
Universidade Federal de Campina Grande 

Centro de Formacao de Professores 

Unidade Academica de Ciencias Sociais 

Curso de Licenciatura em Geografia 

Simone Meneses de Andrade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C • $ p £ fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -r"~ 



Simone Meneses de Andrade 

As Representacoes do Espaco Geografico de Criancas Ciganas 

da Cidade de Sousa-PB. 

Trabalho de Conclusao de Curso apresentado como requisito parcial 

para a obtencao do titulo de Licenciada em Geografia, pelo curso de 

Geografia da Universidade Federal de Campina Grande. 

Orientadora: Maria Luiza Schwarz. 

Cajazeiras 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



SI MONE MENESES DE AN D R AD E 

AS REPRESENTACOES DO ESPA£ 0 GEOGRAFICO DE CRIAN£ AS 

CIGANAS DA CIDADE DE SOUSA-PB. 

Mon ogr a fia apresentada com o exigen cia par cia l para a obtencao do 

grau de Licen ciada , em Geografia , a com issao ju lgad or a da 

Un iver sidade Federal de Cam pin a Grande. 

Ap r ovad a em /  /  

BAN CA E X AM I N AD O R A 

P r o f. D r 3 Ma r ia Lu iza Schwarz (Or ien tadora) 

Un iver sidade Federal de Cam pin a Grande 

Prof. Dr . J osen ilton Pat r icio Rocha 

Un iver sidade Federal de Cam pin a Grande 

P r o f. Ms . Lu cian a Medeir os de Ar au jo 

Un iver sidade Federal de Cam pin a Grande 



A m eu pai ( in m em or ian ) m eu exem plo de vid a e determ inacao. 

A m eu esposo com pan h eiro de todas as horas. 

A m in h a fa m ilia , m in h a base e for taleza. 

Aos meus am igos, pessoas inesqueciveis. 



A G R A D E C I M E N T O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mu it os m erecem meus agradecim en tos por t od o apoio e palavras de in cen t ivo no 

transcorrer desse processo de pesquisa. 

Dessa for m a , agradeco p r im eir am en te a Deus pela saude e d iscern im en to concedidos 

duran te os meses de pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em segundo lugar aos meus pais Jose ( in m em or ian ) e Fa t im a por terem me educado e 

m ostrado o cam in h o cer to para seguir na vid a . 

Aos meus irm aos Ricar d o, J anaina e Sim on y pela tor cid a para que tudo desse cer to. 

Ao m eu esposo Flavian o, por com preender m in h a ausencia m esm o quando eu estava 

presente ao passar horas no com putador , com o tam bem pelos passeios que deixam os de 

realizar em vir t u d e da pesquisa. 

Aos meus am igos e p r in cip a lm en te am igas, pelas palavras de in cen t ivo nas horas 

d ificeis e por m e escutarem quando necessitava conversar com alguem . 

Agradeco t am bem aos professores do curso de geografia da UF CG pelos ensinamentos 

que con st it u ir am u m aprendizado para a m in h a vid a docen te, com o t am bem , por sempre terem 

acreditado em m in h a capacidade enquan to estudante. 

A Ma r ia Lu iza , m in h a or ien tadora, pela pacien cia e correcoes realizadas. 

A d ir etor a da escola Celso Ma r iz pela ajuda e espaco cedido para a realizacao da 

at ividade de desenhos com as cr iancas. 

As com un idades ciganas, p r in cipa lm en te as cr ian cas, que m e acolheram m u it o bem , 

con t r ibu in d o e sendo decisivos para a concret izacao dessa pesquisa. 



Tod o ser hum an o possui um a necessidade vit a l de obter e de pertencer 

a u m determ in ado espaco. Esta u t ilizacao podera vir acompanhada de 

sen t im en tos volu n ta r ios e in volu n t a r ios de apropr iacao e de apego. 

Geralm en te este sen t im en to existe devido a fam ilia r id ad e para com o 

loca l, su rgin do os valores para com o espaco [ . . .] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U D EI I M P W A VR A N D E ( M I L T ° N S A " T 0 S ) 

CENTRO DE FORMAQAO CE PJtOFESSORF: 

BIBUOTECASETORIA! 

C%'AZE!R,'l> PARAlb*  



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente pesquisa apresenta as representa9oes do espa90  geografico de criancas 

ciganas da cidade de Sousa-PB. Com o a u xilio de desenhos buscou-se conhecer com o 

m eninas e m en in os veem seu espa90 , se a cu ltu r a cigana e os valores dos ancestrais nomades 

sao fatores que in flu en ciam em suas representa9oes, se as mesmas d ifer em em rela9ao ao 

genero e qu al o sign ificad o desse espa9o. Para tan to, os elem en tos dos desenhos foram 

agrupados em tem at icas, essas for am analisadas e servir am de subsid io para com preenderm os 

os valores con t idos no espa90  das crian9as ciganas, fican do eviden te a in flu en cia da vid a fixa 

na cidade e os valores pessoais de cada par t icipan te, a lem da in d ivid u a lid ad e e colet ividade 

expressas com o sign ificados do espa90 . E m n en h um m om en to os aspectos cu ltu rais ciganos 

foram representados. Isso denota a eviden te perca cu lt u r a l da n ova gera9ao de ciganos 

seden tar izados, sendo necessarias possiveis in terven9oes, para que, esse fato seja r ever t ido e a 

cu ltu r a cigan a preservada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT 

Th is research presents the represen tations o f geographic space o f Rom a Ch ild r en in 

the cit y o f Sousa-PB. W i t h the aid o f d rawin gs sought to kn o w h ow gir ls and boys see th eir 

space, i f the gypsy cu ltu r e and the values o f the n om adic ancestors are factors that in fluence 

th eir represen tat ions, i f th ey d iffer in r ela t ion to gender and age and what m ean in g th is space. 

Fr om both the elem en ts o f the d r awin gs were grouped in to them es, these were analyzed and 

p r ovid ed subsidies to understand the values and m ean in g con tain ed in the space o f Rom a 

ch ild r en , became eviden t the in fluen ce o f life in the cit y and the fixed personal values o f each 

par t icipan t , beyon d in d ivid u a li t y and collect ivit y expressed as meangs o f space. As well a 

cu ltu re aspect represen tat ion . Th is denotes the eviden t loss o f cu lt u r a l sedentarized new 

gen erat ion o f Rom a, and possible in terven t ion s needed, so that th is fact gypsy cu ltu re is 

preserved and reversed. 

Keywor d s: Represen tat ions, geograph ical space, Rom a ch ild r en , cu ltu r e, design . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUgAO 

A Geografia considera o espaco geografico a principal categoria de estudo geografica. 

Nele podem ser encontradas todas as demais categorias, alem de ser resultado da interacao 

entre natureza e sociedade. Cada pessoa carrega consigo valores, sentimentos e diferentes 

percepcoes referentes ao espaco que habita,ficando tudo isso armazenado em sua 

memoria,como se fosse um banco de dados sobre toda sua vida,ajudando-a na orientacao e 

compreensao desse espaco. Todas essas imagens e recordacoes sao chamadas de 

representacoes mentais que, inclusive, podem ser graficas. Nesta perspectiva, a presente 

pesquisa retrata as representacoes do espaco geografico de criancas ciganas da cidade de 

Sousa-PB. 

Com essa pesquisa objetiva-se conhecer como as criancas ciganas representam o 

espaco onde vivem e quais os valores e os fatores que mais influenciam em suas 

representacoes, alem do significado que lhe e atribuido. Para tanto, acredita-se que a cultura 

cigana, assim como os valores individuals sejam variaveis determinantes em suas 

representacoes. 

A comunidade cigana, antes nomade hoje sedentarizada, reside na periferia da cidade 

de Sousa ha 41 anos e pouco se sabe ou conhece do seu espaco. Entretanto, se ouve muitas 

reivindicacoes de melhoria para o local onde moram e sobre sua cultura que e seu grande 

orgulho. Apesar disso, poucos trabalhos de pesquisa foram realizados com os ciganos e os 

poucos que foram feitos tiveram um enfoque sociologico como M O O N E M (1993) sobre a 

cultura e historia cigana e GOLDFARB (2004) sobre a discriminacao para com os mesmos, 

alem de outros trabalhos nao tao conhecidos. 

Diante disso, decidiu-se atraves da geografia procurar entender como veem e 

percebem seu espaco, a partir de sua condicao atual de sedentarizados, enfocando as 

representacoes das criancas ciganas, pois, elas muitas vezes sao esquecidas e suas vozes 

silenciadas em pesquisas cientificas. Na realidade, elas sao mais espontaneas, detalhistas e 

desprovidas de "mascaras", o que facilita e corrobora na veracidade dos dados coletados, alem 

de serem a geracao mais recente sedentarizada em Sousa. 

Considerando as criancas como sujeitos da pesquisa, decidiu-se trabalhar as 

representacoes atraves de desenhos, um metodo que elas gostam muito e expressam toda sua 

criatividade. Na oportunidade, tambem foi usado o metodo comparativo entre os generos dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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participantes para compreender se essa variavel interfere de maneira significativa nos 

diferentes aspectos das representacoes. 

Os desenhos forneceram dados qualitativos que puderam ser quantificados. Para tanto, 

os elementos dos desenhos foram divididos em tematicas e agrupados em topicos para uma 

melhor analise e compreensao. 

A pesquisa esta estruturada em quatro capitulos. O primeiro capitulo retrata a historia 

e origem ciganas alem de suas caracteristicas peculiares, a sua condicao atual de 

sedentarizados na cidade de Sousa-PB e os eventuais motivos, com uma abordagem sobre a 

pesquisa, sua problematica e seus objetivos. 

O segundo capitulo aborda o referencial teorico utilizado para a pesquisa, contendo 

toda a parte conceitual necessaria ao bom entendimento da tematica discutida ,assim como, a 

historia da teoria da representacao, sua utilizacao pela geografia, os valores atribuidos ao 

espaco geografico vivido e os desenhos como um importante metodo de representacao. 

O terceiro capitulo faz referenda ao quadro metodologico com uma descricao 

detalhada de todo procedimento metodologico utilizado na pesquisa,assim como a delimitacao 

da area , objeto de estudo, com suas principals caracteristicas. 

O quarto capitulo apresenta os resultados e a discussao referentes a analise das 

representacoes do espaco geografico das criancas ciganas atraves dos desenhos. 

Por conseguinte, acredita-se que essa pesquisa seja relevante tanto para a geografia 

quanto para a sociedade sousense, pois, atraves dela o espaco cigano, assim como os mesmos, 

serao conhecidos e compreendidos sob a optica das criancas, essa nova geracao de cidadaos, 

referente a sua condicao atual de sedentarizados. Desta forma, conhecendo esse espaco as 

possiveis intervencoes publicas poderao ser realizadas e tal espaco, assim como, seu povo 

poderao ser respeitados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. C A P I T U L O I: A O R I G E M E PARTICULARIDADES CIGANAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Certo dia um rapaz cigano relatou que ser cigano e ser livre. Essa afirmacao talvez 

esteja baseada no passado de seus descendentes, pela vida nomade que levavam e alguns 

ainda praticam, uma caracteristica marcante desse povo conhecido como "grupos etnicos", 

pois, segundo Weber (2004, apud SILVA 2009, p. 5-6): 

[...] chamamos de "grupos etnicos" aqueles grupos humanos, que em virtude de 

semelhancas nos habitus externo ou nos costumes, ou em ambos, ou em virtude de 

lembrancas de colonizacao e migracao, nutrem a crenca subjetiva na procedencia 

comum, de tal modo que esta se torna importante para a propagacao de relacSes 

comunitarias, sendo indiferente se existe ou nao uma comunidade de sangue efetiva. 

Nesta logica, parte-se do pressuposto que ser cigano e estar unido por todas essas 

caracteristicas que remetem aos costumes, crencas, habitos, mesmo que as vezes os lacos 

sanguineos nao existam, mas persista em suas almas uma vida cigana. 

Quanto a origem dos ciganos pouco se sabe, pois nao existem muitos documentos 

sobre sua historia, fato esse que se explica em funcao do seu dialeto que e agrafo, ou seja, sem 

escrita. No entanto, acredita-se que sejam oriundos da India e em decorrencia de suas 

andancas tenham chegado a Europa a cerca de 1.000 anos atras, passando pela Persia, Balcas 

(Grecia, Albania, Bulgaria, Romenia), chegando a Europa Ocidental (Portugal e Espanha) no 

inicio do seculo X V . Como salienta Moonem (1993, p. 3) os ciganos dividem-se em tres 

grupos: 

(1) Os ROM ou Roma, que falam a lingua romani, (2) os SINTI ou Manouch de 

lingua sinto, e (3) os KALE ou Calon que falam a lingua Kalo.Cada um destes 

grupos e dividido em varios sub-grupos ,cada sub-grupo em comunidades familiares 

e estas,por sua vez, em familias, a unidade social mais importante no organizacao 

social cigana. 

Atualmente existem ciganos dos tres grupos espalhados por todo mundo, como 

Franca, Holanda, etc. Entretanto, nao se sabe ao todo quantos sao, ja que, os censos 

demograficos nao contemplam a questao da etnia cigana. 

No final do seculo X V I os ciganos chegaram ao Brasil como degredados de Portugal. 

Um documento antigo retrata um pouco sobre a chegada da primeira familia cigana em terras 

brasileiras e o eventual motivo, como descreve Nilson (2009, p.2-3): 

[...] figura que aqui aportara com mulher e filhos em um alvara de D. SebastiSo, de 

1574, que troca a pena de gales de Joao Torres pelo exilio. Acredita-se que os 

ciganos comecaram a vir para o Brasil nos seculos X V I , X V I I e XVII I . Os primeiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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eram degredados para Bahia e Minas Gerais (Congonhas do Campo) foram os 

primeiros centros de concentracao, ao tempo da colonia. Em 1718 chegam a Bahia 

as primeiras familias ciganas. O Senado da Camara deu-lhe para morada um trecho 

da Freguesia de Santa Ana, perto de Palma, que passou a ser conhecida como Santo 

Antonio de Mouraria. Da antiga ocupacao, nao ha atualmente nenhum vestigio, nem 

mesmo em outros pontos da cidade do Salvador. 

Entre os seculos X V I e X I X vieram para o Brasil varios ciganos do grupo Calon e 

Rom, que assim como Joao Torres foram deportados ou fugiram da Inquisicao.Atualmente 

nao se sabe o numero exato de ciganos que habitam em terras brasileiras e nem sua 

localizacao geografica.No entanto, relatos e pesquisas informam que na regiao Nordeste,no 

Estado do Ceara na cidade de Limoeiro do Norte( SILVA,2009) e no Estado da Paraiba nas 

cidades de Patos,Sousa e Marizopolis (GOLDFARB,2004),existem comunidades ciganas do 

grupo Calon.Essas comunidades ciganas sao formadas por familias e cada uma possui um 

lider para reivindicar seus direitos e comunicar-se com as demais pessoas da sociedade. 

Quanto ao nomadismo, uma vida de viagens sem paradas em busca do sustento diario, sendo 

considerada uma das maiores caracteristicas cigana, os ciganos de Sousa nao mais a possuem, 

como afirma Goldfarb (2004, p.32): 

O grupo A sedentarizou-se na cidade em 1982 e os grupos B e C em 1986. A 

sedentarizacao e a criacao de uma "comunidade cigana" baseou-se na articulacao de 

aliancas entre lideres e um poder paternalist^, co atitudes assistenciais assegurados 

por politicos locais, desenvolvendo assim formas de fixacao e estratdgias de poder. 

As areas onde se localizam os grupos foram parcialmente doadas por tais politicos, 

embora quase ninguem possua documentacao correspondente. 

Desta forma, a cidade de Sousa nao foi escolhida por eles para residirem de forma 

aleatoria. Segundo relatos, Antonio Mariz ex-governador e prefeito da cidade em 1982, 

sempre foi muito receptivo com os ciganos, oferecendo-lhes posteriormente terras para 

morarem definitivamente em troca de votos. Os ciganos o tinham como um amigo, que 

respeitava e defendia seu povo. Desta forma, a cidade de Sousa foi tornando-se local de 

parada para muitos ciganos. 

Diante de tal receptividade, muitos decidiram deixar a vida nomade e residir 

definitivamente em Sousa. Isso so foi possivel gracas as doacoes de terras por Mariz em 

parceria com a prefeitura municipal e o governo do Estado. Por isso, para muitos ciganos 

Mariz ate hoje e lembrado como um modelo politico a ser seguido e respeitado. 
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Ao andar pelas ruas da cidade facilmente se reconhece um cigano, pois, sao pessoas de 

caracteristicas marcantes como uma pele morena, cabelos pretos, olhos acentuados e ate 

mesmo um jeito de andar diferenciado. Alguns se diferem dos demais em alguns aspectos por 

nao serem filhos de um casal cigano legitimo, tendo algumas dessas caracteristicas 

modificadas como mostra a Foto 1.1 

1.1 A v i d a c igana sedentarizada 

Muitos autores defendem a utilizacao do termo sedentarizados ao inves de sedentarios 

quando se fala nos ciganos, pois segundo Liegeos (1998, p.52): 

[...] assim como os sedentarios, ainda que estes viagem, nao deixam de ser 

sedentarios, tambem os ciganos, ainda que nao viajem,nao deixam de ser 

nomades.Por isso e preferivel falar de ciganoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sedentarizados do que sedentarios, ja 

que o primeiro termo indica uma etapa provisoria para pessoas cujo movimento 

continua sendo importante.O nomadismo e mais um estado de espirito do que um 

estado defetof...]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDADE FEDERAL 
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Desta forma, utilizou-se na pesquisa o termo sedentarizados ao se falar da situacao 

atual dos ciganos de Sousa em concordancia com a citacao acima, pois os ciganos de Sousa 

embora fixos na cidade a 41 anos guardam consigo recordacoes de seu tempo nomade.Sao 

ciganos que nao se deslocam mais de cidades em cidades,mas que em seus espiritos e mentes 

ainda continuam nomades em companhia de seus pensamentos. 

No que diz respeito a economia, hoje os ciganos sedentarizados em Sousa vivem 

basicamente do comercio de objetos como radio, relogio, celular, entre outros, como tambem 

das aposentadorias. Ja algumas mulheres ainda praticam pelas ruas da cidade a quiromancia 

(leitura das maos) e fazem oracoes para protecao dos doentes em troca de dinheiro. Outras por 

sua vez, batem de porta em porta pedindo alguma "esmola". 

Por esse contexto muitos ciganos sao discriminados e rotulados pela populacao de 

preguicosos, sujos e ladroes. Talvez esses estigmas sejam atribuidos pela diferenca cultural. 

Desta forma, muitos encontram dificuldades para conseguir um trabalho assalariado,seja por 

discriminacao, pelo baixo nivel de escolaridade ou pela falta de qualificacao professional. 

Diante disso, muitos recorrem aos politicos em busca de trabalho, em troca de votos, na 

maioria das vezes uma vaga de vigia noturno. 

Os ciganos vivem em "ranchos", nos quais atualmente, a maioria das casas e de 

alvenaria existindo poucas casas de taipa (ver fotos 1.2 e 1.3). Possuem nesse espaco energia 

eletrica e agua encanada. Entretanto, nao possuem saneamento basico, os esgotos ficam a ceu 

aberto representando uma ameaca a vida dos moradores e principalmente das criancas que 

brincam proximas a esses locais. Por isso e muito mais, muitos ciganos se queixam de serem 

esquecidos pelas autoridades piiblicas e reivindicam melhorias para seu bairro, defendendo 

seus direitos de cidadaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FotozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 .2: Espaco onde vive a comunidade cigana - Sousa/ PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: Simone Meneses, 2011. 

Foto 1 .3. Moradias na comunidade cigana - Sousa/ PB. 

Fonte: Simone Meneses, 2011. 
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Apos algumas reivindicacoes os ciganos ganharam no ano passado o Centro Calon de 

Desenvolvimento Integral (CCDI), resultante de uma parceria entre a Secretaria de Politicas 

de Promocao da Igualdade Racial (Seppir) vinculada a Presidencia da Republica e ao 

Ministerio da Cultura (Mine), com o intuito de fortalecer a cultura e os lacos ciganos, nao 

deixando suas tradicoes se extinguir. Esse espaco serve para fazer atividades entre a 

comunidade como comemoracoes, reunioes, atividades com as criancas e aulas semanais com 

jovens e adultos. 

Foto 1.4: Centro Calon de Desenvolvimento Integral (CCDI) - Sousa/PB. 

Fonte: Simone Meneses, 2011. 

Com o passar dos anos muito da sua identidade cultural vem sendo perdida, pois, a 

maioria dos jovens ciganos nao se importa em perpetuar sua cultura, seja atraves das dancas 

ou da propria lingua cigana, a calo. Mesmo assim, os ciganos mais velhos continuam 

promovendo a importancia de sua cultura e principalmente de sua lingua, tao utilizada para 

falarem uns com os outros, para que o "juron" (alguem que nao e cigano na lingua deles) nao 

entenda o que falam e nem desvendem seus segredos. 

Esse universo cigano despertou o interesse de diversos pesquisadores pelo mundo 

inteiro. O primeiro a escrever sobre os ciganos fazendo enfase de um discurso cientifico 

atraves do metodo da representacao foi o filosofo, linguista e historiador alemao Heinrich zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grellmann (1753-1804) que em 1783 escreveu Die Zigeuner (Os ciganos) um best seller que 

foi traduzido em varias linguas com uma abordagem das principals teorias sobre a vida 

cigana.Sua grande contribuicao foi a descoberta da descendencia cigana,de origem indiana, 

teoria essa confirmada pela a lingua que falam, seus costumes, carater, cor, etc. 

Posteriormente, George Borrow (1803-1881) tradutor e bibliotecario ingles, tambem 

escreveu sobre os ciganos enfatizando em seu trabalho sobre os estereotipos que eram 

atribuidos aos ciganos e que permanecem ate hoje. 

A partir de entao outras pesquisas foram realizadas por diversos autores como 

LIEGEOIS (1998); BORDIEU (2003); PIASERE PAMPIGOTO (1990); PIERONI (1993). A 

representacao da identidade cigana e explorada nos trabalhos de FAZITO (2008); SILVA 

(2009); B O N O M O (2007) e RODRIGUES (2009). Sua historia e cultura sao contempladas 

nos trabalhos de M O O N E N (1993; 1996 e 2008); TEIXEIRA (1998) e BORTOLINI (2011). 

Ja as representacoes sociais sao abordadas nas pesquisas de GOLDFARB (2004) e MENDES 

(2008). 

1.2 P rob lema t i ca da Pesquisa 

A comunidade cigana de Sousa, inclusive, j a foi objeto de estudo para muitas 

pesquisas, por ser um povo de cultura milenar que sobrevive em meio a uma cidade, 

assumindo desta forma uma condicao de sedentarizados, sendo alvos de estigmas e diferentes 

interpretacoes da sociedade, que por nao conhece-los bem os discriminam em pleno seculo 

X X I . 

Muitos pesquisadores, entretanto, nao pararam para refletir tambem sobre como os 

ciganos veem o restante da sociedade, pois, eles tambem habitam um espaco na cidade ,como 

se sentem nessa sua condicao de moradores permanentes e como percebem o seu espaco a 

partir dessa nova perspectiva de vida,pois, antes eram nomades e se pode dizer que dessa 

forma nao tinham o seu espaco, nao fixavam "raizes" em nenhum lugar, suas percepcoes 

resultavam de um turbilhao de experiencias e conhecimentos adquiridos em suas andancas. Se 

no decorrer dos anos houve essas significativas mudancas na vida cigana, se pensa o porque 
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de nao se trabalhar a vida cigana presente ao inves de continuar pesquisando sobre o seu 

passado? 

Atualmente se pode falar em um espaco cigano, esse por sua vez e dotado de 

particularidades que desperta alem da curiosidade varias indagacoes, pois os ciganos 

geralmente nao saem muito de sua comunidade, em sua maioria sao pessoas introvertidas e 

detentoras de uma cultura milenar. Apesar da concepcao sobre algumas caracteristicas ciganas 

nao se pode dizer que a sociedade em geral os conhece bem. As representacoes sociais sao 

suportes uteis e muito interessantes para analisar esta cultura milenar no presente, uma vez 

que as representacoes do espaco vivido refletem muito sobre as pessoas que nele habitam, 

revelando alem das interacoes sociais os valores contidos nesse espaco. 

Diante do exposto, atualmente se faz necessario uma abordagem diferenciada, de 

cunho geografico sobre esse grupo etnico, desta vez com um enfoque sobre suas proprias 

representacoes acerca do espaco que habitam e consequentemente seus modos de vida. 

Para tanto, decidiu-se trabalhar com as criancas ciganas, haja vista, que e a geracao mais 

recente sedentarizada na cidade e nenhum trabalho cientifico ainda teve essa proposicao, 

como tambem pelo fato de as criancas nao serem muito ouvidas em nossa sociedade, 

principalmente as ciganas. Por outro lado, as criancas tambem sao mais espontaneas e 

sinceras que os adultos, isso certamente e um detalhe importante que contribui positivamente 

nos resultados da pesquisa. As representacoes das criancas tambem revelam o estilo de vida 

dos adultos, uma vez que sao estes ultimos que impoem normas e regras para as criancas. 

Nesta perspectiva, a presente pesquisa ajudara a sociedade sousense a conhecer essa 

pequena parcela de sua populacao, suas formas de organizacao espacial, os valores atribuidos 

ao seu espaco,assim como aos proprios ciganos a se conhecerem melhor,nessa sua atual 

condicao, para que, possiveis intervencoes locais sejam realizadas se assim for necessario. 

1.3 A b o r d a g e m da Pesquisa 

Essa pesquisa se situa no campo da Geografia Cognitiva ou das Representacoes em 

Geografia, que compreendem as Representacoes Sociais. Esse e um estudo transdiciplinar, 

oriundo de fatores cognitivos como lembrancas e percepcoes, tambem conhecidas como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Representacoes Mentais podendo inclusive ser abordado pela Psicologia Cognitiva e pela 

Psicanalise. 

No referencial teorico foram utilizados alguns trabalhos realizados na area da 

Representacao, embora que as representacoes do espaco geografico cigano atraves das 

representacoes de criancas ainda nao tenham sido realizadas no Brasil. Diante disso, a 

pesquisa tratara de explicar e interpretar as representacoes do espaco das criancas ciganas, 

buscando alcancar os objetivos da pesquisa. 

1.4 Objetivos da Pesquisa 

O objetivo principal desta pesquisa e analisar as representacoes do espaco geografico 

das criancas ciganas da cidade de Sousa-PB, pois se sabe que essas representacoes sao 

extremamente necessarias para a orientacao e para o conhecimento sobre o mesmo, tao 

importantes numa possivel intervencao local. Ao espaco sao atribuidos valores e significados 

que podem ser diferentes em relacao ao genero (menino e menina). Nesta perspectiva, foram 

formulados os seguintes objetivos especificos: 

• Identificar se existem influencias da cultura e dos valores da vida cigana ancestral no 

presente; 

• Analisar o significado que as criancas ciganas atribuem ao espaco vivido; 

• Verificar se as representacoes sofrem influencia entre os generos; 
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2. CAPITULO II: R E F E R E N C I A L T E O R I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 O processo de representacao na Geografia 

A representacao e um processo pelo qual o homem consegue expressar sua relacao 

com o mundo atraves de sua sensibilidade e percepcao. Para a geografia esse processo e 

desencadeado a partir da relacao entre percepcao e comportamento, gerando o que a geografia 

do comportamento chama de carta mental. Segundo Schwarz (2007, p.34) a Geografia do 

comportamento, 

[...] tenta explicar os comportamentos espaciais dos individuos para a percepcao e 

memorizacao visual do meio onde vivem, baseados nos trabalhos de Lynch (1960) e 

nas caracteristicas do meio nas representacoes espaciais das cidades. Ele fala da 

legitimidade, da imaginabilidade das paisagens urbanas. 

Podemos afirmar que cada individuo atraves de sua experiencia de vida, possui 

conhecimentos necessarios para orientar-se no espaco que habita. Representar mentalmente 

ou cartograficamente esse espaco auxiliado por esses conhecimentos, o ajuda a obter uma 

melhor orientacao e compreensao de si mesmo e do espaco. 

No decorrer dos anos surgiu uma Geografia nomeada por geografos americanos de 

geografia da percepcao, para qual, o foco de estudos das representacoes era a cognicao e o 

comportamento. 

Essa Geografia admitia a ideia de que para uma representacao concretizar-se seria 

necessario que antes existisse a percepcao. Para Serpa (2005, p.2), as percepcoes sao, 

Processos que ocorrem na presenca dos objetos percebidos e que resultam em sua 

imediata apreensao. Para muitos geografos, "percepcao" e" uma nocao "guarda-

chuva", que abarca percepcoes, memorias, atitudes e preferencias humanas, alem de 

outros fatores psico-sociais que contribuem para algo que seria melhor caracterizado 

como cognicao ambiental. 

Com base na percepcao, surgiu a Geografia da representacao na decada de 80, quando 

a Geografia passou a ser vista como uma ciencia social e humanista, na qual, a sociedade e o 

espaco era o centro de seus estudos. 

Segundo Bonim (2004 apud SCHWARZ, 2007, p.37) o termo representacoes espaciais 

foi particularmente tratado na introducao da tese de Jean-Paul Guerin em 1984, o qual fez 

referenda as ciencias cognitivas como a "criacao social de esquemas pertinentes do real". 
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Posteriormente, varios geografos como B A I L L Y (1985), G U M U C H I A N (1989), 

DEBARBIEUX (1998), passaram a trabalhar com a Geografia das representacoes. 

Atualmente a Geografia utiliza o metodo da representacao para trabalhar com o 

espaco. A representacao e um processo, um metodo construido pela sociedade, datado desde 

a pre-historia quando os homens utilizavam-se de meios, simbolos graficos para se 

comunicarem uns com os outros. Essa construcao surge da criatividade que nos remetem ao 

espaco representado e sua representacao, ligada a experiencia de cada ser humano. 

O processo de representacao tambem esta interligado a consciencia coletiva, a qual se 

credita a compreensao dos conhecimentos cotidianos consolidados a partir da interacao e 

comunicacao social. Para Kuhnem (2002, p.54) "a esta comunicacao e creditado o papel de 

mecanismo atraves do qual se transmite, cria e objetiva a realidade. Entra em jogo ai um 

processo psicologico que midiatiza a relacao individuo/meio, processo entendido como 

essencialmente representative". 

Neste contexto, a Geografia assume um carater social, preocupando-se com as pessoas 

e o meio no qual estao inseridas, ou seja, essa geografia busca conhecer as relacoes sociais 

que se apresentam nesse espaco, assim como a interacao entre as pessoas e o espaco que 

habitam. Desta forma, surgem as representacoes sociais. 

2.2 A teoria das representacoes no ambito social 

Durante muitos anos houve uma distincao entre o individual e o coletivo, que 

respectivamente compreendiam o individuo em si com sua cultura e a sociedade na qual se 

relacionava. Porem, Dtirkeim, teorico da psicologia social, em 1893 corroborou para 

modificar tal pensamento ao trabalhar em sua tese as representacoes coletivas. Segundo 

Alexandre (2004) a teoria de Dtirkeim consistia em um grande "guarda-chuva" que abrigava 

crencas, mitos, imagens e tambem o idioma, o direito, a religiao e as tradicoes. Atraves das 

relacoes sociais, da interacao entre as pessoas e seu espaco, as representacoes coletivas se 

concretizam e sao conhecidas. 

Na realidade, a representac^ao social assim chamada por Moscovici em substituicao ao 

termo coletivo e absorvida atraves das geracoes, as quais se acrescentam as experiencias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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individuals, portanto, experiencias unicas de cada membro da sociedade. Essas lembrancas 

sao importantes para a apreensao do espaco e se iniciam na nossa infancia, pois como salienta 

Piaget (1966) ainda quando criancas apreendemos o espaco pelo aspecto "psicossocial" (tudo 

aquilo que recebemos no seio familiar e cultural), como tambem, sozinhas atraves de nossas 

descobertas que se transformam em conhecimentos. 

Ademais, a sociedade impoe e cobra esse processo de socializacao, de estar 

constantemente informado, de possuir a capacidade para discutir assuntos diversos. Essa gama 

de informacoes e interacoes que a sociedade neccssita acaba se tornando salutar para cada 

pessoa tanto para sua formacao individual quanto para sua vida social. Essa e uma "bagagem" 

que se ganha no decorrer da vida, em lugares como a escola, em casa, com a cultura, com os 

valores e ideologias por cada pessoa absorvidos. 

2.3 O espaco geografico e a representacao 

Existe uma relacao entre o espaco de vida e o espaco vivenciado. Esta relacao traduz 

a passagem da pratica concreta e cotidiana do espaco terrestre e sua representacao e 

ao seu imaginario. O espaco de vida se confunde, para cada individuo, com a area 

das praticas espaciais. Ela corresponde ao espaco frequentado e percorrido por cada 

um com um minimo de regularidade. (GUY, 1998 apud SWCHARZ, 2007, p.44) 

Cada individuo, atraves de sua experiencia de vida, possui conhecimentos necessarios 

para orientar-se no espaco que habita. Segundo Couto (2006) o espaco resulta das interacoes 

entre a natureza, suas formas, praticas e suas representacoes. Representar mentalmente ou 

cartograficamente esse espaco auxiliado por conhecimentos adquiridos com essas interacoes, 

ajuda-o a uma melhor orientacao e compreensao de si mesmo e desse espaco. 

Cada pessoa percebe o espaco geografico de uma maneira, pois, a representacao esta 

intimamente interligada as lembrancas, recordacdes da infancia, da adolescencia e da fase 

adulta. Assim como descreve Schwarz (2007, p.37) o espaco de representacao e "um espaco 

vivo com ligacoes culturais, locus da acao e das situacoes vivenciadas". Nesta perspectiva, o 

que e relevante para uma pessoa, como por exemplo, uma pracinha, pode nao ter importancia 

para outra pessoa em virtude de diferentes experiencias de vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desta forma, surge a relacao entre a representacao e a pratica espacial, que se 

configura de acordo com a idade, sexo, deslocamentos, enfim,com a dinamica espacial que se 

apresenta. 

2.4 A utilizacao do desenho nas representacoes 

Entende-se por desenho o traco que a crianca faz no papel ou qualquer superficie, e 

tambem a maneira como a crianca concebe seu espaco de jogo com materiais de que 

dispdem, ou seja, a maneira como organiza as pedras e folhas ao redor do castelo de 

areia, ou como organiza as panelinhas, os pratos, as colheres na brincadeira de 

casinha, tornando-se uma possibilidade de conhecer a crianca atraves de uma 

linguagem: o desenho de seu espaco ludico. (MOREIRA, 1993, pag. 16) 

O desenho e muito utilizado pelas criancas para expressarem seus pensamentos, 

sonhos e sua propria visao da realidade, ajudando-as no seu desenvolvimento integral. Em 

geral, elas gostam de desenhar e colocam no papel toda sua criatividade, de forma espontanea. 

Ele representa para a crianca a sua visao do mundo e o conhecimento sobre si mesma, dando 

aos adultos subsidios para a interpretacao do seu espaco. 

De acordo com Goldberg, Yunes e Freitas (2005 apud SCHWARZ, 2007, p. 371) 

"mediante o desenho, a crianca organiza informacoes, processa experiencias vividas e 

pensadas, revela seu aprendizado e pode desenvolver um estilo de representacao singular do 

mundo". Nessa perspectiva, alguns estudos de representacao utilizam o desenho ao inves de 

entrevistas, principalmente com criancas, pois atraves dos desenhos elas se expressam melhor 

e revelam coisas que talvez atraves de entrevistas, por exemplo, nao deixassem tao evidentes, 

alguns detalhes com certeza passariam despercebidos. Segundo Thouez (1981 apud 

SCHWARZ 2007, p.372): 

A parte da geografia que se interessa pela interacao crianca/meio possui uma 

preocupa9ao: observar e compreender a reacao da crianc,a em resposta ao meio no 

qual vive, criado pelos homens em funcao de fins explicitos ou implicitos e onde, 

infelizmente, ela possui um lugar pequeno. 

Desta forma, na busca de uma melhor compreensao dessas questoes utilizando os 

desenhos infantis, muitos trabalhos sao baseados em Luquet (1984) que dividiu os desenhos 

infantis em cinco etapas: 

l.Realismo Fortuito: fase de 18 meses a 2 anos, na qual a crianca so consegue fazer rabiscos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. Realismo Fracassado: fase por volta de 2 anos,na qual a crianca apos ter identificado um 

objeto tenta reproduzi-lo mais nao obtem exito. 

3. Realismo Simbolico: fase de 3 a 4 anos quando a crianca comeca a fazer desenhos 

detalhados,com simples formas. 

4. Realismo IntelectuaFfase de 10 a 12 anos quando a crianca desenha o que sabe e nao mais 

aquilo que ve. 

5. Realismo Visual: fase a partir dos 12 anos marcada pelo empobrecimento dos tracos 

graficos que tende a se agrupar as producoes adultas. 

O desenho transmite uma informacao predeterminada, utilizado pela crianca como 

meio de comunicacao mesmo antes dela falar. Ele e a concretizacao do registro de um objeto 

atraves de sua representacao como uma imagem. Nesse momento o conhecimento imaginario 

e o objetivo se inter-relacionam na busca da representacao que se deseja havendo esta 

variacao no decorrer das idades. 

Desta forma, o desenho constitui uma importante ferramenta para analise e avaliacao 

da visao sobre o espaco geografico das criancas. Essa representacao grafica possibilita-nos 

compreender o significado e valores do espaco onde vivem. 

2.5 Os valores e o espaco representado 

Todo ser humano possui uma necessidade vital de obter e de pertencer a um 

determinado espaco. Esta utilizacao podera vir acompanhada de sentimentos 

voluntarios e involuntarios de apropriacao e de apego. Geralmente este sentimento 

existe devido a familiaridade para com o local, surgindo os valores para com o 

espaco [...] (SANTOS, 2002, p.47) 

O estudo das representacoes possibilita-nos compreender os valores que cada pessoa 

atribui ao espaco, no qual, esta inserida. Sao valores transmitidos durante toda sua existencia, 

pela sua familia, pela escola, pela sociedade, pela cultura. Segundo Geertz (1973) a cultura 

sao regras, saberes e praticas absorvidas pelas pessoas que definem sua maneira de ser e viver 

em sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesta perspectiva, toda representacao do espaco e dotada de valores e significados. 

Rokeach (1993) classifica os valores em dois tipos: os valores morais que estao ligados a 

conduta do individuo e ao seu comportamento e os valores de competencia que comportam a 

logica e a inteligencia. 

Muitos confundem valores com atitudes, entretanto, sao coisas distintas. Os valores 

estao ligados a motivacao, sao cognitivos e ajudam o individuo a viver em sociedade, 

enquanto que, as atitudes sao espontaneas. 

Desta forma,conhecer os valores torna-se imprescindivel para entender como as 

pessoas definem, entendem e se relacionam com o espaco, no qual, a cultura assume um 

importante papel nesse estudo. Portanto, nenhum estudo sobre representacao do espaco sera 

igual a outro, pois, a cultura difere de acordo com a sociedade e tempo historico. Segundo 

Correa (2003, p. 169 a 170) a cultura: 

Diz respeito as coisas correntes comuns "culture is ordinary", apreendidas na vida 

cotidiana, no seio da familia e no ambiente local. Neste contexto, as ideias, 

habilidades, linguagem, relacoes em geral, propositos e significados comuns a um 

dado grupo social sao elaborados e reelaborados a partir da experiencia, contatos e 

descobertas. 

Todas essas experiencias, contatos e descobertas advindas da cultura corroboram para 

a representacao do espaco e sao responsaveis, sobretudo, pelos valores e pelo significado 

atribuido pelo individuo a seu espaco. 

Desta forma, no proximo capitulo sera apresentado o quadro metodologico, assim 

como todos os procedimentos adotados para a concretizacao da pesquisa,que corroboraram 

para que o espaco geografico das criancas ciganas fosse conhecido atraves das representacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. CAPITULO n i : QDADRO M E T O D O L O G I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo apresenta a metodologia utilizada para a analise das representacoes do 

espaco geografico das criancas ciganas, com uma descricao detalhada de todo o procedimento 

adotado. Sendo as criancas o publico alvo da pesquisa, tornou-se necessario uma metodologia 

diferente para a abordagem da tematica, com o intuito de alcancar os objetivos da pesquisa e 

para uma melhor interpretacao dos dados. 

Mediante todo o procedimento metodologico, a pesquisa assume um carater 

qualitativo, com dados bastantes particulars da interpretacao da realidade, mas que, podem 

ser quantificaveis para o melhor entendimento das questoes levantadas no inicio deste 

trabalho. 

3.1 Localizacao geografica da cidade estudada 

A cidade escolhida para a aplicacao dos testes foi Sousa (Figura 1.1). O municipio de 

Sousa situa-se na mesorregiao do Sertao a 420 km da capital Joao Pessoa. Possui uma 

populacao aproximada de 65.807 habitantes distribuidos em seus 842, 275 K m 2 de area 

(IBGE, 2010). Sua principal atividade economica e a industria, dividida em varios ramos 

como beneficiamento de coco, de laticinios, de limpeza, etc., seguida do comercio e de 

servicos. Seu clima e o tropical semiarido caracterizado por altas temperaturas e baixos 

indices pluviometricos, predominando a vegetacao da caatinga. 

J P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* & T € t ? Rio Grande do Norte 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. 1: Localizacao da cidade de Sousa no Estado da Paraiba. 

Fonte: www.hjobrasil.com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORE? 
BIBUOTECASETORIAl 

http://www.hjobrasil.com


30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na cidade de Sousa existem tres comunidades ciganas localizadas na periferia, no 

bairro Jardim Sorrilandia, as margens da BR 230 no km 463, a 3 km do centro da cidade. 

Como o IBGE de Sousa nao possui estimativas de quantos ciganos residem no local e com o 

tempo minimo reservado para essa pesquisa tornou-se inviavel a realizacao de um censo 

proprio, sera utilizado como base o censo mais recente realizado por Maria Patricia Lopes 

Goldfarb em sua pesquisa de doutorado em 2004, na qual, afirma que a populacao cigana em 

Sousa esta distribuida em tres comunidades, as quais serao chamadas de grupos A, B e C 

(Figura 1.2) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. 2: Localizacao das comunidades cigana 

Fonte: Goldfarb (2004) 

O grupo A localiza-se ao lado do parque de exposicoes de animais ficando a 1 km de 

distancia dos grupos B e C localizados nas proximidades do aeroporto da cidade. A populacao 

cigana residente nos tres grupos ou comunidades, segundo Goldfarb (2004), compreendia 550 

pessoas (ver tabela 1.1). Hoje se pode afirmar que esses numeros se modificaram depois de 7 

anos,pois muitas criancas nasceram como tambem ciganos faleceram,esses fatos apontam 

indicios de uma mudanca significativa na contagem da populacao cigana. 
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Tabela 1.1: Populacao Cigana de Sousa - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grupo A Gr upo B Gr upo C Tot al 

215 185 150 550 

Fonte: Pesquisa de Goldfarb (2004) 

A tabela 1.2 contempla a populacao cigana por faixa-etaria, residentes nos tres grupos. 

Nota-se um elevado indice de criancas e jovens ciganos resultado da alta taxa de fecundidade 

das mulheres ciganas e consequentemente uma alta taxa de natalidade. Para os ciganos a 

crianca e um ser abencoado, fruto da graca de Deus e por isso a maioria das mulheres ciganas 

nao usam nenhum metodo contraceptivo para nao engravidar. Por outro lado, os idosos com 

mais de 70 anos estao em menor numero, demonstrando uma baixa expectativa de vida dessa 

populacao, isso pode ser decorrente de diversos fatores, entre esses, problemas de saude. 

Tabela 1.2: Populacao Cigana por Faixa-etaria 

De 0 a 10 anos 148 

1 1 a 20 127 

21 a 30 106 

31 a 40 53 

41 a 50 48 

5 1 a 60 25 

61 a 70 23 

Mais que 70 anos 20 

TOTAL 550 

Fonte: Pesquisa de Goldfarb (2004) 

Na tabela 1.3 observa-se que no grupo A residem mais ciganos, em relacao aos demais 

grupos, sendo esses em sua maioria do sexo masculino. Ja os grupos B e C possuem um maior 

numero de mulheres em relacao aos homens. Par tanto, nao existe uma explicacao logica para 

esses dados, nao se sabe o motivo de uma maior concentracao de ciganos em apenas um 
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grupo ou diferencas de sexos entre os demais, o que existe sao apenas dados que servem para 

uma melhor compreensao da organizacao espacial cigana. 

Tabela 1.3: Populacao cigana distribuida por sexo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gr upo A Grupo B Grupo C SOMA 

Hom ens 120 83 70 273 

Mulher es 95 102 80 277 

TOTAL 215 185 150 550 

Fonte: Pesquisa de Goldfarb (2004) 

3.2 Procedimentos metodologicos 

O levantamento para a pesquisa sobre as representacoes do espaco de criancas ciganas 

foi efetuado na Escola Estadual Celso Mariz, localizada no bairro Jardim Sorrilandia, proximo 

as comunidades ciganas. A escola oferece ensino infantil, fundamental e medio. A escolha da 

escola nao foi aleatoria, pois atraves de informacoes previas foi tornado conhecimento que la 

estudavam varias criancas ciganas. Desta forma, as criancas poderiam ser reunidas em um 

espaco amplo e apropriavel nas dependencias da escola, para o levantamento dos dados 

necessarios a pesquisa. 

Foto 1.5: Entrada da escola Celso Mariz em Sousa-PB 

Fonte: Simone Meneses, 2011. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fizeram parte da pesquisa criancas ciganas, devidamente alfabetizadas e que sabiam 

desenhar, totalizando 45 criancas, sendo 26 meninas e 19 meninos, ou seja, 30% da populacao 

infantil cigana, que residem nos tres ranchos. Com essa pesquisa obteve-se dados qualitativos 

que puderam ser quantificaveis. 

Durante a pesquisa, foram passadas algumas horas com elas e algumas vezes foram 

ouvidas palavras diferentes entre as conversas. as quais, nao se sabem os significados. Essas 

palavras sao oriundas da sua lingua calo utilizada para a comunicacao entre os membros da 

comunidade cigana, por exemplo, jurom que significa pessoa nao-cigana. 

No que diz respeito a educacao, muitos ciganos j a frequentam escolas, situacao diferente de 

antigamente quando eram nomades, e alguns inclusive possuem nivel superior. Entretanto, 

essa parcela e ainda muito pequena, pois, muitos nao frequentam ou nunca freqtientaram uma 

sala de aula. Os motivos sao varios, dentre esses, o preconceito. 

Por isso, fala-se muito em uma "educacao cigana", ou seja, uma escola com 

professores capacitados para ensinar o essencial, como tambem, ajudar a promover sua 

cultura atraves do ensino da lingua cigana e de seus costumes, uma escola especifica para 

ciganos. Essa e uma boa proposta para a manifestacao de sua cultura, entretanto, essa questao 

nos induz a pensar se isso poderia agravar ainda mais a segregacao desta populacao em 

relacao as demais pessoas da sociedade. Nao seria essa mais uma forma de exclusao, quando 

na realidade o que se busca em pleno seculo X X I e uma inclusao social? 

Apos observar durante muito tempo todas essas peculiaridades, que fazem parte da 

cultura e do cotidiano cigano, pensou-se em trabalhar como tema de uma pesquisa a visao 

deles sobre esses mesmos aspectos, sob um prisma maior que e seu espaco de vivencia. 

Decidiu-e focar as criancas, pois elas tern uma capacidade de ver tudo em sua volta com uma 

surpreendente riqueza de detalhes que refletem tambem a vida dos adultos e sao a geracao de 

ciganos mais jovens sedentarizados em Sousa. 

3.3 Procedimentos de classificacao e estatisticos 

Foi solicitado para que as criancas desenharem "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espago em que vivem'' e cada 

desenho fosse justificado no verso, juntamente com o genero de cada participante. Nao foi 

solicitado que colocassem seus nomes porquc isso talvez os deixasse inibidos para desenhar o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que queriam alem de nao ser necessario para a pesquisa e contra os principios eticos. Foi 

comunicado tambem que nao se preocupassem com suas habilidades para desenhar e sim 

procurassem representar tudo o vinha na mente quando se fala do seu espaco, com toda a 

riqueza de detalhes possiveis. Foi estipulado um tempo de 2hs e todos conseguiram terminar 

seus desenhos, demonstrando que compreenderam perfeitamente o tema. 

A analise dos dados foi feita de maneira minuciosa, cada desenho foi analisado de 

forma individual, classificando primeiramente os seus elementos, por exemplo: casa, 

vegetacao, presenca humana, carros, fisionomia do relevo, etc. Em seguida verificando quais 

as tematicas que surgiram em cada desenho, a fim de obter uma melhor compreensao. As 

tematicas que surgiram espontaneamente atraves dos desenhos foram assim classificadas 

segundo os elementos naturais e humanos desenhados: I) Meu espaco e a natureza; II) Meu 

espaco e a minha casa; III) Meu espaco e moderno, representados pelo transportes e a 

tecnologia; IV) Meu espaco e constituido pelas infra-estruturas urbanas; V) Meu espaco de 

vida tern a presenca humana; VI) outros. Todas as tematicas foram analisadas segundo o 

genero dos participantes. 

Para a analise, foi empregado o teste do qui-quadrado (x2), com nivel de significancia 

convencionado de p=0,05. Este teste apresenta-se como opcao de preferencia e menos 

sensivel aos deslocamentos apresentados por baixa freqiiencia (HUOUT, 2003 apud 

SCHWARZ, 2007, p.373). O tratamento estatistico dos dados foi feito por meio do programa 

SPSS para Windows. 
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAPITULO IV: CONHECENDO AS R E P R E S E N T A C O E S DO ESPACO 

G E O G R A F I C O DAS CRIANCAS CIGANAS ATRAVES DOS DESENHOS: 

RESULTADOS E DISCUSSOES 

4.1 Elementos representados 

Em relacao aos desenhos, os elementos que tiveram uma maior representacao foram a 

casa (N=42), a arvore (N=35), o sol (N=28), apos a contagem dos elementos (N=255). Os 

elementos abaixo de 6 representacoes foram classificados como outros elementos como o 

passaro (N=4) e a agua (N=2). A casa e o principal elemento representado isto pode significar 

a necessidade destas criancas de possuirem um lugar para morar. Um lugar que as proteja dos 

dias ensolarados e quentes tipicos da regiao semi-arida. Tambem demonstradas nestas 

representacoes, com o sol o terceiro elemento representado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elementos representados nos 

desenhos das criancas ciganas 

Gr6fico 1.1: Os elementos representados. 

A biodiversidade local tambem foi bem representada atraves das arvores (segundo 

elemento melhor representado e grama ou ervas (sexto elemento melhor representado). Isso 

revela a importancia da vegetacao na vida das criancas ciganas. Geralmente, como nao 

possuem um espaco destinado ao lazer em suas comunidades as sombras das arvores lhes 

propiciam um ambiente agradavel para a realizacao das brincadeiras ao ar livre. Esse contato 

com a natureza e muito importante para elas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.2 Elementos representados segundo o genero 

Quando os elementos representados foram classificados segundo o genero, percebeu-

se que nao existem diferencas significativas estatisticamente (p=0,05 ft =11,1, fo=10,3 dl=5). 

Mesmo assim, foi visto que as meninas desenham uma quantidade maior de elementos 

(Grafico 1.2). 

Os desenhos delas sao mais ricos em detalhes, (N=157 - 61,1%) elas desenham com 

maior importancia a antena, o arco-iris, a casa, as flores, as nuvens, a presenca humana e o 

sol. Foram elas tambem que desenharam todas as arvores e todos os passaros. Eles, por sua 

vez, desenharam com maior importancia as pistas, as motos, os carros e desenharam todos os 

postes (N=98 - 38,4%). 

Nos trabalhos de Schwarz (2007), as meninas tambem citaram uma maior quantidade 

de elementos do que os meninos. Nota-se aqui, o grande interesse dos meninos por elementos 

tecnologicos e as meninas pelos elementos naturais. Os homens geralmente gostam e realizam 

atividades de concertos em objetos,em ajustes nos eletrodomesticos em casa.As mulheres 

gostam de ornamentar a casa, cuidar das plantas no jardim e a outras atividades ligadas ao 

ambiente natural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 1.2: Elementos representados segundo o genero 
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4.3 Elementos naturais e humanizados 

Os elementos desenhados tambem foram classificados em naturais e humanizados. Os 

elementos naturais foram mais bem representados, revelando que as criancas possuem um 

maior contato com os elementos naturais do que com os elementos humanizados. Isso 

demonstra que a natureza e muito importante para as criancas ciganas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

150 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

natural humanizado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elementos na tura is e humanizados 

GraTico 1.3: Elementos naturais e humanizados 

4.4 Elementos naturais e humanizados segundo o genero 

Os testes estatisticos referentes aos desenhos que apresentam elementos naturais e 

humanizados e classificados segundo o genero dos participantes verificaram diferencas 

significativas (p=0,05). Sendo o valor observado igual a 6,6 e o valor teorico igual a 3,84 com 

um grau de liberdade igual a 1. (Grafico 1.4) 
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As meninas conseguiram representar com maior importancia tanto os elementos 

humanos totalizando N=59, quanto os elementos naturais N=98, enquanto que, os meninos 

representaram os elementos humanos com um total de N=53 e os naturais N=45. O desenho 

1.1 foi feito por uma menina e nos mostra os elementos naturais e humanos de forma 

harmoniosa. 

O desenho apresenta muitas arvores frutiferas que com certeza proporcionam boas 

sombras e um alivio termico para as casas proximas, como tambem veiculos de transporte 

como o carro e uma moto, alem de deixar evidente o problema de saneamento basico no 

espaco que habita com o esgoto a ceu aberto sendo despejado proximo a arvore. O desenho 

1.2 foi feita por um menino, nela poucos elementos naturais foram representados, apenas duas 

arvores e o sol, este por sua vez, revela-nos o calor que faz na cidade localizada no sertao 

paraibano. Em contraposicao, visualiza-se muitos elementos humanos como casas, predios, 

veiculos de transporte. A baixa quantidade de elementos da natureza pode revelar o 

desmatamento realizado pelo homem para a expansao da cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.5 Tematicas representadas e as diferencas segundo o genero 

Os desenhos revelaram alguns temas principals que foram assim classificados (ver 

grafico 1.5): I) Meu espaco e a natureza. (N=144); II) Meu espaco e a minha casa (N=42); III) 

Meu espaco e moderno, representados pelo transportes e a tecnologia (N=28); IV) Meu 

espaco e constituido pelas infra-estruturas urbanas (N=15); V) Meu espaco de vida tern a 

presenca humana (N=13); VI) outros (N=17). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 1.5: Tematicas que surgiram atraves dos desenhos 

l-Meu espaco de vida e natural - Ao analisar os desenhos, a quantidade de elementos 

naturais chamou atencao. Os coqueiros, passaros, flores, borboletas, entre outros, que em sua 

maioria nao sao perceptiveis no local, como por exemplo, o coqueiro, mas que de certa forma 

esta presente na mentalidade das criancas como um elemento imaginario, como um desejo de 

te-lo no seu espaco ou como uma informacao que identifica a cidade, ja que Sousa e uma 

grande exportadora de cocos verdes. Por outro lado, as arvores presentes nas comunidades 
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ciganas, foi o segundo elemento mais desenhado por todos demonstrando sua importancia no 

cotidiano infantil, em suas brincadeiras, em horas de lazer e descanso, pois, como salienta 

Jodolet (2002) os elementos naturais podem ser considerados como praticas cotidianas e do 

saber, baseadas na experiencia de vida de cada um. 

Outros elementos naturais bastante desenhados foram o sol e a nuvem. Estes fazem 

alusao ao calor, ao ceu aberto e as altas temperaturas do sertao. Poucas criancas desenharam a 

chuva e as que desenharam justificaram no verso que era um bom tempo, isso pode explicar 

as raras chuvas que ocorrem no sertao e nesse contexto a chuva e vista como uma coisa muita 

boa,uma queda na temperatura e fartura para a agricultura. 

Nesta perspectiva, a natureza presente nos desenhos destas criancas revela o contato 

que possuem com ela, atraves de atividades da vida cotidiana. Mas se pode ver que esta 

tematica esta mais bem representada nos desenhos das meninas. Isso pode revelar suas 

preferencias e um maior contato delas com as paisagens naturais provenientes talvez das 

brincadeiras ao ar livre, do cultivo de plantas tanto para ornamentacao da casa como para a 

alimentacao diaria. 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Meu espaco e a minha casa - a casa e muito importante para as criancas (Desenhos 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4), pois ela e a seguranca, o aconchego, a tranqiiilidade que esperam encontrar 

quando chegam da escola, dos passeios e viagens. A casa foi o um dos elementos mais 

desenhado por todos. Segundo Grubits (2003) a casa representa um elemento fundamental do 

ser, a pedra angular da personalidade. A casa e um elemento muito complexo de ser 

analisado, pois ela pode representar muitas coisas, lembrancas da infancia, a familia, sonhos, 

etc. Algumas criancas, inclusive, desenharam todos os comodos da sua casa, com moveis e ao 

desenhar cada parte falavam o que faziam em cada lugar, por exemplo: ao desenhar a sala de 

jantar com uma mesa e varias cadeiras, uma menina disse que era o lugar onde todos se 

reuniam para comer e conversar. 

No entanto, tratando-se de criancas ciganas o desenho da casa confirma seu estado 

atual de sedentarizacao, no qual, ela tern muita importancia, representando um teto fixo, uma 

seguranca. Isso comprova que muitas de suas representacoes apesar de serem influenciadas 

pela familia atraves dos relatos do tempo nomade e da educacao, tambem sao frutos de seus 

proprios conhecimentos e apreensoes da realidade, na qual, os valores dos objetos se 

misturam com seus proprios valores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outro detalhe chamou atencao nos desenhos. A maioria dos participantes desenhou 

casas isoladas, quando na realidade eles moram em uma comunidade, na qual, as casas estao 

dispostas lado a lado. Para eles, o espaco em que vivem tem um significado que denota a 

individualidade da comunidade ou a sua propria individualidade. Isso revela-nos que essas 

criancas talvez nao se socializem com seus vizinhos, a rua nao tenha tanto significado, as 

brincadeiras com outras criancas nao sejam tao presentes, assim como as conversas. Esse e 

mais um motivo de preocupacao, pois se sabe que a interacao com o meio e com as pessoas 

que nele habitam e interessante e faz parte de uma infancia saudavel, como tambem da cultura 

cigana. 

3- Meu espaco de vida sao os transportes e a tccnologia - a antena de TV desenhada no 

telhado das casas, representando o mundo moderno, da informacao atraves dos meios de 

comunicacao e a sua importancia na atualidade e uma tematica melhor representada pelos 

meninos (Desenhos 1.2 e 1.4) em razao da relacao de dependencia que estabelecem com os 

meios eletronicos, seja para conversarem com os amigos, para passearem ou para assistirem 

ao jogo de futebol. Para muitos brasileiros, a televisao e mais importante que uma maquina de 

lavar roupas (LE TOURNEAU E DROULEURS, 2010). 

Tambem se destacam nos desenhos os meios de transporte como o carro, a moto e o 

onibus. Isso se explica porque a comunidade cigana, os tres ranchos, fica as margens da BR 

230, um pouco distante do perimetro urbano de Sousa e a grande maioria possui carro ou 

moto para se deslocar ate a sede da cidade. Os onibus, por sua vez, os auxiliam na ida para a 

escola. Os meios de transporte nesse caso sao indispensaveis. 

4- Meu espaco sao as infra-cstruturas urbanas - A cidade com todas suas caracteristicas e 

elementos revela-se como uma das principais visoes do espaco geografico das criancas 

ciganas, sendo bem representada pelos meninos e meninas. Isso significa que os aspectos 

urbanos estao presentes e sao perceptiveis no cotidiano dessas criancas. Tal caracteristica vem 

corroborar para a identificacao e consolidacao, mais uma vez, do seu atual modo de vida, o de 

sedentarizadas. 

Nesta perspectiva, algumas foram muito fieis a realidade desenhando elementos da 

infra-estrutura urbana como a BR 230 que se visualiza muito bem da comunidade cigana, a 

Colonia Penal Agricola, o posto de combustivel, os esgotos a ceu aberto e banheiros fora de 

algumas casas. Esses dois ultimos elementos revelam o olhar de pequenos cidadaos, como 
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moradores do espaco urbano, para o problema da falta de saneamento basico no local, 

decorrente de falhas nas politicas publicas. (Desenhos 1.1 e 1.2) 

5-Meu espaco de vida tern a presenca humana- Para algumas criancas a presenca humana 

se apresenta como elemento integrante e completar do seu espaco. Na (desenho 1.4) 

desenhada por uma menina, pessoas trabalham, conversam e criancas brincam, deixando 

transparecer momentos de socializacao e de amizade entre os membros da comunidade 

cigana. 

Nesta perspectiva, a presenca humana em suas representacoes denota que seu espaco e 

o da socializacao, da interacao entre os membros da sua comunidade, com uma mediacao 

entre os fatores socio-culturais e pessoais que coexistem no mesmo espaco. 

Desta forma, para alguns meninos e meninas, o espaco no qual vivem adquirem o 

significado da coletividade, no qual, aspectos referentes a comunidade sao mais evidenciados 

e merecem uma maior atencao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 1. 6: As tematicas rcpresentadas segundo o genero 
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Desenho 1.1: Apresenta elementos naturais e humanos em harmonia (Menina) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desenho 1.2: Apresenta mais elementos humanos. (Menino) 
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Desenho 1.4: Espaco que representa a coletividade. (menina) 
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As representacoes do espaco geografico das criancas ciganas apontam as mais diversas 

visoes sobre seus espacos de vida e os valores que interferem diretamente nessas 

representacoes, influenciando no significado que o mesmo tern para os meninos e meninas. 

Com o auxilio do desenho elas conseguiram expressar com detalhes como veem e 

percebem seu espaco, alem de apresentarem algumas particularidades da vida adulta e da 

organizacao espacial da comunidade cigana. 

No entanto, as meninas apresentaram uma maior facilidade de expressao atraves do 

desenho. Elas conseguiram desenhar uma maior quantidade de elementos, tanto naturais 

quanto humanos, a mais que os meninos. Entretanto, eles mostraram um tracado mais firme e 

uma preocupacao maior em representar fielmente a realidade do seu espaco, tanto no desenho 

quanto na justificativa, por exemplo, um menino justificou seu desenho escrevendo: "sabe por 

que eu desenhei isso, porque Sousa e uma cidade pequena e tern casa que sao de barro". 

Embora vivam no mesmo espaco muitos conseguem visualizar detalhes, possuindo uma visao 

diferenciada. 

Nessa perspectiva, percebe-se que os desenhos sao resultados de atividades sensorio-

motores e do conhecimento da realidade que sao desenvolvidas ao longo do tempo ou da 

idade como afirma Piaget (1966). 

Muitos desenharam um espaco com elementos naturais e humanos ao mesmo tempo, 

com arvores, flores, pessoas trabalhando, carros, motos, etc. Isso demonstra que muitos 

apreenderam seu espaco como um resultado das interacoes entre a natureza e a sociedade. 

Por sua vez, nenhuma crianca desenhou algo que nos lembra-se que eram criancas ciganas. 

algo proprio de sua cultura, como as roupas tipicas das senhoras, a danca, etc. Esse e um 

motivo de preocupacao, pois revela que a nova geracao de ciganos nao esta culturalmente 

envolvida com seus lacos sanguineos e provavelmente a cultura cigana sera esquecida ou nao 

sera repassada para as geracoes futuras. 

Ate agora nenhum trabalho envolvendo criancas ciganas e sua representacao do 

espaco, com a utilizacao de desenhos foi realizado. Essa pesquisa, por sua vez, contribui para 

conhecer como criancas ciganas veem e representam seu espaco, quais suas percepcoes, 

valores e fatores determinantes nessa representacao antes mental, agora grafica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nao se pode deixar de ressaltar a importancia da justificativa no verso de cada 

desenho, pois elas foram imprescindiveis para compreender os significados e valores 

expressos. Por exemplo, uma justificativa diz assim: "Eu desenhei isso porque recordei muito 

dos momentos bons" (menina). Ela desenhou a casa que ela morava ha tempos atras e se 

mudara para outra, a qual nao gosta, por motivos de brigas com vizinhos. Na comunidade 

existem desavencas entre chefes ciganos e, por conseguinte entre as pessoas que moram nos 

grupos comandados por eles. 

Em suma, as criancas transmitiram para o papel de maneira espontanea tudo que vinha 

em suas mentes em relacao ao espaco que vivemxomo foi lhes pedido.Como salienta 

Schwarz (2007,p.384) "eles demonstraram, alem da capacidade de desenhar,seu 

conhecimento e sua percepcao visual,necessario ao desenvolvimento das representacoes."Isso 

com certeza foi essencial para a concrctizacao da pesquisa. 

Diante do exposto se pode afirmar que o desenho constitui uma importante ferramenta 

de analise. Atraves do desenho pode-se conhecer e avaliar melhor o foco da pesquisa, que 

nesse caso e o espaco das criancas ciganas, com uma analise detalhada dos seus elementos 

que nao podem ser avaliados de forma isolada, mas sim levando em consideracao sua 

interligacao com os demais elementos,assim como,o contexto real dos participantes. 
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Consideragoes finais 

A maioria das criancas desenhou com afeicao o espaco onde vivem. Alguns 

desenharam elementos imaginarios e alguns elementos reais nao foram representados. No 

entanto, todos demonstraram que possuiam uma percepcao do seu espaco, conseguindo 

inclusive, representa-lo atraves do desenho. 

Com base nos elementos dos desenhos se pode visualizar as diferentes representacoes 

do espaco vivido das criancas ciganas, nas quais, varias tematicas foram destacadas atraves da 

importancia relegada a certos elementos como a casa, aos aspectos naturais, as tecnologias e 

transportes, a presenca humana e a infra-estrutura urbana. 

Dentre essas tematicas cabe ressaltar que os elementos naturais se sobressairam aos 

elementos humanos em relacao aos generos. Para muitos a natureza possui uma inestimavel 

importancia, principalmente para as meninas que desenharam mais elementos naturais do que 

humanos. Os meninos, por sua vez, deram maior importancia aos elementos humanos do que 

aos naturais. Tambem no que se referem ao genero, as meninas foram mais espontaneas e 

detalhistas em relacao aos meninos. 

Tambem foi observado que a vida na cidade, com todos seus aparatos de transporte e 

tecnologia, influenciaram bastante na representacao e significado do espaco das criancas 

ciganas. Muitos preferem assistir televisao ou passear de moto, carro ao inves de participarem 

de brincadeiras com as outras criancas da comunidade ou escutar sobre sua cultura. 

As praticas sociais quando se fala no significado coletivo do espaco, ou a sua falta em 

referenda ao significado individual, alem de seus valores pessoais, influenciaram mais nas 

representacoes do que a propria cultura cigana e os valores dos seus ancestrais. 

As criancas ciganas demonstraram que a nova geracao esta totalmente inserida no 

contexto de uma vida sedentarizada, mas em relacao a interacao com a sociedade ou ate 

mesmo com pessoas da sua comunidade ainda estao isoladas. Sem a interacao social sua 

cultura nao sera promovida e repassada para as novas geracoes, isso inclusive, esta explicito 

em seus desenhos, porque em nenhum momento algo de sua cultura foi representado, sendo 
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descartada uma das hipoteses levantadas no inicio desta pesquisa, na qual, achava-se que a 

cultura cigana seria um dos valores que influenciariam nas representacoes deste espaco. A 

introspeccao das criancas tambem e algo preocupante, talvez isso tenha relacao com a 

discriminacao que muitos sofrem na escola, nas ruas, causando dessa forma o isolamento. 

Por conseguinte, as criancas ciganas demonstraram atraves das representacoes com 

desenhos que veem seu espaco mediante seus proprios valores adquiridos em uma vida fixa 

na cidade, na qual, aspectos urbanos e naturais se sobressaem aos aspectos de sua cultura 

difundida a milenios de historia. O espaco adquire significados divergentes para muitos. Nele 

estao refletidas a individualidade e coletividade provenientes do cotidiano das criancas 

ciganas, meninas e meninos, que por sua vez, denotam tambem a vida dos adultos nesse 

espaco. A presente pesquisa tambem contribuiu para revelar um fator preocupante, a evidente 

perca cultural da nova geracao cigana, sendo necessarias intervencoes urgentes para reverter 

esse processo que talvez seja explicito tambem nos adolescentes ciganos, sendo este um 

motivo para novas pesquisas. 
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Anexo 
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U n i v e r s i d a d s Fa d a r a l de Ca m p i n a Gr . i n d n 

Cc w t r o d *  Fo r r n a ga o de P r o f e s s o r s 

Te rmo de Conse nt i me nt o L i v r e e Escl a re ci do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a prcscni© pe squisa o u n m conf t e ce r a represantac&a do w p a c o vjvtdo, por 

me»$ <fe o«HNiho6 . (T6 e r i c a s d g a f l a t da csdade de Sousa -P8 . Assiw 

soJala-rrcos a p©rrntg£30 do r e s p o n s i ve por * * sa i m t t u i ^ o r:~ Ensino 

garanoivcjo que <i<*  ri rwtoa ce s re»«i* gf * it fe.?.r* !i* * . * u t oous us pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mc.'p-.os e i i t us 

p n ?c o n r z a t o pa ra o lrab;«i-.o co-r? - a -ca s Re que re roos sua a ut o. ' .2 -3 ^0 para 

que eust abvit fadte possa ser reg s f a d a por meto dfc rotograSas, co m o taM&m. 

pa ra a pra st n l a ^Se do s rc&ute idos deste e st udo no TCC. e m e ve n l a s df cnt if icos 

*  puttf icasao em mtim cimmcz. fim^mam a conf idenc»aiKiade M a 

pe squisa ©0;fi a s Criancas. uma mz qa a r»6o e s t a m t t i r4 8 ina szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»± } S e m 

ds# gnost ca r opirnoee; individuals, ma s sim v e r i f k w como, do f o rma geras. &9 

cria nca f t pe f t sa m e r w p r e w n t t m a que sta c :t ^-a . :-;a da DesdezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ji a gt a t f e ct m o a 

swa au"©ffcsa$3o. 

E_ -epreswitanC© d<;ssa Jnstitulolg de Ensino declar© qye ft*  4wd&mmte 

« e s « « J © sobre as ce»di$ee*  4a pesquisa e da y meu mmmm®t\te> para a 

i »r & * p * $ * j da*  cfiBf»s»s na metma, tan CWKJ para a p^t t ca pa *  futura ac*  

r#Siirj(SO;S 

MAI - *XMX$«« 


