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APRESENTAÇÃO

Discutir o ensino neste momento de grandes reflexões e mudanças na sociedade é 
essencial. Diversas transformações no âmbito da educação têm ocorrido, especialmente 
quanto à organização curricular, o que pode impactar diretamente grandes áreas do 
conhecimento, como a Geografia.

A coleção “Geografia, Ensino e Construção de Conhecimentos 2” constitui-se em 
palco para discussão dos diversos saberes associados ao ensino-aprendizagem no âmbito 
da ciência geográfica. A obra é composta por pesquisas que englobam relatos de casos e/
ou revisões bibliográficas em diversas esferas da educação. 

A coleção de artigos aqui inserida demonstra a diversidade de temas, teorias e 
metodologias que são empregadas no processo da construção da consciência geográfica. 
O livro é constituído por 20 capítulos, que remontam distintas experiências no contexto 
supracitado, cada qual com sua expertise e contribuições epistemológicas.

Assim, essa coletânea se concretiza a partir do empenho de vários pesquisadores, 
os quais representam diversas instituições de ensino e de pesquisa e que aqui deixam suas 
contribuições para ampliar as discussões dentro do ensino-aprendizagem da Geografia.

Que essa leitura seja de grande valia e possa gerar reflexões importantes que 
venham a somar em sua trajetória na ciência geográfica.

Fernanda Pereira Martins
Leonardo Batista Pedroso

Rildo Aparecido Costa
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RESUMO: O ensino da Cartografia no Brasil é de 
responsabilidade da Geografia na escola, com 
isso as questões metodológicas no processo 
ensino-aprendizagem tomam a direção da relação 

entre o cotidiano discente e a construção de um 
caminho para a produção de um conhecimento 
que não pode ser usado apenas na realidade 
escolar, já que o mesmo precisa compor a 
realidade cotidiana dos discentes para que 
consigam entender o mundo nas suas múltiplas 
relações de escalas e articulações de áreas. 
Deste modo, compreendemos que a Cartografia 
e a Geografia colaboram diretamente para a 
compreensão do espaço nas suas múltiplas 
dimensões e escalas. Assim, consideramos como 
desafios a defasagem metodológica de ensino de 
Cartografia por ser majoritariamente tecnicistas 
e positivista. Neste sentido, há necessidade de 
repensar as questões metodológicas no processo 
de ensino-aprendizagem educacionais para 
conseguir promover uma educação geográfica 
pela Cartografia que empreenda nos sujeitos a 
crítica, a reflexão e o conhecimento voltado para 
resolver os problemas cotidianos. O presente 
trabalho, portanto, tem como fundamento a 
compreensão da realidade e a produção de 
conhecimentos por meio de práticas docentes 
reflexivas as quais possam trazer a Cartografia 
por meio da Geografia Escolar e promover o 
conhecimento geográfico como entendimento 
das múltiplas espacialidades.
PALAVRAS-CHAVE: Cartografia; Geografia; 
Metodologia; Dialética.

CARTOGRAPHY TO READ THE WORLD: 
A METHODOLOGICAL PROPOSAL

ABSTRACT: The teaching of Cartography in 
Brazil is the responsibility of Geography at 
school, with this methodological issues in the 

http://lattes.cnpq.br/7368367410862087
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teaching-learning process take the direction of the relationship between the student’s daily 
life and the construction of a path for the production of knowledge that cannot be used only 
in school reality, since it needs to compose the daily reality of students so that they can 
understand the world in its multiple relations of scales and articulations of areas. In this way, 
we understand that Cartography and Geography directly collaborate to understand space in 
its multiple dimensions and scales. Thus, we consider challenges to be the methodological 
gap in the teaching of Cartography as it is mainly technicist and positivist. In this sense, 
there is a need to rethink methodological issues in the educational teaching-learning process 
in order to be able to promote geographic education through Cartography that undertakes 
criticism, reflection and knowledge aimed at solving everyday problems. The present work, 
therefore, is based on the understanding of reality and the production of knowledge through 
reflective teaching practices which can bring Cartography through School Geography and 
promote geographic knowledge as an understanding of multiple spatialities.
KEYWORDS: Cartography; Geography; Methodology; Dialectics.

1 |  INTRODUÇÃO 
O espaço é uma categoria comum de estudo da Cartografia e Geografia; assim, 

por meio de mapas, croquis, desenhos e esquemas cartográficos conseguimos explicar, 
relacionar, produzir, promover, compreender e refletir sobre o espaço. A Cartografia nos 
coloca diante do mundo de forma indireta, mas as nossas relações cotidianas com o mundo 
nos colocam diante do espaço de forma direta, deste modo, o espaço cartografado passa 
a ser sentido/entendido/refletido quando compreendemos o espaço pela realidade. A 
Cartografia sintetiza, organiza, dinamiza, sinaliza, direciona e nos autoriza ao entendimento 
radical da realidade pelas categorias, conceitos, problemas, temas e questões da ciência 
geográfica.

Neste sentido, o espaço não é apenas um dado estatístico ou uma referência 
geoespacial, pois o espaço é a totalidade que nos cerca, nos une, no separa, nos comove e 
nos elenca temas e problemas da nossa própria existência. O espaço é a totalidade de nossas 
vivências e ações. Dentre tais possibilidades que podemos pensar o espaço escolhemos 
para esse trabalho compreender o mesmo a partir do sentimento e pertencimento, uma vez 
que é indubitável a importância da compreensão dessa categoria no que diz respeito ao 
sentimento de pertencimento do indivíduo e; assim, destaca o meio no qual habita e que 
estabelece cotidianamente suas relações sociais. 

Tais relações sociais estão dentro de uma estrutura de caráter dominante, que é 
alheia à inclusão e à democratização do conhecimento. A cartografia, dessa forma, é um 
conjunto de saberes e direções metodológicas fundamentais para o ensino de Geografia e 
para o desenvolvimento do aluno, pois inseri os mesmos no mundo e, com isso promovem 
uma compreensão autônoma, crítica, reflexiva, plural e dinâmica do espaço.

Segundo a publicação institucional do Governo Federal a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) a cartografia é uma condição obrigatória para a aprendizagem:
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Espera-se que, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos tenham domínio 
da leitura e elaboração de mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização 
cartográfica. [...] Compreender as particularidades de cada linguagem, em 
suas potencialidades e em suas limitações, conduz ao reconhecimento dos 
produtos dessas linguagens não como verdades, mas como possibilidades. 
(BNCC, 2018, p.363)

A BNCC constitui como encaminhamento a compreensão da cartografia como 
linguagem. Também entendemos a mesma como linguagem, mas na lógica da produção 
de conhecimento, não apenas como informação. Ensinar cartografia ajuda a promover a 
interação conceitual à realidade discente e principalmente instigar a ação discente sobre o 
mundo. Essa ação sobre o mundo, segundo Coimbra (2017), por parte das e dos estudantes 
é que garante a interação do conhecimento escolar com a vida real e sinaliza a promoção 
da ciência geográfica como realidade mediada pelas estruturas e imediata pela intervenção 
na realidade por parte das e dos estudantes.

É fundamental compreendermos que ainda que a alfabetização cartográfica tenha 
início nos primeiros anos do ensino fundamental, ela não permite que o aluno ultrapasse 
os pressupostos teóricos estabelecidos pela cartografia de bases tecnicistas, que não 
possuem como foco a criticidade e, desse modo, limitam a compreensão da realidade e, 
principalmente, o campo de atuação das e dos estudantes, ou seja, o campo de ação para 
intervir na realidade. Observa-se, assim, um déficit entre a expectativa apresentada pela 
BNCC e o empírico, mesmo que essa seja baseada em princípios do ensino democrático 
havendo a notoriedade da exploração das potencialidades da cartografia no ensino de 
Geografia. 

O presente trabalho tem como centralidade promover conhecimentos para o ensino 
de Cartografia por meio de metodologias escolares voltadas para o Ensino Fundamental 
II (6º ao 9º ano). Essa escolha foi realizada pela importância pedagógica e geográfica 
da Cartografia, uma vez que seus elementos, conteúdos, temas e linguagens estão 
inseridos no cotidiano das e dos estudante em muitos formatos dentre tais os aparelhos 
eletrônicos e/ou computacionais como tablets, celulares, computadores, televisões, etc. 
Tal aparelhagem contém sistemas de informações geográficas, sistemas de navegação, 
sistemas de referências, mapas, dados estatísticos e informações de sensores remotos. 
Entretanto, esses alunos, muitas vezes, não conseguem compreender tais tecnologias e 
muito menos o próprio cotidiano imbricado à lógica e as ferramentas cartográficas. 

Esses fatores cartográficos e geográficos que não são compreendidos implicam 
em distanciar da realidade as e os estudantes e com isso não constituir um caminho de 
ação para o cotidiano. O conhecimento cartográfico amplia as relações cotidianas nas suas 
múltiplas dimensões e a não realização desse na sala de aula faz com que estudantes se 
alienem do próprio entendimento de sua vida que é estruturada espacial por um conjunto 
político, jurídico, social, cultural e econômico. Tal apontamento pode vir a se tornar um 
grande empecilho na formação desses alunos, já que a compreensão cartográfica permite 
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a localização espacial e a possibilidade de pensar e articular diversas escalas e cenários, 
o que promove uma compreensão mais ampla do mundo e permite uma ação direta sobre 
o mesmo. 

A falta de criticidade na cartografia é resultado das estruturas estimuladas por um 
grupo político-econômico dominante marcado pela tradicionalidade do ensino (BARBOSA, 
2015), deixando propositalmente de proporcionar aos alunos competências necessárias 
para o domínio de conteúdo presentes nos mapas e nas representações cartográficas dos 
livros. Conforme Fonseca (2018), as lacunas da cartografia escolar estão relacionadas 
com a formação dos próprios professores, que dependem de uma formação conceitual e 
libertadora. Essas lacunas se baseiam em uma cartografia estática e mecanizada, isto é, 
não há diálogo entre técnica e ensino. Diante do exposto e considerando a dificuldade na 
formação dos professores, metodologias simples e eficazes se vêem necessárias como 
material de apoio para amparo desses profissionais na elaboração de aulas que expressam 
a totalidade do processo de ensino-aprendizagem. Essas metodologias são possibilitadas 
quando levado em consideração os conhecimentos prévios e as particularidades do 
estudante enquanto sujeito do espaço habitado, ou seja, a promoção do sentimento e do 
pertencimento tem caráter formativo na realização da leitura e entendimento dos mapas ou 
de outros aspectos cartográficos como desenhos, esquemas e croquis.

2 |  A CARTOGRAFIA E A INSPIRAÇÃO 
A metodologia apresentada por este trabalho tem como base teórica a aula expositiva 

dialogada em uma perspectiva freireana (COIMBRA, 2017). Para realização da mesma, 
há uma divisão entre etapas denominadas “inspiração”, “problematização”, “reflexão”, 
“transpiração” e “síntese”. O presente trabalho tomará esses passos como norteadores 
para a proposta de aplicação do ensino de cartografia nas escolas, tendo como princípio a 
inclusão e a democratização do processo de ensino-aprendizagem. 

Durante o estágio de inspiração, segundo Coimbra (2017), é fundamental que o 
ambiente de sala de aula seja convidativo e desperte interesse dos alunos e alunas em 
relação ao conteúdo apresentado. Para isso, o docente deverá utilizar diferentes linguagens 
e ferramentas de acordo com as especificidades do grupo, a fim de estimular a participação 
voluntária. Assim, o docente deverá realizar previamente um diagnóstico do ambiente e do 
público-alvo, ou seja, promover o conhecimento a partir da realidade local, do sentimento e 
do envolvimento das pessoas, com isso haverá o interesse do público. 

A partir de Freire (2010) e Coimbra (2017) temos a importância em buscar 
metodologicamente a aproximação docente-discente, deste modo, o ensino de 
Cartografia partirá da realidade imediata pelas experiências dos sujeitos envolvidos no 
processo educacional. Assim, a etapa da inspiração serve para dar impulso ao aluno 
enquanto sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem envolvendo os sujeitos como 
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promotores de ações para o conhecimento. O professor, deste modo, é o mediador do 
conhecimento (CHIOVATTO, 2000) e também aquele que promove diálogos com discentes, 
logo a construção efetiva do processo para ensinar leva em consideração as vivências, 
personalidades e culturas discentes, neste sentido, os discentes são educados para o 
conhecimento que liberta e com isso promove a autonomia diante do conteúdo apresentado. 

O conteúdo para resultar em conhecimento precisa de interação entre os sujeitos 
e o cotidiano, para isso é necessário que sejam compostas as informações e conteúdos 
por meio de múltiplas linguagens. As diversas linguagens ampliam o conhecimento por 
fomentar novas relações entre o cotidiano que se tem e as questões apresentadas para 
pensar o mesmo por outra lógica. A seguir, seguem dois exemplos da linguagem literária 
como possibilidade metodológica para a sala de aula como inspiração para cartografia:

[...] A lua cheia clareia as ruas do Capão                          

Acima de nós só DEUS humilde, né, não? Né, não?

Saúde (plin) mulher e muito som

Vinho branco para todos, um advogado bom

Esse frio ‘tá de fuder

Terça feira é ruim de rolê, vou fazer o que?

Nunca mudou nem nunca mudará

O cheiro de fogueira vai perfumando o ar

Mesmo céu, mesmo CEP no lado sul do mapa [...] 

(RACIONAIS, 2002)

A letra da música “Da Ponte Para Cá” do grupo Racionais MC pode ser trabalhada 
a partir dos temas desenvolvidos diretamente pelas questões cotidianas dos grupos 
vulneráveis social e economicamente. Tal ferramenta possui potencial de inspiração por 
carregar simbolismos do espaço vivido e contribuir na compreensão do conteúdo trabalho 
cartograficamente, neste caso hipotético, a desigualdade social em centros urbanos. 

[...] Gosto dos mapas porque mentem. 

Porque não dão acesso à dura verdade. 

Porque, generosos e bem-humorados, 

estendem-me na mesa um mundo 

que não é deste mundo.

(SZYMBORSKA, 2015)

O poema “Mapa” da ganhadora do prêmio Nobel de Literatura, Wisława Szymborska, 
poderá ser trabalhado com grupos que tenham uma identificação por literatura. Tal ferramenta 
possui o mesmo potencial da música, pois causa nos alunos um sentimento de simpatia por 
aquele assunto. É importante ressaltar que tanto a música quanto o poema poderiam ser 
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trabalhados em qualquer turma, inclusive, de classes sociais distintas, mas, para a fase de 
inspiração, a efetividade está atrelada à afinidade do aluno diante da ferramenta escolhida. 
Portanto, caso seja do desejo do professor apresentar uma linguagem sem vínculo direto 
com o grupo, torna-se necessário ser feito em outra etapa.

3 |  CARTOGRAFIA E A PROBLEMATIZAÇÃO
Este momento consiste em problematizar o conteúdo apresentado. A problematização 

é um recurso utilizado para evidenciar a realidade cuja interpretação é atrelada à lógica 
dominante do sistema capitalista, que limita a compreensão da representação cartográfica. 

Tanto nas sociedades ocidentais como nas orientais, a cartografia 
invariavelmente une o objetivo ao subjetivo, a prática aos valores, o mito 
ao fato comprovado, a precisão à aproximação. As histórias eurocêntricas 
tradicionais têm desprezado os usos míticos, psicológicos e simbólicos dos 
mapas, valorizando seu uso prático; isso se deve mais à nossa obsessão 
pelos modelos científicos do que à história real da prática cartográfica. 
(HARLEY, 1991, p. 9)

Conforme Harley (1991), houve historicamente um desprezo em relação a 
interpretação dos mapas exaltando o seu uso prático. Em contrapartida, a cartografia 
crítica permite ultrapassar a praticidade e a técnica levando em consideração a totalidade e 
os simbolismos presentes nos mapas. O valor da cartografia crítica jaz na rigorosa análise 
do espaço possibilitando ao estudante a formação do conhecimento para a vida social, 
isto é, a não reprodução de ideias ou ações dentro da estrutura a qual pertence. Como 
construir, portanto, uma criticidade dentro de sala de aula? Coimbra (2017), sugere iniciar 
essa construção com um questionamento apoiando-se na problematização. 

Há diferentes caminhos para estimular a problematização, sendo um deles o de 
apresentação de dados. O exemplo mostrado a seguir retirado do Laboratório Espaço Público 
e Direito à Cidade da Universidade de São Paulo (USP), que faz um acompanhamento 
crítico das políticas urbanas e habitacionais, particularmente em São Paulo e em outras 
regiões metropolitanas brasileiras. 
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Figura 1 -  Distribuição da população preta e parda na cidade de São Paulo (SP).

Fonte: LabCidade. (2019).

A escolha da imagem deu-se por ela trazer questionamentos e uma análise crítica 
diante do tema proposto em sala de aula. É importante ressaltar que este é um tema 
hipotético para desenvolver a etapa da problematização dentro da cartografia, mas não 
há impedimentos de temas a serem trabalhados dentro da metodologia proposta, como 
exemplo a questão agrária, regionalização mundial ou até mesmo fuso horários. 

O exemplo, ainda no tema de desigualdade social nos centros urbanos, evidencia 
um problema social na cidade de São Paulo (SP)  mostrando a distribuição da população 
preta e parda na capital paulista. Juntamente à imagem e aos dados apresentados, são 
possíveis os seguintes questionamentos: por que essa parcela da população não está nos 
centros urbanos? Quais fatores levam a essa representação cartográfica? 

O objetivo é, portanto, a partir do desejo dos alunos devido à etapa de inspiração, 
causar uma indagação em relação ao tema trazendo elementos da cartografia crítica 
para que estabeleça um elo analítico com o tema e estimule a passagem para o próximo 
momento: o de reflexão. 

4 |  CARTOGRAFIA E A REFLEXÃO
Há três etapas na construção do conhecimento dialético: a síncrese, a análise e a 

síntese (VASCONCELLOS, 1992). A fase reflexão, a qual a síncrese pertence, é o momento 
fundamental do processo de ensino-aprendizagem, pois permite a interação entre aluno e 
professor e aguça a criticidade iniciada anteriormente com a problematização. 

Segundo Coimbra (2017), a síncrese será explorada através do resgate dos saberes 
tanto do aluno quanto do professor. O educador deverá mapear dentro de sala de aula 
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as experiências dos alunos e agrupá-las a fim de estabelecer um diálogo entre elas para 
que o educando se sinta pertencente à experiência de sala de aula. Tal fato proporciona 
uma ampliação no processo de ensino-aprendizagem devido à acessibilidade dos saberes 
dos envolvidos, sendo, portanto, um aperfeiçoamento e complementação mútua do 
conhecimento prévio causado pela reflexão. Cabe dizer acerca da gravidade do julgamento 
feito em relação aos saberes prévios, pois limita o movimento de síncrese. 

Diante do exposto, será exemplificada, a seguir, uma possibilidade de 
desenvolvimento do momento reflexão dentro da cartografia. O assunto trabalhado no 
exemplo é o de biomas brasileiros, diferenciando-se do tema de Desigualdade Social 
em Centros Urbanos apresentado anteriormente com intuito de mostrar a flexibilidade da 
aplicação da metodologia proposta em relação aos possíveis conceitos do currículo de 
Geografia. 

A proposta se baseia na aplicação previamente de um mapa preto e branco (Figura 
2) em sala de aula, tendo como objetivo a exploração do saber do aluno expressado pela 
pintura e, ademais, a associação do mesmo com o assunto ministrado. 

Mapa 1 - Mapa dos biomas brasileiros.

Elaboração: autores.(2021).

Espera-se que sejam diferentes o uso de cores entre os alunos criando caminhos 
para discussões acerca de cada perspectiva dos biomas brasileiros; a partir disso, haverá 
complementação dos saberes do professor e aluno e aperfeiçoamento do conhecimento 
quando distanciado do senso comum e, somado a isso, uma aproximação de conceitos 
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científicos. 
O momento de reflexão possui a necessidade da participação do aluno durante 

a aula, tirando o seu papel exclusivo de ouvinte (COIMBRA, 2017). A massividade do 
ensino pode ser superada quando os alunos se envolvem com cada símbolo do objeto 
estudado, neste caso, o mapa. Compreende-se, assim, a relevância de atividades as quais 
exploram a síncrese e o momento de reflexão. Ao ser aguçada a subjetividade e os saberes 
prévios dos alunos, há, consequentemente,um envolvimento maior dos mesmos tornando 
o processo de Alfabetização Cartográfica prazeroso. Conforme Silva e Kaercher (2006)

Cabe ao professor tornar esse aprendizado prazeroso, não só mecânico, 
elaborando planejamentos de aula que deixem os alunos se expressarem, 
compreenderem o significado das cores de um mapa, por exemplo, os 
traços, as proporções, os diferentes tipos de representações [...]. (SILVA, 
KAERCHER, 2006) 

5 |  CARTOGRAFIA E TRANSPIRAÇÃO
Segundo Coimbra (2017) o momento de transpiração é aquele cujo conhecimento 

é construído, sendo necessário o envolvimento de todos os participantes do processo de 
ensino-aprendizagem e o esforço dos mesmos para atingir o resultado esperado, ou seja, 
a ação como etapa inicial e final pela mediação da relação conteúdo e cotidiano; assim, é 
fundamental compreender que o saber não é dado e não está pronto. Vasconcellos (1992) 
salienta que a transpiração corresponde a análise dentro das etapas da construção do 
conhecimento dialético. Neste sentido, são acessadas informações pelas experiências dos 
sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e, desta forma, a urgência em 
organizar as que passam para o exterior e resultam em ações voltadas para o conhecimento 
imediato. 

Assim, como a transpiração está relacionada diretamente com a organização das 
ideias do professor e dos alunos, pede-se que haja fundamentação teórica com livros, 
artigos, revistas e outras referências (COIMBRA, 2017). Ademais, há a necessidade de um 
planejamento prévio da aula baseado no diagnóstico feito inicialmente como discutido na 
etapa da inspiração.    

Deste modo, o estudo dirigido é uma das possíveis técnicas de ensino para a etapa 
da transpiração, não excluindo outras formas de estimular a busca pelo conhecimento e a 
organização do mesmo. O estudo dirigido por meio de mapas e outras linguagens imprimem 
nos sujeitos envolvidos a compreensão dos desafios específicos para essa relação que 
resultará em conhecimento. Trabalhar as questões ímpares de um tema tendo como 
centralidade o mapa permitirá que estudantes e professores identifiquem os problemas 
também locais, já que a preocupação central é com a articulação de conhecimentos e suas 
relações e movimentações escalares.

Assim, é fundamental nos atermos a Haydt (2006), pois esse elenca a elaboração de 
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atividades pelo professor por operações cognitivas dos alunos. Essa elaboração direciona 
as especificidades locais que serão trabalhadas de forma dirigida para fundamentar, 
pelos olhares sobre os mapas, as diferentes formas de organização do espaço nas suas 
articulações escalares. Os procedimentos principais para a aplicação dessa técnica 
encontram-se na elaboração ou escolha de um tema para compreensão e a formação de 
questões que estimulem a e análise cartográfica. 

6 |  CARTOGRAFIA E SÍNTESE
Este momento, segundo Coimbra (2017) é marcado pelo compartilhamento do 

que foi aprendido durante as outras quatro etapas. A forma de exposição do resultado do 
conhecimento construído não segue um padrão. Não há um exemplo concreto de síntese, 
pois ela resulta de uma objetivação já apropriada pelo professor e mediado pelo ensino 
escolar (LAVOURA, MARTINS, 2017). A criatividade é a chave para a síntese, pois ela 
depende da expressão de cada aluno em relação à cartografia, nesse caso. Vasconcellos 
(1992) afirma a importância da síntese para a compreensão do conhecimento adquirido 
através da projeção do mesmo, seja em uma folha de papel, de forma oral ou até musical.

7 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho foi inspirado na Escola Municipal Odilon Custódio Pereira, localizada no 

bairro Parque São Jorge, periferia de Uberlândia-MG, responsável por atender um público 
carente da região ao seu entorno. Na qual o Grupo PET/Geografia da Universidade Federal 
de Uberlândia promoveu atividades iniciais com a comunidade escolar e, desta forma, 
obteve resultados preliminares positivos quanto à resposta dos alunos. 

Devido a pandemia as atividades na escola tiveram que ser interrompidas em seu 
estágio inicial, deste modo, a metodologia apresentada neste trabalho fica como sugestão 
para aplicação em sala de aula, visando sempre uma alteração no ensino cartográfico das 
escolas.

O diagnóstico da realidade dos alunos, tanto educacional, econômico e social, quanto 
o da escola, estrutural, geográfico e pedagógico são fundamentais para a viabilização de 
um projeto. Essa atividade, proposta para um bairro que se localiza na periferia da cidade 
de Uberlândia - MG, buscou apresentar exemplos que se aproximassem da realidade dos 
educandos. Conhecer a situação dos alunos e escola facilita a adaptação da atividade à 
realidade de ambos, visto que, uma aula em que o aluno se sente inserido, torna-se mais 
prazerosa e interessante e desta forma agrega ainda mais conhecimento. 

O desafio para o ensino de Cartografia está na compreensão das motivações dos 
sujeitos envolvidos no processo ao mesmo tempo em que é preciso ampliar as possiblidades 
de ensino para que o cotidiano seja não apenas representado cartograficamente, mas 
compreendido e por meio de ações transformado. Ler o mundo pelos mapas significa ler os 
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mapas pelo mundo que vivemos e que almejamos.
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