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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa monografia tern dois locos principals de discussao que sao: a cidadania e a formacao de 

professores de Geografia. Dessa forma, na nossa pesquisa tem como objetivo. analisar a 

formacao de professores de Geografia do Centra de Formacao de Professores, da 

Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Cajazeiras - PB, tendo como 

referenda a dimensao cidada desse processo. Para tanto, fizemos uma trajetoria historica 

introdutoria sobre o conceito de cidadania, comecando da Antiguidade ate chegar aos dias 

atuais. Discorremos sobre alguns aspectos historicos da formacao do professor de geografia e, 

analisamos a percepcao dos alunos do referido curso sobre a cidadania, tendo como referenda 

a pratica docente. Para tanto, foram ouvidos 37 alunos do Curso de Licenciatura em Geografia 

(CFP/UFCG), sendo 25 do segundo e 12 do oitavo periodos. Para o desenvolvimento da nossa 

analise partimos de uma perspectiva discursiva, tendo em vista o estabelecimento de um 

debate acerca das questoes que norteiam a formacao do professor de geografia e a dimensao 

cidada envolvida nesse processo. Alem disso, utilizamos a abordagem qualitativa, a pesquisa 

bibliografica, a pesquisa de campo (aplicacao de questionarios) e, a pesquisa documental. 

Assim, podemos afirmar que os alunos do curso tem a nocao basica de cidadania e, que o 

curso de Geografia do Centra de Formacao de Professores, da Universidade Federal de 

Campina Grande, Campus de Cajazeiras - PB contribui para a formacao cidada dos alunos, 

futuros docentes, mas, e preciso ainda discutir algumas questoes relacionadas as praticas e 

vivencias relativas a cidadania. Portanto, apresentamos nossas reflexoes com o intuito de 

contribuir para uma formacao de professores Geografia que busque a articulacao entre teoria e 

pratica para que os alunos (futuros docentes) possam ser professores reflexivos, cidadaos 

criticos, ativos e participativos, para que possam colaborar no processo de transformafao na 

realidade social dos alunos da Educacao Basica, contribuindo para a formacao cidada dos seus 

alunos, na busca da concretizacao de uma sociedade mais igualitaria, justa e democratica. 

Palavras-chave: Formacao de professores de Geografia. Cidadania. Alunos. Formacao cidada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente, estamos vivendo um periodo de intensas transfonna^Ges (informatizacao, 

robotlzacao, desemprego, terceirizacao, expansao do trabalho informal, necessidade de mao-

de-obra qualificada, com eievada escolaridade e com uma crescente flexibilidade, 

desenvolvimento das telecomunica^des e dos transportes, problemas ambientais. geopoliticos, 

geoeconomicos, etnicos, culturais e de genero) impostas pela sociedade moderna, 

principalmente pelo avanco da Terceira RevolucSo Industrial e da globalizacao. 

Todas essas transformacoes provocam uma necessidade de mudan9a, do sistema 

escolar atual, que pouco tem contribuido para a formacao de cidadaos ativos e conscientes na 

sociedade, como tambem pelas mudancas (reformulacao nos conteudos, objetivos e 

estrategias para ajudar os alunos a entenderas relacoes entre a sociedade e a natureza) que 

ocorreram na ciencia geografica, pois nos ultimos anos o ensino tradicional da geografia 

(mnemonico e descritivo) vem sendo questionado pelos diversos setores da sociedade, entre 

eles: educadores, autoridades, os alunos, os pais dos alunos, entre outros (VESENTINI, 

2004). 

Os avancos da revolucao teenico-cientifica e da globaliza9ao, somados as radicals 

mudancas no mercado de trabalho, exigem uma escola voltada nao somente para o 

desenvolvimento do raciocinio, da criatividade e do pensamento critico dos alunos, mas 

tambem voltada para discutir os grandes problemas do mundo, desde a escala local ate a 

global, dos problemas ambientais ate os economico-culturais. Dai a importancia da escola na 

forma9§o da cidadania, pois e um lugar privilegiado para o seu desenrolar (VESENTINI, 

2004). 

O ensino de Geografia esta vivendo momentos de mudancas constantes que se fazem 

de forma acelerada. As transforma9oes estao por toda a parte e em muitos setores de nossas 

vidas. E a escola tambem esta passando por esse processo de transforma9ao. Parece-nos que a 

escola precisa se renovar como o todo. E, dentre as disciplinas que vem discutindo esse 

processo de renovagao, esta a geografia. Nesse contexto, o ensino de geografia deve 

contribuir para a formagao de cidadaos conscientes na sociedade. 

Dessa forma, a melhoria da qualidade do ensino de Geografia esta ligada a discussao 

da formafio de professores em favor de um ensino que, efetivamente permita o 

desenvolvimento de habilidades e competencias neccssarias para a cidadania. 

Tendo em vista essa realidade, surge nossa preocupa9ao com a forma9&o de 

professores de Geografia. Dessa forma, nossa pesquisa tem como objetivo geral, analisar a 
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formacao de professores de Geografia do CFP, tendo como referenda a dimensao cidada 

desse processo. Alem desse objetivo principal, elencamos tambem os objetivos especificos, 

que foram: discutir historica e conceitualmente a nocao de cidadania; indicar a dimensao 

cidada do conhecimento geografieo; identificar como as posturas e praticas cidadas sao 

discutidas e/ou trabalhadas no curso; apontar a importancia da cidadania para a formacao do 

professor de geografia; e, por fim, analisar a percepcao dos alunos ao initio e ao fim do curso 

sobre a cidadania, tendo como referenda a pratica docente. 

Para o desenvolvimento do nosso trabalho foi definida a abordagem qualitativa. 

Segundo Oliveira (2005), essa abordagem e caracterizada como uma tentativa de explicar com 

aprofundamcnto o significado e as caracteristicas do resultado das informacoes conseguidas 

atraves de entrevistas ou questoes abertas, sem a mensuracao quantitativa de caracteristicas ou 

comportamento. A escolha metodologica da pesquisa qualitativa se dar por acreditar que esta 

se mostra mais acessivel, ja que permite uma compreensao minuciosa do cotidiano de uma 

sala de aula. 

A pesquisa bibliografica foi desenvolvida com base era materiais ja elaborados sobre a 

tematica (formacao de professores de Geografia e cidadania), constituindo-se principalmente 

de artigos cientificos, livros, dissertacoes e teses, que serviram para fundamentar teoricamente 

a nossa pesquisa. 

Ja o metodo definido foi o dialetico. Oliveira (2005) deixa claro que o metodo 

dialetico nos da subsidios indispensaveis para a realizac3o de um estudo mais aprofundado. 

Esse metodo pode contribuir para uma compreensao mais rigorosa da realidade do curso, pois 

elabora uma representacao que parte sempre do concreto, tendo cm vista a totalidade do 

fenomeno estudado. Esse metodo se processa para o nosso problema, pois ele integra todos os 

elementos (categorias, conceitos, variaveis, instrumentos) da pesquisa para temos uma 

compreensao da totalidade do problema. 

Alem disso, e essencial destacamos as categorias que fizeram parte da pesquisa e que 

sao importantes para a consolidacao dos objetivos propostos. Dentre elas, podemos citar: 

formacao do professor, curriculo e lugar. Essas categorias se integram na configuracao da 

pesquisa, pois elas estao relacionadas umas com as outras. Por exemplo, o curriculo influencia 

na formacao do professor, e esta influencia nas transformacdes do lugar. Nessa mesma 

perspectiva, transformacoes do lugar exigem modificacoes no curriculo, e este, influencia na 

formacao de professores. Portanto, serSo elas que irao basear e/ou conduzir a compreensao do 

fenomeno estudado. 



1 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alem do mais, utilizaremos determinados conceitos considerados primordiais para o 

entendimento do nosso problema, tais como: cidadania, ensino de geografia e espaco. Esses 

conceitos serao importantes na nossa pesquisa, pois eles serao instrumentos fundamentals do 

pensamento para identificar, descrever e analisar os aspectos da realidade em discussao. 

Ao debatermos esta tematica, percebemos que um conjunto de varaveis influencia 

diretamente na configuracao do nosso objeto. Dentre elas, podemos mencionar: a formacao do 

professor, a estrutura curricular; a nocao de cidadania; os professores e os alunos. Essas 

variaveis influenciam na pesquisa, pois uma pode mudar/influenciar a outra. Por exemplo, a 

estrutura curricular do curso pode influenciar a formacao do professor. Esta por sua vez, pode 

transformar a pratica dos professores em sala de aula com os alunos na construcao da nocao 

de cidadania. 

Posteriormente, foi desenvolvida a pesquisa de campo. Nessa pesquisa, foi realizada 

uma aplicacao de questionarios (com questoes abertas) com os alunos do segundo (manha) e 

do oitavo (manha) periodos do Curso de Geografia, do Centro de Formacao de Professores, da 

Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Cajazeiras-PB. Os questionarios 

foram aplicados diretamente pelo pesquisador e tiveram como objetivo obter informacdes e 

interpretacoes (dados, respostas) sobre como esses alunos percebem a cidadania, tendo como 

referenda a pratica docente. 

Utilizamos tambem no nosso trabalho, a pesquisa documental, que se pautara na 

analise do Projeto Politico Pedagogic© do curso de geografia, tendo em vista verilicar em que 

medida esse curriculo comporta objetivos, procedimentos e conteudos que apontem para o 

desenvolvimento de uma perspective cidada pelo professor de geografia. 

Dessa maneira, nosso trabalho e importante para o curso, a escola e a sociedade, pois 

busca colaborar para uma melhorar formacao do professor de geografia, e consequentemente 

sua pratica na escola, contribuindo na formacao de cidadaos ativos e conscientes na 

sociedade. 

Logo, essa pesquisa pode ter uma importante eontribuicao na ampliacao do 

conhecimento, permitindo a busca de novos caminhos na direcao das mudancas necessarias. 

no desejo de que a formacao de professores de geografia melhore, e consequente, sua pratica 

tambem. 

E atraves dessa perspectiva que justificamos a importancia desse trabalho para a 

ciencia geografica, pois e inegavel que a escola e o ensino de geografia tendem a tomar novos 

rumos, e a melhoria da qualidade do ensino de Geografia esta ligada a discussao da formacao 

de professores. Sendo assim, qualquer estudo que venha a lancar luzes para essa realidade 
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sera util para que mecanismos e acoes de mudancas sejam efetivados na formacao desses 

professionals. 

Nesse contcxto, a relevancia social do nosso trabalho advcm da nossa intencao em 

contribuir com um conjunto de discussoes que estao sendo desenvolvidas na academia e fora 

dela, buscando contribuir para que o curso de geografia do CFP transforme o cidadao 

"coraum" em um individuo (professor) com posturas e praticas cidadas na sua formacao 

profissional. 

Assim, o nosso trabalho esta estruturado em tres capitulos. A formatacao do mesmo 

foi baseada pelo Guia para elaboracao de trabalhos academicos (artigo de periodieo, 

dissertacao, projeto, relatorio tecnico e/ou cientifico, trabalho de conclusao de curso e tese), 

da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UN1S1NOS/2012), que tem como referenda a 

ABNT 2011. 

No primeiro capitulo, fazemos um recorte historico-conceitual acerca da cidadania em 

diferentes temporal idades, desde a Antiguidade ate os dias atuais. No segundo capitulo, 

discorremos sobre a formacao do professor de geografia, abordando a profissionalizacao e a 

formacao critica. No terceiro capitulo, apresentamos a percepcao dos alunos do curso sobre a 

cidadania, tendo como referenda a pratica docente. Finalmente, nas consideracoes finais 

procuramos colaborar com algumas sugestoes para refletirmos a nossa formacao do professor 

de geografia e, consequentemente nossa pratica pedagogica. 

Portanto, desejamos que as informacoes apresentadas no nosso trabalho possam 

contribuir para desenvolver nos professores, e principaimente nos alunos, futuros professores, 

a capacidade de desenvolver conhecimentos. habilidades, competencias, atitudes e valores 

para que na sua pratica, cle contribua para a formacao cidada dos educandos. 
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CAPITULO 1: U M R E C O R T E HISTORICO-CONCEIT UAL ACERCA DA 

CIDADANIA E M DIFERENTES TEMPORALIDADES 

Atual rnente, o termo 'cidadania' vem se tornando uma das palavras mais utilizadas 

pelos varios setores da sociedade, seja na escola, nos meios de comunicacao, na politica, no 

trabalho, na comunidade, nas organizacdes nao governamentais, nos movimentos e 

organiza9oes socials este termo tem sido muito discutido. Cabe, nesse sentido, discutir 

algumas das razoes que levam a emergencia dessa discussao. 

O Brasil enfrenta varios problemas soclais, politicos e economicos, que tem se 

constituido historicamente e estao ligados a pobreza, a injustiq;a social e a concentra^ao de 

riquezas, que sao empecilhos ao pleno exercicio da cidadania, que ocorrem, especialmente, 

nas camadas menos favorecidas da sociedade. Tais problemas, serissimos, devem ser 

encarados, minimizados e se possivel superados, nao somente pelo Governo Federal, o qua! 

dispoe de mais recursos, ou os governos estaduais e municipais, mas, tambem, por todas as 

inst i tutes publicas e privadas, militares e civis, enfim: por toda sociedade organizada 

(LIMA, 2007). 

Esses empecilhos presentes na conjuntura atual ampliam a discussao sobre cidadania, 

na medida em que, a sociedade brasileira ou parte dela, comeca a perceber que o 

desenvolvimento economico deve vir acompanhado do desenvolvimento social, que este, se 

realize atraves de politicas publicas e privadas baseadas nos direitos civis, politicos e sociais e 

respeitando as leis e, que tambem tenha a participacao da sociedade civil. 

Nesse contexto, o embasamento teorico fundamental para refletir sobre o conceito de 

cidadania encontra-se na obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cidadania, ClassezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Social e Status, de Thomas I I . Marshall, 

publicada em 1949, em que o autor apresenta uma teoria sobre a evolucao da cidadania na 

Inglaterra. Marshall (1963, p. 62 apud Rodrigues, 2010, p. 185) define cidadania como "a 

participacao integral do individuo na comunidade politica" e distingue na cidadania tres 

elementos constitutivos: o civil, o politico e o social. 

O elemento civil e cotnposto dos direitos necessaries para a liberdade 

individual, liberdade da pessoa, liberdade de expressao, pensamento e credo, 

o direito a propria propriedade e de realizar contratos validos, e o direito a 

justica (...). Pelo elemento politico eu quero dizer o direito de participar no 

exercicio do poder politico, como membro de um corpo investido de 

autoridade politica ou como eleitor dos membros de tal corpo. As 

instituicoes que lhe correspondent! sao o parlamento e conselhos de governo 

local. Pelo elemento social eu me refiro a todo o ambito que vai do direito a 

um modico bem-estar economico e seguraii9a ate o direito de partilhar do 
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todo da heranca social e viver a vida de um ser civilizado de acordo com os 

padroes prevalecentes na sociedade. As instituicoes mais proximamente 

conectadas a este elemento sao o sistema educacional e os servicos sociais 

(MARSHALL, 1992, p. 8 apud OLIVEIRA, 1999, p. 113). 

Nessa perspectiva, concordamos com Martins (2000a, p. 58 apud Martins, 2000b, p. 

13) ao afirmar que cidadania: 

[...] e a participacao dos individuos de uma determinada comunidade em 

busca da igualdade em todos os campos que compoem a realidade humana, 

mediante a luta pela conquista e ampliacao dos direitos civis, politicos e 

sociais, objetivando a posse dos bens materials, simbolicos e sociais. 

contrapondo-se a hegemonia dominante na sociedade de classes, o que 

determina novos rumos para a vida da comunidade e para a propria 

participacao. 

Dessa forma, a "cidadania nao e uma definicao estanque, mas um conceito historico, o 

que significa que seu sentido varia no tempo e no espaco" (P1NSKY, 2010, p. 09). Diante 

disso, o conceito de cidadania tem se modificado historicamente de acordo com 

transformacoes politicas, economicas, sociais e culturais provocadas pela sociedade. Assim, 

pretendemos percorrer essa diversidade historica deste conceito, comecando da Antiguidade 

ate chegar aos dias atuais, tendo em mente que o nosso objetivo nao e estabelecer uma 

discussao mais profunda acerca das concepcoes diferenciadas de cidadania nesses tempos, 

mas, apontar a ideia central de cidadania nos recortes apresentados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 A Cidadania na Antiguidade 

A nocao de cidadania nao surgiu no mundo moderno, embora tivesse encontrado nele 

a sua maxima expressao, tanto teorica quanto pratica. Na verdade, as primeiras teorias sobre a 

cidadania, sobre o que significa ser cidadao, surgiram na Grecia antiga, nos seculos V-IV 

a.C, correspondendo ao fato de que os gregos conheceram na pratica as primeiras formas de 

democracia, nas quais um numero relativo de pessoas interferia ativamente na esfera publica, 

colaborando para a formacao do governo (COUTINHO, 1999). 

E foi com base nisso que Aristoteles definiu o cidadao. Para ele, cidadao era todo 

aquele que tinha o direito (e, consequentementc, tambem o dever) de contribuir para a 

formacao do governo, participando ativamente das assembleias nas quais se tomavam as 

deeisoes que envolviam a coletividade e exercendo os cargos que executavam essas deeisoes 

(COUTINHO, 1999). 
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Assim, a cidadania na Grecia antiga era seletiva e restrita. Segundo Oliveira (1999, p. 

95): 

[...] somente era consideradozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cidadao aquele que detinha poderes pubiicos, 

ou seja, podia escolher representantes nas assembleias, julgar e exercer 

funcoes ou cargos pubiicos. Em suma, ter uma participacao direta e ativa no 

Estado. Desta condicao encontravam-se excluidas as criancas, as mulheres. 

os escravos e os metecos, como o foi o proprio Aristoteles [...] um cidadao 

imperfeito, como ele mesmo definia. 

Dessa forma, o fato de ter nascido ou habitar uma determinada cidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (polis) nao 

atribuia necessariamente a uma pessoa a condicao de cidadao, o que quer dizer que nem todo 

citadino era cidadao. Por outro lado, o cidadao de certa Cidade apenas poderia exercer os seus 

poderes no territorio restrito aqucla polis (OLIVEIRA, 1999). Esta situacao e totalmente 

diferente da que observamos atual mente, quando "o simples nascer investe o individuo de 

uma soma inalienavel de direitos, apenas pelo simples fato de ingressos na sociedade 

humana" (SANTOS, 1987, p. 7). 

Ja durante o Imperio Romano a nocao de cidadania foi gradualmente adquirindo uma 

dimensao mais abstrata e autonoma em relacao ao territorio da Cidade (urhis). A cidadania 

assume um valor simbolico que passa a ser incorporado pelo individuo qualificado como 

cidadao. Deste modo, o cidadao de Roma era considerado e respeitado em todo o Imperio, 

para alem do territorio da cidade. Assim, enquanto o conceito de cidadania na Grecia se 

expressa de maneira rigorosa no par cidadao/ nao cidadao, no Imperio Romano ele se 

desdobra em mais de um tipo (OLIVEIRA, 1999). 

Segundo Clarke (1994, p. 8 apud Oliveira, 1999. p. 97) "havia os cidadaos de primeira 

linha, os patricios, portadores de uma cidadania ativa, que participavam diretamente do poder 

politico e da administracao do Estado, e osplebeus, [...J que detinham a cidadania de maneira 

passiva, incorporando-a apenas como um status". Alem dos patricios e plebeus, havia mais 

dois grupos sociais que eram: os clicntes e os escravos. 

Os clientes, "aqueles que obedecem a um patricio" mantinham relacao de 

fidelidade ao patrono, a quern deviam servifos e apoios diversos e de quern 

recebiam terra e protecao. Clientes podiam ganhar independencia e passar a 

integrar a plebe, e vice-versa, mas isso nao era comum. Ja os escravos, ate o 

seculo III a.C, eram basicamente domesticos. Integravam o conjunto de 

propriedades do patriarca e faziam parte da familia (PINSKY, 2010, p. 51). 
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Nessa perspectiva, a cidadania era, para a ampla maioria da populacao, uma condicao 

que implicava alguns direitos e deveres, mas que excluia do direito ou dever de participar da 

vida politica do Estado. Cabia aos plebeus habitar, frequentar e participar da vida comunitaria 

e cultural da cidade, estando proibido a eles, no entanto, a presenca em alguns rituais 

religiosos do alto oficio (OLIVEIRA, 1999). 

Portanto, a cidadania mesmo que seletiva e restrita como na Grecia, tomou-se 

diferenciada e mais complexa no Imperio Romano, adquirindo niveis distintos entre as classes 

sociais e congregando um valor simbolico que se estende a sua dimensao geografica para 

alem do territorio da cidade-referencia, no caso de Roma. Com efeito, ampliou-se a sua escala 

de acao e influencia (OLIVEIRA, 1999). Ou seja, na Grecia a cidadania so poderia ser 

exercida na cidade. Ja em Roma, a cidadania rompe as fronteiras da cidade, englobando 

cidade e Estado. 

Diante do exposto acima, podemos afirmar que de maneira geral, a base para o 

exercicio da cidadania na Antiguidade era a vida politica, pois, na Grecia era considerado 

cidadao aquele que detinha poderes pubiicos, ou seja, podia escolher representantes nas 

assembleias, julgar e exercer funcoes ou cargos pubiicos e, em Roma aquele que participava 

diretamente do poder politico e da administracao do Estado. 

1.2 A Cidadania na Idade Media 

Na Idade Media, "com a desintegracao do Imperio Romano no Ocidente e o fim do 

Imperio Romano no Oriente (Qucda de Constantinopla) houve o desmoronamento das 

instituicoes politicas romanas e o enfraquecimento da ideia de cidadania" (LIMA, 2007. p. 2). 

Com o fim do Imperio Romano, a igreja estava em situacao ideal para adquirir o 

controle e a lideranca politica, alem da espiritual que ja detinha, congregando os habitantes 

das cidades romanas, atraves do que a igreja denominava de dioceses. Dessa forma, a igreja 

era a responsavel pelos registros civis, pela educacao, pela orientacao civica e espiritual. 

Neste contexto, o cidadao "e o homem cristao 1 igado/subordinado a uma diocese" (HEATER, 

2007. p. 84-85 apud GORCZEVSKI; MARTIN. 2011, p. 45). 

No seculo V, na crise do Imperio Romano, a nocao de cidadania ostentaria uma 

dimensao metafisica ou, por assim dizer, fraquejaria diante da formulacao filosofica proposta 

por Santo Agostinho, que tanta forca teria durante a Idade Media (OLIVEIRA, 1999). 

Nessa perspectiva, a cidadania ganha uma dimensao metafisica, bem como a sua 

geografia (a cidade), e o homem, de "animal civico", passa a ser valorizado por sua 
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religiosidade e obediencia a vontade de Deus. A imagem de pessoa ira se sobrepor a nocao de 

cidadao e, ao contrario da vida na Grecia e no Imperio Romano, onde o ponto de vista do 

homem de bem baseava-se no prestigio publico de suas virtudes civicas, passa a dominar a 

ideia de que o reconhecimento divino e realmente importante e de que ele independe da sua 

condicao e posicao na sociedade (CLARKE, 1994, p. 9-12 apud OLIVEIRA, 1999). 

Dessa maneira, 

[...] o que jmporta e que cada pessoa, indiferentemente da cidade onde ten ha 

nascido, da sua origem social ou do seu nivel de participacao politica 

compartilharia de uma mesma visao de "cidade divina", rompendo-se, assim, 

o nexo politico entre o territorio e seus habitantes que caracterizava a 

cidadania. A nocao de pertencimento a uma comunidade era considerada 

como util, ate onde as regras de urbanidade nao se chocassem com os 

preceitos da fe (OLIVEIRA, 1999, p. 99). 

Depois de uma evidente involueao no seu desenvolvimento historico, do seculo V ao 

seculo XI I , as cidades europeias voltariam a cena na Baixa Idade Media e o nexo politico da 

cidadania entre a populacao, o Estado e o seu territorio, que fora deslocado para o piano 

divino, seria, gradualmente reconstituido, sendo que agora sob novas bases. O Humanismo 

(sec. XIV) e o Renascimento (sec. XV) reforcariam ainda mais esta tendencia (OLIVEIRA, 

1999). 

Ao contrario, da Grecia antiga e de Roma em que se dava enfase a vida publica, agora 

e a nocao de vida privada, centrada no individuo, que se desenvolvera. E da normatizacao 

deste individuo e seus direitos que insurgira o novo modelo de cidadania juntamente com o 

Estado Moderno. Nas cidades, os homens passam a ser vistos como individuos portadores de 

iniciativa e conhecimentos que, para serem exercitados, precisavam de liberdade para ir e vir 

e para manilestar suas ideias (OLIVEIRA, 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A Cidadania do Iluminismo a Revolucao Francesa 

O Iluminismo, movimento que surgiu na Europa na metade do seculo XVII I , que ficou 

conhecido como o "seculo das luzes" foi importante para a constituicao do atual conceito de 

cidadania. 

Segundo Lima (2007, p. 3-4) 

Pensadores como Rousseau, Montesquieu, Diderot e Voltaire defendiam a 

participacao popular e os ideais de liberdade e igualdade, na Franca, 
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ensejando os novos ideais de Estado e de cidadania, Na Alemanha 
destacaram-se Imannuel Kant, Mendelssohn e Lessing. No Reino Unido, 
John Locke, David Hume, Edward Gibbon e Adam Smith, exerceram a 
liberdade de expressao e desenvolveram seu pensamento, sem o controle da 
igreja catolica. 

Dessa forma, em varios paises da Europa, principalmente na Franca, Alemanha e 

Reino Unido, varios pensadores eomecam a defender a participacao da populacao, em busca 

principalmente de ideais de cidadania, como a liberdade de expressao, a igualdade e a 

fraternidade. 

A primeira fase da Revolucao Francesa, a distincao entre os cidadaos independentes e 

cidadaos nao independentes, ou seja, os cidadaos ativos e os passivos ocorreram de maneira 

decisiva. Para Kant (apud Gruppi, 1980, p. 16 apud Oliveira 1999, p. 106), os independentes 

sao: 

[...] os que podem exprimir uma opiniao politica, que podem decidir da 

politica do Estado - sao cidadaos que nao dependem de outros, isto e, os 

proprietirios. Nao se pode pensar que scjam capazes de uma opiniao 

independente os servos das fazendas, ou os aprendizes das oficinas 

artesanais. Por conseguinte, eles nao podem ter o direito de voto, nem de 

serem eleitos. Os direitos politicos ativos cabem somcnte aos proprietaries. 

A Revolucao Francesa, e o cidadao que dela germinou, eonsagrara uma forma de 

enfrentar a vida, o individuo, a politica e a cidade, que vai para alem de um simples estatuto 

de direitos e deveres ou codigo de posturas. Surge, entao, uma concepcao que se gestara ao 

longo do processo das lutas que levaram a subordinacio de liberdades, imunidades e 

privilegios feudais de senhores e corporacoes. Institui-se uma definicao de cidadania abstrata 

e formal, cujo centra e a ideia de um atributo geral, extensivo a todo membra pertencente a 

sociedade (STEWART, 1995, p. 65 apud OLIVEIRA, 1999). 

Depois da Revolucao Francesa, a palavra cidadania adquire dois significados. O 

primeira deles torna o individuo que nasceu ou que porta a nacionalidade de um determinado 

pais. O segundo faz referenda ao portador de direitos civicos, tais como o direito de voto, a 

elegibilidade, funcoes publicas, porte de arma, iuncoes de tutor, curador, testemunha, etc. 

(LOCIIAK, 1992, p. 11-12 apud OLIVEIRA, 1999). "Logicamente, esses dois significados 

aparecem associados, ao mesmo tempo em que sao atravessados pelos pressupostos da 

liberdade e da igualdade" (OLIVEIRA. 1999, p. 106). 

No dia 26 de Agosto de 1789, a Assembleia Constituinte Francesa decidiu apresentar a 

Declaracao dos Direitos do Homem e do Cidadao. 
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Os representantes do povo Frances, constituidos em Assembleia Nacional, 

considerando que a ignorancia, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do 

homem sao as unicas causas de sofrimento publico e da corrupcao dos 

governos, resolveram expor numa Declaracao solene os direitos naturais, 

inalienaveis e sagrados do Homem, para que esta Declaracao, sempre 

presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre constantemente 

os seus direitos e os seus deveres; para que os atos do poder legislativo e do 

poder executivo possam ser permanentemente comparados com o objetivo 

de todas as instituicdes politicas e scjam mais respeitadas; para que as 

reclamacoes dos Cidadaos, baseadas desde entao em principios simples e 

incontestaveis, envolvam sempre o respeito pela Constituicao e a felicidade 

de todos (COMBESQUE, 1998, p. 30 apud RODRIGUES, 2010, p. 199). 

Esta Declaracao (composta por dezessete artigos) atribuiria aos direitos do homem e 

dos cidadaos um status sagrado e unico, de tal maneira que os direitos dos cidadaos nao 

poderiam ser tornados como separados dos direitos humanos. O homem passaria a ser a partir 

do momento em que nascesse um cidadao. Deste modo, cidadania e pertencimento ao corpo 

politico estariam garantidos a todo homem, independente da sua condicao social (OLIVEIRA, 

1999). 

Este ideal de cidadania ativa e participativa da Revolucao Francesa. tendo por 

principio a relacao indissociavel entre homem e cidadao, logo sofreria um golpe, 

desdobrando-se numa cidadania seletiva, con forme o poder economico de cada Individuo. Em 

outubro de 1789, se impde o projeto de cidadania de dois niveis, a dos cidadaos participantes 

e dos cidadaos nao participantes, introduzindo-sc uma taxa para votar (OLIVEIRA, 1999). 

Robespierre seria um grande opositor e critico desta decisao. Um novo sistema de 

votacao, com embasamento no sufragio universal, so seria obtido no seculo XIX, como 

conquista dos movimentos sociais e lutas dos trabalhadores por emancipacao politica 

(OLIVEIRA, 1999). 

Segundo Lima (2007, p. 4) "a Declaracao Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadao trouxe ao mundo os ideais universais (liberdade, igualdade, fraternidade) que nao 

ficaram restritos ao seu territorio, mas contagiaram a Europa, Asia e America". 

De acordo com Araujo (2008, p. 79), 

Ao longo do seculo XIX, o conceito de cidadania fortalece-se no decorrer 

das lutas dos imperios que caem e das nacoes que vao surgindo, no entanto 

este seculo e duvidoso no que diz respeito a aplicacSo da filosotla humanista 

na base da Declaracao dos Direitos do Homem e do Cidadao. 
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Dcpois de um seculo e cinquenta e nove anos, mais precisamente, no dia 10 de 

Dezembro de 1948, ou seja, tres anos apos o fim da Segunda Guerra Mundial (1939/45), a 

Assembleia Geral das Nacoes Unidas, proclama a Declaragao Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH). 

No preambulo da referida carta, de 10 de dezembro de 1948, os representantes dos 

paises membros: 

[...] Considerando que os povos das Nacoes Unidas reafirmaram, na Carta da 

ONU, sua fe nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do 

ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que 

decidiram promover o progresso social e mclhores condicoes de vida em 

uma liberdade mais ampla, [,..] a Assembleia Geral proclama a presente 

Declaracao Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser 

atingido por todos os povos e todas as nacoes, com o objetivo de que cada 

individuo e cada orgao da sociedade, tendo sempre em mente esta 

Declaracao, se esforcem, atraves do ensino e da educacao, por promover o 

respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adocao de medidas progressivas 

de carater nacional e international, por assegurar o seu reconhecimento e a 

sua observancia universal e efetiva, tanto entre os povos dos proprios 

Estados-Membros, quanta entre os povos dos territories sob sua jurisdicao. 

Portanto, com a Declaragao Universal dos Direitos Humanos, os cidadaos nao sao 

apenas aqueles detentores dos direitos civis e politicos, mas sim, todos aqueles que estao no 

ambito da soberania de um Estado e dele recebem direitos e deveres, civis, politicos, sociais, 

economicos e culturais. Cidadaos nSo sao mais aqueles possuidores de direitos civis e 

politicos, mas todos aqueles que estao no recinto da soberania de um Estado e dele recebam 

direitos e deveres, socials, economicos e culturais (LIMA, 2007). 

1.4 O debate atual sobre cidadania e espaco: para onde caminhamos? 

Atualmente, a palavra cidadania e quase utilizada automaticamente como relacao de 

direitos e deveres. Segundo Martins (2000, p. 09) "restringir o cidadao aquele que 

simplesmente conhece direitos e deveres e ve-lo enquanto um individuo passivo, que os 

recebe e tem de cumpri-los passivamente, isto e, abdicando da possibilidade de ser sujeito no 

processo de elaboracao deles". 

Observando-se as relacdes sociais vividas hoje, podemos afirmar que, por um lado, 

recusamos a realidade grega e, por outro, a reproduzimos. Em relacao a primeira afirmacao, e 

possivel asseverar que avancamos em relacao as rela^oes sociais da Grecia antiga porque hoje 
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os direitos nao sao tab limitados como eram, o que fazia dos cidadaos uma parcela social 

reduzida, nao chegando a ultrapassar nem mesmo 6% (seis por cento) do total de individuos 

integrantes das cidades-estado, segundo alguns historiadores. Se antes as condicoes de 

nacionalidade, sexo, idade e situacao economica determinavam uma limitacao ao direito de 

participacao, hoje as leis e os documentos que firmarn. compromissos entre as nacoes - tal 

como e o caso da "Declaracao Universal dos Direitos do Homem", garantem amplas 

liberdades civis, politicas e sociais (MARTINS, 2000). 

Dessa forma, 

[.,.] a cidadania depende da condicao material e cultural que possui um 

individuo, concebida como heranca historica, da posicao social que ele 

ocupa na sociedade em questao e do nt'vel de participacao nas deeisoes que 

definem os seus rumos nas diferentes escalas sociais e geograficas, da 

comunidade local ao poder do Estado nacional (OLIVEIRA, 1999, p. 117). 

Nessa perspectiva, o historiador Jaime Pinsky (2010, p. 9) nos instrui que: 

Ser cidadao e ter direito a vida, a liberdade, a propriedade. a igualdade 

perante a lei: e, em resume, ter direitos civis. E tambem participar do destino 

da sociedade, votar, ser votado, ter direitos politicos. Os direitos civis e 

politicos nao asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que 

garantem a participacao do individuo na riqueza coletiva: o direito a 

educacao, ao trabalho, ao salario justo, a saude, a uma velhice tranquila. 

Exercer a cidadania plena e ter direitos civis, politicos e sociais. 

Oliveira (1999, p. 117) acompanhando o debate recente, que remota ao mesmo tempo 

em que propoe a revisao, dos autores classicos da fdosofia politica, sistematizou era seis 

aspectos as diversas dimensoes da cidadania. 

• A primeira delas e a dimensao natural, aquela que esta fundamentada na Declaragao 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadao de 1789. Esta dimensao fornece os 

fundamentos para os direitos civis - liberdade de expressao e manitestacao, o direito 

de ir e vir, etc.. 

• A segunda e a dimensao politica (presente historicamente, desde azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA polis grega), como 

o proprio nome indica, diz respeito aos direitos politicos, que implicam participacao 

direta ou representatividade nas instancias de decisao. O direito de voto, de ser eleito, 

etc. encontram-se neste ambito. 
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• A terceira dimensao e socioeconomica e abrange as condicoes que permitem, em 

ultima instancia, a propria manutencao da vida e a capaeidade de pensar, decidir e 

influir nos destinos da coletividade, seja a nivel micro ou macro, chegando ao ambito 

mundial. Essa foi a dimensao incorporada por Marshall ao sugerir a ideia de direitos 

socials. 

• A quarta dimensao e a geografica, que associa territorio e cultura e que sedimenta e 

materializa as condicoes de realizagao da cidadania. 

• A quinta (decorre, em parte da quarta) e a dimensao civica, que pressupoe o 

estabelecimento de regras de convivencia enquadradas nos padroes culturais de cada 

contexto historico. 

• A sexta e ultima dimensao e a mais imaterial, mas tem si do cada vez mais valorizada 

num mundo em que a exacerbacao do individualismo, associada do marketing, da 

midia e da informatica aumentam o isolamento e esgarcam os lacos de sociabilidade. 

Para o nosso trabalho. a dimensao geografica tera maior relevancia. Pois, "a formacao 

de cidadaos implica vivermos, participarmos ativamente da formacao territorial do pais como 

um todo" (Santos, G., 2006, p. 21). 

O territorio e onde vivem, trabalham e sofrem todos os brasileiros. Ele e, 

tambem, o repositorio final de todas as acoes e de todas as relacfxjs, o lugar 

geograflco comum dos poucos que sempre lucram e dos muitos perdedores 

renitentes, para quern o dinheiro globalizado - aqui denominado 'real' - ja 

nao e um sonho, mas um pesadelo (SANTOS, 2002b, p. 48 apud SANTOS, 

G., 2006, p. 21). 

O territorio, portanto, nao e apenas o alicerce material da vida da sociedade, ele e 

tambem o conjunto das acoes, acoes que envolvem deeisoes politicas quanto ao uso do 

territorio e estas deeisoes de uso se fazem conforme os valores morais e eticos que apoiam o 

conjunto das acoes (SANTOS, G., 2006). 

O componente territorial supoe, de um lado, uma instrumentacao do 

territorio capaz de atribuir a todos os habitantes aqueles bens e services 

indispensaveis, nao importa onde esteja essa pessoa; e de outro lado, uma 

adequada gestao do territorio, pela qual a distribuigao geral dos bens e 

servicos pubiicos seja assegurada (SANTOS, M., 1987, p. 5). 

E, mais adiante, acrescenta: 



24 

O territorio em que vivemos e mais que um simples conjunto de objetos, 

mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas tambem um dado 

simbolico. A linguagem regional faz parte desse mundo de simbolos, e ajuda 

a criar esse amalgama, sem a qual nao se pode falar de territorialidade. Esta 

nao provem do simples fato de viver num lugar, mas da comunhao que com 

ele mantemos (SANTOS, M., 1987, p.61-62). 

Portanto, "e necessario, observarmos e apreendermos atentamente a cultura se 

processando no lugar" (Santos, G., 2006, p. 22), pois: 

[...] cultura e territorialidade sao, de certo modo, sinonimos. A cultura, forma 

de comunicacao do individuo e do grupo com o universo, e uma hcranca, 

mas tambem um reaprendizado das relacoes profundas entre o homem e o 

seu meio, um resultado obtido atraves do proprio processo de viver 

(SANTOS, M., 1987, p. 61). 

Neste sentido, concordamos com Giovana Santos (2006, p. 23) ao afirmar que 

"pensamos que a possibilidade de contribuirmos com a formacao do cidadao passa pelo 

entendimento do territorio e da cultura, pelo entendimento e compreensao do lugar em que 

vivemos, ensinamos e aprendemos". Dessa forma, "a nocao de cidadania envolve o sentido 

que se tem do lugar e do espaco, ja que se trata da materializacao das relacoes de todas as 

ordens, proximas ou distantes" (DAMIANI, 2005, p. 50). 

Hoje, vivemos um momento em que as relacoes entre os homens sao mediadas muito 

mais pel as coisas, pelo que temos e nao pelo que somos. Deste modo, os nexos, os lacos de 

solidariedade, as ligacoes entre os individuos se encontram muito mais vinculadas a logica do 

mercado. ou seja, a mediacao entre as pessoas se realiza conforme seu poder de consumo e, ao 

inves de cidadaos nos encontramos reduzidos a meros consumidores, e o espaco da nacao, o 

meio, o territorio pode ser caracterizado como um territorio alienado, "espaco sem cidadaos" 

(SANTOS, G., 2006). 

O resultado de todos esses agravos e um espaco empobrecido e que tambem 

se empobrece: material, social, politica, cultural e moralmente. Diante de 

tantos abusos, o cidadao se torna impotente, a comecar pelas distorgoes da 

rcpresentagao politica. A quern pode um candidato a cidadao recorrer para 

pedir que faca valer o seu direito ao entorno, propondo um novo corpo de 

leis, decretos e regulamentos, ou velando pelo cumprimento da legislagao ja 

existente, mas desobedecida? A propria existencia vivida mostra a cada qual 

que o espago em que vivemos e, na realidade, um espaco sem cidadaos. 

(SANTOS, M., 1987, p. 48). 

Nesse contexto, onde as relacoes entre as pessoas sao mediadas, na maioria das vezes. 

pelo que temos e nlo pelo que somos, os lacos de solidariedade ficam enfraquecidos, 
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fragmentando e corroendo todo grupo social. Para que esse problema seja pelo menos 

minimizado, e necessario que os cidadaos, a partir dos direitos conquistados, participem mais 

ativamente das deeisoes politica, social, economica e cultural, para que possamos construir 

uma sociedade mais justa e solidaria. 

Assim, "das relacoes sociais mediadas pelas coisas. pelas mercadorias, resulta um 

territorio, uma nacao em que a unidade cultural se realiza num espaco privado de liberdade 

politica, um territorio alienado, uma nacao de 'deficientes civicos"' (SANTOS, G., 2006, p. 

20). 

Para alem das questoes economicas e materials, acreditamos serem indispensaveis as 

discussoes das questoes culturais, se desejamos em nossas praticas educativas colaborar com a 

formacao de cidadaos capazes de participar na construcao de um projeto para o pais, um 

projeto que nao se limite aos anseios, ainda nao alcancados pela maioria dos brasileiros, de 

participar do mercado, mas um projeto, fundado num modelo civico que garanta a sociedade 

brasileira participar efetivamcnte dos rumos culturais e politicos da nacao (SANTOS, 2000b 

apud SANTOS, G., 2006). Assim, "acreditamos que somente uma educacao que possibilite a 

formacao bumanista de cidadaos conscientes e emancipados etica e politicamente podera 

promover uma sociedade livre, uma nacao soberana" (SANTOS, G., 2006, p. 20). 

Portanto, o debate atual sobre cidadania no Brasil, esta acontecendo, porque o povo 

brasileiro esta enfrentando varios problemas sociais, culturais, politicos e economicos. Diante 

disso, a populacao ou parte dela, esta comecando a se organizar e reivindicar direitos, que 

estao garantidos por lei, atraves da Constituicao Federal del988, conforme analisaremos a 

seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,4.1 A cidadania no Brasil: alguns elementos da Constituicao Federal de 1988 

O processo de intemacionalizacao dos direitos humanos, cuja referenda initial foi a 

Declaracao Universal dos Direitos Humanos de 1948, influenciou positivamente a nova 

concepcao de cidadania estabelecida pela Constituicao Federal Brasileira de 1988, que passou 

a concordar com os direitos humanos internacionalmente consagrados com a atual concepcao 

de cidadania (LIMA, 2007). 

Segundo o preambulo da referida Carta Magna: 

"Nos, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democratico, destinado a assegurar o 

exercicio dos direitos sociais e individuals, a liberdade, a seguranca, o bem-
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estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justica como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e intcrnacional, com a solugao 

pacifica das controversies, promulgamos, sob a protecao de Deus, a seguinte 

Constituigao da Repiiblica Federativa do Brasil". 

Com relacao aos Principios Fundamentals, a mesma institui que: 

A Repiiblica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos 

Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

democratico de direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 

cidadania; III - a dignidadc da pessoa humana; IV - os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo politico (Art. 1.°). 

No que se refere aos Direitos e Deveres Individuals e Coletivos, a Constituicao garante 

que: "Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a 

liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade" (Art. 5.°). Ja no artigo 205, a propria 

assegura que "a educacao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera promo vida e 

incentivada com a colaboracao da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificacao para o trabalho". 

Alem disso, a atual Constituicao: 

[...] instituiu novos instrumentos legais que foram colocados a disposicao 

dos cidadaos: o Codigo de Defesa do Consumidor, o novo Codigo de 

Transito; o novo Codigo Civil e o Estatuto da Crianca e do Adolescente, 

entre outros ordenamentos juridicos, que ampliaram direitos. A nova Carta 

assegurou a todos os cidadaos a Acto Popular, a Acao Civil Publica, o 

Mandado de Jnjuncao, o Mandado de Seguranca entre outros, alem da 

instituicao do Ministerio Publico, importante instrumento na defesa da 

ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuals 

indisponiveis (LIMA, 2007, p. 6). 

No entanto, espera-se uma participacao mais efetiva da sociedade brasileira, embora se 

reconheca que os anos da ditadura militar, que se estenderam de 1964 a 1985, tenham deixado 

profundus marcas na memoria da populacao brasileira. Durante este periodo, foram inibidas e 

reprimidas varias liderancas: populares, estudantis, sindicais, politicas, sociais e intelectuais, 

tidas como subversivas (LIMA, 2007). 

O povo brasileiro foi privado da participacao politica e nao pode cobrar dos 

governantes agoes efetivas que pudessem garantir melhores condicoes de vida. Mas este 

capitulo da historia nacional deve ser superado. Mesmo que traumatico, nao justifica, de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r A W N A GRANDE 
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forma alguma, a verdadeira apatia de grande parte da sociedade, quando e chamada a 

participar, individual ou coletivamente. Nao se pode esperar que os govemos facam tudo. A 

sociedade precisa ser mais atuante e interferir mais nos destinos do pais. A participacao 

politica, social, economica e cultural, antes de um direito, e um dever de todos (LIMA, 2007). 

1.4.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educacao para a cidadania; algumas palavras 

Atualmente, as sociedades democraticas tem evidenciado um interesse nas form as 

como os seus adolescentes desenvolvem e adquirem consciencia dos seus direitos e das suas 

responsabilidades enquanto cidadaos e como aprendem a participar nos assuntos pubiicos. O 

tema do significado de uma cidadania eficaz e do papel da educacao em construir uma cultura 

civica e uma questao importante, nao so para os governos e instituicao escolar, mas tambem 

para a sociedade em geral (ARAUJO, 2008). 

A educacao para a cidadania adquiriu uma importancia particular em paises que 

aceitaram recentemente sistemas politicos democraticos, possibilitando caminhar nos trilhos 

da democracia e alcancar a normalizacao democratica, mas, da mesma forma despertou a 

preocupacao em paises onde esses sistemas estavam ha muito instituidos e onde se tinham 

registrado sinais de baixo afluxo de votantes, recusa de participacao no processo politico e 

graves incidentes de violencia contra as minorias etnicas e culturais (ARAUJO, 2008). 

Neste contexto, o si sterna educativo e identificado como um elemento fundamental 

para a promocao da educacao para a cidadania c para a formacao de futuros cidadaos que 

participem ativamente e de maneira critica na construcao de uma sociedade mais justa e 

solidaria, estabelecendo como valores basicos: a democracia, os direitos humanos, a 

tolerancia, e a escola. Esta e reconhecida como um local de aprendizagem e convivencia 

social que para alem de oferecer, a quern ela acrescenta, um espaco fisico e organizacional, 

deve apresentar igualmente um espaco democratico de cidadania, um espaco relacional, de 

convivio, de cooperacao e de resolucao de conflitos (ARAUJO, 2008). 

O grande objetivo final da educacao para a cidadania e a participacao 

responsavel e consciente dos cidadaos na vida publica do pais, quer atraves 

dos processos de representagao politica, quer atraves do empenho nas 

instituicoes da sociedade civil, e com compromissos nos principios e valores 

essenciais da democracia [...]. Esta participacao responsavel reivindica um 

conjunto de conhecimentos, competencias e capacidades de intervencao que 

a escola deve desenvolver (ARAUJO, 2008, p. 89, tradugao nossa). 

UNsVErtSfCADE F E O S , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ; » u 
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E, mais adiante, esta mesma autora (2008, p. 91) afirma que: 

[...] eduear para a cidadania implica cducar para a eonsciencializacao da 

relacao reciproca entre direitos e deveres, pois consideramos importante que 

os alunos estejam conscientes dos seus direitos, mas tambem conscientes das 

suas responsabilidades cnquanto cidadaos. 

Deste modo, a educacao para a cidadania deve fundamentar-se e apoiar-se em modelos 

e praticas educativas que promovam a melhoria do comportamento do ser humano ao nivel da 

justica, respeito pela diferenca, cooperacao, solidariedade e de formas de convivencia e 

comunicacao, que valorize a autonomia intelectual e afetiva, o dialogo e o espirito de 

envolvimento e de participacao na vida da comunidade. Dessa forma, a educacao para a 

cidadania transformar-se em sinonimo de educacao permanente, a partir da reflexao 

permanente e das experiencias de vida (ARAUJO, 2008). 

Portanto, acreditamos que estamos caminhando, embora ainda de forma timida, para a 

construcao de sociedade mais justa e solidaria, de pais cada vez melhor, onde a populacao 

tenha melhores condicoes de vida. Pois, acreditamos que atraves da educacao para cidadania 

isso pode acontecer. E, nesse contexto, que os professores em geral, mas, principalmente os 

de geografia, se tornam personagens importantes dessa construcao. 

No proximo capitulo, o debate sera aprofundado, onde destacamos a importancia da 

cidadania na formacao do professor de geografia, para que na pratica em sala de aula, eles 

possam contribuir para a formacao de cidadaos criticos e participativos na sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 2: A FORMACAO DO PROFESSOR B E GEOGRAFIA: 

E N T R E PROFISSIONALIZACAO E FORMACAO C R I T I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nossa discussao neste capitulo esta dividida em tres partes. Na primeira, fazemos 

uma breve historia da formacao dos professores de geografia no Brasil, procurando 

compreender sua configuracao em diferentes momentos historicos e contextos das politicas 

educacionais brasileiras. Ou seja, desde sua origem, com a criacao das Faculdades de 

Filosofia, Letras e Ciencias Humanas, na decada de 1930 ate chegar ao periodo atual. Na 

segunda, apresentamos como as diversas transformacoes causadas pela sociedade, 

provocaram no professor de Geografia, a necessidade de uma formacao com nova praxis. E, 

na terceira e ultima, destacaremos a importancia da cidadania na formacao do professor de 

geografia. 

2.1 A formacao do professor de geografia: aspectos historicos e demandas para a 

sociedade atual 

O surgimento do ensino superior no Brasil deu-se primeiramente sobre a forma de 

cadeiras que foram advindas por cursos, depois por escolas e por Faculdades de Medicina, 

Direito, Engenharia, Agronomia etc., todas eminentemente profissionais. Nao existiam 

estudos superiorcs de humanidades, ciencias ou letras (CACETE, 2011). 

De acordo com Teixeira (1989, p. 73-74 apud CACETE, 2011, p. 2): 

[...] a falta de estudos superior de tipo academico havia de tornar 

extremamente precaria a formacao dos professores para os coiegios 

secundarios [...]. Sabemos que todo sistema de educacao, em seus diferentes 

niveis de estudos e em seus diferentes curriculos e programas, so pode 

ensinar a cultura que na universidade ou nas escolas superiores do pais se 

produzir. Nao seria possivel um curso secundario humanistico ou cientifico 

sem que a universidade, ou as escolas superiores tivessem estudos 

humanisticos ou cientificos avancados. Como so teve o Brasil, no nivel 

superior, escolas profissionais de saber aplicado, o seu ensino secundario 

academico de humanidades e ciencias teria de ser inevitavelmente precario e 

deficiente, como sempre foi durante essa longa experiencia de ausencia da 

universidade ou das respectivas escolas superiorcs para licenciar os 

docentes. 

Nesse contexto, os professores que desempenhavam suas atividades no ensino de 

geografia e tambem de outras disciplinas, eram provenientes de outras profissoes, como, 
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engenheiros, advogados, saccrdotes, farmaceuticos, etc., ou entao se nomeavam como 

autodidatas, isto e, quando nao eram apenas profissionais que estavam no imcio de suas 

profissoes e que preenchiam o tempo no cargo de professor, ate se deparar com uma boa 

posicao profissional nas suas areas de origem. 

Sobre esta particularidade Lourenco Filho, em 1929 (apud BITTENCOURT, 1990, p. 

72 apud ROCHA, 2000, p. 131) aftrma que: 

Aqui tocamos com o dedo na chaga de nossa educacao secundaria. Dadas 

insignificantes excecoes, que as ha, felizmente, e professor secundario, no 

Brasil, o medico sem clinica, o bacharel sem causas, o engenheiro que 

falhou, o farmaceutico que nao logrou exito na profissao, o professor 

primario, com poucas letras e muita audacia [...] Recrutamento, quase 

sempre. por seleeao negativa, como se depreende. [...] Qualquer dos nossos 

ginasios ou liceus, dos ofieiais aos privados abriga tipos da mais disparatada 

formacao. Carecendo de preparacao profissional todas as disciplinas se 

ensinam de um so modo: a exposicao que os alunos anotam e decoram. 

Petrone (1993, p. 13 apud ROCHA, 2000, p. 132), analisando o ensino de geografia 

nesse periodo, concorda que essa afirmacao citada por Lourenco Filho, se aplicava tambem 

para o caso da Geografia. 

Realmente Geografia era "feudo" do bacharel em Direito ou do cidadao 

curioso que gostava de "pedras" [...] e que pensava em formar museus de 

curiosidade da Terra, inclusive porque gostava de olhar os astros [...]. Assim, 

na primeira serie do ginasio estudava-se cosmografia: o que e planeta, o 

sistema solar etc. [...]. O conjunto do corpo docente desse periodo nao era 

bem formado, mas havia excelentes professores autodidatas. Apenas eles 

constituiam as excecoes. Mas as coisas nao devem funcionar a base de 

excecoes, mas sim de regras. 

Essa realidade comeca a mudar, quando Getulio Vargas cria, dentre outros, o 

Ministerio da Educacao e Saude Publica cujo ministro Francisco Campos, por meio de uma 

serie de decretos institui a chamada Reforma Francisco Campos. Entre esses decretos, o de 

numero 19.851, instituido em 11 de abril de 1931 - Estatuto das Universidades Brasileiras -

que, ao dispor sobre a organizagao do ensino superior instituindo o regime universitario, 

elevava para o nivel superior a formacao de professores secundarios (CACETE, 2011). Foi a 

partir desse decreto, que "surgiram as Faculdades de Filosofias, Ciencias e Letras, que passou 

naquele momento a instituir no seu espaco academico o curso de geografia, em conjunto com 

varios outros" (PESSOA, 2007. p. 53). 

* « . , " " . . . ' • ' : H / * * ' * , ' " • ! , 
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Em 1934, os ideais da Reibrma Francisco Campos vao acontecer, no Estado de Sao 

Paulo, onde surgiu o primeiro estabelecimento universitario, que foi a Universidade de Sao 

Paulo (USP). E, em 1935 e criada no Estado do Rio de Janeiro, a Universidade do Distrlto 

Federal (UDF), que mais tarde, em 1938 passa a se chamar Universidade do Brasil e hoje 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Azevedo (1971, p. 700 apud ANTUNES, 2010, p. 4) afirma que as Faculdades de 

Filosofia, Ciencias e Letras tinham como proposta, ao serem criadas, o "duplo fim de 

desenvolvimento da cultura filosofica e cientifica e de formacao de professores secundarios". 

Essas duas universidades foram as primeiras instituicoes no Brasil, com cursos 

voltados para a formacao de profissionais habilitados para exercer o magisterio. Nessa 

conjuntura, o curso de Geografia inicialmente aparece ligado ao de Historia, formando ate 

entao uma unica graduacao, sendo que as maiorias dos professores que ensinavam nesses 

cursos eram estrangeiros, originarios da Europa. Dessa forma, "a contribuicao desses cursos 

de Geografia e Historia (a epoca encontravam-se ainda juntos) seria inquestionavel era se 

tratando da difusao da orientacao moderna, tanto no campo da pesquisa geografica quanto 

para o ensino secundario de geografia" (ANTUNES, 2010, p. 5). 

Pereira (1994, p. 439-440 apud ANTUNES, 2010, p. 5) afirma que: 

Ao movimento de renovaeao ligarain-se estreitamente diversos especialistas 

estrangeiros, que foram ativos transmissores da cultura geografica moderna. 

Imprimindo a orientacao cientifica dos metodos de pesquisas geograficas, 

introduzindo ou aperfeicoando a tecnica das observacoes sobre o terreno, 

cstimulando as pesquisas iniciais, divulgando os processes modernos do 

ensino geografico, estabelecendo e sistematizando as nomas de elaboracao e 

de redacao de um trabalho geografico, descendo, posteriormente, ao 

esclarecimento de pormenores tecnicos relacionados com o trabalho de 

campo, nas pesquisas originals de geografia regional, debatendo, em 

seminarios ou em tertulias, temas e questoes da maior importancia 

geografica, os professores estrangeiros imprimiram, efetivamente, uma 

grande orientacao ao movimento renovador da geografia no Brasil. Pela 

primeira vez no pais, os estudos geograficos e as pesquisas realizadas foram 

levados a efeito ou tiveram a orientacao de geografos propriamente ditos. 

A partir de 1936, oriundos daquelas novas universidades, formam-se os primeiros 

professores licenciados para atuar no Ensino Secundario. 

Conforme Azevedo (1971, p. 761 apud ANTUNES, 2010, p. 11): 

Com esse acontecimento inaugurou-se, de fato, uma nova era do 

ensino secundario, cujos quadros docentes, constituidos ate entao de 

egressos de outras profissoes, autodidatas ou praticos experimentados 

no magisterio, comecaram a renovar-se e a enriquecer-se, ainda que 
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lentamente. com especlalistas formados nas faculdades de Filosofia 

que, alem do encargo da preparaeao cultural e cientifica, receberam 

por acrescimo, o da formacao pedagogica dos candidates ao 

professorado do ensino secundario. 

Para Petrone (1993 apud ROCHA, 2000), estes novos professores tornaram-se 

extraordinariamente fator de mudanca cultural em todos os lugares onde apareceram. Pela 

primeira vez, surgiam licenciados que haviam tido uma formacao que os habilitava para o 

exercicio do ensino de geografia, formacao esta, firmada numa concepcao cientifica dessa 

ciencia, bem como numa pedagogia renovada. 

Rocha (1996, p. 267 apud ANTUNES, 2010, p. 11) analisando a importancia deste 

acontecimento para a geografia escolar do Brasil, afirma que: 

A importancia deste acontecimento e significativa para a propagacao da 

orientacao moderna de geografia escolar. Devemos lembrar que varios 

autores responsaveis pela historiografia existente sobre a ciencia geografica 

no Brasil sao categoricos ao afirmar que a criac&o dos cursos de geografia, 

em nivel superior inauguraram a fase moderna da geografia no pais. 

Podcmos perfeitamente afirmar que os (as) novos (as) professores (as) eram 

formados a luz dessa nova orientacao e por da muito influenciados quando 

assumiram postos nas salas de aulas, alem do que, naquele periodo, 

eomecaram a surgir tambem manuais didaticos veiculadores dessa nova 

orientacao. Nao queremos com isso afirmar de forma dcterminista que todos 

os (as) egressos (as) dos cursos de formacao de professores de geografia 

passaram a ser seguidores da nova orientacao, porque outros fatores 

continuaram a contribuir para a manutencao, ainda, de um ensino assentado 

na orientacao mais traditional. Porem e inquestionavel o fato desses cursos 

terem comecado a lancar no mercado de trabalho profissionais minimamente 

dotados de uma formacao cientifica de geografia, e que, de forma mais ou 

menos intensa, passaram a reelaborar os conhecimentos adquiridos na 

academia, transpondo didaticamente essa nova concepcao para suas aulas. 

A partir da decada de 1950, ocorre uma maior propagacao de cursos de formacao de 

professores de Geografia. "Nas universidades publicas e mesmo em instituicoes de ensino 

privadas, novas turmas ingressavam e qualificavam profissionais para atuar com a docencia 

nos diferentes niveis de ensino" (ROCHA, 2000, p. 132-133). 

Com a entrada em vigor da Lei n° 4024/61, que instituia as Diretrizes e Bases da 

Educacao National, os cursos de formacao de professores de Geografia passaram a ter uma 

nova regulamentacao. Esta nova legislacao passou a estabelccer um curriculo minimo de 

carater national para todos os cursos de graduacao (ROCHA, 2000). 

Coube ao Professor Newton Sucupira (membro do Conselho Federal de Educacao), na 

condicao de relator, apresentar o Parecer n° 412/62, aprovado em 19 de dezembro de 1962, no 
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qual estabelece o curriculo minimo para todos os cursos superiores, inclusive para o curso 

Licenciatura em Geografia. Em seu parecer, explica que: 

O curriculo minimo de Geografia que propomos nao tem em vista a 

profissao de Geografo que ainda esta para ser regulamentada em projeto de 

lei em tramitacao no Congresso Nacional. Por enquanto so podemos cogitar 

do curriculo destinado a formacao do professor de Geografia nas escolas de 

nivel medio que e, presentemente, o diploma oferecido pelos cursos de 

Geografia das Faculdades de Filosofia, para efeitos de exercicio profissional, 

nos termos do art. 70 da Lei n° 4.024 (PARECER n°412/62 apud ROCHA, 

2000, p. 133). 

Newton Sucupira sugeriu que o curso de Licenciatura em Geografia teria duracao de 

quatro anos e o seguinte curriculo minimo: Geografia Fisica, Geografia Biologica ou 

Biogeografia, Geografia Humana, Geografia Regional, Geografia do Brasil e Cartografia. 

Alem de duas materias escolhidas dentre as seguintes: Antropologia Cultural, Sociologia, 

Historia Economica Geral e do Brasil. Etnologia e Etnografia do Brasil, Fundamentos de 

Petrografia, Geologia, Pedologia, Mineralogia e Botanica. 

O mencionado parecer foi transformado em Resolucao, em 19 de dezembro de 1962, 

atraves da qual foram implantados os minimos de conteudos e de duracao do curso de 

Geografia. Mesmo com a chegada da legislacao conservadora do periodo militar, consolidada 

na Lei n° 5.540/68, que promoveu a chamada Reforma Universitaria, os minimos previstos na 

Resolucao resultante do parecer de Newton Sucupira foram mantidos era vigor, acrescentada 

a obrigatoriedade do ensino-aprendizagem das materias pedagogicas, Educacao Fisica e 

Estudos de Problemas Brasileiros (ROCHA, 2000). 

Com a instituicao da licenciatura polivalente em Estudos Sociais cm 1966 (Parecer 

106/66) a formacao do professor de Geografia se fazia nas faculdades de filosofia conforme 

dois modelos: a licenciatura individualizada em quatro anos (Parecer 412/62) e a licenciatura 

em Estudos Sociais, em cerca de tres anos (CACETE, 2011). 

E a partir da LDB 5.692/71 que as licenciaturas vao passar por modificacoes em 

termos de duracao e de curriculo e vao ser criadas as habilitacoes correspondentes a cada uma 

delas (CACETE, 2011). 

Atraves do Parecer 853/71 e Resolucao anexa 8/71, desdobramentos da LDB 

5.692/71, ficou estabelecido o curriculo pleno1 das escolas de 1° e 2° graus, 

1

 Segundo a Lei, o curriculo pleno "6 constitufdo pelas disciplinas, area de estudos e atividades que resultern das 

materias fixadas, com disposiedes neeessarias ao sen relacionamento. ordenacao e sequencia" (Lei 5692/71 - C F E 

apud FAZENDA, 1992, p.62 apud ROCHA, 2000, p. 134). 
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atraves de urn Nucleo Comum composto por tres materias: Comunicacao e 

Expressao, Estudos Sociais e Cicncias, alem de uma parte diversificada a ser 

estabelecida pelos Conselhos de Educacao dos Estados e cventualmente 

peias unidades escolares. Exigia-se tambem, como parte do curriculo, 

Educacao Fisica, Educacao Moral e Civica, Programas de Saude, e Ensino 

Religiose (facultativo aos alunos). As materias do Nucleo Comum seguiam 

urn escalonamento: nas quatro primciras series do 1° grau seriam 

desenvolvidas como atividades, nas quatro ultimas series do 1° grau como 

area de estudo e, finalmente, no 2° grau assumiriam a forma de disciplina. 

Completava-se o curriculo com uma parte de educacao geral, destinada a 

transmitir uma base comum de conhecimentos, e uma parte de formacao 

especial destinada a habilitacao professional (CACETE, 2011, p, 21). 

A partir desse curriculo pleno seriam entao formados os docentcs para educacao geral, 

em nivel de 1° grau nas areas de Comunicacao e Expressao, Estudos Sociais e Cicncias, 

correspondentes a licenciatura curta e para as disciplinas no 2° grau seriam formados 

professores em licenciatura plena
2(CACETE, 2011). 

O referido parecer criticava os curriculos que vigora, antes de 1971, marcados pela 

excessiva fragmentacao do conhecimcnto em disciplinas, desde o primario ate o colegio. 

caracterizando uma "precoce especial izacao" e uma "nitida inspiracao intelectualista". Nesse 

sentido, argumentava a favor do curriculo integrado cujo principal objetivo era o da economia 

de recursos decorrentcs da diminuicao do numero de professores e de livros (CACETE, 

2011). 

Em 17 de Janeiro de 1972 o Conselho Federal de Educacao reduziu por forca da 

Resolucao n° 1/72, a duracao dos cursos de licenciaturas, sem, entretanto, alterar os 

respectivos curriculos minimos. No caso da licenciatura em Estudos Sociais, essa foi 

praticamente reduzida pela metade. ou seja, o curriculo minimo dessa licenciatura que tinha a 

duracao de 2,025 horas-aula (cerca de tres anos) passou para 1.200 horas de atividades a 

efetivar-se no minimo em um ano e meio3. 

Nesta nitida politica de tornar mais precaria ainda a formacao dos professores 

brasileiros, Rocha (2000) afirma que a "toque de caixa", os professores conscguiam sua 

"qualificaeao para o exercicio da docencia". Se, de um lado, legioes de futuros "professores" 

e. sobrctudo os "empresarios da educacao" aprovaram o aligeiramento da formacao, muitos 

outros atores sociais levantaram suas vozes em oposicao a mais este golpe contra a educacao 

brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Alem desses professores, seriam tambem formados professores para educacao especial visando atender a parte 
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Durante toda a decada de 1970, professores, entidades de classe, alunos, associates 

cientificas e culturais como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC), a 

Associacao dos Geografcs Brasileiros (AGB), etc., nao cessaram as manifestacoes contrarias 

a re forma e iniciaram forte movimento de resistencia. 

Em junho de 1972 o curriculo da licenciatura em Estudos Sociais foi reformulado pelo 

Parecer CFE 554 e Resolucao 8/72, com a finalidade de formar tambem docentes e 

orientadores de Educacao Moral e Civica (EMC), para o 1° e 2° graus. Ao curriculo da 

licenciatura curia em Estudos Sociais foram acrescentadas, como obrigatorias, as seguintes 

disciplinas: Filosofia, Teoria Geral do Estado (TGE), Organizacao Social e Politica do Brasil 

(OSPB), Estudos de Problemas Brasileiros e Educacao Fisica, mantendo-se, contudo, a 

mesma carga horaria, em tennos de duracao do curso (1.200 h/a). A carga horaria no que diz 

respeito as materias especificas seria de 950 horas e das materias pedagogicas 250 horas. Os 

concluintes deste curso poderiam ensinar na escola de 1° grau Estudos Sociais, Educacao 

Moral e Civica e Organizacao Social e Politica do Brasil (OSPB). O Parecer e a Resolucao 

criavam ainda o curriculo de licenciatura plena em Educacao Moral e Civica, como 

habilitacao da licenciatura curta em Estudos Sociais que permitiria formar o docente para o 

ensino de Educacao Moral e Civica no 2° grau (CACETE, 2011). 

Na opiniao do Professor Manoel Seabra (1981, p. 123 apud ROCHA, 2000, p. 136), as 

alteracoes propostas nao resolveriam os impasses gerados com a implantable dos cursos de 

licenciatura curta: 

[...] porque a 'colcha de retalhos' continua a permear toda a estrutura 

proposta. (Na verdade, particularmente nas habilitacoes especificas do 

E.M.C e OSPB; pois, nas especificas de Historia e de Geografia o que ocorre 

e um fragrante empobrecimento curricular.) E, o simples fato de, 

suprimindo-se formalmente a 'Licenciatura Curta' estender-se, 

'especificamente' o tempo de formacao do docente nao significa que a 

possibilidade de costurar (ou cozinhar?) por mais tempo a colcha de retalhos 

va superar o carater caotico da fonnacao do professor dito 'polivalente'. 

"Infelizmente, inumeras instituigoes de ensino superior fecharam suas licenciaturas 

plenas em Geografia, optando pelos cursos de Estudos Sociais, fato verificado, sobretudo era 

instituicoes particulates que viram nas licenciaturas curias um grande filao economico" 

(ROCHA, 2000, p. 134). 

Com a redemocratizacao do pais, as mudancas na politica educacional e o 

movimento de renovagao da Geografia que ja se processava desde os anos de 

1970, a valorizacao e a melhoria do ensino de Geografia entraram na pauta 
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de reivindicacoes dos geografos preocupados com o vies escolar de sua area 

de conhecimento, dos sistemas de ensino e dos professores da educacao 

basica. Iniciarivas e tentativas de mudancas comecaram a aparecer, 

sobretudo, no que diz respeito a restituicao da Geografia enquanto area 

especifica e autonoma no curriculo da escola oficial e a 

renovacao/rev ital izacao das praticas de ensino-aprendizagem desta materia 

na educacao basica. Estas tentativas se efetivaram por meio da critica e da 

luta contra a disciplina Estudos Sociais, das reformas curriculares e, 

sobretudo, por meio da critica ao ensino tradicional da Geografia, aspecto 

decorrente da critica ao modo dito tradicional de pensar e fazer Geografia 

(SILVA, 2000, p. 8). 

Frise-se que as mudancas que acabaram de fato sendo inscridas na estrutura dos cursos 

de licenciatura curta em Estudos Socais, na decada de 80 (diga-se de passagem, que com 

algumas mudancas do projeto original), permitiram que o professor que tivesse interesse 

frequentasse mais dois anos letivos de carater especifico em Geografia ou em Historia para, 

assim, adquirir o diploma de estudos adicionais que lhe garantiria os mesmos direitos dos 

licenciados plenos (ROCHA, 2000). 

Devido a pressao provocada por estudantes, professores e, sobretudo pelas entidades 

representativas das categorias atingidas, como a Associacao dos Geografos Brasileiros (AGB) 

e a Associacao Nacional de Historia (ANPUH), estes cursos foram sendo aos poucos extintos. 

Contudo, suas sequelas ainda hoje sao observadas no interior das escolas brasileiras 

(ROCHA, 2000). "Com o processo de redemocratizacao do pais, a educacao em direitos 

humanos e cidadania ganha forca no Brasil e na America Latina, nas decadas de 80 e 90, 

atraves de experiencias no ambito da educacao formal e informal"
4(SILVA, 2000, p. 57). 

"No Brasil, muito se tern falado em educacao nessa perspective e essa tematica tern 

servido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "slogan" de campanhas politicas, de programas de govemos, program as de 

instituicoes nao governamentais e partidos politicos das mais diferentes tendencias" (SILVA, 

2000, p. 57). 

E a partir desse movimento, no conjunto da sociedade que a educacao para a formacao 

da cidadania tem se constituido em diretriz dos principals documentos estabelecidos e 

orientadores de politicas piiblicas do Brasil, a exemplo da Constituicao Federal de 1988, da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - LDB - 1996, do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente - ECA - 1990, dos Programas Estaduais e do Programa Nacional de Direitos 

Humanos - 1996, e das Propostas de Politicas Educacionais (SILVA, 2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

 Vale ressaltar que, embora tenha havido uma expansao de experiencias sobre essa tematica na educacao formal, 

focalizando a escola publica, as investiga^oes cientificas nao se efetivaram na mesma proporcao. Grande parte 

dos estudos que discutem Educacao em Direitos Humanos e Cidadania sao analises mais no campo da pesquisa 

teorica. Essa e, portanto, uma area de pesquisa que esta em aberto para maiores estudos (SILVA, 2000, p.57). 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional no Titulo I I - Dos Principios e Fins 

da Educacao Nacional define o objetivo da educacao como: "dever da familia e do Estado, 

inspirada nos principios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, cuja finalidade e o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua 

qualificacao para o trabalho" (Art. 2°). 

Segundo Rocha (2000, p. 137): 

No momento atual, vivemos um processo de reform as curriculares em 

funcao das mudancas ocorridas com a entrada em vigor da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei n°9394/96). Os cursos de 

formacao estao sendo obrigados a rever seus projetos pedagogicos, o que 

inclui, evidentcmente, a revisao dos seus curriculos. 

Os Parametros Curriculares Nacionais destacam nas Considerac5es Preliminares, a 

necessidade de referenciais a partir dos quais o sistema educacional brasileiro se organize para 

garantir que: 

[...] respeitadas as diversidades culturais, regionais, etnicas, religiosas e 

politicas que atravessam uma sociedade miiltipla, estratificada e complexa, a 

educacao possa atuar, decisivamente, no processo de construcao da 

cidadania, tendo como mcta o ideal de uma crescente igualdade de direitos 

entre os cidadaos, baseado nos principios democraticos. Essa igualdade 

implica necessariamente o acesso a totalidade dos bens piiblicos, entre os 

quais o conjunto dos conhecimentos socialmente rclevantes 

(INTRODUCAO AOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 

1997, p. 13). 

Contudo, o alcance desse objetivo se torna dificil em nossa realidade. 

Todas essas leis, decretos-lcis e outros expedientes juridico-administrativos 

nos levam a crer em larga e profunda mudanca na educacao brasileira, na 

direcao da construcao e fortalecimento da cidadania e do aumento das 

possibilidades de emprego por meio dos discursos dos reformadores ou de 

seus arautos com grandes espacos e tempos na midia, mediante o 

alardeamento do novo cidadao brasileiro, cujo pcrfil teria como pi lares o 

modelo de competencia e da cmprcgabilidadc (REIS, 2001, p. 244 apud 

SIMOES, 2008, p. 7). 

Infelizmente, vivemos em uma sociedade desigual, em que "a justica social scmpre foi 

pensada nos tcrmos da tutela estatal, e nao da cidadania e os direitos nunca foram conjugados 

com a liberdade politica, mas sempre confundidos com a protegao de um Estado benevolente" 

(TELLES, 1992, p. 32 apud SIMOES, 2008, p. 7). 
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Atualmente, estamos vivenciando um period© de transformagoes ambientais, politicas, 

sociais, economicas, espaclais, etnicas e culturais provocadas pela sociedade contemporanea. 

Nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares para os cursos de Geografia contemplam esse 

contexto recente. 

A geografia vera evoluindo, nas ultimas decadas, tanto pela introducao e 

aprofundamento de metodologias e tecnologias de representacao do espaco 

(geoprocessarnento e sistemas geograficos de informacao, cartografia 

automatizada, scnsoriamento remote etc.) quanta no que concerne ao seu 

acervo teorico e metodologico em nivel de pesquisa basica (campos novos 

ou renovados como geoecologia, teoria das redes geograficas, geografia 

cultural, geografia economica, geografia politica e recursos naturais, etc.), 

quanta em nivel de pesquisa aplicada (planejamento e gestae ambiental, 

urbana e rural). Assim sendo, devemos admitir que essas transformacoes no 

campo dos conhecimentos geograficos vem colocando desafios para a 

formacao nao apenas dos gedgrafos-pesquisador (tecnico e planejador) como 

tambem para o geografo-professor do ensino fundamental, medio e superior. 

A atual dinamica das transformacoes pelas quais o mundo passa, com as 

novas tecnologias, com os novos recortes de espaco e tempo, com a 

predominancia do instantaneo e do simultaneo, com as complexas intcracoes 

entre as esferas do local e do global afetando profundamente o quotidiano 

das pessoas, exige que a Geografia procure caminhos teoricos e 

metodologicos capazes de interpretar e explicar esta realidade dinamica 

(BRASIL, 2004, p. 10). 

Estas transformacoes revela a necessidade de repensar a formacao de professores de 

Geografia, "como profissionais criticos e reflexivos, com uma postura interdiseiplinar, 

construtivista e comunicacional, capazes de compreender as relacoes entre sociedade e 

ambientc, bem como as relacoes entre trabalho pedagogic© e exercicio da cidadania" 

(SANTOS e JACOBI, 2005, p. 265). Isso envolve, dentre diversas consideragdes, o 

desenvolvimento de um trabalho pedagogico que considere e valorize a critica, o dialogo e a 

acao voltada a construcao de uma sociedade mais justa. Nesse processo, e importante destacar 

o papel da pesquisa na acao docente, a medida que contribui para a formagao do professor a 

partir da analise e da transformagao da propria pratica pedagogica (SANTOS e JACOBI, 

2005). 

Para essa acao professional exigida na atualidade, nao se podem mais adiar 

importantes mudancas nos curriculos e nas metodologias de formacao inicial em Geografia. 

Os cursos universitarios necessitam assumir a formacao profissional, em todas as 

modalidades. Desse modo, e necessario superar uma visao muito comum entre os professores 

form adores de profissionais de Geografia, de que para ser professor basta dominar bem os 

conteudos. A atuacao profissional exige uma formagao que de conta da construgao e 
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reconstrucao dos conhecimentos geograficos basicos e de seu significado social, Assim, nao 

basta ao professor ter dominio do conteudo: e precise tomar posicoes sobre as finalidades 

sociais da Geografia numa determinada proposta de trabalho, e necessario que o professor 

pense criticamente a realidade social e se coloque como sujeito transformador da realidade 

(CAVALCANTI, 2002). 

Para isso, e necessario haver mudanca no projeto de formacao de professores em 

Geografia, modificacao que implica uma nova praxis, uma nova forma de encarar velhos 

problemas, tais como a separacao entre disciplinas de conteudo e disciplines pedagogicas; a 

separacao dicotomica entre as formacdes de bacharel e de licenciado; e a desarticulacao entre 

formacao academica e a realidade pratica que os alunos irao atuar (CAVALCANTI, 2002). 

Cavalcanti (2002) pensando nesse projeto propoe seis principios importantes acerca da 

formacao dos professores de Geografia. 

1) Principios de uma formacao profissional critica 

Considera que a formagao do geografo pode ser analisada a partir da discussao da 

formacao de uma das suas atuacoes a atividade do professor - e que os principios que hoje 

estao colocados para o trabalho profissional do professor podem ser tornados como principios 

validos para a formacao geral do profissional em Geografia. 

2) Formacao continua e autoformacao 

Destaca a necessidade de uma formacao continua do professor, onde o exercicio do 

magisterio exige uma constante formacao teorico-pratica, uma formacao do professor como 

profissional critico-reflexivo, voltada para o exercicio da interdependencia entre a acao e 

reflexao em sua pratica de ensino. Com isso, ele autoavaliar-se promovendo sua 

autoformacao. 

3) Indissociabilidade entre pesquisa e ensino 

Considera o ensino como processo de conhecimento pelo aluno, dando enfase as 

atividades de ensino que permitam essa construcao, passando de uma visao de ensino como 

mera reproducao do conteudo para outro: o ensino como ajuda pedagogica aos alunos para 

que aprendem a pensar com autonomia e a construir novas e mais ricas compreensoes do 

mundo, para lhes possibilitar uma intervengao profissional mais eficaz no sentido de resolver 

problemas sociais contemporancos. O trabalho docente orientado por esse principio exige do 



40 

professor um novo paradigma de ensinar e do aprender; exige considerar a formacao como 

lugar para a duvida, para a analise, lugar da problcmatizacao do conhecimento. 

4) Integragao teoria e pratica 

Destaca a necessidade de articular o saber com as praticas sociais, o saber geografico e 

sua significacao social. Isso implica que os agentes envolvidos precisam estar durante toda a 

formacao, voltados para a necessidade e as possibilidades de utilizar aquele conhecimento 

construido. 

5) Formagao e profissionalizagao criticas 

Destaca a necessidade de se investir na formagao geral e basica dos profissionais e ao 

mesmo tempo levar em consideragao as questocs contemporaneas que podem estar exigido 

determinadas competencias profissionais. Dessa forma, recomenda-se que essa formagao 

profissional, seguindo esse principio, seja pensada e executada com embasamento numa 

concepgao de objetivos educacionais que visam a preparagao para o exercicio do trabalho, 

para a pratica da cidadania e para a vida cultural. 

6) Conhecimento inlegrado e interdisciplinar 

A interdisciplinaridade e hoje um principio importante para processos de formagao em 

geral, e se impoe como uma resposta aos limitcs da formagao baseada em sabercs 

mecanicamente fragmentados, que dificultam a compreensao e explicagao da realidade em 

sua complexidade. Nesse contexto, o processo de formagao profissional precisa atualmente 

considerar praticas interdisciplinares no ensino, o que inclui dialogo entre os alunos e o 

professor no tratamento dos objetos estudados; implica a consideragao de que o objeto e 

interdisciplinar; implica tambem a conexao efetiva entre as disciplinas trabalhadas com 

determinado grupo de alunos; e, ainda, a transversalidade de certos temas de ensino e a 

construgao de um projeto pedagogico do curso. 

Portanto, estes principios que Cavalcanti (2002) destaca como necessarios para a 

formagao dos professores de Geografia propoe uma nova praxis, onde o professor ao longo do 

seu curso de graduagao tenha construido conhecimentos geograficos e pedagogicos para 

atender as necessidades do mundo do trabalho, e tambem possa contribuir para um processo 

de transformagao na realidade social. 
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2.2 Em busca de uma formacao para a praxis 

O desafio atual para o professor de Geografia e compreender a importancia do seu 

papel na sociedade capitalista. Para Isso, ele necessita de uma formagao com novas praxis, era 

que possa desenvolver juntamente com os seus alunos uma educacao critica, reflexiva, 

cmancipatoria e cidada. Deste modo, para poder desenvolver esta educacao o geografo-

educador precisa de uma formagao que csteja tambem nessa perspectiva (COSTA, 2010). 

De acordo com essa orientagao, Imbernon (2001, p. 48-49 apud Silva e Araujo, 2005, 

p. 2) afirma: 

A formagao tcra como base uma refiexao dos sujeitos sobre sua pratica 

docente, de modo a permitir que examinem suas teorias implicitas, seus 

esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo 

constants de auto avaliagao que orient© seu trabalho. A orientagao para esse 

processo de refiexao exige uma proposta critica da intervencao educativa, 

uma analise da pratica do ponto de vista dos pressupostos ideologicos e 

comportamentais subjacentes. 

Nessa perspectiva, Silva e Araujo (2005) baseados nos estudos desenvolvidos por 

Schon (1992; 2000), Alarcao (2003) e Gomez (1992) sistematizaram as operagoes que 

envolvem o modelo reflexivo a partir de quatro conceitos e/ou movimentos basicos: o 

conhecimento na agao; a refiexao na agao; a refiexao sobre a agao; e a refiexao para a agio. 

Os autores entendem por agao toda atividade profissional do professor. 

O conhecimento na agao e o conjunto de conhecimentos interiorizados (conceitos, 

teorias, crengas, valores, procedimentos), que sao adquiridos atraves da experiencia e da 

atividade intelectual, mobilizados de forma inconsclente e mecanica nas agoes cotidianas do 

professor, em situagoes reals do exercicio profissional. 

A refiexao na agio e a refiexao ocasionada durante a reallzagao da agao pedagogica, 

sobre o conhecimento que esta implicito na agao. Ela e o melhor instrumento de 

aprendizagem do professor, pois e no contato com a situagao pratica que o professor adquire e 

constroi novas teorias, esquemas e conceitos, tornando-se um profissional flexivel e aberto 

aos desafios impostos pela complexidade da interagao com a pratica. 

A refiexao sobre a agao e a refiexao desencadeada depois da realizagao da agao 

pedagogica, sobre essa agao e o conhecimento implicito nessa agio. A refiexao para a agio e a 

refiexao provocada antes da realizagao da agio pedagogica, atraves da tomada de decisoes no 

momento do planejamento da agao que sera desenvolvida. 
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Assim, a formacao do professor sem essa praxis flea deficitaria, se ela e simplesmente 

fundamentada na teoria, se promove um docente "conteudista" com um "pedagogismo", que 

nao amplia o saber de seus discentes, se ela se baseia apenas na pratica, a construcao do saber 

se torna fragil sem conceitos cientificos (COSTA, 2010). 

Portanto, para que o professor possa contribuir para a formagao cidadl dos alunos, e 

necessario que na sua formacao academica csteja tambem nessa perspectiva, que tenha 

articulacao entre a teoria e pratica, e que o professor reflita antes, durante e depois da acao 

pedagogica. 

2.3 A importancia da cidadania na formagao do professor de geografia 

A formagao de futuros professores e a preocupagao de inumeros educadores do Brasil 

e do mundo. Pimenta (2000) se contrapoe a opiniao de que ha uma desvalorizagao 

profissional do professor e as concepgoes que o consideram como simples reprodutor c/ou 

monitor de conhecimentos elencados cm programas pre-elaborados, destacando que vem se 

dedicando na formagao de professores, pois "na sociedade contemporanea, cada vez mais se 

torna necessario o seu trabalho enquanto mediagao nos processos constitutivos da cidadania 

dos alunos, para o que concorre superagao do fracasso e das desigualdades escolares" 

(PIMENTA, Ibid., p. 15). 

Os alunos das Licenciaturas, como futuros professores, precisam de uma formagao 

tedrica que privilegie e oportunize contcudos ligados a cidadania e atividades consolidadas 

por projetos individuals e coletivos que os qualifiquem para o magisterio ligado a realidade 

(SIMOES, 2008). Segundo Lucchesi (1999, p. I l l apud Simoes, 2008, p. 10-11) a escola 

deve dar subsidio a trans formagao da sociedade, "deve ser um canteiro que pcrmita o 

germinar de uma pluralidade de ideias e de projetos pedagogicos, onde se consiga uma 

unidade entre teoria e pratica, a verdadeira praxis". 

O desafio que se coloca, neste momento em que pela modernidade ha uma 

complexificacao da escola, e o de como formar profissionais com 

competencia pedagogica para preparar o homem para a vida social, para o 

exercicio do trabalho e para a cultura da consciencia politico-social, sem que 

este seja dominado e submetido a opressao caracteristica da sociedade 

dividida em classes (BRZEZINSKI, 1998, p. 162 apud SIMOES, 2008, p. 

13). 



43 

Para formar esse educador e imprescindivel criar condicoes para que o sujeito se 

prepare filosofiea, cicntifica, tecnica e afetivamente para a fungao que vai exercer (Luckesi, 

1990). 

Conforme Luckesi (1990, p. 26): 

Para tanto, serao necessarias nao so aprendizagens cognitivas sobre os 

diversos campos de conhecimento que o auxiliem no desempenho do seu 

papel, mas - especialmente - o desenvolvimento de uma atitude, 

dialeticamente critica, sobre o mundo e sua pratica educacionai. O educador 

nunca cstara defmitivamente "pronto", formado, pois que a sua preparacao, a 

sua maturagao se faz no dia-a-dia, na mediacao teorica sobre a sua pratica. 

[...] Formar o educador [...] nao devera ser uma imposicao autoritaria e sim 

um modo de auxiliar o sujeito a adquirir uma atitude critica frente ao mundo 

de tal forma que o habilite a agir junto a outros seres humanos num processo 

efetivamente educative 

Segundo Cavalcanti (2002, p. 114): 

O trabalho de formagao profissional e o de formar sujeitos pensantes e 

criticos, ou seja, cidadaos que desenvolvam competencias e habilidades do 

modo de pensar geografico: internalizar os metodos e procedimentos de 

captar a realidade, ter uma consciencia da espacialidade das coisas, dos 

fenomenos. 

De acordo com essa mesma autora (2003, p.205): 

Um professor de Geografia deve ter sua formagao profissional inicial 

buscando-se a articulagao teoria e pratica em todos os anos, ao longo dessa 

formagao, sem prejuizos de momentos em que essa relagao e mais 

sistematizada, mais explicita - que seriam as disciplinas de metodologias e 

praticas de ensino de Geografia (mas nunca poderiam ser ministradas em 

apenas um momenta) -, para que ele construa quadras de referenda sobre as 

contribuigoes da refiexao geografica para a compreensao e explicacao de 

aspectos do mundo atual e sobre as possibilidades de colocar essa refiexao 

geografica a servigo da formagao humana. 

Nessa perspectiva, "e preclso elaborar projetos de formagao inicial do professor de 

geografia que garantam a discussao sobre o papel da educagao, em suas varias dimensoes, 

para a construgao da sociedade e sobre o papel da geografia na formagao geral do cidadao" 

(CAVALCANTI, 2003, p. 196). 

Portanto, sabemos que desenvolver uma proposta de formagao do educador 

fundamentada em momentos de construgao de saberes, de praticas, de habitos. de atitudes e da 

conscientizagao de valores que possam contribuir para a construgao da cidadania democratica, 
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nao e tarefa facil, pois significa trabalhar uma nova cultura de compreensao de mundo, de 

sociedade e de indivfduo, a partir do projeto da igualdade de direitos para todos. E, na 

vcrdadc, criar uma contracultura, no sentido de lutar contra praticas discriminatorias, 

preconccituosas, de privilegios, de dominacao e de desigualdade de acesso aos direitos 

(SILVA, 2000). 

Assim, a formacao do professor de geografia deve privilegiar assuntos que estao 

ligados a cidadania, para que forme sujeitos pensantes e criticos, para que o futuro professor 

possa ter competencia teorica e pedagogica para ajudar os alunos na sua vida social. No 

proximo capitulo, discutimos um pouco sobre a formagao cidada do professor de Geografia, 

do Centro de Formagao de Professores, da Universidade Federal de Campina Grande, Campus 

de Cajazeiras/PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3: A PERCEPCAO DOS ALUNOS DO CURSO SOBRE A CIDADANIA, 

TENDO COMO R E F E R E N C I A A PRATICA DOCENTE 

Neste capi'tulo, aprescntamos um pouco sobre a historia do Curso de Licenciatura em 

Geografia (CFP/UFCG), analisaremos o Projeto Politico Pedagogico do curso e sua dimensao 

cidada, e por 11 m, faremos uma analise entre a formacao cidada versus formagao tecnicista. 

baseada na percepcao dos alunos. 

Neste topico, debatemos a opiniao dos alunos sobre varias questocs que envolvem a 

formagao cidada, entre elas, podemos citar: o que e cidadania; a importancia da escola na 

formagao de individuos criticos; a articulagao entre formagao academica e a realidade pratica; 

como as posturas e os saberes cidadas sao disculidas (os) e/ou trabalhadas (os) no curso de 

geografia; como a geografia pode efetivamente ajudar os alunos em seu processo de formagao 

para a vida em sociedade; como constrain conhecimentos geograficos e pedagogicos para que 

possam contribuir para o processo de transformagao na realidade social dos alunos da 

Educagao Basica, entre outras. 

3.1 - O curso de geografia do CFP: uma construgao historica 

O curso de Geografia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Campus 

de Cajazeiras/PB, foi criado em 1979 pelo Conselho Universitario (CONSUNI) da 

Universidade Federal da Paraiba (UFPB), instituigao a qual pertencia o Centro de Formagao 

de Professores (Resolugao n° 136/79 e 294/79), que data de 10 de agosto do mesmo ano, 

criado pela Resolugao n° 62/79 do Conselho Universitario da UFPB e inaugurado no dia 03 de 

fevereiro de 1980. 

A homoiogagao ocorreu em 06 de fevereiro de 1980, pelo Parecer n° 146/80 e pelo 

processo n° 98/80 do Conselho Federal de Educagao. Sua criagao se dcu a partir da 

federal izagao da antiga Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Cajazeiras (FAFIC). 

Nesta ocasiao, o curso ja funcionava com o reconhecimento do Ministerio da Educagao e 

Cultura (MEC), atraves da Portaria n° 17 de 08 de Janeiro de 1982. 

Ate o ano de 2002, o Centro de Formagao de Professores (Campus V), fez parte da 

Universidade Federal da Paraiba (UFPB). Neste ano, por ocasiao da sua divisao e 

concomitante criagao da Universidade Federal de Campina Grande, o Campus V passou a 

fazer parte desta ultima. Desde a sua criagao ate os dias atuais, registram-se pequenas 
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alteragoes no que se re fere a estrutura curricular, mantendo-se pratieamente intacto e em 

funcionamento o projeto pedagogico inicial. 

A federalizacao do curso de Geografia representou e representa um importante 

acontecimento, nao somente para o Sertao Paraibano, uma vez que atende a uma demanda 

procedente dos estados circunvizinhos do Rio Grande do Norte e Ceara, o que totaliza 

algumas dezenas de municipios. 

No que se re fere cspecificamente ao ensino, nos ultimos anos, o curso de Geografia 

tern ofcrecido oitenta vagas anuais, sendo quarenta no turno matutino e quarenta para o 

noturno, atendendo assim, alem do publico que dispoe de horario integral, aquela parcel a da 

populacao que dispoe unicamente do horario noturno para estudar. Portanto, o curso conta 

atualmcnte com quatorze professores efetivos. Destes, nove possuem o tltulo de doutor, e 

cinco, o de Mestre. Estes dcsenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensao. 

3.2 - O novo projeto politico pedagogico e a dimensao cidada 

Buscando atender as novas perspectivas e diretrizes legais para a formagao de 

professores de Geografia, sentimos a necessidade de fazer uma analise do Projeto Politico 

Pedagogico do Curso de Licenciatura em Geografia, do Centro de Formacao de Professores, 

da Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Cajazeiras/PB. 

A Resolugao do Conselho Nacional de Educagao CNE/CP 2/2002, de 19 de fevereiro 

de 2002, cstabeleceu novas diretrizes para todos os cursos de licenciatura no Brasil, 

provocando mudangas nestes cursos, no que se refere a carga horaria e redistribuigao de 

disciplinas na grade curricular, ou seja, ocorre uma diminuigao das disciplinas especificas dos 

cursos e aumenta o numero de disciplinas pedagogicas. De acordo com a lei, todos os cursos 

de licenciatura deveriam ter: 

Art. 1° A carga horaria dos cursos de Formagao de Professores da Educagao 

Basica, em nivel superior, em curso de licenciatura, de graduagao plena, sera 

efetivada mediante a integralizagao de, no minimo, 2800 (duas mil e 

oitocentas) horas, nas quais a articulagao teoria-pratica garanta, nos termos 

dos seus projetos pedagogicos, as seguintcs dimensoes dos componentes 

comuns: 

a) Carga didatica total de, no minimo, de 2.800 horas, a serem cumpridas 

em, pelo menos, tres anos; 

b) 400 horas de Estagio Supervisionado, a partir da segunda metade do 

curso, a serem desenvolvidas em instituigao regular de ensino; 

c) 400 horas de Pratica de Ensino, distribuidas ao longo do curso de 

licenciatura: 
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d) 1.800 horas de conteudos curriculares direcionados (especificos e 
pedagogicos) e 200 horas de outras atividades academico-cientifico-culturais 
(BRASIL, 2002, p. 1). 

Baseado nesta Resolucao, a Estrutura Curricular do Curso de Licenciatura em 

Geografia do CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras/PB, totaliza uma carga horaria de 3.060 

(tres mil e sessenta) horas, que correspondem a 204 creditos. Para o curso matutino esta 

devera ser integralizada num tempo minimo de oito periodos e no maximo em doze (12). Ja 

no caso do noturno, devido a carga de credito semanal ser inferior, o prazo minimo sera de 

dez (10) periodos e maximo de quatorze (14). 

Desta carga horaria total, o Estagio Curricular Supervisionado totaliza 405 

(quatrocentas e cinco horas) distribuidas em 04 (quatro) disciplinas. Destas, uma com 75 

(setenta e cinco) horas, outra com carga horaria de 90 (noventa) horas e duas com 120 (cento 

e vinte) horas cada. Sao elas, respectivamente: Estagio Curricular Supervisionado em 

Geografia I, Estagio Curricular Supervisionado em Geografia III, Estagio Curricular 

Supervisionado em Geografia II e Estagio Curricular Supervisionado em Geografia IV. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Pratica de Ensino totaliza 405 (quatrocentas e cinco) horas, distribuidas nas 

seguintes disciplinas: Pratica de Ensino em Cartografia, Pratica de Ensino em Geografia 

Regional e do Brasil, Pratica de Ensino em Geografia Humana e Pratica de Ensino em 

Geografia Fisica. Sendo que, estas serao ofertadas a partir do terceiro periodo. E por fim, 

temos as Atividades Complementares de natureza academico-cientifico-culturais que 

totaliza 210 (duzentas e dez) horas. 

Nesse contexto, foram definidos os objetivos do curso, pois os existentes 

apresentavam deficiencias na formacao dos professores, devido ainda ter um formato 

tradicional e ja nao davam conta para fazer uma analise da realidade atual, resultado do 

processo de transformacao da sociedade mundial nas ultimas decadas. Dessa forma, essa nova 

realidade, as transformacoes e os desafios pelos quais passam a sociedade atual, as 

habilidades e competencias exigidas no exercicio da docencia, a producao do conhecimento 

numa perspectiva interdisciplinar, a busca da superacao das desigualdades sociais e a 

construcao da cidadania tern exigido mudancas na formacao academica. Os objetivos 

definidos foram os seguintes: 

• Formar profissionais capacitados para exercer a docencia no Ensino Basico; 
• Preparar o aluno (a) para elaborar e executar projetos voltados para o 
ensino, pesquisa e extensao que visem a producao e aplicacao do 
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• Promover o desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional a 

partir da producao coletiva e de praticas investigativas; 

• Integrar os conhecimentos geograficos e os contextos socio-economico-

politico e cultural atraves da disciplinaridade e interdisciplinaridade; 

• Capacitar o aluno para a compreensao dos elementos e processos do meio 

natural e social com base na relacao sociedade natureza, que se materializa 

na producao ou organizacao do espaco geografico; 

• Desenvolver no aluno (a) a capacidade de planejar, criar, executar, gerir e 

avaliar situacoes didaticas eficazes para a aprendizagem e desenvolvimento 

dos alunos; 

• Fazer com que o aluno (a) compreenda a dimensao etica, social, politica, 

cultural, economica, profissional, assim como seus fundamentos 

psicologicos, pedagogicos, historicos e filosoficos; 

• Conhecer e assumir um posicionamento critico em relacao a legislacao que 

orienta e organiza os sistemas de ensino, bem como em relacao as politicas 

destinadas a edueacao e no que se refere a organizacao da sociedade 

(LUSTOSA; ROCHA, 2008, p. 10-11). 

Dentre os objetivos do curso, podemos citar tres que estao diretamente relacionados 

com a dimensao cidada. O primeiro deles e integrar os conhecimentos geograficos e os 

contextos socio-economico-politico e cultural atraves da disciplinaridade e 

interdisciplinaridade. Dessa forma, o professor deve relacionar os conhecimentos geograficos 

com o cotidiano dos alunos, atraves da interdisciplinaridade, sem que haja a fragmentacao dos 

conteudos, dificultando a compreensao da realidade em sua complexidade. Isso inclui um 

ponto importante que e o dialogo entre os alunos e os professores no tratamento dos objetos 

analisados. 

Cavalcanti (2002) afirma que considerar esse principio da interdisciplinaridade como 

um principio nos projetos politico-pedagogicos de cursos de formacao de professores em 

Geografia exige mais do que praticar essa integracao de disciplinas. Trata-se de adotar uma 

postura interdisciplinar diante do conhecimento cientifico diante do objeto a ser estudado, 

diante da producao cientifica geografica. Isso significa que, alem dos aspectos gerais da 

interdisciplinaridade, deve-se considerar a Geografia como um enfoque, como um ponto de 

vista da realidade, uma leitura da realidade. Significa considerar que alem da leitura 

geografica, ha outras dessa mesma realidade, cientificas e nao cientificas, e dialogar com elas. 

O segundo e desenvolver no aluno (a) a capacidade de planejar, criar, executar, gerir e 

avaliar situacoes didaticas eficazes para a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Neste 

contexto, o aluno (futuro professor) precisa dessas capacidades para que possa desenvolver 

nos educandos, habilidades, competencias, valores, praticas, atitudes, que possam contribuir 

para a formacao cidada deles. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E, o terceiro e ultimo e fazer com que o aluno (a) compreenda a dimensao etica, social, 

politica, cultural, economica, profissional, assim como seus fundamentos psicologicos, 

pedagogicos, historicos e filosoficos dos diversos campos de conhecimento. Desse modo, e 

importante que o docente adquira essas dimensoes e esses fundamentos para a funcao que ele 

vai exercer, pois eles irao ajuda-lo a resolver situacoes cotidianas em sala de aula, na 

comunidade buscando a concretizacao de uma sociedade mais igualitaria, justa, democratica e 

cidada. 

Segundo a Resolucao CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, que Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formacao de Professores da Edueacao Basica, em nivel 

superior, curso de licenciatura, de graduacao plena: 

Art. 6° Na construcao do projeto pedagogico dos cursos de formacao dos 

docentes serao consideradas: 

I - as competencias referentes ao comprometimento com os valores 

inspiradores da sociedade democratica; 

II - as competencias referentes a compreensao do papel social da escola; 

III - as competencias referentes ao dominio dos conteudos a serem 

socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua articulacao 

interdisciplinar; 

IV - as competencias referentes ao dominio do conhecimento pedagogico; 

V - as competencias referentes ao conhecimento de processos de 

investigacao que possibilitem o aperfeicoamento da pratica pedagogica; 

VI - as competencias referentes ao gerenciamento do proprio 

desenvolvimento profissional (BRASIL, 2002, p. 2). 

Essas competencias apresentadas sao consideradas em qualquer projeto politico 

pedagogico dos cursos de formacao de professores, pois serao estas, que contribuem para a 

qualidade do desempenho e eficacia do processo de ensino-aprendizagem na formacao dos 

alunos, futuros professores. 

De acordo com o Parecer CNE/CES 492/2001, que institui as Diretrizes Curriculares 

para os cursos de Geografia, estes, devem proporcionar o desenvolvimento das seguintes 

habilidades: 

A) Gerais 

Os cursos de Graduacao devem proporcionar o desenvolvimento das 

seguintes habilidades gerais: 

a. Identificar e explicar a dimensao geografica presente nas diversas 

manifestacoes do conhecimentos; 

b. Articular elementos empiricos e conceituais, concernentes ao 

conhecimento cientifico dos processos espaciais; 

c. Reconhecer as diferentes escalas de ocorrencia e manifestacao dos fatos, 

fenomenos e eventos geograficos; 
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d. Planejar e realizar atividades de campo referentes a investigacao 
geografica; 

e. Dominar tecnicas laboratoriais concernentes a producao e aplicacao do 

conhecimento geograficos; 

f. Propor e elaborar projetos de pesquisa e executivos no ambito de area de 

atuacao da Geografia; 

g. Utilizar os recursos da informatica; 

h. Dominar a lingua portuguesa e um idioma estrangeiro no qual seja 

significativa a producao e a difusao do conhecimento geografico; 

i . Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes 

multidisciplinares. 

B) Especificas 

a. Identificar, descrever, compreender, analisar e representar os sistemas 

naturais: 

b. Identificar, descrever, analisar, compreender e explicar as diferentes 

praticas e concepcoes concernentes ao processo de producao do espaco; 

c. Selecionar a linguagem cientifica mais adequada para tratar a informacao 

geografica, considerando suas caracteristicas e o problema proposto; 

d. Avaliar representacoes ou tratamentos ;graficos e matematico-estatisticos 

e. Elaborar mapas tematicos e outras representacoes graficas. 

f. Dominar os conteudos basicos que sao objeto de aprendizagem nos niveis 

fundamental e medio; 

g. Organizar o conhecimento espacial adequando-o ao processo de ensino-

aprendizagem em geografia nos diferentes niveis de ensino (BRASIL, 2001, 

p. 11). 

Tomando como base estes dois documentos citados acima, espera-se que o aluno ao 

sai do Curso de Licenciatura em Geografia (CFP/UFCG), apresente competencias e habilidades 

que incluam: 

a) a compreensao dos elementos e processos do meio natural e social com 

base na relacao sociedade natureza, que se materializa na producao ou 

organ izacao do espaco geografico; 

b) utilizar tecnicas, fundamentos filosoficos, teoricos e metodologicos da 

Geografia em suas atividades de ensino, pesquisa e extensao, quando estes 

fundamentos se mostrarem adequados a abordagem da relacao sociedade-

natureza ou da organizacao do espaco geografico; 

c) dominar as abordagens cientificas do processo de producao e aplicacao do 

conhecimento geografico; 

d) elaborar e executar projetos voltados para o ensino, pesquisa e extensao 

que visem a producao e aplicacao do conhecimento geografico; 

e) atuar como professor na Edueacao Basica, orientando e mediando o 

ensino para aprendizagem dos alunos; 

f) ter consciencia do seu papel como educador e como cidadao participante 

do processo de construcao da cidadania e desenvolvimento da sociedade 

brasileira; 

g) despertar o interesse do aluno; estimula-lo a aprender; 

h) ser capaz de situar, contextualizar, significar, problematizar, articular o 

conteudo com a realidade; 

i) comprometer-se com a aprendizagem do aluno, em funcao disso, criar 

situacoes, atividades, experiencias que possam desencadear e instigar essa 

aprendizagem; 



51 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j ) planejar, criar, executar, gerir e avaliar situacoes didaticas eficazes para a 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos; 

k) situar-se como profissional em sua realidade social compreendendo, 

resinificando continuamente o seu papel em funcao das novas emergencias 

do mundo atual; 

1) desenvolver o habito de refletir e investigar sua acao docente como 

requisite de seu constante aperfeicoamento; 

m) compreender a dimensao etica, social, politica, cultural, economica, 

profissional, assim como seus fundamentos psicologicos, pedagogicos, 

histericos e filosoficos; 

n) ser capaz de articular as diferentes areas do conhecimento; compreender o 

papel de cada saber disciplinar na articulacao com os outros saberes da 

organizacao curricular; situar os saberes disciplinares no conjunto dos 

conhecimentos escolares; 

o) adquirir conhecimentos sobre seus alunos (criancas, adolescentes, jovens, 

adultos, portadores de necessidades especiais, indigenas); 

p) superar uma perspectiva de mera reproducao do conhecimento em prol de 

elaboracao, producao de conhecimentos; 

q) conhecer e assumir um posicionamento critico em relacao a legislacao que 

orienta e organiza os sistemas de ensino, bem como em relacao as politicas 

destinadas a educa9ao (LUSTOSA; ROCHA, 2008, p. 10-11). 

Entre as competencias e as habilidades que o curso aponta, destacamos duas que estao 

pautadas diretamente com a forma9ao cidada do docente. A primeira delas e ter consciencia do 

seu papel como educador e como cidadao participante do processo de construcao da cidadania e 

desenvolvimento da sociedade brasileira. Desse modo, o docente deve primeiro ter conscientizafao 

que ele pode e deve contribuir para a formacao da cidadania dos educandos. E necessario que ele 

pense criticamente a realidade social e se coloque como sujeito transformador dessa realidade. 

E, a segunda e ser capaz de situar, contextualizar, significar, problematizar, articular o 

conteudo com a realidade. Dessa maneira, o professor deve articular os conteudos geograficos com a 

realidade dos alunos, os saberes geograficos com as praticas sociais, contribuindo para um processo 

de transforma5ao na realidade social. Assim, o professor deve debater problemas vivenciados 

na propria comunidade, deve ser responsavel pela forma9ao de cidadaos criticos, criativos e 

participativos, que possam entender o mundo em que vivem. 

Nesse contexto, podemos fazer alguns questionamentos, como: Sera que os alunos, 

futuros professores tem consciencia do seu papel como educador no processo de construfao 

da cidadania? Sera que eles acreditam que podem de fato contribuir para a forma9ao cidada 

dos alunos? Sera que os alunos desenvolvem o habito de refletir sobre sua a9ao pedagogica? 

Docente? Sera que forma9ao academica esta articulada da realidade pratica? Sera que as 

posturas e os saberes cidadas sao discutidos no curso? Sera que as disciplinas especificas da 

Geografia discutem a cidadania? Como discutem? Sera que e de forma aprofundada ou 

superficial? Essas sao algumas questoes que sao importantes para a nossa discussao. 
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Portanto, o Projeto Politico Pedagogico do Curso de Geografia (CFP/UFCG) aponta 

tanto nos objetivos como nas competencias e habilidades para uma formacao cidada do aluno, 

pois, e importante que o curso forme sujeitos pensantes e criticos, ou seja, cidadaos que 

desenvolvam competencias e habilidades para pensar geograficamente, e que possa adotar 

metodos e procedimentos para captar a realidade. Mas, sera que no final do curso, os alunos 

desenvolveram essas competencias e habilidades para pensar geograficamente na pratica? 

Sera que os tres objetivos do curso, que citamos acima, estao sendo alcancados de fato na 

pratica? No proximo topico, discutiremos essa formacao cidada fazendo uma analise baseada 

na percepcao dos alunos do initio e do final do curso. 

3.3 - Em busca de uma cidadania ativa: formacao cidada versus formacao tecnicista -

uma analise do perfil dos alunos 

Nesta parte do capitulo apresentamos as respostas dos 37 alunos do Curso de 

Licenciatura em Geografia (CFP/UFCG), sendo 25 do segundo e 12 do oitavo periodo. 

Escolhemos o segundo periodo, para termos uma nocao de como os alunos que estao entrando 

no curso, tern a nocao de cidadania. E, escolhemos o oitavo periodo, para que pudessemos ter 

uma nocao de como os alunos estavam saindo com a nocao de cidadania, ou seja, como o 

curso influenciou a concepcao e a difusao de cidadania dos alunos vindos do ensino medio. 

Considera-se, dessa forma, que, sendo um curso de formacao docente os alunos 

ampliem sua percepcao acerca da cidadania, tendo em vista a construcao de uma relacao mais 

solida com as praticas cidadas. A partir, das respostas obtidas atraves dos questionarios, 

procuramos dispor as informacoes em graficos, e, em seguida, os dados foram submetidos a 

analise. Os resultados seguem adiante. 

2° PERIODO 

Na turma do segundo periodo (2011.2/ manha) foram ouvidos um numero total de 25 

graduandos, sendo 56% do sexo masculino e 44% do sexo feminino, com media de idade de 

21,72, variando entre 17 e 38 anos. 

Em sua opiniao, o que e cidadania? 

Essa foi a primeira pergunta do nosso questionario, na qual proporcionou a elaboracao 

do grafico 01 exposto logo abaixo. 

G R A F I C O 01 - Concepcao dos alunos sobre cidadania zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Direitos e deveres 

• RelacSo das pessoas com o meio 

Conscientizacao dos individuos 

• Reivindicar seus direitos 

r

 Participar das decisdes na 

comunidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa Direta Aplicada (2012) 

De acordo com as respostas obtidas agrupamos em cinco categorias distintas de 

argumentacao. Na primeira categoria (Direitos e deveres) procuramos incluir os alunos que 

possuiam uma visao da cidadania que se restringe a relacao entre os direitos e deveres, onde o 

sujeito e passivo, ou seja, abdica a possibilidade de ser um individuo no processo de 

elaboracao deles. Vejamos alguns depoimentos: 

Aluno 1:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E o direito e tambem os deveres que temos em relaqao a sociedade em que 

vivemos, portanto, temos que exercer esses direitos de cidadania principalmente no meio 

politico, exigindo as condiqoes de vida adequadas a todos os cidadaos " (25 anos). 

Aluno 2: "Cidadania e um direito que todo ser humano tern que ter direito a saude, 

educaqdo, ao lazer, direito de expressar sua opinido e de ser respeitada, etc. " (38 anos). 

Aluno 3: "Na minha opinido, cidadania sao os nossos direitos e deveres que temos na 

sociedade. Que muitos so se preocupam com seus direitos e nao se interessam em fazer seus 

deveres " (23 anos). 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4: "E o ato de exercer os direitos e deveres, enquanto cidadaos de uma sociedade, 

mas, a cidadania esta perdendo seu valor no meio social, pois as pessoas estao vivenciando 

um processo de modificacao cultural" (18 anos). 

Aluno 5: "E cumprir os direitos e deveres de cada individuo, regidos pela Carta Magna " (36 

anos). 
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Aluno 6:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Para mim cidadania e o cidadao cumprir os seus deveres, mas tambem que os 

seus direitos sejam cumpridos " (33 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na segunda categoria (Relacao das pessoas com o meio) procuramos inserir os alunos 

que definem cidadania como a relacao das pessoas com o meio, com suas opinioes e modos 

de vida diferenciados, mas sempre buscando conhecer seus direitos e deveres para que possa 

saber pensar e agir no espaco em que vive. Vejamos alguns relates para melhor 

compreendemos: 

Aluno 1: "Cidadania e a relaqao de pessoas com o meio em que vive, com suas culturas e 

costumes diferentes, etnias e modo de viver diferenciados " (20 anos). 

Aluno 2: "Cidadania e um relaqao de pessoas com o meio em que vive, de forma a conhecer 

os seus direitos e deveres, de forma simples e bem defmida para um uso correto de sua visdo 

de mundo " (24 anos). 

Na terceira categoria (Conscientizacao dos individuos) estao os alunos que veem a 

cidadania como a conscientizacao dos individuos, onde todos nos somos iguais perante a lei e 

temos os mesmos direitos e deveres, independentemente da etnia, raca, partido politico ou 

classe social, ou seja, sem distincao de qualquer natureza. Destacamos um relato: 

Aluno 1: "Cidadania e uma conscientizaqao de todos, de que todos somos iguais, e que nao 

importa a raqa, cor, sexo ou religiao, porque todos somos cidadaos e temos direitos de viver 

a vida como que quisermos, ou seja, ser cidadao e ser humano " (19 anos). 

Na quarta categoria (Reivindicar seus direitos) procuramos incluir as argumentacoes 

que relacionam a cidadania apenas a reivindicacao dos direitos das pessoas, sem levar em 

conta as consequencias desse processo. Nessa categoria, os alunos tambem nao levaram em 

consideracao os deveres. Vejamos algumas respostas: 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I:"A cidadania estd ligada a direitos. Voce que quer exigir sua cidadania deve cobrar 

seus direitos. Ser cidadao e basicamente isso" (18 anos). 

Aluno 2: "Cidadania e o direito que toda pessoa tern de usufruir dos seus direitos previstos" 

(24 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O livre arbitrio de reivindicar nossos direitos sem contra partida, sem ter medo de 

ser maltratados por correr atrds de nossos direitos " (23 anos). 

A quinta categoria (Participar das decisoes da comunidade) refere-se aos alunos que 

declararam em suas respostas que cidadania e participar das decisoes da comunidade, ou seja, 

uma participacao politica, social, economica e cultural mais ativa na sociedade, buscando 

garantir melhores condicoes de vida. Destacamos um relator 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l:"E ter um papel como cidadao na sociedade, e participar das decisoes, buscando 

melhores condicoes de vida para a comunidade " (21 anos). 

Portanto, baseado nas cinco categorias apresentadas (1- Direitos e deveres; 2 - Relacao 

das pessoas com o meio; 3 - Conscientizacao dos individuos; 4 - Reivindicar seus direitos e ; 

5 - Participar das decisoes na comunidade) podemos afirmar que os alunos tern a nocao basica 

de cidadania, embora, alguns alunos apresentam uma definicao mais elaborada do que outros. 

Essa foi a segunda pergunta do questionario apresentada aos alunos, a qual nos 

proporcionou a elaboracao do grafico 02, exposto adiante. 

G R A F I C O 02 - A importancia da escola na formacao de individuos criticos 

Qual a importancia da escola na formacao de individuos criticos? 

46% 

20% 

Desenvolver a capacidade 

critica 

Aperfeicoar o 

conhecimento 

Formacao de individuos 

com sua propria opiniSo 

Fonte: Pesquisa Direta Aplicada (2012) 



56 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como podemos observar no grafico 02, 46% dos alunos entrevistados afirmam que a 

escola e importante porque desenvolve a capacidade critica dos alunos. Isso e importante 

porque se a escola cumprir com essa fun9ao, ou pelos menos contribua para isso, teremos uma 

sociedade mais justa e igualitaria e uma edueacao de melhor qualidade. Alguns alunos 

tambem afirmam que isso so e possivel se tiver um aliado importante que e a familia. 

Vejamos alguns depoimentos: 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:"0 ensino escolar deve desenvolver a capacidade critica dos alunos, de faze-lo 

criticar uma obra de arte, uma teoria, os politicos e ate mesmo o estilo do professor, se 

pondo contra e criando seus proprios argumentos em relacao ao que se originou a critica" 

(25 anos). 

Aluno 2: "A escola e uma das instituiqoes mais importantes para a formaqao dos individuos 

criticos. mas, a meu ver importante mesmo e a educaqao que voce tern em casa, pois e ela que 

decide quern voce sera e o seu comportamento na escola " (22 anos). 

Aluno 3: "A escola tern sua parcela de contribuiqao nesse ponto, mas um individuo se torna 

critico, a partir da escola-familia e, tambem e, principalmente a partir de sua natureza, ou 

seja, a partir do seu nivel de avaliaqao " (19 anos). 

Aluno 4:A escola tern um papel importante na formaqao de individuos criticos, pois a escola 

impulsiona os debates que acabam fazendo com que os alunos se tornem individuos criticos 

(19 anos). 

Aluno 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:̂ 4  escola e o lugar onde as pessoas tornam criticos, pois Id, elas passam a descobrir 

coisas que eram desconhecidas, abre as mentes para o mundo e para a descoberta de novos 

conhecimentos (19 anos). 

Outros 20% afirmam que a escola e importante porque o aluno forma sua propria 

opiniao. Assim, o individuo ira construir novos saberes que de acordo com o seu pensamento, 

ajudando o sujeito a concordar ou discordar de algo. Vejamos alguns relatos para melhor 

compreendemos: 

Aluno l:"v4  escola nos incentiva a termos opinioes propria, nao apenas concordar, contudo, 

mas tambem, darmos nossa opiniao " (21 anos). 
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Aluno 2:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A escola tern uma importancia vital para a formacao de individuos criticos, que 

formem sua propria opiniao, para construqdo de novos saberes " (23 anos). 

Aluno y.E fundamental porque a escola prepara e dar apoio necessdrio para que o individuo 

tenha sua propria concepcao em relaqao a qualquer assunto, seja ele do mundo, de 

conceitos, etc., e que ele proprio exponha suas criticas (24 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na categoria Aperfeicoar conhecimento, incluimos os alunos que destacam a 

importancia da escola para a formacao de individuos capacitados para o mercado de trabalho. 

Essa ideia apontada pelos alunos, ainda esta incutida na mente de muitos profissionais da 

edueacao, mas, sabemos que o objetivo principal da escola e contribuir para formacao cidada 

dos alunos. 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I: "A escola e a base para o discente aperfeiqoar o conhecimento e sistematizar as 

ideias, embora, esteja passando por uma serie crise, mas ainda constitui-se como local de 

ensino e aprendizagem, tendo como funqdo a formaqao de pessoas capacitadas" (18 anos). 

Aluno 2: "Bastante importante, pois e a partir dos conhecimentos adquiridos na escola, que 

futuramente dard a formaqao de individuos capazes de realizar os seus desejos profissionais " 

(21 anos). 

Aluno 3: "A importancia e que as escolas preparam os individuos para enfrentarem o mundo, 

para procurarem empregos, para que esses individuos venqam na vida " (20 anos). 

Na escola, onde voce estudou, os conhecimentos (conteudos) estavam relacionados 

com a realidade em que voce estava inserido (a)? Comente. 

Essa foi a terceira e ultima questao apresentada aos alunos do 2° periodo do Curso de 

Geografia (CFP/UFCG), de acordo com as respostas elaboramos o grafico 04, exposto abaixo. 

G R A F I C O 03 - Relacao dos conhecimentos com a realidade dos alunos 
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Fonte: Pesquisa Direta Aplicada (2012) 

De acordo com os depoimentos dos alunos, formatamos tres categorias distintas de 

respostas. Na primeira categoria (Sim) incluimos os alunos que afirmaram em suas 

explanacoes que na escola onde estudou os conhecimentos (conteudos) estavam relacionados 

com a sua realidade/ com o seu cotidiano de vida. Isso mostra que em algumas instituicoes de 

ensino fundamental e medio aconteceram e esta acontecendo mudancas nas praticas de ensino 

dos professores e, e atraves dessas praticas que os alunos constroem e reconstroem 

conhecimentos para que possam compreender o mundo em que vive e atua. Vejamos o que 

diz a fala dos alunos. 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \:"Sim. Digamos que de certa forma, os conteudos estavam ligados a realidade em 

que todos os alunos estavam inseridos, a edueacao nao era tao excelente, mas nao era tao 

ruim" (18anos). 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2: "Sim. Os conteudos estavam todos adequados de forma bem simples e clara, 

favorecendo e ampliando nossos conhecimentos. Cada conteudo era praticamente 

enriquecido pelas maneiras trabalhadas " (24 anos). 

Aluno 3: "Sim. A escola busca nos acontecimentos da realidade a relaqao com os conteudos 

na metodologia. para que o aluno possa ter um melhor entendimento e compreensao do 

conteudo abordado " (23 anos). 

Aluno 4: "Sim, de certa forma estava, pois nos tentdvamos traze-los para nossa realidade " 

(19 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aluno 5:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Sim. Isso ocorreu mais no Ensino Medio, onde os professores discutiam conosco 

questoes sobre a atualidade, pois era necessdrio estarmos a par para fazermos o ENEM" (23 

anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA segunda categoria refere-se aos alunos que declararam em suas respostas que na 

escola onde estudou os conhecimentos (conteudos) nao estavam relacionados com a sua 

realidade/ com o seu cotidiano de vida. Destacamos alguns depoimentos: 

Aluno I: "Nao, muitas vezes ou na maioria delas, os professores se prendem muitos aos 

livros, sem procurar inovar" (18 anos). 

Aluno 2:"Ndo, porque o metodo de ensino era teoria nao relacionada a realidade" (17 

anos). 

Aluno 3: "Nao. Sempre estava relacionado com algo de fora, ou seja, retratando algo que 

nao tern nada haver com o ambiente no qual estava inserido " (19 anos). 

Acreditamos que, se existe algo que os professores das escolas nao podem deixar de 

trabalhar e a realidade dos alunos, o cotidiano deles, pois se o ensino praticado em sala de 

aula nao estiver relacionado com os problemas do dia-a-dia, e obvio que eles nao construirao 

conhecimento e em muitos casos, nao terao motivacao pelas disciplinas ministradas nas 

escolas. Porem, e importante ressaltar que nao defendemos um ensino constituido apenas em 

uma perspectiva local, mas sim, em uma abordagem que relacione o local, ao regional, ao 

nacional, ao global. 

Por fim, agrupamos na terceira categoria aqueles alunos que disseram que alguns e/ou 

nem sempre os conhecimentos (conteudos) estudados na escola estavam relacionados com a 

sua realidade/ com o seu cotidiano de vida. Relatamos abaixo algumas dessas respostas: 

Aluno I: "Alguns sim. Na escola a gente debatia sobre gravidez na adolescencia, dengue e 

outros assuntos do cotidiano, importantes para ser um cidadao consciente dos seus atos " (22 

anos). 

Aluno 2: "Nem sempre, pois os conhecimentos que adquirimos nas escolas, muitas vezes sao 

totalmente diferentes dos vivenciados na nossa realidade atual" (20 anos). 

Aluno 3: "Nem sempre, pois cada individuo tern opinido e vivencias diferentes para 

comentarem com a realidade de cada um" (19 anos). 
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8° PERIODO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na turma do oitavo periodo (2008.2/ manha) foram ouvidos um numero total de 12 

graduandos, sendo 92% do sexo feminino e 8% do sexo masculino, com media de idade 22,5 

variando entre 21 e 24 anos. 

A formacao academica esta articulada da realidade pratica? Justifique. 

Essa foi a primeira pergunta do questionario, a partir da qual elaboramos o grafico 04, 

apresentado a seguir. 

G R A F I C O 04 - Articulacao entre formacao academica e realidade pratica 

Fonte: Pesquisa Direta Aplicada (2012) 

De acordo com as respostas dos alunos, formatamos tres categorias distintas de 

argumentacao. Na primeira categoria (Nao) inserimos os alunos que disseram que a forma9ao 

academica esta desarticulada da realidade pratica. Isso e preocupante, pois com essa 

separa9§o entre teoria e pratica, os alunos nao constroem conhecimento e, a forma9ao e 

deficiente, e nao atende as demandas sociais da profissao. Vejamos alguns exemplos: 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao. Porque algumas disciplinas tern um conteudo muito complexo que muitas 

vezes nao se articular a realidade nossa " (24 anos). 

Aluno 2: "Nao. Porque os conteudos sao trabalhados de forma mais tecnica, sem levar em 

consideracdo a realidade dos alunos" (21 anos). &. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aluno 3:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao. Porque os conteudos vistos no ensino superior sao elaborados de uma forma 

mais aprofundada fugindo da realidade " (24 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com as respostas dos alunos, algumas indagacoes se fazem necessarias. Por 

que ainda ha a separacao entre disciplinas de conteudo e disciplinas pedagogicas? Por que 

ainda existe a desarticulacao entre a formacao academica e a realidade pratica em que os 

alunos irao atuar? Deve haver uma mudanca no projeto de formacao profissional em 

Geografia? Ou o que deve mudar e a metodologia dos professores? Onde esta o problema? 

Essas sao algumas questoes que coloco para refletimos um pouco sobre o curso. Quero deixar 

claro que nao quero apontar culpados, apenas coloco essas questoes para a reflexao. Mas, no 

meu entender, para ser professor de Geografia, nao basta apenas dominar o conteudo, e 

necessario que ele reconstrua e construa conhecimentos geograficos basicos e saiba pensar 

criticamente a realidade social e que seja um sujeito que contribua para a transformacao da 

realidade. 

Na segunda categoria (Em partes/ Mais ou menos) estao os alunos que dizem que a 

formacao academica esta articulada em partes da realidade pratica. Vejamos alguns 

depoimentos: 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I : "Em partes, pois em muitas disciplinas trabalhamos com temas relacionados a 

realidade e a vivencia dos alunos, ou seja, assuntos que se relacionam com o meio em que 

vivemos. Ja no caso de outras disciplinas, percebemos a grande distdncia entre o que se ve 

em sala de aula e entre a realidade pratica " (21 anos). 

Aluno 2: "Em partes, os conteudos muitas vezes nao tern conexdo com nossa vida e muito 

menos com nossa atuacao no ensino bdsico " (23 anos). 

Aluno 3: "Em partes, pois na maioria das vezes muitos nao orientam os alunos para certas 

situaqoes vividas em sala de aula. E outros passam apenas por cima deixando assim a 

desejar esta situacdo " (22 anos). 

Aluno 4: "Mais ou menos. Porque em alguns momentos, em alguns conteudos os professores 

fazem essa articulaqao. Entretanto, na grande maioria das vezes, nao existe qualquer relaqao 

conteudal para a realidade pratica do aluno " (22 anos). 

Na terceira categoria (Pouca) agrupamos aqueles alunos que disseram que a formacao 

academica esta pouca articulada em partes da realidade pratica. Vejamos um exemplo abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n P C A W P l N A G R A N D E 
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Aluno 1:"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPouca. Pois a grande maioria dos conteudos ministrados nas cadeiras do Curso de 

Geografia, do Centro de Formaqao de Professores, tern pouca relaqao com a nossa vida, uma 

vezque, sao muito tecnico/ teorico" (22 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De modo geral, nessas duas ultimas categorias (Em partes/ Mais ou menos e Pouca), 

os alunos afirmaram que tiveram alguns momentos onde a formacao academica esteve 

articulada da realidade pratica, mas, de acordo essas as respostas, podemos afirmar que o 

conteudo especifico prevalece sobre o pedagogico, e a pratica fica em segundo piano. 

Como as posturas e os saberes cidadas sao discutidas (os) e/ou trabalhadas (os) no 

curso? 

Essa foi a segunda pergunta do questionario na qual nos possibilitou a construcao do grafico 

05. 

G R A F I C O 05 - Discussao das posturas e dos saberes cidadas no curso 

Atraves das 

discussOes dos 

Fonte: Pesquisa Direta Aplicada (2012) 

De acordo com as respostas obtidas congregamos em cinco grupos distintos de 

argumentacao. O primeiro grupo (Pouco) e aquele que esta incluso os alunos que disseram 

que as posturas e os saberes cidadas sao pouco discutidos (os) e/ou trabalhadas (os) no curso. 

Destacamos alguns depoimentos: UNM-Rasy*^ r-tu«=RAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPINA GRANDE 
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Aluno 1:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Os saberes cidadaos ensinados no curso de geografia sao poucos. Embora seja um 

curso que tern como proposito formar professores - que irdo atuar no ensino bdsico - que 

irao formar cidadaos, o curso e extremamente tecnico " (22 anos). 

Aluno 2: "Pouco. Porque alguns conteudos nao envolve nossa vida" (24 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O segundo grupo (Forma errada) e formado pelos alunos que afirmaram que as 

posturas e os saberes cidadas sao discutidos (os) e/ou trabalhadas (os) no curso de forma 

errada. Destacamos um exemplo: 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I:"As questoes dos saberes cidadaos sao discutidos de forma errada, pois a 

universidade trabalha essas questoes, de forma que nao buscam por em pratica os sabres dos 

alunos " (24 anos). 

O terceiro grupo (Mai trabalhadas/ Forma superficial) refere-se aos alunos que 

declararam que as posturas e os saberes cidadas sao mal discutidos (os) e/ou trabalhadas (os) 

no curso, ou entao, de forma superficial. Destacamos algumas respostas: 

Aluno \:"Muito mal trabalhadas" (22 anos). 

Aluno 2: "Sao trabalhadas de forma superficial, porque os professores de algumas 

disciplinas nao adotam essas posturas na realidade " (21 anos). 

Aluno 3:"Em minha opinido, durante a nossa formaqao nao tivemos discussoes sobre os 

saberes cidadaos de forma, mas profundada como deveriamos" (21 anos). 

O quarto grupo (Atraves das discussoes dos textos, principalmente nas disciplinas de 

Estagio) incluimos os alunos que afirmam que as posturas e os saberes cidadas sao discutidos 

(os) e/ou trabalhadas (os) no curso, atraves das discussoes dos textos principalmente nas 

disciplinas de Estagio Curricular Supervisionado em Geografia. Destacamos um depoimento: 

Aluno I: "Atraves das discussoes dos textos, principalmente nos estdgios. Nessas disciplinas, 

o professor sempre busca essa construqdo de postura para trabalhamos em sala de aula " (22 

anos). 

Baseados nas respostas dos alunos destes quatro grupos, podemos afirmar que essas 

posturas e os saberes cidadas sao discutidos (os) e/ou trabalhadas (os) no curso, mas ainda 

precisa ampliar essa discussao. Mas, por que essa discussao ainda e pequena? Por que ela e 
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De acordo com os relates dos alunos agrupamos tres categorias distintas de respostas. 

A primeira categoria diz respeito aos alunos que afirmaram ter tido momentos de 

discussao/construcao de saberes, de praticas, de habitos, de atitudes, de competencias, de 

habilidades, de valores, e que vao colocar em pratica na sala de aula. Vejamos o que diz a fala 

desses alunos: 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Sim. Foram diversos momentos que fiearam marcados em nossa vida e que 

efetivamente podemos usar com nossos alunos em sala, durante a nossa profissdo " (22 anos), 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2: "Sim. Coniudo sdo poucas as disciplinas e os professores que promovem essa 

discussdo "(22 anos). 

Aluno 3: "Sim. Construimos vdrios saheres e habilidades que vou levar para sala de aula e 

para mens alunos para verdadeiramente construir conhecimento e nao apenas transmitir 

conteudo " (22 anos). 

A segunda categoria refere-se aos alunos que declararam cm scus relates que tiveram 

estes momentos de discussao/construcao. mas que se restringiram apenas as disciplinas de 

Estagio Supervisionado e as de Praticas de ensino. Vejamos alguns depoimcntos apresentados 

pelos alunos: 

Aluno 1: "Nas aulas de estdgios e de praticas, atraves das discussdes e debates " (22 anos). 

Aluno 2:" Principalmente nas aulas de estagio e de pratica, onde sempre fazemos discussdes 

sobre a realidade dos alunos, assim como nossas praticas, atitudes, competencias quanta 

futurosprofessores" (21 anos). 

Aluno 3: 'Wo momenta que estudamos as disciplinas de estagio e de pratica, comecamos a 

entrar na realidade de uma sala de aula. Aprendemos metodos, comportamentos para um 

bom ensino-aprendizagem " (24 anos). 

Na tcrceira categoria agrupamos aquelcs alunos que disseram que algumas vezes 

tiveram momentos de discussao/ construcao de saberes, de praticas, de habitos, de atitudes, de 

competencias, de habilidades, de valores, e que vao colocar em pratica na sala de aula. 

Relatamos abaixo uma resposta: 
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Aluno 1:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Algumas vezes, como trabalhar com mem alunos em sala de aula buscando 

transmitir conhecimento e aprendendo tambim com eles " (24 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Podemos afirmar que todos os alunos que tiveram momentos de discussSo/ construcao 

de saberes, de praticas, de habitos, de atitudes, de competencias, de habilidades e de valores. 

Isso e importante, pois se eles colocarem em pratica na sala de aula ira contribuir para a 

construcao da cidadania democratica, mas, sabemos que nao e tarefa faeil, mas, acreditamos 

que se cada professor de sua contribuicao, no futuro ela ira acontecer. 

Durante seu curso de graduacao, voce construiu conhecimentos geogrificos e 

pedagogicos para que possam contribuir para o proeesso de transformacao na realidade 

social dos alunos da Educacao Basica? 

Essa foi a quinta e ultima questao apresentada aos alunos, de acordo com as rcspostas, 

elaboramos o grafico 08, exposta adiante. 

GRAFICO §8 - Construcao de conhecimentos geogrificos e pedagogicos durante 

o curso 

24% 

sin) Nilo £» vjficiome 

Fonte: Pesquisa Direta Aplicada (2012) 

Apos analisar a fala dos alunos classificamos as respostas em duas categorias distintas 

de argumentacao. Na primeira categoria (Sim) procuramos incluir os alunos que afirmaram 

que durante o curso de graduacao, construiram conhecimentos geograficos e pedagogicos para 

que possam contribuir para o proeesso de transformacao na realidade social dos alunos da 

Educacao Basica. Vejamos alguns exemplos: 
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AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Sim. Alguns sao necessaries para que os alunos sejam tons cidaddos " (21 anos). 

AlunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2: "Sim, pois sempre estamos sendo informados e sempre trabalhamos prmcipalmente 

nas disciplinas pedagogicos com a formacdo cidada, com o proeesso ensino-aprendizagem e 

sua importdncia na realidade social dos alunos " (21 anos). 

Aluno 3: "Sim, contudo, "uma andorinha so ndo faz verao". Embora preparados para 

transformar ou moldar a realidade social dos alunos, o meio com a escola e os demais 

professores sao ferramentas que dificultam demais esse proeesso. Entretanto. enquanto a 

vida ha esperanga!" (22 anos). 

Aluno 4: "Sim, Construir muitos conhecimentos geogrdficos e vou leva-los para a educacao 

basica e tentar transformar o quadra atual" (22 anos). 

Aluno 5: "Sim. For que atraves deste conhecimento posso contribuir e transformar para uma 

educacao, ou seja, transformar mens conhecimentos para a realidade dos alunos " (24 anos). 

Diante das respostas dos alunos podemos afirmar que a rnaioria dos alunos (76%) 

construiram conhecimentos geograficos e pedagogicos para que possam contribuir para o 

proeesso de transformacao na realidade social dos alunos da Educacao Basica. Isso e 

importante, porque o professor de Geografia necessita desenvolver juntamente com os seus 

alunos uma educacao critica, reflexiva, emancipatoria e cidada. Por isso, e importante que a 

sua formacao esteja tambem nessa perspective. 

A segunda categoria (Nao o suficiente) refere-se aos alunos que declararam em suas 

explanacoes que durante o curso de graduacao, construiram conhecimentos geograficos e 

pedagogicos para que possam contribuir para o proeesso de transformacao na realidade social 

dos alunos da Educacao Basica, mas essa construcao nao foi suficiente. Destacamos dois 

depoimentos: 

Aluno I: "Nao o suficiente, porque grande parte do conhecimento geogrdfico e pedagogico 

construido no curso sao mais de cunho teorico e nao prdtico " (22 anos). 

Aluno 2: "Nao o suficiente, pois a rnaioria dos conhecimentos geogrdficos e pedagogicos do 

curso sao trabalhados de forma teorica e ndo pratica. A praxis ndo e utilizada " (23 anos). 

Baseado nesses depoimentos dos alunos pode afirmar que essa construcao nao foi 

suficiente, porque os conhecimentos geograficos e pedagogicos sao trabalhados de forma 
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teorica. Mas, por que isso ocorre? Essa e uma perguntar dificii de responder, mas aereditamos 

que so vamos solucionar ou peio menos amenizar o problema, quando coordenacao. 

professores e alunos do curso comecarem a reflelir sobre a funcao que cada urn desempenha 

e, isso ja esta comecando a acontecer. Esperamos que ocorra a reflexao, mas, que tambem 

essa mudanca possa acontecer de fato na pratica e, nao fique apenas na teoria. 

Portanto, baseados nessas questoes colocadas ate aqui, podemos afirmar que o curso 

de Geografia do Centro de Formacao de Professores, da Univcrsidade Federal de Campina 

Grande, Campus de Cajazeiras/PB contribui para a formacao cidada dos alunos, futuros 

docentes, mas, e preciso ainda discutir mais assuntos relacionados a cidadania. 

Depois desse logo percurso e chegado a hora de fazermos as finalizacdes, atraves de 

algumas considera9oes. 
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C O N S I D E R A C O E S F I N A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante a realizacao desse trabalho buscamos refletir sobre alguns aspectos referentes 

a formacao de professores de Geografia no Centre de Formacao de Professores da 

Universidade Federal de Campina Grande (CFP/UFCG). Procuramos analisar a perspectiva 

historica sobre o conceito de cidadania. onde se constatou que esse conceito e uma definicao 

que se modifica historicamente de acordo com transformacdes politicas, econdmicas, socials e 

culturais provocadas pela sociedade no tempo e no espaco. 

Nossa pesquisa tambem constatou que essas transformacoes causadas pela sociedade 

em diferentes momentos historicos e contextos, provocaram no professor de Geografia, a 

necessidade de uma formacao voltada para cada momento. Nesse scntido, a nossa pesquisa 

teve como proposito questionar ate que ponto a formacao de professores de Geografia do 

Centro de Formacao de Professores da Universidade Federal de Campina Grande ~-

CFP/UFCG tern contribuido para a formacao cidada dos graduandos (futuros professores). 

E importante destacar que a nossa pesquisa nao teve por objetivo apontar causas ou 

responsaveis pelos problcmas atuais que estao ligados a formacao do professor de geografia. 

Temos a opiniao de que as diversas questoes que envolvem essa tematica sao complexas e 

abrangem diversas variaveis, como ja citamos no decorrer do trabalho. Em questionamento 

nao esta a culpabilidade dos setores envolvidos, mas a necessidade de discutir e refletir sobre 

a dimensao cidada do curso de geografia (CFP/UFCG). 

Em vista disso, apresentamos nossas reflexoes com o intuito de procurar contribuir 

sobre esse debate que envolve a formacao de professores de geografia e a cidadania. 

Considerando o que os alunos do segundo periodo revelaram nos questionarios, podemos 

afirmar que a rnaioria deles, entra no curso com a nocao de cidadania (relacao entrc os direitos 

e deveres); que a escola e importante porque desenvolve a capacidade critica dos alunos e, 

que na escola onde estudaram, os conhecimentos (conteudos) estavam relacionados com a sua 

realidade/ com o seu cotidiano de vida. 

Ja com relacao aos alunos que estao no oitavo periodo, podemos dizcr que a rnaioria 

deles afirmou que a formacao academica esta articulada em partes da realidade pratica; que as 

posturas e os saberes cidadas sao pouco discutidos (os) e/ou trabalhadas (os) no curso; que a 

Geografia pode efetivamente ajudar os alunos em seu proeesso de formacao para a vida em 

sociedade, atraves das discussdes dos assuntos que envolvam o cotidiano dos alunos/ 

formacao cidada; que tiveram momentos de discussao/construcao de saberes, de praticas, de 



habitos, de atitudes, de competencias, de habilidades, de vaiores, e que vao colocar em pratica 

na sala de aula, e; que durante o curso de graduacao, construiram conhecimentos geograficos 

e pedagogicos para que possam contribuir para o processo de transformacao na realidade 

social dos alunos da Educacao Basica. 

Dessa forma, temos consciencia que ainda temos um percurso longo durante o 

caminho, mas, estamos convictos de que a formacao de professores de geografia do Centro de 

Formacao de Professores tern contribuido para que os graduandos (futuros professores) 

possam construir conhecimentos geograficos e pedagogicos para que possam contribuir para o 

processo de transformacao na realidade social dos alunos da Educacao Basica. Alem disso, 

construiu saberes, praticas, habitos, atitudes, competencias, habilidades, vaiores, que serao 

discutidos em sala de aula com seus alunos. 

Certamente houve avancos, mas, ha muito que refletir acerca dessa tematica. Temos 

consciencia de que dificuldades/problemas encontrados na formacao de professores sao 

varios, porem superaveis, pois se nao fosse nao estariamos aqui dispostos a trabalhar com essa 

tematica. 

Portanto, o debate que aqui propomos e que por hora final izamos, nao encerra a 

discussao, esses sao apenas alguns dos questionamcntos que nos levam a pensar que o nosso 

caminho esta apenas comecando a ser trilhado. E preciso deixar claro que durante a formacao 

de professores Geografia deve-se buscar a articulacao entre teoria e pratica para que os alunos 

(futuros professores) possam ser professores retlexivos, cidadaos criticos, ativos e 

participativos, para que construam saberes geograficos e pedagogicos, para que possam 

colaborar no processo de transformacao na realidade social dos alunos da Educacao Basica, 

contribuindo para a formacao cidada dos seus alunos, na busca da concretizacao de uma 

sociedade mais igualitaria, justa e democratica. Esperamos ter colaborado, embora pouco, 

para o despertar dessa busca. 

Vamos refletir e agir, pois ha muito a fazer! 
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APENDICE A - QUESTIONARIO DE A V A L I A C A O (2° PERIODO) 

Caro aluno (a), 

Este questionario tern como objetivo levantar alguns dados para construcao da pesquisa de 

monografia, intitulada "A DIMENSAO DE FORMACAO CIDADA DO CURSO DE 

GEOGRAFIA DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES - UFCG". A pesquisa 

em questao e desenvolvida pelo aluno Marcio Jose de Lima Pereira sob a orientacao do Prof. 

Mst. Aldo Goncalves de Oliveira. 

Pedimos seriedade nas respostas dadas, considerando a importancia dessa pesquisa 

para a comunidade academica da UFCG. Desde ja, garantimos sigilo quanta as respostas 

dadas, considerando que os questionarios nao terao identificacao. 

Agradecemos a sua contribuicao! 

Periodo: Idade: Sexo: 

Ano de termino do Ensino Medio: 

1) Em sua opiniao, o que e cidadania? 

2) Qua! a importancia da escola na formacao de indivi'duos criticos? 

3) Na escola, onde voce estudou, os conhecimentos (conteudos) estavam relacionados com a 

realidade em que voce estava inserido (a)? Comente. 
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APENDICE B -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QUESTIONARIO DE A V A L I A C A O (8° PERJODO) 

Caro aluno (a), 

Este questionario tern como objetivo levantar alguns dados para construcao da 

pesquisa de monografia, intitulada "A DIMENSAO DE FORMACAO CIDADA DO CURSO 

DE GEOGRAFIA DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES - UFCG ". A 

pesquisa em questaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 desenvolvida pelo aluno Marcio Jose de Lima Pereira sob a orientacao 

do Prof. Mst. Aldo Goncalves de Oliveira. 

Pedimos seriedade nas respostas dadas, considerando a importancia dessa pesquisa 

para a comunidade academica da UFCG. Desde ja, garantimos sigilo quanto as respostas 

dadas, considerando que os questionarios nao terao identificacao. 

Agradecemos a sua contribuicao! 

Periodo: Idade: Sexo: 

Ano de termino do Ensino Medio: 

1) A formacao academica esta articulada da realidade pratica? Justifique. 

2) Como as posturas e os saberes cidadas sao discutidas (os) c/ou trabalhadas (os) no curso? 

3) Como a geografia pode efetivamente ajudar os alunos em seu processo de formacao para a 

vida em sociedade? 

4)Durante o curso, voce teve momentos de discussao/constru^ao de saberes, de praticas, de 



habitos, de atitudes, de competencias, de habilidades, de vaiores, que possam ser discutidos 

em sala de aula com seus alunos? Comente. 

5) Durante seu curso de graduacao, voce construiu conhecimentos geograficos e pedagogicos 

para que possam contribuir para o processo de transformacao na realidade social dos alunos 

da Educacao Basica? 


