor e caixa de som, so para citar alguns. O uso 

inadequado dos equipamentos tambem pode ser uma atitude que contribui para a 

permanencia do tradicionalismo em sala, ja que muitos professores nao tem nogao 

de como operar e ate mesmo adapta-los ao contexto de suas aulas. 

Nao podemos atribuir essa culpa somente a precariedade logfstica no ambito 

escolar, alias, sao apenas aparatos que o professor pode utilizar como recurso 

pedagogico no momenta de ministrar suas aulas. 

Esse tao comentado "tradicionalismo geografico" vem de outras instancias e 

acaba imperando nas aulas de geografia desde as series iniciais, passando pelo 

ensino medio, e por que nao mencionar tambem o ensino superior. Todos eles sao 

afetados por inumeros motivos, e o que afirma Pessoa (2008, p.116) 

1 Destaca-se que esses motivos explicam mas nao justificam o fato de o tradicionalismo ser constante 
nas aulas de geografia, varios outros motivos tambem fazem parte de existencia dessa pratica 
antiquada, outros serao mencionados no decorrer do trabalho. 
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[...] a formacao de professores tambem vem apresentando 
problemas estruturais, a partir da abertura de novos cursos 
superiores de geografia em faculdades privadas, desprovidos de uma 
infraestrutura basica para um funcionamento adequado, tais como: 

falta de professores qualificados, como mestres e doutores; cursos 
com apenas dois anos de duracao e com aulas somente aos 
sabados; ausencia de biblioteca e laboratories, e os quais, quando 
existem, em sua grande maioria funcionam precariamente. E, de 
outra forma para contemplar o descaso e comum encontrarmos 
profissionais de outras areas, como advogados, sociologos, 
engenheiros, teologos ou historiadores ministrando aulas de 
geografia. 

Esses sao alguns dos fatores que impedem que o profissional docente 

desenvolva um trabalho satisfatorio dentro e fora da sala de aula. Alem desses 

fatores, podemos destacar ainda o fato de muitos professores dobrar a carga horaria 

com o intuito de complementar a renda salarial, e os que nao conseguem, optam por 

outras fontes de renda, nao sobrando tempo algum para planejar suas aulas, buscar 

cursos de capacitacao; (re)ver as mudangas ocorridas na didatica do ensino, ou 

seja, atentar mais para a formagao docente continuada. 

Nesse sentido, Imbert (2003) argumenta que a promogao da aprendizagem 

atraves de novas estrategias, com base na realidade dos individuos e buscando seu 

crescimento, favorece a construgao de novos principios baseados em vaiores 

humanos fundamentais, como a liberdade. A pratica pedagogica, nesse contexto, 

fornece ao professor ferramentas suficientes para proporcionar ao educando a 

capacidade de preencher as lacunas do conhecimento, ou seja, complementar as 

teorias discutidas em sala de aula, ou mesmo relacionar o conhecimento teorico com 

situagoes praticas do cotidiano. 

Sao inumeras as indicagoes de estrategias alternativas para trabalhar com o 

ensino-aprendizagem na sala de aula. E bem verdade que nao podemos adotar uma 

estrategia ou outra, de forma aleatoria e desconectada dos objetivos de ensino; do 

meio social e relacional em que o aluno esta inserido; do nivel de ensino e do tema 

que nos propomos abordar/problematizar. Dentre as estrategias que devemos 

valorizar hoje no contexto escolar, podemos destacar o uso da musica, como ja 

mencionamos antes, na introdugao desta monografia. Para tanto, no topico seguinte 

evidenciaremos alguns elementos teoricos acerca do conceito de musica. 
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2.1.1 Elementos introdutorios sobre o conceito de musica 

Com a imensidao que compreende o conceito de musica, vamos abordar 

alguns elementos considerados importantes e fundamentals a este trabalho, 

ressaltando que o conceito de musica esta muito alem dos argumentos 

apresentados a seguir, e o que afirmam Teles e Miranda (2011) 

Verdadeiramente definir como pronto e acabado o significado daquilo 
que e musica, e um tan to audacioso, pois o significado de musica e 
para muitos uma questao e espiritualizada do sentir musica, ou seja, 
cada sujeito a partir de suas configuragoes subjetivas da um 
significado para musica. Para outros, talvez seja apenas uma 
combinacao de som e silencio intercalado por vozes afinadas ou 
instrumentos tocados acrisolados em seu tempo. 

A musica pode ser considerada uma das expressoes artisticas com maior 

poder de influencia na sociedade, pois esta difundida por todo o mundo e apresenta-

se de modo bastante diversificado, de modo que e dificil encontrar alguem que nao 

goste de algum tipo de musica. Nos mais diversos grupos sociais, a musica esta 

presente e exerce influencia no modo de vida das pessoas. Como assevera Cararo 

(2013, p. 201) 

A musica e onipresente no cotidiano brasileiro. Por meio do radio, 
televisao ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet, seja no trabalho, em casa, nos automoveis, nos 
onibus, trens e metrds, de bicicleta, seja caminhando/correndo, na 
intimidade dos aparelhos de ouvido ou abertamente. Tambem em 
inumeras manifestacoes populares como o carnaval e as grandes 
festas juninas no Nordeste, por exemplo, ou ainda nas igrejas e 
bares, numa variedade de celebracbes e eventos/momentos. 

Historicamente a musica sempre esteve presente nas sociedades desde os 

primordios da humanidade, sendo produzida principalmente como uma forma de 

manifestar alegria e realizar rituais religiosos. Posteriormente, a musica passou a 

expressar o amor, a dor, os anseios da alma e os sentimentos humanos. Conforme 

Ongaro (2006, p. 1), "a musica com maior ou menor intensidade esta na vida do ser 

humano, ela desperta emoeoes e sentimentos de acordo com a capacidade de 

pereepcao que ele possui para assimilar a mesma". 

Em nosso cotidiano, e facil perceber a influencia da musica sobre o 

cornportamento, pensamento, crencas e outras diversas manifestacoes. Entre os 



15 

diversos estilos musicals, ha aqueles que estimulam a reffexao sobre problemas 

sociais, outros que incentivam a diversao, religiosidade e, ainda, outros que fazem 

apologia a bebidas, prostituigao, drogas e atitudes criminosas. 

De alguma forma, a musica sempre esteve muito ligada a vida das pessoas, 

principalmente a dos jovens 2. Devido essa aceitacao da musica nos diferentes 

espagos sociais, podemos perceber a existencia de uma enorme variedade tematica 

a bo rd ad a no contexto musical, sejam elas de cunho ideologico, politico, cultural, etc. 

Nesse sentido, podemos dizer que e viavel, e faz-se pertinente o uso da musica nas 

mais deferentes areas e disciplinas que compreende o universo escolar. 

No que se refere as tematicas que permeiam o estatuto da disciplina 

Geografia, essa variedade de tematica tambem nao e diferente, a exemplo, 

daquelas que abordam as questoes do meio ambiente; as que abordam as 

complexidades e problematicas do meio urbano; aquelas que enfatizam as 

particularidades e a diversidade da vida no campo; e aquelas que trazem criticas ao 

governo, enfim, poderiamos citar aqui uma lista enorme de assuntos de cunho 

geografico, e que vem sendo, muito problematizado em diferentes cangoes, que 

podem ser agregadas sem nenhum problema - pelo contrario, com exito - as aulas 

de geografia. 

Porem, a questao que levantamos aqui, e que muitas destas tematicas 

passam despercebidas aos ouvidos das pessoas. Buscando, entao, despertar para 

estas questees seria de grande importancia a promogao de eventos culturais que 

visem a valorizagao e a difusao da musica, como forma de incentivar a populagao a 

conhecerem melhor esse grandioso recurso, de forma que busquem o interesse de 

interpreta-las; conhecer o contexto e os elementos que influenciaram para tal 

composigao; conhecer o sujeito compositor da cangao, dentre outras questoes 

importantes de analise e reflexao acerca da mensagem musical. 

Portanto, a musica apresenta multiplas possibilidades, tanto de interpretagoes 

e influencias, quanta de criagoes. Assim, a musica assume diversas fungoes e pode 

ser usada de diferentes formas, seja no cotidiano da sociedade, seja no cotidiano da 

escola. E atualmente, com a difusao dos meios eletronicos e digitals, a musica se 

2 A musica faz parte do universo das pessoas nas diferentes etapas da vida, contudo, destacamos 
acima o caso dos jovens devido terem maior tempo livre e utiliza-lo com frequencia para ouvir 
musicas. Ressaltando que este trabalho e voltado para o 9° ano do ensino fundamental onde 
encontramos, em sua maioria, adolescentes que se encaixam perfeitamente na descricao apontada. 
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apresenta numa relagao dinamica intimamente ligada as novas tecnologias da 

informagao. 

As pessoas se relacionam com a musica de formas diferentes: alguns ouvindo 

(apreciando), outros executando musicas por diversao ou criando composigoes. A 

influencia da musica se faz presente de diversas formas, muitas vezes ate mesmo 

contribuindo para definir estilos de vida de determinados grupos, como os roqueiros, 

por exemplo. 

As musicas transmitem mensagens sobre importantes fatos do passado, e 

tambem, tratam de temas do cotidiano, por isso sempre ganhou aceitagao de muitas 

pessoas, por assimilarem os fatos relatados nas musicas com caracteristicas 

pessoais. 

O avango da tecnologia facilitou o acesso aos mais diversos generos 

musicais, com o objetivo principal de alcangar lazer e distragao, ao mesmo tempo 

em que transmite informagoes. 

No Brasil, a musica e uma expressao artistica especialmente diversificada, 

muitas vezes transmitindo mensagens que de outra forma nao possuiriam o mesmo 

significado e capacidade de difusao (SCHROEDER, p. 19). 

Acerca da multiplicidade da musica e de sua relagao com a sociedade atual e 

com as novas tecnologias, Hummes (2004, p. 17-18) argumenta que 

Ao observarmos o seculo XXI, nos defrontamos com os mais 
variados suportes em que a musica esta presente. Ela esta nos 
meios de comunicagao, nos telefones convencionais e celulares, na 
internet, videos, lojas, bares, nos alto-falantes, nos consultorios 
medicos, nos recreios escolares, em quase todos os locais em que 
estamos e em meios que utilizamos para nos comunicarmos, ou nos 
divertirmos, e tambem nos rituais de exaltagao a determinadas 
entidades, enfim, nos eventos mais variados possfveis. 

Conclui-se que a musica faz parte do cotidiano de toda a sociedade humana 

desde os primordios das civilizagoes, tendo uma importancia unica para as pessoas, 

e agora para o enriquecimento das aulas de geografia. Nos dias atuais a difusao 

musical esta sento infinitas vezes mais rapida do que na sociedade antiga, devido 

aos novos meios tecnologicos de divulgagao citados anteriormente. 

Na pratica docente como complemento das atividades escolares, a musica 

auxilia na desenvoltura e dinamica das aulas, dependendo da sua utilizagao, pode 

quebrar o ciclo vicioso presente entre professor, livro, quadra, giz e aluno. Para 
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superar o tradicionalismo geografico nas aulas de geografia e necessario que cada 

docente reflita sobre suas praticas, ja que este e o agente capaz de mudar, ou 

mesmo tentar. E necessario que uma nova abordagem metodologica seja 

incorporada a realidade da sala de aula, e aqui fazemos a proposta da insercao da 

musica devido a sua capacidade de encantar, ser ouvida, estimular o racioci'nio e ser 

interpretada de varias formas, muda a dinamica da turma e atrai a atencao dos 

discentes, estando estes propensos a agugar o pensamento crltico acerca da 

realidade presente na musica ou ate mesmo do seu dia a dia. 

A parte de apresentagao dos elementos introdutorios da musica por hora 

concluido, foi uma pesquisa sucinta, mas, riquissima para que possamos adentrar 

no proximo topico, onde serao apresentados as inumeras possibilidades do uso da 

musica no contexto escolar. 

2.1.2 As diferentes possibilidades de usos da musica na sala de aula 

A musica vem sendo utilizada com as mais diversas finalidades em diversos 

espagos. Na sala de aula a musica apresenta-se como potencial recurso 

metodologico. 

A imensidao de temas existentes no universo musical nao podem ser 

entendidos se separados de seu contexto historico e social. Para isto, se faz 

necessario o estudo de sua construgao como um todo, reconhecendo o sentido e 

riqueza da musica, alem de abrir varias possibilidades de estudos aliados a ela. 

A musica no ensino de Geografia representa um recurso didatico inovador, 

alem de instigar a participagao dos alunos nos debates voltados para as tematicas 

pertencentes a essa disciplina. 

Aspectos sobre determinadas regioes, descrevendo belas paisagens naturals 

ou paisagens modificadas pelo homem, bem como fluxos migratorios e outros temas 

que constituem o rol de tematicas da geografia sao comuns no cotidiano de muitas 

pessoas. Estes enfoques sao muitos representados nas musicas e interpretados por 

grandes artistas reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. 

Trabalhar com a musica na sala de aula requer, dos alunos e do professor, a 

abstragao para interpretar as letras, relacionadas ao ritmo, ao timbre e a altura do 

som, de modo a desenvolver nos alunos questionamentos acerca da intengao do 

autor ao char a determinada composigao musical. No cenario nacional existem 
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varios artistas de inumeros estiios musicais que tratam de temas geograficos e que 

seriam de grande ajuda no estudo de certas questoes geograficas. 

Na escola, e comum a multiplicidade de caracteristicas individuals dos alunos, 

ou seja, cada aluno ou pequenos grupos apresentam uma realidade sociocultural 

particular e, consequentemente, desenvolvem relacSes de afinidades e identificacao 

com os diferentes estiios musicais no piano individual e coletivo. 

O trabalho com musica em sala de aula apresenta multiplas aplicagoes e 

potencialidades. SCHRORDER (2009, p.8) mostra que a musica, enquanto uma 

linguagem musical e 

[...] imbufda de sentimentos e representatividade da vida e de 
diferentes concepgoes desta, e um elemento de comunicagao que 
perpassa diferentes circunstancias e fatos sociais, permitindo assim 
"aliar" os conteudos das disciplinas, neste caso da Geografia, com a 
mensagem transmitida pela linguagem musical. 

O uso da musica como recurso didatico nas aulas de Geografia e fruto de 

uma tendencia de renovagao metodologica no ensino, buscando desvincular-se dos 

metodos tradicionais, excessivamente conteudista e centrados na memorizagao dos 

conteudos pelos alunos. 

Cabe ressaltar que tal problematica ja faziam parte das preocupagoes dos 

teoricos educacionais desde as ultimas decadas do seculo XIX, ganhando mais 

destaque nas primeiras decadas do seculo XX, com os estudos no ambito da escola 

nova. No caso especifico da Geografia, essas preocupagoes metodologicas foram 

centralidade nos estudos de Delgado de Carvalho, com destaque para a obra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Metodologia do Geographico (ALBUQUERQUE, 2011). 

Nesse sentido, Albuquerque (2011) ressalta que as metodologias de ensino 

de geografia apresentam movimentos de permanencias e de mudangas ao longo de 

muito tempo, e que parte das permanencias, em geral, sao vistas como problemas 

que perduram na pratica escolar e resultam de processos de acomodagao (que 

tambem pode ser visto como de resistencia as propostas de inovagoes) dos 

professores. 

Evidenciando as transformagoes que ocorreram e continuam ocorrendo no 

ensino da Geografia, no sentido de aperfeigoar a pratica docente na medida em que 

cria relagoes mais diretas e claras com situagoes da vida cotidiana, surgem os 

recursos didaticos como ferramentas de grande importancia no ensino da Geografia. 
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Entretanto, e importante compreender a origem dessas transformagoes e as 

tendencias atuais para o ensino de Geografia. 

A esse respeito, Cavalcanti (2002) destaca que a partir do final da decada de 

1980 passaram a ser divulgadas novas abordagens pedagogicas e o construtivismo 

passou a se destacar no contexto da psicologia cognitiva, oferecendo suporte ao 

desenvolvimento de metodologias de ensino. Relativamente ao ensino de Geografia, 

novas abordagens teorico-metodologicas passaram a permear os debates da ciencia 

de referenda e, desse modo, a disciplina escolar. 

O que a autora propoe a explicar e que diversas propostas metodologicas 

para o ensino de geografia surgiram e passaram por mudangas, de modo que 

apenas na pratica se verifica a insistencia em permanecer com o ensino tradicional, 

o que deve ocorrer em virtude da nao compreensao das novas metodologias ou por 

resistencia. E necessario que, antes da proposta de metodologias, seja conhecida a 

realidade das escolas e os resultados das experiencias efetivamente aplicadas, a fim 

de evitar aumentar ainda mais o volume de teorias desvinculadas da pratica 

(ALBUQUERQUE, 2011). 

Diversos recursos podem ser adaptados pelo professor para o ensino da 

Geografia. Entretanto, percebe-se que os recursos audiovisuais e as aulas de 

campo despertam maior atengao dos alunos. O uso da internet, por estar mais 

presente na vida cotidiana dos jovens, tambem convida-os a participarem da 

abordagem dos conteudos juntamente com o professor, gerando o debate, e 

consequentemente, favorecendo a aprendizagem. 

Acerca dos recursos didaticos que podem ser utilizados pelo professor de 

Geografia, PinheirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal., (2004, p. 104) discute que: 

A difusao de recursos didaticos como musica, informatica, jornais, TV 
e radio sao encarados como um meio de se atualizar as praticas 
pedagogicas, enriquecendo cada vez mais as aulas. A busca de 
novas informagoes, principalmente do professor de geografia, e 
essencial, pois num mundo em pleno desenvolvimento e globalizado, 
e altamente interconectado, os processos de mudangas ocorridos 
ganham dimensoes extraterritoriais. A inovagao busca melhorar, 
ampliar, mudar antigas plasticas para poder construir com o aluno o 
conhecimento. Em um mundo pautado em novas tecnologias os 
profissionais nao podem desprezar esses novos recursos para a 
facilitagao da aprendizagem (PINHEIRO et al., 2004, p. 104). 
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Percebe-se que os alunos se sentem menos motivados a participar das aulas, 

que na maior parte das vezes, sao planejadas em livros didaticos, ou ate mesmo de 

outros recursos pedagogicos tradicionais. Portanto, a utilizagao de recursos 

inovadores como aparelhos de som, TV, computadores, dentre outros, faz com que 

as aulas deixem de ser monotonas e passem a ser dinamicas, estimulando a 

vontade do aluno em aprender, a debater e a se interessar pelo assunto. 

Tomando como base os textos lidos e referenciados neste trabalho, 

observamos as discussoes em to mo da utilizagao da musica em sala de aula, e 

percebemos que este e um tema cad a vez mais frequente em diversos trabalhos, 

encontros, congressos, entre outros eventos envolvendo Geografos, professores e 

estudiosos. 

A musica auxilia na aprendizagem de varias materias, entre elas a geografia. 

Se configurando como um componente, a musica oferece portanto, condigao de 

estudos na identificagao de questoes, comportamentos, fatos e contextos de 

determinada fase da historia, assim como seu referencial geografico. Os estudantes 

podem apreciar varias questoes sociais e politicas, escutando cangoes, musica 

classica ou comedias musicais (CORREIA, 2012, pp. 150-151). E oportuno 

aproveitar a facilidade de assimilagao de diversos generos musicais com as 

metodologias de ensino e propostas curriculares da Geografia. Oliveira (2011, p. 74) 

considera que "dificilmente se encontrara algo mais atrativo, entre criangas e jovens, 

do que o compartilhar suas preferencias, sua reprovagao ou aprovagao as obras 

musicais, com seus colegas e professores". 

Tambem no caso da Geografia, a musica pode ainda ser aliada a outras 

metodologias, a exemplo, dos estudos do meio. Trabalhar com musica e relacionar 

sua mensagem as experiencias de campo ajudam na formagao dos alunos, 

tornando-os mais criticos e criteriosos em suas observagoes. As concepgoes sao 

enriquecidas e os alunos passam a fazer mais do que simples comparag5es entre o 

seu cotidiano e as letras das musicas, podendo estabelecer uma relagao de 

identidade com as questoes abordas. Isto aguga a capacidade de visao 

contextualizaste sobre os diversos temas e conceitos inerentes a disciplina 

Geografia e a relagao destes com meio. 

Neste topico vimos como e amplo os estudos feitos para incorporar a musica 

como metodologia ao contexto escolar, isso mostra a preocupagao de muitos 

autores/professores em reformular as praticas docentes compreendidas como 



21 

antiquadas a realidade da sociedade do seculo XXI. Sendo assim, o proximo topico 

tratara de discutir o papel do profissional docente dentro dessas perspectivas e 

mostrar como a musica pode ser compreendida, estudada e interpretada pelos 

alunos nas aulas de geografia. 

2.1.3 O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem e a utilizagao da 

musica nas aulas de geografia 

Sabe-se que, com a evolugao do conhecimento, da ciencia, da tecnologia e 

das relagoes sociais, as exigencias para a aprendizagem tornam-se, de um modo 

geral, mais evidentes e coerentes com as necessidades do mundo contemporaneo. 

Essas inovagoes exigem do professor a constante adaptagao de sua pratica, de 

modo a acompanhar as necessidades desse publico que se renova constantemente. 

Na Geografia, destacam-se dois importantes principios que norteiam a 

relagao ensino/aprendizagem: o conhecimento dos conceitos, das categorias de 

analises geografica e a experiencia do professor da disciplina; e o conhecimento do 

aluno no que concerne ao desenvolvimento do seu raciocinio e ao ambiente social, 

ou seja, a partir do espago vivido, o seu cotidiano (SILVA e SILVA, 2012). 

O ensino fundamental constitui uma fase particularmente importante na 

formagao do aluno, pois fornece uma base essencial para as proximas etapas da 

aprendizagem. As lacunas presentes nesse nivel de ensino resultam em problemas 

que acompanharao o aluno durante o ensino medio e o ensino superior, 

configurando prejuizo para a sua vida profissional. 

O processo de ensino/aprendizagem e complexo e ocorre em diversas fases 

da vida da escolar do aluno e nos diversos espagos de coletividade. 

Sabe-se que o relacionamento entre o professor e o aluno em sala de aula 

constitui importante fator que influencia na aprendizagem de ambos. Um ponto a ser 

citado como exemplo e a atengao que o professor pode da aos seus alunos, 

mostrando que existe um elo de cumplicidade e amizade antes de serem apenas 

professor e aluno. Deste modo um simples exemplo durante a aula, um toque, um 

aperto de mao, um elogio ou mesmo uma conversa depois da aula, faz toda a 

diferenga. O aluno ira se sentir importante em ver que o professor se preocupa com 

ele e muitas vezes recorrera a este para desabafar ou contar algo novo que 

ocorrera, assim o professor passa a ser nao so " o professor" mas sim, amigo, 
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conselheiro e psicologo, enriquecendo cada vez mais esse vinculo professor/aluno e 

contribuindo para a formagao intelectual e cidada desses individuos. 

As praticas pedagogicas atuais concentram-se principaimente em colocar o 

professor como mediador, ou seja, como facilitador do processo de aprendizagem. O 

profissional docente tem por objetivo, nos novos moldes que determinam as praticas 

modernas de ensino-aprendizagem, criar situagoes facilitadoras do ensino, 

capacitando os alunos a criarem e desenvolverem, de maneira autonoma, o proprio 

conhecimento. 

Para criar as situagoes adequadas ao conhecimento o professor precisa de 

um embasamento teorico solido, dominio sobre o conteudo e disponibilidade de 

recursos didaticos, mas, principaimente, a real intengao de realizar um trabalho 

inovador, eficiente e comprometido com a formagao cidada de seus alunos. A 

formagao do professor e de suma importancia para obter esse resultado, ja que e no 

periodo da licenciatura que o futuro profissional docente tem acesso as varias 

problematicas referentes ao ensino, bem como, os possiveis caminhos a serem 

trilhados para inovar suas aulas e colocar em pratica tudo, ou quase tudo, que 

aprendera na licenciatura. 

No que se refere a essa problematica da importancia da formagao docente 

PESSOA (2008, p.118) destaca que alem de oferecer bons cursos de licenciatura e 

oferecer um melhor padrao de qualidade no sistema educacional 

[...] e necessario que haja mecanismos que gerem motivagao para 
que os professores sintam-se entusiasmados, despertados para a 
curiosidade, para o interesse em discutir a sua pratica docente, alem 
do mais, seria essencial criar o tempo necessario de que eles (os 
professores) precisam para que o seu cursos de aperfeigoamento se 
tornem verdadeiramente proveitosos [...]. 

Entretanto, o professor, como articulador do processo de ensino-

aprendizagem, tem o dever de submeter o aluno a questionamentos que permitam 

refletir criticamente, sobre o conteudo que esta sendo assimilado (MACIEL; 

MARINHO, 2011). 

Nesse sentido, recai a importancia de reconhecer as brechas e perceber 

quando o conteudo, a apostila, a avaliagao e distante do cotidiano dos alunos. Isto 

nos da a chance de fazer emergir as possibilidades de aprendizagem, articulando 

nossas intengoes na discussao que seja mais proxima das condigoes e 
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necessidades que alunos e os homens vivem, na multiplicidade caotica que estamos 

inseridos (FERNANDES, 2012). 

Facilitar a aprendizagem de alunos nao e apenas utilizar recursos didaticos, 

como os audiovisuais, mas ter o cuidado de ajustar tais recursos conectados com as 

metodologias apropriadas aos conteudos trabalhados; facilitar a aprendizagem e 

muito mais que simplesmente alternar o uso do livro didatico, por dinamicas de 

grupo e outras tecnicas. 

Facilitar a aprendizagem requer, do profissional docente, a capacidade de 

conhecer e roter-relacionar os conteudos a serem ministrados em sala de aula a 

situagoes do cotidiano do aluno, depende da criatividade do profissional e do 

empenho deste em despertar a curiosidade dos educandos atraves da relagao clara 

direta com temas que os alunos conhecem, presentes no cotidiano dos discentes e 

que, por esta razao, oferecem o potencial de criar experiencias significativas e gerar 

conhecimento com os alunos. 

Portanto, o trabalho do professor como facilitador da aprendizagem requer do 

profissional a dedicagao, o conhecimento e a criatividade para desenvolver aulas 

realmente interessantes, ou seja, experiencias significativas para os alunos, que 

justamente por essa razao despertam o interesse e representam excelentes 

oportunidades de produgao de conhecimento. 

O papel do professor como agente de mudanga e especialmente importante. 

No entanto, deve-se tomar com necessario cuidado o entendimento de que, 

atualmente, a maior responsabilidade pela baixa qualidade no ensino de Geografia 

ainda recai sobre os professores, mas e evidente que eles nao podem ser vistos 

isoladamente dos demais fatores intervenientes do cotidiano da sala de aula, do 

contexto escolar e das variaveis exogenas a escola (PIRES, 2012, p. 1539). 

Trazendo para o temario geografico, sao inumeras as possibilidades de uso 

de diferentes cangoes que retratam os conteudos inerentes a Geografia. 

Considerando o atual contexto social, faz-se pertinente o uso da musica para 

discutirmos diferentes tematicas, como a globalizagao, os movimentos migratorios, 

temas regionais, entre outros. 
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2.2 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodologicos utilizados para concretizar esse trabalho 

sao definidos como qualitativos, de cunho critico e com base em uma abordagem 

conceitual. 

O levantamento bibliografico tem o objetivo de conceituar e delimitar o objeto 

em estudo, caracterizando de maneira ampla e aprofundada a proposta de trabalho, 

de modo a definir com exatidao a abordagem a ser utilizada para a analise em 

desenvolvimento. 

Alem disso, o levantamento bibliografico possibility a construcao de relagoes 

entre as principais opinioes de auto res e o desenvolvimento da proposta de trabalho, 

acerca do tema em estudo. 

A abordagem qualitativa objetiva alcangar um espago mais profundo das 

relagoes, proporcionando, dessa forma, abordar significados e possibilidades de 

maneira a contemplar satisfatoriamente os objetivos delimitados pelo pesquisador 

(MINAYO, 2010). 

A analise da musica Parabolicamara, do cantor Gilberto Gil, e feita em varias 

etapas, que abordam minuciosamente a relagao entre a obra de Gil e o contexto da 

globalizagao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A medida que e feita a analise, sao discutidas as possibilidades de 

trabalho com a referida musica em sala de aula. 

Os resultados sao apresentados a partir de uma interpretagao critica, em face 

de publicagoes da literatura especializada. 
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3 A ATUAL ORGAN IZAC AO DOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E S P A C O GEOGRAFICO E AS DEMANDAS 

PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA NA CONTEMPORANEIDADE 

Os eventos que afetaram e transformaram as ciencias e, entre as diversas 

areas do conhecimento, a Geografia, manifestaram-se de maneira marcante a partir 

da Segunda Revolucao Industrial, assumindo proporcoes abrangentes e 

influenciando o ensino da Geografia. O desenvolvimento tecnico-cientifico-

informacional, em fungao do desenvolvimento tecnologico, desencadeou novas 

formas de produzir espago e compreender as relagoes sociais. 

O conceito de globalizagao, paralelamente ao desenvolvimento tecnico-

cientifico-informacional, inseriu uma nova concepgao acerca do espago local e 

global, bem como as relagoes entre essas dimensoes do espago geografico. Nesse 

sentido, foram geradas novas demandas para o ensino de Geografia, coerentes com 

as transformagoes e necessidades da sociedade atual. 

3.1 O DESENVOLVIMENTO TECNICO-CIENTIFICO-INFORMACIONAL 

De acordo com Clemente e Hespanhol (2006), Milton Santos formulou o 

conceito de meio tecnico-cientifico-informacional a partir dos anos 1980, com o 

langamento da obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Espago e Metodo. Entretanto, esse conceito foi sendo 

aprimorado nas obras subsequentes desse autor. 

Maia (2012), nesse sentido, afirma que a expressao meio tecnico-cientifico foi 

utilizada pela primeira vez por Milton Santos em 1985, na primeira edigao da obra 

Espago e Metodo, quando ainda nao se tinha difundido, tal como atualmente, o 

discurso acerca da globalizagao. A partir da decada de 1990, quando o discurso da 

globalizagao comegou a penetrar nas universidades brasileiras, Milton Santos 

comegou a incorporar ao termo "meio tecnico-cientifico", a palavra "informacional", 

afirmando que o meio tecnico-cientifico-informacional (MTCI) e a expressao da 

globalizagao e os sistemas comunicacionais adquirem importancia maior na 

perspectiva da globalizagao, ja que os veiculos de comunicagao representam uma 

das principais expressoes do mundo globalizado. 

Ate a decada de 1970, o amplo desenvolvimento cientifico permitiu o advento 

de um novo periodo, que recebeu a referida denominagao por Milton Santos. Essas 
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novas condigoes comegaram a se desenvolver apos a Segunda Guerra Mundial e se 

consolidaram a partir da decada de 1970 (CLEMENTE; HESPANHOL, 2006). 

Atualmente, a difusao da tecnica pelo capitalismo alcanga grande 

repercussao, e o uso da ciencia e tecnologia na dinamica de renovagao da produgao 

vem promovendo grandes mudangas, constituindo-se importante fenomeno de 

estudo para a Geografia (VASCONCELOS, 2008). 

Entretanto, o desenvolvimento do MTCI deve ser compreendido em um 

contexto historico particular, que compreende o denominado meio natural e o 

advento da industrializagao, a emergencia do capitalismo e outros eventos que 

impulsionaram o desenvolvimento da tecnica. 

O periodo anterior ao desenvolvimento tecnico, ou seja, anterior a 

industrializagao, e denominado de meio natural. Nesse periodo, o ser humano 

utilizava-se de determinadas porgoes da superficie terrestre para assegurar sua 

sobrevivencia. A intervengao humana nao provocava grandes alteragoes da 

superficie terrestre. Nesse contexto, as relagoes humanas criavam tecnicas 

individuals de interagao com o meio natural (SANTOS, 1997). 

Lima Filho; Stroh (2010) complementam afirmando que esse periodo tambem 

pode ser denominado de pre-tecnica, no qual o homem mantinha uma relagao 

estritamente organica com a natureza. A tecnica ja estava presente, porem sob a 

forma particular de uma relagao cultural entre o homem e os seres vivos, na 

domesticagao de animais e plantas. Ja o periodo tecnico foi marcado principaimente 

pelo surgimento da maquina. A partir desse momenta, passou a prevalecer a razao 

da industria, e nao mais da natureza. 

Apos a Segunda Guerra Mundial, teve inicio um amplo desenvolvimento que 

abrangeu a ciencia, a tecnica e a informagao, favorecendo o advento de novas 

normas de produgao do espago geografico. De acordo com Milton Santos (1997), 

neste contexto, os objetos tecnicos podem ser entendidos ao mesmo tempo como 

tecnicos e informacionais, devido a intencionalidade de sua produgao e de sua 

localizagao. Partindo deste entendimento, este autor defende que as manifestagoes 

geograficas resultantes dos progressos sociais nao estao inseridas apenas em um 

meio tecnico, antes fazem parte do chamado meio tecnico-cientifico-informacional. 

De um modo geral, mudangas significativas ocorreram entre as ultimas 

decadas do seculo XX e o inicio do seculo XXI, afetando a forma de pensar e agir do 

homem. Essas mudangas estao relacionadas ao desenvolvimento cientifico-
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tecnologico, que, a partir do final da decada de 1970, influenciou as relagoes sociais 

dada a inovagao e a reinvengao dos produtos tecnologicos. Este fenomeno fez 

entrar em curso uma serie de mudangas que, em conjunto, foram denominadas 

Revolugao Tecnico-Cientifica, ou ainda, Terceira Revolugao Industrial, e a 

globalizagao. Esses fenomenos sao interligados e interdependentes, e refletem o 

processo de mudangas economicas, politicas e culturais que culminaram com um 

novo padrao tecnologico e um novo perfil social (VASCONCELOS, 2008; SOUSA, 

2011). 

Os autores l i m a Filho & Stroh (2010) definem o periodo que compreende a 

Terceira Revolugao Industrial ou Revolugao Tecnico-Cientifica, como um periodo 

marcado por ciclos de inovagoes, sustentado pela informatica e pela biotecnologia, 

pela automatizagao e robotizagao de processos produtivos, bem como na sintese de 

novos materiais e no desenvolvimento de novas tecnologias para a geragao de 

energia. Nesse contexto, as novas descobertas no ambito da ciencia e as inovagoes 

tecnologicas assumem papel especialmente marcante. Na revolugao tecnico-

cientifica, as atividades economicas de destaque sao aquelas que produzem 

servigos, como ideias, tecnicas, programas, entre outros, e nao aquelas que 

transformam materias-primas em produtos manufaturados. A partir desse periodo, 

os processos produtivos tornam-se cada vez mais entrelagados aos recursos da 

informatica. 

A esse respeito, Vercezi (2012, p. 199) afirma que 

Diante da tecnica a humanidade busca o aprimoramento dos 
significados sociais e economicos, fazendo particular associagao 
entre a produgao, material ou imaterial, de um lado, e os resultados, 
tal como eles sao habitualmente percebidos, de outro lado (novos 
elos e nova hierarquias no processo de (re) construgao dessa 
produgao). O uso das tecnicas na atividade humana segue 
acompanhada, do uso simultaneo de signos (ideias) que conferem ao 
produto dessa atividade um significado. 

Considerando as transformagoes sociais que caracterizam o pos-guerra, 

Santos (2002, p. 239) considera que o MTCI corresponde ao "momenta historico no 

qual a construgao ou reconstrugao do espago se dara com um crescente conteudo 

de ciencia, de tecnicas e de informagao". Para este autor, os objetos sao tecnicos e 

informacionais porque ja surgem como informagao, e sao continuamente 

reproduzidos atraves da informagao. 
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Em sintonia com essa linha de raciocinio, StOmer (2011) argumenta que a 

revolucao tecnico-cientifica que ocorreu durante o seculo XX possibilitou a 

emergencia da globalizagao, fenomeno que se originou a partir da 

internacionalizagao da economia e das novas invengoes no campo da comunicagao 

e dos transportes. A partir da globalizagao, a relagao entre os espagos foi modificada 

e tornou-se possivel a presenga simultanea em diferentes espagos, atraves da 

tecnologia virtual. Os efeitos da globalizagao forma ram uma rede tecnica mundial, 

que permitiu a circulagao de mereadorias, pessoas, servigos e, principaimente, 

informagao, em ritmo altamente acelerado. 

Percebemos, portanto, atraves dessa exposigao, que a revolugao tecnico-

cientifica e a globalizagao sao fenomenos interdependentes, que se afirmaram no 

mesmo cenario historico entre o fim do seculo XX e inicio do seculo XXI. 

O avango tecnico-cientifico proporcionou conquistas que prod uzi ram 

territorios diferenciados, com novas espacialidades que incorporam as inovagoes 

tecnologicas que sao produzidas continuamente. A intensificagao dos processos de 

urbanizagao e industrializagao, as descobertas da biotecnologia, o crescimento das 

cidades e os problemas ambientais, sao algumas das consequencias decorrentes do 

avango tecnologico. 

Devido ao rapido desenvolvimento e difusao das telecomunicagoes, dos 

meios de transporte e dos recursos da informatica, e possivel observar importantes 

alteragoes na dinamica do tempo e do espago, a qual incide diretamente nas 

relagoes das pessoas com o meio. Atualmente, as pessoas vivem aceleradamente 

e, por isso, a circulagao da informagao ocorre de maneira praticamente instantanea, 

influenciando decisoes em todo o mundo e, de certa forma, ditando novos padroes 

de comportamento. 

Dessa forma, considera-se que o MTCI esta na origem de todas as formas de 

relagao com o espago, pois esta ativamente presente da criagao de novos processos 

vitais. Os novos espagos que surgem atendem a interesses dos atores dominantes 

da economia e da sociedade e sao incorporados as correntes de globalizagao 

(CLEMENTE; HESPANHOL, 2006). 

Vercezi (2012) considera que o mundo atual e marcado pela pluralidade e 

pela diversidade, de modo que nem todos os grupos sociais poderao acompanhar as 

transformagoes. As relagoes sociais sao complexas porque partem de diferentes 

culturas e habitos e, nesse sentido, produzem modificagoes diferenciadas no meio 
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em que ocorrem. A dinamica das sociedades segue se transformando, "construindo 

e reconstruindo o seu espago, refletindo a tendencia evolutiva do processo 

produtivo, que hoje, mais do que ontem, encurta a relagao espago-tempo" 

(VERCEZI, 2012, p. 189). 

Essas transformagoes socio espaciais acerca da Globalizagao e do 

desenvolvimento do MTCI evidenciam significativas transformagoes multiescalares. 

Considerando a pertinencia de uma discussao, mesmo que breve, acerca desse 

assunto, apresentaremos no topico seguinte algumas consideragoes sobre as 

relagoes entre o global e o local. 

Nesse sentido, o uso das Tecnologias da Informagao e Comunicagao na 

educagao e especialmente no ensino de Geografia representam ainda um desafio, 

mas ao mesmo tempo apresentam potencial como facilitadoras da assimilagao de 

conteudos e desenvolvimento da aprendizagem nas salas de aula. Essas 

tecnologias tambem novas interpretagoes dos espagos global e local, ensejando 

novas metodologias de ensino em fungao das demandas surgidas para o ensino de 

Geografia. 

3.2 O GLOBAL NO LOCAL E O LOCAL NO GLOBAL 

Os efeitos da globalizagao e a analise de sua influencia tem sido objeto de 

debate desde a ultima decada do seculo XX, quando ja se mostravam evidentes a 

redugao das distancias, a rapidez do transito de pessoas, mereadorias e 

informagoes, entre outras consequencias do desenvolvimento tecnico-cientifico 

(SANTOS, 2005). 

As diversas manifestagoes culturais em todo o mundo sofreram e ainda 

sofrem a influencia dos chamados padroes globais ou globalizados. Considera-se, 

nesse sentido, que as tecnologias modificaram de maneira radical nao apenas a 

dimensao temporal, mas tambem a dimensao espacial da reprodugao social. As 

novas tecnologias, especialmente no campo da informatica, criaram novas 

oportunidades e vias de comunicagao e articulagao social (SOUSA, 2011). 

Essa modernizagao, entretanto, e desigual, conforme colocam Lima Filho & 

Stroh (2010), ao afirmarem que os progressos tecnologicos e as mudangas 

relacionadas a esses avangos foram apropriados de maneira assimetrica pela 
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sociedade, de modo a aprofundar ainda mais as desigualdades sociais e a 

segregacao espacial. 

Contextualizando o mundo globalizado com os elementos historicos da 

globalizagao enquanto fenomeno ligado ao desenvolvimento tecnico-cientifico e 

informacional ao longo do tempo, cabe destacar que, o aumento da densidade e 

complexidade dos sistemas tecnicos ocorre em harmonia com a economia 

capitalista, na medida em que a necessidade de investimentos para a ampliagao da 

produgao e produtividade conduz ao processo de difusao de novas tecnicas na 

sociedade. Considera-se, portanto, que o atual estagio da globalizagao implica numa 

mesma tecnica nas regioes de partida e chegada do capital, da informagao, 

mereadorias, pessoas e servigos, de modo que a forma como a sociedade produz 

espago e determinante para permitir que a regiao participe ou nao dos processos 

globais (SANTOS, 1997; VERCEZI, 2012). 

Acerca da globalizagao, Milton Santos considera que 

De fato se desejarmos escapar a crenga que este mundo [...] 
apresentado e verdadeiro, e nao queremos admitir a permanencia de 
sua percepgao enganosa, devemos considerar a existencia de pelo 
menos tres mundos num so. O primeiro seria o mundo tal qual nos 
fazem ve-lo: a globalizagao como fabula; o segundo seria o mundo 
tal como ele e: a globalizagao como perversidade; e o terceiro, o 
mundo como ele pode ser: uma outra globalizagao (SANTOS, 2005, 
p. 18). 

A globalizagao, portanto, e um processo multifacetado que tem como 

caracteristicas principais a aceleragao em todos os ambitos da vida - aceleragao 

que esta sustentada pela tecnologia moderna, proporcionando o rapido 

deslocamento de mereadorias, capitals, informag5es e pessoas. 

Para Lima Filho & Stroh (2010, p. 1), "o componente tecnologico, em especial 

o virtual, redefine as nogoes de escala na relagao tempo-espago. Torna-se 

instrumento intrinseco a sociedade da informagao, [...] conferindo novos sentidos as 

dualidades reciprocas entre o local e o universal". 

Diversas conexoes podem ser realizadas entre o global e o local. Entretanto, 

para essa discussao e necessario considerar que os fenomenos percebidos em 

escala global, como a normatizagao tecnica e a padronizagao do espago, sao 

diferentes daqueles percebidos na escala local, como, por exemplo, o aumento das 

diferengas sociais e o desemprego. Isso ocorre porque, ao se discutir essa relagao 
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existente entre o local e o global, deve-se considerar a questao da escala geografica 

e a relagao entre tamanho e fenomeno (ROCHA; MONASTIRSKY, 2008). 

Assim, nessa articulagao do local com a dinamica global, e possivel identificar 

duas faces desse mesmo processo, em que a luta entre a face homogeneizadora e 

a face heterogeneizadora revela que os processos globais sao implantados no local, 

adaptando-se a ele, ao mesmo tempo em que o local pode ser globalizado na 

medida em que difunde pelo mundo determinadas caracteristicas locals (DIAS, 

2010). 

E possivel conceber uma dinamica do global para o local, bem como o seu 

inverso, do local para o global. No primeiro caso, o local nao e um simples reflexo do 

global, pois impoe determinadas condigoes para a realizagao da globalizagao. Na 

segunda dinamica, o local atua como produtor de diversidade em ambito global, o 

que aumenta a complexidade das caracteristicas da globalizagao (VERCEZI, 2012). 

As relagoes entre o global e o local se firmam tanto na possibilidade da 

globalizagao em nivel local, quanta no local como projegao global, de modo que 

condigoes locais possam se tornar globais e a propria globalizagao possa recriar o 

local. A partir da globalizagao, portanto, o local contem o global, mas o global 

tambem contem o local. Milton Santos afirma, nessa perspectiva, que 

O global e o local sao socialmente produzidos no interior dos 
processos de globalizagao. [...] Eis a minha definigao de modo de 
processo de globalizagao: e o conjunto de trocas desiguais pelo qual 
um determinado artefato, condigao, entidade ou identidade local 
estende a sua influencia para alem das fronteiras nacionais e, ao 
faze-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outro 
artefato, condigao, entidade ou identidade rival (SANTOS, 2002, p. 
63). 

Para Dias (2010), a partir do fenomeno da globalizagao, novos processos 

passaram a integrar as tradicionais dinamicas e caracteristicas existentes entre os 

diferentes lugares, de modo que as identidades passaram a ocupar lugar de 

destaque, principaimente em virtude de seu carater paradigmatico na medida em 

que sofrem importantes mudangas de significado. Grande parte das identidades, 

nesse sentido, sofrem mudanga de significados e adquirem novos conteudos que, 

muitas vezes, podem modificar profundamente seus significados anteriores. 

O posicionamento do autor supracitado pode ser melhor compreendido 

quando se analisa, como uma das consequencias da globalizagao, o fortalecimento 
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das identidades locais. Nesse caso, a globalizacao gera um efeito na escala local, 

atraves da articulagao entre o global e o local, em que este atua em conformidade 

com a dinamica da globalizagao. Ocorre, nesse sentido, uma crescente preocupagao 

com a perda da identidade local, que se expressa na busca por significados e 

valores formadores de uma cultura local. E possivel perceber que a globalizagao deu 

origem a um mundo mais interdependente e intercomunicativo, formando a chamada 

aldeia global (ROCHA; MONASTIRSKY, 2008). 

Pensando a escola como um construto das relagSes socio espaciais e, 

considerando as discussoes acima apresentadas acerca da globalizagao e seus 

efeitos, consideramos fundamentals as preocupagoes langadas no ambito das 

metodologias de ensino, a partir da adogao de novas praticas, haja vista as 

exigencias modernas de aperfeigoamento, em que o professor deve oferecer novas 

possibilidades de compreensao dos conteudos, proporcionando aos alunos uma 

melhor estrategia de construgao dos conhecimentos. 

Nesse sentido, Lima Filho & Stroh (2010, p. 7) consideram, acerca do ensino 

de geografia, que 

A incorporagao de novos paradigmas sociais e do pensamento 
geografico critico no ambiente escolar encontra resistencias de 
diversas classes, ora esbarrando em problemas na formagao dos 
professores de geografia, ora pela inexistencia de equipamentos que 
possam fazer o nexo entre o aporte teorico e as possibilidades 
emanadas do ambiente virtual. A necessidade de repensar o ato de 
ensinar e fazer geografia nas escolas de ensino fundamental e medio 
no Brasil, a partir da utilizagao dos instrumentos tecnologicos e do 
suporte virtual, fica mais evidente quando constatamos que e cada 
vez maior o vinculo entre os jovens que frequentam as series do 
ensino basico e a faixa da populagao que mais utiliza internet no 
pais. 

Assim, conforme os autores, existe a possibilidade de utilizagao das 

ferramentas tecnologicas de comunicagao e informagao na promogao da 

democratizagao do acesso a educagao. Essa alternativa, para os autores, configura-

se em um caminho mais viavel para a compreensao critica dos processos sociais. 
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3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O ENSINO DE GEOGRAFIA: AS DEMANDAS ATUAIS 

Historicamente, os cnticos da Geografia manifestaram-se sobre diversos 

problemas dessa disciplina, como o fato de nao atrair a atencao dos alunos, nem 

despertar a consciencia da importancia dos conteudos dessa materia e, ainda, os 

conhecimentos geograficos, classificados como inuteis e sem significado para os 

alunos (OLIVEIRA, 2012). Entretanto, novos paradigmas foram propostos ao longo 

dos anos, como o movimento de renovagao da Geografia e a tendencia critica a 

Geografia Tradicional. 

O MTCI impoe mudangas em produtos, servigos e processos produtivos, 

influenciando tambem as relagoes sociais no espago e os processos de produgao. 

Assim, a educagao tambem passa a ser influenciada, especialmente a relagao 

ensino-aprendizagem (SENE, 2010). 

Para Vesentini (2009), a sociedade atual demanda por uma escola bastante 

diferente daquela do seculo XX, pois deve estar voltada principaimente para 

desenvolver competencias, inteligencias multiplas, habilidades e atitudes, e nao para 

simplesmente ensinar conteudos. A escola, na otica de Vesentini, deve estar 

adequada ao mundo globalizado, voltada para o mercado de trabalho, na 

perspectiva da dinamica de sociedades multietnicas e multiculturais. 

Entretanto, apesar da importancia claramente reconhecida e estabelecida 

acerca do ensino de Geografia e dos conhecimentos geograficos, a disciplina 

escolar ainda enfrenta dificuldades, principaimente no que diz respeito ao rotulo de 

materia de memorizagao, resquicios de um ensino tradicional pautado pelo metodo 

descritivo e por procedimentos didaticos voltados para a fixagao de conteudos e pelo 

estudo fragmentado, bem como pela utilizagao de livros didaticos meramente 

conteudisticos (OLIVEIRA, 2012). 

De acordo com Sene (2010), ainda sao muitos os indicios de que existem 

inadequagoes entre as praticas pedagogicas atuais e as necessidades de 

conhecimento, competencias e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, 

objetivando a preparagao para o exercicio do trabalho e da cidadania. 

Para Guimaraes (2010), o contexto atual exige do profissional docente 

maiores obrigagoes e maior volume de atividades e competencias, afim de lidar com 

a intensa circulagao de conhecimentos no mundo globalizado; trabalhar com as 
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tecnologias da comunicagao e da informagao; estimular o trabalho em equipe e ser 

flexivel com os imprevistos eventuais na sala de aula; compreender e trabalhar 

tematicas variadas com os alunos, de forma ativa; entre outras situagoes tipicas da 

atividade docente com as quais o professor deve se adaptar da melhor maneira 

possivel. 

Oliveira (2012) considera, acerca dessas competencias a serem 

desenvolvidas pelo professor de Geografia, que a ag io docente deve implementar 

um ensino critico que, por sua vez, depende da qualificagao dos saberes docentes e 

da busca pelo dominio e pelo dialogo entre o fazer e o pensar, privilegiando a 

vinculagao entre os principios epistemologico da Geografia e o processo didatico de 

ensino. 

A construgao do conhecimento, por intermedio do trabalho do professor, deve 

resultar de um processo educativo bem planejado, voltado para as necessidades e 

para o cotidiano dos alunos. A escola tem a importante fungao de oferecer um 

ambiente que favorega ao aluno adquirir as ferramentas para que, com o professor, 

venha a ser o construtor do conhecimento e nao apenas um reprodutor de 

informagoes (SUERTEGARAY, 2005). 

Entretanto, cabe destacar que a aprendizagem dos alunos depende nao da 

capacidade do professor em dominar conteudo e/ou adotar estrategias padronizadas 

para transmitir conhecimentos sobre determinado tema em sala de aula. Por outro 

lado, tambem e comum que falte motivagao e interesse do aluno, o que prejudica a 

aprendizagem. Consideramos que e na vivencia da pratica diaria que o professor 

desenvolve as habilidades necessarias ao ensino, tornando-se capaz de motivar o 

aluno, estabelecendo um dialogo com o aluno e utilizando instrumental didatico 

adequado e suficiente para proporcionar aos educandos as diferentes formas de 

interpretagao das situagoes de aprendizagem, dentre outras iniciativas por parte do 

professor. 

Guimaraes (2010), nesse sentido, defende que a escola deve ser incorporada 

como locus da formagao do professor, e que a docencia deve ser considerada 

produtora de conhecimentos. A escola e os professores, atualmente, convivem em 

um contexto caracterizado por mudangas rapidas e profundas, que produzem 

desafios para a profissao docente e estao inseridas em um contexto social mais 

ampio, dinamico e em constante modificagao. 
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E importante que, ao iongo do processo de aprendizagem, seja valorizado o 

desenvolvimento da autonomia e da cidadania do aluno. O professor deve 

apresentar metodos de trabalho capazes de facilitar nao apenas o desenvolvimento 

da aprendizagem, mas a aquisigao de habilidades sociais e uma melhor integracao 

entre os discentes. 

A relagao professor-aluno deve priorizar a transmissao de valores aos 

educandos, possibilitando assim o desenvolvimento social e emocional seguro, ao 

passo que viabiliza a formagao de individuos habilitados a exercer a cidadania em 

sua forma plena (PASSOS; NASCIMENTO; REIS, 2011). 

O professor deve, ainda, estar apto a lidar com a diversidade cultural e 

promover a motivagao em sala de aula. Para isso, deve estar atendo as habilidades 

dos alunos, priorizando o desenvolvimento psicogenetico dos educandos, bem como 

sua capacidade de abstragao, no contexto social particular de cad a um (OLIVEIRA, 

2012). 

Assim, 

As atividades didatico-pedagogieas planejadas pelo professor de 
Geografia carecem, principaimente devido a realidade do mundo 
globalizado, da inclusao de conteudos capazes de conduzir a uma 
reflexao sobre a identidade planetaria, a condigao e a etica do 
genero humano, a igualdade na diversidade, a responsabilidade 
ecologica com o planeta e a responsabilidade social com os 
individuos, sem perder o foco no seu objeto de estudo, ou seja, do 
espago geografico. [...] Muitas das competencias e habilidades a 
serem desenvolvidas no espago escolar apresentam importantes 
relagoes com o cotidiano dos alunos, fazem parte de suas vivencias 
e de seu contexto socio-historico-cultural, o que favorece a 
construgao de conceitos cientificos especificos da Geografia e do 
universo escolar (SPEGIORIN, 2007, p. 41). 

Conforme ja apontamos, compreendemos que a melhoria do ensino de 

Geografia podera ocorrer a partir da formagao permanente e continua, com base em 

uma pratica reflexiva, que permita a constante atualizagao e produgao de novos 

saberes ao profissional docente. A continua produgao e incorporagao de saberes 

podera promover a renovagao do pensamento e conduzir a interag5es entre 

diferentes areas do conhecimento, possibilitando uma nova leitura de mundo e, 

dessa forma, desenvolvendo novas habilidades de atuagao do profissional docente 

(CAVALCANTI, 2010; DEZOTTI; ORTIZ, 2010). 
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Considera-se, nesse sentido, que educar para a autonomia e para a liberdade 

nao se resume a educar os outros, mas educar tambem a si mesmo de forma 

permanente, aprendendo ao mesmo tempo em que se ensina. Esta orientacao 

passa a se concretizar quando o professor adequa sua pratica a realidade dos 

alunos. 

Alem das proposigoes apontadas nos paragrafos acima, visando elucidar 

reflexoes pautadas na busca por um ensino de Geografia sob uma perspectiva mais 

contextualizante, significativa e eficaz, tambem ressaltamos a importancia do uso de 

recursos didaticos tecnologicos, de maneira critica, conduzindo os alunos a utiliza-

los de forma ativa e reflexiva. 

A partir dessas consideragoes acerca das demandas atuais para o ensino de 

Geografia, cabe considerar que ser professor exige muito mais do que simplesmente 

conhecer o conteudo - esse deve ser um profissional competente, que domina a 

disciplina e utiliza tecnicas multiplas e inovadoras para trabalhar com diferentes 

conteudos em sala de aula. O professor deve criar um ambiente favoravel para a 

aprendizagem e buscar continuamente o aperfeigoamento profissional, inovando sua 

pratica e preocupando-se sempre com a construgao do conhecimento de seus 

alunos, contribuindo para torna-los cidadaos criticos e conscientes. 

Entretanto, e certo que as mudangas efetivas so ocorrerao atraves da 

mudanga na formagao dos professores, entre outras transformagoes importantes e 

necessarias no ambiente escolar e no processo de ensino-aprendizagem. A 

formagao do professor devera ser entendida como um processo de aprendizagem, 

no qual o futuro docente se torna habil a desenvolver capacidades e elaborar 

situagoes de aprendizagem. 

Em decorrencia das transformagoes socio espaciais promovidas pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MTCI, 

evidenciou-se uma maior demanda de estudo de carater geografico, na tentativa de 

levantar novas discussoes sobre essa nova configuragao do espago geografico. 

Outro fenomeno de destaque nesse aspecto, da-se pelo fato das informagoes 

circularem com maior velocidade, e ate mesmo de forma instantanea, gragas a 

utilizagao das Tecnologias da Informagao e Comunicagao (TIC). O desenvolvimento 

da informatica, particularmente, viabilizou a produgao e armazenamento, bem como 

o compartilhamento de informagoes geograficas de maneira exponencialmente mais 

rapida. Os bancos de dados estatisticos, mapas e outros tipos de informagoes 

passaram a circular atraves da internet, a disposigao de profissionais da Geografia e 
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de estudantes, favorecendo a produgao e a troca de conhecimentos (STURMER, 

2011; MAIA, 2012). 

Nesse contexto, cabe analisar a possibilidade de abordagem do fenomeno da 

globalizagao atraves da musica, no sentido de estimular e facilitar a aprendizagem 

em sala de aula. 
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4 PARA ENTENDER O FENOMENO DA GLOBALIZACAO NA SOCIEDADE 

ATUAL: expiorando a cangao musicalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Parabolicamara 

Atualmente, a globalizagao se manifesta sob diversas formas de expressao, 

todas profundamente presentes em nosso cotidiano, de forma que o mundo 

globalizado e seus efeitos ja estao definitivamente arraigados no dia a dia de 

praticamente todas as pessoas, de maneira direta ou indireta. 

A facilidade de acesso a informagao e as rapidas transformagoes a nivel 

global, entretanto, ainda sao fascinantes. Isso ocorre devido ao aperfeigoamento ou 

criagao de novas tecnologias, que ocorre ininterruptamente. 

No ambito do ensino de Geografia, essas tecnologias podem ser utilizadas 

para tornar as aulas mais proveitosas, proporcionando uma aproximagao entre o 

assunto abordado e a realidade dos alunos, resultando, dessa forma, em um 

aprendizado mais satisfatorio. 

Conforme ja discutido, uma das principais dificuldades que permeiam o 

processo de ensino aprendizagem e a falta de interesse dos alunos pelos temas 

estudados, o que ocorre em fungao de metodologias tradicionais, incoerentes com a 

realidade dos alunos. Uma das formas de mudar esse cenario e a inclusao dos 

recursos musicais as aulas, principaimente no ensino de Geografia. Pra Bastos 

(2011), os recursos didaticos prendem a atengao dos educandos, tornando a aula 

dinamica e participativa, para que os alunos se interessem pelo assunto trabalhado 

e auxiliem nos debates, construindo ativamente seu proprio conhecimento. 

A musica pode ser adotada no ensino de Geografia como uma forma de 

aperfeigoar o ensino e aprendizagem dos alunos. O professor, ao incorporar esse 

recurso as suas aulas, despertara nos discentes a curiosidade de pesquisar sobre o 

tema estudado, partindo desse recurso como estfmulo para a ampliagao do 

conhecimento. 

Bern como outros recursos, a musica pode ser trazida para sala de aula como 

um instrumento de ensino e pode ser muito bem aproveitada no ensino de 

Geografia, pois existem muitas musicas relacionadas aos temas abordados pela 

Geografia Fisica e Geografia Humana, ou seja, todos os campos de ensino da 

Geografia podem ser trabalhados atraves da musica, destacando os aspectos 

naturais, espaciais, culturais, politicos, economicos e ambientais. 
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Para Godoy (2009), no ensino da Geografia, a musica desempenha o 

importante papel de elucidar, enfatizar e facilitar a abordagem de assuntos relativos 

a Geografia, aumentando o interesse dos jovens e, por consequencia, sua 

compreensao acerca dos temas estudados. Alem disso, a musica proporciona a 

transmissao do conhecimento atraves de sensacoes, de modo a facilitar a 

internalizacao e o entendimento. Dessa forma, a musica atrai as pessoas para o seu 

contexto, criando sensac5es e emocoes, e tomando nao somente as aulas de 

Geografia mais atraentes, como tambem, facilitando a assimilagao do conteudo. 

A importancia da adocao de recursos didaticos inovadores pode ser 

justificada de diversas formas, entre as quais, a possibilidade de despertar a 

curiosidade. Quando o aluno nao satisfaz suas curiosidades cotidianas a partir dos 

livros e das exposigoes teoricas do professor, a aula se torna monotona e, portanto, 

sem importancia para o aluno. As aulas monotonas fazem com que os professores 

se sintam incapacitados para despertar a curiosidade dos alunos. 

Esse trabalho ressalta bem essa realidade, e destaca a musica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Parabolicamara, de Gilberto Gil, como recurso pedagogico para o ensino de 

Geografia. 

4.1 ANALISE DA MUSICA PARABOLICAMARA 

Gilberto Passos Gil Moreira, conhecido por Gilberto Gil, seu nome artistico, e 

um cantor e compositor baiano e um dos nomes mais importantes da musica 

contemporanea brasileira. Muitas de suas composigoes podem perfeitamente ser 

trabalhadas nas aulas de Geografia, tanto na area fisica quanta na area humana, 

dependendo da interpretagao e formas de visao das composigoes e areas que estao 

sendo destinadas ao estudo. 

O cantor aborda inumeros temas em suas cangoes, sendo os mais 

conhecidos: as desigualdades sociais e raciais, a modernidade, cultura, ciencia, 

religiao, entre muitas outros. Esses sao temas presentes no cotidiano da maioria das 

pessoas, por esse motivo abrangendo diversas areas do conhecimento e 

possibilitando a abordagem no processo didatico de ensino. 

Entre suas diversas composigoes, a musica Parabolicamara aborda como 

principal tema a televisao, um importante componente do processo de 

desenvolvimento da globalizagao. O compositor se mostra impressionado com a 
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grandiosidade da televisao, e com o estranhamento que ela pode trazer para dentro 

das casas. 

A estrutura da musica expressa os diversos efeitos da globalizagao, inclusive 

a partir dos instrumentos e ritmos empregados. 

Para melhor compreensao da composigao, a analise e apresentada por etapa, 

em que cada parte da composigao e detalhada com o objetivo de facilitar o 

entendimento. No desenvolvimento desse processo, sao feitas algumas 

consideragoes referentes ao contexto geografico, bem como sao tecidas relagoes 

que justificam o uso dessa musica como recurso didatico indicado para a abordagem 

do tema globalizagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MusicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Parabolicamara 

Antes mundo era pequeno 

Porque Terra era grande 

Hoje mundo e muito grande 

Porque Terra e pequena 

Do tamanho da antena 

Parabolicamara 

E volta do mundo, camara 

E, e, mundo da volta, camara 

Antes longe era distante 

Perto so quando dava 

Quando muito ali defronte 

E o horizonte acabava 

Hoje la tras dos montes 

dende em casa camara 

E volta do mundo, camara 

E, e, mundo da volta, camara 



De jangada leva uma eternidade 

De saveiro leva uma encarnagao 

Pela onda luminosa 

Leva o tempo de um raio 

Tempo que levava Rosa 

Pra aprumar o balaio 

Quando sentia 

Que o balaio ia escorregar 

E volta do mundo, camara 

E, e, mundo da volta, camara 

Esse tempo nunca passa 

Nao e de ontem nem de hoje 

Mora no som da cabaca 

Nem ta preso nem foge 

No instante que tange o berimbau 

Meu camara 

E volta do mundo, camara 

E, e, mundo da volta, camara 

De jangada leva uma eternidade 

De saveiro leva uma encarnagao 

De aviao o tempo de uma saudade 

Esse tempo nao tem redea 

Vem nas asas do vento 

O momento da tragedia 

Chico Ferreira e Bento 

So souberam na hora do destino 

Apresentar 
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E volta do mundo, camara 

E, e, mundo da volta, camara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Compositor: Gilberto Gil, 1992 

E possivel perceber atraves da leitura dessa musica os reflexos do 

desenvolvimento da sociedade e das mudangas que nela ocorreram. Esses 

processos sao intrinsecamente ligados a globalizagao, resultantes dos avangos 

tecnologicos ao lado de investimentos em informagao, comunicagao e pesquisa que 

constituem a base para toda a produgao economica e desenvolvimento social. 

A globalizagao atinge a vida de praticamente todas as pessoas, onde quer 

que estejam. Tanto a produgao quanta o consumo fazem parte nao so da realidade 

da maioria das pessoas, como tambem da realidade dos povos que vivem nos 

lugares mais distantes do planeta, embora isso nao acontega na mesma proporgao 

em todos os lugares. 

Ao longo da musica, sao feitas diversas comparagoes que mostram a 

dinamica da globalizagao em tempos distintos, destacando tambem as distancias do 

espago ffsico que foram encurtadas por conta da organizagao espacial e economica 

procedente desse dinamismo. 

A primeira parte, em destaque, ja inicia demonstrando as transformagoes na 

relagao de tempo e espago no mundo tecnologico e no passado ainda desprovido da 

tecnologia. 

Antes mundo era pequeno 

Porque Terra era grande 

Hoje mundo e muito grande 

Porque Terra e pequena 

Do tamanho da antena 

Parabolicamara 

Nessa primeira parte da musica, e possivel perceber a comparagao que o 

compositor faz em relagao ao "tamanho do mundo", mas nao no sentido de extensao 

territorial, e sim no sentido de conhecer e ter acesso a outros lugares ou 

informagoes desses lugares. Para o individuo, a porgao do espago era limitada pela 
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dimensao do visivel. Isso acontecia porque a sociedade nao conhecia o nivel de 

desenvolvimento tecnologico atual, desencadeado apos as revolugoes industriais. A 

maior parte da populacao, portanto, estava acostumada apenas com o espago 

conhecido no cotidiano. 

O autor afirma ainda que a Terra e "do tamanho da antena Parabolicamara", 

buscando explicar que o espago para alem da dimensao do visivel poderia, com o 

advento da tecnologia e da televisao, ser conhecido e interpretado atraves de uma 

pequena tela colorida. Dessa forma, lugares nunca antes imaginados passaram a 

ser conhecidos, com um misto de curiosidade e espanto, atraves da televisao. 

Cabe considerar que as revolugoes industriais foram divisores de aguas no 

quesito desenvolvimento e transformagoes. Isso ocorreu em virtude do surgimento 

de novas necessidades na sociedade, que comegou a participar mais ativamente 

dos processos de modernizagao dos meios de produgao e avangos tecnologicos. A 

tecnologia gerada a partir desse periodo rapidamente assumiu proporgoes mundiais. 

Na musica, o compositor cita a presenga da antena parabolica como um dos 

simbolos dessa evolugao, pois foi atraves dela que se tomou possivel acompanhar 

fatos de todo o mundo sem a necessidade de se deslocar das proprias residencias. 

Logo no inicio da musica Gilberto Gil mostra que o mundo nao e apenas a 

parcela do visivel, que por muito tempo foi adotada e conhecida por todos pela falta 

de comunicagao e de informagao entre as pessoas que habitavam as longas 

distancias. Em outras palavras, o autor destaca a relatividade do tamanho do 

mundo, que se antes era grande, em virtude do estagio de desenvolvimento das 

tecnologias de comunicagao e deslocamento, passou a se tornar pequeno, a partir 

da televisao que poderia levar informagoes dos mais distantes paises para diversos 

lugares do mundo. 

E volta do mundo, camara 

E, e, mundo da volta, camara 

Cabe observar que a unica constancia do universo e a mudanga. Tudo esta 

sofrendo modificagoes durante o tempo todo. O compositor, nesse trecho, fala 

claramente desse processo dinamico, enfatizando o movimento do mundo como 

ponto a ser relacionado a essa constancia. Ao afirmar que o "mundo da volta", 

Gilberto Gil refere-se, ainda, a rapidez com que ocorrem muitas transformagoes. 
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Ja a expressao "camara" decorre da capoeira, que marcou a infancia e 

juventude do compositor. Durante a capoeira, os praticantes chamam uns aos outros 

de "camara", uma especie de abreviagao da palavra camarada. 

Pela onda luminosa 

Leva o tempo de um raio 

Tempo que levava Rosa 

Pra aprumar o balaio 

Quando sentia 

Que o balaio fa escorregar 

Nessa parte, o autor faz referenda as ondas eletromagneticas, atraves das 

quais ocorrem as telecomunicacoes, por meio de aparelhos telefonicos, audiovisuais 

e da internet, proporcionando a rapida troca de informagoes. 

O autor com para a velocidade com que viaja a onda eletromagnetica com a 

velocidade de um raio e, ainda, com a velocidade com que "Rosa apruma o balaio". 

A comparagao se faz pertinente na medida em que esses processos, na otica do 

compositor, se realizam muito rapidamente. 

Cabe ressaltar que, na epoca em que Gilberto Gil composzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Parabolicamara, as 

telecomunicagoes e, marcadamente, a informatica, ainda iniciavam o amplo 

desenvolvimento que viria se processar nas decadas seguintes. A informatica, 

particularmente, estava nos primordios de sua existencia, e as suposigoes que se 

faziam a respeito do futuro dos microcomputadores e da tecnologia da informagao 

nao raramente assumiam o carater de ficgao cientifica. 

Antes longe era distante 

Perto so quando dava 

Quando muito ali defronte 

E o horizonte acabava 

Hoje la atras dos montes 

Dende em casa camara 

Esse trecho descreve bem a dificuldade de locomogao antes do 

desenvolvimento dos meios de transporte. As viagens eram pouco frequentes, 
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tomando dificif a aproximagao entre pessoas que habitavam diferentes regioes. Esse 

encontro so acontecia em momentos importantes, como em festas de casamento de 

familiares, negocios, doenga ou morte. 

No trecho em que o compositor afirma: "Quando muito aii defronte/ e o 

horizonte acabava", suas palavras revelam o pouco conhecimento que as pessoas 

tinham de outros lugares, pois estavam limitadas apenas ao espago de convivencia 

e o que estava alem do visivel era desconhecido por muitos. A experiencia mostra 

que, ate o final do seculo XX, muitas pessoas nunca se afastaram do local de 

nascimento mais que uma ou duas centenas de quilometros de raio, durante a vida 

inteira. 

Ja na parte em que o compositor afirma: "Hoje la atras dos montes/ dende em 

casa camara", o autor se refere a acessibilidade de produtos que antes ninguem 

conhecia, como e o caso do azeite de dende, um produto bastante comum na Bahia, 

extraido do fruto do dendezeiro, que e cultivado no sudeste do estado e atualmente 

consiste em uma das variedades de azeite mais produzidas no pais, sendo que em 

virtude da globalizagao, esse produto se encontra disponivel em mercados, 

comercios e lojas especializadas por todo o pais. 

E possivel inferir desse trecho, ainda, que as mudangas desencadeadas pelo 

avango da globalizagao favoreceram as pessoas conhecerem localidades nunca 

antes imaginadas, nao apenas atraves da televisao, mas viajando ate esses lugares 

e fazendo contato direto. 

Essa parte da musica esta fortemente relacionada a facilidade encontrada 

atualmente em consumir produtos provenientes de diversos lugares, bem como 

viajar pelo pais e ate pelo mundo, sem muito esforgo. Se antigamente as pessoas 

geralmente consumiam produtos originados da propria localidade ou das 

redondezas, atualmente e suficiente procurar um supermercado e ter acesso a 

produtos cultivados ou produzidos em localidades distantes, do proprio pais ou de 

outros paises do mundo. 

De jangada leva uma eternidade 

De saveiro leva uma encarnagao 

De aviao o tempo de uma saudade 
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O autor chama a atencao para a evolugao dos meios de transporte, 

destacando e comparando o tempo estimado para se chegar ao destino desejado 

utilizando alguns tipos de transporte. 

Cabe destacar que o desenvolvimento do comercio a nivel mundial esteve 

atrelado durante muito tempo ao transporte maritimo, atraves de navios, o que 

encarecia muito o preco de mereadorias e, ainda, tornava muito lento o fluxo de 

pessoas e produtos. Apos a revolugao industrial, o transporte ferroviario foi 

impulsionado, aumentando a rapidez do fluxo de pessoas e mereadorias. O 

transporte rodoviario ampliou ainda mais a rede de distribuigao de mereadorias pelo 

territorio nacional e o fluxo de pessoas, facilitando as viagens e a integragao entre as 

diversas regioes do pais. 

Ao se referir a jangada, o autor menciona o meio de transporte mais rustico 

que, atraves da agua, era utilizada para transportar pessoas e mereadorias, porem a 

velocidades baixissimas se comparada com os meios de transporte maritimos 

atuais. 

O saveiro, um tipo de embarcagao construido em madeira e um pouco mais 

avangado que a jangada, porem, era ainda muito lento. Segundo o autor, de saveiro 

era o tempo de uma encarnagao, enquanto de jangada, o tempo de uma eternidade. 

No ultimo verso, o autor afirma que de aviao, o meio de transporte mais 

rapido atualmente, leva o tempo de uma saudade para se chegar a determinado 

destino, ou seja, um consideravel encurtamento de distancias, se comparado a 

outros meios de transporte. 

Esse tempo nunca passa 

Nao e de ontem nem de hoje 

Mora no som da cabaga 

Nem ta preso nem foge 

No instante que tange o berimbau 

Meu camara 

Nesse trecho, o autor se refere a continuidade do tempo, que tudo transforma 

de modo irreverslvel. O avango das tecnologias e uma consequencia direta das 

necessidades que surgem na sociedade. No entanto, o autor afirma que "esse 

tempo nunca passa, nao e de ontem nem de hoje", provavelmente destacando a 
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memoria dos tempos passados, nos quais o desenvolvimento tecnologico ainda nao 

havia provocado as transformagoes que operam no tempo presente. 

Cabe destacar que a musica e estruturada de modo semeihante aos 

acompanhamentos musicais tipicos da capoeira, caracteristica que e mantida 

tambem na letra da musica, ao utiiizar a expressao "camara" e afirmar: "no instante 

que tange o berimbau", instrumento tipico da pratica da capoeira. 

Esse tempo nao tem redea 

Vem nas asas do vento 

O momento da tragedia 

Chico Ferreira e Bento 

So souberam na hora do destino 

Apresentar 

Nesse trecho, o autor afirma que ninguem pode controlar o tempo, 

independentemente do que se faga, pois "ele vira nas asas do vento", nas palavras 

de Gilberto Gil. 

O momento da tragedia refere-se a mode, unica certeza que temos na vida. 

Gil exemplifica esse fato com dois personagens da musica A Jangada Voltou So, de 

Dorival Caymmi, Chico Ferreira e Bento. Os Pescadores eram personagens que num 

certo dia foram pescar e nao mais voltaram. Algo provocou a morte de ambos, 

sendo que voltou apenas a jangada que os personagens utilizavam em suas 

pescarias, justificando o titulo da musica. 

O tempo e imprevisivel, e nao sabemos ate que momento estaremos vivos ou 

o que vai acontecer a partir do momento presente. O autor conclui a musica 

afirmando que so e possivel ter certeza das coisas no momento em que o destino 

apresenta, ratificando que o futuro e incerto. 

A analise da musica, da forma como foi executada, proporcionou conhecer 

um pouco mais acerca do contexto em que o compositor estava inserido, bem como 

os fatos comparativos que mostraram a mudanga desse contexto, associando os 

fatos passados aos do presente. Essa experiencia favoreceu o enriquecimento 

acerca dos fatos historicos evolutivos a partir do momento pos-revolugao industrial, 

conhecido como globalizagao. 
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E possivel observar na musica varias realidades, varios assuntos e momentos 

marcantes no tempo cronologico, nao somente no contexto da sociedade, mas 

tambem no percurso historico. A maior parte dessas realidades vem se 

aperfeicoando cada dia mais, desde o langamento da musica de Gilberto Gil. As 

dificuldades do passado foram superadas pelo tempo, assim como as dificuldades 

de hoje tambem serao. 

As caracteristicas da musica e os temas apresentados por ela podem ser 

perfeitamente inseridos pelo professor de Geografia ao trabalhar com a 

globalizagao, pois podera estimular os alunos a opinar sobre a musica e sobre o 

debate que ela favorece. 

Em face das dificuldades que o professor enfrenta ao tentar prender a 

atengao dos alunos, principaimente o docente que ainda se utiliza das aulas 

tradicionais no ensino de Geografia, o uso das musicas e uma alternativa que se 

destaca entre os recursos didaticos modernos. 

Esses novos recursos podem ser inseridos tanto nas aulas de Geografia 

quanto em outras disciplinas, pois servem para que o aluno descubra um novo 

mundo, mudando a sua visao de que a aprendizagem esta relacionada apenas ao 

livro didatico. Todos os professores devem incorporar esses novos recursos as suas 

aulas, deixando para tras a visao de ensino tradicionalista, onde o aluno era visto 

apenas como um receptor de informagoes. 

A utilizagao dos recursos musicais nas aulas de Geografia possibilita a 

compreensao do assunto, aperfeigoando sua assimilagao ao conteudo programado. 

Isso possibilita um aumento na eficiencia do elo de ligagao entre o professor, o 

assunto em debate e o aluno. Se o aluno e incentivado a agir e nao apenas ser 

receptor, nesse caso a aprendizagem ocorre efetivamente (BASTOS, 2011). 

Para tornar as aulas de Geografia mais dinamicas, e aceitavel que o professor 

sempre busque a utilizagao de metodologias diversificadas, com o objetivo de se 

alcangar um resultado satisfatorio no que diz respeito a aprendizagem dos alunos. 

A utilizagao da musica nas aulas de Geografia pode ser considerada como 

alternativa eficiente na perspectiva da melhoria do ensino, favorecendo a 

aproximagao da educagao de qualidade, indispensavel a formagao de cidadaos 

criticos e reflexivos. 

A analise da musicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Parabolicamara, realizada no contexto das 

transformagoes que caracterizam a globalizagao, priorizando o debate sobre os 
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processos dinamicos que caractertzam a realidade em que vivem os alunos, podera 

ser desenvolvida pelo professor de Geografia no 9° ano do ensino fundamental, 

como forma de atrair a atencao dos alunos e potencializar a aprendizagem. 
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5 CONSIDERACOES FINAIS 

O presente trabalho alcangou o objetivo proposto, considerando que foram 

analisadas as possibilidades da utilizagao da musica no processo de ensino-

aprendizagem dos conteudos de Geografia, com foco especifico no ensino 

fundamental. 

Ao longo do desenvolvimento desse trabalho, foram discutidas as diferentes 

possibilidades de uso da musica nas aulas de Geografia, com destaque para a 

analise critica e a interpretagao das cangoes em relagao aos conteudos trabalhados 

pelo professor em sala de aula, a exemplo da analise desenvolvida a partir da 

musicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Parabolicamara. 

O professor atual precisa desenvolver metodologias de ensino compativeis 

com o nivel de desenvolvimento tecnologico e com a realidade de seus alunos, 

buscando dessa forma atrair a atengao dos discentes e potencializar a 

aprendizagem. 

A analise da musica Parabolicamara evidenciou que e possivel fazer uma 

interpretagao ampla do seu conteudo, correlacionando os temas destacados pelo 

autor com diversos assuntos que sao abordados pelo professor ao trabalhar com o 

conteudo globalizagao. Na medida em que e desenvolvida a analise, espera-se que 

os alunos compreendam melhor o significado das expressoes utilizadas pelo artista 

para descrever fatos do cotidiano, envolvendo os discentes e estimulando o debate. 

Esse trabalho, portanto.ratificou a importancia do uso da musica como 

recurso didatico nas aulas de Geografia, destacando a analise da musica 

Parabolicamara como proposta metodologica que podera ser desenvolvida pelo 

professor de Geografia no 9° ano do ensino fundamental. 
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