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A INFORMATICA PERANTE 0 ENSINO DE GEOGRAFIA: 
UM CONCORRENTE OU UM RECURSO? 

Heloisa Gaudie Ley Lindau * 

Este artigo tern como objetivo analisar tres programas de informatica que 
abordam diferentemente a Geografia, para verificar o papel que exerceni o profes
sor de geografia nesse novo contexto. A opc;ao por esse tema partiu do seguinte 
questionamento: os softwares geograficos poderao substituir o professor de geo
grafia? Poderao desempenhar o papel deste? 

Metodologicamente o trabalho constituiu-se de quatro etapas. Na primeira 
etapa foi feito urn levantamento bibliografico sobre a informatica educativa. Na 
segunda etapa foi verificado o que esta sendo produzido em termos de softwares 
que abordem a Geografia. Numa terceira etapa, foram selecionados tres softwares 
geograficos, sao eles : METEORO, PC GLOBE e SIM CITY Numa ultima etapa, 
realizaram-se as analises desses softwares, com o intuito de verificar se os mesmos 
propiciam aos usuarios a aprendizagem geografica, ou se representam, somente, 
urn recurso de ensino interativo. 

A analise desses softwares tern como objetivo ressaltar a func;ao do professor 
de geografia nas escolas informatizadas, demonstrando a importancia da mesma. 

0 COMPUTADOR, UMA T~CNICA IMPOSITIVA OU MODISTA? 

Nunca se falou tanto da utilizac;ao de computadores no ensino, como nos dias 
de hoje. Ela e uma preocupac;ao generalizada, aliada, possivelmente, a urn modismo 
induzido pelas grandes empresas monopolistas. Diferentes conjuntos da sociedade 
ap6iam a informatica educativa, ate porque muitos interesses ocultos estao por tras 
dessa nova tecnica. Para ilustrar essa afirmac;ao tomarei como exemplo o nosso atual 
Ministro da Educac;ao Paulo Renato de Souza, que esta em vias de concretizar urn 
projeto inovador sobre a informatizac;ao das escolas publicas dos grandes centros ur
banos. Para isso, o ministro gastara a quantia de 500 milh6es de d6lares para instalar 
laborat6rios de informatica, sem contar com as linhas telefOnicas necessarias ao siste
ma. Essa quantia sera financiada pelo Banco do Brasil e pelo Banco Mundia1.1 Trata-

1 Entrevista do Ministro da Educac;ao ao Manhattan Connection no dia 5 de maio de 1996. 
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se de urn projeto "fara6nico", sob meu ponto de vista, com intenc,;iio duvidosa. Esse 
projeto pode ser igualado a urn motor a jato instalado numa carroc,;a, pois sao tantos 
os problemas basicos a serem resolvidos, tanto no ambito social quanto no educacio
nal, que implantar tal projeto grandioso numa estrutura carente pode niio s6 deixar 
de surtir efeito como distanciar, ainda mais, os objetivos democratizantes da educac,;iio. 

Do ponto de vista das elites econ6micas de nosso pais, a informatizac,;iio das 
escolas publicas propiciani miio-de-obra mais capacitada para construir o desenvolvi
mento cientffico e tecno16gico do pais. Para esses, as telecomunicac,;6es, juntamente 
com a informatizac,;iio, seriio a energia propulsora e alimentadora da economia global.2 

Em termos educacionais, a nossa situac,;iio e bastante critica. Maria Candida 
Moraes 3 mostra que ainda nao conseguimos equacionar os nossos problemas basi
cos e que ainda estamos bern longe disso. No Brasil ha milh6es de analfabetos, ha, 
tambem, uma massa trabalhadora semi-alfabetizada, com baixos salarios. Enfim, 
uma populac,;iio muito pouco instruida e com graves problemas de saude. 

No entanto, essa mesma autora lembra que niio estamos fadados a exclusiio 
de urn sistema econ6mico mundial. Para MORAES (1995): Precisamos mais do 
que nunca, de uma educa~ao btisica competente, de uma nova gera~ao mais ha
bilitada, para que possamos ter uma economia em ascensao. 4 

Essa afirmac,;iio de Moraes e tambem de nosso atual ministro da educac,;iio 
mostram suas posic,;6es ideo16gicas. Para ambos, o cidadiio passou a ser urn contri
buinte, urn consumidor, ou seja, urn objeto, e a economia, niio mais a educac,;iio, 
passou a ser a "nova etica". Afirmo is so, porque ambos deixam claro que atraves 
dessa nova tecnica alcanc,;aremos o objetivo principal, a "ascensiio econ6mica do 
Brasil". E nesse contexto que vivemos, mas niio basta apenas descrever e criticar, 
como sugere Milton Santos: 5 E fundamental a analise ... Devemos saber para pre
venirmos. E dentro dessa perspectiva, que seguirei este trabalho, pois acredito que 
analisando encontraremos argumentos convincentes que possibilitem derrubar 
modismos momentaneos e encarar o ensino com maior seriedade. 

0 COMPUTADOR E A APRENDIZAGEM 

Varias sao as formas de abordagem educacional. 0 quadro da proxima pagina 
ilustra situac,;6es em que variam a abordagem educacional, segundo a forma de 
interac,;iio entre os agentes, os meios utilizados, a metodologia e o conteudo dos 
assuntos tratados . 

2 Panigrafo produzido a partir da entrevista de Paulo Renato de Souza ao programa Manhattan 
Connection . 

3 A Informatica Educacional No Brasil. Revista Fonte. IBM. Maria Candida Moraes e professora, 
e uma das autoras do PRONINFE, atualmente desenvolve a tese de doutorado Informatica Educati
va: Repensando 0 Modelo Brasileiro Numa Sociedade De Transi~;iio. 

4 Revista Fonte, CIE/IBM Brasil, n° 4, julho/outubro de 1995, p. 12. 

5 Aula Inaugural de Milton Santos no dia 10 de abril de 1996. 
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Esse quadro sobre a abordagem educacional apresentou tres tipos de comuni
cac;6es: pais & filhos; tv-escola; e internet. No entanto, deve-se considerar a comu
nicac;ao entre professor e o aluno e, tambem, entre os softwares e os sujeitos, ja 
que estes tipos nao foram considerados, e fazem parte do atual contexto em que se 
encontra a educac;ao. 

ABORDAGEM EDUCACIONAL 

Tipo de Forma Meios Utilizados Metodologia Contetido 
Comunica~iio delntera~iio 

Tradicional Vivencia familiar, 

Pais & Filbos Umaum Dialogo X dominio afetivo 

Liberal 

Programacao 

Expositiva com centralizada; 

TV- Escola Urn para todos TV por satelite sessiio de videos pre-

perguntas/res- estabelecidos; 

postas e debates enfase no 

ao vivo dominio cognitivo 

Variadas fontes 

Solucao de de informacoes; 

Rede problemas: "cada possibilidades de 

Internet Todos para urn de urn por si, urn por ampla discussiio 

computadores todos e todos por coletiva; 

urn" desejavel dominio 

de idiomas 

FONTE: PAULO PAVARINI RAJ.6 

A comunicac;ao entre professor e aluno tern como forma de interac;ao urn para 
urn, assim como urn para todos e utiliza, como meio, a expressao oral. Desta forma, 
propicia a sociabilizac;ao do sujeito. A comunicac;ao entre professor e aluno pode 
provocar situac;6es de desequilibrio que Jean Piaget 7 define como aprendizagem. 
Para Piaget, a aprendizagem e provocada por urn experimentador psicol6gico que, 
neste caso, seria o professor. Piaget concluiu que a aprendizagem esta subordinada 
ao desenvolvimento e nao vice-versa. Concluiu, tambem, que a aprendizagem s6 e 
possivel quando ha uma assimilac;ao ativa. Piaget citou a publicac;ao de Berlyne 
baseada na teoria da aprendizagem de Hull sobre a teoria estimulo-resposta, po-

6 Entrevista a Revista Fonte CIE/IBM, n° 5, novembro de 1995/fevereiro de 1996, p.7. 

7 MACEDO, L. "Ensaios construtivistas". Sao Paulo, Casa do Psic6logo, pp. 45-61. 
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rem, acrescentou as opera<;6es que foram introduzidas na associa<;ao da teoria do 
estimulo-resposta, ou seja, foram introduzidos elementos de transforma<;ao e de 
assimila<;ao. Berlyne tamhem realizou uma segunda modifica<;ao nessa teoria esti
mulo-resposta; introduziu o que ele chama de refor<;o interno. Para Piaget, refon;o 
interno e a equilibra<;ao ou auto-regula<;ao, e 0 que capacita 0 sujeito a eliminar 
contradi<;6es, incompatibilidades e conflitos para alcan<;ar urn nivel mais alto de 
equilibria. 

Num segundo tipo de comunica<;ao proposta, a comunica<;ao entre o software 
e o sujeito, nao considerada no quadro sobre a abordagem educacional, pode in
cluir como forma de intera<;ao a rela<;ao urn a urn, utilizando como meio a lingua
gem informatizada atraves do computador. Como metodologias, pode-se dizer que 
utiliza formas interativas diversas, que possuem urn conteudo programado dirigi
do, nao se propiciando a discussao. No entanto, esses programas atuam como uma 
fonte prazerosa de informa<;6es, o que os difere das praticas tradicionais da escola. 
Pode-se dizer que alguns programas estimulam o sujeito a manipular e simular 
diversas situa<;6es. Porem, a aprendizagem e urn processo provocado por urn expe
rimentador, como sugeriu Piaget. Na aprendizagem, urn experimentador age como 
urn psicanalista que tenta verificar no sujeito a hip6tese elaborada por ele, para, a 
partir desta, provocar novas situa<;6es, desequilibrando-o. Dessa forma, o sujeito 
construira novas associa<;6es e novas estruturas. 

0 computador e uma nova tecnica, muito recente, que esta sendo pesquisada 
no Brasil desde a decada de 80. Na epoca verificaram-se, ap6s pesquisa da Secreta
ria-Geral do Ministerio da Educa<;ao, os resultados desastrosos da utiliza<;ao do 
radio e da tv educativos, porem houve urn consenso entre o MEC, a SEI, o CNPq e 
a Finep, que resultaram na cria<;ao do Projeto Educom, considerado, hoje, urn marco 
hist6rico para a informatiza<;ao da educa<;ao no Brasil. Atualmente existem escolas 
publicas que ja vern se comunicando por rede telematica - rede Edunet -, num 
trabalho coordenado pela professora Lea Fagundes, da UFRGS. Escolas de Santa 
Catarina, Rio Grande do Sui e Sao Paulo ja estao interligadas por Internet. Exis
tem, ainda, varios centros de informatica na educa<;ao tecnica, os Ciets, nas Esco
las Tecnicas Federais de Educa<;ao e nos Centros Federais de Educa<;ao e Tecnolo
gia (Cefets), implantados pelo MEC. 

Para a professora Maria Candida Moraes, o aparecimento das midias eletr6-
nicas, em especial o computador, traz muitas modifica<;6es na forma de conceber, 
de armazenar e de transmitir o saber, que estao ocorrendo e requerendo, por sua 
vez, novas formas de representa<;ao, o que vern dando origem a novos modos de 
conhecimento. 

Em Washington, ao desenvolver a tese de doutorado "Informatica educativa: 
repensando o modelo brasileiro numa sociedade em transi<;ao", Maria Candida 
Moraes mostra que no processo de observa<;ao, nas midias eletr6nicas, o aluno 
atraves do computador constr6i o seu proprio conhecimento, pois interage com o 
mesmo. Esse fato pode ser comprovado na interdependencia entre o observador, o 
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processo de observa~ao e o objeto observado que sao produtos de uma rela~ao 
indissociavel e componentes do conhecimento. Alem de interagir com o objeto, 
essa autora observou na linguagem logo (desenvolvida por Papert, matematico sul
africano, que se utilizou da teoria de Piaget), o princfpio da nao-separatividade 
existente entre os elementos da natureza. Essa autora reconhece, tambem, na lin
guagem logo, a possibilidade de o aluno manipular conceitos no computador, de
purando a sua ideia original e permitindo, dessa forma, a constru~ao do conheci
mento, produto de uma intera~ao sujeito-objeto e processo de constru~ao. 0 
construcionismo de Papert mostra-se diferente do instrucionismo, pois e mais uma 
filosofia que busca o maximo da aprendizagem a partir de urn mfnimo de ensino, 
para Papert: ( ... )"as criam;as pes cam o conhecimento especifico de que necessi
tam ". Moraes afirma que a informatica propicia conhecer, atraves do a to de simu
lar, o que implica tipos de reflex6es mentais especificas, atuando sobre as formas 
de pensar. A autora mostra tambem que, ao simular, estamos desenvolvendo a 
imagina~ao, antecipando as conseqiH\ncias de nossos atos, escolhendo e decidin
do. Portanto, para a autora, o conhecimento que decorre da utiliza~ao do computa
dor pode ser mais operativo, mais adaptado as condi~6es de uso e mais ajustados 
as realidades. Assim, para Moraes, o computador e comprovadamente urn instru
mento de constrU<; iio do conhecimento, que nada mais e do que produto da intera
~iio sujeito-objeto e processo de constru~ao. Dessa forma, o computador pode ser 
mais poderoso do que a velha logica formal. Segundo ela "0 novo cenario ciberne
tico, informatica e informacional niio esta marcando apenas o nosso cotidiano 
atraves das modificaq6es s6cio-econ6micas e culturais, mas vern, tambem mu
dando a maneira como pensamos, como conhecemos e aprendemos o mundo". 

Sob o ponto de vista das rela~6es pedagogicas, o computador, para a autora, 
colabora para o resgate de uma dinamica do processo de conhecimento que esta de 
acordo com a epistemologia construtivista. 

Devemos ficar atentos, pensando sempre nos pros e contras da informatica 
no ensino, para niio desviarmos daqueles objetivos intrfnsecos a nossa educa~ao. 

A seguir seriio analisados os seguintes programas geograficos: PC Globe, 
Meteoro e Sim City 2000 (versiio atualizada) . A escolha desses programas se deu 
por dois motivos : contemplam nfveis de aprendizagem distintos entre si e siio ad
quiridos por algumas escolas de ensino fundamental e medio da rede de ensino 
publico e privado, alem de certas universidades publicas e particulares. 

ANALISE DO PROGRAMA PC GLOBE 

0 PC Globe 5.0 e urn programa geografico de 1992, em ingles, fundamentado 
nos ultimos censos. Trata-se de urn atlas interativo, onde se pode visualizar mapas 
tematicos prontos, mas que possibilita ao usuario criar seu proprio mapa ou, se 
quiser, seu proprio atlas, pois esse programa oferece diferentes informa~6es de 
todos os paises. 
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Inicialmente, o PC Globe apresenta na tela urn mapa-mundi com as fronteiras 
politicas , podendo anexar as coordenadas geograficas , onde o usmirio pode desli
zar o "mouse" sobre o mesmo, obtendo o nome de cada pais. Se clicar o "mouse" 
em cima do pais desejado, obteni mapas tematicos prontos deste pafs (mapas: das 
maiores cidades acrescidos do numero de habitantes de cada uma, do relevo, e da 
hidrografia), assim como as seguintes informar;6es em forma de graficos e tabelas: 
popular;iio, urbanizar;iio, agricultura, industrias, servir;os, PIB, religiiio, lingua, et
nias , expectativa de vida masculina e feminina, mortalidade infantil, percentual de 
hospitais, numero de leitos hospitalares par habitantes, de dentistas, de farmacias, 
de enfermeiras, os recursos naturais, os produtos agricolas, as maiores industrias, 
os produtos manufaturados, as maiores importar;6es e exportar;6es, os partidos 
politicos, o regime politico, os acordos internacionais, o clima, a temperatura, a 
precipitar;iio, a hist6ria, a educac;iio (primaria, secundaria e superior), o numero de 
escolas, de professores, o numero de alunos para cada professor, os tipos de ener
gia produzidos, a localizar;iio -latitude (A.) e longitude (q>)- das principais cidades, 
a moeda utilizada, e os fusos horarios. Essas informar;6es podem ser trabalhadas 
em nfvel de pafs e de continente. 

Esse programa oferece uma gama de informar;6es que, se bern trabalhadas 
pelo professor, propiciara ao aluno elaborar diferentes relar;6es e analises. Ha urn 
comando que oferece variedades de cores para o usuario construir o seu proprio 
mapa. Porem, o PC Globe entrega todas as informac;6es prontas, niio permitindo 
manipular, tampouco simular, qualquer informac;iio. 

0 professor de geografia pode utilizar esse programa como urn exercfcio, ap6s 
trabalhado o seu conteudo; porem, tudo o que esse programa faz pode ser perfeita
mente realizado em uma sala de aula, com outros recursos . A diferenc;a esta no 
tempo, pais aquilo que levaria mais de urn perfodo de aula, pode levar, apenas urn. 

ANALISE DO PROGRAMA METEORO 

Meteoro e urn software desenvolvido pela Universidade Federal Rural de Per
nambuco e programado por Mario Adelmo Verejiio Silva no ano de 1992. Meteoro 
foi concebido para complementar as aulas expositivas de meteorologia. Trata-se de 
aulas interativas que propiciam ao usuario visualizar de forma dinamica os fatores 
c6smicos e geograficos atuantes nos dimas da Terra. 

0 programa divide-se em 13 aulas. A primeira aula introduz de forma intera
tiva as linhas imaginarias convencionadas pelo homem, as coordenadas terrestres . 
Nessa aula, visualiza-se a Terra atraves do espar;o, explica-se sobre o plano tangen
te e sobre o plano do horizonte. Num outro segmento, dentro da mesma aula, 
mostram-se as forr;as que agem sabre os corpos situados na Terra, a atrar;iio gravf
tica, a forc;a centrffuga e a forc;;a da gravidade. Explica-se o plano do equador, o 
plano do meridiana para, ap6s definir, de forma ilustrativa os paralelos, os meridi
anos, latitude e longitude. Essa aula apresenta urn exercfcio de localizac;iio, onde se 
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pede para digitar o nome de uma cidade no Brasil, sua latitude e longitude, locali
zando-a no mapa. Para finalizar, essa aula apresenta o perfil da crosta terrestre, 
explica o que e nivel media dos mares e a altitude positiva e negativa. 

A aula numero 2 e sabre as esta<;oes do ano. Explica-se o plano de 6rbita, 
mostrando atraves de desenhos interativos o movimento de transla<;ao. Essa aula 
apresenta o plano da ecliptica, a distancia da Terra em rela<;iio ao Sol, o eixo Norte
Sui da Terra, a inclina<;ao da Terra, a declina<;ao do Sol para, a partir destes dados, 
apresentar as esta<;6es do ano no Hemisferio Norte e Sui. Ap6s, e apresentado urn 
exercicio sabre fotoperfodo, onde o usuario deve digitar o nome do local e a sua 
respectiva latitude, a partir destes dados o programa constr6i urn grafico do fotope
riodo maximo e minima do local determinado. 

A aula numero 3 e sabre OS fusos horarios, OS conteudos apresentados sao: 
Meridiana de Greenwich, a extensao dos fusos horarios no Brasil e os anos bissextos. 

A quarta aula trata da posi<;ao do Sol, mostrando de forma ilustrativa e inte
rativa o angulo zenital e o azimute. 0 exercicio proposto tern como objetivo mos
trar a posi<;iio do Sol na ab6bada celeste; para isto, devc-se digitar o nome da cida
de, a data, o mes e o ano. Ap6s a execu<;ao desses procedimentos, o programa dara: 
a declina<;ao do Sol, a distancia da Terra em rela<;ao ao Sol, o nascimento do Sol, o 
ocaso do Sol, o fotoperiodo e a radia<;ao no topo da atmosfera. 

A quinta aula e sabre a acelera<;ao de Coriolis, na primeira parte introduz-se 
sobre a velocidade tangencial de rota<;ao da Terra, ap6s, e apresentado o efeito da 
for<;a de Coriolis nos hemisferios Norte e Sui. No ultimo t6pico, e mostrada a traje
t6ria das particulas de agua. 

A sexta aula e sabre a radia<;ao solar. Essa, inicialmente, explica os processos 
de condu<;ao de energia e os processos de convec<;ao da mesma. A partir desses 
processos, explica a transferencia de energia gerada pelo Sol; as ondas eletromag
neticas; o domfnio da radia<;iio solar; a radia<;ao ultravioleta; calorias; constante 
solar; a quantidade de radia<;ao que a Terra recebe nos tr6picos, nos p6los e no 
equador; a absor<;ao da energia solar pelas constituintes do ar ( ozonio, gas carbO
nico, vapor d'agua); distribui<;ao da energia solar ultravioleta, visivel e infraverme
lho; a energia solar absorvida pela superficie da Terra; o efeito estufa; a radia<;ao 
direta e difusa, e por ultimo, a radia<;ao global. 

Na aula numero 7 e feita uma exposi<;ao sobre a temperatura do ar. Esta e uma 
aula complexa que apresenta, inicialmente, as regioes mais aquecidas e as mais frias 
da Terra. Sao definidos os conceitos de equador termico, de varia<;ao diaria da tem
peratura do ar, de amplitude termica, de amplitude termica anual. Sao expostos os 
fatores geograficos que influenciam a varia<;iio da temperatura do ar; tais fatores sao: 
a latitude, a continentalidade, a altitude e a maritimidade. Essa aula apresenta urn 
exercicio que objetiva dar a temperatura media de qualquer cidade do estado de 
Pernambuco; para isso, deve-se dar a latitude, a longitude e a altitude. 

A aula numero 8 conceitua a pressao atmosferica de forma interativa, apre
sentando inicialmente o comportamento do ar frio em rela<;ao ao ar quente e vice-
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versa. Apresenta, ap6s: a pressiio atmosferica na regiao tropical; o comportamento 
da pressao atmosferica nas altitudes; os centros de altas press6es ou anticiclones; 
os perfis dos anticiclones e dos ciclones ; os movimentos dos ciclones e dos antici
clones no hemisferio Sui e, por ultimo, as localiza<;6es dos centros de alta e baixa 
pressao, no mes de janeiro, no Globo terrestre. 

A aula numero 9 e sobre a umidade do ar; nesta sao apresentados, de forma 
interativa, os seguintes conceitos: evapotranspira<;ao, vapor d'agua, pressao de sa
tura<;ao, pressao do vapor, nivel de condensa<;ao, orvalho, geada e neve. Antes da 
apresenta<;ao dos conceitos, sao expostos, tambem de forma interativa, os gases 
que compoem o ar atmosferico. 

A aula numero 10 apresenta a fisica das nuvens, onde sao expostos, de forma 
esquematica, os seguintes fenomenos : forma<;ao das gotas d'agua; sublima<;ao; con
densa<;ao e precipita<;ao. 

Na aula numero 11 sao expostas as condi<;6es de equilibrio da atmosfera (equi
libria instavel, neutro e estavel). E apresentado urn perfil da atmosfera, assim como 
urn corte vertical de uma nuvem. 

A aula numero 12 apresenta a circula<;ao atmosferica no hemisferio Sui, apresen
ta, tambem, os ventos numa escala global. Esse t6pico conceitua, de forma ilustrativa e 
interativa, brisa maritima, brisa terrestre, brisa do vale diurna e brisa do vale notuma. 

Por fim, a ultima aula de numero 13, trata das massas de ar e das frentes. 
Nesse ultimo t6pico sao mostradas as regi6es de origem das massas de ar. Sao 
apresentados os modelos de vento a superficie, assim como o perfil vertical de uma 
superficie frontal quente e os fenomenos fisicos decorrentes desta. 

Meteoro e urn software elaborado por urn professor de meteorologia; por esse 
motivo, segue uma sequencia 16gica, que mostra a experiencia didatica de Mario 
Adelmo Verejao Silva. Esse software reline conteudos de climatologia e meteorolo
gia e os apresenta de forma ilustrativa e interativa, propiciando ao usuario compre
ender as forma<;6es dos fenomenos meteorol6gicos. Os conceitos apresentados sao 
esclarecedores, auxiliando o professor de geografia na sua pratica. 

ANALISE DO PROGRAMA SIM CITY 

Sim City 2000 e urn software produzido pela IBM, desenvolvido por Fred 
Haslam e Will Wright. Trata-se de urn simulador de planejamentos urbanos que 
oferece varios cenarios como as seguintes cidades do Mundo: Dullsville, San Fran
cisco, Hamburg, Bern, Tokyo, Detroit, Boston e Rio de Janeiro. Sim City tambem 
permite criar paisagens naturais , oferecendo cenarios naturais com diversas ferra
mentas para modelar o relevo, para adaptar nova rede hidrografica e para acrescen
tar a vegeta<;iio. Ap6s selecionado e criado o cenario natural, Sim City disp6e de 
diferentes recursos para a constru<;iio de uma cidade, sempre obedecendo as nor
mas necessarias a constru<;ao planejada, ou seja, inserindo nesta, a infra-estrutura 
adequada, como a energia e a rede d'agua. Esse programa pode ser explorado de 
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diversas formas pelo professor de Geografia, pois a simulac;ao dos aspectos ffsicos 
e urbanos possibilitam fazer uma leitura da organizac;ao espacial, bern como detec
tar problemas urbanos e ambientais . Sim City e urn software completo, pois possi
bilita ao aluno contemplar todos os niveis de aprendizagem, desde que haja sem
pre urn fio condutor, ou seja, urn objetivo a ser alcanc;ado que deve ser trac;ado, 
acompanhado e desafiado pelo professor de Geografia. 

CONSIDERA~OES FINAlS 

Muito se fala na importancia da informatica nos ensinos fundamental e me
dio. Constata-se uma grande publicidade em favor do uso do computador nas esco
las, ao mesmo tempo em que ha urn grande interesse econ6mico envolvido nesta 
nova tecnica. Nota-se uma preocupac;ao generalizada por parte dos diferentes con
juntos da sociedade que ap6iam a informatica, mas que nao disp6em de adequada 
orientac;iio. Esse fato foi , tambem, constatado na elaborac;ao do presente trabalho, 
pois, 0 que realmente surpreendeu, foi a dificuldade de encontrar estudos atualiza
dos sobre essa tematica. 

E importante salientar que essa nova tecnica possui urn acelerado desenvolvi
mento, o que dificulta o seu acompanhamento. E preciso urn esforc;o monumental, 
por parte do professor e da escola, para acompanhar esta tecnologia. Embora no 
Brasil existam pesquisadores na area, com s6Iida formac;iio cientffica, que realizam 
intercambio com renomadas universidades americanas, inglesas e francesas, toda
via, ainda sao poucos. Atualmente as escolas informatizadas recebem inumeros 
programas sem previa analise de cada urn. 

Nas analises realizadas neste trabalho, constatou-se no programa PC GLOBE 
a necessidade do auxilio do professor (se trabalhado em escola) . Esse programa 
mostrou que se trata de urn recurso de ensino interativo, por oferecer inumeros 
dados estatisticos. Isto faz com que niio seja suficiente, apenas, acessar as informa
c;6es ; deve-se ter clareza dos objetivos que podem ser alcanc;ados. Para isso, e fun
damental a orientac;iio do professor de geografia. 

Na analise do programa Meteoro, elaborado na Universidade de Pernambu
co, constatou-se o preparo esmerado, elaborado por Mario Adelmo Verejiio Silva, 
dos diferentes segmentos de geografia fisica e climatol6gica, numa sequencia de 
explicac;6es claras e concisas. As explicac;6es dos fen6menos sao de forma interati
va, propiciando, ao aluno, visualizar a formac;iio de tais fen6menos. No entanto, os 
exercicios propostos nao alcanc;am urn nivel de aprendizagem significativo; sao 
atividades que poderiam exigir a relac;iio, a analise e a aplicac;iio, carencias que 
podem ser supridas com a presenc;a do professor. Sabe-se que o objetivo principal 
da escola e propiciar a aprendizagem dos seus alunos, e esse objetivo s6 pode ser 
alcanc;ado se o aluno for desafiado por urn experimentador, que provocara situa
c;6es de desequilibrio. 0 programa Meteoro e urn recurso de ensino interativo que 
auxilia o professor na sua pratica. 
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0 programa Sim City 2000 e urn grande simulador do qual tanto a geografia 
fisica, quanta a geografia humana, econ6mica e urbana necessitam. 0 mesmo desafia 
e desequilibra constantemente os alunos, possibilitando a articula~ao destas quatro 
areas do conhecimento geografico. Esse software exige, na sua pratica, diferentes 
nfveis de aprendizagem, fazendo com que o aluno busque constantemente solu~6es 
para os problemas e, ao mesmo tempo, desenvolva urn sensa critico, ao defrontar-se 
com realidades que diferem das suas. Sim City 2000, necessita da presen~a do profes
sor de Geografia nas orienta~6es das interven~6es realizadas no espa~o geografico. 

A qualidade de urn produto pode ser questionada de varias formas; as analises 
desses softwares educativos disponiveis mostrou que seria prudente que os professo
res e as escolas, antes de utilizarem qualquer programa, tivessem adequada orienta
~ao e exigissem uma previa analise de cada urn. Essas analises deveriam ser feitas par 
comiss6es interdisciplinares especializadas. Sem sombra de duvidas, e fundamental 
a presen~a do professor de geografia, pais, apesar do acelerado desenvolvimento da 
informatica, os softwares educativos nao substituem aquele que propicia, simultane
amente, a rela~iio, a analise e a aplica~iio. Porem, o professor utilizando a informatica 
como urn recurso para atingir seus objetivos, pode fazer com que os alunos atinjam 
todos os niveis de aprendizagem de uma forma interativa e prazerosa. 
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