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ENTREVISTA COM A PROFa ORa 
DIRCE MARIA ANTUNES SUERTEGARAY 

Dirce Maria Antunes Suertegaray e professora titular nos cursos de graduac,;iio e 
mestrado em Geografia do Departamento de Geografia da UFRGS. E uma das mais 
antigas s6cias da AGB-PA, tendo sido diretora da entidade na gestiio 86-88 e vice
presidente da AGB Nacional na gestiio 1992-94. 

1. Como voce chegou a escolha do Curso de Geografia? 

Iniciaria dizendo que minha primeira escolha foi ser professora. Desde crianc,;a 
brincava de ensinar. Na medida que eu fui crescendo, aprimorava-se esta convicc,;iio. 
Chegou entiio o momento da escolha - o que ensinar? Como desejava ser professora, 
ao terminar o Ginasio (na epoca) fui cursar Escola Normal (denominac,;ao tambem da 
epoca). Quando me formei professora primaria, desejei tam bern ir mais adiante. Sur
giu entiio a pergunta- o que gostaria de cursar para ser o professora em outros niveis? 
Fazendo uma !eve avaliac,;iio de minha hist6ria escolar, percebi que meu gosto era pela 
Geografia. Foram sempre os meus professores de Geografia que me despertaram mais 
curiosidade quando estudava, vibrava com os relatos que faziam das viagens que ti
nham realizado, do mundo que conheciam. Na Escola Normal uma excelente professora 
de Geografia e Hist6ria, alias minha tocaia (xara), Dona Dirce estimulou-me com suas 
aulas para seguir esta trajet6ria. 

2. Quando ouviu falar em AGB pela primeira vez? 

E dificil dizer uma data. No entanto nao me lembro de ter ouvido falar em AGB 
enquanto fazia o curso de Geografia na UFSM (69-72). Meu primeiro contato, e por 
conseqiiencia minha primeira lembranc,;a, foi ode 1973, quando ja formada e exercen
do a profissao de professora de Geografia na FIDENE (ljui), atual UNIJUI, fui convi
dada a participar de urn curso em Porto Alegre, quando da criac,;ao da AGB. Curso este 
ministrado pela professora Livia de Oliveira. Meu primeiro contato foi quando me 
tornei tambem s6cia fundadora da AGB-PA (1973). Lase vao 25 anos. 

3. Na sua opiniao qual eo papel politico, cultural e cientifico da AGB, no estado 
e no pafs? 

0 que mais me apaixona na AGB e reconhecer, atraves de sua hist6ria, seu im
portante papel mobilizador. Acredito ser a AGB uma das associac,;oes profissionais e 
culturais do Brasil que mais tern essa capacidade - reunir em eventos 2000 participan
tes. Atraves desta mobilizac,;ao a AGB exerce urn papel polftico que tambem se expressa 
na resistencia, no combate, na tomada de posic,;ao sobre assuntos de relevancia para 
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sociedade brasileira. Este papel alia-se ao movimento cultural significativo da AGB. 
Basta ler sua hist6ria de prodw;ao de conhecimento, de investigac;ao e divulgac;ao de 
problemas brasileiros. Esta atuac;ao se faz, entretanto, nao uniforme, se pensarmos na 
atuac;ao local. Algumas AGBs, entre elas a nossa de Porto Alegre, apresentaram uma 
hist6ria de forte atuac;ao, como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza, 
entre outras. Em outros pontos do pais, a articulac;ao e diffcil. Mas, seguramente esta 
entidade exerce urn papel politico, cultural e cientifico fundamental. 

4. Cite tres nomes de intelectuais que influenciaram e/ou influenciam sua 

forma~ao. 

E complicado citar tres nomes, quando sabemos que nossa formac;ao e influenciada 
por muitos. Vou fazer referenda a quatro professores pelo papel que desempenharam e 
desempenham na minha formac;ao. 0 professor Ivo Lauro Muller Filho, UFSM, que 
atraves de suas aulas me fez gostar de Geomorfologia, area que atuo mais diretamente. 0 
professor Adilson Avanci de Abreu, orientador do doutorado, pela sua competencia na 
forma como conduziu a orientac;ao da tese de doutorado- total abertura, dialogo fecundo 
e constante. 0 professor Milton Santos que me fez descobrir uma Geografia Nova, Ia 
pelos anos 70, e que continua influenciando hoje, pela sua capacidade de instigar a 
reflexao e o filosofar sobre Geografia, ajudando-me a construir novas ideias sobre outra 
tematica de meu interesse: Epistemologia da Geografia. Sou tambem influenciada, como 
professora, pelos escritos do professor Paulo Freire. Urn pouco do que sou como profes
sora devo as leituras e a reflexao que tenho feito de algumas de suas obras. 

s. Quais os lugares onde voce estudou e trabalhou? 

Sou nascida no Pampa, fronteira como Uruguai (Quarai-Artigas). lniciei a estudar, 
portanto, em Quarai. Fui alfabetizada pela minha mae, estudei urn tempo curto numa 
escola rural. Cursei o primario e o ginasio em escolas publicas em minha terra natal (Esco
la Brasil e Ginasio Estadual Prof. Diehl). A Escola Normal comecei em Uruguaiana (Esco
la Normal Elisa Walls) e conclui na Escola Olavo Bilac, em Santa Maria, todas escolas 
pliblicas. Estudei na Universidade Federal de Santa Maria, onde me formei na Licenciatu
ra em Geografia. Posteriormente fiz mestrado e doutorado no Departamento de Geografia 
na Universidade de Sao Paulo. Iniciei minha atividade profissional como professora pri
maria em cursos noturnos, ensinando adultos. Exerci tambem o magisterio na rede publi
ca estadual (Ijui) .Como professora de Geografia iniciei minhas atividades no Colegio San
ta Maria (Irmaos Maristas). 'Ii"abalhei tam bern numa escola particular administrada por 
lrmas Cat6licas em Silveira Martins (entao Distrito de Santa Maria). Fui primeiramente 
professora universitaria junto ao Departamento de Ciencias Sociais da atual Unijui (1973-
1981}, trabalhei posteriormente no Departamento de Geociencias da Universidade Fede
ral de Santa Maria (1979-1985) e, finalmente, assumi minhas func;6es universitarias junto 
no Departamento de Geografia da UFRGS. Neste trabalho desde 1985. 

6. Como voce conciliou e concilia a profissao e a familia? 

Preciso antes de responder a esta questao dizer algo que antecede. Sou filha primo
genita de urn casal de comerciantes. Minha mae sempre trabalhou, desde os anos 40 
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(periodo da Guerra), quando as mulheres comec;aram a ser chamadas para ocupar deter
minadas func;6es, no caso dela telefonista e depois comerciaria. Meu pai, a medida que 
cresci, me orientou para o trabalho. Nao fui criada como mulher para ser somente esposa 
e mae. Ao contrario, para meus pais o importante era trabalhar, era a profissao. 0 desejo 
deles e·que suas duas filhas tivessem uma formac;ao superior. Meu pai desejava que eu 
estudasse para ser engenheira ou farmaceutica. Acabou aceitando que eu fosse professo
ra. Coloco isto para dizer que cabia a mim trabalhar. Constituir familia era importante 
nos conselhos de minha mae. Ser profissional era prioritario nos conselhos de meu pai. 
Nao tive escolha em ser isto ou aquilo. Casei, tive tres filhos e trabalhei e trabalho o 
tempo todo. Aprendi que tudo isto deveria fazer parte de minha vida. Nesta trajet6ria 
nao sei se houve conciliac;ao harmoniosa. Sempre desenvolvi todas as atividades profis
sionais e familiares. Nao foi facil. Em determinadas epocas contava com o auxilio de 
outros. Minha mae e meu pai, por exemplo, muitas vezes cuidaram dos netos (mestrado 
e doutorado). Nao lutei para ser independente, nem participei de movimento feminista. 
Fui orientada na vida desde os anos 50 para ter familia e trabalhar. E isto que continuo 
fazendo, meus filhos ainda crescem. A unica certeza que tenho e que as vezes e sobrecar
regado. Meus filhos niio conheceram outra miie e parecem gostar desta. Eu niio conhec;o 
outra trajet6ria e acredito que niio teria feito nunca uma unica opc;iio. 

Opiniio 

7.1. Geografia Fisica ou Geografia Humana. 
Atuo por formac;iio na disciplina de Geomorfologia. Sempre gostei de conhecer a 

natureza, mas nunca esqueci a sociedade, por isso nem Geografia Fisica nero Geografia 
Humana, mas sim Geografia. Na minha concepc;iio podemos privilegiar, na analise, natu
reza ou sociedade, devemos entender natureza na sua conflituosa relac;iio com a socieda
de. A Geografia faz uma leitura da natureza a partir da dimensiio social. Niio e, portanto, 
uma Geociencia. A ciencia contemporanea tende para a articulac;iio destas categorias. Na 
Geografia esta questiio faz parte de sua hist6ria, de sua reflex6es, de sua epistemologia. 

7.2. Paisagem ou Territ6rio. 
Ao desenvolver minha tese de doutorado considerei os dois conceitos na analise. 

Falei de Paisagem como articulac;iio de elementos da natureza; falei de Territ6rio quan
do se da a posse desta pela sociedade atraves de sua apropriac;iio politica. Hoje refletin
do sobre esta, quer me parecer que paisagem e urn conceito aberto, amplo, que consti
tui a expressiio materializada da interac;iio sociedade-natureza circunscrita a uma 
dimensiio espacial. Espac;o este que hoje, devido ao desenvolvimento tecnol6gico se 
amplia em visualizac;iio. A partir das imagens de satelite podemos observar a paisagem 
do planeta, por exemplo. Ampliamos entiio a possibilidade de observa-la na sua dimen
siio material. Agora, paisagem pressup6e processo, movimento, sua analise implica ir 
alem de sua materializac;iio. Paisagens siio apropriadas no processo proprio de suas 
construc;6es. Sao construidas a partir de decis6es politico-economico-sociais, portanto 
fazem parte do territ6rio. Urn territ6rio pode absorver uma diversidade de paisagens 
(variac;ao no arranjo dos elementos naturais e sociais). Constituem, portanto estes dois 
conceitos, express6es de urn mesmo processo. Paisagem e Territ6rio, conforme penso 
hoje, siio duas dimens6es conceituais que se superp6em. 
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7.3. Licenciatura ou Bacharelado. 
Educador-pesquisador, pesquisador-educador, qual a diferen~a? Concebo a se

para<;ao apenas como op<;ao de trabalho. Querer ser professor, querer ser bacharel 
implica vivenciar a Geografia de forma diferenciada. Mas melhor seria ser os dois. 
Melhor seria nao considerar duas forma<;6es academicas. Melhor seria compreender 
Licenciatura e Bacharelado como duas formas de praticar a Geografia. Parece que este 
nao e o caminho pensado hoje pelos novos bachareis. E uma pena dividir; fragiliza. 

7.4. Um momenta marcante de sua vida profissional. 
Urn momento marcante de minha vida profissional, uma boa pergunta. Sempre 

encarei minhas conquistas profissionais como etapas vencidas, metas alcan~<adas, obri
ga'<oes cumpridas. Tudo como se fosse uma normalidade. Nao obstante houve varios 
momentos marcantes, gratificantes. Considero momentos marcantes, aqueles em que 
tive de fazer discursos: homenageando o Prof. Milton Santos, quando recebeu o titulo 
de Doutor Honoris Causa na UFRGS, e como paraninfa de tres turmas de formandos 
em Geografia da UFRGS. Estes foram marcantes para mim, porque foi quando me 
expus com muita emo~ao ao juizo e a gratidao de muitos. 0 ato de homenagear e ser 
homenageada significou o reconhecimento de minha carreira como professora. Consti
tuiu a expressao positiva de nosso trabalho. Ao lembrar desses momentos fico extre
mamente agradecida a meus colegas e meus alunos. 

7.5. Um momenta marcante de sua vida pessoal. 
Quando convivi com duas faces de nossa trajet6ria como pessoas, a vida e a 

morte. Quando tornava-me mae, sentia que morria urn pouco do que eu era e renascia 
em mim uma outra pessoa. Quando morreu meu pai, morri em parte com ele, em parte 
renasceu ele em mim. Estes momentos foram marcantes, pois a transforma~<ao foi ex
tremamente significativa. A partir destes minha vida mudou ... 

7.6. Uma atividade de lazer especial para voce. 
Talvez esta seja uma resposta ja esperada. Afinal, estudo Geografia. Lazer espe

cial para mim associa-se a viagem; consiste em deixar o Iugar e as coisas do cotidiano, 
nao necessariamente ir Ionge. Simplesmente passar a chave na porta da casa e dirigir
se a outro Iugar, conviver com outras pessoas. Conversar muito, se for possivel, brin
car, jogar. Voltar urn pouco para a infancia, tagarelar muito. 0 silencio, mais do que a 
solidao me perturba. Na solidao podemos dialogar, mesmo que seja conosco. 

7. 7. Sobre os desafios do ensino da Geografia no Brasil em tempos de Nova 
LDB, PCNs e Liberalismos 

A grande contradi<;ao esta em sabermos hoje que a educa~<iio e sem sombra de 
duvida a condi~<ao biisica para o crescimento individual e social, particularmente neste 
momento hist6rico - o periodo dito do conhecimento - e estarmos vivendo uma situa
~ao de total desconsidera<;ao ao ensino publico, o mais democratico e acessivel a popu
la<;ao. Penso que nestes tempos de liberalismos, LDB e PCNs a questao biisica e o 
significado do ser professor. Parece que nao somos hoje tao necessarios, haja vista a 
desvaloriza~<ao social desta profissao, num pais tao carente de ensino, desde o funda
mental ate a universidade. Em rela~ao a Geografia, ate onde conhe~<o a LDB e os PCNs, 
esta constitui uma disciplina fundamental ao ensino. De primeira a quarta serie a Geo
grafia (no seu conteudo), aparece explicitamente. Da mesma forma na proposta de 
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quinta a oitava series. 0 grande desafio esta, em meu entender, no ambito da capacita
~ao do docente de Geografia. Este tern como tarefa projetar na escola urn ensino de 
qualidade nessa area. 0 espa~o ainda existe, ele precisa ser ocupado com competencia, 
buscando uma renova~ao, uma Geografia que ainda nao aconteceu substancialmente 
em rela~ao a Geografia que se ensina. 

7.8. Urn recado 
Para finalizar, deixo urn recado. Completo 25 anos de forma~ao em Geografia e 

de s6cia da AGB neste anode 1998. Durante este tempo todo dediquei meu trabalho a 
Geografia e em alguns anos a AGB (participando em diretorias: locale nacional), com 
muito carinho. Acredito e basta ler a reflexao feita por outros cientistas sociais, que o 
espa~o e a Geografia sao hoje fundamentais. A tematica geografica esta sendo cada vez 
mais exigida em termos de sua compreensao. E preciso estarmos atentos. 

ENTREVISTA COM A PRQfA ORA 
HELENA COPETTI CALLAI 

Helena Copetti Callai e professora no Curso de Geografia do Departamento de 
Ciencias Sociais e no Curso de Mestrado em Educa~ao na Ciencia da UNIJUi. Asso
ciou-se em 1973, mantendo vinculo permanente com a entidade desde entao, partici
pando e promovendo as atividades da AGB-PA. 

1. Como voce chegou a escolha do Curso de Geografia? 

Ao entrar na universidade queria escolher entre Filosofia e Estudos Sociais, na 
epoca- Licenciatura Curta. Por raz6es de mercado de trabalho optei por Estudos Soci
ais . Ao concluf-lo, o que me pareceu mais interessante para estudar foi Geografia Hu
mana. E born salientar que na epoca era uma Geografia essencialmente descritiva, de 
informa~6es. A Geografia Ffsica descrevia a terra em seus varios aspectos e a Geografia 
Humana envolvia urn pouco mais de discussao e de reflex6es sobre o homem e a soci
edade. lngressei no curso de Geografia (Licenciatura Plena) pensando na especializa
~ao nesta area. Desde Ia tenho trabalhado a Geografia ( especialmente na dimensao do 
ensino) na perspectiva de que seja uma ciencia social, que estuda o humano eo ffsico, 
nao privilegiando urn ou outro, mas considerando o espa~c construfdo pelo homem; 
urn espa~o que ao mesmo tempo em que e a base territorial do homem e tambem urn 
elemento ativo, que interfere nas a~6es dos homens. 

2. Quando ouviu falar em AGB pela primeira vez? 

Em 1973, quando no Departamento de Ciencias Sociais da FIDENE/Ijuf recebe
mos urn convite para participar de urn curso ministrado pela Profa Livia de Oliveira, da 
UNESP/Rio Claro, sobre Metodologia e Didatica da Geografia, que marcava a funda-
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