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PRATICA DE ENS/NO EM GEOGRAFIA: 
ESPA90 DE ACONTECIMENTO 

Luiza Helena da Silva Christov1 

RESUMO: 0 presente artigo registra a experiemcia vivenciada pela professora Luiza Helena da Silva 
Christov e seus alunos no periodo de 1989 a 1992 no espac;:o da disciplina "Pratica de Ensino em Geografia", 
oferecida no curso de licenciatura em geografia da Faculdade de Ciemcias e Tecnologia da UNESP de Presidente 
Prudente. 
0 registro apresenta a proposta do Departamento de Educac;:ao da mesma Faculdade para as licenciaturas; 
apresenta a proposta referente a disciplina Pratica de Ensino em Geografia e uma reflexao acerca das questoes 
mais relevantes, segundo a autora, colocadas a partir desta experiencia de ensino. 
Desenvolvendo uma reflexao sobre a Pratica de Estagios em cursos de licenciaturas, o artigo afirma que este 
Estagio foi espac;:o de tres acontecimentos para o aluno: 
12 a descoberta do fascinio de dar aulas; 
22 a percepc;:ao de que e preciso construir a relac;:ao teoria/pratica; 
32 a decepc;:ao com a carreira do Magisterio. 
Unitermos: pratica de ensino, estagio supervisionado; formac;:ao de professores. 

Palavras--Chave: Pratica de ensino; Estagio Supervisionado; Formac;:ao de Professores. 

INTRODUQAO 

Esta e uma das possibilidades de 
registro acerca da experiencia desenvolvida no 
periodo de 1989 a 1992 no interior do curso de 
licenciatura em Geografia da Faculdade de Ciencias 
e Tecnologia-UNESP de Pres. Prudente, 
especificamente no espac;:o da disciplina Pratica de 
Ensino em Geografia. 

Contamos, no periodo acima, com 
duas turmas: Matutina e Noturna, cada uma sob a 
responsabilidade de urn professor. A reflexao aqui 
registrada tern como referencia o trabalho junto as 
turmas que estiveram sob a minha responsabilidade. 

0 departamento de Educac;:ao da 
Faculdade de Ciencias e Tecnologia responde pelas 
disciplinas pedag6gicas ministradas nas licenciaturas 
do campus da UNESP de Presidente Prudente. Este 
Departamento elaborou uma proposta para estas 
disciplinas que consiste, fundamentalmente, em 
oferece-las durante os quatro anos do curso, sem 
concentra-las somente nos ultimos dois anos, 
possibilitando ao aluno o debate sobre questoes de 
ensino desde o primeiro ano. Consistia, ·ainda, no 
desenvolvimento de urn projeto denominado NEPE -
Nucleo de Ensino e Pesquisa de Escola de 1 2 e 22 

graus, sobre o qual julgo interessante registrar o que 
se segue. 

0 NEPE reunia estudos desenvo\vidos 
pelos alunos das licenciaturas no espac;:o das 
disciplinas pedag6gicas de tal forma que: 

- no 1 2 ano, dentro da disci pi ina 
lntroduc;:ao a Educac;:ao construia-se a caracterizac;:ao 
s6cio-economica e cultural de alunos de uma certa 
escola de 12 e 22 graus; 

- no 22 ano, no interior da disciplina 
Psicologia da Educac;:ao, procurava-se realizar uma 
caracterizac;:ao de aspectos s6cio-afetivos e suas 
relac;:oes com o desempenho escolar. No interior da 
disciplina "Estrutura e Funcionamento de Escola de 
12 e 22 graus, buscava-se levantar expectativas e 
percepec;:ao dos professores de 1 2 e 22 graus em 
relac;:ao a organizac;:ao escolar, as entidades de 
classe e ao Estagio, alem das normas 
organizacionais de Escolas e a estrutura de poder 
nela presentes; 

- no 32 ano, no espac;:o de Disciplina 
Didatica construia-se uma descric;:ao do desempenho 
de alguns professores em sala de aula, tentando-se 
uma caracterizac;:ao de valores, atitudes, habilidades 
e conhecimentos. 

Tendo em vista que os estudos acima 
eram realizados em uma mesma Escola , os alunos 
do 42 ano em Geografia, na disciplina Pratica de 
Ensino, deveriam elaborar prpostas de ensino a 
partir da realidade caracterizada nos anos anteriores. 

1Departamento de Educa9ao- Faculdade de Ciencias e Tecnologia - UN ESP - 19060-900- Presidente Prudente - Estado de 
Sao Paulo - Brasil. 
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Varios entraves impediram a efetiva 
realizar;:ao do Projeto NEPE. Aponto, aqui, apenas 
alguns destes entraves para nao me estender 
demais na avaliar;:ao deste Projeto em urn espar;:o 
cuja finalidade e apresentar reflexao sobre uma 
experiencia da disciplina Pratica de Ensino em 
Geografia. 

Como primeiro entrave ao NEPE, 
identifico as constantes greves, ora da Universidade, 
ora do 12 e 22 graus que impediram a conclusao 
satisfat6ria dos estudos. Em segundo Iugar; porem 
de extrema relevancia, o Projeto apresentava 
problemas de natureza metodol6gica na medida em 
que: 

a) alem de produzir conhecimento 
sobre determinada Escola, outro objetivo no NEPE 
e·ra oferecer oportunidade para o aprendizado da 
pesquisa, sendo tambem urn projeto de pesquisa 
pedag6gica. Esta intenr;:ao nao foi suficientemente 
refletida pelo Departamento de Educar;:ao de forma 
que houve sempre urn conflito entre tempo e espar;:o 
do esnsino e de pesquisa em cada disciplina 
pedag6gica. Nao havia tempo para bern concluir 
uma coisa ou outra. 

b) os estudos realizados junto aos 
alunos e professores de 12 e 22 graus nao serviam 
como diagn6sticos para o projeto de Pratica de 
Ensino, uma vez que os professores e muitos dos 
alunos eram outros ap6s dois ou tres anos. 

Enfim, o Projeto NEPE ex1g1a 
reformular;:oes que nao foram enfrentadas pelo 
conjunto dos professores do Departamento de 
Educar;:ao. E este, provavelmente, foi seu maior 
entrave. 

Destaco, porem, como positivas 
algumas iniciativas presentes no NEPE, para a 
considerar;:ao de quem pretenda elaborar projetos de 
licenciaturas: 

1 2 A distribuir;:ao das disciplinas 
pedag6gicas ao Iongo do quatro anos do curso, para 
aprofundamento de reflexao sobre ensino; 

22 Contato com as redes escolares 
de 12 e 22 graus desde o 12 ano de graduar;:ao 
favorecendo o debate e as leituras realizadas 
durante o 42 ano; 

32 Realizar;:ao de pesquisa 
pedag6gica, atraves da qual o aluno aprenda a 
realizar levantamentos diagn6sticos e analises sobre 
a realidade educacional na qual atuara. 

A . DISCIPLINA PRATICA DE ENSINO EM 
GEOGRAFIA 

Para as turmas que estiveram sob a 
minha responsabilidade no perfodo de 1989 a 1992, 
os trabalhos foram desenvolvidos atraves de sete 
mementos: 

12 Levantamento das apresentar;:oes 
dos alunos acerca do ensino de geografia e da 
realidade profissional do professor de geografia no 
Brasil; 
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22 Realizar;:ao de seminaries a partir 
de literatura produzida acerca do ensino de geografia 
e acerca de propostas curriculares de geografia; 

32 Produr;:ao de textos por parte dos 
alunos para aprofundamento e a analise critica das 
representar;:oes levantadas no 1 2 memento; 

42 Observar;:ao de praticas 
pedag6gicas em salas de 12 e 22 graus para 
identificar;:ao de problemas de ensino de geografia; 

52 Seler;:ao de problemas para serem 
trabalhados I refletidos no desenvolvimento da 
regencia; 

62 Regencia ou aulas ministradas 
pelos alunos da Pratica de Ensino em geografia em 
escolas de rede oficial de ensino; 

72 Elaborar;:ao de relat6rio a partir de 
descrir;:ao e analise das questoes vivenciadas nos 
seminaries e nas regencias. 

· 1.1 0 lmaginario de Quem Chega 

No primeiro memento, com o objetivo 
de conhecer expectativas, medos e saberes dos 
alunos a respeito da futura profissao, realizamos 
diferentes estrategias dentre as quais registro 
apenas dois exemplos neste artigo. 

EXEMPLO 1: 
a) Seler;:ao individual de figuras de revistas 
associadas pelos alunos a frase "ser professor de 
geografia no Brasil e ... " 
b) Em grupos cada aluno mostra e justifica sua 
escolha. Discutem e elaboram urn cartaz com todas 
as figuras do grupo. 
c) Apresentar;:ao e debate sobre os cartazes. 
d) Redar;:ao individual sobre o tema " 0 Professor de 
Geografia hoje no Brasil". 

EXEMPL02: 
a) lndividualmente, o aluno completa a frase: " 0 
grande desafio do professor de Geografia hoje no 
Brasil e ... " -
b) Agrupam-se, discutem e apresentam sfnteses das 
frases do grupo. 
c) Ridigem individualmente textos dissertativos ap6s 
debates entre os grupos sobre os desafios do 
professor de Geografia. 

Durante quatro anos consecutivos 
resultaram destas estrategias, predominantemente, 
as seguintes questoes ou inquietar;:oes presentes no 
imaginario dos alunos ao chegarem ao 42 ano do 
curso: 

- como relacionar os conteudos da 
academia com os conteudos de ensino para o 12 e 22 

graus? 
- como enfrentar a questao salarial ? 

como desenvolver a proposta 
curricular elaborada pela Coordenadoria de Ensino e 
Normas Pedag6gicas - CENP da Secretaria de 
Educar;:ao? 

- como ensinar geografia fisica de 
forma competente e "agradavel" ( sic) ? 

- como ensinar/estudar sociedade e 
natureza sem dicotomia ? 

- como "transmitir" (sic) visao de 
totalidade? 

- como formar o aluno critico ? 
- como nao repetir praticas/lerroristas 

? ( 
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- como superar o medo de dar aula ? 
Sempre julguei interessantissimo o 

comparecimento destas questoes, pois revelam, em 
primeiro Iugar, que os alunos estavam cientes da 
exist€mcia de alguns problemas centrais da 
profissao. Chegavam ao 42 ano cientes da baixa 
remunerar;ao e da exigencia de implantar;ao do 
curricula proposto pela CENP. Em segundo Iugar, ao 
circunstanciarem preocupar;oes como "ensinar 
geografia fisica de forma competente e agradavel" ou 
"transmitir visao de totalidade", os alunos faziam 
emergir urn determinado repert6rio trabalhado no 
curso e, provavelmente significative para eles. E o 
faziam, na maioria das vezes, atraves de "chavoes", 
sem uma apropriar;ao integrada e aprofundada de 
categorias e conceitos. 

A leitura apressada ou superficial que 
coloca em urn polo a Geografia Fisica ou o estudo 
da natureza e em outro a Geografia Humana ou o 
estudo da sociedade circunscrito ao objeto da 
geografia permeava urn conflito vivenciados pelos 
alunos e permitia que eles fossem identificados no 
minim6, com seis categorias: 

1 2 daqueles que se identificavam com 
temas de Geografia Humana por julgar esta opr;ao a 
mais politicamente correta em uma 6tica marxista. 

22 daqueles que diziam gostar de 
Geografia Fisica por verem nesta declarar;ao uma 
atitude de corajosa rebeldia: "gosto de estudar clima 
pelo clima, e dai?" 

32 daqueles que imaginavam ser 
correto estudar natureza e sociedade sem 
separar;ao, mas nao sabiam como faze-lo. 

42 daqueles que gostavam dos temas 
de Geografia Humana sem maiores preocupar;oes. 

52 daqueles que gostavam de 
Geografia Fisica sem maiores preocupar;oes. 

62 daqueles ( poucos ) que nao 
manifestavam preferencia por esta ou aquela 
Geografia. 

Os alunos emitiam constantes sinais 
de que percebiam urn apelo por parte dos 
professores para que assumissem esta ou aquela 
posir;ao. 

Embora reconhecessem a importancia 
de se assumir uma posir;ao, no 42 ano eles 
chegavam angustiados por nao saberem optar por 
esta ou aquela filosofia, geografia, ou pedagogia. 

1.2 0 lmaginario Refletido e Ampliado 

As leituras, os debates e as sinteses 
elaboradas nos 22 e 32 momentos tinham como 
objetivo o dialogo com o imaginario dos alunos para 
critica-lo e amplia-lo. Evidentemente, foram 
momentos densos de conflitos, ansiedades e 
desinstalar;oes. Ora porque os alunos reclamavam 
de ler, escrever e reescrever, ora por sentirem suas 
certezas abaladas. Mas, aos poucos, percebiam que 
os autores escolhidos propunham chaves para a 
abertura de certos enigmas e para a colocar;ao mais 
adequada de algumas questoes. 

Construimos conclusoes que registro 
em linhas gerais neste artigo e aviso ao leitor que, 
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embora parer;am 6bvias em sua forma acabada, 
representam descobertas valiosas dos alunos. 

A respeito da implantagao da Proposta 
Circular da CENP, por exemplo, concluimos que 
enquanto proposta ela deveria ser compreendida, 
recriada, avaliada e superada, talvez. Diante de 
qualquer "proposta" governamental devemos 
assumir uma postura critica, ou seja nao rejeitar nem 
aceitar sem compreender, debater e confrontar com 
nossos desejos, utopias, valores. 

Sabre a relagao entre conteudo da 
academia e conteudo do 12 e 22 graus, ap6s o 
conjunto de leituras e debates, algumas redar;oes 
registravam, com palavras diferentes, as seguintes 
ideias: "os conteudos estudados no 32 grau devem 
ampliar a compreensao dos conteudos de 12 e 22 

graus, revelando as relar;oes que s6 o 
aprofundamento oferece"; "a relar;ao entre estes dois 
conteudos deve ser construida por n6s, por cada 
professor ... nao esta pronta". 

Sabre os debates acerca da relagao 
sociedade e natureza e acerca da preocupar;ao com 
a categoria "totalidade", e interessante 0 registro de 
urn insight manifesto por urn aluno: 

"N6s nao estudamos e ensinamos a 
sociedade ou a natureza. N6s estudamos e 
ensinamos o espar;o. 0 espar;o e totalidade de 
relagoes. 0 espago tern sociedade e natureza". 
Todos riam e alguem disse: "mas ainda nao sei 
como fazer isso". 0 salta seguinte foi descobrir que 
"isso" tambem e uma construr;ao. Ninguem sabe. 
Nao esta em manual. 

Leituras e discur;oes possibilitaram, 
ainda, a descoberta de que nao somente a Geografia 
Fisica requer didatica " competente e agradavel ", 
mas todo e qualquer assunto exige o cuidado por 
parte do professor para que os alunos construam 
significar;oes e compreensoes. 

Quanta a "formar;ao de alunos criticos" 
e a "nao reprodugao de praticas terroristas" que 
levam o aluno a ter medo do professor, refletimos 
sabre a importfmcia de se favorecer a tala, a escrita 
e a manifestar;ao de diferentes interpretar;oes para a 
construgao de sintese e criticas. Esse favorecimento 
esta necessariamente embasado em uma postura de 
professor que ouve, critica, le, corrige e planeja 
cuidadosamente a participagao de cada aluno. 
"Praticas terroristas" promovem silencios. 
Emudecem criticas. 

Dentre aquelas preocupagoes 
resgatadas do imaginario dos alunos que chegam ao 
42 ano, resta-nos o registro de algumas conclusoes a 
respeito do "medo de dar aulas". Prefiro apresenta
los ao desenvolver o proximo item que tratara 
justamente dos momentos 4,5 e 6 da Disciplina 
Pratica de Ensino em Geografia, atraves dos quais 
os alunos deram os passos · preliminares para a 
superagao de tal medo. 

1.3 Espar;o de Acontecimentos 

Quatro anos. Quatro turmas. Por 
quatro vezes, os momentos de estagio propriamente 
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dito foram espa.;:os de acontecimentos. De tres 
grandes acontecimentos. 

Urn primeiro acontecimento eu 
denomino de "fascfnio por dar aulas". 0 periodo de 
observa.;:ao nas salas da rede oficial de ensino 
possuia o efeito de provocar o desejo de dar aulas 
na maioria dos alunos. 

Nas salas onde a rela.;:ao 
professor/aluno apresentavam- se problematica, os 
estagiarios sentiam-se desafiados a construir novas 
rela.;:oes com alunos do 1 2 e 22 graus. Nas salas 
onde os professores, alem de revelarem 
compromisso com o ensino, dispunham-se a orientar 
os estagiarios, o desejo de dar aulas fluia com maior 
seguran.;:a superando os medos. Alguns estagiarios, 
e claro, ap6s a observa.;:ao tiveram seu medo 
ampliado por encontrarem turmas "indisciplinadas" e 
"desinteressadas". A supervisao, neste caso, era util 
para reflexao e planejamento de uma a.;:ao que 
pudesse ser encaminhada com maior seguran.;:a 
pelo estagiario. 

Todos, porem, sem exce.;:ao 
concluiram a execu.;:ao de seus pianos com a 
satisfa.;:ao de quem enfrentou o desafio e conseguiu, 
se nao todos, OS principais objetiVOS. 

Urn segundo grande acontecimento do 
periodo de estagio diz respeito a descoberta por 
parte do aluno-estagiario de que a rela.;:ao entre 
teoria e pratica e uma constru.;:ao particular dele e 
implica em traduzir para sua compreensao, em 1 2 

Iugar, e depois para a compreensao dos alunos do 12 

grau os conteudos de ensino. lmplica em operar 
adequando desejos e realidades. 0 desejo 
empurrando o possfvel para mais alem. 0 possfvel 
oferecendo pistas para o desejo. 

Lembro-me da conclusao de uma das 
turmas: De que e preciso romper com a necessidade 
da afirma.;:ao "a pratica e uma e a teoria e outra". 
Sao outras sim. Por natureza. Nao porque algo tenha 
safdo errado. Porque juntas inauguram a a.;:ao que 
se pensa e se (re) poe. 

Urn terceiro acontecimento, enfim, 
constitui-se pela decep.;:ao com a carreira do 
magisterio. Dar aulas e fascinante. 

Viver desta profissao nem tanto. 
0 contato com a dramatica situa.;:ao 

do professor da rede oficial, com baixos salarios, 
varias aulas para sobreviver, sem condi.;:oes de 
reciclagem, levava o nosso estagiario a temer a 
op.;:ao pelo magisterio. 

Esta constata.;:ao aliada ao '1ascfnio 
de dar aulas" instalava urn conflito que exigia ser 
visto com a tranquilidade de quem reflete. Alguns, 
em postura defensiva, negavam tal conflito. 

Para recolher os destro.;:os de tal 
decep.;:ao, organizamos encontros com professores 
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militantes da APEOESP- Sindicato dos Professores 
da Rede Oficial de Ensino. 0 conhecimento da 
hist6ria de lutas e conquistas foi fundamental como 
contraponto a decep.;:ao que enfrentavamos. Foram 
bons debates. Fato e, porem, que raros, rarfssimos 
sao os casos de alunos das licenciaturas que vao ao 
magisterio estadual de 12 e 22 graus por op.;:ao. Urn 
estudo a respeito seria interessante. 

, Fascfnio, descobertas, decepyao: as 
chaves dos nossos estagios abriram uma densa e 
emocionada vivencia que decidi exibir neste artigo. 
Nao pretendo fecha-lo, porem, sem uma breve 
reflexao sobre o papel dos Estagios Supervisionados 
em cursos que formam professores. 

2 CONCLUSAO 

Para finalizar, · desejo pensar urn a 
questao que ronda os estagios supervisionados a 
partir da experiencia descrita acima. 

Com frequencia encontramos o 
argumento de que a pratica do Estagio ocorre em 
situa.;:oes muito distintas daquelas nas quais o futuro 
profissional atuara, resultando em experiencias 
artificiais, pouco significativas para a capacita.;:ao. 

Se considerarmos os resultados das 
aulas coordenadas pelos estagiarios, posso 
concordar que foram positivos quanto a participa.;:ao 
e ao desempenho dos alunos do 1Q grau porque a 
situa.;:ao de ensino - aprendizagem foi diferenciada 
da rotina escolar, apresentando uma sequencia de 
aulas bern planejadas, dinamicas e atrativas. Alem 
disso, a rela.;:ao dos alunos com os estagiarios 
estava isenta dos conflitos e tensoes que 
permeavam a rela.;:ao com os professores da classe. 
0 estagiario nao tinha o poder de aprovar /reprovar 
os alunos, por exemplo. E isso e fundamental para 
uma rela.;:ao menos tensa. 

E claro que os resultados interessam 
em uma pratica profissonal. Porem, mais valiosa que 
os resultados relativos ao desempenho dos alunos 
do 1 Q grau foi a oportunidade vivida pelo estagiario 
de se defrontar com certos desafios de sua 
profissao. 0 desejo de ouvir, de falar para ser auvido, 
de preparar aulas adequadas a certo grupo de 
alunos. 0 desafio essencial de se colocar no papel 
do professor. Para o pesquisar, para a critica cabe o 
olhar de fora, de quem observa. Para exercer, 
porem, e preciso conhecer a partir de dentro. "Ter 
que dar aulas" levou o estagiario a compreender a 
dimensao da rela.;:ao que se const_6i quando se tern 
pela frente aluno e comunica.;:ao para acontecer. 

Esta oportunidade deve se dar o 
quanto antes, nao somente no ultimo ano dos 
cursos. Por ela, ainda que apenas por ela, os 
estagios se constituem em espa.;:os de 
acontecimentos essenciais para a forma.;:ao do 
professor. 
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