


COLECQAOHOKiZONTESDADiDACTiCA

COLECCAOHOKIZONTKSDADiDACTiCA

Volumes publicados

COMO PREPARAR UMA AULA DE HIST6Kn
Clemente Herrero Fabregat e Maria Herrero Fabregat

DIDACriCADAEDUCAGAOiNrANTIL
Miguel A. Zabalza

ENSINAR E FAZER APRENDER
Louis Not

DADA(MICA DA HNGUA ESTRANGEIRA

Ana Isabel Oliveira Andrade e Maria Helena A. B. AraOjo e Sa

DIFICULDADES DA LEITURA E DA ESCRnA EM ALUNOS DO ENSINO BASiCO
Jose A. Silva Rebelo

PROFESSORES E COMPUTADORES
Carlos Afonso

A INTERPRETAGAO DE TEXTOS NAS AULAS DE PORTUGU£S
Maria de Lourdes Sousa

AECOLOGIAEAESCOLA
OCDE

NOVAS ESTRATEGmS, NOVOS ReCURSOS NO ENSINO DA HiST6Kn
Ana de Sousa, Aureliana cato e Conceigao Canavilhas

nINKKAKiOS urtKAKios ViAJANDO PELE LITEiiATURA PORTUGUESA

Elvira Manuel Pardinhas Azevedo e Zaida Maria Campos Monteiro Brava

DiDACriCAECOMUNiCAQAO
Georges Guislain

A EDUCADORA DE INFANCY TKACO DE UNTO ENTRE ATEORm E A PKAnCA
Marina Mendonga

CUKMCULO E ENSINO - PARA UMA PRATICA rt6KiCA
A. Matos Vicar

DiDACTiCA DAS ClfNCIAS ACELEKaGAO COGNITlvA: TEORIA E PRATICA
Ant6nio Almeida e Maria da Conceigao Vilela

nIDACTICA DA nLOSOFU - COMO INTERPRETAR TEXTOS nLOS6riCOS?
F6d6ric Cossutta

DIDACTICA DAGEOGRAFIA
BERNADETTE WEKENNE-SCHOUWXKKK

ASA
E D I g 6 E S



rhuLO ORIGINAL: oiDACTiQUE DE I.A G£OGnAPHiE

AUTOR: BERNADETTE MERENNE-SCHOUMAKER

TRADU(IAO DE: CELESTE MAR(iAL

COLEC(IA0: HOR]ZONTES DA DiDACTiCA

DIRECGAODE:FERNANDOD10G0
© Edition Nathan. Paris. 1994

DEP6SiTO LEGAL N ' 124 446/98

Margo de 1999 / 1? Edigao

Execu£do Gra/ica
EOiC6ESASA,S.A.

SUMAKiO

Preficio 6

9

15

16

31

Introdugao

Primeira parte Definir os objectivos

1. 0s objectivos pedag6gicos: considerag6es gerais

2. Quads os objectivos no ensino da geografia?.

Segunda parte -- Facilitar a aquisigao dos conhecimentos
e das compet6ncias de base

3. As nog6es e os conceitos fundamentals da geografia
4. As ferramentas e as t6cnicas

5. O raciocinio geografico

6. Alguns grander tomas do ensino da geografia

41

42

69

105

123

Terceira parte -- Prdticas e m6todos mats adequados

7. Percursos coerentes, estruturados e centrados nos alunos

8. Um trabalho a organizar durante o ano, sequ&ncias

pedag6gicas e aulas
9. Escolher e utilizar um m6todo de ensino

10. Equipamento didictico ...

135

136

ASA Editores 11, S.A.

SEDE

Av. da Boavista, 3265 - Sala 4.1
Apartado 4263/ 4004 PORTO CODEX

PORTUGAL

151

167

189

E-mail: edicoes.asa@mail.telepac.pt
I nternet: www.asa. pt

Quarta parte -- Organizar a avaliagao dos conhecimentos

e das aprendizagens

11. Avaliagao: principios gerais .........

12. Avaliagao em geografia

199

200

219

DELEGAgAO EM LISBOA

Av. Dr. Augusto de Castro, Lots llO
1 900 LISBOA ' PORTUGAL

5



PREFACIO bastante diferente. Heterog6neo, associa alunos de meios s6cio-cultu
rats diversos, com aspirag6es culturais distintas. Como este ensino 6
cada vez mais dispendioso is sociedades, p6e-se o problema da rentabi-
lidade. E possivel obter ganhos de produtividade no ensino? O sinai de
uma maior efic6cia aparece progressivamente e explica provavelmente
o aparecimento da didictica

Este interessa-se polos m6todos e processos de aprendizagem
re/afiuos ao ensino de uma discip/fna, nesfe cano a Geograff a. As-\
sim, situa-se na infer/ace enfre a Geografia rque por uezes recorre al
um termo in.fe/iz, o saber sabendo;, o pab/ico a ahem se destiny ol
ensino, e a pertin2ncia social e politico dos concertos e dos conte0-
dos fransmffidos.

Note-se que se trata de uma abordagem intelectual bastante pr6
I xima da do engenheiro. A didictica nio 6 a c3iiititij5aaa=ma ci6ncia

mas antes uma actividade de engenharia que se ap]ica a (] ferentes ci6n '
das. A coer6ncia da didictica esb sempre submetida a forgas centrifu-
ges que a organizam em sectores ou dominion de investigagao como re

I flexio te6rica sobre os sistemas de ensino, os mecanismos e etapas de
I aprendizagem, a construgao de modelos praticos, a iailizagaQ di:ferra
\mental ou de objectos'Tal como a arquitectura, a didictica faz a
igrande diferenga entry os discursos de concepgao e as declaraQ6es te6-
ricas, por um lado, e a resolugao dos problemas concretos que coloca
na preparagao de cursor eficazes e agradaveis, submetidos a limitag6es
t6cnicas, materiais e financeiras imperatives, por outro.

llustrando este paradoxo, "Didictica da Geografia" 6 uma obra
Clnica dividida em dots volumes: Organizar as aprendizagens e A Carta
e o fsprrifo. Um volume estuda os processos da aprendizagem e as fer-
ramentas pr6prias ao ensino da Geografia e interroga-se sobre a sua
validade e metodologia. O outro conduz a uma s6rie de interrogaQ6es
sobre a articulagao entry as quest6es em Geografia da sociedade, as ca-
pacidades e as necessidades dos alunos, e a evoluQao dos conceitos e
das justificag6es cientificas. As duas obras foram concebidas para serum
manipuladas lada a lido, consultadas na medida das necessidades, mas
sio complementares e, no espirito dos autores, inseparaveis.

Didictica da Geografia
em dots volumes

)

Como ensinar a Geografia? E que Geografia? Sio estas as dubs
quest6es, nitidamente colocadas, fundamentals em didictica da Geografia.
Quest6es tanto mats actuais na medida em que o mundo e a Geografia
mudam.

O desenvolvimento dos media multiplicou as fontes de saber,
quaisquer delas as mais fascinantes. Os alunos constroem quotidiana-
mente uma geografia do mundi gragas a TV, que transmits instantanea
monte e sem esf oreo aparente imagens de todos os cantos do planeta.
Face a este concorr6ncia, o ensino da Geografia perdeu progressiva-
mente o monop61io da informagao e deixou de ser o guia da descoberta
do mundo e do sonho acordado que gerag6es de alunos conheceram,
atrav6s da observagao de um mapa ou de uma fotografia.

Porque, kinda ha pouco tempo, a transmissio dos conhecimen-
tos partia de si. Bastava ao professor descrever o mundo e aos alunos
aprender e compreender. O modelo funcionava bem na medida em que
a Geografia definida pda Universidade se tornava um saber enciclop6-
dico. A Geografia fazia a sintese dos maltiplos conhecimentos adquiri-
dos em determinado territ6rio e estabelecia as Brandes relag6es entry
os meios naturais e as sociedades humanas.

Este modelo desapareceu com a atomizagao da investigagao uni-
versitiria. Os conflitos de concepg6es e definig6es, a especializagao
acrescida das pesquisas levadas a cabo fizeram aparecer o paradigms
da Geografia como ci6ncia de sintese. Cavou-se um afastamento com o
ensino secundirio que perpetua muitas vezes o esquema anterior.

Mas outros factores t6m contribuido igualmente para a desestabi-
lizagao da Geografia ensinada. A generalizagao de direito e de facto do
ensino aumentou em proporg6es consideriveis a populagao escolar cha
made a frequentar um ensino de Geografia. Ora este pablico 6 diferente, Y. Andre, J. David e B. M6renne-Schoumaker
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PmMEIRO VOLUME CONSAGRADO A ORGANIZAgAO
DASAPRENDIZAGENS

iNTKODUCAO

A primeira versio deste livro foi publicada em 1984 no quadro
das "Notes de Curios" do seminirio de Geografia da Universidade de
ridge, destinada aos estudantes de Ci6ncias Geograficas que preparavam
a sua candidatura como professores agregados do ensino secunddrio de
grau superior(formagao profissional, organizada depots da licenciatura
e preparagao para o ensino), obra que se tomou um instrumento de
formagao dimples e Otil. Em 1986, um pouco reformulado, o trabalho
j135 p.) era editado pda FEGEPRO(Federagao bella de professores de
Geografia) e largamente difundido nos meios escolares belgas.

O livro hole publicado pda Nathan 6, desde ja, uma terceira ver-
sdo largamente revista e reformulada em fungao dos objectivos da co-
lecgao, dos conhecimentos e pesquisas da equips LMG(Laborat6rio de
Metodologia das Ci6ncias Geograficas) da Universidade de Ledge(equips
constituida por investigadores-assistentes, doutorandos e mats de vinte
professores do ensino secundario), e transformag6es que alteraram
tanto a Geografia como o ensino nos tlltimos anos.

A obra beneficia tamb6m de numerosas publicag6es recentes em
didictica da Geografia, principalmente em Franca. Mas, para a16m das
revis6es e mudangas introduzidas, n6s procuramos conservar o espirito
e os objectivos iniciais: uma linguagem clara, sentido do concreto, e
vontade de abrir vias a reflexio pessoal, a experimentagao no terreno e
a descoberta do prazer de ensinar Geografia.

Ao encerrar asta okra desejariamos agradecer a todos quantos

jprofessores do secundario, inspectores, colaboradores pedag6gicos)
nos permitiram a formagao em did6ctica da Geografia. Estes agradeci-
mentos dirigem-se muito particularmente a todos os membros da
equipa LMG de ontem e de hole, a todos os dirigentes da FEGEPRO e
muito particularmente ao seu antigo presidents, J.P. Vandenbosch.

Fidalmente desejamos tamb6m agradecer a C. Sano, que assegu-
rou em tempo records a dactilografia e a paginagao do nosso manuscrito.

B. M6renne-Schoumaker

1. 0 que 6 a did6ctica da geografia?
Disciplina em grande desenvolvimento, a didictica afirma cada

vez mais a sua especificidade perante a pedagogia(ci6ncia da educagao)
e a metodologia(estudo dos m6todos, t6cnicas e processos de ensino)

. (fig. p. 10). De facto podemos defini-la como "a disciplina cientifica que
b tem por objecto a optimizagao das aprendizagens numa situagao de en-
lsino ou de formagao

Esb orientada de madeira preferencial para a natureza dos sabe-
res escolares e sous modos de transmissao, o que a Ilya aos diferentes
ramos de ensino.

Formar-se em didictica num destes ramos, recorrendo a geogra

fia, implica desde logo interrogar-se paralelamente sobre a geografia
jconceitos, linguagens, percursos, especificidades, .. .), e sobre a maneira
de organizar a sua aprendiz.ahem no ensino. Trata-se, pois, de privile-
giar ho "triangulo didictico""' a relagao professor-saber, tendo tamb6m
em conta a fungao cognitiva dos formandos(isto 6, a relagao aluno-saber
ou as investigag6es sobre as aprendizagens e as motivag6es) e as rela-
Q6es entry o professor e os seus alunos(domingo da investigagao por
exce16ncia da pedagogia).

O triangulo didicticom

A: Alunos
S:Saber
P: Professor

Didictica

jl) P. Pelpel, Se /ormer pour enseigner, Dunod, Paris, 1993, p. 39

8
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Modelo de integragao da didictica da geografiaP) 2. A did6ctica face is mutat6es
da escola e da geografia

Apes 30 anos, o sistema educativo sofreu importantes mutag6es
resultantes sem dOvida do alargamento consider6vel dos efectivos esco
lares e das novas exig2ncias da sociedade perante uma escola inserida
num mundo em constants mudanga.

--- Ja nio se trata, pols, de formar s6 elites, mas antes permitir a
cada um jqualquer que sega o seu grau de intelig6ncia) (4g;f1111g!!.g.!maxi

) mo das suds possibilidades, preparar'se para a mudanga, programar o
seu pr6prio processo de autoformagao numa escola cada vez mais "plural

\- -;''A"6dbcagao 6 um acto com vista ao futuro. Num mundo onde os
I saberes se multiplicam sem cessar, onde se diversificam continuamente,

nenhum indiMduo pode nem podera dominar todos os conhecimentos. O
essencial ja n3o 6 pois saber cada vez mats, mas antes ter a ca-
pacidade de aprender apenas o que e absolutamente necessirio

Por outro dado, vai longs o tempo em que a escola tinha o mo-
nop61io da difusio do saber... Cada um babe o que se pods aprender
em qualquer momento, vendo os programas de televisao, lendo diver-
sas obras de divulgagao cientifica, no seko de grupos extra-escolares,
viajando, etc.

lgualmente ha trinta anon, a geografia nas Universidades sofreu
uma profunda renovagao e reestruturagao, nos sous objectivos e m6to-
dos de investigagao. Se as mudangas metodo16gicas Irecurso a informi-
tica. uso de materials estatisticos e matematicos) sio as mats conhecidas
e explicitas, as verdadeiras convuls6es estao, todavia, no carne da disci-
plina que, a partir dos anos 50-60, se transformou de ci6ncia natural
em ci6ncia social. Dado abandono do ponto de vista naturalista sobre o

? qual assentava o desenvolvimento da geografia do s6culo XIX, cuba pri
<r meira finalidade era explicar as relag6es entry os homens e o seu meio.
I Dai, tamb6m, a emerg6ncia de uma "nova geografia" que "nio se inte-

ressa somente com a influ2ncia do meio na vida social mas procure es-
clarecer todos os factored de distribuigao e invoca para ipso o conjunto

de relag6es que os homens estabelecem entre si", com "interesse cen:7 'f
tral na andlise da 16gica do social e das suds implicag6es espaciais". -./

J
T''

'c

DiDACTiCA

DA

89€

EPISTEMOLOGY

l2) B. Robert, "Pour une nouvelle conception de la didactique de la g6ographie '
de geographic du Quebec, n.' 31, 1971, p. 96.

Ca h lars
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Infelizmente, asta renovagao operou-se muitas vezes no caos, a
favor de movimentos com problematicas variadas: neopositivista, beha-
viorista, marxista, fenomeno16gica, humanista, eco16gica, sist6mica,
Idoc. abaixol. Estes, desenvolvidos de modo desigual conforms os par-
ses e os institutos sem ordem aparente, criaram cortes tens6es entry
ge6grafos, semearam numerosas dOvidas quanto a identidade da disci-
pline e abalaram muito os professores confrontados com uma geografia
escolar ora permanecendo tradicional, ou, polo contrario, tentando in
tegrar as novas correntes.

As Brandes correntes da Geografiao)

3. Finalidade: uma okra te6rica
e pratica para a formalao

Qualquer obra de didictica dove apoiar-se nos trabalhos maid re-
centes e mais pertinentes da disciplina ensinada mas tamb6m nas inves
tigag6es mats recentes em ci6ncias da educagao.

Mas nio pods reduzir-se a um tratado de epistemologia da disci-
I plina, nem a um tratado de pedagogia, nem ainda a "receitas ou habili-
I dades mais ou menos experimentadas com vista a apropriar-se essenci-
I almente recorrendo a uma exortagao magistral resultante de alguns

estagios planificados para o efeito '
Em contrapartida, a obra dove alternar teoria e pratica e ser uma

verdadeira ferramenta de formagao qua't;iei6E;'ai;s plgfliss(21g!..g.ggs
futuros professores ' pontos de apoio para oiganizai:.g-eqsbg.flQ.l11odo
dif&i&rEhao e peiihitirr$rdcisamerltq.pq12.W.nedgde dq!-!itug$gg1.3bpr-

dlida$-su?glta11-n'og..glunc!:Ldeas$Q$ Dare,..g..qppgndj;gggD....qjBd2.]11gE

(3) Tradugao de A. Bailey e H. Beguin, Introdution a /a g6ographie humaine, Masson,
Paris, 1993, pp. 15-33 e 81; P. Claval, Geographic humaine et economfque contem-
poraine, PUF, Paris, 1984, pp. 87-128, e fontes pessoais.
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numerosas e determinadas, multiplicar as ocasi6es para compreender e
desempenhar tarefas no seko das quais se possam reconhecer ao mesmo
tempo mats ricks e mais litres..." Esta ferramenta ndo dove prescrever o
que e preciso fazer-se em cada situagao, mas tentar "ajudar cada um a
formar-se a partir duma investigagao que ndo pods ser apenas a sua '

[)eve tamb6m u]trapassar-se os quatro preconceitos re]ativos a pe-
dagogia que entravam muitas vezes o desenvolvimento de uma verdadeira
fomlagao profissional dos professores, como deja a ignorancia(o saber
criaria a sua pr6pria pedagogiall, o desprezo ja pedagogia syria apenas
um artificiol), a inutilidade da formagao(6-se pedagogo se se nasce peda-
gogol) e a sua fraca eficacia(s6 se aprende atrav6s da experi6ncia vividall.

Sdo estes os objectivos fixados nests livro, que gostaria ainda
que pudesse suscitar autofomlagao, a investigagao em diddctica e per-
mitir a coda um a possibilidade de descobrir que ser professor n6o 6
apenas transmitir um saber disciplinar mas ainda ser capaz de
formar os outros nests saber

PRIMEIRA PARTE

DEFINIROSOBIECTIVOS

-?1

q

4. Um livro articulado a volta
de quatro quest6es fundamentals

A fim de facilitar a utilizagao e contribuir realmente para uma or-
ganizagao das aprendizagens em geografia, a obra foi dividida na base
de quatro Brandes quest6es que 6 16gico que se coloquem sempre que
nos propomos ensinar

1. Que devem saber e saber fazer os que
aprendem? --) Definigao dos objectives

2. O que ensinar? --.} Determinagao dos conteQdos

3. Coma ensinar? -+ Escolha dos m6todos e das t6cnicas

4. Que sabem os alunQS antes e depots
das aprendizagens?

-+ Avaliagao dos conhecimentos e das
capacidades

14 15



os OBJECTTVOS PEOAG6aicos; coNsioEnAG6ES GERAIS

1. 0s objectivos pedag6gicos:
considerat6esgerais

distinguem-se sempre das finalidades do sistema educativo, fins fixados
para os responsaveis da educagao, e mesmo inteng6es do professor em
que 6 preciso distinguir entry o que ele quereria fazer, o que pensa fa-
zer e o que realmente faz(doc. abaixo). De facto, um objectivo 6 um
comportamento que se deseja ver manifestar-se em cada aluno
ap6s a aprendizagem.

1.1. Do ensinar ao aprender
Tradicionalmente, o ensino secund6rio era regido apenas por

considerag6es relativas ao conteOdo. Para cada disciplina, por ano de
estudo e muitas vezes para orientagao dos alunos Iformagao gerd, t6c-
nica ou profissional, via opgao cientifica ou literaria), as Onicas indica-
g6es dadas aos professores eram vistas de assuntos a tratar.

A major parte das vezes muito pormenorizados, estes programas
Imat6rias) comportavam, como bem mostrou P. Pelpel, uma tripla inde-
terminagao:

11- indeterminagao sobre o que o professor lard efectivamente do
y programa;
1- indeterminagao no que se refers ao pablico ao qual se destiny;

como consequ2ncia, indeterminagao no que se refers is condi-
I gees e crit6rios de avaliagao.

Por outro lado, estes programas(mat6rias) criavam uma ilusio:
acreditar que ha isomorfismo(isto 6, identidade ou transfer6ncia inte-
gral) entry a actividade do professor e o beneficio que dai adv6m para
os alunos. De facto, se sio os professores que ensinam, sio os
alunos que devem aprender.IComo reduzir entio a distincia entre
a actividade do professor e os resultadt5i junto dos alunoq? Oiganizando
o ensino de modo ajanao considerar em primeiro-lugar o que dove fa
zer o professor (o teaching, de to teach: enshar, irlbtruir), mas indi-
cando o que o aluno deveri ser.papaz de fazer grata: ao ensino(o /ear-
ning, de to /earn em ing12s: apkender).

Passer do teaching ao- learning equivale a definir objecfiuos
para o ensino. MaiEtimo faze-1o?

Como vamos ver, mesmo para um conteOdo muito especifico,
os objectivos podem ser diversos de acordo com o navel de exig6ncia,
as condig6es em que sio colocados os alunos, o tipo de aquisigao dose
jada, etc. Todavia, qualquer que seja a classificagao fixada, os objectivos

Finalidades, alvos, inteng6es e objectivos do ensinotq

l4) P. Pelpel, Se former pour enseigner, Dunod, Paris, 1993, p. 5
(5) No funcionamento real de um sistema educativo, asta categoria corry o risco de pender

a sua homogeneidade e a pajama actor deixar de ter o mesmo sentido conforms de-
signs aqueles que tomam as decis6es(sejam das politicas ou pedag6gicas), ou os que as
executam(quer se tate dos professores ou dos alunos); data necessidade, para ultra
passer este risco, de gerir o sistema que vai das finalidades aos objectivos de modo con-
pertado: entry as autoridades hierarquicas e os professores, associados por interm6dio
das saas organizag6es representativas, na definigao das finalidades e alvos; entre os prcr
fessores e os alunos, de modo a que no interior do quadro assam definido os objectives
possum ser objecto de contratos negociados
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e por mveis

Programas
de ensino

Desenvolver o en-
sino das tecnolo-
gias
Favorecer a peda
gogia porcontrato

Inteng6es
Organizagao
da pratica
pedag6gica

Professores

Escolha de
uma

abordagem
pedag6gica

Sequencias
de ensino

Fazer com que os
alunos gostem da
seu pals ou da sua
regtao
Sensibilizar os alu
nos para o subde-
senvolvimento

Objectivos
Resultados a

atingir no
ensino

Alunos

Descrigao em
termos de
comporta
mentor a

atingir polo
aluno

Capacidades
resultantes
da apren-
dizagem

Caracterizar um
clima indo

Ler e interpretar o
mapa

- Integrar-se em acti-
vidadesde grupo.
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1.2. Classificar, hierarquizar e ordenar
os objectivos

Os objectiuos interm6df os tentam precisar os objectivos gerais,
decompondo-os numa s6rie de operag6es ou tarefas ainda maid alarga

das, em que o domihio implica virios exercicios que se colocam em di-
versas sequ6ncias ao longo de um ano. Podem, geralmente, avaliar-se

no final da aprendizagem.
Ex.: - saber orientar-se com a ajuda de um maps, saber utilizar

um atlas;
- saber identificar os elementos naturais de um tenit6rio;
- saber apresentar oralmente os resultados de um inqu6rito.

Numerosos trabalhos pedag6gicos tentaram precisar e classificar

os objectivos do ensino.

No quadra delta obra consagrada a diddctica da geografia, nio

dove ser problema resumir todas as investigag6es mas muito simples-

mente extrair alguns resultados mais significativos, apresentando em
primeiro lugar algumas classificag6es dimples, recorrendo ao contributo

das taxonomias e mostrando finalmente como 6 possivel ordenar os ob-

jectivos gragas aos referenciais e aos curriculos. Os objectiuos operacionais visam tarefas precisas, utilizando
apoio bem determinado num lapse de tempo bastante curto(uma parte
de ligao, uma ligao, uma sequ6ncia de virias lig6es), com mat6rias muito

claus, crit6rios de sucesso expressos em termos de comportamentos
observdveis e mensuraveis, que permitem avaliar se o objective foi atin-

gido ou nio e mesmo atribuir uma nota ao desempenho do aluno.
Ex.; saber ler e utilizar um mapa topografico no terreno;

saber interpretar uma fotografia utilizando o vocabulirio
especifico da hidrografia e da geomorfologia;

- saber realizar uma exposigao ordenada num quarto de
hora sobre um tema do inqu6rito

1.2.1. Algumas classificag6es dimples

Porgrau deprecisdo eetapa

Distinguem-se geralmente tr6s kraus: os objectivos gerais, os
objectivos interm6dios e os objectivos operacionais.

Os objectiuos sera is visam compet&ncias bastante alargadas que

implicam o dominio de um conjunto de conhecimentos, de m6todos e

de atitudes correspondentes a um dos problemas maiores colocados
pda disciplina e que s6 podem ser atingidos atrav6s de um trabalho
prolongado, assente em numerosos exercicios, variados ao longo de vi-
rios capitulos do programa de um ano inteiro, ou mesmo de vdrios
anos. Nio podem em gerd ser avaliados com precisao mas aparecem
antes como grander metal a atingir.

Ex.: - saber orientar-se no espago;

ser capaz de estabelecer ligag6es entry os elementos de

um territ6rio(habitat, rode rodoviaria, actividades, hidrc«

grafia, etc.);

- sabercomunicar os resultados de um inqu6rito.

/

Por natureza

Distinguem-se, nests caso, os objectivos cognitivos(saberes), os

objectivos metodo16gicos (tamb6m considerados muitas vezes como

objectivos cognitivos) jsaber-fazer) e os objectivos comportamentais ou
de atitude (saber-ser).

Os objectiuos cognf tiuos estio relacionados com nog6es, con-

certos e outros saberes intrinsecos a disciplina
Ex.: hierarquia urbana;

factored de localizagao das indOstrias.

18 19
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Dos objectivos gerais aos objectivos operacionais,
um mesmo assunto de estudo para os ensinos bisico

e secundario:aregiao iridan)

Notemos desde ja que dominar saberes nio 6 somente poder
restitui-los mas ainda compreend6-1os, aplicando-os em cason desco-
nhecidos aver objectivos de transferancia).

Ex.: - sabre uma base de dados relatives &s cidades de um pals
nio estudado, procurar de novo uma classificagao destas
cidades:
identificar os factored de localizagao de uma indOstria
apes um inqu6rito junto da empresa.

Objectivos
gerais

Objectivos operacionais

3? ciclo

Indicar no planisf6rio:
o Sara
a extensio da area desQrtica
assinalarajguns grander

dos limitesDaro
Delimitar o domingo indo

de desertos
semiaridos/(continen

iridos/h
um mapa dos modes

Os objectiuos mefodo/6gicos correspondem ao dominio dos
m6todos, recursos e t6cnicas geralmente utilizados na disciplina.

Ex.: analisar uma paisagem;
ler uma fotografia a6rea obliqua;
construir um diagrama termopluviom6trico.

Mudar de escala:
assinalar num maps
fisico de

. Mudar de escala(ex: do plarlisf6ria
para o mapa dos climax da Asia). Estes saberes-fazeres podem ser especificos a disciplina e trans

disciplinares porque sio tlteis e tamb6m desenvolvidos noutros ramos
jpontos 1.2.1. e 1.2.2.).

Os objectfuos comportamentais referem-se is atitudes que os
alunos devem adquirir. Mais ainda que os objectivos metodo16gicos, sdo
muitas vezes partilhados por virias disciplinas.

Ex. : adquirir um espirito critico;
aprender a trabalhar em grupos.

doDestacar os traQos
deserts a partir do texts(exemplo:
o Sara, extraido de O Pequerlo
Principe, de Saint-Exup6ry)

Explorar um conjunto de
documentos para destacar as
componentes do meta e as saas
limitag6es.

Descrever e
caracterizar a
regiao irida

e Ordenar estas informaQ6es num
quadra samples.

e modernas com auxilio de
fotografias.

Elaborar um esbogo analitico a
parter de uma fotografia de
paisagem de oasis.

'1

Identificar algumas organizaQ6es
espaciais e os niveist6cnicos no
tempo e no espago (exemplo do
Sara)

Sob a fomla de esquema:
Mas, coma mostraremos a seguir, alguns comportamentos estio

intimamente ligados a geografia.
Ex.: - calcular a dimensio espacial de um facto;

- mudar de escala espacial durante a anilise de um pro '
blema.

asrelag6es entry as
fisicas e humanas

do memo;
doanalisarduas o

espaQO humana;
calcular os impactos, no memo
fisico e na vida dos homens, das
alterag6es modemas.

Porniuel

Comparar no tempo e no espago
as alterag6es conforme os niveis
t6cnicos

Os pedagogos distinguem kinda os objectivos de domingo dos I
objectivos de transfer6ncia e dos objectivos de expressao.

Os objectfuos de domfnio sio os que t6m por objecto uma com-
petencia que nio dave ester inteiramente circunscrita, e permits uma
descrigao completa e exaustiva do comportamento esperado. \

Ex.: -- indycar o noms dos parses num mapa mundo;
construir uma piramide de idades.

Destacar um efeito positive e um

l6) M.-F. Cenat e J. Jalta, "Objectives e avaliaQao", P. Desplanques(Dir.), Profession Enseig-
nant. La geographic en co/luge et en lycee, Hachette Education, Paris, 1994, p. 276.
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Os objectiuos de frans/erencia implicam uma aplicagao. Trata-
.se de utilizar os conhecimentos ou as competancias para resolver um
novo problema. Nests cano, ele pods ter virias soluQ6es possiveis e
uma personalizagao da resposta e nio se pods antecipar a today as so-
lug6es.

Ex.: a parHr de dados numerados, elaborar um mapa de densida-
de de populagao dos diferentes concelhos de um distrito;

- identificar as principais ocupag6es do solo duma regiao a
parter de uma fotografia a6rea vertical.

Os objectfuos de expressdo sio os que nio acentuam o pro-

duto, que 6 largamente imprevisivel e nio pods ser descrito com anteci-

pagao, mas sim a situagao que Ihe dove dar origem. Sdo mais evocati-

vos que prescritivos e, ao navel dos resultados, nio procuram a
uniformidade mas sobretudo a diversidade.

Ex. : escolher um itineririo de estudo na cidade;

- construir a partir de um texto um organigrama/mapa de
concertos, colocando em evid6ncia as inter-relaQ6es dos
factos.

f

Dos objectivos cognitivos aos objectivos comportamentais,
um mesmo assunto de estudo para os ensinos bisico e

secundirio:a regiao iridatn
1.2.2. As taxonomias, instrumentos de anilise

dos objectivos

Classificar os objectivos e sobretudo hierarquiza-los nio 6 tarefa

ficil. Mas estas operag6es podem ser facilitadas por recurso is taxono-
mias.

Estas sio p/amos de objectiuos hferarquizados que permitem

analisar uma intengao gerd e pormenorizar os diversos niveis de reali-

zagao possivets

Vdo desde os objectivos mats simpler aos mais complexos e

permitem ao professor especificar a sua acgao conforme virios pontos

de vista:

- escolher um navel de objectives correspondents aos interesses

dos alunos;

prefer vdrios niveis de objectivos;

- variar os objectivos;

descobrir novos objectivos sobre os quaid nunca se tinha pen-

sado.
(7) M.-F. Cenat e J. Jalta, "Objectivos e avaliagao", P. Desplanques(Dir.), Pro/ession Enseig-

nant. La geographic en co//age et en lycee, Hachette Education, Paris, 1994, p. 275
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Objectivos
gerais

2: ciclo
Os homens nos desertos

fuentes

3: ciclo
Meta de vida
o memo drido

Concertos ADAPTACAO SISTEMA

Conheci-
mentor e
m6todos

. Conhecer o vocabu16rio de base
deserts -- reg -- erg -- dana

estepe oasis sedent6rio -
n6mada oleoduto

. Localizar o Sara

p Analisar paisagens a parter de
fotografias e de texton

. Conhecer o vocabulirio de base
do ensino basico, a completar com
asseguintes nog6es:

aridez desertificaQao
sedentarizagao

B Conhecer a tipologia dos desertos

. Localizar os brandes desertos

. Analisar documentos de natureza
diverse

T6cnicas

. Reanalisar um esboQO simpler a
parter de uma fotografia

p Completar um mapa.

. Ordenar informag6es num quadra

. Elaborar um quadra de conceitos

Socializagao

B Tomar consci6ncia das respostas
encontradas pelts homens aos
desafios da natureza

. Tomar consciQncia dos problemas
ambientais e da necessidade da
gestao dos recursos naturais
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Existem numerosas taxonomias. Para despertar interesse, falare-
mos sucintamente das mats conhecidas, como por exemplo da taxono-
mfa de B. S. B/oom, que utiliza dots modos de classificagao: uma classifi-
cagao segundo os dominios(os tr6s grander aspectos do comportamento
humano, a saber, dominio cognitive, domingo afectivo e domingo psico-
motor) e uma classificagao em sais niveis de dificuldade.

O algoritmo de R. Horn, revisto por M. Minder, facilitador
do emprego da piramide da .taxonomiam

le do Professor Actividadedo Aluno

I.Ensina exp um

facto, um m6todo, um

2. Ensina explicitamente um
facto, um mdtodo, um
processo: os

porqu6s?" e os "como?"

SIM o CC

Pir6mide da taxonomia de B. S. Bloom(segundo C. Birzeay ''

3. Segue se um ensino de
um outdo navel, o

professor procure uma
transferfncia

SIM-+APLiCACAO

Automatismo
4. Apresenta uma situagao

um novo problema e pede
aosalunosa resolugao
ap6s crit4rios quelhes
fomece. O problema tem
uma solugao precisa

SIM -} ANALYSE

Dominio
sens6rio-motor

Dominio
cognitivo

Domingo
afectivo

5. Prop6e um projects cuja
realizagao pode serfeita
de v6rias maneiras

SIM a SiNTESE

6. Convida a emitir um
de valor

(8) P. Pelpel, Se Jbrmer pour enseigner, Dunod, Paris, 1993, p. 16.
(9) M. Minder, Didactique /unctionnel/e. Objects/s, strategies, 6ualuation , De Breck

University, Bruxelas, 1991, p. 292
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Assam, no dominio cognitivo jsaber e saber-fazer), grande preo-
cupagao dos professores destas disciplinas, B. S. Bloom propos classifi
car os objectivos do mats simpler ao mats complexo utilizando as se
guintes categorias:

conhecimentos: relagao de factos, m&todos e processos;
compreensao: reorganizagao dos conhecimentos para obter um
resultado particular;
aplicagao: utilizagao dos conhecimentos para tratar de novos
casos;

- anilise: decomposigao de um todo nas suas panes;
- sintese; reunido dos elementos para constituir o todo;

avaliagao; formulaQao de juizos quantitativos e qualitativos.

globalmente (por escola, por regiao ou mesmo a navel nacionall. Esb
bastante divulgado nos Estados Unidos, no Canada e no Rhino Unido,
onde, apes 1991 , um s6 curriculo nacional organiza toda a formagao
em fungao de objectivos aplicados ao ensino em gerd e a cada disci-
plina em particular. Assam, todd a aprendizagem da geografia dos 6 aos
16 anon se rego por cinco objectivos gerais (tab. abaixo), que se divi
dem em dez niveis de aprendizagem

As linhas de forma de um curriculum nacional ing16s
para a geografia: objectivos gerais para os niveis de la 4

(dos 6 aos 14 anon)"''

Algumas destas categorias nio sio ffceis de identificar Idaho in-
teresse do algoritmo de R. Horn), e a criatividade parece pouco pre '
dente salvo ao navel da avaliagao. Mas que progresses em relagao ds
praticastradicionaisl

1.2.3. Ordenar os objectivos em fungao dos referenciais
e dos curriculos r

Chama-se re/erencfa/ a descrigao do conjunto das capacidades
que correspondem num temp/materia a um navel de formagao ou de
qualificagao. Estas capacidades sio analisadas em termos de objectivos
operacionais que deverdo ser atingidos e os crit6rios de avaliagao sio
precisos. Em Franca, a f6rmula 6 largamente utilizada no ensino de
qualificagao profissional mas bastante rau no ensino gerd. Portanto,
homo mostrou G. Hugonie, 6 muito atil desenhar, todos os anos, um
quadra de objectivos hierarquizados e progressivos, quadro que deveri
ser dado a conhecer aos alunos para servir de base ao seu trabalho
jcap. 8;8.1). Mas este quadro, que introduz coer6ncia e finalidade ao
ensino, dove poder ser corrigido a medida que o ano passa em fungal
das reacg6es dos alunos, das suas dificuldades e das suas necessidades.

,.....---J O currfcu/um 6 a sistematizagao do ensino: objectivos, conteOdos,
I m6todos, materiais. . . para aumentar a sua eficdcia. Serve para articular

o percurso escolar quer parcialmente jpor ramos, por exemplo), quer
\

j10)'EXtraido dp.6dographie fn the Natfona/ Curricu/um feng/and), The Department of
EdliC6ti(gland Science, 1991
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Dominios Objectives gerais

Saber-fazer em
geografia

Capacidade de aplicagao dos saberes geograficos nos trabalhos rela-
tives a outras competencies e em p3i:tjgdar $gbeUutibzar.!nBpas e
saber utilizar m6todos de trabalho no campo

Conhecimento e
compreensao dos

lugares

Aumentat.os. conhecimentos e a.compreensao dos.espagos nos
contextos locals, regionals, nacionais, internacionais e mundiais e
em particular

conhecimento do espago territorial
coripreensao ijos tragos caracteristicos que d6o a um lugar a sua
identidade
compreensao das semelhangas e difgrengas gDtre os lugares

- compreensao das relag6es entre tliferentes lamas e problemas no
seko de }ocalizag6es particulates

Geografia fisica

Aumentar os conhecimentos e a compreensao nos seguintes dominion

tempo e clima IAtmosfera)
- tempe e.CnELl;lgn;losiasamares e oceanos(Hidrosfera)

formal de relevo (Litosferal

= animals, plantas e solos(Biosfera)

Geografia
humana

Aumentar os conhecimentos e a compreenMo nos seguintes domhios:

]populagao
-!habitat

lcomunicag6es e movimentos
lactividades econ6micas(primario, secundirio e terciario)

Geografia
ambiental

Aumentar os conhecimentos e a compreensao nos seguintes dominion

# utilizagao e mau uso dos recursos naturais
qualidade e vulnerabilidade das diferentes ambientes
possibilidades de proteger e de gerir os ambientes
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1.3. Cinco condil6es para tornar ui
operacional

objectivo alguns doles, pods justificar no inicio da sequ6ncia um controls e/ou
uma revisio. E particularmente importante no quadro de uma pedago-
gia diferenciada (cap. 7:7,31 que dove ter em conta o navel real de cada
um e nio o nigel que se sup6e terem todos.Os objectivos operacionais estio no centro da.progressao dos

alunos. Definem-se em funQao dos objectives interm6dios fixados nos
programas e nos objectivos gerais formulados muitas vezes por directi-
vas gerais dos poderes organizadores.

Mas como garantir que o objectivo definido 6 um objectivo ope-
( racional? O memo mats samples 6 o de verificar que o objectivo satisfaz

bem as cinco seguinfes condit.5es:
1. 0 objectivo 6 sempre formulado em fungao daquilo que se

aprende r/earner) e naQ em.iLmgacl daquilo que.se gDslDa rfeacher); se
ndo 6 o cano, s6 pode tratar-se de uma intengao ou de um fim. A for-
mulagao de um objectiWO comega sempre por: "o estudante, o aluno, o
formando :self..flii2€!f.gQ3: ", porque 6 a ele que interessa e a capaci-
dade nova qudaa\e'adquirir.

2. Em seguida, o objective dove ser especVico, into 6, que a ca
pacidade em questao dove ser exprimida por iOm ver:6> que nio permi-
tiri diversas interpretag6es, que sega univoco; dove"sbr suficientemente
preciso para que todos os que aumentam o fonhecimento(em particu-l
lar os professores e sous alunos) bpresehtem o produto final entendido I ,f/'
da mesma maneira. (;omprender, saber, apreciarJern etc., sio com-l
portamentos, mas nio sio suficientemente Bspecificos para poder dad
lugar a formulagao de uni'biEijdctixjd a exp13iliii:iiablaio peaagogico.

3''U'rdgiiltada'alCanGadd'aida'sel''aegfrito iob a forma de um
comportamento observivel: trata-se de compreender alguma coisa, 6
.preciso descrever o comportamento que demonstra que o aluno com-
preendeu, que vai indycar(a si pr6prio) que atingiu o objectivo.

4. Precisar as circunst8ncias nas quais o comportamento em
questao se dove produzir: condig6es de tempo, condig6es materiais, etc.

5. Precisar os crit6rios de aceitabilidade do desempenho, into 6, o ni-

I vel de sucesso a parter do qual se considerar6 que o objectivo foi atingido.
Por outro lido, temos kinda a necessidade de definir, paralela

monte aos objectivos, os pr6-requisitos, into 6, as capacidades que de
vem estar ja adquiridas para continuarem a serum objectivos Qteis a
aprendizagem. O facto de poder exister um afastamento entry os pr6
requisitos necessirios e os conhecimentos reais dos alunos, ou de

Cinco condig6es para tornar um objectivo operacional('n

li)

Dirige-se ao fonnando O formando seri capaz deB

(2)
Escolher um verbs de acgao

Evitar os verbos mentalistas:
jcomprender, saberrapreciar
Utilizar verbos concretos:
idg!!!Hoc,.dg$!!i!. fbsgjflggr
resolver

,}

Aus6ncia de comportamento

lto observivel

(3)

(4)

(5)

Permanecendo nos limited fixados
pelo conteOdo da formagao

/

l

Precisar as condig6es
realizagao

dando
utilizando
com
sem

l

Fixaros crit6rios de
desempenho

percentagem
proporgao
duragao
prectsao
quantidade
limiar de aceitabilidadeFim

jll) P. Pelpel, Se /ormer pour enseigner, Dunod, Paris, 1993, p. ll
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1.4. Vantagens e limited de uma pedagi
porobjectivos

ia 2. Quaid os objectivos no ensino
da geografia?

A pedagogia por objectivos 6 e continua a ser um assunto muito
controversy. Ainda agora, pemlanecem tr6s argumentos decisivos:

- ficar responsavel pda sua pr6pria acgao e torni-la eficaz: a pe-
dagogia por objectivos obriga o professor a repensar o seu
percurso, as suas escolhas e a procurar uma certa eficacia;

- clarificar o percurso pedag6gico: fixer objectivos facilita a esco-
Iha dos m6todos e dos meios;

- permitir uma avaliagao coerente: 6 sem dOvida a maior vanta-
gem, pols como avaliar sem crit6rios de aprendizagem?

2.1. Objectivos especifico:
Numerosas obras ou artigos consagrados a geografia e ao seu

ensino tentaram formular os grander objectivos de um ensino novo ou
renovado

Rejeitando um saber enciclop6dico cortado e recortado aos bo-
cados ao gabor da mode e das reformat dos programas, a maier parte
insists puma refundagao dos objectivos gerais em torno dqalguns prim '
cipzos essenciazs:

1. Adquirir um conhecimento de base do espago terrestre e da
vida dos homens na Terra ' Este conhecimento, que responds a curiosi-
dade dos adolescentes sobre o aquie o acola, deveri tamb6m desenvol-
ver os sentidos da observagao, a imaginagao e virtudes como a tolerin
cia e o espirito civico.

2. Saber situar os lugares e os factor nio somente num mapa
mas ainda nos respectivos meios e as diferentes escalas bem tlefinidas a
fim de saber determinar a dimensio espacial de qualquer questao ou
problema.

3. Compreender e explicar as regras de funcionamento dos diff
rented territ6rios, e das sociedades humanas no seko destes espagos: am
biente eco16gico das sociedades, factos de organizagao social, importan
cia das culturas; compreender e explicar as dinimicas e as mudangas.

4. Preparar para a acgao, nio a acgao excepcional, mas a acgao
quotidiana; circular, viajar, compreender as informag6es dos mass me-
dia, ser um cidaddo responsavel preocupado com o ambiente... Este
!objectivo gerd esb muito desenvolvido no Rhino Unido, onde os virios
manuais iniciam os alunos na tomada de decisio em geografia, por
exemplo.

A partir destes objectivos gerais, conv6m seleccionar a seguir a
aquisigao dos saberes e saber-Jazer, o que se ford nas segunda e terceira

\

Ao contrario, os detractores desta pedagogia dirigem-the as tr6s
seguintes acusag6es:

- introduzir uma rigidez e um formalismo no processo de ensino
e correr o cisco de o tornar muito artificial, focalizando-se nos
comportamentos e tentando a todo o custo prever o avango;
colocar o aluno perante constrangimentos;
reduzir aliberdade de ensino.

\

J

\

.!

Por outdo lado, 6 evidente que a definigao dos objectives nio 6
suficiente para a elaboragao dum percurso pedag6gico.. Constitui ape-
nas o panto de partida. Para construir uma sequ6ncia pedag6gica e ter
sucesso junto dos alunos, 6 precise kinda interrogar-se sobre a maneira
como os alunos aprendem e em seguida elaborar percursos reais de
aprendizagem (cap. 7).

K.

(
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panes do livro. Mas 6 preciso tamb6m determinar os saber-ser, como
bem alertou por exemplo A. Bailly no quadro dos programas de geo-
grafia relativo ao bacharelato internacional, olde foram fixados tr6s ob-
jectivos:

-- permitir aos alunos ordenar as representag6es espaciais num
mundi em que estas sio cada vez mais nitidas;

'-- favorecer uma reflexio sobre a eficicia da abordagem dos pro

blemas espaciais e sobre o nosso modo de compreender e van
char as praticas espaciais;

. revelar a subjectividade das representag6es espaciais para shes
fazer compreender os fundamentos ideo16gicos e suas conse-
qu6ncias nas nossas praticas.

2.3. Exemplos de objectivos encontrados palo
curio de geografia
Os exemplos de objectivos aqui propostos foram elaborados em

1976 pda FEGEPRO (Federagao bella dos professores de geografia).
Estio distribuidos por tr6s categorias: recolher infomlagao, problemati-
zar e relacionar. Podem imaginar-se outros reagrupamentos. A vista re
toma por sua vez objectivos gerais, inteml6dios e operacionais.

H
2.3.1. Recolher a informagao

'0 ALUNO DE\n SER CAPAZ DE

preparar um inqu6rito em trabalho de campo: fixar o objecto, es-
tabelecer o processo, redigir um questionario, conceber o plano,
avalia-lo, conduzir o inqu&rito, executar o inqu6rito, controlar a
sua execugao, fixar os meios, avaliar as informag6es recolhidas;

explorar marterial audiovisual;
descrever uma sequ6ncia de televisao;
assinalar as emiss6es utiliziveis para expor uma questao num

programa de radio ou de 'rV;
identificar os mapas Oteis a uma actividade;

- referenciar um grafico numa colecgao de documentos;
referenciar uma fotografia, um mapa numa colecgao de docu-
mentos;

explorer um diapositivo, um registo.
explorer uma colecgao de rochas, de f6sseis, de minerals, de
produtos...;
referenciar uma obra numb biblioteca, num centro de docu-
mentagao, numa mediateca;
indicar as obras referentes a um assunto;

utilizar uma ficha bibliografica;
utilizar o ficheiro-catalogo de uma biblioteca, de um centro de
documentagao, de uma mediateca;
retirar de fichas as informag6es Oteis a um problema;
utilizar indices, indicadores, dados enumerados numb publicagao;

Por outro lado, o que cada vez mais se torna fundamenta16 ensi-
nar menos a geografia, e dar a tgdQ$ uma. educagao geografica" cujo
fim 6 "conseguir que os homens nio se !intam mal ni5i deus espagoq e
meios, dentro das stias}.r6Prias 'pdisagens..e regimes, mas tamb6m nas
paisagens e regi6es das civilizag6es que nio sdo as suas.:. Porque ai co-
nhecera(5'as'6rigeng e as evolug6es;ainda porque, compreendendo-as,
estario aptos a amir e transforms-las com conhecimento de causa '

2.2. Objectivos transdiscip] 18T©S

Em numerosos trabalhos, insiste-se tamb6m na formagao dos
alunos pda geografia, pols as pesquisas e as aquisig6es em geografia
podem servir para transferir para outros dominios do conhecimento e
da acgao, por exemplo, saber tomar/adquirir uma informagao, identifi-
car um problems, relacionar fen6menos, saber imaginar uma solugao,
medir o impacto, etc.

Com outras cidncias e disciplinas, a aprendizagem da geografia
permits pois desenvolver numerosas atitudes, capacidades e compet2n-
cias gerais. Facilita tamb6m a aprendizagem de t6cnicas e uso de ferra-
mentas sempre Oteis em qualquer lugar, por exemplo; saber ler uma fo-
tografia, saber construir um grafico, saber utilizar um programa
informatico, etc.

S
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utilizar a informagao de um jornal;
seleccionar as noticias da imprensa escrita necessirias a uma
actividade;
identificar (como se faze um livro (titulo, quadro de assuntos, in
dice, editor, data, local de edigao);
avaliar a informagao numb obra de divulgagao;
utilizar as palavras chave e as palavras sublinhadas, os nomes,
os indices numa obra de divulgagao;
utilizar os dicionarios, os atlas, os anuarios;
utilizar os manuais escolares;
etc

identificar o documento em fungao da sua coer6ncia;
extrair consequ6ncias do exams de documentos;
enunciar conclus6es provis6rias;
opor osfactos;
distinguir o grau de precisao de uma informagao;
distinguir a validade de um dado;
controlar fontes documentais;
controlar os resultados de uma observagao ou de uma experi2n
cia: grau de validade, de pertin6ncia, de ergo, etc.

Trabalharos datos
Para um suporte ufsua/

- produzir, compor, avaliar os dados coleccionados pda observa-
gao;

- tomar notas daquilo que se observa;
comparar os modos de representagao dos documentos;
comparar os modos de representagao dos documentos visuais
da imprensa, radio, 'rV, cinema, etc.

2.3.2. Analisar o problema

O ALUNO DE\n SER CAPAZ DE.

Organizar os datos
- construir o anteprojecto de um tema a tratar;

enumerar os materiais apropriados para cada ponto, mobili-
zando viriosrecursos;
conceber a directriz de um trabalho;
identificar asrelag6es;
redigir titulos ltitulos de textos, de fotografias, de mapas, etc. . .);
ordenar as informag6es colhidas por um inqu6rito;

- tomar notas;
- classificar os documentos recolhidos em categorias;
- redigir um esquema estruturado;
- redigir um resumo;
organizar uma tabela/indict das mat6rias de um trabalho;

- estabelecer uma bibliografia selective;
- identificar uma rocha, um fossil, etc.

Para um suporte escrito
- isolar uma informagao especifica num texts;
- resolver uma questao a partir de um texto;

utilizar os titulos, os indices das mat6rias dos documentos para
estabelecer uma directriz:

- identificar num documento um desenvolvimento relacionado

com um problems;
utilizar as notas infrapaginais de um documento para descobrir
as fontes de informagao;
fixar num texto o vocabulirio pr6prio da geografia;
fixar as abreviaturas utilizadas num documento geografico;

- comparar os modos de representagao dos documentos escritos
da imprensa, etc.Aualiar os datos

- distinguir entre aspectos e pontos de vista(as facetas);
- distinguir se a informagao 6 relativa a actividade;

seleccionar as fontes de informagao, fornecendo os crit6rios;
Para um suporte verbal

estabelecer uma s6rie de ideias numa exposigao
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produzir, compor, avaliar uma informagao relatada oralmente;
diferenciar os modos de expressao oral;
tomas notes daquilo que se ouve;
comparar os modes de apresentagao dos documentos sonoros,
etc

Atrau6s de um suporte gr(i.rico
construir um mapa, um gr6fico;

- identificar os dados necessirios para construir um mapa ou
grafico;

- classificar os factor;
construir um corte topografico, geo16gico

- desenhar o maps de um territ6rio;
- construir um corte transversal, etc.

Comunicar os datos

Atrau6s de um suporte uerba/
- utilizar um vocabulirio geografico;
- enunciar propostas explicativas;
- redigir notas para fazer uma exposigao;
-- fornecer refer6ncias para apoiar as suas ideias;

exprimir ideias numa discussao;
construir uma exposigao;
anunciar, numb fuse, a ideia directriz de um texto;

- organizar os tempos de comunicagao, etc.

Afrauds de um suporte p/dstico, manna/, /otogrd/ico
construir um modelo ou um cartograma;

- manipular os instrumentos de medida;
utilizar uma bOssola:
fazer um levantamento topografico;

- conceber e realizar experi6ncias cientificas;
utilizar uma maquina de projecgao ou de registo... ou uma mi
quina fotografica;
desenhar transpar6ncias(acetatos) para retroprojector, etc.Atrau6s de um suporte escrito

redigir um protocolo de experimentagao;
reunir, avaliar, organizer a informagao a volta de um projecto
definido;
resumir um texto sob a forma de um plano redigido;
referir-se aos documentos citados;
indycar as fontes de infomlagao;
redigir as notasinfrapaginais;
redigir um texto destinado a publicagao;
corrigir um texto dactilografado ou manuscrito;

- rover as provas escritas antes da publicagao;
- redigir um relat6rio de investigagao;
- redigir um texto sob a forma de um quadro de recapitulagao;

- criar a ficha de recapitulagao de um conjunto de textos cujas
ideias sio analogas;
elaborar uma conclusio pessoal ap6s a leitura de um texto;
preencher um quadra;
opor o comentirio de uma informagao ao seu;
redigir uma ficha documentaria, etc.

2.3.3 Relacionar

:OALUNODEVESERCAPAZDE

In terpretar fotografias
seleccionar fotografias em fungal de um objectivo
distinguir os typos de fotografias;
descrever o conteQdo de uma fotografia;
identificar os elementos da paisagem;
identificar os elementos fixes;
conceber uma pesquisa a partir de fotografias;
elaborar uma comunicagao a partir de fotografias;
identificar uma fotografia;
comparar virias fotografias;
relacionar fotografias/mapas/textos;
classificar fotografias(crit6rio);
descrever a estrutura de uma fotografia, etc.
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Interpreter grdficos
- identificar os sinais convencionais utilizados;

diferenciar os aspectos da representagao;
descrever a estrutura de um grafico;

- identificar as representag6es de movimento;
redigir o titulo de um grafico;
identificar os dados sobre os quais se construiu o grafico;
identificar as unidades de medida utilizadas;

- identificar as relag6es expressas;
- construir um grafico utilizando as variiveis visuais(forma, ori-

entagao, cor, valor, typo de redo e tamanho);
utilizar um vocabulirio geografico;
representar uma informag6es atrav6s de um grafico;
relacionar virios graficos;
relacionar fotografias/graficos/mapas;

- representar uma s6rie de estatisticas;
ordenar graficos;

- identificar as componentes de um grafico;
utilizar um quadro de dupla entrada;
representar curves aritm6ticas, logaritmicas;

- representar um perfil transversal, um corte longitudinal, etc.

calcular a dist8ncia entry dois pontos;
identificar as relag6es espaciais;
desenhar cortes;
relacionar virios mapas;
relacionar mapas/fotografias/graficos;
distinguir o funds do mapa;
distinguir as componentes de um mapa
descrever a estrutura de um mapa, etc.

Conclusio da primeira parte
l A definigao dos objectivos 6 fundamental em didactica, pois coloca a

aprendizagem dos alunos no centro das preocupag6es dos professo
res, transformando assam o acto de ensinar numa evolugao que vai
do teaching ao /earning.
C)s objectivos podem classificar-se de diferentes modos: por grau de
precisao e etapa jobjectivos gerais, interm6dios e operacionais); pda
natureza jsaber, saber-fazer, saber-ser); por nigel (domingo, transfe
rancid e expressao).
As taxonomias sio pianos de objectivos hierarquizados. A maid c61e-
bre 6 a de B. S. Bloom baseada numb classificagao por dominios
jcognitivo, afectivo e psicomotor) e uma classificagao em leis niveis
de dificuldade.

Os referenciais e curriculos permitem ordenar os objectivos. Estes
sistemas t6m por finalidade planificar o ensino, quer por disciplina,
quer por escola, regiao ou pals. Sio muito mais utilizados no mundo
anglo-sax6nico do que nos parses franc6fonos.
Uma das maiores tarefas dos professores 6 formular objectivos ope
racionais, o que implica uma definagao correcta do resultado espe
rado junto dos alunos em termos de comportamento obsewivel: que
capacidadeP que produto? em que circunst3ncias? que crit6rios de
aceitabilidade do resultado?

Apesar das vantagens evidentes, a pedagogia por objectivos man-
t6m-se um tema controversy. Certamente, 6 apenas o ponte de partida
para uma caminhada pedag6gica que exide ainda encontmr percursos
reais de aprendizagem.

2

3

/nferpretar mamas
utilizar as coordenadas geograficas ao trabalhar com um mapa;
utilizar os sinais de localizagao de direcgao;
utilizar as projecg6es cartograficas;

- construir um maps analitico, sint6tico, tematico;
- construir um mapa utilizando as variiveis visuais Iforma, orien-

tagao, cor, valor, tipo de rode e tamanho);
localizar um lugar num mapa (sitiol;
identificar os sinais convencionais;
identificar as abreviaturas;

- utilizar um vocabulirio cartografico;
- utilizar um maps para localizar um lugar;
- descrever um mapa da esfera celeste, dos planetas;

descrever um mapa meteoro16gico, geo16gico,

4

5

6
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7

8

Os objectivos de ensino da geografia sio simultaneamente especifi-
cos da disciplina e comuns a outras disciplinas.
Os objectivos especificos gerais decorrem de alguns principios es-
senciais: adquirir um conhecimento de base do aquie do acola, sa-
ber situar os lugares e os factos, compreender o funcionamento dos
diferentes territ6rios e preparar-se para ter em costa a dimensio
espacial em qualquer escolha ou decisdo.
Os objectivos transdisciplinares visam o desenvolvimento de atitu-
des, capacidades e compet6ncias gerais assim como a aprendiza-
gem do uso de ferramentas e de t6cnicas tamb6m utilizadas noutros
lugares.
Os brandes objectivos encontrados no curio de geografia podem
ser reagrupados em tr2s categories: recolha de informagao, anilise
do problema e relagao.

SEGUNDAPARTE

inciLilKnAAQuisigAo
DOS CONHECIMENTOS
E DAS COMPETENCIAS
DEBASE

9

10
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3. As noc6es e os conceitos
fundamentals da geografia

Da utilidade das nog6es e conceitoson

As informag6es que o aluno ret6m estio longs de Ihe terem fido for-
necidas na totalidade por qualquer escola omnipresente. O aluno 6
confrontado com conhecimentos provenientes de todos os ladas,
pontuais, fragmentados, e o problems esb em faze-1o adquirir estru-
turas que Ihe permitirao ordeni-los. Para ipso, 6 necessirio um certo
nQmero de chaves de compreensao, de descodificagao e de organiza-
Qao. Sio estas as nog6es e os conceitos. Esta aproximagao, que
acentua os processos, volta decididamente as costas a uma geografia
tradicional, descritiva e, no melhor dos casos, explicativa, em que - 6
preciso estar-se perfeitamente consciente disco a pratica escolar
afasta os alunos.

A geografia "a medida", .em que cada um se defends e 6 sempre
praticada polos "outros", esb obsolete desde ha muito. Uma geogra-
fia que pemlite ao aluno fora do falso problema da sua idade e da
sua faculdade de compreensao -- compreender os fen6menos espaci-
ais, os processos de criagao do espago, os diferentes niveis de articu-
lagao e os diferentes actores 6 atil, constituindo talvez a Onica "instru-
ga " ou "educagao" "civica" verdadeira, nio a dos manuals ad hoc e
iridos.
Quaid a utilidade social de uma geografia que s6 serve para desig-
ner, descrever, o que pode fazer-se e se faz algures, de modo mats
atraente com o som e cor? Se um saber ja nio apresenta nem atrac-
tivo nem utilidade social, este mono.

3.1. "Produtos" cientificos essenciais
para o ensxno

Ap6s alguns argos, os concertos interessam sobretudo aos didic-
ticos que tentaram organizar o ensino em torno delis. Paralelamente,
encontram-se os concertos em numerosos programas escolares.

Que pensar de um tio grande entusiasmo pelos conceitos? Qual
o seu interesse pedag6gico? Quaid sio as exig6ncias cientificas e didic-
ticas de um percurso de ensino assente nos conceitos? Mas, previa-
mente, que se entende por nogao e conceito?

3.1.1. Nio ha ci6ncia sem nog6es nem concertos

Toda a disciplina cientifica tem por finalidade tornar o Hondo
inteligfue/. Com este finalidade, construiu, gragas ao trabalho cientifico
jque implica problematica, m6todos e t6cnicas), conhecimentos denomi-
nados nog6es ou conceitos, conforme se trate de um trabalho no mundi
empirico ou no mundo te6rico.

As nog6es e os conceitosou

Mundi
TRABALn0 CiENdnCO

jproblema,
m6todos,
t6cnicas)

Se as nog6es e conceitos assentam sempre sobre informag6es
retiradas do mundo real, logo condicionadas pdas nossas representa-
l;6es, as primeiras permanecem geralmente fluidas, bastante intuitivas
(por exemplo: habitat agrupado - habitat disperse), enquanto as segundas
sio mais abstractas e melhor definidas(por exemplo: interacgao espacial).

(12) Segundo J.-P. FerYier, Antic 1. La geographic, ga serf d'abort a par/er du terri
loire, ou /e m6tier des geographer, Eldisud, Aix-en-Provence, 1984, p. 27.

j13) M. Claim et R. Ferras, "Geographic a 1'ecole et au deli '
t. XVlll, n ' 2, 1989, pp. 120-121

L'Espace gfographique
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O avango da ci6ncia esb muito ligado a precisao e ao enriqueci-
mento dos concertos que sio "representag6es gerais, de natureza
abstracta, claramente definidas e mesmo consensuais, susceptiveis de
orientar a pesquisa e criar as suas hip6teses'

Das transposig6es didicticas is reconstrug6es didicticasoq

Sociedade
Instituigao
Educagao
nacional

3.1.2. Interesse pedag6gico dos concertos

Para L. Cornu e A. Vergnioux, um percurso didictico que into
gra os conceitos apresenta doin interesses maiores. Os conceitos permi-
tem unir os saberes adquiridos mats dispersos, tornar coerentes as con-
c&pg6ei'a6s alunos '€faz6-1dg evoluit ':' Por outro lado, os conceitos sio
ijiiaaih6hta'lnsti:ilirhehf og-dE'ihvebtidigao pols relacionam fen6menos e
poderi assiM'tomar-se d ponto de f)artida para novak pesquisas.

De'facto:'o objectivo 6 focalizar-se sobre um nQmero limitado de
aquisig6es fundamentais, denominadas por P. Meirieu noG6es nodais,
com vista a articular as aprendizagens e evitar a acumulagao de porme-
nores rapidamente esquecidos

Por exemplo, em geografia, o conceito de sistema espacial per-
mits unificar nog6es como o habitat, a apropriagao dos solos e dos ter
rit6rios, a gestao destes solos e territ6rios, a circulagao, a localizagao e
a utilizagao dos solos e, gragas aos Mnculos encontrados entry estes ele-
mentos, permits interrogar-se sobre a distribuigao dos lugares habitados
ou a 16gica das localizag6es industriais.

Pods-se a partir de agora explorar com os alunos os diferentes
dominios do saber que se deseja fazer-lines adquirir, com a condigao de
ter sempre bem "determinado" o registo de formulagao correspondents
a um grau de compreensao junto dos alunos a nossa responsabilidade.

B
'As tra

Reconstrugao didictica

Pr6-requisitos
suPostos

Pr6-requisitos
reals

Distincia A I Programas/Saber Universitirio

Dist6ncia B I Contetldos ensinados previstos/Programas

Dist6ncia C I ConteOdos ensinados adquiridos/ConteOdos ensinados previstos

Dist6ncia D I Aquisig6es dos alunos/Contetldos ensinados adquiridos3.1.3.Exig6ncias cientificas

Proceder dense modo implica que cada disciplina tenha os con
centos bem formulados e que em cada uma se tenha especificado a dife-
renga entry o saber universitirio e o saber ensinado nas escolas.

(14) M. Clara, INRP, 1988, citado por G. Hugonie, Prafiquer /a geographie au co//dge
A. Collin, Paris, 1992, p. 64.
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De facto, como ja temos vindo a repetir ha muitos anos, a geo-
grafia ensinada nas esco/as ndo Rode ser um resume do
saber uniuersifdrio. Nio se trata pois de simplificar os cursos uni-
versitirios e de construir programas de ensino decalcados das discipli-
nes universitirias. Polo contrario, preconiza-se uma geografia de ensino
aut6nomo, antes de mais global, e organizada a partir de Brandes ob
jectivos gerais como os descritos no segundo capitulo.

O maior problems 6, desde agora, de/fdr o saber geogr(i.rico
que dade ser ensinado, o que implica precisar os conceitos fundamen-
tals e pesquisar a sua melhor organizagao. ;

O problema a resolver nio 6 tanto um problema de fransposf-
fao dfddctica, ou seja, de adaptagao ou de transformagao do saber "sa-
bendo" em saber "ensinado", mas antes um problema de reconstrufdo
do saber geogrd/ico sabre bases em parte diferentes, pois as finalida
des, os objectivos e os meios da pratica da geografia nio sio os mes-

mos no ensino particular, no secundirio estatale na universidade.
Esta reconstrugao verifica-se, de facto, a virios niveis; ao navel

dos programas, ao nigel dos professores, ao nigel dos conteOdos e ao
nigel dos alunos. Mas se se deseja uma carta coer2ncia nas aprendiza-
gens e uma carta eficacia, 6 indispensavel organizar o saber ensinado a
volta dos Brandes concertos, das "nog6es centrais" da geografia que
sao, bem entendido, os produzidos pda pesquisa universitiria mas que

se trata de decompor nas diferentes panes para permitir as aprendiza-
gens; e que se trata tamb6m de organizar em temas ou em situag6es-
problemas em fungal dos brandes objectivos do ensino.

Como certas publicag6es em ing12s nos mostraram, estes Bran-
des conceitos deveriam ser os mesmos ao bongo de toda a fomlagao;

apgnas o nigel de apreensao dove mudar com a idade dos alunos, dai a
necessidade de escolher os temps e situag6es-problerriiide modo dife-
rente conforms o navel dos estudantes. Encontraremos nas obras de
S. Thomas uma excelente aplicagao destes principios a volta de dez
conceitos-chave: localizag6es, ciclos, tempos/distancia, relag6es, mode-
los, paisagens, regimes, rides, hierarquia e morfologia.

3.1.4.Exig6ncias didicticas

Uma pesquisa que integra os concertos implica pols que se defi-
nam para cada um niueis de /ormu/agro correspondendo aos niveis es-
colares e que se organizem em seguida as progress6es das aprendiza-
gens, verificando-se sempre a adequagao entry os niveis de formulagao
e os nrueis (ie assimi/agate. Por exemplo, ym aluno pods muito bem
formular um enunciado e nio deter o seu verdadeiro significado ou, ao
contrario, alguns alunos podem ter integrado muito bem o significado
de um fen6meno e continuarem ao nigel da formulagao pouco correcta,
correspondendo a um nigel de conceptualizagao anterior

Dado interesse dos quadros conceptuais, isto e, dos quadros que
relacionam:

- os niveis de formulagao de um conceito por niveis de estudo;
- os niveis cientificos necessdrios para o ensino do conceito.

Por exemplo, para o conceito "ecossistema", relacionam-se os
conceitos cientificos de base(energia, piramide eco16gica, bi6topo, bio-
cenose, ciclo da aqua, cadeias alimentares.. .) com as aquisig6es previs
tas nos diferentes programas. Podemos deste modo organizar com
mats eficicia a progressao das aprendizagens.

Mas, para construir estes quadros, conv6m dispor previamente
de rides conceptuais organizando as relag6es dos conceitos uns com os
outros, problema que abordaremos no ponto 3.3.

a
-.&'

Alguns preconizam tamb6m ter em conta nos niveis de formula-
gao das concep£6es e das representaC6es dos alunos. Com efeito, syria
uma ilusio construir as aprendizagens sem ter em conte os pre-requisi-
tos dos que aprendem: saberes mats ou menos correctos, maid ou me
nos loves, muitas vezes cheios de imaginario, afectividade, de cultura am-
biente. . . Uma outra ilusio syria a de acreditar que o saber interiorizado
polo aluno vai apagar e deslocar os saberes anteriores ou do passado.

Na realidade, o saber que se aprende na escola justap6e-se a um
saber anterior persistente, que se deixard talvez modificar, mas que
muitas vezes aparece de maneira subjacente e reaparece. O ponto de
partida de toda a aprendizagem deveri ter em consideragao a recolha
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de informagao, a compilagao, o inventario, as representag6es ou con
cepg6es presentes no espirito dos alunos jcaps. 5;5.2.2.,7:7.3.2. e

Antes de precisar, por navel de estudo, os niveis de formulagao
de um conceito, 6 imperioso procurar conhecer as representag6es mais
correntes dos alunos sobre os diferentes temas a tratar(por exemplo,
no quadro abaixo, os sate concertos principais do tema "meio") e de de-
tector os obsfdcu/os 8s aprendlzagens (nigel de formulagao incerto e
confuso, representag6es err6neas, concepg6es e quadros de refer&ncia
inadaptados. . .) a fim de os poder ultrapassar, traduzindo-os em "objecti-
vos obstaculos"(cap. 7:7.2.1.).

7:7.4.)

3.2. Que nol6es? Que conceitos-chave em
geografia?

Ha dez anos, muito se escreveu sobre os concertos da geografia

Se alguns termos reapareciam na maior parte das publicag6es, nio ha

diverg6ncias se ndo em quatro modos:

os mesmos termos nio correspondem sempre aos mesmos

conteOdos (por exemplo, a palavra "espago");

as listas sio mais ou menos extensas conforms as reduzimos aos

concertos de base ou fundadbres ou procuramos responder aos

conteOdos dos pra)dramas e is expectativas dos professores;

o termo conceito 6 muitas vezes extensivo a simples termos do

vocabulario, propriedades(ou atributos), mecanismos e proces

sos que nio justificam a designagao de conceitos;

- os conceitos sio raramente classificados.

As representag6es da nogao de "memo": fete conceitos
principaisnn

l

2

3

4

5

6

7

keio-objecto, considerado indivisivel, no qual os sores vivos se mo-
vimentam.

Afef o-harmonia, para o qual o mundo 6 um universe harmonioso
onde cada coisa se encontra no seu lugar.

A4eio-recurse, constituido como um sistema de ofertas entry as
quais cada ser vivo pods escolher.

keio-componenfes, descrito como composto de subconjuntos qua-
litativos, a maneira do sangue, do ar ou do solo.

A4eio-/actores, cuja presenga e importancia explicam a presenga/
/aus6ncia dos diversos serbs vivos.

Akio-/actores inferdependenfes, onde uma interacgao entry facto-
res 6 encarada.

Akio-bio-re/atiuo e biocenfrado, considerado como a projecgao ex-
terna das necessidades do ser vigo, o qual "irradia" como um centro
no seu ambiente.

r

De facto, nio exists uma lista de concertos reconhecida por to

dos. Por outro dado, a geografia empresta numerosos conceitos a ou-

tras disciplinas como a economia, a sociologia, a fisica e a biologia /f

Idec. p. 52).

Tamb6m no.huadro desta gbra procuramos reduzir nog6es e
conceitos a albums conceifos-chdue, e classificar estes Qltimos em dais

Brandes grupos: os conceitos espaciais gerais e os outros, correspon-

dendo principalmente a processos ou propriedades geograficas.

Por outro lado, fora da explicagao dos diferentes concertos

chave, procuraremos utilizar termos tamb6m considerados coma con

ceitos e nog6es importantes em geografia; a fim de facilitar a refer6n

cia, estes termos forum escritos em itilico
(15) J.-P. Astolfie M. Develay, La Didactique des sciences, col.

PUF, Paris, 1993, p. 61
:Que sais-je?' 2448
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A nogao de obsticulo pedag6gico€:o bem P. Pinchemel, estes termos chegaram a articular toda a hist6ria da

geografia durante cem anos pois etta foi definida ora como ci6ncia das
relag6es homem/meio, ora como a cifncia das paisagens, ora como a
ci6ncia da diferenciaQao da superficie da Terra, ora como a ci6ncia dos
espagos terrestres e, maid recentemente, como a ci6ncia dos territ6rios.

Em educagao, a nogao de obstdculo pedag6gico 6 igualmente desco-
nhecida.
Tenho sido muitas vezes confrontado com o facto de que os professo-
res de ci6ncias, ainda mais que os outros, se possivel, nio compreen'2
dem porque nio compreendemos... Imaginam que o espirito comega
como uma aula, que se pods sempre refazer uma cultura negligente
aumentando uma clause, que se pode fazer compreender uma de-
monstragao repetindo ponto por ponto. Nio reflectiram no facto de o
adolescents chegar a aura de fisica com os 'conhecimentos empiric6s
ja constituidos: trata-se, entao, nio de adquirir uma culture expert '
rDental, mds antes de mudar de cultura experimental, de fazer cair os
obsticulos ja acumulados PQlq..Mda qiJQtidiana. .Um exemplo aperias:
o equilibria do:s-'cciijitiilutuantes 6 objecto dd uma intuigao familiar
que 6 uma fonts de erros. De uma maneira mais ou menos clara, atri
bui-se uma actividade ao corpo que flutua, melhor, ao corpo que
nada. Se se tenta com a mio mergulhar um bocado de madeira na
aqua, ele resiste. Nio se atribui facilmente a resist6ncia a aqua. E, a
partir de entao, muito dificil fazer compreender o principio de Arqui-
medes na sua espantosa simplicidade matemitica se n6o se criticou e
desorganizou previamente o complexo impuro das primeiras intui-
Q6es. Em particular, sem asta psicanalise dos erros iniciais, nunca
mats se compreendera que o corpo que emerge e o corpo completa-
mente imerso obedecem a mesma lei.

IWeio

O termo 6 sin6nimo de ambiente pois designa o que esb a volta

de um lugar, de uma actividade, de um grupo social, de uma pessoa. Ndo
exists s6 por sie as suds dimens6es dependem da escalat:a adoptada.

Em geografia, o termo teve e tem sempre doin significados; ipeio
geografico e espago natural. O conceito memo geogrd/ico salienta as in-
ter-reiagoes muno jones entre elementos de ordem natural(relevos, cli
mas, solos, hidrografia), as construg6es humanas(actividades, infra-es
truturas de transporteje os sistemas de organizagao(sistemas politicos
e sociais). Dai, nests concerto que se confunde muitas vezes com qua-
dro de vida ou meir de vida, sio colocadas em evid6ncia di/icu/fades
que condicionam a vida dos homens e in//uancias dos homens nos
deus territ6rios.

O mei(2..gQggl6£jgQ.j, portanto, um concerto centrado nos gru-
pos que estio ligados ao estudo das rel o-
mens, e e a maio} parte das vezes utilizado em grande g?ggja(territ6rios
ae almensoes reduzidas) O termo caiu um pouco em desuso em face
do seu conteOdo ao mesmo tempo bastante rico e bastante vago e de
um manor interesse para este grande tema da geografia tradicional. Em
oposigao, o meio aparece associado a espafo natura/, agggssistema,
e esb no conn'o ae uma cdft='ibii60aC5aa5"GEi;6iifi'a fisica que insiste
naiiht6i:relagodg-aog'c om$6}lehtei'haturais sem desprezar as acg6es
hiiiiijljii(Ei$'G6:3F'Ptif'oath'atad6;mifiaacaiE5j5aa6'mei(;hftGral,
o conceito utiliza se tanto em grande escala como em pequena escala
("os Brandes meios naturais da Terra").

3.2.1. Os concertos espaciais gerais

Para designer o conjunto da realidade geografica que tentavam
compreender, os ge6grafos utilizaram, ao longo do tempo, cinco termos:
o meio, a paisagem, a regiao, o espago e o territ6rio. Como mostrou

(16) G. Bachelard, La Formation de /'esprit scienti/fque, contribution d une psyca
nalyse de /a connaissance objective, J. Vrin, Paris, 1965, p. 18. j17) Concerto definido no panto 3.2.2
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Alguns Brandes conceitos colocados ao servigo da
geografia pdas outras disciplinasun vizinhas, os modelos e conceitos resultantes de uma aproximagao es

truturalista dos factos naturais e socials, numa esp6cie de consenso
gerd muito d6bil

e Das ci2ncfas .fibicas e naturais e da elmo/ogfa provam os conceitos
de sisfema, de estrutura, de comp/exo, de conjuntos apoiados nas in
ter-relag6es, as interacg6es, e que foram especificados polos ge6grafos
no sfstema de erosao, sfstema morfogenetico, sfstema de cu/tora,
sistema de produfdo, sfstemas urbanos, sistema espacfa/, etc.
O funcionamento dos sistemas conduz is nog6es de equilibrio din8-
mico, de ajuste, de integragao, de saldo, de limiar, de hereditariedade,
utilizados tanto em geografia fisica como em geografia humana.

e[)&s ci2ncias da natureza v6m as tipo]ogias e as taxonomias.

No total, este quadro rapido 6 revelador da entrada em forma no
campo da geografia de concef tos din8micos ou /uncionafs que carac-
terizam forgas ou processos estudados conjuntamente com as ci2ncias
socials e politicos, e que tomam pouco a pouco o lugar dos concertos
classicos, puramente fision6micos, ou fortemente influenciados pdas
ci6ncias naturais. E tamb6m revelador da riqueza e da dispersao dos
concertos de base da geografia, que correspondem a preocupag6es e
a problematicas muito variadas, por vezes contradit6rias.

A geografia utiliza desde ha muito tempo concertos das ci6ncias soci-
ais vizinhas, que Ihe permitem caracterizar os actores da organizafdo
do espafo e as suas actividades.

. Da demografia v2m os concertos de estruturas da populagao, povo
amento, migragao, as diferentes taxes.

. Da economic, as nog6es de actividades, sectores, ramos, receitas,
investimentos, capitais, necessidades, etc.

. Mas os trabalhos recentes fazem cada vez mais apelo aos conceitos
inerentes ds ci2ncias socials e po/incas e que caracterizam as modali-
dades de acgao de grupos socials no espago: o poder de decisao, de
dominagao, os jogos e as estrategias dos grupos sociais, mais alarga-
damente as relag6es de produgao, os modos de produgao, as forma-
Q6es socials surgem hoje como determinantes para explicar a organi-
zagao do espago das sociedades humanas.

' A psico/ogia social, os ge6grafos vio buscar os conceitos de acfo-
res de organfzaGao, de representaCdo marfa/ do espaQO, de prdtica
espacia/ de um grupo soda/. Forjaram-se concertos de espaQO
ufuido, de espafo sentido, etc.
O velho concerto de g6nero de vida integraria muito bem estas dife
rentes nog6es. Mas parece demasiado descritivo, demasiado ligado ao
estudo das relag6es entry sociedades tradicionais pouco diferenciadas
e memos que imp6em uma parte das actividades e dos ritmos de vida,
como na Africa ou na Grone18ndia. Parece mal adaptado a anilise
das sociedades industrializadas, onde as actividades e os panels soci-
als sio muito diversos.

No contexto cientifico gerd dos anon 70, os ge6grafos adoptaram, ao
mesmo tempo que os pesquisadores de numerosas disciplinas

Paisagem

E dos Brandes concertos em geografia, tanto em geografia dos
'ge6grafo$:' (em que a paisagem foi considerada por vezes como o ob-

jecto pr6prio de estudo da disciplina) como em geografia "escolar"(em
que muitos preconizam "partir da paisagem").

De facto, se a paisagem pods ser considerada como o films da
realidade geografica ou como o interface natureza-cultura, 6 antes de
mais uma composigao de objectos visiveis observados por um individuo
atrav6s dos pr6prios filtros, humores pr6prios e fins pr6prios.

j18) G. Hugonie, Geographic-Lycee. Aide a /a mise en oeuvre des programmes,
CNDP/CRDP de Versailles, 1991, pp. 23-24
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E portanto um conceito visual, estatico, muito ligado is repro
sentag6es. Permite uma vez mais interrogar-se sobre as relag6es natu-
reza-homens e imp6e quash sempre um trabalho em grande escala.

Sem negar o interesse de aprender a ler uma paisagem
jcap. 6:6.5), 6 necessirio estar consciente dos limited de uma anilise
paisagistica; consideragao dos Qnicos elementos visiveis, sobrevaloriza
Qao das unidades espaciais mais extensas ou maid originais, minimiza-
Qao das forgas e infu&ncias nio visiveis, das dinamicas, e, claro, a im
portancia dos nossos sistemas de valores colectivos e individuais.

geralmente senio nos parses de velhas civilizag6es e nos espagos rurais,
a sua homogeneidade esb ainda ligada a escala de observagao; uma re-
giao pods ainda parecer homog6nea em relagao aos espagos limitrofes
e heterog6nea interiormente lo que lava a subdivisio desta area em sub-
-regi6es homog6neas).

As regi6es polari2adas sao, em contrapartida, os espagos centra-
dos numb ou em virias cidades(ex.: Lisboa e Vale do Tejo). Sio espa '
Qos de movimento K/uxos) de bens e de servigos onde as forgas centri-
petas levam vantagem is centrifugas. Ai, o espago 6 heterog6neo do
ponto de vista da paisagem, actividades, distribuigao da populagao, que
comp6em o quadro natural, embora os habitantes usem os mesmos
equipamentos e partilhem muitas vezes a mesma cultura urbane. Os li-
mites assentam nos fluxos entry o centro e a sua area de influ6ncia
jirea de atracgao das fung6es, migrag6es de trabalho, fluxos telef6ni-
cos, difusio da comunicagao). Como as regi6es homog6neas, sio mui-

tas vezes separadas por zonas de transigao onde exists partilha de influ

Polos sous mtlltiplos sentidos, o concerto de regiao continua bas
tanto vago. Funciona coma o quadro espacial de partida para levar a
cabo estudos geograficos.

encia

Regido

E sem dOvida um dos termos mats utilizados em geografia e tam-
b6m dos mats discutidos pda multiplicidade de sentidos.

Geralmente esb reservado a entidades de escala media que se si-
tuam entry a nacionale local, e & segundo de qualificativos que Ihe pre-
cisam o conteOdo. Assam, fda-se de regiao natural, econ6mica, hist6rica,
de lingua portuguesa, ou da cultura do arrozlO termo & largamente uti-
lizado fora do meio geografico, e sobretudo em gestao territorial: a re-
giao 6 entio uma circunscrigao administrativa bem delimitada, dotada
muitas vezes de fung6es e de poderes. Por outro lado, o termo regiao
pods tamb6m corresponded a divis6es que sio feitas em colecg6es esta-
tisticas: 6 o caste, por exemplo, dos tr6s niveis de regi6es NUTS(no
menclatura de unidades territoriais estatisticas) da Uniio Europeia que
s6 raramente correspondem is circunscrig6es politicas e/ou administra-
tivas, mesmo quando estas nomenclaturas sio a base para serum atri-
buidos os fundos de assist6ncia da Unido.

Em geografia, doin tipos de regi6es t2m tido uma importancia
particular: as rego(5es homog6neas e as rego(5es po/arizadas.

As primeiras correspondem a extensdo de uma paisagem tipica.
Perante a sua coesio e a sua personalidade no quadro natural (ex.:
Cordilheira Central, Alentejol, a populagao e a hist6ria (ex.: Minho)
e/ou a preponderancia de uma actividade(ex.: Hesbaye, na B61gica), os
sous limites sio sempre imprecisos porque as linhas fisicas e humanas
especificas perdem progressivamente importancia a partir do centro,
havendo quake sempre zonal de tiansigao entry duas regi6es. Nio existindo

Espago geogrd/ico

O espago 6 um conceito dominante na geografia contempora
nea onde o adjectivo "espacial" suplantou o "geografico" (analyse espa
dal, concerto espacial...). O terms nio 6 tio impreciso como o de re-
giao, e emprega-se em sentidos bem diferentes, por exemplo, espago
construido, espago urbano, espago polarizado

Todavia, com o tempo, a expressao espafo geogrd/fco tornou-
-se precise. Para muitos autores, este construgao por exce16ncia da dis-
ciplina 6 um produto social organizado listo e, uma exfens(io terrestre
utilizada e organizada pdas sociedades no sentido da sua reprodugao) e
um sistema de relag6es entry os /ugares, elementos de base deste es
paco. E pols um espago humanizado, criado polo homem a parter do
memo natural e resultante de tr&s grander processos; a po/arizafdo
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Idistribuigao de lugares atractivos, na verdade contra/idades), a dimen-
sio ja adaptagao das dimens6es a um projecto) e organizagao':9.

O espago geografico nio 6 um suporte onde se distribuem as ac-
tividades, onde se movimentam os homers, mas antes um espago-ob-
jecto caracterizado por €stfufurast:w ' resultantes da sua organizagao.

A localizagao 6 uma propriedade espacial essencial em geogra
fia, disciplina que alguns comparam a ci6ncia das localizag6es.

Distribuigao/repartigdo

Territ6rio
Se estes tem)os correspondem ao conjunto dos valores tomados

por uma variivel jex.; densidade populacional), traduzem mats tradicional-
mente em geografia a disposigao dos objectos ou dos indiUduos num teni-
t6rio ou num mapa. Estio intimamente ligados ao concerto de localizagao.

A distribuigao espacial analisa-se e descreve-se como uma forma
quer gragas a linguagem (por exemplo, fda-se de zonas, bandas, distri-
buigao linear), quer gragas a apoios matematicos(por exemplo, ponto
m6dio, dist8ncia acumulada). Pods tamb6m it dar a teorias como a teo-
ria das places.

No centro das distribuig6es 6 fundamental um outro conceito: a dis-
tancia, ou sega, o intervalo entry dois pontos. Este pods ser expressa em:

- distincia linear em linha recta(km);
- dist8ncia real pdas viag de comunicagao (km);

distancia-tempo(em minutos e em horan);
dist8ncia-custo(escudos/km);
dist8ncia social ou psico16gica(distancia ligada aos individuos e
ds tenitorialidades diferenciais em fungao da sua posigao social
ou vivencia)

Sendo o Qltimo dos conceitos espaciais gerais a nascer, o termo
tem o m6rito de integrar dual nog6es fundamentais: uma que surge da
etologia, da antropologia, da psicologia e da sociologia e corresponds a
um processo de apropriagao da superficie terrestre por um grupo so-
cial, e a outra com origem no dominio juridico, que se encontra na ex-
pressao organizagao do ferrit6rio. Assim, um territ6rio 6 nio s6 uma
porgao de espago apropriado por um grupo social mas kinda uma ex-
tensdo organizada e gerida por este grupo, uma unidade de funciona-
mento onde interv6m os actores IEstado, a colectividade territorial, a
empress, o grupo e o individuo) com as suas percepg6es e as suas es-
trat6gias. O tenit6rio 6 pois o espago de uma sociedade; 6 pois tam-
b6m um espafo uiufdo.

3.2.2. Outros conceitos

Estes correspondem muitas vezes aos processos ou ds proprieda-
des geograficas. Sio conceitos mats analiticos que os precedentes.

A area de extensio ou de acgao de um fen6meno ou de um pro-
cesso designa-se por um campo: 6 com mats precisao a porgao do espago
no qual actuam forgas especiais: campo cultural, campo de influencia,.

Localizafdo

O termo designa a situagao ou a posigao absoluta ou relativa de
um lugar ou de um fen6meno e, por extensao, as caracteristicas espaci-
ais do lugar, com vista a explicagao da escolha do lugar (factored de lo-
calizagao, teorias de localizagao).

Djferenciagdo

Consists em evidenciar e procurar o porqu6 das diferengas nas
localizag6es e distribuig6es. Deriva muitas vezes de processor de associa-
Qao ou segregagao e produz especia/izaQ6es espaciafs. Atengao, o con
ceito depends sempre da escala de anilise.

A diferenciagao esteve no centro da geografia classics, em que
se procuravam principalmente as especificidades regionais ou locals.(19) Definigao dada em 3.2.2.
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Interacg6es (espaciais) Da escala dependem muitas vezes os m6todos e os instrumentos
de andlise assam como as observag6es e as generalizag6es possiveis.

Em geografia, 6 fundamental saber mudar de escala e combinar
os niveis de anilise (cap. 5:5.1.2).

A palavra designa as acg6es reciprocal entry dois ou virios luga-
res ou entry cada lugar atrav6s dos sous constituintes ou ainda entry lu-
gares e actores.

As interacg6es interessaram sempre os ge6grafos que estudaram
em primeiro lugar as relag6es homem-memo e s6 mais tardy se preocu-
param com interacg6es de natureza social ou econ6mica.

O estudo das interacg6es 6 o fundamento da anilise de sistema
Idefinigao explanada a seguir).

Estrutura e reyes

A estrutura 6 o modo de organizagao dos elementos num dado

espago. E a forma resultante da organizagao dos espagos humanos Ide
finigao que se sequel.

As rides sio conjuntos de linhas ou de relag6es com conex6es maid
ou menos complexas, materials(por exemplo, rides de vias de comunica-

Qao) ou imateriais(por exemplo, rides de informag6es), exprimindo-se
por relag6es, por //uxos de pessoas, de mercadorias ou de informag6es.

As rides contribuem para a organizagao dos espagos, logo, da
sua estrutura.

Mudanga-perman6ncia

A geografia nio dove ser apenas uma "fotografia do existente";
dove tamb6m ocupar'se dos fen6menos no tempo e no movimento. Dai

o seu interesse pdas din(imlcas espacfais, pdas mudangas nas organi-
zag6es dos territ6rios e pdas forgas que as provocam e que as cons-
trangem. Dai tamb6m o seu interesse polo processo de difusao, que se
traduz pda expansao de um fen6meno no espago, coma uma inova
gao, por exemplo.

Estes mudangas podem ser estudadas a longo puzo ou a curto
puzo e mesmo durante todd a vida.

Organizagdo//uncionamenfo de um espago

Organizar um espago 6 coloci-lo em estado de funcionamento,
6 don-lo de uma estrutura. A organizagao do espago compreende vi-

rios processos de intervengao: o povoamento, processo essencial, pois
determina o sentido de polarizagao; a apropriagao do solo, individual
ou colectiva; a gestao, que assegura o funcionamento politico e admi-
nistrativo atrav6s da divisdo do espago; a exploragao e a utilizagao do
solo; o estabelecimento de rides de relag6es sem as quais nio poderia

funcionar nenhum dos processor precedentes
Apropriagao e gestao contribuem para a malta do espago. Por

vezes pods tentar modificar-se a organizagao e o funcionamento do es-
pago por meio de acg6es voluntirias apoiadas fundamentalmente em
equipamentos(por exemplo auto-estrada, parque industrial), na valori-
zaQao dos recursos (riquezas reconhecidasl, apoios (financeiros ou nao)
dos actores locais. Esta acgao voluntarista e reflectida duma colectivi-
dade no seu territ6rio & a organizaQao do ferri£6rio.

Escala

E um conceito muitas vezes omisso ou implicito na andlise. Por
outro lado, 6 muitas vezes reduzido a escala grafica ou num6rica de um
mapa. De facto, a escala 6 uma nogao complexa, correspondendo quer
ao navel espacial da anilise (o que implica uma visio mais ou menos re-
dutora), quer ao navel de intervengao de um factor.

O termo 6, por outro lado, de emprego dificil pois que "grande '
escala corresponds a uma porgao de terreno reduzida e "pequena" es
cala corresponds a um vasto territ6rio(designando grande e pequena o
resultado da divisao).
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Quest6es-chave e conceitos que devem server de guia
para os curios de geografia

Projecto para o secund6rio (16-19 anon) em InglaterraP

Sistema espacial

Um sistema 6 um conjunto de compgpgptes que possueli}.em
dado momento e em dadi'posigao geografica um cqrto namer111.de ca-
racteristicas qualificadas de atributos. O conjunto dos componentes
constitui uma tramp, definindo as ligag6es existentes entry os elementos
a estrutura da trama.

A anilise dos sistemas(ou a anilise sist6mica) consists em anali-
sar as unidades componentes e os sous atributos assam como as interac-
Q6es entry os elementos.

O sistema nio 6 um concerto pr6prio da geografia mas 6 ai utili-

zado, podendo o espago geografico assemelhar-se a um sistema. O per-
curso 6 sempre complexo e muitas vezes reduzido a evidQncia das inter-
-relaQ6es em cason particulares como o ecossistema, o geossistema ou
o sistema-muhdo.

3.3. Para um estabelecimento em redo
dos concertos-shave

Passados quinze ands, surgem cada vez mats vozes a favor do re-
pensar da geogra/ia. Constatando a divisio da discipline em v6rios ra-
mos, coda um com interesses pr6prios, muitas vezes com m6todos e
t6cnicas especificos, a geografia pods aparecer como uma irvore cujos
ramos teriam partido quito rapidamente e conduzido a anemia do

conceitos chafe. '
Mas nio basta listar estes conceitos e defini-los. E preciso ainda

articular uns em relagao aos outros a fim de dotar a geografia de uma
estrutural real. "0 que me parece importante", diz P. Pinchemel, "& .,,
memos o conteOdo dos conceitos do que a sua articulaga(2, ou seja, g)mo 4
hietatqiiiia:cosi relax:lana:lds, : slug:lg! un! gg!..yejg$$g.gg!-$2y1lps". O
ex;iEiEi=M&ntado vdrias vezes mas esb lodge de se ter chegado a
um modelo Onico adoptado por todos. Tamb6m os tr6s modelos aqui

tronco. Ora, sem tronco nio ha drvore. Dai, par! a geografia: a neces-
sidBde de um repensar a volta.dg..gyeJhe.€..hnclamenjQI, -ou-sdBLos"w

(20) Extraido de The contribution o/ Geography to ] 7 + Courses, The Geographical
Association, Working Party on Examinations, Sheffield, 1982, p. 6
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apresentados apenas constituem exemplos, tr6s tentativas dos professores
para dar uma coer2ncia is suas praticas. Todavia, o percurso apresenta
dificuldades.

3.3.1. Tr6s exemplos

O primeiro (p. 60) vem da Associagao dos ge6grafos ingleses. O /.

m HI : $8W+k$=$:1'k$
evolugao provavel? que fazer?, utilizando os conceitos associados is I C.n
quest6es-chive para conduzir as investigag6es. As quest6es colocadas
ndo sio exclusivamente geograficas mas sio tratadas na(s) sua(s) dimen-
sao(6es) geografica(s) com o m6todo e as ferramentas do ge6grafo.

O segundo ip. 62) foi concebido por uma equipa de professo-
res-investigadores franceses em didictica. E um quadro organizado a .LF
volta de tr6s grander processor de produgao de espago social, a polari- Wfx(P lip#f
j2agao, a integragao e a diferenciagao, e segundo uma 16gica de pontos,. . ..riP '
llinhas e superficies. A cada processo estio associados concertos que 'r
nio se trata de aprender separadamente mas antes coloci-los em rela-
Qao uns com os outros.

Para este fim, os autores prop6em trabalhar em tr6s categorias de
situag6es experimentais; os espagos "nio reals"(onde os alunos sio con-
vidados, dentro dos limites das experimentag6es, para participar na reso-
lugao dos problemas, identificando-se com alguns pap6is); espagos expo '-
rimentais (isto 6, os espagos sobre os quads sio propostos exercicios I
sistemiticos e especificos); e estudos de casos, em grande ou em pequena
escala, escolhidos geralmente dentro dos limites dos programas oficiais.

O terceiro (p. 64) nasce no atelier I das Jornadas de estudo de
Amiens, em 1991, e foi revisto por J. L. Nembrinia fim de reduzir ao
minimo a relagao entry os elementote da!:g.g.dQfyHlgnto a me hor lei'l
tulB.WMdno..Wl!.p£Qfesso. Baseia-se tamb6m rlg $onceito de.qgpago
sociale torna-se um instrumento dg-anali$q. de ur!!..tgrElt6liQuqUal(Wer

que sejaa escalat pals, regiao;.g4g!!%.bglrrou
Nos tr6s casos, o fim 6 pols levar os alunos a interrogarem-se sobre fl

o funcionamento do espago com a ql!!fljLde..GLaDes-.de-.inuesfiggcaoll
que sdo os conceilgg: A sua introdugao dove fazer-se progressiva-
mente. lvlas, como sugere G. Hugonie, alguns conceitos sio ja acessi-
veis desde o 2' ciclo: localizagao, meio, recursos, contrasted, paisagem,lr
organizagao, distancia, povoamento, territ6rio, ambiente, enquanto ou- }

tros, como sistema espacial, estrat6gia espacial, polarizagao, din6mica \

Conceitos e ferramentas do ge6grafo segundo a 16gica
de pontos,linhas,superficiesPU

do espago Concertos

1.1 Os lugares sio diferenciados pdas suas fung6es
(habitat, produGao troca. lazergestao ..) e
identificados uns em relagaoaos outros(toda a
localizaQao e relativa).
1.2 dos lugares este ligada a hierarquia
das
1.3.A de um lugar exprime diferengas
e contrastes

que podem ser naturais, socials, espaciais;
um est6dio hist6rico doque se relacionam com

espagos descontinilos. '
2.4. As rides comportam centros.

SUPERFiCIES: "KEGi6KS'

3.1. Uma
por um co

deja porque estio
mesmo p61o;

DIFniEr~icn(:AO deja porque aparecem no mesmQ !jlteqa espacial

j21) F. Audigier e outros, "La construction de I'espace g&ographique. Une recherche
didactique en cours de r6alisation", Geographes associes, n ' 13, 1993, p. 96

62 63



z=r"=x=v€;1ZIZl;iqTZl?
AS NOG6ES E OS CONCERTOS FUNDAMENTWS DAGEOGRAFm/ . {;rir

3.3.2. As dificuldades a vencer M p+" j/i'q

DiDAcnCA DA GEOGRAF:K

espacial, supondo uma capacidade de abstracgao muito grande, s6 devem
sa objocto de abordagem desde o 9? ano(polariza®ol ou no secundMo(sistema
espaciall. A colocagao em rode dos conceitos depara geralmente com dual

dificuldades maiores: as exigencias dos programas e uma tradigao muito
forte do processo indutivo no ensino da geografia.

Sendo o estudo critico dos programas escolares objecto do se-
gundo volume delta "Didictica da geografia"; limitaremos os nossos
comentirios nests domingo a algumas considerag6es gerais.

Documentos oficiais, os programas fixam geralmente com maior
ou manor precisao os conhecimentos que devem ser ensinados aos alu-
nos em cada um dos anon escolares (ou por ciclos de 2 ou 3 anon). En-
tre estes conhecimentos figuram muitas vezes conceitos. Um professor
mica limitado por um caderno de encargos mats ou ments constrange-
dor e diferente de pals para pals. Mas, contrariamente ao que muitas
vezes se diz, o programs deixa muitg mail.gspaQO de liberdade do que
aquele que sup6e g professor,que dole toma geralmente call)ecimento
atrai}6s:''do p89rng .deformaptqj:..do$. .manuals(manuals'irddu&ht&rhente
copiados para que possam oferecer escolha), que acrescenta muitas ve
zes aos elementos..dQ progrqma elementos tradicionalmente ensinados
e que .pao permitem esQQlhQL sqficieiit6ihqntq.Q.seu.Dr6PnQ,percur.so. ,
Por isso n6s defendemos pessoalmente programas coerentes e estrutu- '
rados, assentando a sua organizagao nos objectivos gerais do ensino da
geografia e no desenvolvimento psico16gico dos adolescentes e into- .

(Brando os conceitos-chafe e os grander m6todos da geografia contem- J"

jporanea. Estes programas deverh '&i ' fleiivdis; devem compreender, .G9'
' como diz M. L. Debesse-Arviset, panes "escritas a tanta" indicando as \iW)''
(289iXagoqs essenciais(aquisig6es e compet6ncias) e outras "escritas a q

lapis" .que o professor pods alterar para melhor se adaptar ao meio(geo-\
grafico, social,'temporal), is transformag6es possiveis da ciencia, da ll
economia, etc. Devem ainda articular o aquie o acoli assim como a
geografia regionals a geografia gerd. DQ!=!dg.g.!!Qgsa propogg:.de es
truturar os orogrQinas lomando como ponto de partida e de chegada os'i
territgrjQglo$ Qlwlos, e alternar aprendizageris nos. 9spagQS."fsbecificos /
Idiferentes territ6rios escolhidos um pouco por toda a parte do mundo
e a diferentes escalas) e aprendizagens temiticas (diferentes assuntos
gerais) (doc. p. 66).

Jomadas de estudos nacionais sobre o ensino
da geografia, CRDP de Amiens, 1992.

Um exemplo de rode organizada de conceitos para o
estudo de um espago geograficoPU

DlrEKENCUCAO
IRegiac« Distancia)

LOCAUzaGAO
ILocal-Situagao)

ESPAQO SOCml
IEscala Extensio-

-Territ6.io)
ACroRES

(Estrat6gias-
-Representag6es)PAISAGEM

(Espago observado-
Representag6es)

MEMO(NATURAL)
ANTROPISE

jldade-Hereditariedade)

OKGANiZACAO

ESTRUTURA
IMalha territorial)

FUNCIONAMENTO
IPolaridades-Campos-

Fluxos)

DISTRIBUIQAO
IPontos-Linhas

-Superficies)

(22) J.-L. Nembrini, "Les concepts fondamentaux de la g6ographie", P. Desplanques(Dir.),
Pro/ession Enseignant. fnsefgner /a geographic en co/edge et erl /ycee, Hachette
Education,Paris, 1994,p. 98.
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Proposta para uma articulagao dos programas
de geografiaPa

O segundo problema encontrado esb ligado a esco/ha do pro-

Tradicionalmente, o ensino secundirio utiliza o processo indu-
tivo, baseando-se na observagao dos factor e na procure das relag6es
entry Cigs. Este percurso 6 mais dificilmente compativel com a coloca-
gao em redo dos conceitos-chive que se inserem melhor num percurso
hipot6tico-dedutivo. De facto, s6 este Oltimo permits testar hip6teses de
partida e de chegada a reais modelos explicativos articulados a volta de
conceitos-chive(o quadro da p. 68 apresenta os caminhos destes dois
percursos).

Integrar os conceitos-chave no seu ensino imp6e desde logo pra
ticar polo memos parcialmente um processo dedutivo, a tester no es
paco tendo em conta as regras de organizagao do espago (cap. 7;7.1).

cesso

Territ6rios
proximos

Saberes especificos e
gerais
Saber-fazer

Saberes gerais
(concertos, modelos)

. Outros saberes-fazer
Outros saberes especificos e gerais

(23) B. M6renne-Schoumaker, "Enseigner la geographie aujourd'hui", Ensefgner la geo
graphic dams /es pays/rancophones, Colloque de g6ographie de Limoges, Tramps
Limoges, 1988, p. 52
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M6todo indutivo e m6todo hipot6tico-dedutivoPO 4. As ferramentas e as t6cnicas
t Indutivo 't Hipot6tico-dedutivo

Delimitagao de um problema
de organizagao do espago

Delimitagao muito precisa de
um problema de organizagao

do espago

4.1. Ferramentas e t6cnicas ao servigo
da aprendizagem da geografiaObservagao dos factos

que parecem significativos Anilisete6rica dos dados
do problema Actualmente 6 dificil imaginar-se um curso de geografia sem do

cumentos: mapas, fotografias, croquis, graficos, textos. .. basta abrir o
manual escobar para nos convencermos.

De facto, como chamar a atengao para determinado lugar sem o
mostrar, como fazer perceber as organizag6es socials sem mapas ou
croquis, como analisar estatisticas sem grafico, como conhecer a litera-
tura sobre um assunto sem texto?

Por outro lado, utilizam-se tamb6m regularmente no curio de
geografia aparelhos audiovisuais coma o projector de diapositivos, o re-
troprojector, o conjunto magnetosc6pio-televisao ou o computador.

Os materials a disposigao do professor de geografia sio os mats
variados, mesmo que s6 alguns sejam especificos da disciplina. E desde
ja obrigat6rio para o professor nio s6 conhec6-1os bem lo que sup6e
por vezes uma aprendizagem particular, como em informitica ou em
adeo) mas kinda ter de reflector a sua utilizagao de acordo com a eula.

,Haste domingo, correm-se alois grannies discos; a abund6ncia Ide
documentos ou de materiais diferentes durante a mesma aura) e a con-
fusio entry o fim e os mQios. De facto, conv6m sempre ser muito selec-

'tivo-qtiihto ao materials empregar(cada material tem o seu lugar privi
legiado) e no nOmero de documentos; a16m disco, os materiaf&ferra
menfas e as t6cnicas s6o arenas memos ao seruiGO (ias aprendlzagens.
O objective de um curso de geografia nunca deveria ser o de saber de
senhar uma piramide das idades ou poder utilizar um programs infor-
matico, mas antes, gragas a piramide ou ao programa, poder analisar
uma:gyg$!$o ou um programs espacial.

Por outf8'1iii6;'T'iitili2a6a6 destes meios dove perseguir sempre
doin objectives fundamentais: iniciar os alunos na sua utilizagao correcta,

Pesquisadasrelag6es
entry os factor Escolha de postulados e de

hip6teses de partida

O I Construgao de um modelo
N I explicativote6rico por
T I dedug6es sucessivas a partir
R I dos postulados e hip6teses

Q I Confronto do modelo
A I explicativo te6rico com
O -<-1 a situagao real

C

A
DConfronts das hip6teses

com a situagao real

1? Hip6tese nio contradit6ria

O.--4-l Confronto com as situag6es
semelhantes

Q
A

Sem contradiQ6es:
modelo explicativo e

hip6tesesvalidas

t
Enunciado de uma regra
gerd permitindo a resolugao

do problems colocado

Hip6tese nio contradit6ria

V

Enunciado de uma regra
gerd permitindo a

resolugao do problema
colocado

(24) G. Hugonie, G6ographie-Lyc6e, Aide a /a mise en oeuvre des programmes,
CNDP/CRDP de Versailles, 1991, p. 15.

L
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ou deja, ser capaz de se interrogar sobre a validade dos documentos ou
t6cnicas, saber ensinar os m6todos de anilise (documentosl ou de em-

prego (t6cnicas); e iniciar os alunos a poder construe-los ou realize-los
no caso das t6cnicas mats simpler e mais geograficas (por exemplo um

croquis espacial ou um mapa).
Nests capitulo analisaremos sucessivamente today as ferramentas

e t6cnicas, salientando principalmente os aspectos novos e a sua utiliza-

gao na aula. Acrescentemos, hole, que asta iniciagao aos m6todos e t6c-
nicas 6 muitas vezes proposta polos manuais escolares e/ou publicag6es
especializadas concebidas para serum directamente utilizadas na aura.

Por outro lido, as series de diapositivos podem tamb6m com-

preender imagens de sat61ites, mapas (que podem ser os mesmos que
figuram nos manuais ou documentos), graficos, cortes ou perfis, qua
dros e tamb6m desenhos, anOncios publicitarios, reprodug6es de pintu-
ras, extractos de pandas desenhadas, etc.

Para a anilise das paisagens jcap. 6:6.5), 6 preferivel utilizar to
tografias a6reas obliquas do que fotografias a6reas verticais; estas alti-
mas servo entretanto escolhidas para o estudo estereosc6pico do relevo
ou para certas medidas relativas a ocupagao do solo

Coma escolher os diapositiuos e/ou as /of agra/ias?

4.2. Imagens fixas, imagens animadas
e imagens de sat61ites

Os crit6rios de selecgao t6m que atender ao conteOdo e a forma
Para o conteddo;

- 6 preciso procurar documentos caracteristicos do fen6meno
estudado e evitaro excepcional;
6 preciso seleccionar os documentos que melhor suscitem as
quest6es e permitam fazer progredir o curso.

Para a /orca, as qualidades de uma boa imagem sdo

- boa execugao, claus, simples, nitidas e de interpretagao facil;
nio demasiado sobrecarregadas;

- de dimens6es suficientes para serum vistas facilmente e com
nitidez por todos os alunos; 6 preciso, portanto, evitar as pe

quenas f otografias mostradas polo professor e/ou que se fa
r=«1 rirri liar na nl lla

4.2.1. Diapositivos e fotografias

Sio documentos privilegiados do professor de geografia pois
permitem dispor a seu belo prazer dum substituto do terreno.

Mas a imagem nunca e uma f/ustragdo. A sua utilizagao nio
pods intervir depots da explicagao, mas, polo contrario, a imagem dove
ser o ponto de partida da andlise com vista nio somente a provocar o
interesse mas tamb6m a lever o aluno a fazer observag6es pessoais, a
emitir hip6teses em face do problema abordado.

Os diapositivos e fotografias sio muito diuersos .
Podem assam distinguir-se:
- fotografias a6reas jverticais ou obliquas) e fotografias do solo;

vistas gerais (paisagem urbana ou rural) e brandes pianos (por-
menor de uma forma de relevo ou de uma arquitectura);

- documentos que necessitam de uma anilise aprofundada(pai-
sagem) e documentos testemunhos que falem de si pr6prios
(cents da vida).

Como organizar a ordem de passagem de documenlos?

Este ordem dove seguir uma carta 16gica, por exemplo:
seguir a evolugao de um mecanismo ou de um itinerario;

- mostrar em primeiro lugar os factos, colocar olsl problemajsl e
seguidamente fornecer os elementos de resposta;

- facilitar as mini-sinteses durante a auld;

parter do gerd para o particular ou do particular para o gerd.
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[)e qualquer modo, conv6m ]imitar o nQmero de diapositivos
e/ou de fotografias.

uma aprendizagem que dove ser feita nos estudos superiores, mas nem
todos os alunos continuam os estudos; para outros, isso impede muitas
vezes os alunos de observarem bem, o que 6 contririo ao fim perse-
guido pda anilise dos documentos.

Numerosas obras e manuais, geograficos ou nao, prop6em fi
chas metodo16gicas para iniciar o aluno na leitura das imagens. Em cen-
tos casos, coma na obra de G. Dupr6, as fichas dizem respeito nio s6 a
uma fotografia mas ainda a uma obra pict6rica e um anOncio

homo ufilizd-/os na eula?

Principios gerais:
1. Prioridade a expressao e a anilise espontanea dos alunos.
2. Aprendizagem progressive de um m6todo de anilise:

partir da descoberta dos elementos principals para os elemen-
tos de pormenor;
localizar sempre, mas dependendo do documento o momento
escolhido para o fazer: localizar quando ipso 6 0til para a com-
preensao das coisas e/ou quando os alunos o solicitam("nao 6
asta a tal regiao?", "donde foi retirada a paisagem?");
desenvolver o espirito critico, tentando descobrir as inteng6es
do autor;

3. Limitar sempre os comentirios apenas is observag6es que
podem ser extraidas do documento; 6 preciso, de facto, evitar concluir
sobre clima, relevo, organizagao espacial, situagao social a parter de
uma 6nica fotografia; 6 cientificamente incorrecto.

4.2.2. Filmes, TV e video

Existem quafro grannies suportes que permitem utilizar a ima-
gem animada durante um curso: o filme, a teledifusao(por via hertziana
ou sat61ite), a cassete Mdeo e a disquete Mdeo. Mas, como muito bem
demonstraram R. Refrain e A. Scoazec(olde o texto abaixo se ins
pira), estes quatro suportes sio de qualidade e de interesse sem igual.

(

y
)

Ofilme

O filme, de 16 ou 8 mm, foi largamente suplantado pda ima
gem electronica. Nunca mats foi empregue, estando os aparelhos de
projecgao em estado de degradagao e as peliculas degradadas. Face a
evolugao tecno16gica, alguns editores transferiram os filmes para outros
suportes.

Outros aspectos metodo16gicos

A anilise de um diapositivo ou de uma fotografia dove ser pre
parade polo professor; 6 preciso tamb6m prever em que momento da
eula se teri de recorder ao documento.

Por vezes 6 0til elaborar um quadro decorrente da anilise e tal-
vez extrair dai um esquema.

A metodologia difere, entretanto, conforms se trate de um docu
mento mostrado ao conjunto dos alunos Idiapositivo, por exemplo) ou
de um documento distribuido a cada um. Nests Oltimo caso, talvez sega
interessante, nomeadamente quando se trata de uma paisagem
jcap. 6:6.5), aprender a decompor com a ajuda de papal vegetal colo-
cado sobre a fntnnrafia

Por outro Indo, as atitudes divergem quanto a boa intengao de
mandir tomar notas durante a projecgao dos diapositivos. Para uns 6

A teleuisdo

Por si, a televisio 6 um meio interessante, visto que esb muito
no centro das praticas sociais da maior parte dos adolescentes. Mas a
sua utilizagao na auld depends de dual grander dificuldades:

tamanho do ecra, aliado a uma definigao relativamente limi-
tada da imagem, dai que os documentos se tornem muito me
nos visiveis e de mellor qualidade que um diapositivo;

- em cano de utilizagao em directo, exig&ncia de horirio e im-
possibilidade de amir ao ritmo do rigor dos fluxos das imagens.

l
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Comprende-se que este Oltimo modo de utilizagao deja raro e
substituido pda cassete Mdeo e o magnetosc6pio ou pda redo de cabot
que existem em alguns territ6rios de algumas escolas. Nests cano, 6
possivel escolher a sua cassete video, de programar o seu Minitel para
determinado horirio de recepgao e de receber, no seu ecri de televisao,
o programs emitido a hora conveniente, via canal especifico da redo
capo. Todavia, cassetes video e rode cabo utilizam os ecris habituais,

polo que as exigencias de visibilidade e de qualidade ainda subsistem,
mau prado os progressos recentes na materia.

Como utilizar uma cassete Mdeo na aula? Se nio exists um m6-
todo perfeito, a maior parte dos didicticos recomendam:

limitar a duragao do documento em parte ou no total j15 a 20
minutos para uma aura) e nas utilizag6es sequentes(divider o
documento em subsequ6ncias curtis);
organizer uma aprendizagem progressiva de leitura do docu
mento utilizando em primeiro lugar uma grelha de leitura bas-
tante completa(com quest6es), dando progressivamente auto-
nomic aos alunos;

- iniciar os alunos na nova linguagem que constituio audiovisual
a fim de nio somente se poder utilizar eficazmente o meio na
eula mas ainda para que os alunos se tornem consumidores es-
clarecidos e criticos, perante os produtores.

A cassete video

Este pods ter uma tripla origem: documento editado, oferecida
ou vendida is escolas, registo pessoal de uma emissdo de televisio
jatengao, neste cano, ha muitas vezes transgressao a lei sobre a proprio
dade intelectual e artistica), e films frito polo professor (por vezes com
osseus alunos).

Realizar filmed 6 sem dOvida um trabalho cientifico e pedag6gico
muito formativo. A c6mara de Udeo 6 pols um modo de expressao. As
ocasi6es de rodar um filme nio faltam, por exemplo:

-- realizar uma reportagem sobre a sua regiao ou outra regiao;
consewar na ata os testemunhos interessantes(conferancias,
visitas a empresas, entrevistas);

- filmar as experi6ncias dificeis de realizar e/ou exigindo materi-
ais muito sofisticados.

CD-video

Ainda pouco conhecido, o CD-Wdeo 6 um suporte editorial, des-
tinado prioritariamente a exploragao de imagens, fixas ou animadas, e
de sons; o utilizador final nio o pods modificar

Os CD-Mdeos 16em-se num leitor laser, o que Ihes garante uma
grande durabilidade e uma quake inalterabilidade

Actualmente coexistem dots modelos: o videodisco(ou /User oi-
sion) e o compact disc video (CDV ou /aser disc). Tends sido o pri
meiro a aparecer no mercado, o videodisco tem um formato Onico de
30 cm e pods ser de face dimples ou dupla. Armazena dados analiticos,
tanto para as imagens como para os sons, e compreende dual pistas de
som independentes. A capacidade de armazenamento varia de acordo
com o modo de registo. O CDV caracteriza-se pda justaposigao de da-
dos ana16gicos respeitante is imagens e de dados num6ricos referentes
ao som, resultando dai uma altissima qualidade sonora. Exists em tr6s
formatos: 12, 20 ou 30 cm e pods ser de face simples ou dupla para
os formatos de 20 e 30 cm. A duragao de leitura varig igualmente em
fungal e modo de registo.

Os videoleitores comuns ligados a um televisor permitem ler
qualquer disco. Os videoleitores de uso profissional inserem-se por ou '
tro lido no memo informitico: podem, assam, utilizar-se de modo

Mas realizar um films implica material pr6prio(camara de adeo,
videogravador e talvez ainda uma mesa de montagem e edigao de M-
deo) e uma formagao que hoje em dia se podera adquirir nos estagios
especificos destinados aos professores.

Contudo, se se disp6e de um cimara de video, pode-se libertar
do autosc6pio filmando os alunos durante uma determinada actividade
jpor exemplo, uma exposigao oral), depois estudando com cada aluno
os problemas pr6prios. Pouco utilizado no ensino secundario, o autos-
c6pio 6 muito usado nos centros de formagao.
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interactivo.[)e facto, gragas a associagao de um computador e de um
leitor de CD-Mdeo, cada imagem 6 acessivel num tempo records, na ordem
do segundo; a paragem na imagem de muito grande qualidade tornou-
se possivel assam como o retrocesso, a repetigao quake imediata de
uma sequ6ncia ou a programagao de uma cadeia de sequ6ncias cujos
pontos de entrada e de saida sio escolhidos pelo utilizador. Este sis
tema permits a preparagao de um curso que faz alternar imagens fixas
e curtas sequencias video, acompanhadas por uma das dual pistas de
som. Permits tamb6m fazer pesquisas documentais polos alunos e a cri
agro de novak montagens Mdeo a parter de uma montagem existente e
de um computador.

Nio ha dOvida que estdo em vids de multiplicagao equipamentos
particularmente invadores. Qual sera o seu impacto no ensino? Nio 6
nada ficil responder a etta pergunta porque nio bantam apenas os
meios existentes, 6 precise ainda integra-los na pratica pedag6gica. O
caso do computador jcap. 4;4.6.1.) 6 bastante revelador das dificulda-
des nests dominio.

termos de grander massas estatisticas espaciais. Disp6e-se, assim, de
bancos de dados geograficos renovdveis rapidamente, de que nos pode-
mos servir para construir imagens, as imagens de sat61ite. Mas como 6
que estassio elaboradas?

Considerag6es gerais

Revendo todos os artigos e livros sobre o assunto, consideremos,
como J. R. Pitts e outros, alguns dos seguintes pontos fundamentals.

Em primeiro lugar, as imagens de sat61ite ndo sdo (como acabi-
mos de dizerl fotografias a6reas, mas antes imagens construidas por um
operador a partir de dados que foram registados por um radi6metro lou
detector, que regista variag6es de luz ou de calor) transportado por um
sat61ite e tratado por computador.

A visio humana s6 pods observar uma parte do espectro elec-
tromagn6tico, compreendido entry as radiag6es ultravioletas e as infra-
vermelhas. O aperfeigoamento de filmed sensiveis 8s radiag6es infraver-
melhas mais pr6ximas, ap6s a criagao de variedades aperfeigoadas de
receptores(em que os radi6metros sio os componentes sensiveis), per-
mitiu alargar as possibilidades de acesso ao espectro, tornando visiveis
os comprimentos de onda que at6 entio nio o eram. De facto, cada
objects, gas ou corpo modifica a composigao espectral da luz que re
cede segundo um coeficiente proprio chamado reflectincia.

Os aparelhos de captagao registam as diferengas de reflect8ncia
e atribuem a cada unidade um valor num6rico que o computador pods
transformar em cor. A mais pequena unidade de superficie ou pixel
("picture element") 6 um quadrado de 100 x 100 m para o sat61ite

Landsat, ou 20 x 20 m ou 10 x 10 m, para uma imagem Spot, con-
forms se trate de uma imagem a cores ou a proto e branco. Quanto
manor o pixel, maid precisas sio as imagens transmitidas. Podem ver-se
entdo em grande escala e diz-se que o sat61ite tem uma alta resolugao.

Os sat61ites podem ser geoestacionarios ou direccioniveis. Os
primeiros, colocados em 6rbita elevada e rodando em sincronismo com
a Terra, sio utilizados sobretudo nas telecomunicag6es e na meteorolo-
gia. Estando fixos, fornecem imagens sucessivas de uma mesma porgao
da superficie da Terra, imagens que 6 possivel confrontar para detem)mar

4.2.3. Imagens de sat61ite

As imagens de satelite(oficialmente, deveriam chamar-se sateli-
tais mas a palavra 6 pouco usada) est8o em todo o lado; nos ecris de
televisio durante os boletins meteoro16gicos, nas capes de numerosos
livros(grande ptlblico), em fichas e em manuals escolares.

Sem davida, este novo equipamente torna-se sedutor. Mas qual
e o seu verdadeiro interesse? De facto, a fe/e(ietecfdo(ou a detecgao a
dist8ncia de informag6es na superficie de um planeta por meio de re
ceptores instalados a gordo de sat61ites artificiais ou de aeronaves) tem
a grande vantagem de fornecer directamente datos espacia/izados(ou
seja, dados de que se conhecem as refer6ncias geograficas: latitude,
longitude e altitude) de uma cobertura a6rea continua, regular e densa
ja imagem de uma parte da superficie terrestre) sob forma num6rica, fa-
cilmente armazeniveis e com tratamento computorizado. Por outro
lado, etta estrutura num6rica permite trabalhar ao mesmo tempo a es-
cala do ponto elementar de finalise(o pixel) mas tamb6m raciocinar em
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por exemplo a evolugao das massas nebulosas e prever o tempo a curto
puzo Os sat61ites direccioniveis t6m uma 6rbita polar e rodam em
volta da Terra, varrendo quash todd a sua superficie em intervalos regu-
lares. E o cano do sat61ite americano Landsat e do frances Spot. Estes
sat61ites sio tlteis a cartografia porque, tomando dual imagens sob 6n-
gulos diferentes, Spot le Spot 2, restituem a forma real do relevo; ser-
vem tamb6m para a prospecgao geo16gica, para a exploragao mineira e
petrolifera, e para os trabalhos de engenharia civil; sio muito Oteis no
ordenamento de territ6rio e no apoio aos militares para fazer o ajusta-
mento e o acompanhamento das operag6es. Finalmente, facilitam o
exams das cultural e das florestas: crescimento, previs6es de rendi-
mento.

Mas, para o utilizador, as imagens apresentam cinco dificuldades
maiores:

a mesma regiao podera ser representada a cores, originando
subconjuntos totalmente diferentes conforms a data de capta-
gao (estagao), o tratamento dos dados operado polo autor (c6-
digo de cores escolhido de acordo com os valores da reflect6n
cia) e a escala da imagem;
os contornos dos principais elementos referenciiveis sio for-
mados pelos lados dos quadrados dos pixels, o que se torna
prejudicial para os contornos e as linhas curves, dai uma me
nor precisao relativamente a fotografia a6rea vertical;
os objectos inferiores a 100 metros de lado(imagens Landsat)
ou de 20 ou 10 metros de lado (imagers Spot) sio invisiveis;
o mesmo valor de reflectincia, e data mesma cor numa ima-
gem de sat61ite, pods corresponder a objector diferentes, ou
ser apenas a media entry os objector muito diferentes de di-
mens6es inferiores is do pixel;

- finalmente, certas cores utilizadas correntemente sobre as ima-
gens de sat61ite estio muito pr6ximas umps das outras e difi-
ceis de distinguir;
as reprodug6es em numerosos manuals sao, pols, pouco utili-
zaveis.

homo uti/czar as imagers de sate/ife no espago au/a?

De facto, sio possiveis dual grander utilizag6es: quer pda via de
an61ise de documentos em papal (ou em transpardncias ou diapositi-
vos), quer pda via do tratamento num6rico das imagers.

Este segundo m6todo 6 relativamente raro porque imp6e um
equipamento(computador) kinda raro nas escolas, e uma formagao dos

professores para saber efectuar os pr6'tratamentos de correcgao das
defici8ncias da imagem, para melhorar as imagers e efectuar as classifi
cag6es (reagrupamento dos pixels em classes que t8m um significado
tematico).

Em contrapartida, a maior parte dos professores recorrem ds
imagers ana/(5gicas. Trata-se nests cano de ensinar os alunos a apron

der a analisar um documento, o que implica por sua vez uma pedagogia
da imagem e uma aprendizagem na especificidade do documento de

imagem de sat61ite. Por outro lado, podemos servir-nos de imagens de
sat61ite para sensibilizar os alunos para o espago terrestre(mostrando-
-lhes diferentes imagens e as respectivas localizag6es), para fazer ima-
gens zoom no espago terrestre(apresentando-lhes imagens do mesmo
espago a escalas diferentes), para confrontar espago observado e es-

pago imaginado(comparando imagens e mapas), para colocar o pro-
blems das projecg6es.

A metodo/ogia da and/ise da imagem via sat61ite deveria desen-
volver-se como se indica:

- localizar a imagem de acordo com o titulo, procurar a sua ori-
entagao e a escala e situi-la de acordo com um atlas ou uma
carta topografica;

- encontrar a data e hora de passagem do sat61ite, indispensa-
veis para compreender o aspecto apresentado pelos diferentes

elementos que comp6em a imagem;
- identificar o sat61ite(noms, nacionalidade...);

- identificar o responsavel pda imagem de sat61ite: apresentar a
utilizagao desejavel;
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encontrar ou construir a legenda da imagem. Se se trata de uma
imagem a cores, conv6m verificar e obter informag6es sobre o
c6digo de cores utilizado para destacar os fen6menos colhidos:
espagos edificados, cursos de aqua, tipos de vegetagao e grau
de maturagao, etc.;
distinguir e identificar na imagem os espagos homog6neos que
formam os principals subconjuntos: massas de cor identica,
bandas,linhas,tragados;
representar estes subconjuntos num croquis por decalque;
construir alegenda do croquis;
estudar a posigao relativa dos subconjuntos jlocalizagao, orga-
nizagao);
procurar explicag6es nos fen6menos observados.

Mas estas representag6es t8m grande interesse no posicionamento dos
/ugares uns em re/aldo aos oufros em fungao das coordenadas geo
graficas(latitude, longitude e por vezes altitude), o que facilita a localiza-
Qao, a procure de relag6es espaciais e o questionamento das proximida
des espaciais, organizag6es territoriais (porqu2 aie nio noutro sino?).
Estes sio tamb6m modos de comunicagao muito poderosos.

Mas as cartas podem ser muito diversas, o que coloca o pro-
blema da escolha. Por outro lido, 6 preciso ensinar os alunos a 16-las e
mesmo a elabori-las.

4.3.1.Cartas topograficas e cartas temiticas

Seguem-se, classificados por tema ou dominio mais gerd, alguns
dossiers pedag6gicos de apoio aos professores:

- introdugao gerald sensibilizagao a tecnologia;
- estudo de memos naturais: din8mica de uma populagao, evolu-

Qao de um ecossistema sob a influ6ncia das actividades huma-

meteorologia e climatologia baseadas nas imagens do sat61ite
Meteosat: mecanismos dos climas, estudo de um lipo de
tempo, estudo de uma evolugao climitica actual;

-- anilise de meios urbanos;
- aplicag6es variadas.

nas

Em cartografia, distinguem-se geralmente as cartas fopogrd/leas
(representag6es geom6tricas pormenorizadas de um territ6rio em dife-
rentesescalas, de 1/10 000 a 1/100 000) das cartas temdticas (repro
sentando os fen6menos localiziveis de toda a esp6cie e suas correlag6es
por memo de simbolos qualitativos e quantitativos, dispostos sobre um
fundo de refer6ncia)

As cartas temdticas estio por sua vez subdivididas em:
- cartas analiticas de refer6ncia ou de inventario, mostrando as

componentes de um fen6meno dado e representando-as por
pontos(exemplo: populagao), linhas continues ou descontinuas
independentes ou hierarquizadas (exemplo: hidrografia) ou su-
perficies dispersal ou justapostas e limitadas por contornos re-
als(cercas e arruamentos) ou abstractos(administrativosj;

- cartas sint6ticas que integram no mesmo fundo os dados de vi-
rias cartas analiticas, quer por sobreposigao grafica, quer por
tratamento num6rico; entry estes cartas, encontram-se cartas

de correlagao como as cartas de ordenamento de territ6rio e
cartas tipo16gicas como as cartas dos solos ou das florestas.

4.3. Mapas e croquis cartograficos
Tal como as imagens, os mapas sio recursos privilegiados do

professor de geografia. Surgem de tal modo como recurso especifico
que o ge6grafo foi durante muito tempo mats um cart6grafo..

Os mapas sio todavia representag6es absfracfas e conuencionais
da realidade, muito dependentes do sistema de projecgao adoptado, da
escala e da legends em termos de selecgao dos lugares representados,
sinais e cores(consultar sabre este assunto os tratados de cartografia).

Nos dois cason, estas cartas temiticas podem ser cartas estatisticas
e/ou cartas dinamicas(visando fazer aparecer o sentido ou o valor de
movimentos ou de transformag6es num lapso de tempo).
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Mas pode-se tamb6m classificar as cartas segundo a escala: pe
quena escala jinferior a 1/250 000), media escala (1/250 000 a
1/25 000), grande escala (1/25 000 a 1/10 000) e plantar (escala su-
periors I/l0 000).

Para o ensino, outra classificagao interessante 6 a que se baseia
no modo de utilizaGao:

uso colectivo: globos terrestres, cartas murais, cartas projecta-
das segundo um diapositivo ou segundo uma transparencia;

- uso individual: cartas do atlas, cartas do manual, cartas distri-
buidas para um exercicio.

regionais e os pianos temiticos. Paralelamente, torna-se titil alternar a
anilise de documentos individuals e de documentos colectivos, focali
zando testes Qltimos a atengao de todos ao mesmo tempo, e reali
zando-se desde logo melhor um trabalho do conjunto da classy.

Nests dominio, 6 grande o interesse do retroprojector, pois per-
mits, como se mostrar6 no ponto 4.5., sobrepor virias cartas para as
poder comparar

Todavia, mats ainda que para as imagens, conv6m limiter um
nOmero de cartas a utilizar no decurso de uma aula ou de uma sequan-
cia pedag6gica, e se se ret2m alguns documentos diferentes, conv6m
organize-los por ordem de passagem segundo uma 16gica de escala Ida
major a mais pequena ou inversamente), uma 16gica de anilise (cartas
analiticas antes das cartas sint6ticas ou cartas gerais antes de cartas de
pormenor de alguns componentes), ou ainda segundo a dificuldade de
aprendizagem.

Por outro lado, para a16m da selecgao das cartas, devemos estar
particularmente atentos is qualidades dos documentos: precisao das in-
formag6es, escolha da projecgao, modos de representagao, interesse do
que se representa,etc

Por outro lado, paralelamente is cartas cientificas emanadas de
institutes cartograficos ou geograficos(ou confeccionadas por ge6gra-
fos), encontram-se ainda cartas para o "grande pablico", que sio ape '
nas certos croquis ou documentos por vezes demasiado simplificados e
mesmo errados. Apesar do seu interesse ligado muitas vezes ao assunto
abordado, a actualidade ou a novidade do temp tratado, & preciso entry
tanto utilize-las com a maior prud6ncia, mesmo se algumas cartas co-
merciais como as cartas rodoviirias forum frequentemente de excelente
qualidade e facilitem a descoberta de um territ6rio.

Acrescentemos que o professor de geografia pods ainda hoje re-
correr a cartas-modelo (ponto 4.3.2.) e/ou produzir as suas pr6prias
cartas gragas a in/okra/f a. Esta seri encarada no ponto 4.6. quando se
tratar da informitica.

Corns aprender a ler e a analisar uma carta?

Forum criadas polos professores numerosas fichas metodo16gi-
cas com vista a facilitar etta aprendizagem fundamental.

Apesar de algumas diferengas entry estas fichas, a metodologia
preconizada segue geralmente a ordem seguinte:

1. 1eitura do titulo: assunto da carta, espago reservado, data do
documento, typo de carta(se o titulo o permits), objectivo(s)
do autor;

2. 1eitura e compreensao da escala, verificando a compreensao
dos comprimentos e das areas traduzidos pda carta(I cm na
carta corresponds a... km no terreno, um quadrado de I cm '
na carta corresponds a. .. km: no terreno, etc);

3. a anilise da legenda: explicitagao dos termos e/ou das unida-
des escolhidas, procure do modo de implantagao das informa-
Q6es (pontual, linear e zonal), distingao das informag6es de

Que cartas escolher e coma escolh6-las?

Idealmente, tomb-se necessirio variar os documentos cartografi-
cos para habituar os alunos aos diferentes typos de cartas. E claro que a
escolha dove seguir uma progressao em espiral desde o ensino bdsico
at6 ao secund6rio.

Para um mesmo assunto, 6 desejavel seleccionar documentos
cartograficos a escalas diferentes para desenvolver a "ginastica" da mu-
danga de escala (caps. 3:3.2.2. e 5:5.1.2.).

O atlas dove ser sempre um recurso base; tomb-se necessirio
consults-lo para cada problema em confronto, sendo possiveis os pianos
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acordo com o seu cardcter qualitativo ou quantitativo, a and-
lise das figures, se necessirio exercicio de leitura, fazendo des-
locar todos os dados disponiveis para um ponto da carta;
leitura global da carta: observagao dos contrastes, separagao
em Brandes conjuntos;
leitura detalhada da carta: procura dos caracteres maid preci-
sos ou originais, quantificagao de centos fen6menos;
tentativa de explicagao das observag6es na elaboragao das hi-
p6teses, confrontando as observag6es com as emanadas de
outros documentos(outras cartas, textos, diapositivos, . . .);
se necessario, simplificagao da carta para separar o essencial,
nomeadamente, com a ajuda do decalque; realizagao de um
croquis ou, polo contrario, transporte de informag6es comply
mentares indispensaveis a compreensao.

quadricula existente, uma carta mudd ou uma carta de atlas que se reco-
pia por decalque. O espago delimitado dove ser sempre orientado,
mensurdvel (escalal e dove conter os elementos Irede hidrografica, fron-
teiras, pontos cotados, cidades, etc.) a fim de facilitar a sua utilizagao

2. A redacgao do titulo, da legenda e das fontes. O titulo dove
ser curto e precise e a legenda dove ser precisa, na mesma patina da
carta, organizada por dominios, hierarquizada e desenhada com cui-

3. A escolha dos simbolos e das palavras. Para os simbolos, 6 pre"
miso iniciar os alunos nos conceitos de variiveis visuais: fomla, tamanho,
orientagao, cor, valor e rode; 6 tamb6m necessirio aprender a fazer a
divisdo em classes para as variiveis estatisticas.

Para facilitar este aprendizagem, 6 atil a realizagao de alguns
exercicios pr6vios, como por exemplo:

encontrar o essencial num documento existente(um inicio ou
um limits caracteristico, coma as isot6rmicas correspondentes
aos extremos de temperaturas ou a temperature media de um

verificar a importancia das cores e dos sinais escolhidos(colo-
rindo de vdrias maneiras o mesmo documento, tarefa que se
pods fazer em casa).

dadoa

pats)a

4

5

6

7

Por outro dado, asta aprendizagem dove sempre desenvolver o
espirito critics dos alunos. Com este objectivo, dove-se criar o hibito de
se interrogarem sobre o documents, colocando-se por exemplo as se-
guintes quest6es:

o titulo corresponds exactamente ao assunto tratado?
- a legends esb bem ordenada, hierarquizada, completa?
- os simbolos estio bem adaptados a informagao?

o grafismo(simbolos escritos, cores) da carta corresponds in-
teiramente a legenda?
a legibilidade 6 boa (sem sobrecarga, leitura fdcilj?

- a carta tem uma escala adequada, coordenadas geograficas
jparalelos, meridianos); a data e as fontes dos documentos es-
tio mencionados?

-- a carta 6 elaborada com cuidado?
etc

Como para a leitura e andlise da carta, existem numerosas fichas
metodo16gicas consagradas a aprendizagem da confecgao de mapas

4.3.2. Cartas-modelo e croquis/esbogos cartograficos

Os ge6grafos utilizam desde ha muito tempo os esbogos cano
grdJ'leos com a finalidade de evidenciar os factor essenciais duma situa-
Qao geografica: localizagao, configuragao, elementos maiores; eventual-
mente as suas relag6es, a sua evolugao. O documento dove ser simpler
e ficil de ler, esquematico, sem ser caricatural. Neste sentido, torna-se
necessirio respeitar alguns principios de base:

- o esbogo dove ter uma orientagao, uma escala, um titulo e
uma legenda;

Coma aprencler a elaborar mamas?

Etta aprendizagem implica o domingo de tr6s operag6es;
1. A construgao do fundo da carta, isto 6, o suporte material que

permits localizar as informag6es a cartografar. Geralmente, usa-se uma
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os contornos devem ser simplificados;
o nQmero de elementos dove ser limitado e os modos de repro
sentagao devem respeitar as conveng6es(hidrografia em azul);

a importancia relativa de um facto pods ser carregada em fun-
gao da importancia do facto;
otrabalho dave sercuidado.

4.4. Outros docui lantos

4.4.1. Perfis, cortes e outros esquemas

A realizagao de cortes, perfis e outros esquemas pods perseguir
um dup/o objectiuo:

facilitar a sintese, seleccionando alguns elementos que se jul-

guem mais essenciais: 6 muitas vezes o esquema de uma forma
de relevo;

- ajudar a interpretagao e a explicagao: 6 muitas vezes o cano de
um corte topografico ou geo16gico.

Os desenhos feitos polo professor no quadro exercem nos alu-
nos um atractiuo fncontestdt;e/ porque des surgem no moments opor-

tuno e podem fixar a atengao sobre este ou aquele ponte, isolando-o,
mas com a condigao que o professor desenhe correctamente os factor

Tamb6m, para guitar os inconveniences dos desenhos feitos na
eula (perda de tempo, imperfeig6es ou imprecis6es, por sua vez risco
de indisciplina), 6 possivel utilizar os desenhos rea/izados anfecipada-
menfe em transparancias por exemplo (estes desenhos podem ser pro
duzidos e distribuidos aos alunos). Por sua vez, nio se devem limitar aos

desenhos distribuidos, pols 6 de todo o interesse que os alunos fagam
os sous pr6prios esquemas ou cortes, convindo que no decurso do ano
sejam previstos alguns exercicios que os alunos devam realizar.

Para a16m dos croquis cartograficos ja encarados, entry os dose
nhos mais Oteis, citaremos:

os cortes topograficos e geo16gicos;
os esquemas de um elemento do relevo(vale, cota) ou de uma

construgao(fabrica,quinta);
- os perfis de solos(corte com os diferentes horizontesj;
- os blocos diagrama ou representag6es em perspectiva abrupta

das formal de terreno, acompanhadas por sua vez por cortes
geo16gicos dos contornos da regiao representada abrangida
polo observador.

Os mamas-mode/o sio de uso mais recente. Estes nio procuram
representar a totalidade de um fen6meno geografico, mas antes fazer

emergir os elementos fundamentais que organizam o espago para o ex-
plicar.

Construir um mapa-modelo implica desde logo o seguinte pro-
cesso:

-- formulagao de um problems;
confrontagao de cartas tematicas;
procura das linhas de forma; estruturas, dinamicas;

- escolha dos modes de representagao;
-- desenho de um mapa-modelo.

Contudo, a confrontagao de diferentes mapas-modelo permits
encontrar uma generalizagao e/ou uma regionalizagao dos processor
estudados.

O exercicio nunca 6 ficil para os alunos. E por etta razio que se
pensa que dove ser limitado a leitura de mapas ja existentes(frequented

nos manuais) ou a construgao de mapas samples.
Quanto ao recurso aos esboGos ou estruturas elementares do es-

pago, nio se acredita que se torre operacional ao nigel do secundirio

porque um bom uso dos esbogos implica conhecer as leis que organi-
zam o espago, o que parece praticamente impossivel nests nigel de en
sino. Sobretudo a redugao destes esquemas a pequenos desenhos, pda
confusdo gerada entry a anilise esquematica e a t6cnica de representa-
gao cartografica, 6 vista coma sendo mais eficaz, como m6todo muito
rico e muito pedag6gico, o seu uso no ensino superior.

86 87



DiDAcnCA DA GEOGRAFU AS FERRAMENTAS E AS rECNiCAS

4.4.2. Quadros e diagramas estatisticos no cano de um quadro, tradugao grafica das informag6es maid
interessantes obtidas no maps ou com a ajuda de diagramas;
em gerd, etta tlltima operagao deveri temlinar nio numa sim
pies ilustragao, mas tender quer para a compreensao maid per-
feita do problema tratado(por exemplo, cartografando-o), quer
numa comunicagao mais ficil dos resultados

Em virias circunstancias, torna-se atil recorrer a ntlmeros a fim
de permitir a quanti/fcagao de alguns elementos e/ou processor.

Os quadros e os diagramas, assim como quaisquer outros docu-
mentos, nio s6o considerados neutros. Em cada caso. houve necessi-
dade de escolher variiveis e fazer a interprefagao. Esta 6 particular-

mente aparente nos diagramas em que a escolha da escala e do tipo de
grafico influencia nitidamente a interpretagao final.

O quadro de dados pods ser utilizado como elemento de rene
r6ncia(procura-se a importancia de uma variavel), ou como documento
de base(procura-se compreender o conjunto das informag6es reunidas
no quadro).

Geralmente, um diagrams 6 de leitura mais rapida que a de um
quadro. Permits muito mats determinar tendancias(6 mesmo a sua ra-
zio de ser) e facilitar as comparag6es. E tamb6m um documento mats
universal porque esb pouco ligado a linguagem escrita. E conveniente
altemar quadro e diagramas e dar a prefer6ncia ao documents mats atil
no desenvolvimento da ligao.

Todavia, quadros e diagramas nio sio meras ilustrag6es mas an-
tes meios para quantificar os fen6menos. Devem, pois, ser analisados
para obter uma aprendizagem real.

A anilise dos dados dove de facto ajudar os alunos a pesquisar
sobretudo o essencial. Com asta finalidade pode-se pesquisar num qua-
dro os valores extremos, encontrar, de acordo com o programs estu-
dado, um ou mais elementos de comparagao (a cidade, Portugal, a
Uniio Europeia, o Mundo) e/ou pesquisar e reagrupar os valores seme-
Ihantes(as brandes pot6ncias, os parses em bias de desenvolvimento, os
novos paisesindustriais).

Por outro lido. nunca devs admitir-se a leitura de um valor sem
a unidade correspondente. Para um diagrams torna-se Otil:

descrever o desenvolvimento gerd da curva;
sublinhar o paralelismo ou a diverg2ncia de certas curvas;
salientar os valores extremos e as mudangas de direcgao das
curvas;

- nio esquecer a anilise das unidades inscritas no diagrama.

Atengdo aos ndmeros

Coco utilizar quadros e diagramas estatfsticos na au/a?
Estes tornam-se Oteis mas conv6m nio abusar doles. A verdade

este apenas nos ntlmeros; podem servir para defender opini6es parciais
opostas.

Para todos, e em particular para o aluno do ensino secundario,
toma-se muito mats Otis saber localizar a ordem de grandeza dos dados uti-
lizados do que memorizar nQmeros que nio conespondem a coisa alguma.

Com vista a construir estes "referenciais" , 6 necess6rio habituar
o aluno a comparar os valores observados com valores conhecidos.

Ex.: I ha no de futebol(e as suas areas envolventes);
100 km = a dist8ncia Porto,/Viana do Castelo, Aveiro/Brava;
1000 km = a dist6ncia Faro/La Corunha;

A metodologia de emprego de um quadro ou de um diagrama
compreende as seguintes faces:

- leitura do titulo, data, fontes e refer6ncias;
pesquisa dos dados recolhidos e das unidades escolhidas se-
gundo as linhas e as colunas ou em abcissas e em ordenadas;

- tentativa de compreensao(e de critica) das escolhas feitas polo
autos;

- anilise propriamente dita do documento, garantindo que os
alunos sabem associar as informag6es disponiveis;

- tentative de explicagao das observag6es(como nos mapas);
Para auxiliar a construgao destes referenciais, podem utilizar-se

as grelhas das paginas 90 e 91
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Comparagao de comprimentos e superficiesPU
Comprimento Outras medidas Distincias associadas
(em metros)

10'4
10''
10-2
10-i

(:onlparagao (le volumes e tenlposPn

Volumes (em m ') Outras unidades Volumes associados

0,Imm
Imm
lcm
Idm
Im
Idam
Ihm
lkm
10km
100 km
1000 km
10 000 km

espessura de uma folha de papel

espessura de um video
di8metro de um lapis

largura da mio
distincia entre os cards de um e16ctrico

altura de um platano adulto
comprimento de um campo de futebol
limits de visibilidade na bruma

a major profundidade marinha

a dist6ncia Aveiro-Bragg
a dist&ncia Fare-La Corunha
o diimetro da Terra

a distincia Moscovo-Vladivostok

terra parte da dist6ncia Terra-Lua
oraio do Sol
a distincia Venus-Sol

a distincia Terra-Saturno

10-t2

10-9

10-6

10-3

Im3
10i
10z

103
104

10s
106
107

108

109

0,001 mm '
Imm3
lcm3
Idm3
Im3
IOm3
100 =3
1000 m3
IO4 ma
105m '
106 m:
IO7m '
108 m3
109 m3

o volume de uma goto de nevoeiro

o volume de um grao de trigo

o volume de uma arena grossa
o volume de uma calgada
o volume de um guarda-roupa

o volume de um pequeno camino

o volume de uma pequena piscina
o volume de uma casa de dots andares

o volume de um navio de cargo
o volume de um petroleiro

o conteOdo de um lego de reserve
o conteOdo de uma grande barragem

o conteOdo do lago Liman
o volume de uma montanha

10i
102
103

104
10s

106
107

10a

109

10ii
10i2

IOS km
106 km
108 km
IO9 km

r

Tempos Durag6es associadas

Superficies(em m:)

10'8
10'6
10'4
10-2

Im2
102

104
106

10s

109
lolo
10ii
1012

10i3

Outras unidades Superficies associadas 10-tsegundo

I segundo
I minuto

I hora
I dia
I semana
Imus
I ano
I dec6nio

I s6culo
I mi16nio

104 anos

IOSanos
106 anon

lolo anon

o tempo necessirio para um foguete percorrer I km
o tempo de uma pulsagao do coragao
o tempo para um cairo percorrer lkm(60 km/h)

15' delongitude(fuso horario)
a duragao da rotagao da Terra

o Drazo das previs6es de trabalho
a duragao de uma rotagao da Lua(27 dias e sese horan)

a duragao de uma translagao da Terra
a duragao de um ciclo solar

a duragao mixima da vida de um homem

afundagao das brandes cidades
a duragao do holoc6nico (quatemario recente)

a duragao de um periodo glaciario (150 000 a 200 000 anos)
o aparecimento do Homem(Homo erectus)
a idade do Universo

0,01 mm:
Imm2
lcm2
Idm2
Im2
I are (a)

I hectare(ha)
lkm2
100 kmz
1000 km2
104 km2

10S km.2

106 km:
107 km '

secgao de uma goto de nevoeiro

secgao de um Brio de trigo
superficie de flocks de neve mats grossos

superficie de um livro de bolso
superficie de uma mesa

superficie do terreno de uma habitagao
superficie de um campo de futebol

superficie de um lags de barragem
uma grande cidade e arredores

um muito pequeno pals(Hong-Kong)

um pequeno pars(Gambia, Kuwait)
um pals m6dio (Cuba, lslandia)

um grande pals(Egipto, Eti6pia)
um muito grande pals(Canada, Estados
Unidos)
a superficie de Plutio10i4 108 km2

125) D. Belayew e E. M6renne, 1983, in6dito. 126) Belayew e E. M6renne, 1983, inQdito
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Atengao a compreensao dos valores relativos: 6 sempre conveni-
ente coloci-los em paralelo com os valores absolutos e explicar que,
por exemplo, uma mesma percentagem de populagao na B61gica ou na
India corresponds a volumes muito diferentes de populagao, ou que a
produgao de uma regiao pods parecer mais baixa sempre que repro
dente uma parte acrescida da produgao nacional.

Face a documentos enumerados, 6 preciso ter-se sempre espirito
critico; o que implica o controlo, se possivel, dos nOmeros, confron
tandy-os com outros fornecidos por outras fontes, e questionando a sua
origem; conv6m kinda estar atento aos indicadores obtidos e aos anos
escolhidos como pontos de refer6ncia.

Para a construgao dos graficos utilizam-se os brandes tratados de
grafismo como o de J. Benin e/ou as obras de estatistica como a de
Chadule. Por outro dado, em numerosas obras destinadas aos alunos.
encontrar-se-io quer conselhos praticos, quer fichas metodo16gicas di-
rectamente utiliziveis no trabalho com os alunos.

Coma esco/her os recortes dos jornais4mprensa?

Que jornais?

Conv6m escolher publicag6es de tend6ncias political ou filos6fi-
cas variadas com vista a respeitar as convicg6es de cada um, mas nio

preferir sistematicamente os jornais de audi6ncia nacionale internacio-
nal em detrimento dos jornais locais.

De facto, estes Oltimos apresentam a vantagem de tratarem di
rectamente do meio onde vivem os alunos e, por outro dado, sio lidos,

indubitavelmente, por numerosos pals. Ao utilizar extractos destes jor-
nais, consegue-se incitar os alunos a ler melhor o seu quotidiano

Que artigos?

Ao lado de artigos de fundo, de pesquisa ou de sintese (por
exemplo: temas como as alterag6es climaticas, a fome no mundo), cuja
apresentagao se aproxima dos documentos escolares, torna-se interes-
sante seleccionar tamb6m certos documentos "faith divers"(inaugura-
gao de uma nova estrada, um acontecimento numa empress). Estes ar-
tigos estio de facto mats pr6ximos das preocupag6es dos alunos ou dos
pais; a16m disco, torna-se muitas vezes necessirio um esclarecimento
geografico para serum bem compreendidos.

Mas os artigos escolhidos devem integrar-se no curso de geogra-
fia quer pdas nog6es espaciais que cont2m, quer pdas explicag6es de
que necessitam. E pois necessirio Guitar os textos que tratem essencial
monte de ci6ncias sociais, de finangas ou de hist6ria.

Os artigos devem por outro Indo:
ser compreensiveis para os alunos;

variar em fungao do nigel de aprendizagem dos alunos(curtos
no inicio e maid bongos em momentos seguintes) e o tempo
atribuido ao exercicio;

- serum susceptiveis de motivar a reflexio

4.4.3. Texton (manuais, livros, comunicagao social...)

Os textos utilizados em geografia t&m maiorifariamente fr4s
origins: o manual, os livros (cientificos ou dirigidos ao grande ptlblico,
enciclop6dias. . .) e a comunicagao social escrita.

Estes texton correspondem a testemunhos(um relato de uma via-
gem), ou a interpretag6es(ensaio de um autor sobre uma questao discu-
tida na opiniao publica como as chuvas icidas ou o ordenamento do
territ6rio).

Os extractor dos jornais diaries, semanirios ou mensais sio sem
dOvida os mais utilizados, pois permitem introduzir a actua/idade nos
curios e facilitam de certo modo a integragao dos jovens na sociedade.
A geografia ocupa de facto um lugar privilegiado na percepgao correcta
dos factos, evidenciando as interacg6es devidas ds localizag6es e ofere
condo o complemento da informagao contida no quadro geografico que
condiciona os factos da actualidade; ajuda deste modo a formular opini-
6es acerca dos modos de vida ou das situag6es socio-econ6micas.
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Podemos ainda fornecer a grupos de alunos verdadeiros dossiers
jpor exemplo os dossiers distribuidos pelo departamento de imprensa e
de informagao da Comissio das Comunidades Europeias), preparando
com precisao a sua exploragao.

Podemos tamb6m pedir aos alunos para elaborarem o seu pr6
brio dossier mas conv6m entio que o professor intervenha activamente
para melhor enquadrar o trabalho(escolha do tema, distribuigao das ta-
refas de pesquisa polos alunos, tratamento das informag6es, avaliagao
do trabalho,. . .). Ha muitos dossiers. que nio passam de acumulag6es de
documentos que no final ndo servem de nadal

vezes atil um questionario, mas no final do secundirio 6 preferivel dei
xar o aluno sozinho com o texto, como sucede quando consulta um li
vro ou 16 um jornal.

Atengdo a actua/idade

Apesar do impacto que a actualidade exerce sabre o aluno e do
interesse que a mesma transmits ao trabalho, conv6m nio abusar dos
tomas da actualidade porque nem todos t6m a mesma importancia em

geografia e, a16m disco, a forma de "correr atris do acontecimento", ar-
riscamo-nos a nio organizar um trabalho coerente.

Conv6m nio equiparar a auld de geografia a uma "saba de leitura
de jornais". Todavia, nem sempre 6 necessirio distribuir os artigos aos
alunos; o professor pods, em muitos casos, evocar o acontecimento ou
interrogar oralmente os alunos sobre a actualidade

Na verdade, acompanhar a actualidade 6 uma posada exig6ncia
do trabalho de ge6grafo: 6 necessirio tempo e tamb6m muita ordem
para classificar os documentos.

Como uti/czar um texts na auld?

Em primeiro lugar, conv6m evitar mandir ler a um aluno um
texto demasiado longo em voz alta (o aluno neon sempre 16 bem) e
mesmo 16-1o s6 para si: o rendimento de tail processor 6 muito fraco.

A metodologia maid indicada consists em;
- distribuir o texto a coda um dos alunos;

indicar paralelamente o itineririo a seguir;
- sublinhar as ideias essenciais, responder a uma s6rie de ques-

t6es, resumir em algumas linhas,
ajudar o aluno a fomlar uma opiniao pessoal(perguntando-the
a sua opiniao) e a ser capaz de criticar o texto (formulando
quest6es especificas);
pedir sempre para precisar a data do texto, o nome do autor e
otitulo dolivro ou dojornal.

Como para os outros instrumentos e t6cnicas, numerosos manu-
als e obras pedag6gicas escritas por ge6grafos prop6em fichas metodo-
16gicas para facilitar as aprendizagens da anilise de texton ou de recor-
tes de jornal. Mas, nio sendo esssas aprendizagens especificas da
geografia, ha todo o interesse em consultar obras mats gen6ricas. No
que se refers aos jornais, encontraremos muitas informag6es Oteis e so
bretudo uma boa bibliografia na obra de J. P. Spirlet e ARPEJ.

E clara que o professor dove conhecer bem o documento e ter
realizado com anteced&ncia o exercicio pedido aos alunos.

Analisar um texto 6 um exercicio que dove aprender-se progres-
sivamente a parter do I ' ciclo e at6 ao secundirio. Para facilitar, pods-se
pedir rapidamente aos alunos para seleccionarem num documento as
palavras principals, e em seguida organizarem graficamente as ideias
em fungao da sua importancia e das relag6es de conexio. E necessirio
escolher convenientemente os textos e/ou os extractor em termos de
extensdo e das dificuldades. Nos primeiros amos do secundirio 6 muitas

4.5 O retroprojector
Este aparelho permits projectar num ecrd situado atrds do utili-

zador uma imagem luminosa e ampliada de documentos transparentes.
As vantagens gerais deste recurso material sio numerosas: manter-se
na frente dos alunos na turma, trabalhar a luz do dia, utilizar documen-
tos a escala de uma folha de papal A4(documentos que t6m a possibili-
dade de serum distribuidos aos alunos em fotoc6pias), possibilidade de

94 95



DiOACnCA DA GEOGRAFU
AS FERRAMENTAS E AS T£CNICAS

conservar o seu trabalho, possibilidade de trabalhar com os alunos(su-
blinhando com o marcador o facto considerado maid preciso, comple-
tando um documento, etc.). Por outro lado, onde nio existem cartas
murais, o retroprojector permits projectar mapas que possam ser ob-
servados portodos os alunos.

Em geografia, pods-se juntar a estas vantagens uma outra kinda
mats importante: poder sobrepor documentos para comparar dual ou
virias situag6es diferentes ou decompor um fen6meno.

relevo e nOmero de dias de geada por ano
tect6nica das placas, sismos e vulcanismo.

Decompor para compreender uma estrutura.
Ex. : - rode urbana a diferentes niveis;

- cartasde ocupagao dossolos;
- diferentes faces de um plano de ordenamento do territ6rio

(redo de estradas, zones industriais, zones habitacionais,
zones de serMgos. . .).

Exemplos de situag6es once o emprego do retroprojector 6 de
grandeinteresse Como elaborar transpar&ncias?

Sobrepor para comparar superficies.
Ex.: -- colocar Macau sabre uma carta de Portugal ou de uma re-

giao portuguesa;
procurar, com a ajuda de decalques de vdrios parses, as
caracteristicas de um continents ou de uma grande super '
fide continental;

- comparar a situagao politica de Africa ou da Europa de
Leste de hole com a de ha 50 ou 100 anos.

Se existem no mercado jogos de transpar2ncias (infelizmente
muito caros), muitos professores preferem entio utilizar os sous pr6
prios documentos, melhor adaptados ao assunto e/ou aos deus alunos.

Nests caso, conv6m respeitar os seguintes principios:
- ser muito cuidadoso, o que 6 largamente facilitado pda utiliza

Qao de marcadores muito finos, de tramas autocolantes e/ou
fazendo os documentos com um computador(quadros, grafi-
cos, textos. . .);

- ser bastante selectivo: uma transpar6ncia s6 devs conter o es-
sencial (algumas palavras-chave, um esquema simplificado)

para poder ser visivel por toda a turma; nio tem interesse fa-
ber uma transparancia de um texto com muitas linhas e letras
com reduzido tamanho(se se utiliza um pequeno texto, a letra
dove ser bastante aumentadal);

- estar preocupado com o que seri visto palos alunos, principal-
mente no cano da sobreposigao de documentos; o que implica
uma boa escolha de cores e tramas(6 necessirio que das se
possam sobrepor), colocar em cada decalque o titulo e a le-
genda(que se devem tamb6m sobrepor), tragar apenas uma
vez os limited administrativos ou regionais que servo os mes-
mos em vdrias transpar6ncias(porque a sobreposigao nio e

sempre perfeita), e desenhar nos canton um ponto de refer6n-
cia a fim de facilitar as sobreposig6es.

Sobrepor para comparar dual situag6es no espago de um mesmo
fen6meno.

Ex.: comparar os caudais do Douro em diferentes passagens
do seu curio;
comparar um climatograma de uma regiao equatorial ao
de uma regiao tropical;

-- comparar dual piramides de idades.

e +

Sobrepor para procurar eventuais ligag6es entry duds compo
nantes do memo.

Ex.: geologia e pedreiras numa regiao;
--solos e regimes agricolas;

disponibilidades alimentares e analfabetismo(ou qualquer
outro indicador de subdesenvolvimento);

-- relevo e economia em Portugal;
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Coma uflllzar as transparencies na aura? como leitor de disquetes, de CD-ROM ou impressora). Contrariamente
ao ensino programado, este ensino 6 portador de importantes forgas
culturais, econ6micas e politicas, o que explica tamb6m situag6es de
Brandes desigualdades de pals para pals. Assim, a introdugao 6 mais
precoce e mats forte no Reino Unido, nos Parses Baixos e na B61gica

jessencialmente na comunidade flamenga) do que em Franca e sobre-
tudo no pesto da Europa.

De facto, a penetragao esb muito ligada aos memos utilizados,
principalmente o equipamento das escolas, formagao dos professores,
escolha de um modelo Onico (antes da chegada dos PC) e, claro, da
produgao de especialistas de didgctica de qualidade.

Durante alguns anos, as preocupag6es e as quest6es especificas
dos professores sofreram uma grande evolugao. Para M. Antrop, pode-
mos distinguir quatro /aces sucessivas para cada uma delay, com uma
preocupagao major.

1. Como programar? Muitos professores procuraram em pri-
meiro lugar formar-se e produzirem CIGS mesmos os progra-
mas 16gicos (muitas vezes bastante simpler).

2. Como utilizar a informitica na aula? E a 6poca do abareci-
mento de grupos que tentam produzir programas didicticos.

3. Como pode um computador ajudar-me? Os professores desco-
brem em seguida a utilidade do microprocessador para preparar
as auras, criar os documentos, corrigir quest6es.

4. Onde posso enContrar os dados? A produgao de programas
16gicos educativos este praticamente abandonada e o compu-
tador e cada vez mats utilizado para fazer o tratamento dos
dados. Os professores procuram programas 16gicos hons e
bancos de dados actualizados.

Antes de mats, conv6m dispor de uma instalagao adequada: re-
troprojector luminoso cuba dist8ncia focal da objectiva esb adaptada a
que separa o aparelho do ezra, e o ecri bianco bago(o ecri p6rola
serve para a projecgao de diapositivos) ligeiramente inclinado e situado
numa direcgao visivel para todos os alunos(mas nunca sabre o quadro
onde se escrevel. Sdo necess6rios documentos de boa qualidade aver
acima) em nOmero limitado.

Para evitar a predominancia da aula directive a que a t6cnica pods
induzir, e interessante levar os alunos a proper os decalques em sobrepo-
sigao e a analisar com des os diferentes documentos. Pode-se tamb6m
pedir-lhes para comentarem entre si os documentos, principalmente os
quadros, graficos ou croquis/esbogos. Podemos, ainda, mandar realizar
decalques aos alunos, nomeadamente coma suportes is exposig6es orais.
Idealmente, tal como para os outros suportes da aula, os documentos
analisados no retroprojector deveriam ser distribuidos aos alunos.

4.6. Informitica

4.6.1 Uma hist6ria curta mas movimentada

As origens do ensino por computador encontram-se sem dtlvida
no enslno programado dos argos 50-70. Este ensino visava a aprendiza-
gem orientada e sem ergo gragas a maquinas ou limos concebidos e "prcF
gramados" em funQao das respostas dadas a quest6es colocadas. Encon-
trava-se ai de modo evidente a interactividade, ou deja, o dialogo
maquina-operador. Apesar de algumas aplicaQ6es mats ou menos bem
sucedidas(sobretudo no ensino profissionale na formagao industrials, o
ensino programado ndo avangou e acabou por desaparecer nos anos 80.

O ensino assistido por computador IMAC) desenvolve-se a par-
ter dos anon 70. Trata-se de organizar de novo a interacgao entry O es-
tudante e o programador Igeralmente um especialista em didactica, into
f, um especialista de informitica concebida para o ensino), mas o inter-
mediirio 6 nests caso um computador(teclado, ecrd e perif6ricos tais

Assim, em ments de 20 anos, paralelamente a uma evolugao tec-
no16gica espectacular, passou-se dos programas diddcticos aos programas
globals, quer dizer, programas 16gicos utilitirios que permitem tratar com
facilidade. Os programas 16gicos utilizados na eula sio cada vez mats prcr
dutos comerciais utilizados palo grande pablico. Por outro dado, o EAC,
ou sega, a utilizagao de programas didicticos suscept&eis de englobarem
o ensino disciplinar na sua totalidade, estagnou, salvo na formagao
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professional dos adultos. Trata-se antes de mats do ensino programado no
computador, ensino todavia limitado a alguns campos especificos.

Entretanto, a hist6ria nio terminou; esb em viag de aparigao
uma nova geragao de programas diddcticos: os fufores ante/igenfes, ou
deja, programas didicticos que oferecem uma outra importante vanta-
gem, uma adaptagao das sequfncias de aprendizagens is respostas dos
alunos e a progressao do aluno. Estes tutored tamb&m deviam desenvolver
a capacidade de resolver problemas e mover-se num campo de simula-
Qao de experi6ncias. E o cano, por exemplo, de SHIVA -- Ge6grafos,
em curso de implementagao por uma equipa de pesquisa em Grenoble.

programas: estes devem ser simpler, sem serum simplistas,
adaptados aos alunos e interessantes do ponto de vista dos
passos ou dos tratamentos propostos;
condig6es de trabalho: o nQmero de alunos nio dove ser de-
masiado elevado; os programas escolares devem autorizar este
tips de aprendizagem no horirio dos alunos (que fazer com
uma hora de geografia por semana?).

Por outro lado, precisam-se professores formados neste typo de
tecnologia

4.6.2. Vantagens e desvantagens 4.6.3. Grandes dominion de utilizagao

As vantagens do recurse ao computador sio numerosas quer
para os alunos quer para os professores. Para os alunos, a informitica
6 antes de mats sin6nimo de uma maior autonomic e de uma melhor
adaptagao ao ritmo proprio de cada um doles; 6 tamb6m um meio que
permits a simulagao e pesquisa experimentale desenvolve um percurso
participativo. Em certos casos, o computador pode ainda permitir a re-
pescagem, propondo exercicios repetitivos orientados ou drf //s(ponto
4.6.3.). Para os professores, o computador permits criar relaQ6es dife
rentes com os alunos(o professor ja nio 6 somente aquele que trans-
mits um saber sabido, mas tamb6m aquele que ajuda a construir este
saber), aumenta muitas vezes o interesse da eula e facility sobretudo o
tratamento rapido de dados e a sua transformagao em mapas e/ou gra-
ficos de qualidade.

Do ponto de vista mais gen6rico, alunos e professores podem
ainda participar na evolugao tecno16gica contemporanea e, gragas a
este recurso material, trabalhar como "verdadeiros profissionais'

Mas obstdcu/os e /imites nio deixam de existir. Estes constran-
gimentos sio em n6mero de tr6s:

material: necessidade de dispor de uma consola para dois ou
tr6s alunos e de uma impressora, dispor dos aparelhos em
bom estado de funcionamento, conhecer bem este material e
poder utilize-lo facilmente (principalmente se esb instalado
numa said de informitical);

Recordemos pois que o computador nio 6 sendo um recurso ao
servigo da aprendizagem da geografia. Nio se trata de iniciar os alunos
nos conhecimentos de informatica, mas antes de melhorar a geografia
gragas a informitica

Os principals dominion de utilizagao contam-se para os ge6gra
fos em nQmero de otto.

Uns sio vantajosos para o professor, outros para os alunos
1. A pesquisa de documenta€ao: pesquisa de documentos nas

bibliotecas ou mapotecas informatizadas, ou pesquisa de da-
dos nos bancos de dados existentes, sendo ainda possivel a
classificagao de documentos

2. Os exerckios de aprendizagem ou de ap/icafao; numerosos
dri//s geralmente sob a forma de um quiz, into 6, um questio-
nirio em que algumas quest6es se apresentam sob a forma de
logo para aprender, por exemplo, as localizag6es e as coorde-
nadas geograficas.

3. Os frafamentos estafibticos q/ou grd/leos: numerosos progra-
mas comerciais para transformar os dados em quadro, efectuar
diferentes calculos, desenhar diferentes typos de graficos.

4. Os trafamenfos cartogrd/leos: 6 sem dQvida o domino mats
interessante para os professores actuais(em conjunto com o
precedents). A maior parte dos programas recentes integram,

[
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polo menos parcialmente, as cinco fung6es da cartografia au-
tomitica (doc. p. 103), propondo fundos de carta (que se po-
dem por vezes completar), ficheiros de dados(que se podem
tamb6m completar), modes de tratamento de dados, uma bi-
blioteca de simbolos(onde cada um pods escolher as implan-
tag6es, pontuais, lineares e zonais ou de superf iciel, assim
come um sistema de pilotagem e localizagao sobre a carta ou
duma impressora. Muitos oferecem ainda a possibilidade aos
alunos de se iniciarem na escolha dos limites das classes, na
escolha das variiveis visuais e mesmo na escolha do typo de
carta. Os alunos descobrem as possibilidades da cartografia
assistida por computador, mesmo em certos casos os SIG
ISistemas de Informagao Geografical, into 6, sistemas que per-
mitem reunir os diversos dados, organize-los, tratd-los ap6s
elaboragao e apresentagao das informag6es localizadas geo-
graficamente em face de uma melhor gestao do espago.
Os tratamenfos num6ricos das imagers de sa£6/ffe: ponto
tratado em 6.2.3.

As simi/agnes: muito desenvolvidas polos diddcticos ingleses
ou holandeses, estas simulag6es fazem a abordagem de temas
variados: jogos de aventura, modelizagao de mecanismos fisi-
cos dimples (erosao dos solos, ciclo da aqua,...), iniciagao a
anilise espacial e a tomada de decisio (escolha de uma locali
zagao, escolha de um tragado para auto-estrada, gestao de
uma quinta, organizagao do territ6rio de uma cidade,...).
Colocam o aluno perante situag6es-problemas a resolver, o
que aumenta sem dQvida a motivagao e eficicia na aquisigao
dos saberes e saberes-fazer. Bem concebidos, estes exercicios
introduzem a pesquisa operacional: podem ser repetidos vi
das vezes em condig6es diferentes e 6 possivel, confrontando
as opg6es e os resultados, descobrir os mecanismos que se
subentendem nos fen6menos considerados.

A edfgao de testes 13/0u de documenfos; feitos peso profes-
sor tanto para uso proprio como para os sous alunos: testes,
gr6ficos, mapas, inqu6ritos... e para os alunos que t6m em
vista uma exposigao oral.

8. A aualiagdo: exercicios de revisio para os alunos, documen
tos com vista a um interrogat6rio ou a um exams. Se este sis-
tema facilita as correcg6es e objectiva os crit6rios de correc-
Qao, apenas se presta contudo a avaliagao dos saberes em
bruton nio contestados, por exemplo, localizag6es, nomes,
nOmeros. .. A sua forma maid frequents 6 a de QEM, ou ques-
tionirio de escolha maltipla, isto 6, onde o aluno escolhe a
sua resposta entry quatro ou cinco possibilidades

/
As cinco fung6es em cartografia automiticaPa

5

6

ja) Discretizagao: acgao de friar unidades distintas(classes) numa s6rie estatistica continua
lb) Patamares: divisio de uma s6rie estatistica em classes, particularmente em teledetecgao
lc) Geocodificagao: atribuigao a dados de simbolos e duma posigao numa refer6ncia geo-

grafica (x, y)7

l27) F. Jolt e Refrain, "Les documents cartographiques", P. Desplanques(Dir.), Pro/es
stan Enseignant. Enseigner /a geographic en co//dge et en /yc6e, Hachette fduca
bon, Paris, 1994, p. 166.
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Fasts Fung6es

l CriaQao do funds de carta Criar unidades geograficas(redes ou poligonos)
numeradas e identificiveis polo computador

2 Recolha de dados - guardar os dados em mem6ria
actualizar os dados utilizando um quadro

3 Tratamento dos dados

tratamento estatistico: procura dos parametros
de uma s6rie, discretizagao '': em classes de
diferentes tipos. . .; patamaresol
geocodificagaoio das classes determinadas no
fundo da carta

4 Elaboragao grafica

- definir um c6digo visual(legenda): escolher
varidveis visuais, pontos, linhas, superficie

- colocar estas variiveis no fundo da carta
- controlar no ecri

5 Edigao grafica em suporte capaz
de comunicar com os outros

Escolha de um suporte de visualizagao:
impressora, estirador, mesa de retroprojector,
2cra, disquetes, video, CD-ROM, etc
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Realizar um QEM de qualidade nio 6 coisa ficil como vamos ver
no capitulo 11:11.2.3.

Por fim, introduzir a micro-infomlitica nos curses de geografia
nio implica s6 colocar a disposigao das escolas materials programado-
res, nem mesmo formar professores, mas desenvolver uma outra con
cepfao do ensino da geogra/f a articulada a volta de seth opg6es princi-
pals:

- uma pedagogia por objectivos;
- uma distingao precisa entry as aquisig6es fundamentals e as

outras;
- um major interesse polo saber-fazer (t6cnicas, percursos. . .);
- um peso coda vez manor do saber livresco;

programas menos rigidos e consequentemente professores
mais aut6nomos;

- uma avaliagao mais formativa e correctiva do que sanciona
dora dostrabalhosdos alunos;

- novas relag6es professor-alunos: o professor 6 mats um re-
curso/guia que um especialista que "divulge" o seu saber.

5. O raciocinio geografico

5.1.Sua especificidade

Aprender geografia nio 6 somente aprender concertos, nem ' "\
aprender a utilizar recursos materials e t6cnicas, 6 aindi i$iiiiilii'3'ra-
ciocinio geografico, isle e, a lacuiaacie ae Juigar corfiEtaiiBnte e este- I
beiecer reiaQoes ngorosas, desc6biii'ae]£i€6ai']6gidas \. . .J nas aistnoui-
g6es espaclais dos fendh€!)og,.gua;'a s h
caqlg..gbg!!ylq! de pistas de pesquisa e eleiii&H1(5s-mhfEfj5il3ta:ao, I
mesmo de $obqBo". A ij;iihdizagdm td-rdCidChi6 iem por outdo
lado uma dupla finalidade: inkjqS$o numa geografia "cientifica" e, pa-
ralelamente, "contribuir para
senvolvimento do seu pensamentdb6diCF

Assim, conv6m, segundo a c61ebre f6rmula de Y. Lacoste, "saber
pensg£g gspagg", isto 6. de ser canaz delncrever todo o objedo de estudo
no seu ou sous contomos espaciais e a diferenti:ii51as espeu::iain e temporais. #A introdugao da informitica modifica bastante as praticas peda-

g6gicas de todos os professores. Contudo, o sucesso da informdtica na
aula asta muito ligado a uma reflexdo diddctica pr6via.

)

5.1.1. Articular-se num territ6rio

De facto nio ha raciocinio geografico sem resposta a questiojl
onde?", e como consequ6ncia "porqu6 af e nio noutro sino?"

Para responder a estas interrogag6es, ndo basta localizar o objects
de estudo mas 6 necessdrio ainda veltar a Drocurar re/aches. /imac(5es

r s. don tarit6h)s.g1lvo Mdos. Estas 16gi-
das podem ser naturais(di{.gldem morfo16gica ou climitica por gXgm- \
plo) mas tambgU.g..sobretudo sociaig..g.9E6M8jE8'jorganizagao dos I
grupos socials, sistemas de transports, mecanismos imobiliarios, etc.). I

Para facilitar a pesquisa destas relag6es podem ser seguidos do.is
ffpos de camfnhos complementares.

O prf metro, a partir de dois brandes modelos muitas vezes impli-
citos lo modelo zonal, recaindo sobre um corte em zones homog6neas,
e o modelo centro-periferia baseado sobre um corte em territ6rios ou

}
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Exemplo de um modelo de organizagao espacial: distribuigao
das densidades populacionais numa aglomeragao urbanaPq

onde se manifestam dominag6es e depend6ncias), evidencia as diferen-
Qas, as semelhangas, os gradientes(texas de variagao de uma quantidade
ou de uma propriedade referida a uma distanciaje as descontinuidades.

Este percurso permite tipificar os espagos, da sentido aos luge-l
res, suscita a reflexao, a descoberta dos problemas. O recurso material

privilegiado 6 nests caso a carta tematica, que, analisada e confrontada I
com outras cartas ou documentos, permite avangar hip6teses explicati '
vas. Assim, por exemplo (p. 106), 6 possivel, a partir de uma carta de
densidade da populagao da regiao parisiense, interrogar-se sobre o por '
que de uma tal distribuigao e tentar reencontrar alguns factored explica-
tivos. Pods-se mesmo a parter da esquematizagao da carta(simplifica-
Qao empirical construir um modelo grafico que por sua vez da conta de
regras gerais Idiminuigao da densidade com o afastamento do centro,
extensio do crescimento perif6rico fortemente ligado aos Brandes eixos
de comunicagao) e de particularidades locais(uma floresta, Brandes em-
presas industriais. ..).

O segundo revere-se a procura de correlag6es parqg.g!!!g!!:ggao
de hip6teses referentes ao processo e a explicagao das difglgnl;@g6es. O
recurse material privilegiado'd'a representagao sistematica, que procura
traduzir as relag6es complexas entry os diferentes componentes de uma
situagao. Assim(p. 1081 pods-se construir um modelo sist6mico com os
alunos a fim de assinalar as disfung6es das velhas regimes industriais.

E claro que modelos graficos e modelos sist6micos sio rara-
mente elaborados a parter de um caso. Mas e possivel, a partir de um

s6 caso, langar algumas regras gerais construidas a volta de alguns
Brandes principios explicativos como a dist6ncia e os constrangimentos
(o meio fisico, o peso do passado, os memos financeiros). O primeiro
modelo assam elaborado serve depois de refer6ncia para a exploragao
de outras situag6es espaciais e permits reconhecer nelas a estrutura;
em certos castes, pods mesmo ser melhorado ou conigido. Por exam
plo, o modelo sist6mico relativo is velhas regimes industrials foi apli
cado a tr6s regi6es(o vale do Gier, a bacia mineira do Norte e o Ruhr)
com vista a melhorar a aprendizagem e eventualmente modifici-la.

Para construir estes modelos graficos e sist6micos, o professor
dove recorrer a literatura cientifica; infelizmente os modelos acessiveis

Anilise grafica da distribuigao das densidades populacionais
na regiao de Paris (em 1982)

A. Esqueiiatlzagao das densldades populaclonals

Densidades:

muito forte

forte

media

fraca

B. Modelo delta distribuigao

Eixos e nticleos perilarfcos

visiveis
no documento os n0-
cleos mais antigos (I
2 e 3) e os mats recentes
j4e 5).

l

2. Zoom ao centro

1 - centro; 2--centro de neg6cios;

3a e 3b - bosque; 4 - zona industHal periferica.

P

l28) C. Grataloup, "Les quartiers des villes. Jeu", Gdographfques, Espace d uiurc;'Espace
o6cu, CNDP, Paris, 1992, p. 19.
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aos alunos sio raros. Dado dover obrigat6rio dos investigadores em
produzir alguns modelos simpler utiliziveis no ensino secundirio.

5.1.2. Ser pluriescalar e din6mico

Aprender o raciocinio geografico & aprender em diferentes esca-
las a confrontar anilises e a escolher o bom navel espacial para tratar a
questao. Este problems foi particulamlente bem analisado por Y. Lacoste
na perspectiva geoestrat6gica e pedag6gica.

Um exemplo de modelo sist6mico: o sistema das antigas
regimes industrials enl criseP9

Inspirando-se numa classificagao elaborada por J. Tricart,
Y. Lacoste distingue de facto otto ordens de grandeza de conjuntos es-
paciais concretos ou abstractos (docs. pp. 110, 111 e 112):

1. aqueles cujas dimens6es se modem em dezenas de milhares
de km: os continentes, oceanos, Brandes cadeias de monta-
nhas como os Andes, um Estado: a ROssia, etc.;

2. aqueles cujas dimens6es se medem em milhares de km: es
cudo canadiano, mar Mediterraneo, estados como os Estados
Unidos, Canada, China, etc.;

3. aqueles cujas dimens6es se modem em centenas de km: bacia
parisienne, cadeia dos Alpes, Estado como a Franca, etc.;

4. aqueles cujas dimens6es se modem em dezenas de km: ma-
cigo de Vercors, nos Alpes, grande aglomerado urbano como
Paris, etc.;

Estrat6giasde adaptagao

5. aqueles cujas dimens6es se modem em km: grande cidade
terreno de aldeia, etc.;

6. aqueles cujas dimens6es se madam em centenas de metros
quarteirao, aldeia, etc.;

7. aqueles cujas dimens6es se modem em dezenas de metros
grupo de casas, planalto, floresta, grande rochedo, etc.;

um novo
8. aqueles cujas dimens6es se modem em metros: sebes de um

terreno, diversas construg6es, ribeiras de uma bacia hidrogra-
fica, etc.l29) P. Clerk, "Ddpoussi6rer la gdographie scolaire. Quelques propositions", Geographer

associes,n ' 12, 1993,p. 122.
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Os diferentes niveis de anilise segundo as ordens de
grandeza dos conjuntos espaciais e as intercepg6es

disses conjuntos(")

'Este esquema llustra este manelra de pensar o espaGO baseada fundamen

talmente na comblnaQ&o de dais m4todos de an611se espaclal:

por um lada, a di$tlngao slstem6tlca de dlferentes novels de an411se segundo

as dlferentes orders de grandeza, segundo as dlmens6es que :t&m os mQltl-

plas conluntos espaclals na realldadei

por outta lada, a coda um deste8 Rivets. Q exams slgtemdtlco das Intereec-
g6es entry os eantornos dos dlversos conjuntos espaclals da mesma ordem

de grandeza.

f certs que, arbltrarlamente. libre este desenho, deu-oe aog conjuntoi e8pa '

dale a forma de "batata", coma fazem OI matemdticas quando exp6em oe rudlmen
tos da tearla dos conluntos e das goes IntersepQ6eg. Mag. evldentemente, og conjun.

tos espaclals tem, sabre Q rnapa, contomos tnfinltamente varlados: s&o llneareg (um
grande pixo de clrculagao), dlgltal$(uma rode fluvial), "arqulpelago". etc.

No esquema ao lada, o plano correspondents ao navel de and1lse das inter-
secg6es dos conjuntos da primelra ordem de grandeza, aqueles cujas dimens6es se

modem em dezenas de milhar de km, e usado nos planlsferios que representam toda
a superficie do globe. Ao centro dente plano 1, o pequeno rectangulo marcado com

o nQmero 2 corresponds a extens8o do quadrilatero arbitrariamente tomado em con-
sideragao no segundo navel de andlise, o que permits o exams das intersecg6es de

conjuntos de segunda ordem de grandeza, aqueles cujas dimens6es se modem em ml-

Ihares de km. No centro do plano 2, o pequeno rectangulo marcado com o nQmero
3 corresponds a extensio do quadrilatero tomado em conslderagao no tercelro navel

de analyse, o que permits o exams das Intersecg6es dos conluntos de tercelra ordem
de grandeza, aqueles cujas dimens6es se modem em centenas de km. E assam por
adiante...

Limitamo-nos aquia representar os quatro prlmeiros novels de an611se. Mas
toma-se necess6rlo acrescentar, na base. dente desenho, quatro outros pianos: o da

quinta ordem de grandeza(conluntos que se modem em km), o da sexta ordem jcon-
juntos que se modem em centenas de metros), o da s6tlma ordem jconjuntos que se

modem em dezenas de metrosje o da oitava ordem {conluntos que se madam em
metros).

No plano 2 deste desenho, este representada, a tltulo de exemplo, por um

drago largo e suave, uma porgao dos contornos de um conjunto A da prlmelra ordem
de grandeza e que ndo pods ser encarado completamente sen6o a este prlmelro na-
vel de an611se. No plano 3. este representada uma parte dos contornos de um

(30) Y. Lacoste, "Les diff6rents niveaux d'analyse du raisonnement g6ographique et strata
pique", Herodote, n ' 18, 1980, p. 13.
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conjunto F que s6 pode ser encarado completamente na segundo ordem de grandeza.
E assam por adiante.

As caracteristicas geograficas de um lugar bem localizado ou a interacgao
dos fen6menos a ter em conta para amir neste lugar(no desenho, & o ponto X que se
encontra no centro de coda um destes pianos) ndo podem ser estabelecidas senio re-

ferindo-as is intersecg6es dos diferentes conjuntos dos diferentes niveis de anilise.
Estrategicamente, cada conjunto corresponde a um factor favordvel ou a um factor
deaf avorivel para a acgao de uma empresa".t'u

Para Y. Lacoste, a cada um destes niveis, 6 possivel observar e
cartogr6faf:TE6fiflgamGao-espacial'de-conjunbg de-nattird2ai"';ktr8ma-
mente diferefiiE;'Ei;hjuntos topogr6ficos, climaticos, vbgetais, conjuntos
urbanos, 6tnicos, reiigii5sos politicosl cncunsci:ij3bs'dilthihigtfatiyag''Ve-
rified:ie que os cont(ii:;ii;i destes conjuntos rarer;R&-cbii :idetti;-con-
trariamente aquilo que pensavam(ou pensam kinda) numerosos especi-
alistas de geografia regional que afirmam a exist6ncia de regimes como
realidades especificas fisicas e humanas. Ao interrogar-se sabre a! inter-
segg$g:l..1lgl£99juntos, sobre as interferQncias entry as brandes catego-
rias de fen6menos nas escahaimii;'ti6tllne6tQgj'3'racie)eihio geografico
conduz sem ddvida a melhor=sabgr pgnsw.Q.psDagQ=

Por outro lado, este raciocinio geografico necessita de uma nova

forma de aprendizagem. Para a tornar mais facil, pode-se, como preco-
niza Y. Lacoste, confrontar diferentes cartas correspondentes ds obser-
vag6es feitas nos espagos de tamanhos muito diferentes. Pode-se assam
utilizar o documento da patina 112, um exemplo da grelha de anilise
de um problema a diferentes niveis espaciais.

Grelha de anilise de um problema a diferentes niveis
espaciaison

6

Se toda a anilise geografica se inscrevg.Dym contgxto temporal
muito nreciso. o r4(;jgQlrllQ.ggggrafico dove kinda ser dinamico, isto 6,
retrospectivo g..p11gspeqtjyo... progurando encontralLna! gvolug6es do
passado, as explicag6es das estruturas espaciais do presence e, a parter
dgs tihd6riEi5f a6tuiis, gg separar ol;'Zliment3s de concepgao de cent
rios do futuro. O ge6grafo restitui assam ao espago a sua quarta dimen
sio: o tempo.

5.2. Os grander caminhos

5.2.1 . O caminho cientifico

131) Y. Lacoste, ibidem, p. 12
132) B. M6renne-Schoumaker.

1986, P. 20.

Consists em:

- emitir hip6teses;
- confrontar hip6teses e factos

'E16ments de didactique de la g6ographie ' G6o, n ' 19

112
113

Niveis espaciais
Qual e o

problema?
Porque e que ele

e assam?

Que solugao
adoptarou escolher?

Qual 6 a inst6ncia
apropriada para

uma acgao eficaz?

Local

Regional

Nacional

Comunidade de

Estados (ex.: UE)

Mundi      
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construir uma explicagao dos factor estudados, fundamen-
tando-se no m6todo comparative e nos modelos de referenda,
explorat6rios e/ou traduzindo conclus6es parclais.

dispor da documentagao necessiria perante a confrontagao
jcartas e estatisticas a escala espacial indicada);
limitar a explicagao a processor compreensiveis para os alu
nos, e preferir o adiamento de algumas anilises para um es-
tado maid avangado da formagao is simplificag6es excessivas.Esduema de organlzagao da pesqulsa clentlflca na aulaon

Motlvagao Observagao
Posteriormente, e sobretudo para as primeiras aprendizagens, 6

os problemas encarados interroguem realmente os alunos;
- os problemas sejam bem limitados e claramente fomlulados;

as hip6teses nio sejam demasiado numerosas;
os saberes e o saber-fdzer especifico sejam dimples e compati-
veis com os niveis dos alunos;
uma solugao razoavel, fazendo intervir mecanismos pouco
complexos, seja o acabamento ap6s algumas horns de trabalho.

que

Verificagao Confrontagao

Nunca mais estudaremos, para comegar, as raz6es do sucesso
da indQstria japonesa ou as consequ6ncias da exploragao da floresta
amaz6nica belos brasileiros, mas sobretudo os contrastes do meio natu-
ral sobre o desenrolar do Paris-Dakar por exemplo.

Anglise
das

hip6teses
-- .=u=;

5.2.2. Integragao das representag6es

Como ja se disse no capitulo 3:3.1.4., 6 ilusio construir as
aprendizagens sem ter em conta os pr6-requisitos dos alunos, e princi-
palmente as representag6es ou concepg6es presented nos sous espiritos.
---' Se este percurso 6 hole reconhecido como necessdrio a maior
parte das disciplinas, em geografia €1e 6 fundamental, onde, sem dOvida,
nio se pods compreender as organizag6es espaciais sem ter em conta
as representag6es que os homens fazem dos sous territ6rios e dos teni-
t6rios dos outros. Por outro dado, cada um dever6 ser cada vez mais
consciente de que ndo ha realidade objective em sentido absoluto do
termo, como nio ha objectividade independents das nossdas faculdades
de percepgao.

Na eula, este percurso 6 aplicavel, CQmo tio bem demonstraram
diferentes autores: R. Choquette, D. Belayew Idol. acima) ou G. Hugonie.

Algumas condig6es devem ser tomadas:

- formular e identificar bem a questao a estudar;
- escolher as hip6teses de um navel acessivel para os alunos;

(33) D. Belayew, 1985, in6dito.
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As nossas construg6es cientificas assentam pois nas nossas re
presentag6es e nas representag6es dos outros. Assentam tamb6m nos
nossos sistemas de valores est6ticos, morais, religiosos, culturais que
nio podemos negligenciar tal como nio podemos negligenciar nem o
trabalho cientifico, nem sobretudo a aura.

O raciocinio geografico ndo pods apenas articular-se com a 16-
gica do percurso cientifico. Dove integral as representag6es. Esta inte-
gragao 6 particularmente necessiria no inicio de uma nova aprendiza-
gem desde que o aluno sega confrontado com um novo espago, logo,
com um novo problema. Mas 6 tamb6m Otil em curios de aprendiza-
gem desde que se tome necessdrio progredir nas aquisig6es. De facto,
quantos bloqueios provem de uma representagao errada muitas vezes
avaliavel, ou de uma atitude negative encarada segundo o objectivo da
representagao?

sentem-se valorizados pols o seu contributo, por maid pequeno que
deja, ajuda a construgao de um saber. Tornam-se actores e autores
dos sous conhecimentos geograficos.
Partir das representag6es cria uma ruptura com o acto habitual de en-
sino, que mexe com a afectividade das criangas. Ha ai uma situagao es-
trat6gica favoMvel ao professor, que dove minimizar etta dramatizagao.
Integrar as representa£6es transfonna o percurso numa s6rie de pro-
blemas que os alunos devem resolver sucessivamente. O beneficio 6
duplo. Por um dado, o modelo cldssico de uma geografia cultural trans-
forma-se entio numb geografia operativa que prova a sua utilidade.
Por outro lado, o ensino ganha em eficicia porque a crianga s6
aprende bem aquilo que manipula (Piaget, 1947).
Integral as representag6es pemlite uma passagem natural para a con
ceptualizaQao, aqui justificada e articulada relativamente aos saberes de
uma maneira inteligivel para o adolescente. Etta progressao pemlite
igualmente, pda sua flexibilidade, diminuir em parte as dificuldades das
classes heterog6neas.
Certamente, as diferengas nio sio eliminadas, mas os alunos com difi-
culdades nio sio brutalmente excluidos, e alguns revelam nestes dife-
rentes modos de proceder capacidades at6 ai impensaveis.
Entretanto, p6r em pratica as representag6es exide ao professor a re-
solugao de importantes problemas de organizagao material f6ceis de
adivinhar.

Exide tamb6m uma grande capacidade na gestao da aula. Implica,
tamb6m, uma pr6via e suficiente reflexio sobre as transformag6es ge
radas para articular da melhor forma os diferentes percursos e salva-
guardar a sua coer6ncia, no sentido de guitar transformar tal processo
num logo incoerente e fora de toda a realidade.

As representag6es ao servigo de uma geografia activaoq

A integragao das representag6es no processo de aprendizagem p6e
em causa os conteOdos e os percursos do ensino da geografia: "trata-se
de aprender a pensar, pensar o espago que se descobre..." (Fremont,
1976). Insistimos aqui nas dimens6es diddcticas.
Parter das representag6es permits antes de mais nio limitar saberes
acerca de individuos de que se nio conhece hem as formag6es, nem
as capacidades em geografia. E evidente que conv6m ajustar o dis
curso is capacidades do auditor -- elsa devs ser uma preocupagao
fundamental. Parter das representag6es transforma as relag6es do pro-
fessor com os alunos. Estes sentem-se participantes e questionados,
tornam-se desde logo activos e motivados e aguardam uma resposta
ou um juizo sobre a sua opiniao. Como as nog6es de verdadeiro e
falco ja nio fazem sentido no dominio das representag6es, os alunos

A chegada do conceito de representagao a anilise geografica
tem profundamente enriquecido e desenvolvido as pesquisas universiti-
rias mas confunde tamb6m o ensino, porque, a uma aprendizagem
'por alto" praticada durante maid de um s6culo(o professor transmits

(34) Y. Andre, "Lire et dire I'espace. L'utilisation des representations pour un apprentis-
sage a la lecture et a la maTtrise de I'espace", Y. Andre ef al. , Represented I'espace.
l-'imaginaire a /'dco/e. Anthropos, Paris, 1989, pp. 139-140.
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um sabers, contrap6e-se uma aprendizagem "por baixo", que parte dos
saberes, observaQ6es ou mesmo opini6es dos alunos. Data necessidade

de uma nova metodologia, evoluindo do "querer ver" para o "poder
ver" e para o "saber ver" (cap. 7:7.4.).

Mas este metodologia implica o recurse a oufros materials,
como os discursos (textos, documentos oficiais, publicidade, imagens,
etc.) e as cartas mentais, isto 6, representag6es sobre cartas ou esque-
mas do meio geografico onde vivem os individuos. Tamb6m necessity

de utilizar vantajosamente os inqu6ritos(por observagao, entrevistas ou
questionarios estandardizados) para obter tr6s brandes categories de da-

- factos pertencentes ao dominio pessoal da pessoa interrogada,

ao domingo do seu meio ou ao domingo do seu comporta-
mento visivel ou aparente;

- opini6es que podemos definir coma dados subjectivos (espe
range, expectativa...);

- enfim, atitudes e motivag6es, isto 6, judo o que esb relacio-
nado directamente com a acgao e o comportamento.

dos

O raciocinio geograficoou

Conhecimentos

praticos e
intuitivos acerca de um facto

ou de um conjunto
esmclal

'+
Identificagao e

formulagao
do problema

Hip6tese
detrabalho

+
Pesquisa e
critica das

informag6es

t
Organizagao dos

dados

t
Primeiras

hip6teses
explicativas

t
Experimentagao

das hip6teses para
estudo de outroscasos

e a mudanga
de escala

t
Construgao

da explicagao

t
Aplicagao
e/ou ac#o

,,/
Saberes

geograficos

Recursos geograficos
jterreno, fotografias,
mapas, estatisticas,

texton, etc.)

Este tema importante das representag6es seri desenvolvido no
segundo volume da Diddctica da Geografia.

5.3.Etapas e suafinalidade

O raciocinio geografico 6 pois um caminho 16gico que integra o
m6todo cientifico, nio desprezando completamente as percepg6es e a
viv&ncia, nem os assuntos em causa.

De facto, como muito bem mostrou Y. Lacoste, & indispensavel
restabelecer a tensio dramdtica no que se refers aos ge6grafos" pois

asta 6 a Onica maneira de suscitar a curiosidade, provocar os "por-
qu6s?" e dar a discipline um sabor real.

(351 B. M6renne-Schoumaker, "Les trois dimensions de I'enseignement de la g6ographie
Revue de geographic de Lyon, vo1. 61, 1986, p. 186
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Este raciocinio pods esquematizar-se atrav6s de uma forma em

funil(forma ja utilizada por R. Choquette traduzindo bem a necessidade

imperiosa de viag de anilise de aceitagao de today as representag6es e

das hip6teses variadas, ressaltando sempre a situagao-problema a estu-
dar (cap. 7:7.2.2.); em seguida, o raciocinio dove efectuar uma "selec-

gao" progressiva das informag6es recolhidas, e posterior tratamento, a

fim de se conseguir uma explicagao satisfat6ria.

Acrescente-se que se fez desembocar este raciocinio sobre a apli-

cagao ou a acgao em fungao de uma opgao por n6s sempre tomada,

uma vez sabida a absoluta necessidade de construir uma geogra/ia esco-
/ar ati/ aos a/unos de amanh6.

De facto, o raciocinio geografico, e para a16m disso toda a for-

magao geografica, deveria formar os homens para:

As brandes etapas do raciocinio geografico

}

comprender e aceitar as diferengas entry os espagos de vida ds

diferentes escalas (mundo, pals, regiao, cidade);

ser capaz de criar o(s) seu(sl espago(s) de vida e respeitar os

dos outros;

lutar contra o fatalismo e a demissao, integrando antes as dife-

rentes dimens6es de um mesmo problems.

Assam, "saber pensar o espago" significaria "comprender melhor
o mundo para actuar nile com mats eficicia". Este saber-estar conferi

ria tamb6m uma carta sabedoria a acgao, pois "o ge6grafo preocupa-se

ments com o imediato do que com o longo puzo, preocupa-se menos

com a rentabilidade imediata do que com a poluigao, a conservagao dos

recursos naturais e com o custo social de qualquer decisio '

Por outro lado, encontraremos nas paginas 121 e 122 um qua-
dro-sintese das brandes etapas do raciocinio geografico assam como dos

exemplos do que pods ser frito em cada uma delas.
(36) J. Mardchal et M. Genestier, in "Enseigner ]a g6ographie du co]]dge au ]yc6e

maes d'gtudes Rationales, 3 a 6 Junho, Amiens, 1992, p. 117.

Jour

120 121

Tipologia dassituag6esde
aprendizagem

Caracteristicas

UGACOESL6GiCAS

Formulagao de quest6es colocadas como premissas.
1= conclus6es inclutivas ou postulados). Deduz-se dai
uma ou virias consequencias necessirias. O motor do
raciocinio sio aqui as quest6es de partida. Sio as
ideias-forgas a que se recorre em cada nigel de dedu-
fao. Importancia deste fio condutor no raciocinio

INTERACCOES
jverticais e horizontais)

aPKOWMAGOKS
SISTEMICAS

O raciocinio em geografia compreende aqua parame '
tros maltiplos.
. A valorizaQao do espago:
- identificar o bin6mio

HOMENS/ECOLOGY
MENTALIDADES/CULTURA;

- desigual dominic, contrastes, estruturas, organizagao;
dinimica: fluxo, jogs das interfaces, potencia;

- mutag6es, problemas, riscos;
B Os fen6menos de fnterdependencia e de mundia/i

cacao;
- an61ises sobre o angulo das circulag6es, trocas,

fluxo:
- comparagoes grupo a grupo

[sso sup6e pesquisas minuciosas, seguidas das estatis-
ticas, por se tratar de mudangas bruscas

l\l=\lllf\D lYlE. l\JL/LIL\l\li\.nJ

Raciocinar sabre um documents
regras deleitura;

- regras de analyse;
- regras de comentdrio

Perante o concrete:
decomposigao de kraus de dificuldade;

- classificagao e hierarquizagao;
- valor gerd para a disciplina, valor transdisciplinar;
-- exame critics

PKOBtEivMUCAS
I REFLEXA0-JULGAMENTO

O raciocinio pode levar a uma consideragao dos valo-
I res morals: as escolhas colectivas, os discos, ... e per-
mitir uma educagao activa, dinamica, concreta da ci-
dadania.
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Exemplos do que pods ser feito nas diferentes etapasPn 6. Alguns Brandes tomas
do ensino da geografia

Os tomas propostos polos programas escolares sio variados
Mas, para a16m de uma diversidade aparente, encontramos geralmente

alguns temas mats importantes que desejariamos abordar nests mo-
mento.

Notemos que as paginas que se seguem nio pretendem de
modo album representar "lig6es-modelo" mas apenas algumas reflex6es

gerais e proposig6es maid precisas em ligagao directa com os capitulos
precedentes.

,+

6.1.Localizal6es
'Onde?" e "Porqua aie ndo noutro lugar?" sio duds quest6es

que articulam o raciocinio geografico (cap. 5:5.1.1.). Sio tamb6m dual
aquisig6es de base encaradas pda major parte dos programas escolares.

Implicam o conhecimento de duas competencias: saber localizar os lu-
gares, as regimes, os fen6menos; e poder explicar uma localizagao e/ou
uma distribuigao espacial.

6.1.1. Localizar os lugares, as resides, os fen6menos

Esta 6 uma grande compet6ncia, pois localizar os lugares, as re
os fen6menos pods significar saber:
- localize-los num maps;

situi-los relativamente aos respectivos memos;

identificar as suas especificidades em materia de localizagao;
- classifici-los segundo os brandes typos de localizagao, etc.

gioes

}

137) J. Mar6chal et M. Genestier, ibidem, p. 118.

122 123

Tlpologia dassituag6esde
aprendizagem Exemplos

LIGACOESL6GICAS

Para fabricar feno fundido e ago, 6 necessirio mineral
de ferro e coque:

localizagao das empresas siderargicas;
formal de empresas;

typos de regimes siderllrgicas;
- problemas actuais: as mutag6es

INTEnAccoES
jverticais e horizontais)

APRONMACOES
SIS'HMICAS

Dados naturais

Estruturas ell:nlhrnicas + OtglmzaWao social

valorizagao do
ESPAQO

/ \
Organizagao politico/ ~ Mentalidades

 
REGRAS

UETODOL6GiCAS

Um esquema
. Escolha das tonalidades das cores. escolha das clas-

ses. escolha de uma escala:
. Verificagao dos conjuntos e subconjuntos

identifici-los

PROBLEMAnCAS
REFLEXAO-JULGAMENTO

As "tens6es" da geografia
zones de regressao rural;
plano de circulagao de uma cidade;

- tragado de uma via f6rrea; lproblemas socials
- grande canal; > 1;olocados por...
- banagem, ... J '
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A localizagao ou a situagao devem kinda poder fazer-se a dife-
rentes escalas espaciais.

Saber localizar ndo 6 mats do que um objectivo gerd do ensino
que dove estar presente ao longo de toda a formagao (cap. 1:1.2.1.).
E um verdadeiro "reflexo" a fazer adquirir aos alunos que deste modo
devem habituar-se sempre a situar o objecto estudado. Para facilitar
etta aquisigao, o recurso sistemitico ao atlas 6 um m6todo eficaz, assim
como a construgao progressiva de "referenciais ou refer&ncias espaciais",
ou seja, lugares ou espagos fechados(a diferentes escalas) em relagao
aos quads se posicionara sistematicamente toda a nova localizagao.

infra-estrutura de transporte, por exemplo uma via f6rrea, sem que estes
deixem de ser reals factored de localizagao).

Explicar localizag6es ou distribuig6es espaciais necessita pols de
uma tonga aprendizagem no seio da qual conv6m procurar descobrir a
maior parte das leis fundamentais do espago geografico.

6.2. Anilise dos territ6rios a diferentes
escalas

E tamb6m um grande tema dos programas escolares. O objec-
tivo 6 neste cano ndo s6 situar o territ6rio(cidade, regiao, pals, conti-
nents. . .) mas ainda saber identificar os sous tragos fision6micos especi '
ficos a fim de descobrir a sua identidade pr6pria.

Iniciar a an61ise territoria16 muitas vezes bem dificil por raz6es
controversas sobre as etapas a utilizar. De facto, o estudo de um territ6
rio(muito frequents nos programas de geografia) ao longo do tempo
foi dominado por uma etapa analitica frequentemente articulada por um

'plano de registo": quadro fisico, populaQao, actividades, transportes,
organizagao do territ6rio, estudo de subconjuntos regionais ou locais.
Embora 16gica, asta etapa apresenta tr6s inconvenientes principais:

ndo coloca em evid6ncia o aspecto especifico, o problema
maior ou o interesse particular de um tenit6rio e deixa suben-
tender que a geografia 6 um estudo repetitivo dos mesmos te
mas sem problematica real;

- a ordem 6 criticivel: parece implicar que as condig6es fisicas e
os dados demograficos, estudados ou pr6vios, determinam
mats ou menos directamente as actividades e os tenit6rios; do
mesmo modo, a sucessio clissica das actividades(agricultura,
silvicultura, pesca, artesanato, indtlstrias e as actividades tercii
das) nio respondem muitas vezes a qualquer 16gica real para a
organizagao actual de um territ6rio; por outro lado, as redes de
transports sdo geralmente vistas a correr no final do estudo de
um programa e, no entanto, constituem, na maioria dos casos,
linhas de forma da organizagao espacial;

6.1.2. Explicar uma localizagao ou uma distribuigao espacial

Esta compet6ncia este muito ligada a precedence e pods tam-
b6m considerar-se como um objectivo gerd. Neste cano, conviri lever o
aluno a:

- detectar semelhangas ou diferengas nas localizag6es ou distri-
buig6es;

- reencontrar eventuais ligag6es entre estes localizag6es ou dis-
tribuig6es e outras caracteristicas espaciais;

- emitir hip6teses sobre o porqua das localizaQ6es ou distribuig6es;
interrogar-se sobre a din8mica das mudangas, confrontando si-
tuag6es em momentos diferentes do tempo, etc.

Para ajudar a asta aprendizagem, procurar-se-a antes de mats a
exist6ncia ou nio de localizag6es preferenciais, de reagrupamentos no
espago.

Para a16m da pesquisa da explicagao, sensibilizar-se-6 o aluno
para os perigos de conclus6es apressadas, relag6es simplistas que de-
correm principalmente de uma Qnica escala de analyse, da nio conside
ragao do contexto temporal no qual se deu a escolha de localizagao, de
um conhecimento parcial do processo de decisao(se ndo se sabe nada.
por exemplo, do modo de financiamento do projecto ou do papel dos
poderes pablicos) ou ainda coincidQncias espaciais(fabricas que podem
estar pr6ximo de um recurso, por exemplo do carvio ou de uma
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mats grave ainda, nio exists qualquer lags que ligue as diferen
tes panes do estudo, pda falta de problematica gerd; a anilise
geografica reduz-se assam a uma justaposigao de monografias.

Imateriais e humanosje sobre os actores em presenga(poderes
pablicos a diferentes escalas, actores econ6micos e socials);
processos feitos para construir o espago resultante de uma or-
ganizagao com uma hierarquia dos lugares, uma 16gica dos ter-
rit6rios e das redes que permitem uma diferenciagao espacial;
cada vez mais, as variag6es temporais introduzem din&micas
espaciais diferentes.

Compreendem-se as criticas dirigidas a esta etapa clissica da geo
grafia regional, mau prado os esforgos de alguns para mudar a ordem
dos temas e/ou desenvolver pontos de ligagao entry as diferentes panes
do curso. De facto, dais grander motivos de censura subsystem apesar
deltas organizag6es: aus6ncia de uma problematica e sobretudo a au-
s6ncia de um real questionamento epistemo16gico.

Para responder a primeira objecgao, alguns preconizam uma
pesquisa prob/emdtica. Etta consiste em tratar um pals, uma regiao ou
uma cidade a partir de um tema ou de um problems particular que pa-
rece(m) caracteristico(s) do espago estudado e que permits(m) determi-
nar a escolha da materia ensinada. Assim, tratar-se-i da Italia atrav6s
das disparidades regionais Norte-Sul, ou do Japan atrav6s do seu de-
senvolvimento econ6mico. O interesse pedag6gico de uma tal sequen-
cia 6 real: colocam-se os alunos perante um problems que se vai procu-
rar resolver (cap. 7:7.2.2.). Mas o seu interesse cientifico e cada vez
manor, como podemos observar na Belgica franc6fona, onde a pesquisa
e bastante usada, o que aparenta mais vantagem para a geografia gerd
do que para a geografia regional. De facto, atrav6s dos tomas escolhi-
dos (que sio finalmente pouco numerosos), sio por vezes poucas as
quest6es de organizagao territoriale muitas sobre populagao, economia
ou politica. A mesma identidade de um territ6rio nem sempre e reve-
lada, aquilo que ndo 6 senio um cano a parter do qual se estudam meca-
nismos gerais como a transigao demografica, o subdesenvolvimento, a
dinimica urbana. . . Se se privilegia este percurso problematico, conv6m
pols seleccionar um problema real globals territorial, permitindo tratar
do conjunto do territ6rio e dos sous subconjuntos regionais.

O at;argo sistdmico 6 uma segunda etapa que tanta melhorar os
errol anteriores. No centro encontram-se alguns principios de base:

o espago dove ser encarado na sua globalidade;
- este espago 6 um espago produto dos homens;
- para compreender asta "produgao", interrogar-se-a sobre os

contrastes Inaturais, hist6ricos, financeiros...), sobre os recursos

Pda leitura do que asta para trds, descobre-se imediatamente
toda a riqueza e a pertin6ncia deste Oltimo avango. Infelizmente, tal 6
impraticavel pelo facto da quase aus6ncia de uma boa literatura sobre o
assunto e da falta de formagao dos professores neste dominio.

A anilise geografica dos territ6rios sofre tamb6m da actual crime
da geografia regional. E necessirio esperar que etta se posse renovar
rapidamente e provoque por sua vez a renovagao dos estudos das re-
gimes e dos Estados no secundirio porque a geografia regional esb no
centro dos estudos geograficos.

Verifiquemos o que se passa no munro (materia terminal): os
problemas sio bastante parecidos, a aprendizagem do mundo nio se
pode reduzir ajustaposigao de conhecimentos ordenados por tomas ou
estudados Estado por Estado. E preciso desenvolver um percurso sist6-
mico onde interferem quatro modelos principals: as areas culturais, os
Estados(com a sua organizagao e o seu poder), a economia e as trocas
internacionais e enfim a "sociedade mundial", conjunto "informado
em que todos os elementos reagem aos impulsos de "ordem" mundial
Ida SADA a guerra do Golfol.

6.3. A geografia flsica
Ap6s alguns amos, o lugar e o conteOdo de ensino da geografia

fisica forum muito discutidos. No centro do debate, criticas virulentas
contra uma geografia tradicional muito sectaria, muito analitica, dividida
em disciplinas aut6nomas Igeomorfologia, climatologia, pedologia, hi-
drografia, biogeografia. . .), das pr6prias tamb6m divididas em subdomi-
nios especificos(geomorfologia glaciaria, periglaciaria, corsica, das costas,

126 127



DiDACnCA DA GEOGRAFU ALGUNS GRANDES TOMAS DO ENSINO DA GEOGRAFH

e61ica, arida, etc.). Dai, para os criticos, a acumulagao de elementos
nio conceptualizados, desligados entre si, e uma real desqualificagao de
todo este domingo de pesquisa.

Ora, nio ha geografia sem natureza, pols em qualquer territ6rio
n&o existem s6 homens, mas tamb6m solos, ar, aqua, animals e vegetais.
Mas a geografia fisica nio possuio monop61io do estudo da natureza;
outras disciplinas, como a ecologia, interv6m igualmente.

Qual podera, entao, ser o desenvolvimento especifico da geografia?
Coma muito bem demonstrou G. Bertrand em numerosas publi-

cag6es, a geografia fisica encontra-se na interface entry a sociedade e a
natureza e nio ha meio natural separado de uma intervengao humana.
Data defesa por uma geografia sist6mica articulada a volta de tr6s con-
certos: o geossistema, o territ6rio e a paisagem.

1. 0 geossisfema 6 um conceito naturalista que incluia dimen
sio antr6pica, um sistema que combina um geomo(litomassa,
hidromassa e aeromassa) e uma biocenose(agrupamento de
organismos vegetais e/ou animals em equilbrio no meio) so-
bre os efeitos da acgao dos homens.

2. O ferrit6rio 6 um conceito socio-econ6mico: 6 o estudo dos
recursos e dos constrangimentos.

3. A paisagem, nogao mais que concerto, permits introduzir a
dimensdo s6cio-cultural na anilise do espago geografico por
meio indirecto das representag6es, simbolos, mitos, etc.

Estes concertos devem ser paralelamente colocados na evolugao
hist6rica porque e "historiando" o estudo da natureza que se podera
mellor aprender a evolugao das sociedades e das suds t6cnicas(arrotea-
mento, drenagem, exploraQao das energias f6sseis e das mat6rias-pri-
mal, poluigao).

2. And/isis a di/erentes esca/as para mostrar os funcionamen
tos dos brandes mecanismos e os sous efeitos a diferentes escalas de
tempo e de espago:

escala 1: o globo, geossistema por excelencia;
escala 11: a zona, essencialmente bioclimatica;

- escala 111: o domingo(ex.: o dominio mediterranico);
escala IV: a regiao natural(ex. : o Alentejo);
escala V: o pals;
escala Vl: o geocomplexo(ex.: uma vertente de colinaj;
escala Vll: a geofacies(ex. : parcels agricola);

- escala Vlll: geotopo (ex.: uma fonte, um rochedo).
3. Dlddctica de organfza€ao do terrff6rio, cujo fim demonstra

os mecanismos que unum as sociedades ao seu meio ambiente, parti-
Ihando o uso dosrecursos naturais

Etta nova geografia fisica integra pois a geograJria da organfza
fao do espago muito apreciada pelos ge6grafos-professores de virios
parses como a Inglaterra, onde esta geografia tem cinco objectivos de
base (doc. p. 27), ou a Esc6cia (onde as metodologias especificas estio
desenvolvidas nests dominio), mas tamb6m em Franca, ha muito
tempo. De novo, a geografia fisica nio 6 a ci6ncia da organizagao do
espaQO mas uma ci2ncia de organizagao do territ6rio, e asta dimensio
tenitorial confirma a sua utilidade socials a sua integragao na geografia
global(doc. p. 131).

6.4. Geografia socials econ6mica
O seu campo de investigagao 6 vasto e diversificado. Distribui-se

entry programas de geografia gerd que acentuam os Brandes mecanis-
mos gerais e programas de geografia regional que t6m por finalidade o
estudo da identidade dos territ6rios.

Tendo ja tratado este segundo dominio no ponte 6.2, limitar-nos-
-emos aqua ao nosso comentirio a pratica da geografia socials econ6-
mica em geografia gerd. De novo, nio se trata de desenvolver um
plano de distribuigao abordando sucessivamente e de cada vez como

Para aplicar asta nova geografia, G. Bertrand propos uma didic-
tica da geografia a tr2s tempos.

1. 0 sisfema Terra: a parter de leis funcionais Igravidade, gravi-
tagao, fluidez, etc.), pods-se abordar as leis distributivas de corpos, fluxos
e processos que sio fundamentais na diversidade geografica: as das ter-
ras e dos mares, das planicies e das montanhas, das regimes secas e das
regi6es hilmidas.
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um todo especifico as anilises relativas a populagao, is diferentes acti
vidades, a circulagao e is trocas, is cidades e aos campos . mas pratt
car uma pesquisa sist6mica, pluriescalar, integrando os meios fisicos.

Finalmente, antes de tratar uma sucessio de tomas correspon
dentes aos diferentes dominios da geografia social e econ6mica (geo-
grafia da populagao, geografia agricole, geografia industrial, geografia
dos transportes...), 6 preferivel um pequeno nOmero jquatro ou cinco)
de problemas reals de organizagao do espago com today as suds com
ponentes, por exemplo agricultura, meio e populagao numa aldeia
tropical, concentragao de actividades e de homens numa regiao costeira
da regiao temperada, crises e mutag6es de velhas regimes industriais..
No centro destes Brandes tomas, conv6m privilegiar o estudo das estru
turas espaciais: os espagos agricolas, sobretudo os da agricultura, os es-
pagos costeiros, sobretudo os da pesca e do turismo, os espagos indus-
triais. sobretudo os da indtlstria. .., e de escolher as identidades a escalas
diferentes, por exemplo, um parque industrial, um vale industrial(ex. :
Sambre), uma regiao industrial jex.: o Ruhrl, um grande conjunto eco-
n6mico mundial (ex.: a Asia do Sudeste). Por outdo lado, "tornar-se-g
necessirio ter em conta a grande importancia das inteng6es dos actores
sociais, do seu poder real sobre o espago... e pintar com um pouco de
aprofundamento humano e social as descrig6es e as anilises. O contri-
buto de filmes, de reportagens video, de descobertas no terreno 6 aqui
insubstituivel" . Enfim, para la de um percurso sist6mico, 6 indispensavel
praticar uma geografia dinamica, acentuando as mutag6es e os proces'
sos de mudanga, e uma geografia pratica e atil, preparando os adoles
centos a inserirem-se no mundo de amanhi

Acrescentemos ainda que etta geografia social e econ6mica
dove ter uma real dimensio geopolitica, tendo em conte as estrat6gias
planetarias, regionals e locals dos grupos e dos dirigentes.

Como mostram concretamente v6rios autores ou kinda os manu-

ais recentes de geografia, este percurso 6 incontestavelmente possivel
no quadro dos novos programas do secundirio que, mau prado a desig
nagao perene de geografia gerd, viu o seu conteado, m6todos e fun-
Q6es recentrarem-se na socializagao dos espagos. Daqui as diversas pos'
sibilidades de descobrir alguns brandes tomas que permitem iniciar os
alunos ndo somente em geografia gerd(fisica e humanal mas ainda no
funcionamento do "planeta Terra '

Estes Brandes tomas sio:
desigual distribuigao da populagao e seu crescimento;

-- as sociedades humanas face aos desequilibrios e aos recursos
do espago e/ou os problemas de organizagao do espago;

- as diferenciag6es espaciais produzidas pdas sociedades humanas.

Estes temas prestam-se muito bem a aprendizagem das diferen
tes ferramentas e t6cnicas utilizadas polos ge6grafos(cap. 4).

Uma geografia sist6mica e global(;n

componentes fisicos
e bio16gjcos do meio

(GEOGliAFIA risicA E ECOLOGIA)

@

formas de organizagao
e de diferenciagao do espago, paisagens

(GEOGRAHAREGIONAL)

© ®

tfcnicas e capitais disponiveis,
tradig6es culturais, etc.

osisTEWAGEOGKArico

Plano de estudo clissico: a-b-c-d; ex: "o Japan

lglH:lBa::..;.
Outros pianos possiveis: b-a-c-d; ex.:

c-b-a-d; ex.:
d-a-b-c; ex.:

(38) G. Hugonie, Geographie-Lyc4e. Aide a /a mise en oeuvre des programmes
CNDP/CRDP de Versailles, 1991, p. 17
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6.5.Leitura das paisagens Esquema gerd para a leitura de uma paisagem a parter
de uma fotografiaPn

O temp 6 frequentemente considerado fundamental no ensino,
onde muitos preconizam "parter da paisagem" jcap. 3;3.2.2.). E, de
facto, "um ponto de partida a privilegiar na anilise geografica pois 6 a
imagem que n6s vemos quotidianamente da parte do espago terrestre
que constituio nosso quadra de vida: o nosso territ6rio". Mas asta es-
trada esb sempre limitada, pois nada se pods ver, e cada vez mats os
sistemas de valores baixam as nossas percepg6es.

Por outro dado, nio ha identidade entry a geografia e a ci6ncia
das paisagens porque, se a geografia utiliza a paisagem, 6 unicamente
para entrar em relagao com o territ6rio.

A leitura que se faz inscrever na problematica das localizag6es
que 6 a sua maior preocupagao, atrav6s da paisagem, 6 a estrutura es-
pacial de um lugar que procura antes toda a identidade.

Esta estrutura 6 na realidade um modelo induzido a partir da per-
cepgao de uma paisagem. Este modelo("uma paisagem industrial an
tina", "uma paisagem industrial nova") pods servir .por sua vez de quid
de leitura para a an&lise de novos terht6rios, entendidos igualmente a
parter das suas pr6prias paisagens.

A paisagem pods constituir dense modo o ponto de partida e o
ponto de chegada da anilise geografica, alfa e omega da aprendizagem
da leitura geografica de um tenit6rio.

Entretanto, um tal pasco implica uma real aprendizagem. No
cano de uma leitura paisagistica a partir de uma fotografia com jovens
alunos (1 1-15 anos), propomos um percurso em quatro tempos seguido
de uma faso de aplicagao Idec. p. 133). Este percurso integra na pri-
meira base uma abordagem sensivel destinada a fazer emergir as repro
sentag6es e ainda a explicita-las(gragas ao par de narradores sem8nti-
cos). Deste modo, aceitam-se em principio as impress6es "espontaneas",
causas frequented de bloqueio ao "saber ver". Em seguida levam-se os
alunos a trabalhar ordenadamente, a limitar os comentirios ao que
pods ser visto e a iniciarem-se no m6todo cientifico: este imp6e observar
antes de formular hip6teses explicativas, e privilegiar sempre os factor
mats importantes, os Onicos susceptheis, pda repetigao em outros cason,
de ajudar a construgao de uma explicagao das realidades espaciais.

l As quatro grandes etapas
1. Estado emocional ou aproximagao sensivel iter panto 2 abaixo)

formulagao das primeiras impress6es
- tentative de justificagao deste juizo de valor

2. Identificagao do documents fotografico
typo de registo de obsewagao(limited)(campo visual)

momento de registo de observagao
3. Anilise da paisagem

primeiras observag6es plano a plano

delimitagao das grander unidades paisagisticas(recorrendo por vezes a decal
ques)

descrigao dos principals elementos naturais e humanos de cada unidade(utili
zando se necessirio um quadro)
tentar colocar em evid6ncia a estrutura aparente da paisagem pelo estudo da
posigao rejativa das brandes unidades paisagisticas(desenhando, se for Otis, um
equema)

4. Explicagao(compreende a organizagao e os problemas levantados)
emitir hip6teses
verificar as hip6teses com a ajuda de outros documentos(outras fotografias, car-
tas, textos, etc.) e/ou trabalho de campo

2 Uma primeira aproximagao sensfvel
1. Classificagao global de cada reacgao perante a paisagem

atracgao -indiferenga--repulse
2. Formulagao lime do porqu6

3. Assinalar entry os termos seguintes os que estio mats adaptados a escolha
harmonic -- desarmonia das formas
harmonic -- desarmonia das cores
hamionia -- desarmonia dos volumes
contrastes - monotonia
natural -- artificial

rau -- frequents
antigo - novo
estivel -- em mutagao

4. Confronts dos resultados

l39) B. M6renne-Schoumaker, "Lire les passages'
graphfque, n ' 88,Paris, 1987.

Multiple de }a documentation photo.
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Conclus6o dasegunda parte TERCEIRAPARTE
l Toda a formagao em geografia deveri facilitar a aquisigao de tr6s

Brandes grupos de conhecimentos e de compet6ncias: nog6es e
concertos-chave (saberes); instrumentos e t6cnicas (saber-fazer); ra-
ciocinio geografico(saber-ser).
As nog6es e conceitos-chave permitem articular as aprendizagens a
volta dos saberes fundamentais; estes sio tamb6m instrumentos de
investigagao para toda a nova pesquisa.
As nog6es e conceitos-chafe da geografia sio os conceitos espaciais
gerais e os concertos correspondentes a processos ou propriedades
geograficas.
Para aprender a aprender em geografia, nio 6 suficiente dispor de
uma lists de concertos com as respectivas definig6es; 6 necessirio
ainda poder colocar estes conceitos em rode a fim de dispor de um
real modelo de investigagao para poder ler os territ6rios.
O ge6grafo utiliza numerosos instrumentos e t6cnicas. Muitos doles
sio especificos da disciplina, mas todd a escolha necessita de uma
reflexao-avaliagao antes da sua utilizagao, para deste modo valori-
zar o seu emprego polo professor perante os sous alunos. Estes ins-
trumentos e t6cnicas nio sio os tlnicos meios ao servigo da apron
dizagem da geografia
Entry os instrumentos, as imagens(fixes, animadas e de sat61ite) e
as cartas aparecem como os auxiliares mais preferidos polo facto
de terem uma maier capacidade de mostrar ou de representar os
territ6rios.
O retroprojector e a infomlitica oferecem paralelamente aos professo-
res de geografia a possibilidade de fazed e/ou construir instrumentos.
Aprender geografia 6 tamb6m formar-se em raciocinio geografico
Este articula-se sempre num territ6rio e 6 pluriescalar e din8mico.
Assenta no caminho cientifico, e integra as representag6es que
coda um faz dos territ6rios
Cinco Brandes tomas emergem da major parte dos programas esco
lares: localizag6es, anilise dos territ6rios a diferentes escalas, geo-
grafia fisica, geografia socials econ6mica e a leitura das paisagens.
Um ensino eficaz em geografia sup6e a definigao destes tomas, os
conhecimentos e compet&ncias intrinsecos e os melhores meios de
aprendizagem.

PRATICAS E METODOS MAID
ADEQUADOS2

3

4

5

6

7

8

9

10
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7. Percursos coerentes,
estruturadose centrados
nosalunos

saberes essencialmente pragmaticos aplicaveis a disciplines bem identi-
ficadas, para resolver problemas que se colocam especificamente no
campo epistemo16gico deltas disciplinas", mas tamb6m de "competed '
cf as, into 6, de saberes aplicaveis is situag6es complexes que geram va- J
riiveis heterog6neas e que pemlitem resolver problemas que escapam a
situag6es atribuiveis epistemologicamente a uma s6 disciplina".[)ai o
interesse da actividade interdisciplinar sobre um tema comum a virias
disciplinas e/ou num quadro preciso(trabalhos de grupo, excurs6es),-
com a condigao de ser bem preparada e gerida(partilha das activida.s

des, tempos comuns de debate e de sintese...).

7.1. Percursos coerentes com os mecanismos
de aprendizagem

I Antes de escolher um m6todo de ensino, conv6m interrogar-se
/ sobre o modo coma os alunos aprendem para Ihes facultar as melhores
I condig6es de aprendizagem. De facto, calcula-se geralmente que ape-

nas 10%o dos alunos aprendem, qualquer que sejam as modalidades da
pedagogia aplicada, mas para os restantes 90% as estrat6gias desenvol-
vidas t6m um papel preponderante.

Interrogar-se sabre a aprendizagem 6 tentar identificar os meca-
nismos que seri necessdrio actiuar para trans/ormar os a/unos em
pessoas que aprendem.

De facto, aprender implica um conjunto de mecanismos comple-
xos demonstrados no quadro da patina seguinte. Entry os mecanismos,
existem algumas ideias-crave:

- adquirir conhecimentos pressup6e experi6ncias perante situa-
g6es reais e/ou complexas;

- os novos conhecimentos transformam os saberes e as represen-
tag6es preexistentes sem necessariamente se substituir aos erros;

- os estados de semicompreensao sio normais: raramente se
aprende a primeira explicagao;
os primeiros niveis de conhecimentos podem compreender as
caixas negras que os sentidos s6 esclarecem mais tardy;
o conceito 6 vantajoso, coma ja se disse, quer como instru-
mento de investigagao da actividade intelectual, quer como um
produto final do trabalho escolar.

\
O que se entende por "aprender"?nw

l

Ensinar a aprender" 6 diferente de transmitir conhecimentos
muito completos e bem organizados. E sobretudo criar as condig6es fa
voriveis a aquisigao pessoal, nio somente "de conhecimenf os, isto 6, 140) P. Pelpel, Se /ormer pour enseigner, Duiod, Paris, 1993, p. 83

'\
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Nio 6... E antes...

Os conhecimentos adquiridos nio sio coi-
sas que se aprendam de maneira estatis-
tica, se empilham e se acumulem

Sio as /erramentas fntelectuafs que funcio-
nam em situag6es reals, com a sua comple
xidade

Os conhecimentos adquiridos nio preen-
chem o fazio da ignorancia, nem se substi-
tuem aos erros de modo samples

[ransformam progressivamente idefas e
representag6es preexistentes. Os errol
sio estruturadores e muitas vezes revelado-
res de modes de pensar subjacentes

Deseja-se com espontaneidade que toda a
explicaQao sega tio completa quanto possi-
vel e sobretudo definitivamente exacta
Desconfia-se muito das aproximag6es,
acreditando-se que das nio sejam obsti-
culo &s aprendizagensseguintes

O desenvolvimento intelectual conduz mui-
tas vezes a estados de "semicompreensao
que nio podem ser evitados, mesmo
quando cria insatisfagao em espiritos de
mestres com dominio do conhecimento a

que dizrespeito.

Apoia-se muitas vezes na ideia de que os
"pre-requisitos" devem ser dominados
para que uma nogao posse ser ensinada

Pode-se procurar para coda conhecimento
niueis kari(iueis, em relagao a idade dos
alunos, interesses, possibilidades inteledu-
ais. Os primeiros niveis podem comportar
as "caixas negras" cujo significado se escla
receri mats tardy

A formulaQao de uma nogao constitui mui-
tas vezes o panto de chegada do trabalho
zscolar
O que 6 memorizado carre o cisco de nio
ser aplicado senio em alguns exemplares
escolhidos ou alguns problemas can6nicos,
pr6ximos da situagao de aprendizagem.

Um concerto 6 sobretudo um porto de par
tina para a actividade intelectual, quajquer
coisa que da um novo poder explicativo
Fazendo funcionar uma nogao em novak
situag6es, habituam-se os alunos a dissociar
o car6cter abstmdo do exemplo lou de alguns
exemplos] que servem para a apresentar
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E igualmente formar os alunos para a "autonomic da gestao do
seu trabalho escolar, e maid geralmente no uso da sua intelig6ncia; 6
pois aprender a organizar-se, a encontrar m6todos de maior eficicia
para aprender as lig6es ou fazer as revis6es da materia, a avaliar os re

sultados que atingem, a procurar os apoios necessarios, etc." (ver igual-
mente a obra de ICEM, pedagogia Freinet, que prop6e virios relatos de

experidncias concretas sobre este assunto).

Tipologia das operag6es mentais solicitadas nas
aprendizagens e dispositivos didicticos facilitadores das

aquisigoes'"'

Contudo, para "ensinar a aprender", nio basta definir objectivos

jcap. 1;1.1.4.). E preciso ainda esclarecer as operas(5es mentafs a sob
citar e construir paralelamente os dispositivos a utilizar.

Para P. Meirieu, os quatro brandes tipos de operag6es mentais

sio: a dedugao, a indugao, a dia16ctica e a divergencia.

A dedugdo 6 o acto intelectual para o qual o sujeito 6 levado a
inferir uma consequ6ncia de um facto, de um principio ou de uma lei; 6
um caminho fundamental em ci6ncias e coda vez mais utilizado na

nova geografia"(pp. 65-67).

Menos valorizada, a fndugao 6 tamb6m uma operagao intelec-

tual importante: consists, por combinag6es sucessivas de atributos, em

criar hip6teses sabre pontos comuns e, procedendo a alternincia de re-

dug6es e de extens6es, chegar a uma formulagao de hip6teses atrav6s

da procura de semelhangas, originalidades e especificidades.

A dia/6ctica, ou relacionamento de conceitos, permits por outro

lada chegar a nogao de sistema e construir modelos; enquanto que a di-

uergencia, ou relacionamento de elementos considerados habitual-

mente como disparates, como pertencendo a campos ou registos diff

rented e cujo encontro produz novidade, permits desenvolver a
criatividade, capacidade julgada tio fundamental no mundo de hoje.

A grelha resumo da patina 139 explicita muito concretamente
estas quatro operag6es mentais e prop6e para coda uma delay dispositi-

vos didicticos para facilitar a sua aquisigao.
j41) P. Meirieu, Appren(fre.

pp. 123-124.
oui. mats comment?, col. 'P6dagogie", ESF, Paris, 1993
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Que operagao mentalo sujeito devs
fazer para aceder a aquisigao proposta?

Que typo de dispositive 6 precise colocar
nolugar?

1. Deduzir... isto 6:
colocar-se do panto de vista das conse-
quencias de um acto ou de um principio;
colocd los a prova dos seus efeitos;
estabilizar ou modificar em seguida a pro-
posigao inicial facto de descentrar, 16gica
hipot6tico-dedutival

O formador deve organizar a experimenta-
Qao das consequ6ncias, em condig6es de
seguranga para o sujeito

quer para a experiencia ensaiada, seguida
de um trabalho de retroacgao ou introdu
gao de contra exemplos;
quer por interacgao social, certlficando se
de que cada um efectuou o mesmo traba-
Iho e que ha rotagao nastarefas

2.Induzir...into 6
confrontar elementos jexemplos, factos,
observag6esl para fazer emergir o panto
comum (noQao, lei, concerto);
fazer ajtemar as fasts de redu®o e de ex
Eensio para verificar a validade da pes
quisa(operag6es sens6rio-motoras e con
cretas)

O formador dove organizar a confrontagao
dos materials

escolhendo os materiais de tal modo que
zncontre um ponte comum em destaque;
fazendo emergir as semelhangas;
introduzindo um ou mats intrusos para
descobrir a originalidade de um panto co
mum:
pedindo ao blunt) para descobrir um novo
material para aceder a especificidade do
ponto comum jverificagao por dedugao)

3. Dialectizar... into 6
colocar em interacgao as leis, nog6es e
concertos:
fazer evoluir as variiveis em sentidos dife-
rentes:
aceder a compreensao de um sistema
joperag6es formats, abstracg6es reflexi
vas)

O formador dove organizer a interacgao
entry os elementos

utilizando formal de "jogs" adaptadas;
Eendo o cuidado em definir que "a regra
de jogo" incarna o movimento ao mesmo
tempo das nog6es e das variaveis;
impondo a rotaQao sistemitica dos desen
volvimentos:
solicitando a pesquisa de novos conceitos
a parter da compreensao do sistema jveri-
ficagao pordedugao)

4. Divergir... into 6
relacionar os elementos pertencentes a
dominion diferentes;
estudar as possibilidades das associag6es
novak, as relag6es originals entre as coi-
sas, as palavras, as nog6es, os registos de
explicagao(pensamento sincr6tico)

O formador deve organizar o reencontro
com o inesperado:

impondo as posig6es nas relag6es nio ha
bituais:

permitindo avaliar as pertin6ncias jverifi
cano por dedugao).
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7.2. Caminhos estruturados na base
do funcionamento das aprendizagens

funQ6es mentais subordinadas a nogao de estddio de desenvolvimento,
a saber, a conjungao de um processo de assimf/agro (segundo o qual o
individuo integra os factor novos e as estruturas cognitivas preexisten
tes) e de acomodafdo(que se traduz, ao contrario, pda transformagao,
por reacgao is solicitag6es do memo, de uma estrutura ja existente). A
conjugagao destes dots mecanismos conduz ao equilibrio entry os facto-
red internos e externos caracteristicos de um dado navel de adaptagao

3. O nigel da integrafdo, isto 6, a exploraQao dos elementos ad-
quiridos no contexto operacional. S6 ha aprendizagem se o aluno for
capaz de utilizar os resultados em contextos variados. Deste ponto de
vista, a dimples memorizagao ndo constitui em sia aprendizagem,
mesmo que deja uma das condig6es. Aqua as descontinuidades das
aprendizagens escolares, clarificadas entry as diferentes mat6rias, cons-
tituem uma major dificuldade: os alunos que salem fazer em matemd-
tica uma divisdo a dots algarismos, perante uma regra de tr6s, revelam
-se muitas vezes incapazes de a utilizar, na vida pratica, por exemplo,
para calcular um custo ou obter um prego. E..g$!q:-fepBQjdgggfje tmlls
fer6ncia que os exercicios de avalidgao procuram o mats possivel verifil
car propondo situag6es que sio ao mesmo tempo analogas e diferentejl

Uma'pedagC)girlie'aj5iendi2'ahem sup6e colocar, em cada navel,
determinadas situag6es especificas, permitindo aos formandos crier por
sua pr6pria conta o conjunto dos dispositivos. O quadro da paging 146
representa as Brandes condig6es de aprendizagem e suas implicag6es
pedag6gicas. Entry das devem-se explicitar tr6s nog6es:

expecfatiua; 6 o nigel de conhecimentos que o individuo se
prop6e atingir Imuitas vezes memos elevados que o seu nigel de
aspiragao);

- oblecfiuo-obstdcu/o: 6 um objectivo cuja aquisigao permits ao
sujeito transpor um grau decisivo de progressao, modificando
o seu sistema de representagao e fazendo-o chegar a um re

I gisto superior de formulagao (ver doc. p. 142);
- metacognigfio: 6 a actividade pda qual o sujeito se interroga

sobre as suas estrat6gias de aprendizagem e relaciona os memos
utilizados com os resultados obtidos.

7.2.1. Tr6s niveis essenciais de funcionamento
das aprendizagens

Depois de P. Pelpel, no qualo texto seguinte muito se inspirou,
pode-se indycar tr&s niveis essenciais de funcionamento de uma aprendi-
zagem, a volta dos quads se podem estruturar as dctividddes pedag6gicas.

1. 0 nigel de f mp/icaGdo. Cada urnaprende para si pr6prio, o que
quer dizer apenas por si mesmo. A pedagogia do ensino tem tend6ncia
a economizar este etapa, considerada adquirida. Contudo, 6 essencial
na pedagogia da aprendizagem, pois constituio aspecto energ6tico, po-
dendo desenvolver-se segundo dois eixos sensivelmente diferentes qual
finalmente, se encontram. Um 6 de ordem afectiva. da vontade ouJ
mais modestamente, do desejo, o que se champ geralmente moff uagdol
O outdo 6 de ordem mais intelectuale exprime-se geralmente pda no]
Qao de interesse. Um relaciona-se com valores, o outro com sentimen
tos. Pods notar-se que a car6ncia do sentimento, em carta medida,
pods ser compensada pda importancia do valor, embora o inverso seja
pouco provavel, nas criangas nitidamente. Toda a aprendizagem se ins-] ./
crave numb dia16ctica do sentimento e do valor, uma e outra sempre}.X
inacabadas: o que garante a novidade na aprendizagem e a perman6n)
cia no.QRsejo.

:15 (?)DO navel de operafao. Todd a aprendizagem 6 uma actividade
que si;if;screve na dia16ctica da rupture e da continuidade.[)este ponto
de vista, ningu6m caracterizou melhor este processo que G. Bachelard,
embora se interrogue -sobre a g6nese do conhecimento cientifico, mos-
trando aquino em que ele se distingue radicalmente da opiniao: aceder a
ci6ncia 6 rejuvenescer espiritualmente, 6 aceitar uma mutagao brusca I
que dove contradizer um passado; aprender 6 renovar e aceitar o risco.
Interiorizada palo individuo, asta rupture torna-se um con//ito: conflito
s6cio-cognitivo, que coloca o indiMduo perante a perspectiva do que elejf,,
sage, acredita e 6. No plano funcional, o mecanismo da aprendizageml
parece bastante pr6ximo daquilo que J. Piaget descreveu ao navel das'

C
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Aprendizagem e ensinonn Todavia, nio 6 uma pedagogia ficil. De facto, implica clarificar

muito bem o objectivo cognitivo, ter uma ideia clara das operag6es
mentais requeridas pda aprendizagem, ter em costa o navel dos alunos,
identificado os obstaculos, precisar bem os momentos de aprendizagem

e ter preparado com cuidado o problema que se vai tratar. Por outro
lido, implica uma boa escolha do problema.

Na realidade, como o mostraram A. M. Garin-Grataloup, M. So

lonely N. Tutiaux-Guillon, o problema nunca deveria estar nqguestao
colocada aos alunos, ser dado sem difiiluldadei, mas sempre para cons-

truir. Mesmo que corresponda a percepgao de um jogs ao qualo aluno
adore, o que sup6e a apropriagao da questao polo aluno, acerca da qual

produz uma formulagao pessoal. Assim, a aus6ncia de coer6ncia, de
sentido, percebida como tal, conduz o aluno a compreender que os re

.cursor mobilizados ndo sio pertinentes para interpretar a situagaQ.
Ao largo de todo este percurso, os alunos deveriam familiarizar-se

com os tr6s brandes processos de solugao de um problema: as tentati-

qas'e os elly)s(o individuo explora a situagao num percurso progressiva-
ment& estruturante, quer por tentativas, quer pda verificagao de hip6te

ses); 6 intuiCaoD ou deja, a de$coberta rapids na sequ2ncia de um exams
globali;iota'de uma situagao problematica de estrutura explicita; e o
condicionamento operante (processo experimental visando controlar
tjlncomportamento definido, ou resposta, acompanhada de modo siste

m6tico por um reforgo, podendo a relagao entry a resposta e o reforgo
ser arbitraria), processo muito bem ilustrado no ensino programado
jcap. 9:9.2.3.).

Segundo M. Minder, dais grupos de crit6rios principais deveriam
orientar a escolha do processo (doc. p. 144):

- crit6rios internos: o conteOdo disciplinar intrinseco e a natu-

reza do objectivo;

- crit6rios externos: a "forge" dos diferentes grupos de alunos

numa turma heterog6nea e a "forma" da turma quando se re
veda relativamente homog6nea.

Ver definigao na patina 141
Termo definido no capitulo 12:12.3.
Termo definido nas paginas 146-147.

A nogao de objectivo-obstaculopH

Determinagao a priori dos objectives,
com base na anilise da materia. a

parter de um modelo taxon6mico
gerd

Identificagao dos errol do
pensamento cientifico, testemunhado

que se notampor
nos alunos

de objectivos
o ao pragressointelectual

que representa vencero obsticulo
Tradugao dente objective em funQao das

familias taxon6micas clissicas.

Acentuagao posts sobre as
condig6es que permitem que
o obst6culo seja vencido, e

sobre o progresso intelectual

(42) M. Develay, De I'apprentfssage d /'enseignement, ESF, Paris, 1992, p. 159.
(43) J.-P. Astolfie M. Develay, La Didacfique des sciences, col. "Que-sais-je?", n

PUF, Paris, 1993, p. 59.

2448.

142 143

O aluno
APRENDE

com a condigao

ENSINAR
conduz a ter em conta

as nogoes
de encontrar sentfdo nas situaQ6es de
aprendizagem

de praticassociais de refer6ncia
- de avaliagao formadora(ou formativa)"

de projecto pessoale de projecto
professional
de expectativa

de adquirir uma habflidade cognitiva,
desenvolvendo uma estrat6gia pessoal

- de taxonomias de objectivos
de representag6es

- de obsticulos e de objectives-obstaculos
de situag6es enigmaticas

- de diferenciagao didictica
de ana/fear a sua estrategia - de conselho metodo16gico e de activida

des metacognitivas
de /igor a nova habilidade adquirida
is outras

de campos conceptuais
- de conceitosintegradores

de matrizes disciplinares
de fer a certeza que cumpriu - de aplicagao

de reinvestimento e de transfer6ncia
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A escolha de um grande processo de solugao de um
problemaoq

7.2.3. Tentativa de estruturagao do percurso didictico

l Com base nas pesquisas anteriores, alguns autores tentaram mo
dewar o percurso diddctico propondo esquemas de estrutura para as se-
qu&ncias de aprendizagem. Dentre estes, sio bem conhecidos tr6s:

1. 0 esquema adoptado no quadro da pedagogia do despertar:
libertagao/espontaneidade: os alunos sio colocados em situa
Qao de pesquisa perante um assunto global;

- estruturagao: anilise e procura de explicag6es, hip6teses;
sintese: compilagao dos resultados ordenados de forma racio
nal atrav6s dos esquemas e resumos;
avaliagao

2. O esquema das cf8ncias experimenfais: observagao, hips
tess, experimentagao, resultado, interpretagao, conclusio (designado
esquema OHERIC)

3. O modelo de estrutura conceptual do saber ensinado:
- inventirio das nog6es contidas no assunto e pesquisa, em fungao

do nigel de compreensao dos alunos, do registo de formulagao
melhor adaptado;
determinagao e anilise da "nogao nuclear" para a transformar
num objectivo gerald transformar asta "nogao nuclear" em "si-

tuagao-problema
pesquisa das possibilidades de reformulagao ou de transposigao
com vista a avaliar os conhecimentos adquiridos.

Para relembrar: tr&s grandes procedimentos

1. Tentativas de errol(pesquisa, descoberta e emissio de resposta-solugao)

2. :Conhecimento profundo" Idescoberta rapida e emissio da resposta solugao)

3. Condicionamento operante(emissao da resposta solugao)

Crit6rios intemos

Aprendizagem de um concerto -+ ENSAIOS
ERROS

<..- Actividade de infomla$o

Aprendizagem de um principio -+ "CONHECIMENTO +- Actividades 16gico-matematicas
PROFUNDO"

Aprendizagem de um algoritmo + CONDIC.
OPERANTE

{-- Actividades verbs-motrizes

Crit6rios extemos

Alunos bans -+ ENSAIOS

ERROS

<..- Turma boa

Alunos m6dios -+ "CONHECIMENTO +-- Turma media
PROFUNDO"

Alunos fracas --} CONDIC.
OPERANTE

(..- Turma fraca
7.3. Percursos centrados nos alunos

7.3.1. Dual Brandes vias: diversificagao e diferenciagao

TURMA HETEROG£NEA TURMAHOMOGENEA A passagem do ensinar ao aprender (cap. 1:1.1.), a considera-
gao dos mecanismos e dos funcionamentos das aprendizagens, que aca-
bimos de analisar, conduzem inevitavelmante ao desenvolvimento dos

percursos que melhor se adaptam aos alunos, procurando "a igualdade
dos resultados da aprendizagem" mats do que a "igualdade das

l44) M. Minder, Didactique /onctionnelle. Objects/s, strategies, dua/cation , De Breck
University, Bruxelles, 1991, pp. 248-249.
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oportunidades". Estes percursos inscrevem-se em dual brandes viag; a
diversificagao e a diferenciagao.

1. A dfuersi.ficafao consists em variar no tempo as maneiras de
ensinar e as situag6es de aprendizagem, procurando (empiricamentel
que cada um dos alunos encontre aia sua quota-parte; pods-se assam
variar os modos de ensino(colectivo, individual, grupal), as t6cnicas utili
zadas(retroprojector, quadro, mapa, . . .), os m6todos empregues(cap. 9),
as linguagens utilizadas (oral, escrita, imagem, simbolos. . .), o trabalho
pratico(trabalho estritamente disciplinar, trabalhos inter ou pluridiscipli
nares, projectos) e mesmo os aspectos relacionais(relag6es professor-
.alunos, relag6es entre os alunos).

2. A df/erenciafao consists em criar simultaneamente as dife-
rengas que podem existir entry os alunos nos diferentes dominios, o
que implica da parte do professor tr6s compet6ncias:

identificar as especificidades dos alunos susceptiveis de crier a
diferenciagao;

- definir as formas de actividades susceptiveis de tirar partido das
potencialidades de cada um sem que para isso se fechem na
sua especificidade;

- gerar simultaneamente actividades diferentes.

quadro do estudo do memo jprimeiro e segundo anon do ensino secun
diriol. Com asta finalidade, este autor preconiza tr6s pistas de trabalho:

- motivar o formando, fazendo ressaltar as representag6es(ap6s
uma primeira tentativa livre e silenciosa, cada aluno verifica as
percepQ6es e quest6es-problemas);

- estruturar o formando, ensinando-the a organizar o trabalho
jpor grelhas de analise, questionarios) e altemando momentos de
trabalho colectivos com trabalhos individuals;

-- avaliar o formando, pedindo-the para realizar um trabalho pes-
soal sobre um outro assunto, pr6ximo daquilo que foi estudado
no curso.

Por outro lado, P. Meirieu, um dos grander defensores da peda
gogia diferenciada jque 6 na sua visio nio s6 um esforgo permanente
para adaptar as praticas pedag6gicas ao que ja se saba dos alunos, mas
ainda um modo de aprender da acgao pda acgao), prop6e cinco bran-
des typos de diferenciagao em fungao de cinco Brandes tipos de disfun-
cionamentos escolares:

trabalhos sobre situaQ6es de finalizagao (acontecimentos da
vida quotidiana, problemas de organizagao do espago econ6-
mico...) a alunos que nio compreendem a importancia ou o
sentido do projecto de aprendizagem;

- trabalhos de remediagao muito objectivados cujas dificuldades
sio principalmente devidas a aus6ncia da interiorizagao dos pr6-
-requisitos;
trabalhos centrados na andlise de problemas e a construgao de
programas de tratamento correspondents aos que sio incapa-
zes de associar os recursos materiais a clause de problemas de-
terminados;
trabalhos sobre situag6es de descontextualizagao, polo que nio
se pods utilizar um recurso material em situagao diferente da
quela que inici6mos;

- trabalhos de treino centrados na identificagao e enriqueci-
mento das estrat6gias de aprendizagem dirigidas aqueles que
ndo sabem efectuar eficazmente uma dada tarefa para a qual
t6m compet&ncia.

A pratica de uma pedagogia realmente diferenciada 6 por outro
lado mats complexa que a pratica da diversificagao. Comprender-se-a
desde ja que, apesar de um entusiasmo evidente, este tipo de pedago
gia deja pouch praticada.

7.3.2. Como colocar em pratica uma pedagogia diferenciada?

No contexto actual do ensino, 6 evidente que etta pedagogia s6
pods funcionar facilmente em certos momentos, por exemplo, por oca '
silo dos TD jtrabalhos dirigidos), ou por ocasiio de trabalhos realizados
conjuntamente por virios professores(da mesma disciplina ou de disci-
plinas diferentes) com diferentes grupos de alunos.

Mas, como mostrou S. Mersch-Van Turenhoudt, 6 possivel prati-
car tal pedagogia com uma turma de 30 alunos, nomeadamente no
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7.4. Exemplo de um percurso gerd para
o estudo de problemas ou conjuntos
de problemas espaciais

De facto, comparativamente a praticas pedag6gicas tradicionais,
este percurso 6 inovador principalmente no inicio e no fim. Estes mu-
dangas podem ser justificadas como tal.

A primeira faso persegue tr6s grander objectives, um cientifico e
dois pedag6gicos:

1. Dove permitir ajudar a uma melhor compreensao do espago
para reter as imagens e as praticas espaciais; inspirar-se em
today as descobertas recentes da escola behaviorista.

2. Aumenta a motivagao dos alunos, levando-os a dar a sua opi-
niao, apoiar-se nos sous conhecimentos, a sublinhar os pro '
blemas que os interessam.

3. Dove ajudar o professor a conhecer melhor os alunos, facili-
tando as observag6es sobre os comportamentos assim como
as avaliag6es de conhecimentos.

{

O percurso aqui apresentado esb elaborado desde 1980 no qua
dro de uma investigagao-acgao sobre o estudo do memo urbano, sendo
depois um pouco modificado em 1985 no momento da sua aplicagao
ao estudo de problemas ou conjuntos espaciais.

Prop6e-se um trabalho em trQs Brandes etapas, correspondendo
cada uma is faces de apreensao do conhecimento das realidades espaciais:

a parter de: -- um espago VIVIDO e partilhado polos sores sem
tomas consci6ncia disco

- um espago PERCEBIDO de modo a fazer intervir
os sentidos e o espirito

em seguida; um espago DADO polos sonhos realizados nos li-
mites espaciais precisos

e

Quanto a faso final, persegue os objectivos semelhantes aos da
pedagogia de projecto (cap. 9:9.3.6.), a saber: levar a um bom resul-
tado as pesquisas efectuadas na auld e contribuir para a formagao dos
adultos do futuro. Preconizada tamb6m por outros ge6grafos, por
exemplo, F. Slater, asta metodologia prepara sem dOvida a acgao e fa-
cilita a aprendizagem do dialogo e da participagao. Ao trabalhar de
qualquer modo, o adolescents compreendera que para chegar ao me-
Ihor resultado nio 6 suficiente refer ou criticar, mas antes torna-se in-

dispensavel analisar em profundidade os problemas e as solug6es posse '
veis, ap6s a procura com outros da melhor solugao.

um espago RACIONALIZADO por arranjo das
variiveis mensurdveis neste espago;

/ina/menfe: - um espago INTEGRADO, unificando os espagos
precedentes,

e

- um espago VOLUNTARIO, com projectos de or-
ganizagao do territ6rio e realizag6es concretas.

e

Cada uma destas etapas(quadro p. 150) difere sensivelmente das
outras em tr6s pontos de vista:

- origem e recolha dos dados;
desenvolvimento das operag6es;
papeldo professor.

A finalidade de cada etapa 6 igualmente muito especifica, embora
a primeira sirva para motivar, a segunda para a aprendizagem dos
conhecimentos e dos saberes-fazer e a terceira para se fom)ar(aprendi-
zagem do fiber-ser). Paisa-se, assim, dos conhecimentos praticos e intui-
tivos aos conhecimentos documentais dispersos, onde se procura uma
coer6ncia entry os conhecimentos integrados e os que se podem aplicar.

Assam, ao bongo do trabalho, professor e alunos poderao expert
mentar uma regra de ouro no ensino:

o que entendo,nao esquego...
o que vejo,fixo...
o que faso, compreendo..

Junta-se a este percurso que podera tamb6m ser aplicado ao pri
metro ciclo do ensino basico, onde, coma diz P. Giolitto, 6 essencial
treinar para passar do espago vivido para o espago percebido, depots
do espago vivido ao espago pensado.
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Exemplo de um percurso gerd para o estudo de problemas
ou de conjuntos espaciais''n

8. Um trabalho a organizar
durante o ano,sequ6ncias
pedag6gicase aulas

8.1. Organizaifao do trabalho durante o ano

Uma das brandes dificuldades de qualquer professor 6 estabelecer

e construir o seu plano de trabalho durante o ano

O euro maid frequents "consists em tratar as rubricas oficiais
umas atris das outras, sem reflexdo pessoal na 16gica da progressao e

na densidade dos conteados, na escolha das nog6es-chive e dos exerci-

cios indispensaveis. . . ou inspirar-se num manual cujo plano nem sempre

6 16gico e cujo conteOdo 6 sempre denso
C) professor dove evitar um trabalho "aos bocados", organizando

o seu trabalho etapa por etapa. Para este objectivo, 6 necessirio sem
pre parter do tempo realmente disponivel jtempo global menos os im-

ponderaveis), das brandes rubricas e dos principais objectivos especifi-
cos fixados no programa, construindo-se necessariamente um real

plano de trabalho.
O plano de trabalho pods ser inspirado no esquema apresentado

na patina 153 ou no exemplo relative ao programs do secundirio
apresentado naspaginas 154 e 155.

Pods ser comunicado aos alunos no inicio do ano mas sujeito a

modificag6es, devendo ter em conte, por exemplo, as dificuldades reen-

contradas polos alunos ou a actualidade.
O livro de ponte 6 igualmente muito Qtile por vezes mesmo obri-

gat6rio para a Inspecgao ou a Direcgao. Permits ter em dia o resumo
das auras. E um documento precioso para uma eventual substituigao ou

para o colega que o substituird no ano seguinte.

(45) B. M6renne-Schoumaker, "Savoir pender I'espace. Pour un renouveau conceptuel et
m6thodologique de la geographie dana le secondaire", L'in/ormaffon g6ographique
n' 49, 1985, p. 159.
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  Investigagao num
espago vivido e

percebido

Investigagao num

espago dado e
racionalizado

Investigagao num
espagointegrado

e voluntirio

Origem e
recolha

de dados

C)pini6es e percepg6es
pessoais
Opini6es e percepQ6es
degrupo
Opini6es e percepg6es
de outros indiMduos

Documentos existentes

jtextos, estatisticas,
mapas, graficos,
fotografias, etc.I

Inqu6ritos

Sem dados especificos,
mas utilizagao dos
dadosdasduasetapas
anteriores

Desenvolvi-
ments

dasoperag6es

Justaposigao das
opimoes e percepgoes

pessoaisl&

Primeir(lbaianwo;
Justaposigao de

tlftemunhosE
Definigao de quest6es
a resolver

Pesquisa-inventario e

dilil informag6es

Escolha do percurso e
da escala(ou escalas)

de anaii:il

Tratametto dos dados
Primeiras hip6teses

explicatiJas

Provaraship6teses
por estudo de outros
cason e a mudanga de

:"''' J
Construgao da
axplicagao

Confrontagao dos
resultados da etapa 2
com as opimoes e as

percepwTS

[ntegragao de grupos
de dados ou rejeigao
delta integragao
jprocesso pessoal

colictivo)

dE soluQ6es

Escolha de uma (ou

de varian)acgao(6esl
pessoaKais) e/ou
colectiva(s)

Papal desem-
penhado polo

professor

Animador-coordenador Especialista Educador
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No documents da paging 155, encontrari um exemplo de livro
de ponto que se usa em ci6ncias econ6micas, e que, ndo sendo uma re-

ceita, podera server tamb6m para a geografia. O livro de ponto podera

ser substituido no final de cada curio ou de cada sequ6ncia. Contudo,

podera ser utilmente completado por resumos sabre cada sequ6ncia
onde conviri tomas Rota sobre:
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a(s) parte(s) nio cumprida(s) palos alunos(a seguir aos testes

escritos ou orais), pols pods ser preciso no ano seguinte;

a(s) parte(s) apreciada(s) ou nio polos alunos quer na forma:

querno conteado;

a(s) parte(s) vista(s) muito rapidamente, ou muito lentamente;

as nog6es ajuntar, retirar, suprimir, estruturar no ano seguinte;

a(s) parte(s) de notas a suprimir, melhorar, completar;

o plano ou quadro a examinar, etc.

Tail resumos podem ajudar muito a organizar o trabalho do ano

seguinte.
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Exemplo de quadro de recapitulagao anual para o curso
secun(lirioPn

Objectives

Cf INog6es
Metodologia

Como tomar e explorar notes

dia, ano, p61o
equador,orientagao,

longitude,latitude

cadeias montanhosas.
dorsais oce8nicas

Como deve raciocinar um
ge6grafo: o m6todo dos

conjuntos espaciaisoceano, mar
continente, crosta

0

1.2.2

da atmosfera

ar, atmosfera, pressao
atmosf6rica. anticiclone
depressao, massa de ar,

vento,frente polar,
zona climitica

jet stream, alisios

Modelo de livro de ponton
Ensino tfcnico de qualificagao - Gestio Secretariado
Curio de Tfcnico de Com6rcio
NQmero de alunos: 15

1.3

habitado por

FP 05
popuiacional

Coma construir e analisar um
grafico linear.

Andlise de uma carta pelo
m6todo dos conjuntos

l
l

1? parte: Com6rcio interno
Setembro -- Revisio do programa do ano anterior

A heterogeneidade da turma, constatada por um testa no inicio do ano, crib
idade de um puzo maior do que aquele inicialmente previsto(at6

15 de Outubro)
Os instrumentos do com6rcio(cheques, cheques a ordem, letras vencidas)
sio objecto de um estudo mais aprofundado
Exercicios de controlo orais regulares durante este periods
Continuagao da revisit
Os banjos(um exercicio escrito)

Novembro Conhecimentos sabre as companhias de seguros no comfrcio intemo(um
exercicio escrito)

Dezembro - Conhecimento sobre:

a) os viajantes, representantes do com6rcio e agentes comerciais;
b) os armazenistas e concessionarios;
c) os agentes;
d) os comissionistas e os consignatarios;
e) os comerciantes e as bolsas de comerciantes, as c6maras de com6rcio, os

postos de informagao
Um balango de sintese escrito

2.1
keio local

paisagem, relevo
planalto, vale, sino,

planicie, urbanizagac
tempo

Coma analisar a paisagem
Como construir um dossier de

estudo
Outubro

carta, escala,legends
posigao geografica

altitude, curve de navel

geo16gica
celina, planicie aluvial

Como ler e utilizar a carta
topografica de 1:50 000
Iniciagao ileitura de cartas

Ap as
escalas

Nota:FP fichas de objectivos e de progressao ( . . . )

l47) B, Zimmerman, "Une d6marche essentiellement m6thodologieque", in G. Hugonie,
Geographic-l.ycee, Aide a /a mise en allure des programmes, CNDP/CRDP de
Versailles, 1991, p. 45.

148) Instituto Charles Janssens, EnseigrJer Aujourd'hui. Aspects pratiques, A. De Breck
Bruxelas, 1981, p. 96
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Pritica de estudo do memo

considerado coma um sistema
janalise, procura de correlag6es,

questionarios, hip6teses
interpretativas, evidenciar as

interacQ6es).
Como expor os resultados de

um estudo  
2.2

Da escala
locale escala

planetaria  
aglomeragao, fungao

urbane. afluente.bahia
de sedimentaQao,

macigo antigo, clima
temperado oceanico,
outros grandestipos

de clima    
3.]

Os homens e
a construQao
do espago

FP IO sectores de actividades.
servigo,indtlstria,
empress, habitat,

quarteirao

homo elaborar uma carta
analitica de um espago urbane

(analisefuncional)

12 h
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2? parte: Com6rcio extemo
Janeiro As vendas comerciais(um exercicio escrito).
Fevereiro -- Os transportes intemacionais(um exercicio escrito).
Margo Os seguros maritimes(um exercicio escrito).

As alfandegas.
O armazenamento.
O pagamento e o financiamento (um exercicio escrito).
Documentagao e infomlagao no com6rcio intemacional.
ServiQos internacionais de correios e telecomunicaQ6es e c6digos.
Revisit gerale balango de sintese escrita. 12 alunos obtiveram satisfaz,
2 alunos poderao transitar com sucesso se elaborarem um trabalho nas
f6rias sabre uma parte resMta da materia, laluno nio se encontra cdpaz
de superar as suas lacunas (decisao a tamar em conselho de turma).

Notas

parter das suds quest6es, mas ainda provocar interrogag6es, confron
tando-os com um problema.

3. O curio em preparagao 6 o de geografia, por isso conv6m
privilegiar os aspectos espaciais dos problemas abordados e localizar os
lugares, acontecimentos, processos. Assam:

ensinar urbanizagao significa nio s6 definir o processo e carac-
terizar a populagao urbana, mas tamb6m e sobretudo aprender
a identificar uma paisagem urbana e a conhecer a sua exten-
sio espacial;
seleccionar um bom recorte de jomal sobre um assunto geo
grafico referente ao Terceiro Mundo significa escolher um do-
cumento que compreende, para a16m dos dados socio-econ6-
micos, informag6es sobre os meios naturais e a repartigao
espacial dos parses pertencentes a este grupo.

Desde o inicio da preparagao, 6 tamb6m necessirio utilizar o
atlas e/ou outros mapas a disposigao dos alunos e prever a sua utilizagao
na auld

4. Toda a preparagao 6 precedida pda leitura do programa.
Nests Oltimo. seremos sensiveis ao conjunto dos tomas e is directivas
pedag6gicas relativas nomeadamente aos objectives, percursos e/ou
conceitos. Todavia, conv6m ser pragmatico, limitando-se a uma grande
ideia por ligao, a uma situagao-problems de duas a cinco nog6es funda-
mentals e a dais ou tr6s saberes-fazer

5. Os objectivos especificos dependem do assunto da ligao e da
organizagao do programa. Em certos castes, os objectivos de aquisigao
de conhecimentos podem ser privilegiados; noutros, podem privilegiar-
-se os objectivos de aprender a saber-fazer.

Ex.: o estudo de uma regiao pods constituir um objectivo de sa-
ber se a t6nica se coloca essencialmente no conhecimento da regiao;
mas pods tamb6m confundir-se com um objectivo de saber-fazer se de-
sejamos ensinar aos alunos, a partir desta regiao, coma encontrar a
maneira de estudar o espago regional.

6. A acumulagao de documentos nio 6 uma prova de sucesso
Conv6m seleccionar os que se relacionam mats directamente com o
curio e que sdo susceptiveis de desenvolver o saber-fazer dos alunos. A
variedade dos documentos escolhidos & sempre desejavel.

April
Mano

Junho

. O ntlmero reduzido de periodos nio permitiu efectuar visitas de estudo.
+ A major parte dos documentos utilizados sio provenientes da administragao ou das em-

presas.
. Em todas as ocasi6es foi chamada a atengao dos alunos para a necessidade de comply

tarem os documentos, com todos os requisitos.
. Em Margo, M. S., pai de um aluno, gerente de uma ag6ncia alfandegaria, veil respon-

deris quest6es dos alunos.

8.2. OrganizaiFao do trabalho durante uma
sequ6ncia pedag6gica ou uma liifao

8.2.1. Como preparar um curio

Qualquer curso 6 constituido por uma sequencia pedag6gica dis-
tribuida por virias horas, quer as diferentes sequ8ncias estejam reunidas
em m6dulo, quer numa samples ligao; dente modo, todo o professor de-
veria guiar-se polos dez prince'plos que se seguem.

1. A preparagao nio 6 um trabalho linear. Nio se escreve de
modo definitivo. Mesmo os anon de experi6ncia nio dispensam rascu-
nhos repetidos e retocados para elaborar uma boa ligao. O que neces-
sita de muita reflexio. E pois Otil pensar com anteced6ncia de virios
dias no novo tema que se vai abordar e munir-se antes de uma docu-
mentagao completa sobre o assunto.

2. A motivagao dos alunos 6 evidentemente uma preocupagao
constants durante a preparagao. Motivar os alunos ndo significa somente
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7. A preparagao de uma eula nio se limita a preparagao da ma-
teria. E tamb6m necessirio preparar o trabalho da aula, nomeadamente:

- o material a utilizar e momento de utilizagao;
as instrug6es e quest6es relativas a este material;
o emprego do quadro de escrever;
ast6cnicas de avaliagao.

A improvisagao 6 muitas vezes fonte de imprecisao e de perda
de tempo para o professor e de nervosismo para os alunos; o tempo de
preparagao 6 largamente rentabilizado pda seguranga, ou mesmo pda
distracgao que permits ter durante a aula.

8. Pods parecer paradoxal insistir num plano estruturado ja que
o desenrolar da auld estari dependents do trabalho "espontaneo" dos
alunos. Nio 6 contradit6rio. De facto, se o plano 6 bem pensado, en-
volve a maier parte do tempo nos problemas levantados polos alunos.
Para a16m disso, um plano estruturado(que interessa ter claramente a
sua frente sobre uma pequena ficha por exemplo) 6 um excelente auxi-
liar de mem6ria para a redacgao do esquema da ligao no quadro e para
a organizagao gerd da aula. A16m disco, 6 sempre mais ficil modificar
um plano preexistente que construir um durante a aula.

9. E precise dar uma grande importancia is folhas distribuidas
aos alunos. E a base do trabalho de casa e 6 tamb6m o cartio de visita

do professor. Dover-se-i ser particularmente sensivel a pertin6ncia da
escolha dos dados (evitar textos longos; preferir os mapas, graficos,
quadros, definig6es curtis) e a apresentagao dos documentos. Dar-se-i
sempre prefer6ncia aos documentos que suscitem uma preparagao ac-
tiva dos alunos. Nio esquecer sitar as refer6ncias nos artigos e nos do
cumentos e certificar-se se os direitos de tutor nio estio interditos
jcomo 6 o cano dos manuals classicos).

10. Elaborar boas aulas exide v&rios anos de experi6ncia. As
melhorias sio possiveis nio somente gragas ao espirito critico, mas
igualmente gragas aos alunos e is auto-avaliag6es. Assim, 6 bom refor-
mular as notas logo que a ligao terming; quando nio as notas acumu-
lam-se e no final do ano ja nio & possivel ter ipso em conte(ver princi-

Pio 1, P. 156). /

Esquema gerd da organizagao de uma sequ6ncia pedag6gicaon

n

0

a

a

0

Informer-se sabre o contetldo;
manuals escolares, obras cientificas,

actualidade, documentagao, atlas

l

e
S

b
0
g
0

do plano proas6rio

Pesquisa,recolha
dosdados

F
a
S

e

d
e
f
i
n
l

t
i
V
a

lo dotrabalho na auld
quest6es

Definigao dos objectivos

l49) B. M6renne-Schoumaker, "£16ments de didactique de la g6ographie", Geo, n ' 19, 1986, p. 52
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8.2.2. Como organizar o trabalho na aula? - ouve-os e esb atento na medida do possivela judo o que des
dizem;

- lewd-os a ordenar as suas interveng6es e ao dialogo;
Para este finalidade. conv6m:
- valorizar as interveng6es de todos(sobretudo as dos mais fra-

cas e dos maid timidos);
-- nio fazer troga das asneiras e ensinar aos alunos que nio de-

vem rir-se uns dos outros.

2. O professor 6 um "expert" no seu ramo de conhecimenf os:
nio dove aceitar a situagao de adivinhar; algumas nog6es po '
dem e devem ser ensinadas polo professor; as quest6es dove
rio ser formuladas a partir da andlise de documentos ou sobre
a exploragao do saber;

- p6r em evid6ncia os momentos mats importantes da auld atta
v6s de curtas sinteses feitas muitas vezes polos alunos;

- verifica se todos os alunos compreenderam bem;
-- se nio conhece a resposta, dove reconhecer e procure-la; ndo

dove esquecer-se na auld seguinte de dar a resposta correcta .
3. O professor 6 ainda um educator:
- incita os alunos a manifestarem as suas raz6es de acordo com

aquino que Cigs pensam;
- ensina os sous alunos a serum aut6nomos, a escolherem o seu

pr6prio sistema de valores e a adaptar os sous comportamen-
tos (sujeitos a uma reflexio pessoalj;
ensina-os a serum responsaveis.

O inicio da lifdo

E o momento capital. Os primeiros minutos da aura sio signifi-
cativos: anunciam o interesse do assunto, o ritmo de trabalho e a auto-

ridade do professor. Como para um films ou um romance, tudo acon-
tece rapidamente e a motivagao pods desaparecer rapidamente. Este
momento 6 sem dtlvida marcante na carreira de um jovem professor:
este testa de 300 segundos marca, de facto, e acaba por catalogs-lo
para o anointeiro...

Esta faso da ligao dove principalmente motivar o interesse dos
alunos, isto 6, dove conseguir que os assuntos Ihes digam respeito e de
sejem aprender, trabalhar en conjunto e tentar avangar (cap. 7:7.2.1.).
Para motivar e interessar, um bom documento 6 muitas vezes de grande
utilidade. Em geografia, pods-se utilizar, por exemplo, diapositivos(ou
fotografias) ou um facto da actualidade. O essencia16 variar as introdu-

Q6es e nio procurar introdug6es demasiado artificiais, distantes das pre-
ocupag6es dos alunos. Por outro lado, mesmo quando o problema co-
locado 6 complexo, 6 necessirio colocar no inicio quest6es simples is
quaid todos os alunos sabem responder(por exemplo, quest6es relativas
a viv6ncia ou observadas na situagao em causa, quest6es sobre um do-
cumento) a fim de evitar a exclusio dos mats fracos.

A faso de motivagao pods ser acompanhada duma rapida sintese
da ligao anterior. Este sintese feith polos alunos 6 um excelente controlo
do rendimento da materia dada. Torna-se necessirio muitas vezes li-

mits-la is nog6es essenciais, ligando-as com o novo assunto a abordar.
Contudo, nunca se dove comegar no meio da barulheira.

Por tudo into, nio esquecer o seguinte:
- IQ -+ S --- IR: uma Questao colocada a toda a turma 6 gerd

ments seguida de uma reflexio (Si16ncio); em seguida um
aluno 6 indicado para dar a Resposta;

- o professor dove reagir rapidamente ds quest6es e is respostas
dos alunos e evitar tempos mortos;

- 6 preciso ter a nogao do justo equilibrio entry o tempo de pala-
vra reservado aos alunos e ao professor;
conv6m modular a voz de acordo com os tempos fortis e fra-
cos daligao;

O trabalho durante a eula

Como se viu no quadro da patina 150, o professor desempenha
sucessivamente tr6s pap6is:

1. 0 professor desempenha o papal de animator-coordenador:
provoca a participagao de todos os alunos;

160 161



DiDACriCA DA GEOGRAFm UM TRABALHO A 0RGANIZAR DURANTE O ANO, SEQUENCIAS PEDAG6GiCAS E AULAS

sem disciplina, nio ha rendimentol Dais
e associar dialogo a firmeza,
e evitar as punig6es,
. o melhor meio de ter disciplina 6 polo interesse,
. fixar as exig6ncias a ter em conta,
e dominar o espago aula, isto 6, organize-lo e deslocar-se de

maneira a afirmar a sua presenga, a estimular e a controlar o
trabalho detodos os alunos,

' em caso de barulho, falar cada vez maid baixo em vez de fa
lar alto.

escreve no quadra(com a finalidade de seleccionar mais facilmente as
notas a destacar). Finalmente, 6 preciso guitar escrever continuamente
no quadro mesmo para os alunos mats novos. Neste dominio, igual-
mente, a autonomia dove aprender-se muito rapidamente.

8.2.3. Um exemplo: as desigualdades regionais no Brasil

Nigel Secund6rio

Este exemplo 6 devido a M. F. Cenat e J. Jalta. Trata-se de levar
os alunos em tr6s horas a descobrir as desigualdades regionais atrav6s
da problematica do modelo centro-periferia, e a elaborar uma carta.

Encontram-se nas paginas seguintes as diferentes fuses da aula e
na patina 166 a carta considerada palos alunos.

Finalmente, tenhamos em conte J. Mar6chal, para quem o euro
6 "um momento na solugao de um problema. Dave deixar de ser des-
qualificante e tornar-se objecto de reflexio para o professor e din&mica
de saber para o aluno, que deste modo aprende a compreender que 16-
gicas se encontram subjacentes ao erro '

As diversidades regionais no Brasil(SQ
Ensino Secundirio: um exemplo a desenvolver

Uti/izagdo do quadra

A sua utilizagao 6 indispensavel, mesmo no final do secundario,
porque 6 um instrumenfo de tuba/ho, onde se podem indicar;

as principals ideias (por exemplo, hip6teses de explicagao
adiantadas palos alunos,

- esbogos e esquemas,
- names dificeis(nomes pr6prios, termos tecnicos),

e um audi/iar de mem6ria, permitindo conservar e estruturar o essencial,
into 6, o plano escrito progressivamente, servindo-se de mini-sinteses.

Para melhor separar estas duas fung6es, torna-se atil subdividir o
quadro em duds panes. Contudo, 6 sempre necessirio preparar os es-
quemas e os esbogos a desenhar, estar com atengao a ortografia, ter a
certeza da compreensao dos simbolos ou das abreviaturas utilizadas
jpor exemplo a feta nio deverd indicar senio uma relagao de causa-
.efeito). E ainda Otis porque se trabalha num quadro pr6prio, polo que
se pods ter cuidado com a escrita e a representagao gerd(nao esque-
cer que este quadro dove ser um modelo para os alunos) e ler o que se

( . . .)

150) M. F. Cenat e J. Jalta, "Examples de d6marches pour b8tir une logon", in P. Desplan
ques(Dir.), Pro/essfon Ensefgnant. Enseigner en col/&ge et en lyc4e, HacheHe Edu
cation,Paris, 1994, pp. 267 a 269.
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Fasts da

eula

Objectives
Actividades dos alunos

Suportes
documen-

tirios
e detrabalho

Conheci-
mentos

Moto-
dos

[ntrodu
Qao

Centro/
periferia

Desert-
volker

um pro
blema

. Observagao de quadro estatistico
evidenciar. importantes diferengas
de desenvolvimento
Relacionar o quadro e o maps
indycar os brandes conjuntos; for-
mulagao do problema: "A 16gica
centro/periferia que suporta asta
organizagao regional mostra bem
as disparidades do espago brasi-
leiro?

. Delimitagao no desenho de um
espaQO centrale de Brandes areas
perif6ricas(martens, itineraries,
regimes pioneiras e espagos vitais). 
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Evidenciar l"CoraQio
as caracte jdemografico '

risticas
regionals

do

espago
brasileiro

Assina-
lar as es-
truturas
fortesdo
espago
brasi-
leiro

An61ise da distribuigao e dos
movimentos da populagao:

major contrasts entry um litoral
povoado ocupado com as bran-
des aglomerag6es e o interior va-
zio (densidades rurais inferiores a
4 hab./l€m ') mas com uma popu-
lagao urbana em crescimento ri-
pido;

- movimentos migrat6rios princi-
palmente at6 is metr6poles de
Sudeste e. secundariamente. at6
is frentes pioneiras do Centro-
Oeste e do Norte;
tr@s capitais(Rio de Janeiro, Sio
Paulo e Brasilia), verdadeiro cora-
gaoterciario do pals.

Napa:
as densidades
e as migragoes

intemas no
Brasil.

Conhecer o ISeleccio-
nome e a I nar in-
localizaQao das I forma-
grandes I gees
aglomerag6es, jpara ela-l
as regimes I borar
atractivas, as I um es-
regi6esde I bobo
partida

Escolha de simbolos e identifica-
gao na legenda e no mapa:

os espagos cuja densidade 6 su-
perior a 20 hab./km ';
as cidades de mais de um milhio
de habitantes:
o centro terciirio;
os maiores fluxes migrat6rios.

;Coragao
agricola '

Representagao da organizagao
do espago agncola brasileiro:

oposigao de dais Brandes siste-
mas agricolas: o sistema intensivo
jagricultura comerciale modema)
com grande expressao no "cora-
gao agricola" do Sudeste e a vita-
lidade agricola do Sul; o sistema
extensivo(criagao de dado, cultu-
res alimenticias, exploragao flo-
restal) no interior do pals;
tentativa de modernizagao e or-
ganizagao do territ6rio agricola
no Centro-Oeste e no Nordeste
jpoligono de seca, Sudene) gra
gas is decis6es e capitais das ci-
dadesde Sudeste;
vegas pioneiras e colonizagao
agricoia no Oeste e no Norte.

. Colocar, na legenda e no mapa,
o "poligono de secs" e a frente
ptoneira.

:Poligono de
sica Napa:

as pnncipais
regions

agricolas.

Frente
pioneira '
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Evidenciar
as caracte-

risticas
regionals

do
espago

brasileiro

Cora$o
Industrial"

Triangulo
industrial"

 

Anilise da disMbuigao da ind6stria:
concentragao industrial no Su
deste e Sul: um triangulo (Sao
Paulo. Rio de Janeiro. Belo Hon
zonte) e os eixos industrials privi
legiados ao longs das estradas
para o interior (exemplo: Sio
Paulo, Campinas, Ribeirio Pretol
ou paralelas aolitoral;
indOstrias tradicionais no Nor
dente, heranga do antigo centro
com algumas fibricas recentes
nas cidades gragas aos investi-
mentos originarlos do Sudeste;
loco industrial: localizaQ6es obriga-
das e tentativas voluntaristas para
a expjoragao dos recursos locais,
muitas vezes sob a autoridade di-
recta das empresas do Sudeste.

Observar na legenda e no mapa
o trianguloindustrial.

A4apa
o espago

industrialdo
Brasil.

Determi-
naQao de

uma
tipologia
regional

Centro
hegem6nico

Periferia
integrada

Periferia
dominada

Periferia em
reserva

Relacio-
nar as

informa
goes

para ela-
borar
um

maps de
sintese

A anilise dos diferentes mapas
tem permitido esclarecer desi-
gualdades regionals: um espago,
o Sudeste, domina espaQos menos
desenvolvidos. Porque 6 ele o cen-
tro? Quantas periferias e quaid as
relag6es entry das e o centro?

O Sudeste: coragao demografico,
terciario, agricola, industrial; inicia
tivas e investimentos em toda a
regiao: d o centro hegem6nico
O Sul e o Centro-Oeste: antigo
centro, regiao de emigraGao, pro-
blemas agricolas, indOstiias tiadicio-
nais, na depend6ncia do Sudeste
por falta de modemizaQao: 6 a pe '
riferia dominada
Norte e Oeste: importantes recur
sos naturais, colonizagao agricola
e industrial pele centro, espago
pioneiro: 6 a periferia em resewa.

Escolha de um c6digo colorado
para completar a legenda e o
mapa.  

Conclusio

   
E uma 16gica centro/periferia que
conduz a organizagao regional do
Brasil. Devido aos impulses dos ac-
tores do centro. e ao seu beneficio.
fazem-se a apropriagao e a explo-
ragao dos recursos do interior e
tice se um quadro que faz de todd
o resto do pals o suporte da regiao
do centro  
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9.Escolhere utilizarui
de ensino

m6todo
\

\

Ecuador

9.1. M6todo, atitude ou t6cnica?
Um ensino eficaz pressup6e nio s6 a escolha de um percurso

adequado, a organizagao do trabalho durante o ano e as aulas, mas
ainda uma decisio concrete sobre o modo de ensinar, sobre a aplicagao
de um m6todo.

Esta 6 uma maneira especifica de organizar as relag6es entry os
vertices do triangulo pedag6gico Idoc. p. 9); o professor, os alunos e o
saber, privilegiando o pixo da pedagogia, isto 6, a reflexio sobre o que
fazem os professores perante os alunos.

Mas o termo "m6todo" 6 ambiguo na linguagem corrente por
que designs nio s6 os m6todos em sentido restrito mas ainda atitudes
jpor exemplo m6todos nio directivos) ou t6cnicas(por exemplo m6to-
dos audiovisuais). Assam, conv6m desde o inicio deste capitulo precisar
tr6s nog6es pr6ximas: atitude, m6todo e t6cnica.

Uma atitude 6 uma maneira especifica de o individuo se com
porter e de entrar em relagao com o seu memo e os outros. Ela substitui
o saber-fazer. Um m6fo(io 6 uma madeira 16gica (logo racional) de or
ganizar uma pratica para atingir centos objectivos; results da escolha de
factor conscientes palo individuo, e logo do dominio do saber. Uma
£6cnica, por fim, 6 um memo escolhido entry outros em fungao de um
certo nQmero de crit6rios: coerente com os m6todos e objectivos, tem
em conta as exig6ncias materiais, compet6ncias, etc. Trata-se do domi-
nio do saber-fazer.

fe

0 500 km1 1
q

Tr6pfco de Caprice

1. Estruturas e dinamismo
do espago brasileiro

densidade de mais de

20 habitantes/'km:

aglomerados com maid de
I milhio de habitantes

centro terciirio

i

capital administrativa

fluxo migrat6rio
2.Conjuntosregionais

poligono dassecas
o centro

a periferiaintegrada

a periferia assimilada

Os m6todos e as t6cnicas andam directamente ligados a didic
tica; estio desenvolvidos a frente. Mas, antes de mais, sublinhemos doin
/acton essenciafs re/afiuos 8s atffu(ies, campo de investigagao privile
giado da pedagogia.

Os comportamentos dos professores na aula podem ser mtllti-
plos, mas a partida, quanto ds atitudes relativamente a materia e aos

frente pioneira

triangulo industrial a periferia de reserva
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alunos, podem-se distinguir quafro esa/os bdsicos de pro/essores (qua
dro abaixo):

- o estilo transmissivo. centrado sobretudo na materia;
- o estilo incitativo, centrado ora na materia ora nos alunos;

o estilo associativo, centrado sobretudo nos alunos;
estilo permissivo, muito pouco centrado (tanto nos alunos
homo na materia).

Contrariamente ao que 6 por vezes afirmado, nio ha um bom
estilo, aplicavel em todas as circunst8ncias: cada um dos estilos se pods
revelar eficaz ou ineficaz em fungao das situag6es e em fungao das in-
terveng6es maid especificas do professor

Por outro dado, 6 de notar a importancia da relagao professor-
-aluno. Assim, para C. Rogers, sdo tr6s as qualidades dos professores
que facilitam a aprendizagem: a congru6ncia(autenticidade, 6 facto de
se aceitar a si pr6prio); a compreensao empatica ja capacidade de facili-
tador, procurando compreender o interior dos comportamentos, as reac-
Q6es e as dificuldades daqueles que aprendem); e o facto de sentir consi-
deragao por aquele que aprende, de o respeitar como pessoa de corpo
inteiro Idoc. p. 171).

O sucesso de um professor nio esb apenas nas suds capacida
des didacticas, nem nas suas capacidades cientificas, mas tamb6m na
capacidade de comunicar e entrar em relagao com os outros. De facto,
ensina-se o que se saba com aquilo que se 61

Os quatro estilos de professores em vers6es "menos
eficazes" e "maid eficazes"PO

9.2. Tr6s grander typos de m6todos
O empirismo 6 frequents na escolha de um m6todo: config-se

no saber-fazer ou reproduz-se maid ou menos conscientemente as prati-
cas experimentadas enquanto alunos. O facto 6 bastante apreciavel na
formagao dos futuros professores, onde numerosos formandos ensinam
coma os deus professores do secunddrio ou mesmo como os sous profes
sores da universidade, por isomorfismo rfeach as faughf/).

Nestes casos, nio se encontra um m6todo na verdadeira acepgao
da palavra, porque, para que seja m6todo, dove-se ter em atengao fr2s
condig6es:

- exist6ncia de um projecto consciente que aparece como o
principio organizador da experi6ncia; um m6todo manifesta
uma escolha e situa-se numa perspective voluntarista;
homogeneidade nas praticas, que se traduz pda coer6ncia dos
memos a disposigao e pda sua constincia no tempo;

- alguma previsibilidade dos efeitos produzidos, que sio tamb6m
em larva medida efeitos entendidos; a utilizagao de um m6todo
nio suprime o aleat6rio e o improvise, mas tends a transfor-
mar a aventura em viagem organizadal

(51) J. Therer, A4ethodologie generale. La Bastion des apprenffssages
Universidade de Liage, 1993-1994, in6dito, p. 30.

Notes de curso.
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Estilos Vers8o "menos eficaz Versio "mats eficaz

TRANSMISSIVO

muito centrado
na materia:
muito pouco
centrado nos
alunos

O formador comunica um mi
ximo de informag6es no tempo
devido. A sua exposigao prove
directamente um texto escrito
sem o adaptar is circunstincias
e ao ptlblico

O formador faz uma exposigao
mas adapts a ds circunstincias
e ao pablico; anuncia os objecti-
vos. estrutura. concretiza. . .

[NCnATTVO

- muito centrado
p ora na materia:
' ora no aluno

O formador tem a preocupagao
constants de fazer participar os
individuos. Solicita respostas
pontuais mas sem exploragao
efectivajquest6es "adivinhas")

O formador tem a preocupagao
constante de fazer participar o
grupo. Avila, estimula as inter-
veng6es espontaneas, utiliza as
respostas(quest6es mats aber-
tas).

ASSOCHTWO

muito centrado
nos alunos

- muito pouco
centrado na
materia

O formador tem confianQa rela-
liva nos alunos. Procura faze-1os
trabalhar mas nio espera
grande resultado da sua colabo-
ragao. Ndo prop6e ajuda efec
tiva; antes "corrige" e "recti-
fica

O formador manifesto confi-
anga nos alunos. E considerado
e entendido coma a "pessoa-re
curso" cujo papel essencial 6 o
de facilitar as aprendizagens in-
dividuals e colectivas

PERMISSWO

muito pouch
centrado
' quer na materia;

quernosalunos.

O professor toma a atitude de
passividade, mesmo laxista
Contenta-se com o tempo que
pasha sem consideragao real pe-
cos alunos e polos objectives

O professor coloca a disposigao
dos alunos documentos de qua-
lidade bem adaptados ao seu ni-
gel. Interv6m muito pouch, mas
responds is quest6es de forma
explicita.
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Na realidade, existem tr8s tipos de m6todos; os centrados na ac-
Gao do professor, os centrados na actividade dos alunos e os centrados
nos conteOdos e nas interacg6es; m6todos que denominaremos de ma-
gistral, activo e programado, segundo P. Pelpel.

Liberdade para aprender?on

Tenho uma reacgao negative perante o ensino. Porque? Penso que se
dove a todas as falsas quest6es que sabre ele se levantam. Desde o
momento em que se presto atengao ao ensino, p6e'se a questao de
saber o que vai ensinar-se. Partindo da nossa posigao vantajosa de cQ-
pula, interrogamo-nos sobre o que a outra pessoa tem necessidade de
saber. Eu interrogo-me se, nests nosso mundo moderno, temos o di-

reito de presumir se somos n6s os sabich6es e os jovens os insensa-
tos? Estaremos n6s tio seguros daquilo que des devem saber? E a16m

disco surge a pergunta ridicule de saber qual dove ser a materia do
cursor Este conceito de conteOdo do curso fundamenta-se na crenga

de que se aprende aquilo que se ensina. Nio conhego ideia mais ab-
surda. [.. .J

Como facilitar a aprendizagem? Libertar a curiosidade intelectual das

pessoas, permitir a cada uma hangar-se em novas direcg6es a partir
dos pr6prios interesses, franquear o espirito de pesquisa, abrir tudo a
exploragao e a interrogagao, reconhecer que tudo este em movimento
ou em vids de mudanga, tudo ipso 6 para mim uma experiencia ings
quecivel. 1. . .1 Considero etta facilidade de aprendizagem como o fim
por exce16ncia do ensino. Para mim, facilitar a aprendizagem equivale
a permitir que cada um encontre respostas construtivas, provis6rias,
m6veis e dinamicas, com algumas das inquietag6es que preocupam o

homem de hoje. ].. .]
Sabemos que a pratica de uma pedagogia deste g6nero nio assenta
nas capacidades didicticas do professor, nem na sua competancia ci-
entifica. nem no modo como distribuia materia do programs, nem
nos meios audiovisuais que emprega, etc., mesmo que tudo isto, em
certos momentos, possa ser utilizado com proveito. Nao, para facilitar
uma aprendizagem valida, torna-se indispensavel que exista entre o
aluno e aquele que quer facilitar a aprendizagem uma re/agro infer-
pessoa/ que implica certas qua/idades atitu(iinais.

9.2.1 . M6todo magistral

Chama-se tamb6m dogmdffco ou fradiciona/. O professor tem
um papal determinants ao encarregar-se da produgao (conteados do
programal, gestao do grupo(no tempo e no espago) e a regulagao da
actividade(fiscaliza e eventualmente. . . pune).

E o m6todo normalmente praticado polos professores. As suns
vantagens sdo evidentes: permits fazer passar o miximo de conheci-
mentos no minima de tempo e 6 o mats seguro para o professor
quando ele prepara a sua intervengao. Mas tem tamb6m inconvenien
tes: assenta na performance (boa execugaol), desempenha o principio
do isomorfismo, a sua eficicia depends muito dos principios de retroac
Qao (controlo das mensagens e correcgao ou repetigao se necessario);
nunca se pergunta como os alunos aprendem e, sobretudo, este m6-
todo sistematicamente praticado provoca nos alunos passividade e de-
pend6ncia. A16m disso, o professor pods em certos casos aparecer
como um obsticulo entry o saber e o aluno.

Sem negar a necessidade de recorrer a este m6todo em certos
momentos da eula ou do programa ou em determinados contextos(tur-
mas muito numerosas, preparagao sistemitica para concursos), o m6-
todo apresenta pois inconvenientes e acidentes que conv6m ter em
atengao quando utilizado conjuntamente com outros.

9.2.2. M6todo activo

E tamb6m chamado modo (embora ja apresentado por Rousseau
na obra Emi/e em 17621) ou kinda apropriafiuo ou da descoberta.

O professor nio esb s6 perante a produgao, pols tem a respon-
sabilidade de colocar os alunos nas condig6es de produzirem para si
pr6prios; torna-se, deste modo, um conselheiro e sobretudo um anima-
dor das actividades, o que pressup6e organizagao, progressao, utiliza-
Qao do material e da documentagao, produgao de trabalhos, etc. 152) C. Rogers, Libertel pour apprendre?, Dunod, Paris, 1984, pp. IO1-103
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Em materia de regulagao, o professor devs gerir o grupo-burma e trans-
formar-se em mediador.

O m6todo 6 sem dOvida sedutor e a sua sedugao results das van
tagens em termos de interesse, motivagao, autonomia, iniciativa e no-
uns relag6es entry os alunos(ou entry os alunos e o professor). Mas
apresenta tamb6m dificuldades: 6 dificil de implementar, demora maid
tempo e exide diferentes condig6es, principalmente mellor ntlmero de
alunos por turma.

Deste modo compreende-se que sega muito pouco utilizado,
salvo em casos de exercicios praticos, individuais ou colectivos, ou de
trabalhos de campo.

maneira o caminho previamente estabelecido. E o mesmo que se faz em
gestao, onde, sob a apar2ncia de autogestao, o fomlando tem pouca ini-
ciativa. Quanto a regulagao, 6 um tema de segundo plano embora os as-
pectos racionais da aprendizagem estejam neste cano minorados.

Algumas vantagens do m6todo parecem evidentes(apropriagao
pessoal do saber), com alguns inconvenientes(trabalho solitirio para o
quaid preciso estar motivado). Mas 6 tamb6m preciso salientar que a
qualidade do ensino depends em grande parte da qualidade do pro-
grams e da fiabilidade das t&cnicas utilizadas, assim como do papel que
o principio do isomorfismo desempenha aqua: podemos aceitar, com
efeito a hip6tese de que aquele que seguiu today as etapas de pesquisa
para atingir o conhecimento as interiorizou e portanto adquiriu os sous
conteOdos. Mas sera sempre assim?

{

9.2.3. M6todo programado

Chama-se tamb6m cientVico porque se baseia na organizagao
racional das aprendizagens, "calculando" os seus efeitos e fundamen-
tando-se numb psicologia comportamentalista, segundo a qual aprender
6 modificar o comportamento.

Sio tr6s os principios que orientam a sua organizagao:

- o principio de analyse, que consists em decompor um con
teQdo complexo nos sous elementos constitutivos samples;
o principio de facilidade relativa, que consists em organizar os
elementos obtidos segundo a ordem que vai do maid dimples
para o maid complexo, de maneira a tomar cada etapa facil, a
partir do memento onde o processo 6 atingido;
o principio do reforgo, que consists em suscitar uma resposta
jcomportamento) da parte do aluno, e validi-la desde que seja
correcta (reforgo positivo).

M6todos e t6cnicas de ensinooD

E individualizado porque o que conta nests m6todo 6 que cada
um procure pessoalmente as suds etapas de aprendizagem (e nio o
professorou o grupo).

No plano da produgao, 6 o pr6prio formando que produz as suas
pr6prias aprendizagens a medida que avanga no programa; mas ndo se
trata de fazer "reprodugao" porque nio faz maid do que seguir a sua

Compet6ncias cientificas e compet6ncias constantes

(53) P. Pelpel, Se former pour enseigner, Dunod, Paris, 1993, p. 67
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M6todo Mediagao
T6cnicas

privilegiadas

Dominios de

compet6ncias do
professor

Magistral
O professor

expositivo
- demonstrativo

interrogativo
expressao/comunicagao

Active O grupo

trabalho de grupo
-trabalho

aut6nomo
projector
logos pedag6gicos
saidas de campo

animagao/organizagao

[11

Programado
O material

manuals
- material diddctico

documentos/aluno
-- ensino programado

audiovisual
EAC (ensino
assistido por
computador)

- produgao/utilizagao
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Comprende-se, desde logo, que apes a nova vaga dos anon 60 o
ensino programado foi muitas vezes abandonado jcap. 4;4.6.1.). Mas
veio novamente a ordem do dia sob a influ6ncia de quatro factores; o
regresso em forma de uma pedagogia centrada nos conteQdos e na
abordagem didactica; a reflexio sobre o insucesso escolar e o retomar

de interesses para os pesquisadores sobre as aprendizagens; o desen-

volvimento da informitica que serve muito bem para retomar a pratica
deste m6todo (cap. 4:4.6.); e, em alguns parses, a malta de profes

Album dia o ensino programado deverd ultrapassar os outros

doin ao ponto de os excluir; tratar-se-ia da major transformagao do pro-
cesso de ensino e do papel do professor nas aprendizagens dos alunos.

sores

9.3.1 . T6cnicas magistrais

Sio as maid conhecidas e as mais praticadas: o professor pods

expor uma materia, fazer uma demonstragao ou, ainda, atrav6s da colo

cacao de um conjunto de perguntas-respostas, construir uma aula com
osseusalunos.

Como ja foi dito, a eficicia do m6todo magistral esb muito li-
gada a capacidade de desempenho do professor, a capacidade de orga-

nizer o saber para o transmitir aos sous alunos, aos sous dons de actor
e de comunicador, a capacidade de colocar boas quest6es e de desen-

volver um verdadeiro dialogo com os sous alunos. . .
Cada um de n6s conserva na mem6ria os professores muito

competentes nests dominio. Mas, ao lado destes, quantos outrosl
Sem dtlvida que utilizar uma t6cnica magistral nio 6 coisa ficil.

E, entre outras coisas, uma capacidade que se aprende gragas a uma

formagao em comunicagao, em didictica da disciplina(para organizer
os contetldos), e gragas a uma formagao pedag6gica(para organizar as

sequ6ncias, escolher os meios, etc.).

9.3. Principais t6cnicas
Estes t6cnicas estio representadas no quadro da patina 173

que, sem pretender uma certs rigidez, procure dar uma ideia um pouco
grosseira dos lagos que ligam os m6todos ds t6cnicas. De facto, se eases

lagos existem, nio sio tio automdticos. Assim, algumas t6cnicas privi
legiadas polo ensino programado(os manuals, os documentos feitos pe-
lts alunos, os audiovisuais) sio regularmente utilizados quer no ensino
magistral quer no ensino activo, onde os alunos sdo muitas vezes leva-

dos a utilizar ou a produzir des pr6prios(ou em grupo) documentos, ou
a desenvolver um trabalho a parter de um video ou de um computador.

Contudo, sublinhe-se a importancia de recorrer a t6cnicas variadas
e a operar tendo como base os quatro factores seguintes;

idade e nivelescolar dos alunos;

- domingo e nigel dos objectivos perseguidos;

- os contrastes materiais(efectivos, locals, material disponivel. . .);
- a pr6pria compet6ncia.

9.3.2.T6cnicas audiovisuais

Ja virias vezes invocadas nests livro, estas t6cnicas juntam o som

a imagem. Podem usar-se unicamente centradas na imagem(projecgao
de diapositivos e fotografias), ou apenas no som(radio, registo audio).

Hole em dia, estes t6cnicas sio omnipresentes. Na aura, sio in

dispensaveis, sobretudo em geografia, onde 6 fundamental aprender a
ver e a observer. O professor de geografia 6 cada vez mats o grande
consumidor deltas t6cnicas, principalmente imagens fixes, animadas,

de sat61ite (cap. 4:4.2.2.) e de informitica (cap. 4:4.6.), o que implica
poder dispor de material especifico (cap. 10: 10.2.6.).

Mas o emprego destas t6cnicas necessita sempre de aprendiza

gens quer do professor quer dos alunos. Para este fim, consults-se aDesenvolvem-se a seguir algumas das t6cnicas mats utilizadas.
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literatura especializada e/ou as diferentes fichas metodo16gicas prepare
das para os professores iniciarem os alunos no trabalho com imagens
jcap. 4:4.2.2.).

9.3.4.Jogos pedag6gicos

E uma t6cnica que tem seduzido os professores de geografia,
tanto os ingleses como os franceses. Dai haver grande abund8ncia de li-
teratura sabre o assunto.

As vantagens sio evidentes quer no plano da motivagao dos alu
nos quer no plano da eficicia. Citemos principalmente: a possibilidade
de uma aprendizagem diferente para cada aluno, a experi6ncia de to
mar decis6es, um quadra de problemas com vantagem interdisciplinar
Imuitos logos fazem intervir diferentes disciplinas), a redugao do fosso
entre a escola e o mundo real, uma melhor compreensao e aceitagao
dos outros. etc.

De facto, em geografia a maior parte dos jogos sio logos de si-
mi/agro que implicam logos de representafdo. Os participantes sio
colocados em situagao, perante o problema, e ahem em fungao das di-
versas exigancias, assumindo pap6is que nio sio os que desempenham
normalmente na vida didria. O major objectivo & o de permitir a apren-
dizagem mats eficaz de alguns concertos-chafe de anilise espacial

Estes jogos realizam-se em grupo, mas podem tamb6m jogar-se
individualmente, principalmente no caso de alguns logos de simulagao
em computador. Os logos podem implicar o uso da informdtica
jcap. 4:4.6.3.) ou somente papal, lapis, cola e tesoura..

O prazer 6 (ou deveri ser) uma refer2ncia comum dos jogos:
prazer de procurar, de ganhar, de compreender o interesse de uma es
trat6gia 6 preciso ainda deixar lugar para a entrada em cdna da des
coberta e da intelig6ncia das coisas. Daquia dificuldade de criar bons
logos que sejam pertinentes em termos de aprendizagem, inteligentes e
realmente IQdicos. Mas this jogos ja existem; encontram-se alguns
exemplos na bibliografia assinalada na presents okra.

9.3.3. Exercicios praticos e/ou trabalhos de grupo

Os exercicios praticos podem ser individuais ou colectivos. No
ensino basico, sio muitas vezes colectivos. O seu 6xito depende da or-
ganizagao(e rnais particularmente do trabalho proposto), da organiza-
gao propriamente dita(documentos, ordens, tempo, etc,) e da constitui-
Qao dos pr6prios grupos (namero de alunos, escolha de parceiros,
modalidades de funcionamento. . .).

Nests dominio, ha dots obsticulos a guitar: demasiado laxismo
ou demasiado dirigismo. Parece que o primeiro 6 mais frequente que o
segundo. Demasiados trabalhos de grupo assam como trabalhos indivi
duais, sem objectivos, nio sio organizados. . . donde perdas de tempo e
de motivagao para os alunos.

Para alguns, organizar trabalhos individuals ou colectivos nio 6
coisa facile a sua preparagao 6 essencial porque tats trabalhos nio se im-
provisam. E preciso ser capaz de saber escolher bem o tempo necessirio
a cada exercicio e ser um bom animador aceite polos alunos, sem deixar
baixar o interesse, principalmente quando o trabalho se prolonga por vi-
rias horan de eula e/ou sempre que trite de um trabalho interdisciplinar.

Como qualquer outra pratica pedag6gica, os trabalhos devem
ser progressivamente organizados, no secundario, o que implica limiter
a duragao e o tema em fungao das finalidades da aprendizagem. Con-
tudo, se os grupos sio constituidos livremente(o que parece ideal), con
v6m diminuir o nQmero de alunos por grupo para que coda um desem-
penhe um papal activo e Ihe sega assegurada a sua intervengao
lsobretudo quando o grupo 6 heterog6neo quanto a forma e cardcter dos
alunos). Um bom meio 6 fixar em cada grupo today as tarefas e cada
aluno ficarresponsavelpela sua.

Organizar os trabalhos individuais ou colectivos nio 6 simples
Novamente, trata-se de uma capacidade que se pods aprender quer por
formagao especifica, quer recorrendo a literatura especializada.

9.3.5.Trabalhosfora da aula

As aulas de geografia podem, em certos casos, nio decorrer
numa bala de aula, mas no terreno (campo), em estagios, excurs6es,
viagens de estudo, visitas a empresas, exposig6es e museus.
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Trabalhos de campo em sentido restrito insistir no m6todo de trabalho

e observar em linhas gerais a paisagem; quadro fisico-superficies
construidas-bias de comunicagao-terrenos agricolas-espagos
verdes ja ordem depends evidentemente do meio estudado),

e analisar em seguida os pormenores;
prever mementos de sintese(reservados aos alunos ou ao pro
fessor).

Estes trabalhos inscrevem-se principalmente no quadro do es-
fudo do memo. Alguns podem desenvolver-se no final de um ou de dois
periodos do ano; outros podem necessitar de memo-dia, um dia, ou
kinda desenvolverem-se durante vdrias semanas consecutivas.

Numerosos manuais podem ajudar o professor a organizar os
exercicios, tendo alguns ja sido realizados na escola primaria.

Entry os exercicios mats ateis, indicaremos: 3. E sempre preciso explorar os trabalhos na auld e talvez pro '
longar os Oltimos para andlises complementares (por exemplo, anilise
de algumas fotografias dos espagos estudados).estudo do baino onde se localize a escola;

estudo da cidade onde se localiza a escola:

estudo da paisagem rural;
estudo dos elementos do meio natural;
estudo de um bi6topo.

C) principal objectivo destes trabalhos 6 o de ensfnar os a/unos
a obseroar. Observer ndo 6 olhar. Este operagao sup6e um percurso
activo da parte de quem o pratica, percurso que comporta geralmente
tr6s etapas:

Quais sio as condit(5es de sucesso destes trabalhos?
1 . Loco/izafdo e identi/fcafao de um certo nOmero de elemen

tos que os nossos olhos seleccionam;
ex.: na paisagem, localizo uma floresta que identifico ser de coniferas1. 1dealmente, a primeira visita ao campo deve fazer-se sem aviso.

Trata-se de uma sensibilizagao a observagao e ao trabalho de campo
Coda aluno 6 libre de utilizar ou nio um plano, escolhe o que

dove anotar ou um esbogo a fazer no seu caderno, decide do grau de

precisao das informag6es. Da confrontagao na auld de today as infor-
mag6es deveri resultar a escolha de um m6todo comum de trabalho.

2. Poslfao dos e/ementos, isto 6, a localizagao de uns em rela
gao aos outros no espago considerado(posigao relativa);

ex. : a floresta de coniferas encontra-se na vertente esquerda do
rio de determinado vale,
ou a localizagao em relagao a uma posigao escolhida como refer6ncia
lposigao absoluta);

ex.: a floresta esb a lkm a noroeste do ponto de observagao.
Tenhamos em atengao que este 61tima operaQao exide uma re-

presentagao do territ6rio a escala e assim a utilizagao de um mapa
torna-se tamb6m elementar

2. Os outros exercicios devem ser preparados e organizados. O
que significa=

prever o melhor ponto de observagao em fungao:
. do nOmero e qualidade das observag6es,
' do angulo de observagao (preferir os panoramas),
. da noticia,
' da seguranga dos alunos;
localizar o ponto de observagao numa planta(e bom que cada
aluno disponha, por exemplo, de uma planta, que pods ser
simplificada);

3. Descrfgdo dos elementos identificados e posicionados, opera
Qao peta qual se descobre um conjunto de caracteristicas pertencentes a
morfologia, a fungao e a natureza dos elementos;

ex.: mata de pinheiros de 12 metros de altura, idade: mais ou
menos de 25 antes.
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Contudo, toma-se muitas vezes Otil prever uma faso suplemen-
tar, faso correspondente a prepara€do das obseruag(5es. De facto, a
experi6ncia mostra que os alunos sio praticamente incapazes de locali-
zar numa paisagem elementos para os quais nio foram previamente
sensibilizados quer por experi6ncia pessoal, quer por aprendizagem.

A realizagao com os alunos de grelhas de observagao toma-se
um auxilio precioso na rentabilizagao ao mixirho da recolha de dados
para tais exercicios.

Ao dado destes exercicios de observagao, pods-se tamb6m pre-
ver curios inquerf tos junto da populagao e/ou alguns testemunhos pri-
vilegiados(agricultores, comerciantes, restores de equipamento turks
tico, responsaveis pOblicos...). Nests cano, conv6m desde o inicio
sensibilizar os alunos para as exig6ncias dos inqu6ritos (com ou sem
questionario): preparagao de quest6es, lugar de aplicagao, momento
onde o questionario 6 efectuado, perguntas, etc. Para este fim, dove-se
consultar as obras especializadas nas t6cnicas de questionario.

Em nosso entender, 6 o m6todo do itinerdrio o maid interes-
sante. Consiste em estudar a cidade atrav6s de um territ6rio de um lado

e de outro do corte, corte escolhido de modo a atravessar mats do que
um typo de bairro.

Os principals temas a abordar perante o estudo de uma cidade
por trabalhos de campo sio:

-- as ocupag6es do solo (qual a ocupagao, onde e porque?);
- as componentes do lugar; micro-relevo e microclima;

as populag6es(de dia e de nolte);
as circulag6es e a mobilidade das populag6es.

3. Na regfdo aura/
A partir de um ponto bem escolhido, pods-se olhar e identificar

asgrandes ocupag6esdo solo;
as caracteristicas do habitat;

o tragado das viag de comunicagao;

-- as brandes manchas de relevo.

Quads sio os tuba/hos de campo mats interessantes? A titulo
indicativo, eis alguns exercicios a realizar.

1. No bairro da esco/a

- medir as distancias, medir e/ou estimar as superficies, indicar
as direcg6es;

- anotar as areas afectas aos im6veis e aos campos;
- determinar a natureza dos materiais dos im6veis;
- procurar classificar as resid&ncias segundo o seu aspecto exterior;
- media o trafego de viaturas e/ou de peres;

desenhar os trajectos e as paragons dos transportes ptlblicos;
interrogar os residentes e/ou os que frequentam o bairro.

Pode-se por outro lado procurar as relag6es entry os elementos

- ocupag6es do solo e relevo,
- ocupag6es do solo e habitat,
- habitat e relevo.

Pode-se ainda propor as seguintes tipologias:

classificagao do habitat segundo as fung6es e o aspecto exte
nor das casas;
ou, como no meio urbano, interrogar a populagao, os respon
siveis pablicos, os agricultores.

2. Na cidade
O terTit6rio da cidade 6 bastante vasto, sendo praticamente im-

possivel estudi-lo na sua totalidade. Por isso conv6m:

- escolher um, dois ou tr6s bairros(o bairro da escola e o centro),
- realizar um itiner6rio,
- tratar apenas um aspecto(os typos de resid6ncia).

4. Para os e/ementos do memo natura/

Os exercicios podem incluir nio s6 a climatologia mas igual
monte a hidrografia, a geologia ou a pedologia.
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Assim, em c/f mata/ogia, podem-se estudar as condig6es climdti-
cas do sino da escola gragas a observag6es de dois tipos:

- os que nio exigem o emprego de instrumentos:
ex.: tipo de nuvens, direcgao do vento, elementos bioclimiticos

jporte das arvores);
os que exigem o emprego de instrumentos:

ex.: medida da temperature, quantidade de chuva, pressao at-
mosf6rica, humidade relativa do ar.

auras-modelo. Podem-se tamb6m enviar para um centro de hospeda

gem de jovens, onde des pr6prios organizam as suas actividades.
Estes actividades sio descritas de modo idQntico is dos trabalhos

de campo em senffdo restrito, mas presentemente a grande vantagem
de se fazer um tempo de estagio 6 talvez integra-lo num projecto global
implicando virias disciplinas.

Excurs6es e uiagens de estudo

Em hidrografia, pods-se estudar o d6bito, a quantidade de aqua,
a poluigao e calcular a distribuigao dos cursos de aqua.

Em geologic, pods-se recolher amostras, observer os cortes jin-
clinagao, espessura...), etc.

Em pedologia, pods-se observer cortes, recolher amostras, medir
o pH, etc.

Tenhamos em atengao que a maior parte destes trabalhos e ou-
tros ainda sio. indispensaveis no quadro do estudo de um bi6topo.

Sio as actividades tradicionais do ensino, mas muitas vezes con

sideradas como viagens mats recreativas que de trabalho e normal-
mente feitas no final do ano lectivo.

Para n6s, a excursao(ou viagem de virios dias) 6 uma actividade

fundamental da geografia que permits a descoberta de outras regimes, de-
senvolve saberes, saberes-fazer e saberes-ser indispensaveis a fomlagao
do adolescents. A excursio pods perseguir duas finalidades diferentes:
permitir a reco]ha de informagao m0]tipla, ou possibilitar a verificagao de
saberes ou de saberes-fazer no campo. Segundo a escolha das finalida-
des, assam, a excursdo pods ter lugar no inicio ou no final do ano lectivo

C) sucesso de uma excursio esb ligado a v6rios factores;

- a sua preparagao pr6via apenas polo professor, ou na aula
com os alunos;

- a selecgao dos pontos mais importantes (por exemplo, alguns
pontos mais elevados interessantes, uma visita, . . .);

- colocar a disposigao dos alunos mapas e documentos;
- um professor que nio falk muito ao longo do trajecto;
- acentuar as observag6es pertinentes no terreno.

5. Para o bi6topo
Podem ser realizadas diferentes anilises:

- individualizar e cartografar as principals formas de relevo;
- calcular algumas inclinag6es;
- medir a temperature e as precipitag6es em diferentes direcg6es;
- analisar as caracteristicas dos solos(pH, permeabilidade, pro-

fundidade, natureza, etc);
- estudar o meio aquatico (propriedades fisicas e quimicas da

aqua, movimentos, d6bito, regime, etc);
- procurar os elementos indicativos das modificag6es introduzi-

das pelo homem.
Preparer uma excursio exide muito saber e tempo; 6 muitas ve-

zes penosa a tarefa para um professor do secundirio que nem sempre
conhece tio bem as outras regimes como conhece a sua. Embora as
trocas de conhecimentos com colegas de outras regimes seja preciosa
Por isso, mesmo para um guia experiente, 6 muitas vezes dificil stir do
esquema tradicional da excursao, a saber: "comunico-vos as informa-
Q6es sobre as regimes que vamos atravessar". Prever uma excursio

Estdgjos

E muitas vezes possivel it com os alunos a um centro especiali
zado onde algumas actividades estio organizadas, principalmente as
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onde os alunos estejam sempre activos nio 6 facie, salvo se 6 transfor-
mada em trabalho de campo.

Como as outras actividades fora da said de aula, as excurs6es de-
vem ser exploradas dentro da said de aura.

Pessoalmente, preferimos as visitas que prevejam um papal active
para os alunos Inotas, esquemas, uso do computador, etc) a longos desfi-
les diante de pain6is e vitrinas acompanhados de um comentirio do guia.

Visitas a empresas, exposig6es, museus 9.3.6.Pedagogia do projecto

As uisitas a empresas sio uma forma de abertura da escola, par-
ticularmente feliz, colocando os alunos e os professores em contacto di-
recto com o mundo do trabalho, os sous problemas e a sua complexidade.

Sendo a empresa um manancial de interesse t6cnico, econ6mico
e social, interessa organizar e explorar estas visitas com o professor de
quimica, fisica, ci6ncias sociais e/ou de ci2ncias econ6micas.

Se a orientagao dos estudos interv6m sem dOvida na escolha
destas visitas, 6 desnecessirio acentuar nests dominio a separagao dos
alunos; 6 tamb6m interessante para os alunos de letras visitor uma em-
presa do mesmo modo que o fazem os alunos dos cursos t6cnicos.

A preparagao da visits 6 indispensavel; o professor dove conhe
cer a empresa e os alunos devem ter informag6es sabre o seu sector de
actividade; por outro dado, torna-se atil uma pr6via reflexio sobre as
quest6es a colocar aos responsaveis e o modo como se vai aproveitar a
visita. Assim, 6 precise ndo esquecer que a visita se inscreve no pro-
grama de geografia e dave preocupar'se ter sempre em atengao os as-
pectos geograficos da empresa, especialmente os factores de localiza
Qao e as relag6es entry a regiao e a firms.

E uma outra t6cnica dos m6todos activos mediante a qual "os
alunos colocados em posigao de co-autores de projector sao, por isso,
levados a efectuar activamente certas aprendizagens que ndo realiza-

riam noutras condig6es(arriscar, prefer, planificar, resolver problemas,
etc.). O projecto 6 ao mesmo tempo um motivo e um motor de apron '
dizagem e um m6todo pedag6gico". A finalidade delta pedagogia nio 6
explicitamente "instrutiva", mas antes de tipo afectiva (autonomia, res-
ponsabilidade, iniciativa, perseveranga. . .).

Principals caracteristicas do projecto:

- trata-se de uma tarefa decidida de comum acordo por um
grupo de alunos depots de troca de opini6es e pontos de vista;

- coloca os alunos em situaQao aut6ntica de vida e de experiencia;
constitui um verdadeiro problema que motiva a pesquisa, a re
flexao, a aprendizagem;

- 6 suficientemente complexo para constituir um desafio, tends
em conta as possibilidades dos alunos;

- exide uma realizagao efectiva e total num dado tempo;
- pods ser avaliado no dominio dos conhecimentos e no das ati-

tudesindividuais e socials.Desde ha alguns anos, os responsaveis dos museus e das exposi-
g6es estio muito mais sensiveis a exploragao pedag6gica dos documen-
tos e/ou objectos. Dai haver maiores possibilidades oferecidas aos pro-
fessores para beneficiarem de visitas interessantes.

Como para outras actividades, as condig6es de sucesso sdo:

- estarem de acordo com a idade dos alunos;
haven documentos de qualidade e bem apresentados;

- que a materia deja conhecida polo professor;
- preparagao da visita com os alunos.

Numb perspective mais alargada, o projecto toma formas diversas;

projecfo de lipo construtfuo: os alunQS prop6em'se produzir,
construir, realizar (redigir uma revista, construir um viveiro,

projecto de lipo apreciafiuo: a finalidade ja nio 6 produzir,
mas sim utilizar, consumer alguma coisa produzida por outros

jouvir uma hist6ria, apreciar uma pintura, etc.);

etc)
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projecto de lipo prob'fema; os alunos sio confrontados com o

problema e t6m de o resolver jseri verdade que a garrafa t6r-
mica guarda tamb6m o frio? Etc.);
projecto lipo aprendfzagem: trata-se de melhorar uma apron
dizagem para a tornar mais disponivel (aprender a utilizar rapi-
damente o dicionario).

Note-se ainda que, paralelamente a estes projectos que pode-
riam classificar-se de "projectos por actividades" jquase sempre interdis-
ciplinares), existem ainda dots outros typos de projectos por vezes tam-
b6m importantes para o sucesso dos alunos; os projectos de grupo e os
projectos pessoais (quadro p. 188)

Por outro lado, ha quem preconize a substituigao da nogao de
projects por contrato para melhor traduzir (gragas a um acordo) a liga-
gao reciproca entry os contratantes, e especificar nomeadamente o que
esperam uns dos outros e o que podem oferecer. Para P. Meirieu, tal
contrato podia lugar o Estado, a comunidade e a escola com vista a le-
ver a escola a interessar-se por objectivos e paralelamente dispor dos
meios para os atingir. Mas tal contrato poderia tamb6m, mats simples-
mente, lugar alunos e professor, e mesmo pais, sob a condigao de esta-
rem bem definidos os elementos do contrato e a quota-parte de respon '
sabilidade de uns relativamente aos outros

Na pratica, um projecto desenvolve-se em quatro etapas;

- esco/her o projects fprojecfar): os alunos colocam as quest6es
com toda a liberdade, mas o professor pode orientar e sugerir,
em fungao da riqueza da exploragao previsivele da facilidade
de execugao pratica;

-- programar as efapas do tuba/ho (p/ani/fear): partindo da Op-
tima actividade prevista do projecto, trabalha-se regressiva-
mente da direita para a esquerda a fim de determinar as activi-
dades e as aprendizagens que servo necessirias para levar a
bom termo as inteng6es. Esquematiza-se o curriculo sob a
forma de uma feta, antes de reescrever no horirio livre qual-
quer obrigatoriedade;
piper as efapas do trabalho (rea/czar): com os alunos per-
corre-se agora a sita da esquerda para a direita, efectuando as
actividades necessdrias e as aprendizagens indispensaveis,
sends estas Qltimas cuidadosamente anotadas polo professor
nos quadros de objectivos;

- apreciar o tuba/ho e resp/taco raga/iar): realizou-se o pro-
jecto? Atingiram-se os objectivos afectivos e cognitivos? Foi sa-
tisfat6rio o modo de funcionamento do grupo? Etc.

Etta pedagogia foi utilizada sobretudo no ensino professional ou
em centros com horirio p6s-laboral, onde se procurava por vezes com-
patibilizar os alunos com a escola e/ou preparer o aluno a estar ao
mesmo tempo operacionale activo. Mas a t6cnica 6 transferivel para o
ensino regular sob a condigao de dispor entretanto da possibilidade de
recursos materials.
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Os tr6s grander typos de projector IO.Equipaxnento did6ctico

10.1. A bala de geografia
Por raz6es de exig6ncia da disciplina de geografia em material e

das necessidades de espago principalmente para trabalhos praticos, o
ensino da geografia precisa de um local especifico. De facto, torna-se
dificil ao professor de geografia transportar de bala em sala os mapas
murals, atlas, globos, aparelhos de projecgao, etc. Dove pois poder dis-
por de um lugar onde podera guardar todo o material didfctico. Con-
tudo, um professor activo sup6e que os alunos possam facilmente des-
locar-se durante a eula para consultar ou analisar mapas ou dossiers, de
manipular rochas ou amostras de solo, fabricar maquetes, ou instru-
mentos de medida ou ainda trabalhar em grupo um mesmo projecto.

Este local dove apresentar as seguintes caracteristicas:

ter as dimens6es suficientes(idealmente circa de 60 m: para
30 alunos);
dispor de cadeiras e de mesas m6veis;

- ter uma boa iluminagao suspensa e atria das projecg6es; isto
significa claramente instalagao e16ctrica adequada e de ficil uti-
lizagao;
possuir um quadro de escrever que nio deveri estar tapado
palo ecri das projecg6es;
dispor de uma vista parade para afixar mapas e outros docu-
mentos;
ester organizada de tal maneira que uma parte da sala(princi-
palmente o fundo) posse estar reservada aos trabalhos prati-
cos; este canto dos "trabalhos praticos" deveri ter uma grande
mesa de trabalho e amlirios com o material;

- dispor de espago para ordenar os mapas murals, as colecg6es,
os documentos a utilizar na eula; estes espagos para ordenar
poderao ester situados em local pr6ximo da bala de aula, em
condig6es de acesso ficil mesmo no decurso de uma eula.IS4) P. Pelpel, Se /ormer pour enseigner, Dunod, Paris, 1993, p. 164.
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Typos

de projects
Parceiros Carateristicas C)bjectivos

PROJE(TO
DA ESCOLA

Minist6rio da

Educagao e co-
munidade educa

tiva

E um modo particular de cada
escola decidir tomar a seu

cargo os objectives nacionais
do ensino em funQao das !imi-
tag6es pr6prias (efectivos,
meir, etc). Actualizado pda
equipa pedag6gica, 6 votado
pelo conselho de administragao
e formalizado em documento

escrito. A parter de 1990 today
as escolas foram obrigadas a

elaborar um desses pianos. O
projecto de escola 6 plurianual.

Melhorar o su
cesso do con
junto dos alunos
em escolarizagao
na escola devido

a pertinancfa do
projects peda-
gogtco

PROJECTO
DE

ACTIWDADES

Os professores e
os alunos e.
eventualmente.
parceiros exter
nos

o aspecto pedag6gico do
projects. Consiste, num peri-
odo mats ou menos longs, em

mobilizar um grupo de alunos
jque podem it desde um grupo
de turma a um conjunto da tur

mas) e de professores para
analisar uma produgao directa
ou indirectamente relacionada

com os conteQdos e os objecti-
vos do ensino. Um projecto de
actividades 6 um percurso a

curto puzo ou a m6dio puzo
Ino miximo de um ano escolar)

Melhorar a parti-
cipagao dos alu-
nos no ensino
gragas a pedago
gfa do projects.

PROJE(nO
INDWIDUAL

O aluno, familia

e equipa educa-
tiva

aquino de que coda aluno 6
portador em termos de escolha
de actividades(a curto puzo) e
de orientaQao (a mats longs
puzo). O projecto pessoal do
aluno 6 uma antecipagao do fu-
turo a m6dio puzo

Procurar melho
rar os desejos e
capacidades dos
alunos gragas ao
confrato de /or
macao
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O impacto da organfzafao do local 6 muito maid significativo
no sucesso dos alunos do que aquilo que se pods imaginar. E pols ne-
cessdrio velar pda ordem, a qualidade dos documentos murals, utili-
dade, a iluminagao e a disposigao dos alunos nas mesas.

A este prop6sito, as organizag6es escolares que acentuam as dis-
tincias entry os alunos los da primeira ala e os da tlltima ala) ou o di-
v6rcio aluno-professor dever6o ser evitadas. f desejavel colocar as me-
sas perpendiculares ao quadro e nio paralelamente para facilitar a
circulagao, principalmente a do professor entre os alunos; e 6 tamb6m
importante que a secretiria do professor esteja muito pr6xima dos alunos.

ler na eula), acreditamos que um bom manual 6 um auxiliar precioso do
ensino, pda documentagao fornecida, a exposigao sint6tica que apre
renta a volta de uma questao, os exercicios propostos e tamb6m a pos-
sibilidade que oferece aos alunos de ler ou de ruler(em casa por exem-
plo)essa exposigao.

Certamente. nio exists um manual ideal embora muitos tentem

propor uma escolha o mais alargada possivel tanto ao navel das mat6-
rias como ao nigel dos documentos e exercicios. Mas, como ja se disse
jcap. 8:8.1), o conteOdo 6 sempre demasiado denso e nem sempre se
gue a planificagao maid desejada. Por outro lado, envelhecem rapida
monte e sio muito carol.

l0.2. O material pedag6gico e as fontes
de documentagao

O ensino da geografia requer um certo equipamento. A abun-
dincia deste Oltimo n5o 6 a garantia de certo sucesso, mas oferece nu-
merosas possibilidades aos professores que sabem utilizar o material
com discernimento.

Tamb6m nos vamos tentar organizer, inspirando-nos em traba-
Ihos de A. Hanaire, elaborando um inventirio o mais complete possivel
de todos os auxiliares do ensino da geografia, sublinhando desde logo
que a constituigao dente materia16 uma okra longa e paciente e que de-
pends nio s6 dos meios financeiros, mas ainda das iniciativas dos pro-
fessores e dos alunos.

Quais sio as qua/fdades de um bom manual? Deve:

estar conforms com o programa;
-seradaptado ao niveldos alunos;
- ser o maid objective possivele de qualidade cientifica irrepreen

shelf
- ser rico em documentos (fotografias, textos, diagramas, qua

dros, mapas, etc.) e em exercicios praticos;
- ser redigido com clareza(principalmente distinguir o essencial

do acess6rio);
-ter apresentagao cuidada.

Antes da escolha do manual conv6m analisar as obras disponi-
veis com muita atengao e consultar os outros professores. A escolha de-
pends tamb6m daquilo que o professor procura tirar do manual (por
exemplo documentos, sinteses, exercicios). De qualquer modo, con-
v6m, perante a escolha, guardar sempre espirito critico(as imprecis6es
e os erros sio inevitaveis...). Se se utilize uma okra estrangeira, 6 ne-
cessirio ester com atengao aos exemplos apresentados pois nem sem-
pre sio aplicaveis aos alunos do pals.

l0.2.1. O quadro de escrever

Este quadro 6, lembremos o capitulo 8:8.2.2., indispensavel.
Deveri ter as dimens6es suficientes para desempenhar o papel de ins-
trumento de trabalho e de auxiliar de mem6ria. Uma parte quadriculada
6 sempre atil para desenhar graficos, mapas e esbogos.

l0.2.2. O manual, o cademo diirio e de trabalhos praticos
e o atlas

Mas os manuais nio existem em todo o lado. Por exemplo, na
B61gica franc6fona, depois da introdugao da nova reforma, os manuals
sio mats raros por nio estarem adaptados aos curios sobretudo centra-
dos na escolha do professor (em fungao do memo, dos alunos, mesmoSem elogiar todos os manuals e sem fazer doles o suporte privi-

legiado de todos os cursor(nao devem funcionar como uma biblia para
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dos sous gostos pessoais). O desaparecimento deste auxiliar complica
particularmente o desempenho do professor e sobretudo dos jovens
professores, obrigando-os a redigir os seus pr6prios documenfos, o
que necessita, para a16m do saber, de todo um suporte material(com-
putador com tratamento de texto e impressora, fotocopiadora, etc.) e
igualmente virios anos de experi6ncia. Complica tamb6m o desempe
nho dos alunos que devem ser portadores de um caderno diirio e de
trabalhos praticos para guardar e ordenar os documentos.

outra constituida por um conjunto de termos t6cnicos que o aluno vai
encontrando nos documentos e que o aluno nio consegue encontrar o
seu significado no dicionirio gerd. O glossario pods ser apenas o in-
ventirio de nomes, conduzindo is explicag6es e ds pesquisas, onde o
termo esb definido no seu contexto.

A vantagem desta organizagao em quatro panes 6, como ja se
disse, a possibilidade de o aluno poder, de ano para ano, conservar e
enriquecer as panes das explicag6es-teorias, t6cnicas e glossario e cons-
tituir deste modo progressivamente o seu domingo de saberes fundamen
dais em geografia.. O ca(ferro didrio e de tuba/hos prdticos 6 indispensavel

quando ndo ha manual, mas 6 tamb6m muito tltil nos outros castes. No

ensino secundario, a forma "arquivo" ou o formato das fotoc6pias (A4)
6, sem davida, ideal porque permits aos alunos alternarem as suas pr6
pdas notas com os documentos distribuidos pelo professor. Este apre
sentagao permits igualmente a constituigao progressiva de um dossier
que comporta as nog6es fundamentais do curio, permitindo reagrupar
definig6es, conceitos e t6cnicas adquiridas durante os virios anos-

. O at/as 6 ainda uma ferramenta indispensdvel nas aulas de geo-
grafia. Cada aluno deveria dispor de um atlas na aula(para ver em co-
mum com o seu vizinho) e sobretudo em casa para ai localizar os lugares
e os fen6menos estudados, e aprender as dimens6es espaciais dos fen6-
menos, procurar as relag6es, verificar os conhecimentos(ortografia de
um noms pr6prio ou a extensio de uma distribuigao). O recurso ao atlas
dove tornar-se mec6nico do mesmo modo que se recorre ao dicionirio.Para n6s todo o arquivo em geografia deveria apresentar quatro

parks distintas:

1. processo onde 6 registado todo o trabalho realizado na eula;
onde se organizam os documentos de sensibilizagao, as quest6es trata
das, o plano de estudos com as diferentes etapas, os documentos utili-
zados com as explorag6es, as sinteses finais;

2. uma parte de exp/icag6es-teorias: o que pods ser colocado
na parte do processo nas diferentes etapas, mas 6 tamb6m interessante
individualizi-los e reagrupa-los com a finalidade de constituir progressi-
vamente um dossier com as mat6rias fundamentals, dossier que o aluno
pods utilizar como um verdadeiro manual;

3. uma parte t6cnica, onde se reagrupara um conjunto de moto
dos utilizados numa etapa de estudos; as t6cnicas servo formuladas de
maneira a poderem ser utilizadas nos contextos mais variados. O trans
porte deltas t6cnicas para fichas parece ser o ideal, por exemplo: como
construir um diagrama evolutivo? Como ler uma fotografia? Etc.

4. um g/ossdrio no qual figurara uma parte que seri constituida
por um conjunto de termos novos que o aluno deveri conhecer e a

Um bom at/as esco/ar dove:

apresentar cartas claus sem sobrecargas de informagao exces-
siva;

ter documentos ao navel de formaQao dos alunos;
- ter um indict e um quadro de assuntos precisos;

seguir continuamente a mesma 16gica: as mesmas cores para
as mesmas altitudes, os mesmos sinais para os mesmos factos;
fornecer um conjunto de cartas temiticas variadas

l0.2.3. Os mapas de parade e os globos terrestres

Cada turma(ou maid ou menos coda escola) dever6 possuir uma
colecgao de cartas murais. Um bom napa de parade dove ser

claro: cores divas, poucas palavras e de ficil leitura, de modo a
poder-se ler mesmo na Oltima ala da bala de aula;
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grande: no minimo de I m:;
preciso: a projecgao dove ser escolhida em fungal das necessi-
dades de representagao;

s61ido: um maps em tela (que se enroll para se arrumar) 6
muito mats resistente que um maps em simpler papal.

l0.2.4. Os instrumentos e as colecg6es

Os instrumentos utilizados polo professor de geografia sio
pouch numerosos. E muitas vezes possivel, com um pouco de engenho,
construe-los ele mesmo e/ou utilizar os mais baratos. Entry os instru
mentos mais Oteis citam-se:

bOssolas para os exercicios de orientagao;
estereosc6pios para anilise de fotografias a6reas;
aparelhos de uma estagao meteoro16gica jterm6metros de mi-
xima e de minima, cata-ventos, anem6metros, pluvi6metros e
bar6metros);
maquetes e modelos.

Na colecgao, prius/egfam-se os mamas de base que sio os maid

frequentemente utilizados e os que envelhecem menos rapidamente=

- planisf6rios fisicos (relevo, hidrografia, vegetagao, climbs);
mapas fisicos dos continentes;

-- mapas fisicos dos principais parses;

mapas do pals onde se este a ensinar
Lembremos que pods existir tamb6m, verdadeiramente pr6ximo

da escola, uma estagao meteoro16gica, onde 6 possivel obter dados que
se poderao comparar com os obtidos na estagao da escola

Se pretendemos que deja estudado o memo, compra'se um pla
nisf6rio politico, mapas politicos das diferentes panes do mundo, ma-
pas regionais e ainda albums mapas da distribuigao da populagao e das
actividades econ6micas. Em que consistem as maquetes e mode/os? O. Tulippe rico

menda

- os modelos mostram os estados de evolugao do relevo (mad
Qos recentes, macigos antigos, relevo vulcanico, etc.);
os modelos mostram as formal de relevo (vales, colinas, pla-
naltos, montanhas, gargantas, etc.);
os modelos dos typos geomorfo16gicos (relevo jurassico, apala
chiano, cuestas, peneplanicie rejuvenescida, relevos residuals
glaciares e relevos glaciarios);
os modelos relativos is formal de costa(praia, costa rochosa
costa recortada, fa16sia, cabos, istmos, baias, golfos, lagunas, etc.).

O g/obo 6 a tlnica representagao da Terra que a ndo deforma,
sendo Otil principalmente para os alunos mais novos ai descobrirem,
por comparagao, os exageros e as distorg6es dos mapas. O globo esb
indicado para ensinar as formas e as distincias. Serve tamb6m como
recurso para algumas aulas de cosmografia, particularmente para indy-
car as diferengas de horan assim como as estag6es do ano.

No com6icio, existem virios tipos de globos: em madeira, gesso,

plastico ou em borracha; uns t6m a superficie lisa, outros modelados e
mostram os relevos dos continenteie as profundidades oceanicas; al

guns, recobertos de ard6sia, permitem desenhar com giz.
Encontram-se cada vez maid globos com a divisio politica do

mundo. Infelizmente, todos t6m um tamanho reduzido (os maiores nio
ultrapassam os 60 ou 80 cm de di8metrol, o que na turma os torna
pouco interessantes na leitura de diferentes inf ormag6es localizadas na
sua superficie. E preferivel nests caso, utilizar os mapas de parade.

Estas maquetes e modelos existem no com6rcio mas tamb6m
podem ser feitos em gesso, em pasta molddvel ou em plasticina. Nests
cano conv6m confeccioni-los em escala pr6xima de um mapa. Tenha
mos em atengao que, no ensino basico, estas maquetes s61idas substi-
tuem vantajosamente today as construg6es de areia que se fazem na es-
cola primaria.
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As co/ec£(5es podem ser diversas: l0.2.5. A biblioteca

-- Colecgao de rochas e de minerals

Sem se transformar em ge61ogo, o professor de geografia
aborda muitas vezes a questao das rochas e o seu comportamento na
natureza. E necessirio que os alunos examinem os modelos, uns fa-
zendo parte da colecgao do professor, outros recolhidos de acordo com
os sous interesses durante os trabalhos de campo, excurs6es, ou obtidos
por troca com outras escolas do pals ou do estrangeiro.

Para examinar as rochas, conv6m tamb6m dispor do seguinte
material:

- canivetes, fresco de HCL concentrado, caco de porcelana,
place de vidro, lupas e brandes placas de madeira a colocar na
secretiria ou mesas a fim de os proteger.

Entry os recursos do estabelecimento de ensino, a biblioteca de-
veri ser um dos mats bem equipados.

Fundamentalmente, dove estar constituida por dicionirios geo-
graficos, diciondrios nio geograficos, enciclop6dias geograficas, atlas,
anuirios estatisticos, algumas obras fundamentais da geografia, outros
manuals que se utilizam com os alunos, documentos da actualidade, re
vistas (geograficas e nao-geograficas), dossiers temiticos

Para a constituir pods-se usar a bibliografia que se encontra no
finaldesta obra.

l0.2.6. Aparelhos audiovisuais e informiticos

Lembremos que a colecgao do professor dove sempre ter virios
modelos da mesma rocha ou do mesmo minerals fim de evitar uma
identificagao com base em sinais particulares do modelo.

Os aparelhos audiovisuais mats usados sio os de projecgdo de
diaposifiuos e o retroprojecfor (cap. 4:4.5). Pods-se assam utilizar:

- um epfsc(5pio para projectar documentos opacos, por exemplo
fotografias ou graficos de um livro; contudo a maior parte dos
aparelhos exide uma bala totalmente obscure;
um radio duplo, se possivel um magnetofone, para register em
banda ou cassete quer as emiss6es, quer today as outras active
dades sonoras (ex.: testemunhos de uma visita de estudo, con
fer6ncia, ambiente sonoro de um lugarj;
um lira-discos para ouvir discos, um /eitor de cassefes ou um
leitor de discos compactor;
mdquinas .fofogr(i/leas para utilizar em excurs6es e trabalhos
de campo;
um teleuisor com magnetosc6pio para evitar o contratempo
imposto pda emissio de TV e de permitir a gravagao de ima
gens da TV ou ainda um visionamento fraccionado de um
films video (cap. 4;4.2.2.);
uma cdmara de ufdeo (cap. 4:4.2.2.1;
um leitor /acer para leitura de discos de video (cap. 4:4.2.2.1.

-- Co/ecgdo de mamas

Ao lido dos mapas de parade e dos mapas dos atlas, 6 ainda in-
teressante ter outros mapas, em particular:

mapas SIG da regiao, tipicos de outras regimes, tipicos de al-
guns fen6menos (relevo, habitat. . .);

- plantas de cidades;
- mapas de rotas comerciais;

esquemas de ordenamento do territ6rio nacional, regional ou local;
- mapas hist6ricos, etc.

- ColecQdo de diapositiuos e de fotografias

Documentos indispensaveis na disciplina de geografia, estas colic
gags nio podem organizar-se num m&slE uma obra de longa duragao e
nunca completada porque estes documentos envelhecem rapidamente.

Para constituir a "sua" colecgao 6 preciso muitas vezes alternar
documentos comerciais com fotografias pessoais. A tarefa pods ser fa
cilitada se existir um centro de documentagao na escola ou na regiao
e/ou se se trabalha com outros colegas.

Quanto ao material informatico, trata-se, coma ja se viu jcap.
4:4.6.2), de microcomputadores, em rode ou nao, dispondo de teclado e
ecra, para o conjunto da turma, e polo menos uma ou duds impressoras.
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Conclusio da terceira parte QUAniKPxnTE
l

2

3

4

Para transformar os alunos em formandos na pratica do aprender a
aprender, conv6m saber como aprendem, depois de escolher as eta-
pas coerentes com os mecanismos de aprendizagem.
Estas etapas devem ser estruturadas em fungao de tr6s niveis de fun-
cionamento das aprendizagens: implicagao, operagao e integragao, o
que 6 largamente facilitado pda didictica da solugao de problemas.
Estas etapas devem tamb6m ester centradas nos alunos, o que im-
plica um ensino diversificado e diferenciado.

Para ultrapassar com sucesso estas etapas, 6 indispensavel organizer
com cuidado o trabalho durante o ano, durante as diferentes sequ6n-
cias e durante cada aula. Dai ser obrigat6rio preparer nio s6 o con-
teOdo "materia" da turma. mas ainda o trabalho na aula.

O sucesso do ensino nio esb somente nas capacidades didacticas,
nem nas compet6ncias cientificas do professor, mas na capacidade
de se relacionar com os deus alunos.

Para facilitar as aprendizagens, todo o professor devs tamb6m escolher
os sous m6todos e as suas t6cnicas.

Distinguem-se geralmente tr6s typos de m6todos: m6todo magistral,
m6todo active e m6todo programado. Cada um apresenta vantagens
e inconvenientes, dado interesse em alternd-los.
As t6cnicas podem ser diversas. As mais utilizadas sio as t6cnicas
magistrais, as t6cnicas audiovisuais, os trabalhos de grupo, os jogos
pedag6gicos, os trabalhos de campo e os projectos. Actualmente uti
lizam-se segundo os interesses do memento, escolhendo os maid
adequados em fungao dos objectivos a perseguir
Finalmente, qualquer professor de geografia tem necessidade de um
equipamento didictico; uma sala de auld, material pedag6gico e re
cursor de informagao. Mesmo se a abundincia de meios nio 6 garan-
tia de sucesso, este equipamento pods fortemente contribuir para fa-
cilitar a tarefa do professor. Constituir e organizar este equipamento
nio 6 obra facil, exigindo tempo e paci4ncia, dependents nio s6 dos
meios financeiros mas ainda do jeito dos professores e dos alunos.

ORGANIZAR A miagAO
DOSCONHECIMENTOS
EDASAPRENDIZAGENS

5

6

7

8

9
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1 1. Avaliagao: principios gerais exterior (o navel de formagao ou de qualificagao professional induzindo
fortemente o lugar que ocupara o jovem na sociedade futura).

Mas a avaliagao pods tamb6m ter como finalidade a promofdo
dos a/urlos, procurando que um maior ntlmero de formandos domino
um miximo de objectivos de aprendizagem. Torna-se assim um instru-
mento ao servigo do sucesso dos alunos. Nests cano, os objectives prin-
ctpaissao;

- permitir ao aluno situar-se na sua evolugao, nas escolhas, na eula;
- medir o rendimento do curio e ajustar o seu prolongamento;

educar os alunos a serum persistentes, confrontando-os com
dificuldades;

:- desenvolver um m6todo de trabalho e aprender a aprender
j"eu aprendi, terri comprendido?");
dar uma ajuda real na resolugao das dificuldades (remediagao);
avaliar e estimular o desenvolvimento desta ou daquela fungao
intelectual (nomeadamente a observagao e a sintese).

1 1.1. A problematica da avaliaifao

1 1.1.1. 0 que 6 avaliar?

Avaliagao 6 a apreciagao quantitativa ou qualitativa de uma
aprendizagem em fungao de objectivos previamente estabelecidos e/ou
de uMa decisio a tomar (passagem de ano, orientagao. . .).

Para J. Therer:

a avaliagao transcends a dimples "medida" das capacidades
uma vez que pods ser qualitative e diagn6stica;
a avaliagao sup6e objectivos de aprendizagem explicitos jse
possivel operacionais), ou nio haveria nada para avaliar;
a avaliagao diz respeito tanto ao professor como ao aluno: visa
optimizar as aprendizagens;
a avaliagaa constitui uma ajuda a decisio (promoter, diagnosti-
car, remediar. . .); sem isso, torna-se sup6rflua.

Tal avaliagao implica todavia mudangas profundas relativamente
ao sistema tradicional, mudangas que se podem sintetizar em sets gran
des principios que sio os adoptados pda reforma do ensino na B61gica
franc6fona, a saber: a avaliagao dave ser colegial, informativa, progn6s-
tica, correctiva/retroactiva, continua e global (quadro p. 204)

A avaliagao faz pols parte integrante das aprendizagens e esb
assim intimamente ligada aos objectivos e m6todos de ensino. E por outro
lido uma das grannies /un£(5es do ensfno.

1 1.1.3. Os brandes typos de avaliagao

Podem efectuar-se virias classificag6es com base em situag6es
nas quaid interv6m a avaliagao; tipo de examinador, ritmo de avaliagao,
estrutura nacional aluno-professor ou kinda produtos da avaliagao. Mas
a classificagao mais importante 6 aquela que distingue a avaliagao prob
n6stica da avaliagao formative e da avaliagao sumativa

11.1.2. Porque avaliar?

O papal principal da avaliagao na pedagogia tradicional 6 a se-
/ecfdo dos a/unos gragas aos interrogat6rios, exames ou qualquer ou-
tro typo de provas que poderao intervir antes, durante ou depois de
uma formarin

Etta selecgao acaba sempre numa discriminagao dos individuos,
quer no interior da escola (por secgao, ou mesmo na turma), quer no

Aualiagao prospectiua ou progn6stica
aualiagdo sumatiua

aualiagdo .formatiua

A avaliagao prospectlua (ou progn6stical pratica-se antes da
aprendizagem. Permits prever as hip6teses de sucesso numb dada
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sequencia de aprendizagem. Antes de uma sequ6ncia, o professor pods
por exemplo controlar os pr6-requisitos, os pontos fortis e os pontos fra-
cas dos alunos com vista a optimizar o seu percurso didictico. Entenda-se
que uma tal avaliagao nio 6 necessariamente continua e efectua-se so

bretudo em ocasiio de novak aprendizagens ou com novos alunos.

I'A avaliigao .fbrmatiod(ou diagn6stica) integra-se de modo cons-
tants' no ' processo de ensino ou de formagao. Tem por fim jomecer ao
professor e ao aluno o /eed-back sobre o grau de ensinamentos/domi-
nios atingidos e as dificuldades reencontradg!:..

Este controlo, tamb6m pouco formal, pods conduzir a uma nova
explicagao, uma modificagao do percurso dina!;!bo,umg .teabag:

Aqua nunca se classifica o aluno mas ajuda-se a progredir, pro
pondo-the por exemplo uma sintese parcial das quest6es abertas para

tester a compreensao, um brave exercicio .
A avaliagao sumatfua, ditz tamb6m certificativa (ou veredicto), 6

a que interv6m no final de uma sequ6ncia de aprendizagem ou no final

de uma sessao, trimestre, ano. . . Constituio resumo das aprendizagens
de um tema ou de um grupo de tomas; em que medida foram atingidos
os objectivos previstos? A decisis consecutive do resumo traduz-se por

uma note, uma menQao, uma promogao, um certificado.
A avaliagao sumativa pods tomar a forma de um interrogat6rio,

mas nio necessariamente. O professor pods variar os sous procedi-

mentos e propor por exemplo a resolugao de um cano ou de um pro-
blema, a resolugao de um projecto, uma produgao pessoal. . . tendo em
conta que os procedimentos estio coerentes em relagao aos objectivos
devidamente definidos.

A avaliagao formative pods ser interns quando faz parte do pro-
cesso de ensino. A avaliagao sumativa 6 quake sempre externa no en-
sino secunddrio e 6 a ela que dizem respeito os exames; mas noutros
casos 6 muitas vezes interns

Aua/iagdo pontua/ aua/iagdo continua

Como bem indicam as duas express6es, trata-se de distinguir
aqua as avaliag6es segundo o seu ritmo. E evidente que a avaliagao for-
mativa 6 necessariamente continua pois faz parte do processo de en
sino-aprendizagem; a avaliagao sumativa, ao contrario, pods tomar
uma ou outra forma, e muitas vezes as duas.

Auto-aua/faldo hetero-aualiafdo -- co-aualiagdo

Fda-se de auto-avaliagao quando sio os pr6prios alunos que

olham no final o que acabaram de fazer a fim de o apreciar; hetero-ava-
liagao quando a apreciagao 6 feita por qualquer um dos outros, o pro '
fessor por exemplo; co-avaliagao quando o juizo 6 frito por comparagao
entry paras ou ainda de uma avaliagao concertada que constitui uma
mistura das duas precedentes. A primeira 6 pouco praticada no ensino

secundirio porque, mesmo que tenha um valor formativo inegavel, nio
corresponds ao funcionamento institucional.

Contudo, pods-se tamb6m classificar as avaliag6es segundo os
sous produtos (nl.Imeros, letras, apreciag6es qualitativas (cap. 11:1 1.2.1)
ou os mementos onde intervQm as avaliag6es. Distingue-se nests caso a

avaliaQao imediata (portanto sabre uma aula) do resumo (portanto sobre
uma sequencia pedag6gica) e dos exames (fim de trimestre, semestre
ou de ano).

Por outro lado, o quadro representado nas paginas 206 e 207
discrimina alguns typos de avaliagao distinguindo a avaliagao formativa
da sumativa em sais parametros: Porqu&? Quando? Qu6? Como medir?
Como julgarP Como decider?

Aua/iagdo interns aua/faldo externa

O crit6rio de diferenciagao 6 aquio examinador e/ou os correc
torts. No primeiro caso, estes sio os que avaliam os resultados daquilo
que ensinam; no segundo cano, as avaliag6es sio efectuadas por pes

sods que ndo ensinam, por exemplo, o jOn de exames.

202 \ 203



DiDACTiCA DA GEOGRAFU AVALiAQAo:PKiNciPiosGEnAis

Os grander principios da avaliagao ao servigo da
promogao dos alunosPn

(2uadro-sintese dos typos de avaliagaooa

Comparagao entry a avaliagao formativa e a avaliagao
sulDativ&(56)

AF = Avaliagao formativa
AS = Avaliagao sumativa

( . . .)

(55) Enseignement r6noud. Aux parents, Ministdre de I'Education Nationale et de la Cul
tune Francaise, Organisation des Etudes, Bruxelas, 1976, p. 22.

156) Y. Abernot, Les mdfhodes d'6ualuatfon sco/af re, Dunod, Paris, 1988, p. 102. l57) Cardinet, Pour apprecier le trauafJ des 6/dues, De Boeck, Bno;das, 1986, h.t. lpp 72-73)
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  COLEGIAL

As infomlag6es recolhidas por cada um dos professores devem
ser comunicadas aos outros membros do conselho de turma
A confrontagao dos pontos de vista deve permitir diferencii los
enriquece-los e aproximar a decisio a personalidade do aluno
A responsabilidade das decis6es ou dos pareceres 6 assumida
pelo conselho de tumla na totalidade

l ENFORMATTVA Dave reunir todos os elementos que podem influenciar o com-
portamento escolar do aluno

  PROGN6sricA
Dave ajudar o aluno a conhecer se me/hor. a escolher a me-
Ihor orfenfagdo que /he conudm para os sells esfudos e breuer
as di/icu/dudes que corry o risco de encontrar

  CORRECTWA/
RETROACTWA

Atravfs de uma pesquisa e uma anilise das dificuldades encon-
tradas palo aluno, deve ajuda-lo a ultrapassa-las, propondo-the
memos adequados de remediagao ou mudanga de orientaQao

  CONUNUA
Deve ser feith durante todo o ano escolar e integrar se no de
senvolvimento de cada curse, de modo que descreva com a
maior precisao possivela euo/undo do a/uno

  GLOBAL

Qualquer decisis ou parecer dave ser a consequancia do con
junta das in/orma£6es recolhidas e ter em atengao n&o s6 o de
sempenho escolar, mas tamb6m todos os aspectos da personali-
dade do aluno

?T"'
Precisa
monte an
tes. AF a
partida

Durante a aprendiza
gem

Precise-
ments
apes. AF
pontual  

Ap6s o fim do
periodo de formagao

AF inter-
activa

AF diag-
n6stica

AS

intema
Asda
forma$o

 

) QUE? Conheci-
mentor,
saberfa
zer, atitu
des. con-
dig6es
exteriores
necessa-
nas para
abordar o
estudo

Compre-
ensio da
tarefa

Motive-
Qao pes
sod e de
grupo
Mdtodo
de traba-
Iho

Repre
sentagao
dos alu
nos(er
ros . . . )

CondiQ6es
-pessoais
(aptid6es,
bloqueios
afectivos)
-familiares
socials
jcontexto
cultural)
-m6dicas

       

  

Percurso

           
Avaliagao formativa Avaliagao sumativa

Fungal de formagao Fungao de certificagao e de selecgao

Interm6dia Terminal de uma sequancia pedag6gica

Seguida de aprofundamento, remediagao
jtrabalho daslacunas)

Seguida de uma mudanga de tema ou de
ciclo

Nio notada(ou "em bronco") mas com
muitas anotag6es

Com Rota e contando para a media e
passagem

Criterial(relativa unicamente ao pr6prio
aluno)

Normative por comparagao dos alunos
entry si
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exemplo fete respostas correctas em dez) ou por sua vez sobre suposi-

Q6es, sobre uma intuigao, uma previsao ou uma tend6ncia. Etta nota

pods tamar a forma num6rica, de letras ou de apreciagao qualitative.
Os ntimeros exprimem o valor do desempenho em relagao a

uma escala numerica, geralmente com 6 ou 21 niveis 10 a 5, 0 a 20);
trata-se de uma escala de relag6es constantes, comportando uma uni-

dade (um ponto) e uma origem (o zero), o que autoriza teoricamente
um certo ntlmero de operag6es.

As /efras exprimem um navel segundo uma escala de ordem mas

sem darem indicag6es acerca dos intervalos que separam coda uma das

categorias; 6 tio absurda como tentar corresponder a etta escala de or-
dem uma escala num6rica que 6 uma escala de relag6es.

As aprecfa£6es qua/ifatiuas por si nio constituem uma escala:

sio descontinuas e independentes umas das outras e dificeis de serum

utilizadas sozinhas; sio sobretudo complemento ou suplemento, que

confirmam ou esclarecem os nQmeros ou as letras.

A avaliagao referenciada por crit6rio, ou auarfafao criterial,
consists em comparar o desempenho de um aluno a um modelo dese-

jado e ajulga-lo de acordo com o modelo. E o objectivo que precisa
aquio crit6rio de refer6ncia e que permits decider se uma capacidade
foi desenvolvida ou nio. Este avaliagao 6 muito menos utilizada que a

precedents, sendo sem dOvida mats formative (o aluno saba em que
ponto se encontra e o que Ihe falta realizar, o professor pods com co-
nhecimento de causa repensar o m6todo de ensino) e tamb6m mais ob

jectiva. Mas implica a identificagao dos pr6-requisitos que sio os com-

ponentes de uma capacidade global!.g.que nag pods ser atingido sem

ordenagao dos objectivos operacionais e sem crit6rios de avaliagao, quer

dizer, um referencial de capacidades (cap. 1:1.2.3:): Nests cason o pro

duto pode ser:'"satisfaz'T 6u "ha(5 satisfaz", ou ainda uma seriagao que

exprime o navel das compet6ncias

1 1.2. Coho avaliar?

1 1.2.1. Escolher normal e/ou crit6rios

A avaliagao pods ser referenciada por normal e por crit6rios. A
avaliagao referenciada por normas, ou aua/iafao normatiua, consists
em atribuir uma nota ao aluno, Rota fundamentada numb medida (por
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COMO
SITUAR
OQUE
SEOB
SER-
vou?
(JULGA-
MEN
ros)

Estabele-
pimento
de peta
mares de
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- Procura
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manuten
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um estudo

Interpre-
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- Formu
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bals de su-
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atingido

Refer8n
cia sobre
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saberse o
objective
foi ann
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Executor
a se
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Midi-
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planifi
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Pres
crever
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Qao

Reexpli
car

Procu-
rar au
mentar
a mob
vagao

Pedir
aum
aluno
para
ajudar
um ou
tro, etc

Proper
um
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aprendi
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utiji-
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tos for-
tis do
aluno
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guar o
ensino

Pres
crever
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cios cor-
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Midi
vicar a
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nao)o
diploma

Certify-
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nao) a
compe
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Distingao entry uma avaliagao normativa e uma avaliagao
criterial: uniexenlplo

Contudo, nio ha unanimidade sobre as taxonomias a utilizar; dai
a exist6ncia de vdrias taxonomias em materia de avaliagao.

A mats simpler(sera pols uma taxonomia?) 6 a que assenta na na-
fureza dos objectiuos: saber, saber-fazer e saber-ser. Trata-se nests cano
de organizer as avaliag6es distinguindo a parte que trata das nog6es, con
ceitos e outros saberes intrinsecos da disciplina, a parte que trata dos m6-
todos, recursos e t6cricas, e a que trata dos comportamentos jcap. 1:1.2.1.).
Uma outra classificagao frequents 6 a que assenta no Ride/ dos objectiuos:
dominios, transfer6ncias e express6es; distinguem-se aqui os objectivos de
conhecimento e de compreensao de B.S. Bloom e os outros objectivos
japlicagao, analise, sintese e avaliagao) que podem ser considerados como
objectives de transfer6ncia ou de expressao segundo a relagao entry a
nova questao e a questao ja tratada jcap. 1:1.2.1. e 1.2.2.).

Aqua adoptou-se uma classificagao muito pr6xima desta tlltima,
utilizando tr6s tempos mais espressivos, a saber: restituigao, execugao e
exploragao dos conhecimentos, segundo a Direcgao-Gerd da Organiza
Qao dos Estudos na B61gica(franc6fona) em 1982

A restituifdo 6 o conjunto dos comportamentos intelectuais (ou
gestuais) que ndo exide mais que a dimples evocagao de uma materia,
ou gestos ja repetidos; nio implica qualquer tratamento, qualquer trans
formagao, do que foi tratado nests curio, nem qualquer opiniao ou in-
terpretagao pessoal. Os melhores comprovantes de restituigao(ou sega,
os instrumentos que permitem recolher a informagao especifica esco-
Ihida) sio as f6rmulas, os valores num6ricos, as definig6es e/ou as ex-
press6es concisas. Por outdo dado, quest6es como "Que sabem sobre o
subdesenvolvimento?" nio conv6m porque nio indicam explicitamente
que a resposta esperada apenas tem por objecto os conteQdos ensinados
e prestam-se assim a intromiss6es, pertinentes ou nao, de conhecimen
tos estranhos a materia ensinada; do mesmo modo, quest6es do g6nero
'Que pensa das deslocalizag6es das indOstrias para o Terceiro Mundo2"
comprometem indubitavelmente a responsabilidade dos alunos.

A execuGdo reagrupa todas as operag6es intelectuais(ou gestuaisl
de operacionalidade orientadas por regras estritamente definidas. Os res-
ponsaveis pda execugao devem indicar explicitamente o procedimento a
seguir e os objectivos que permitam tratamentos id6nticos aos considera
dos no curio de aprendizagem. Trata-se essencialmente de saber-f azer

Objectivo:

Ser capaz de resolver uma arie de equag6es elementares do primeiro grau a uma inc6gnita.

O professor propos um "modo operative" que sup6e o conhecimento das sets operaQ6es
que se seguem:

1. suprimir os par6ntesis;

2. simplificar as equiva16ncias;

3. reagrupar os termos que cont6m a inc6gnita assim como os termos independentes;

4. proceder is adig6es de um lado e de outro;

5.calcular o valordainc6gnita;

6. verificar o resultado, inserindo este valor na equagao initial.

Avaliagao:

Questao de avaliagao: pede-se para determinar a inc6gnita numb s6rie de dez equag6es
do primeiro grau a uma inc6gnita.

Sio possiveis aqui dois typos de avaliagao:

1. 0 professor esb apenas interessado no resultado final do exercicio e o aluno obt6m
uma nota de 0 a 20 conforme o ntlmero de respostas exactas.
Trata-se de uma avaliagao normalizada e sumativa.

2. O professor interessa se pelo percurso do aluno e assinala, na lists das sets operag6es
citadas, as que ele nio domina. Informs o aluno e convida-o a superar as suds lacu-
nas. Trata-se aqui de uma avaliagao criterial e formative.

1 1.2.2. Com base na taxonomia por objectivos

Hoje admits-se que o sucesso da avaliagao esb intimamente ligado
a pedagogia por objectives e a capacidade de os professores os saberem
hierarquizar jpelo menos os objectivos operacionais) por taxonomias.

158) J. Therer, A44fhodo/ogle genera/e. La gestion des apprerl tissages, Notas de curio
Universidade de Liage, 1993-1994, inddito, pp. 69-70.
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Exemp/os de quest6es de restituigdo, execugdo e exploragdo de
conhecimentos

Exploraf(io (ie conhecimentos designa toda a utilizagao met6

dica de conhecimentos que necessitam do relacionamento de dados
e/ou da aplicagao de t6cnicas apreendidas, eventualmente sob a forma
de novas combinag6es, para resolver uma questao ainda nio encon-

trada sob a forma proposta.

Quest6es de restifufgdo

dar a f6rmula que pem)ite o cilculo da taxa de mortalidade infantil;
qual 6 a superficie (em km:) de Portugal?;
definir sector primario, secundirio e terciario;
quads sio os factores de distribuigao das actividades agricolas?

As actividades que permitem avaliar a exploragao de conheci-
mentos podem resultar da analise, da compreensao, da resolugao de
problemas e da expressao e da comunicagao. Para a16m de exigancias
variiveis que podem apresentar formal de exploragao de conhecimen-
tos tamb6m diversas, estas actividades t2m em comum dar lugar a inte-

gragao e a transfer6ncias de conteOdos e de meios, necessariamente

adquiridos no decurso da aprendizagem escolar. A dissertagao pods
considerar-se como um exemplo privilegiado dente typo de exercicio.

Quesf6es de execuQao

analisar um grafico de evolugao da populagao numb regiao
usando a mesma metodologia da eula para outra regiao;

- segundo o processo adquirido, subdividir um texto em unida
des de significado importante;

- aplicar a uma determinada carta X a grelha de anilise critica
das cartas que se encontram no manual;

- determinar a escala de uma carta, conhecendo a dist6ncia real
entre doin pontos e os mesmos dois pontos representados
nessa carta.

1 1.2.3. Utilizagao de instrumentos diversos

O instrumento de base que permite a avaliagao 6 a questao da
pr6pria avaliagao, destinada a execugao de modo a suscitar uma mani-
festagao observivel de uma capacidade. As quest6es de avaliagao classi-

ficam-se geralmente da seguinte maneira:

- quest6es(fechadas) para selecgao:
. alternativa(sim/nao, verdadeira/false),

. escolhas maltiplas (QEMI,

' emparelhamento jsignificado/significando, grandeza/unidade. . .);
- quest6es abertas a produgao:

. cu:ta (textolacunar),

. longa (redacgao, manipulagao, expressao. . .).

Quest6es de exploragao de conhecimentos

- para a anilise: utilizando crit6rios pessoais, descobrir analogias
entre vdrios mapas referentes a cidades diferentes e dando a
distribuigao espacial dos estrangeiros;
para a compreensao: deduzir a partir da leitura de uma carta

topografica que um ou vdrios pontos nio sdo visiveis a parter
de um ponto fixo;

-- para a resolugao de problemas: escolher a melhor escala de um
mapa para cartografar um determinado fen6meno, por exemplo,
a natureza da actividade exercida no r6s-do-chao dos pr6dios;

- para a expressao e comunicagao: apresentar em cinco minutos
a major mensagem publicitaria extraida de uma brochura de
promogao de uma cidade.

Coda forma de questao apresenta, 6 claro, vantagens e inconve

nientes jquadro da patina seguinte).
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Vantagens e inconvenientes dos grandes tipos de quest6es
de avaliagaoon

Os instrumentos de avaliagao distinguem-se kinda polo seu grau
de abertura, ou seja, o typo de respostas que implicam. Os mats fecha
dos apelam ao pensamento convergente, ou deja, o que conduz a uma
resposta esperada sem ambiguidade(ex: a superficie de um pals). E em
compensagao o pensamento dito divergente que 6 necessirio utilizar
para fazer a anilise de um texto de dissertagao. O pensamento diver-
gente, que conduz a criagao mats ou menos original, nio pods eviden-
temente ser avaliado do mesmo modo que a capacidade de reproduzir
uma data ou uma superficie.

Certas formas de avaliagao sio maid propicias a apreensao de
tal capacidade do que outras, e toda a compet6ncia s6 pods estar ligada
ao desempenho. Ha desde ja uma correspondancia entry o grau de
complexidade dos objectivos e o das formas de avaliagao, sem que en
tretanto etta correspond6ncia seja absoluta face a variedade das subca
tegorias, tanto de objectivos como de instrumentos, e daquilo em que
uma categoria de objectivos pods ser avaliada com a ajuda de virios ty-
pos de instrumentos semelhantes.

Mas, como mostra o esquema da paging 214, a di.ferenga es
sencia/ asta enfre o que se made e o que se aprecfa. At6 ao terceiro
objectivo gerd as respostas esperadas sio necessirias e sem ambigui-
dade: servo portanto verdadeiras ou salsas e podem compatibilizar-se. A
parter do quarto objective, toma-se importante a participagao do aluno
e os instrumentos devem ser bem abertos para permitir que estes se ex-
pressem; as produg6es servo apreciadas, qualificadas e comentadas.

Na base de uma abertura crescente, a classificagao dos principals
instrumentos de avaliagao apresenta-se desde ja da seguinte maneira:

[. Questiondrio de esco/ha mt]/fip/a: 6 um questionario onde
os alunos devem escolher as respostas certas entry virias propostas

Para evitar que deixem uma grande parte por responder e para o utilizar
com a finalidade de avaliar os objectivos de elevado nivei taxon6mico,
pods-se recorrer aos seguintes meios:

- cada item dove conter pelo menos cinco propostas, isto 6,
pelo menos quatro incorrectas(isto 6, respostas que se desti-
nam a induzir em euro);

{

(59) J. Tberer, Methodo/ogle genera/. La gesfion des apprentissages, Notes de curso,
Universidade de Liage, 1993-1994, inedito, p. 77.
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  Vantagens Inconvenientes

PERGUNTADE
PRODUCAO

LENTA

Permits uma avaliagao de capaci-
dades superiores(criatividade, jul-
gamento, espirito critics).
Permite a avaliagao dos conheci-
mentos e das capacidades de ex-
pressao

Apesar dos v6rios niveis taxon6
micos subjacentes, a resposta re
torre a memonzagao
Desvaloriza o aluno com dificul-
dades de expressao
Tempos de produfao e de avalia-
Qao demasiado bongos
Dificuldade de avaliagao objec
riva

PERGUNTADE
PKOOUCAO

RAPIDA

Permite um controlo rapids
Maiores facilidade e objectividade
do controlo

thais adaptada que as de ama ao
controls do navel taxon6mico tal
coma o conhecimento
Supreme a desvantagem da ex
pressao verbal

Nio faz aparecer o raciocinio do
aluno
Conduz por vezes a uma avalia-
Qao "global",ignorando grausta-
xon6micos subjacentes

PERGUNTA
ALIERNA'RIVA

Permite um controlo rapids
Permits a detecgao de lacunas ao
nigel dos conhecimentos e/ou do
raciocinio por uma cadeia bem
estruturada

ntervengao das escolhas "ajeat6-
rias" por parte dos alunos

QEM
ORDINARIAE
PERGUNTAS

EMPARELjIADAS

Pemtite um controls rapido
Campo de grande aplicagao ao
navel taxon6mico.
Pem)ite constituir. a um navel ta-
xon6mico, ficheiros de perguntas
relatives a uma materia

Notagao objectiva
Redugao da parte aleat6ria na
escolha dos alunos peta utilizagao
de certas t6cnicas (indice de cer
reza)
Permite uma avaliagao formativa

Dificuldade em respeitar os crit6-
riosderedacgao
Dificuldade em encontrar. em
certos cason, passatempos igual-
mente atraentes
Procure das experi6ncias de vali-
dagao e uma gestao atenta do fi-
cheiro
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- a qualidade de cada item incorrecto dove ser testada, de modo
que coda uma obtenha em si polo menos 10% das respostas e
a questao carta obtenha entry 50 e 75%;
retiram-se albums pontos para as respostas erradas;
exide-se que coda resposta sega acompanhada de album grau
de certeza jex.: p. 2181;
introduzem-se quest6es-ratoeira, into 6, quest6es: em que ne-
nhuma solugao satisfaz; onde today as solug6es sio correctas;
is quads 6 impossivel responder porque a informagao(ou polo
memos um dadol falta no enunciado; quest6es absurdas no
enunciado(ex.: p. 218).

Para construir, utilizar e conigir as QEM, pods-se recorrer aos
trabalhos de D. Leclerc.

3. Questdo c/dssica (e exercicio): pede teoricamente uma res
posta esperada, mas a abertura e o nigel taxon6mico diferem conforms
conv6m reproduzir (saberes) ou aplicar uma regra (saber-fazer).

4. Texto lacunar: trata-se de um sistema muito empregue para

verificar o vocabulirio ou a aplicagao de regras gramaticais. A resposta
6 normalmente univoca.

5. Questiondrio de respostas aberfas curtas; a diferenga para a
pergunta clissica esb na resposta esperada, em que ha liberdade na
forma e conteOdo dentro de certos limites; por exemplo, citar cinco
maiores componentes da paisagem observada, dar uma definigao de

habitatagrupado.
2. Quadro de produgao de dupla estrada: 6 um quadro em que

o que responds prop6e ele pr6prio uma resposta em cada cano; este
resposta pods ser-the sugerida numa lists(sistema de correspond6ncia
em que se trata de fazed corresponder por exemplo palavras is respec-
tivas definig6es), ou ser livre jpor exemplo, um quadro onde se procura
escrever para coda pals o Home da sua capital). Neste Oltimo caso, co-
megam as dificuldades de notagao pois o noms pods estar correcto
mas mal escrito, ou pods tratar-se de um sin6nimo, ou ainda a nogao
proposta pods estar correcta sem ser a que o professor esperava.

6. Tanto in(iuzfdo; depois de ter ensinado um certo nOmero de
nog6es 6 possivel verificar a compreensao pedindo aos alunos para
comporem um texto a parter de uma relagao de nog6es propostas.
Com indicag6es auxiliares, o grau de abertura adapta-se com precisao.

Sera preciso por exemplo empregar os termos numb carta ordem, dar
definig6es ou nao; o texto pode ser limitado ou nao, etc. Esta forma de

avaliagao apresenta numerosas vantagens, pois, entry os instrumentos
abertos e fechados, permits referenciar as contradig6es, tomar em linha
de conta a integragao de nog6es num conjunto, fazer funcionar a 16gica
interna, etc.Hierarquia dos objectivos e hierarquia dos instrumentos

de avaliagaonn
Objectivos definidos

por grau de complexidade
Instrumentos de avaliagao

definidosporgrau de abertura 7. Prob/ema: apelando ao espirito de analise, o problems pro '
p6e uma nova situagao que exide a aplicagao de regras conhecidas mas
cuba escolha 6 feita polo aluno, contrariamente ao exercicio em que se

trata de aplicar uma dada regra.

1.Saberes
2. Compreensao
3. Aplicagao

QEW
Questao clissica
Exercicio

4. Anilise
5.Sintese
6. Avaliagao

Problems
Assunto da sintese
Criagao 8. Dfssertagao: trata-se de um exercicio a major parte das vezes

maid criativo, pols, mesmo sendo impostos o tema e o tempo, sio li-
tres os meios utilizados e os juizos expressos.(60) Y. Abernot, Les mdfhodes de /'eualuaffon scofaf re, Dunod, Paris, 1988, p. 85
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1 1.2.4. Dificuldades, limites e melhorias possiveis conhecer e permanecer niles); assumir a subjectividade(dizer aos alu-
nos aquilo sobre o quaid apreciado subjectivamente); precisar as ano:
taQ6es que figuram nas c6pias (evitar as do g6nero "esbogos a raver");
retomar apes a correcgao c6pias com as mesmas classificag6es e
compare-las.

Depots da correcgao; ter em atengao a progressao dos alunos,
visualizar os resultados num grafico ou quadro, comparar as cotag6es
com as dos sous colegas, comunicar informag6es precisas aos alunos
e aos pals.

Avaliar convenientemente 6 uma operagao dificil que suscitou
virias pesquisas no seio de uma ciencia, a docomo/ogia, que tem por
objecto o estudo sistemitico dos exames, em particular sistemas de no-
tagao, e do comportamento dos examinandos e dos examinados.

Sem entrar em brandes desenvolvimentos despropositados numa

okra consagrada a didictica da geografia, recordemos aqui as fr8s df/i
culdades mafores da avaliagao: a /ide/idade (ou seja, a obtengao do
mesmo resultado qualquer que sega o nOmero de relatores e de exami-

nadores), a ua/fdade (ou deja, a garantia de uma correspond6ncia entry
o que se esb a avaliar e o que 6 efectivamente avaliado) e a sensibi/i-
dade (ou deja, a produgao de uma notagao suficientemente fina em fun-

gao da qualidade dos trabalhos a avaliar).
Assim, em termos de fidelidade e sensibilidade, numerosas pes

quisas mostraram bem as diverg6ncias por vezes extremes entry exami-
nadores, assam como uma tend6ncia em distribuir as suas cotag6es se

gundo a curve de Gauss(curve em forma de sino) qualquer que deja a
populagao avaliada; simultaneamente, em termos de validade, estas

mesmas pesquisas acentuaram a relatividade das avaliag6es, em que
ressaltam efeitos de ordem e de contraste(influ6ncia do lugar ocupado
pda c6pia ou polo exams oral numb s6rie), efeitos de contaminagao
Iface a colegas, notas precedentes do aluno), efeitos de estere6tipos(sis-

tematizagao da apreciagao estabelecidal, e efeitos de halo(papal dos es
tere6tipos sociais: vestuario, expressao. . .)

OsQEM

1. Exemplo de ordens referentes a graus de certeza

A tabela dos pregarios pods parecer bizarra. Foi calculada de modo a que
DIZER A VERDADE deja a estrat6gia que Ilya o major ntlmero de pontos;
os que se auto avaliam bem, into 6, que sio REAUSTAS(nem sobreestimagao flagrante,
nem subestimagao enormel, ganham mats pontos do que atrav6s da obtengao de deter
minado ntlmero de respostas correctas(a percentagem de sucesso classico)

Toda a avaliagao apresenta assam limited de que conv6m estar
consciente. Para a16m do que foi dito nos pontos 11.2.1., 11.2.2. e
1 1.2.3. , certas praticas permitem melhorar a avaliagao.

Antes e durante a correcgao; dissociar o que se mode do que se
aprecia e nio atribuir pontos senio apenas aos notados; explicitar,
estabilizar e reduzir os crit6rios considerados(fixar crit6rios, da los a

!

j61) D. Leclerc, Psychologie 6ducaffonneJ/e, Agregagao, Notes de Curso, Universidade de
Liege, 1993, in6dito, cap. 19, pp. 1-2
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Se considera que a
resposta tem uina

probabilidade de ser
correctamente

compreendida entry

Escreva

Oster se do os seguintes pontos em
caso de resposta

Corrects [ncorrecta

0 %a e 25 % 0 + 13 + 4

25 % e 50 % l + 16 + 3

50 % e 70 % 2 + 17 + 2

70 %Q e 85 % 3 + 18 + 0

85 %oe95 %o 4 + 19 6

95 % e 100 % 5 + 20 20
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2. Exemplos de quest6es-ratoeira 12. Avaliatao em geografii
A capital da Italia 6 1.Berlim

2. Praia
3. T6quio

Resposta = nenhuma das solug6es propostas
esb correcta

A Gri-Bretanha
compreende

1.1nglaterra
2. Esc6cia Resposta = Todas as solug6es propostas
3. Pals de Gales sio correctas

12.1. Pr6ticas mats usadas e pouco eficazes

Sem menosprezar os esforgos de numerosos professores para
melhorarem a sua avaliagao, constata-se que a avaliagao em geografia
coloca muitas vezes problemas, em particular nos parses onde a disci-
plina este organizada entry os ramos literirios (isto 6, em Franca, nos
parses do sul da Europa e em numerosos parses do Terceiro Mundo). A
geografia era considerada como um romo da mem6ria, estando "a ava
liagao assente mats sobre a memorizagao, a restituigao que se coloca
nolugar do raciocinio

Etta situagao resulta, sem qualquer dOvida, dos conteQdos dos
programas: mat&rias enciclop6dicas, sucessdo de tomas "metidos" sem
atender a realidade e a relagao entry des, acentuando a vantagem dos
tomas sobre as compet8ncias a adquirir, pouco ou nada de objectivos
operacionais, etc. Esta situagao 6 tamb6m reforgada polos concursos na-
cionais (e mesmo polos concursos e jogos para o "grande ptlblico"ll,
onde se insists mais sobre o saber factual do que sobre o saber nacional.

Em tats circunstancias, as formas de avaliagao sdo muito pobres
jsobretudo dissertagao e quest6es classicas, ver alguns exercicios)
mesmo que outras formal sejam utilizadas na aula: anilise de diapositi-
vos, de videos, utilizagao de QEM, testes, r6citas, elaboragao de mode
los. de cartas estatisticas,

De facto, como ja se viu no capitulo anterior jpontos 11.2.1. e
11.2.2.), q.precisao e a eficicia da avaliagao estio intimamergg.!!ggdas I
a formula nical? de I
aprenaizagem. Contudo, saber bem avaliar aprende-se, o que ihplica I

6re$'hb:!tdMmini6:::=::=
Assin:l, 6 l6gico que as'investigag6es sobre avaliagao em geogra-

fia tenham fido muito mats desenvolvidas nos parses que adoptaram re
fer6nciais e curriculos (Estados Unidos, Canada, Rhino Unido, ...)
jcap. 1:1.2.3.), e/ou em certos tipos de ensino em que se pratica uma pe '
dagogia especifica jensino professional ou t6cnico, formagao de adultos . . .).

Que idade tinha
Rimbaud?

1. 2 amos

2. 10 anos
3. 20 anos

Resposta = impossivel responder porque o
enunciado esb incompleto

Em que ano 1. 1850
JOlio Cesar 2. 1915
encontrou Napoleao? 3. 1945

Resposta = questao sem objecto porque o
seu enunciado 6 absurdo

l

}
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Encontram-se assim na literatura da didictica da geografia nu-
merosos trabalhos em lingua inglesa por exemplo. Mas, tamb6m, exis-
tem alguns trabalhos franceses emanados de RDP.

Os memos tropicais(3? ciclo): exemplo de instrumentos de
avaliagaoP ''

I.Estudo diagn6stico

Compreende dez quest6es ordenadas e colocadas sob a forma de QEM ou de taste
lacunar. Dave ser elaborado nos primeiros 10 minutes da sequ6ncia tematica(alto horan
ao todo) e imediatamente seguida de um debate sabre pedagogia colecti-/a e interactive

que responde is quest6es colocadas na primeira avaliagao. Os alunos prestam todd a aten-
Qao pois sabem que vio ser confrontados com a avaliagao de novo. Neste exemplo, a pri-
meira questao podera lever a zona considerada; a segunda a constatagao de uma tempera '
tura elevada; a terceira a leitura de uma curva termopluviom6trica de uma regiao de clima
tropical(com dual estag6es), etc.

Tenhamos em atengao que este tema situa-se a meio do ano e que as nog6es a em-

pregar jvocabu16rio, leitura das curvas, etc.) consideram-se conhecidas, a excepgao das que
sdo pr6prias da sequ6ncia que vai ser abordada a seguir

1. A zona intertropical esb situada:
no p61o norte
no p61o sul
entry os dots tr6picos
na zona temperada
a volta do equador
nio sei

Avaliagao do curriculona

+ Finalidades e objectives

Estrat6gias de ensino ConteOdos

Avaliagao

1'

12.2. Alguns exemplos de instrumentos
e defichas de avaliaifao

l
2. Na zona intertropical as temperaturas sio:

sempre quentes
sempre fries
temperadas

quentes de Verso e fries de Invemo
muito irregulares
nao sei

No capitulo anterior, ja foram dados (p. 211) alguns exemplos
de quest6es em geografia que apelam a memorizagao, execugao e ex-
ploragao da aquisigao de conhecimentos. Vejamos aqui outros exem-
plos de instrumentos maid gerais e algumas fichas de avaliagao.

12.2.1. Avaliagao de uma sequ6ncia: os meios tropicais
(3? ciclo)

3. Apes a observagao da curva termopluviom6trica de uma cidade onde o clima 6 tropical,
quantas estag6es do ano se verificam nesta regiao?

uma s6 estagao quente e hOmida
uma estagao fda e uma quente
uma estagao hOmida e uma secs
quatro estag6es
sais estag6es
nio sei

A avaliagao 6 proposta para trQs momentos: avaliagao diagn6s-
tica, avaliagao formativa e avaliagao sumativa, cada uma acompanhada
por um guia de remediagao e de aprofundamento. Nem todas as ques-
t6es estio repetidas nos documentos das paginas 221 a 224, mas ape-
nas algumas. Etta avaliagao dove ser precedida por uma faso de elabo-
ragao de objectivos. Nem a ordem. nem a maneira de colocar as quest6es devem ser tomadas aqui como

exemplos, mas unicamente a relagao entry a avaliagao diagn6stica, formativa e sumativa.

4

}

l62) N. J. Graves, Geography in Education, Heinemann Educational Books, Londres,
1984,P. 105. 163) Abemot, Les m4thodes d'&ualuation sco/dire, Dunod, Paris, 1988, pp. 113-114
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2. Avaliagao formativa

Compreende cerca de quinze quest6es que abordam os objectives fundamentals
que acabam de ser expostos. Encontraremos os nossos tr6s exemplos da avaliagao diag-
n6stica de uma forma ligeiramente diferente.
1. Este desenho representa a Terra. Preencher os rectangulos utilizando as abreviatums:

3. Guia de remediagao e de aprofundamento '';'

Uma vez numeradas as quest6es da avaliagao formativa, 6 ficil indycar pessoalmente
a cada aluno os ntlmeros de ordem das quest6es a que nio respondeu correctamente. Cor-
respondem aos nOmeros de ordem do quid de remediagao e de aprofundamento

Um aluno deverd por exemplo conformal-se com as indicag6es da ordem Ino sen
tide de que nio respondeu de modo satisfat6rio a questao Ida avaliagao formative respei-
tante aos climas da zona intertropical. Trabalha no seu cademo com a ajuda do manual

1. 1ndicag6es: observer uma carta de um manual do 2' ciclo do Ensino B6sico. Assi-
nalar os dots tr6picos e o equador. Assinalar a cor a zona intertropical. Responder a asta
questao, destacando as dual respostas correctas

A zona tropical esb situada:

porto dos p61os [:]
entre os tr6picos L.J
a volta do equador LJ

P61o Norte: PN
Palo Sul:PS
Equador:E
Tr6pico Norte: TN
Tr6pico Sul: TS
Circulo Polar Arctico: CPAr
Circulo Polar Antirctico: Caan

Esta questao nio dave em caso algum constituir uma armadilha para o aluno. Esb
la para confirmar asta nova aquisigao. O professor, que pratica uma pedagogia diferencia-
da, ajuda dada aiuno a executor as tarefas que Ihe sio propostas

Ocupa-se sobretudo com o grupo mais dependente .
2. . . . Passa-se sabre o desenvolvimento das quest6es de 2 a 15
Sabre o exercicio de avaliagao formative podem igualmente figurar ntlmeros acres-

centados palo professor para os alunos que tenham pouch necessidade de recuperagao
Conformar-se 6o por exemplo com as indicag6es 16 e seguintes

16. Ler, tomando apontamentos, todos os textos sublinhados a vermelho em deter-
minada$ paginas. Que dizer das grander cidades deltas regi6es?

17. Para o grupo que eventualmente trabalha com o CDl: "constitua, em grupo e
com a ajuda de um documentalista, um pequeno dossier sobre a floresta equatorial". A
preparagao 6 efectuada, pols, em colaboragao com o documentalista

Esta Oltima tarefa n8o e realiz6vel em today as situaQ6es. f apenas dada a titulo de

exemplo do que pode ser proposto a alunos ?vangados que, lange de perderem o seu
tempo, devem trabalhar tamb6m ao seu ritmo. E tamb6m durante estes periodos que a co-
laboragao interdisciplinar devs ser pasta em pratica. As nog6es matemiticas nio t6m ne-
nhuma dificuldade para serum integradas(escalas, curvas, etc). Os texton literarios, tanto
em portugues, frances, como em qualquer outra lingua viva, podem muito bem tratar te-
mas respeitantes ao assunto estudado. A experi6ncia mostra que a dificuldade prov6m
mats das pessoas que da incompatibilidade dos programas disciplinares

2. Preencher o quadra seguinte caracterizando os dots climas da zona intertropical

l

3. Determinar a curva termopluviomftrica correspondents a uma cidade situada no aqua
dor, de acordo com o quadro seguinte:

:ipitag6es
mm

200

150

100

50

J FMAMJ J AS O N D
4. Avaliagao sumativaoo

Ocupa a tlltima hora da sequ6ncia e assenta nas nog6es fundamentals desenvolvi-
das. mas tamb6m. de modo mats aberto, nos desenvojvimentos possiveis dos saberes ad-
quiridos. As quest6es devem ser colocadas por ordem crescente de dificuldades e abertura
Os itens de selecgao dario lugar aos de produgao, mesmo univocos, coma nos texton in-
terrompidos ou nos quadros, por exemplo. Todos os alunos deverdo compreender e poder
responder, ao seu navel, is Oltimas quest6es.P

l64) Y. Abemot, ibi(iem, pp. 1 14-115.
(65) Y. Abemot, f bidem, pp. 1 15-117
166) Y. Abernot, ibidem, pp. 117-118
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  Clima equatorial Clima tropical

Temperaturas    
Precipitag6es    

O clima de Yangambi de (Zaire) 0' 45' N
theses J F M A M J J A S 0 N D

Temperatura
em'C 24,5 25 25 25 24,5 24 24 24 24,5 24,5 24 24

Precipitagao
emmm 80 100 155 155 150 L15 125 142 185 207 175 110
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No exemplo, a abertura podera conduzir a um quadro cumulativo no inicio da
prova, a uma comparagao, observer uma curve termopluviom6trica e um texto preparado
para acabar.
1. Completar o quadro seguinte:

/ Projecto pedag6gico€")

1. 0bjectivos

Zbnaintertropica/

Passando a frente as quest6es de 2 a 20, apenas daremos um exemplo do que poderao
ser as quest6es 5?e 20?.

5. Comparar as quatro curves termopluviom6tricas seguintes:

20. Compor um texto empregando os termos wguintes segundo a ordem a sua escolha.
tr6pico(s) - culture em viveiro
equador --brandes explorag6es
climb(s)

- precipitag6es - 6xodo rural
temperatures bairro de late

!

Este avaliagao 6 notada e seri tomada em consideragao no conselho de turma. O
nigel nio baixa para dar a ilusio de um sucesso generalizado. O facto de todos os alunos
se aproximarem ou ultrapassarem a media deve corresponder a uma real melhoria dos
conhecimentos fundamentais e ndo a um nivelamento por baixo.

12.2.2. Avaliagao de um modulo: situar-se no tempo e no
espago (2? ciclo)

Esta avaliagao & construida paralelamente ao projecto pedag6gico:
definigao dos objectivos e pianos do curso. E proposta uma ficha de
avaliagao aos alunos: apresentagao dos objectivos e sets colunas para
leis avaliag6es cujas marcas sio feitas polos pr6prios alunos. No final
do m6dulo, 6 realizado um saldo durante duas horns, para o qual os alu-
nos disp6em unicamente do atlas que ja foi utilizado. No totalo modulo
dura tr6s semanas.

ja) OR = Objectivos de refer6ncia coM o respectivo ntlmero de c6digo
jb) Os objectivos entry aspas sio os das instrug6es oficiais

(67) J.-P. Gadler, M. Leclerc e J. Limouzin, Hist6ria-Geogra/ia em OR. Prdtfcas de OR
CRD de Nancy, 1991, pp. 22-23

224 225

0.R.H Objectivos

(Conhecimentos)

Objectives
(Metodo16gicos)

Documentos

 

NOCOES-CHAVE
orientagao:
rosa-dos-centos
coordenadasgeogr6ficas
latitude
longitude
paralelo
meridiano de origem
paralelos importantes
escala

pequena escala
grande escala
proiecg6es cartograficas

"OKiKNTAGAODA
PESQUISA", a prop6sito
dos progressos da
representagao do espago
Carta simb61ica, cientifica.
de estadc«major, fotografia
a6rea,teledetecgao

GF{ANDESINTERVALOS
DE TEMPO: Antiguidade,
[dade Media, Tempos
Modemos e Epoca
Contemporanea

"DESIGUAL
DiSTKiBUiCAO DO
HOMEMNATERRA"
Grander focos
populacionais
EXPANSAOKAPIOAE

RECENTEW '

Utilizar a rosa-dos-centos
Utilizar as coordenadas
geograficas

Utilizar
Calcular

Tomar notes

ConstruQao de uma
cronologia

Ler uma carta

Localizar

Construir um grafico a
partir de um quadro de
numeros
Ler e reconstituir o relevo

Carta da distribuigao da
populagao no Mundi

Decalque da
rosa-dos-centos

Manual e transparencias

Conjunto de cartas,
fotografias a6reas e de
sat61ite, da Antiguidade
aos nossos dias, no
manual e nas
transparencias
Iretroprojector)

Carta da distribuigao da
populagao mundial

Carta SIG
Desenho do relevo a
parter de uma carta SIG

Clima Precipitagao Vegeta€ao Exploragao
tradicional

Exploragao
modema

Equatorial        
Tropical        
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2. Plano do m6duloPn 3. Ficha de avaliagaonn

I.Situar-se no espago
1.1. 0Hentar-se com a ajuda da rosa dos centos.

ISA e tarefas: construgao de uma rosa-dos-centos em papel vegetale sua utilizagao
para orientagao numa carta 'l)

1.2. Orientar-se com a ajuda das coordenadas geograficas.
IActividade a parter de transpar6ncias e exercicios sabre cartas: linhas convencionais,
coordenadas e projecg6es)
Exercicio "Cartas n ' 1: El"

1.3. Medir numa carta: utilizar as escalas.
ISA sabre documentos do manual)

1.4. Ler o relevo numa carta.

IActiadade com a ajuda de transpar6ncias e SA: realizagao de um corte topografico:
E2")

Noms

Apelido
Ano:

Ficha de avaliagao do modulo n: I
"Situar-se no tempo e no espago"

2. Situar-se e oriental-se no tempo
2. 1. Os progressos da representagao da Terra.

IActividade: exercicio de tomada de notes)

2.2. Cronologia dos progressos da representagao da Terra.
0'rabalho a realizar em casa: "E3")

3. O homem sobre a Terra
3.1. Uma expansao rapida e recente

ISA: construgao de um grafico a parter de dados numerados)
3.2. Uma desigual distribuigao

ISA sabre a carta da distribuigao do homem sobre a Terra)
3.3. Os factored da distribuigao do homem sabre a Terra.

(Exercicio a parter de documentos do manual)
3.4. O papal das migrag6es: o exemplo do povoamento da America e da Polin6sia.

ISA"E4")

Conclusio do m6dulo ("E5")
Idurante o qual os cademos sio examinados e avaliados; "E6").

1. A carta da distribuigao do homem sobre a Terra 6 sistematicamente utilizada ao longo
de todo o modulo.

SA = para sequfncia de actividade.
EI : trabalho ou exercicio avaliado e nQmero de ordem na ficha de avaliagao.

168) J.-P. Gadler, M. Leclerc e J. Limouzin, fbfdem, p. 24. (69) J.-P. Gadler, M. Leclerc e J. Limouzin, ibidem, p. 25
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C6digo Objectivos de refer6ncia
Avaliagao

l 2 3 4 5 Observag6es

 

Orientar-se no espago
lll. Orientagao
112. Chord. geog

121 . Utilizar as escalas
124. Reconstituir o relevo

Localizar

Datar os dados e os factor
141....absolute
142. .. .relativa

Elaborar
231. escala
232.legenda
233. simbolos

Utilizar nog6es e concertos

Exprimir se por escrito
411. ortografia
412.legenda
413.vocabulirio

Demonstrar os conhecimentos

Tomar notas

Aplicar instrug6es

Apresentar um trabalho cuidado      
E I" Notas de ocasiio            

 
Exercicios "maps n ' I
Corte topografico
Cronologia da evolugao da representagao da Terra
SA "povoamento da America e da Polin6sia" .
Balango do m6dulo
Avaliagao doscadernos.
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4. Ficha final para avaliar o m6duloPO

avxuaCAO EM GEOGRAFIA

Noms

Apelido
Ano:

Fichafinaln? I

(70) J.-P. Gadler, M. Leclerc e J. Limouzin, ibidem, pp. 29 e 30
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1. 0rienta o mapa 3. Com a ajuda do atlas, situa no mapa os pontos
que se seguem, depots determine e inscreve
em baixo as suds coordenadas geograficas

Z.cltllluador apa:E:::] Sdo Francisco(fundada em 1776)
: :=E!!f19:.g']:gge-p.... L .JE:=]e o menQiano ae ongem L..J r"'''']
' tr6s paralelos importanLes llha Formosa

Valparaiso

. o meridiano de 180' [::1:]
llha da Jamaica

4. Le o texto seguinte,coloca no I I
mapa today as informag6es deli I
retidadas e possiveis de repre-

sentar por nomes, CORES ou [111] [::] I
UM FA(:rOR DE POVOAMEl\ITO DA AMERICA: O COMERCIO DE ESCRAVOS NEGROS

A parter do sfcu]o XV]e at6 ao fina] do s6cu]o X]X, os europeus que se instalam no conti
nente americano procuiam valorizd-lo a custa do tmbalho dos escravos negros importados
de Africa. Os navies vindos da Europa atracavam no Senegal, nas costas do(3olfo da Guin6,
no Congo, em Angola e mesmo em Mozambique. Ai compravam os escravos que enviavam
para a America: 9 600 000 negros chegaram ao Novo Mundi entre 1500 e 1870.
Entre as regi6es destinatirias dente trafego, as Antilhas(francesas, inglesas e holandesas)
receberam ierca de 40% e o Brasil 38%o, importando-os da co16nia espanhola de Cuba,
do Mexico ou da Co16mbia. Os futures Estados Unidos nio receberam mats do que 5%
nos estados do "Sul" coma a Luisiana e a Georgia

(Podes utilizar as abreviaturas que depois deves Jean Meyer,
iustificar em legends para situar algumas regimes.) Os Europeus e os ourros

5. Constr6i em baixo uma legends para today as informag6es colocadas no mapa a
prop6sito dos exercicios n" 4, 6 e 8

Legenda

Esta legenda devs ser: PRECISA L--J E COMPLETA L---J]j!!j]E:j]

6. Traga no mapa o itinerdrio perconido palos primeiros europeus que chegaram a
America utilizando as coordenadas que te s6o fomecidas nos pontos de partida, de pas
salem e de chegada
Completa, indicando, em cada vez, o local de chegada, e que regi6es ou que parses fo-
ram atravessados ou atingidos.
60' N - 5' E: partida de(s6culo IX)
70' N -- 20' W: colonizagao de(em 874)
60' N 47' W:(em 982, por Eric, o Vermelho)

50' N 60' W: chegada de Leif, filho de Eric, o Vermelho, &s costas da peninsula de
e de llha de (final do s6culo X)

7 1CiMbi8iio pixo crono16gico que se segue, co]ocando, no ]]qTER]OR, os "grander
Intervalos dos tempos hist6ricos", e em BAIXO todos os factos datados encontrados
neste conjunto de exercicios.

14

gl Ciioca no mapa com uma cor e da names aos GRANDES FOCOS DE POVOA-
MENTO contemporaneo que 6 possivel situar.

[i!] []
[ga [=

9. Em um ou mats par6grafos(s), redige a hist6ria dos progresses da representagao da
terra

'::E:] ':,[:1] ':3 [.] ]]]t][.] ]]i]!i]E:]
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12.2.3. Avaliagao de uma competancia "transversal"
o comentirio a um documento (3.' ciclo)

A partir de uma reflexio sobre os objectivos a at!!!gir(ver es-
quema), erformances ggl3]u-
nos durante a aprendizagem. note-se que ella nciki Node ser gerada
em conjunto polos professores e alunos-e que.este avaliagaaMerve
de controlo mas antes para indicar aos alunos g-seU3$LacjQ.demvango
naiiprendizageng A ficha 6 desde ogo um utensilio de avaliagao crite-
rial(cap. 11:1 1.2.1.).

<
0
©

g
=
E
0
6
N

g
©
6a
H
E

Fazer o comentdrio de um documento 6. (72)

DESCREVER o documents
isto 6, verificar eindicar as
informag6es que cont6m.

(OR 213)

MOBILIZAR saberes
conhecimentos

(OR 443)

Para

0
documents, into 6, associar

a estas
saberes pertinentes

(OR 214)

SITUAR o documento no
seu contexto H. ou G. e em

ao seu tutor
(OR 212)

IDENTIFICARa
natureza dente

documento. mas
tamb6m expjor6-1o

IOK2ti)

Para chegar a.

Esclarecer os LIMITES
e ointeresse dente

documento. isto 6. critics-lo
(OR 215)

(71) J.-P. Gadler, M. Leclerc e J. Limouzin, ibidem, p. 31 (72) J.-P. Gadler, M. Leclerc e J. Limouzin, ibidem, p. 55
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O comentirio a um documentop
Ficha de avaliagao

Ficha de avaliagao segundo cinco grandes typos de
capacidadespq

Noms:

Apelido:
Ano:

12.2.4. Avaliagao dos objectivos no final do periodo
(3? ciclo)

As fichas que se seguem permitem relacionar as avaliag6es dos
diferentes m6dulos em termos de objectivos. Podem ser geradas polos
professores e os alunos. A primeira reagrupa as actividades segundo
cinco grander tipos de capacidades e a segunda conforms os pr6prios
objectivos de refer6ncia.

173) J.-P. Gadler, M. Leclerc e J. Limouzin, ibidem, p. 56.
(74) J.-P. Gadler, M. Leclerc e J. Umouzin, fbfdem, p. 43, extraido de Utflizar os oUecti

uos de re/erencia no securlddrio, em Poitiers, 1989, p. 34
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Objectives de refer6ncia Avaliagao

             
211. Identificar a natureza do documento              
212. Situar o documento no tempo e no

espago              
213. Descrever um documento              
214. Explicar um documento              
215. Criticar um documents              
33. Utilizar nog6es e concertos              
443. Mobiiizar conhecimentos              
41. Exprimir-se por escrito              
47. Aplicar instrug6es              
48. Apresentar um trabalho cuidado              

P'
NATUREZADOS

TRABALHOS           DATA
 
Situar elocalizar-se no
espago

111. 112. 121 a 124
212. 131 a 133                

Localizar no tempo 141 a 143.151.152.212                     
Seleccionar as informaQ6es 213.221. 222.432.45                    
Restituir os conhecimentos 442                    
Mobilizar os conhecimen-
tos sabre um dado assunto

214.333.441.443.444                 
Descrever e caracterizar 211, 213, 31                    
Estabelecer ou colocar
em evid6ncia relag6es

214,223, 32                
Generalizar 215,331,332                     
Exprimir-se por escrito 41                    
Exprimir-se oralmente 42                    
Utilizar a linguagem nu-
merica

431                
Realizar graficos e esbcr
Qos cartograficos

23                 
Tomar notas 46                    
Aplicar instrug6es 47                    
Apresentar um trabalho
cuidado

48                
Gerir um tempo limitado 53                    
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Hist6ria-Geografia
Folha de avaliagao segundo os objectivos de refer6nciaan

Noms

Apelido:
Ano:

TRABALHOS Trimestre:

Conclusio da quarta parte

1. A avaliagao 6 uma das grander fung6es do ensino. O seu objectivo 6
nio s6 seleccionar os alunos, mas ainda promove-los no sentido de
os ajudar a melhorar o seu desempenho, de se situarem no processo
de aprendizagem e propor'lhes meios de remediagao. A avaliagao 6
igualmente um instrumento que permits aos professores optimizar os
processor de ensino-aprendizagem

2. As avaliag6es podem revestir formal maltiplas. Todavia, conv6m dis-
tinguir sempre a avaliagao diagn6stico da avaliagao formative e da
avaliagao sumativa.

3. Para avaliar, 6 preciso utilizar normal(numeradas ou nao) ou crit6-
rios e basear-se numb taxonomia de objectivos por natureza ou navel
Nests domingo parece-nos interessante distinguir tr2s brandes tipos
de quest6es: de restituigao, de execugao e de exploragao de conheci-
mentos

4. Existem numerosos instrumentos de avaliagao que se distinguem prin-

cipalmente polo grau de abertura; os maid fechados apelam ao pensa
mento convergente, os mats abertos ao pensamento divergente.

5. A escolha dos instrumentos & fungao da complexidade dos objecti-
vos. Todavia, o essencia16 distinguir entre o que se mode e o que se
aprecia, e nio em querer medir tudo.

6. Virias pesquisas em docimologia mostraram Brandes dificuldades e
limited de uma boa avaliagao. Estes trabalhos deveriam aconselhar
todos os professores a prud&ncia e levi-1os a novas praticas para me '
Ihorar a sua pr6pria avaliagao. -----''"'"'''l /

7. Apesar dos esforgos de vdrios professores "no terreno", a avaliagao I ,/,/
em geografia nio esb isenta de problemas. Estes andam geralmente lr,/
ligados aos conteodos dos programas e a uma tend6ncia frequents I ''
de insistir mais no saber factual que no saber a base de nog6eq,

8. Como mostram os instrumentos e grelhas propostos a titulo de
exemplos 6 sempre possivel aumentar a precisao e a eficicia da ava-
liagao em geografia a diferentes niveis: sequ6ncia, m6dulo(sucessao
de sequ6ncias), aquisigao de uma compet6ncia transversal, no final
do trimestre.NOTAS

175) J.-P. Gadler, M. Leclerc e J. Limouzin, ibidem, p. 44

234 235

ll. Oriental-se no espago                    
12. Especializar o modo de representagao no espago                    
13. Localizar os conjuntos H/G                    
14. Datar                    
15. Definir categorias de tempos                    
211.Identificar a natureza                    
212. Situar um documento                    
213. Descrever um documents                    
214. Explicar um documento                    
215. Criticar um documents                    
22. Explorar virios documentos                    
23. Elaborar um documento                    
31. Descrever e caracterizar                    
321 . Estabelecer e justificar relag6es                    
322/323. Colocar relag6es em evidfncia                    
324. Decompor mecanismos e sistemas                    
325. Comparar                    
33. Utilizar nog6es e concertos                    
41 . EXPRIMIR-SE POR ESCRnO
411. ortografia
412.fuses correctas
413. vocabulirio                   

                 
                 

42. EXPRIMIR-SE ORALMElqT                    
43. Utilizar correctamente os recursos matemiticos                    
44. TRATAR UM TEMA
441. delimitar
442. restituir

443. mobilizar

444. organizar
;
                 
                 
                 
                 

45. Documentar-se                    
46. Tamar notas                    
47. Aplicar instrug6es                    
48. Apresentar um trabalho cuidado                    
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CONCLUSAOGERAL

Conclus6o gerd muitas vezes enciclop6dicos e pouco coerentes, um hor6rio reduzido
jque fazer com uma hora por semana?), tumias numerosas e heterog6-
neas, professores frequentemente desmotivados pdas condig6es de tra-
balho, estatuto e mat6rias em evolugao continua. Sem dOvida, ensinar 6
uma tarefa cada vez mais complexa, e ensinar a geografia uma tarefa
ainda maid dificil.

2. Mas o ensino da geogra/ia e ou rode ser muito esfimu/ante
e /ormaffuo, pois 6 uma verdadeira janela aberta ao mundo, aos territ6-
rios pr6ximos e longinquos e 6 tamb6m a aprendizagem do "saber pen-
sar o espago". Certamente, a geografia da menos certezas do que uma
carta sabedoria da acgao que o homem desenvolve no seu memo ambi-
ente. lsto conduz a compreensao e aceitagao das diferengas entry o seu
meio e os outros, a ser capaz de gerir o seu espago de vida e a respei-
tar os dos outros, a lutar contra o fatalismo e a demissao, a Guitar que
'a natureza morra". Recorda ainda o perino que exists em raciocinar
na indiferenga da dimensdo espacial dos factos.

3. Ao afirmar a aufonomia da geogra/ia no 3' cfc/o e secunddrio
face a geogra/ia uniuersffdria, ndo podemos negar um /aCO estreito
entry as evolug6es respectivas, senio como construir um saber ensi-
nado pertinente, Otila todos os futuros cidadaos, sem bases cientificas
s61idas? Dai os problemas actualmente encontrados pda geografia dos
terTit6rios face a crisp da geografia regional universitaria; mas, tamb6m
ainda, uma importante renovagao da diddctica da geografia, come
acontece em Franca, em ligagao directs com a renovagao epistemo16-
gica da disciplina ao nigel universitirio. Tats sinergias apontam para um
melhor dialogo entry os professores que estio no terreno e os investi-
gadores universitdrios

4. Aprender a aprender em geografia 6 nio s6 aprender a dome
nar com mestria ferramentas e t6cnicas, mas tamb6m aprender a utili-

zar conceitos para desenvolver umlaciocfnfo geoj;6JiEa) lsto implica
interrogar-se sobre as relag6es, as ligag6es'169icas'nuA %errit6rio, e tra-
balhar sempre em diferentes escalas numa 6ptica dinamica, procurando
no passado as explicag6es das estruturas do presente e tentando conce-
ber t:enirios para o futuro Este raciocinio sup6e o recurso a pesquisa
clentifica e Xlhtilgiii€a6'das representag6es, porque 6 instil querer
construir sem ter em costa o que o aluno saba ou acredita previamente.

A didictica de uma disciplina (nests cano a da geografia) ndo
pods reduzir-se a uma s6rie "de truques e de receitas" para "ensinar
bem". Na base de uma experi6ncia pratica de mats de 20 anon (a for-
magao na Universidade de Liage dos futures professores do secundirio
superior), adquiriu-se a convicgao que a didictica da geografia nio era
um curio como os outros, uma discipline a transmitiLpos alunos. mas
antes uma actividade de engenharia de que cada professor(ou futuro
proressorJ se aeve apropnar. r.sta'a:tiOidadd'aa'Zhb6iiliaria apoia-se em
diferentes ci6ncias e mats particularmente na geografia e na pedagogia.
Assinta numa reflexio s61idi':li"iiigEii51ha'(fiiit6ria epistemologia) e
integra as ideias-chive das ci6ncias da educagao. Dove propor espagos
de certeza(por exemplo a anilise dos recursos e das t6cnicas que con-
v6m ensinar e empregar correctamenteFd'zdnas-dcpesqtii$a;m$iri
riientaQao, de liberdade(por exemplo ao nigel das praticas na eula, na
escolha das prioridades "sobre o terreno", no logo das relag6es profes-
sor-aluno); sendo fundamental que cada professor se tome realmente
rUm "facilitador de aprendizagem" (C. Rogers) que para a16m dos insu-
cessos e dos deiehiii5iijahentos conserve o prazer de ensinar e que
este prazer deja partilhado pelos alunos: prazer de aprender, prazer de
se formar, prazer de se envolver.

Ta16 a filosofia gerd dente livro que se quis claro, pragmatico e
de consults facil, em suma um verdadeiro instrumento de autoforma-
fao. Com este objectivo a obra foi organizada em torso de quatro ques-
t6es fundamentals que se colocam geralmente a um professor: que de-
vem saber e saber fazer aqueles que aprendem? que ensinar? coma
ensinar? que salem os alunos antes e depots da aprendizagem?

Para a16m das quatro conclus6es parciais que encerram cada
uma das quatro brandes panes, que balango apresentar no final da obra
depots de ter tratado o assunto nos diferentes aspectos ?

1. 0 ensino da geogra/ia no 3' cic/o e secunddrio n6o estd
isento de di/fcu/fades. As principals sio: uma identidade mal conhe
ada, pouco afirmada e pouco representative da disciplina (ci6ncia
frouxa", disciplina de "mem6ria", ramo "secundario"), programas
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5. Ensinar 6 primeiro e antes de tudo comunicar com os
outros, entrar em relagao com os outros, ser capaz de crier as condi-
Q6es favoriveis para que os alunos aprendam. 0 6xito de um professor
nio assenta, pols, unicamente nas suds capacidades didacticas, nem
unicamente nas compet6ncias cientificas, mas, mais ainda, na sua ca-
pacidade de comunicar com os outros, de desenvolver uma relagao de
qualidade com os alunos. Ensina-se o que se sage com aquino que se 61
Cabe, antes de mais, a cada um analisar a sua atitude nests dominio,
em seguida praticar para melhorar as suas performances.

6. Formar-se para ensinar 6 uma obra a bongo puzo, nunca ter-
minada quando se aceita trabalhar com os alunos, partilhando as ques-
t6es face a evolugao da disciplina, da escola e da sociedade. E, no en-
tanto, uma caminho que pods reservar muitas alegrias a quem o segue.
Estes alegrias desejamo-las sinceramente a todos quantos utilizarem
este livro. Que permanegam sempre verdadeiros artistas, ciosos da:qua-
lidade do seu "produto/produgao", e evitem a rotina e banalizagao no
trabalho quotidiano.
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