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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

6 7



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
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DiDACnCA DA GEOGRAFm

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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DiDACnCA DA GEOGRAFU OKACiOCiNiOGEOGKAnCO

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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DiDACnCA DA GEOGRAFU
ORACiOCiNiOGEOGRAnCO

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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DiDACnCA DA GEOGRAFU o nAciocNio aEocnAnco

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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DiDACnCA DA GEOGRAFU ORACIOCiNIOGEOGRAHCO

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.

114 115



DioAcricA DA GEOGRAFm OKACiOCiNiOGEOGRAnco

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.


