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1. INTRODU«;AO 

o primeiro curso de Engenharia Cartognifica (na 
verdade, Engenharia GeogrMica) no Brasil iniciou suas ati
vidades em 17 de dezembro de 1792, quando da funda~ao , 
da Academia Real Militar. Com a surgimento de universi
dades civis, a forma~o de.,engenheiros geografos estendeu
se ate 1935. Somente 0 Instituto Militar de Engerrlfl\ria 
manteve, ininterruptamente, a forma~ao regular destes pro
fissionais. Em 1965, a atual Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (entao da Guanabara) reiniciou a formac;:ao ci
vil da modalidade com a atual denomina~ao de Engenharia 
Cartogrcifica, atendendo a recomenda~ao da Associa~ao 
Cartogrcifica Internacional (SANlDS /4/ ). Seguiram seus 
passos a UFPr, a UFPE e a UNESP, nos anos de 1976 e 
1977, formando seus primeiros engenheiros nos anos de 
1981 e 1982. 

Hoje, entre civis e militares, estima-se haver cerca 
de 1.100 engenheiros-cart6grafos no Brasil, distribuidos par 
varias regioes e estados, consoante com a caractetistica da 
especialidade, qual seja, a de ter uma atua~ao de alcance 
local, regional, nacional e ate internacional (demarca~ao 
de limites, p. ex.). Apesar do numero relativamente peque
no de profissionais, reuni-Ios em congressos e encontros 
nao e tarefa facil, devido a disper~ao geogrcifica causada 
pelo exerdcio da profissao. Naturalmente, este e um fator 
inibidor da troca de ideias, da verifica~ao das necessida
des e do conhecimento dos anseios e expectativas entre os 
colegas. . 

Pensando nisto e buscando levantar informa~oes 
. para subsidiar futuras altera~6es de curriculo, bem como 
estimar a demand a para programas de educa~ao continua
da, os autores elaboraram urn questionario que abrangeu 
aspectos pessoais, profissionais e educacionais. Por razoes 
operacionais 0 referido levantamento foi feito apenas en
tre os egressos da UNESP e da UFPr. A inten~ao inicial 
era de faze-Io chegar a todos os duzentos e quarenta e se
te engenheiros formados por estas duas universidade. En
tretanto, a falta de atuaIiza~ao dos endere~os nos cadas
tros das ABEC/ SP. e ABEC/ PR e das universidades [or
c;:ou que 0 interrogatorio fOsse enviado apenas aos 138 so
cios com enderec;:os atualizados. 

As ideias que os autores apresentam e discutem nes
te artigo sao baseados nos cinquenta e nove questiomirios 
respondidos. Alem destas opinioes, os autares relatam dis
cussoes pertinentes ocorridas durante as mesas-redondas 
de assuntos profissionais e de assuntos educacionais n0 
5° ENE CART (Encontro Nacional dos Engenheiros Car
t6grafos) em Presidente Prudente - SP, nos dias 29, 30 e 
31 de julho ultimo. 
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2. OBJIETIVOS 

Basicamente, havia duas categorias de objetivos que 
se buscava. Uma de curto prazo, onde os dados colhidos 
deveriam auxiliar nas discussoes de temas atuais. Outra 
de medio e longo prazos em que se visava amparar dis
cuss6es e decisoes a serem tomadas no futuro. 

Os objetivos de curto praso sao: 

. 2.1 Subsidiar os debates nas mesas-redondas sobre te
m"s profissionais e educaciomiis do 5° ENECART. 

2.2 Levantar informac;:oes para apresentar a comunida
de da engenharia nacional, a fim de ilustrar a neces

. sidadede criac;:ao d.e uma area especifica para a en
genharia cartogrcifica. 

2.3 Iniciar um projeto de levantamento de dados e opi
nioes, que deve ser ampljado, de modo a aprimo
rar 0 grau de conhecimento a cerca do profissional
engenheiro cartografo no Brasil. 

2.4 Promover 0 conhecimento, ainda que aproximado, 
das condic;:oes do mercado de trabalho, das neces
sidades e expectativas db engenheiro cartografo, v~
Iidas para todo 0 territ6rio nacional, e tambem com 
o intuito de investigar possiveis caracterizac;:oes ti
picamente reginais. 

2.5 Subsidiar intenc;:6es de alterac;:ao de curriculos dos 
cursos de engenharia cartogrcifica, baseado nas 
" tendencias duradouras" do mercado de trabalho. 

3. METODOLOGIA 

o questionario enviado pelo correio em maio/ 88 
aos ex-alunos ·continha vinte e cinco perguntas au toma
das de opinioes. Procurou-se abranger varios assuntos por 
causa da carencia de referencias. As questoes eram sucin
tas e diretas e as respostas, na maioria dos cas os, eram do 
tipo multipla escolha, para evitar 0 discurso. 

"A priori", sabia-se que, para os [ormados na 
UNESP, havia cerca de 5070 de desempregados, 20% de 
empregados fora da area e cerca de 75% atuando no ra
mo (2). Esta foi a unica preocupac;:ao com respeito a amos
tra, qual seja, contactar apenas os que estavam engajados 
no mercado cartogrcifico. Desses, nem todos tinham seus 
endere~os atualizados; daf restou a op~ao de buscar con
tacto apenas com aqueles de quem se supunha ter os en
dere~os corretos. Alem dis to, os autores estavam prepara
dos para uma "quebra" de 50% *. 

Isto, e claro, impoe restri~oes a representatividadc 



dos dados, uma vez que a metade que responde pode con
figurar uma tendencia da amostra, apenas pelo fato de ter 
reenviado 0 questionc:irio. 

De qualquer modo, procurou-se iniciar um proje
to com 0 que sdinha a mao. As respostas que chegaram 
ate 29 de junho de 1988 foram tabuladas, sem preocupa
~ao de cruzar ou correlacionar dados. 

* ZAINA, N.M.C: Comunica~ao pessoal. 

4. RESULTADOS E DiSCUSSAO 

Os dad os aqui apresentados foram tabelados a par
tir de cinquenta e nove questionarios respondidos por 
egress os dos cursos de Engenharia CartogrMica, exclusi- . 
vamente, das Universidades Estadual PauIista (UNESP) e 
Federal do Parana (UFPR). 

UNESP UFPr TOTAL "'0 
Estimado pi Brasil - - a 1100 100 

Formados 128 119 b 21-7 b/a 22,5 

Quest. enviados 78 60 c 138 ci a 12,5 c/ b 55,9 

Quest. recebidos 38 21 d 59 d/a 5,4 d/b 23,9 d/c 42,8 

Por se tratar de um primeiro trabalho para ten tar 
uma aproxima~ao das condi~6es e opini6es reinantes na 
area cartogrMica, segundo a visao dos profissionais enge
nheiros, os autores pedem clemencia pela falta de rigor na 
composi~ao da amostra. Conforme explicitado no item 2.3, 
esta e uma iniciativa que podera balizar a amplia~ao da 
consulta. Nao se deve perder de vista que as cinquenta e 
nove respostas representam cerca de 5% do total estima
do de engenheiros cartografos no Brasil. Em seguida, sao 

. apresentados os resultados agrupados em dados pessoais, 
profissionais e relativos as institui~6es de ensino. Os co
mentarios sao feitos concomitantemente. 

4.1 Dodos pessoais 
4.1.1 Condus(io da grodlJla~ciIo 

Ano 82 83 84 85 86 87 
% 23,7 15,3 13,5 30,5 5,1 11,9 

"Um ponto positivo e que 83% dos entrevisiados conclui
ram 0 curso at~ 1985, 0 que da pelo menos dois an os de 
'·experiencia profissional". 
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4.1.2 Sexo 

Masculino 71,2070 e feminino 28,8% 
"Nao se po de dizer que se trata de uma profissao ess",,_ 
cialmente masculina" . 

4.1.3Idade 

20 - 25 anos - 13,5% 

26 - 30 anos - 76,3% 

31 - 35 ano.s - 10,2% 

"Com cerca de 90% dos entrevistados entre 20 e 30 anos, 
tem-se uma caracte~istica enviesada da amostra". 

4.2 Dodos pl'ofissionais 
4.2.1 fIIIl1;oo ql!.le elCerce: 

engenheiro 
professor/pesq. 
estudante de pas-g. 
tecnico ' 
administrador 
analista de sistemas . 

59,3% 
25,4% 

5,1% 

5,1% 

3,4% 
1,7% 

100,0% 

"25 % dos professores/pesquisadores talyez justifiquem 0 

equilibrio entre em pres a privada e publica, uma vez que 
ambasas universidades sao publicas, onde trabalha a maio
ria dos professores pesquisad,os". 

4.2.2 Cargo el.(ecutivo que ocupa 

Diretor 
Chefe 
Coordenador 
Gerente 
Sem cargo 

8,5% 

10,2% 

13,5% 
11,9070 
55,9% 

100,0% 

"Os curriculos dos cursos de engenharia cartogrMica de
vern preyer disciplinas humanisticas, alias, uma tendencia 
no moderno ensino de engenharia". 

4.2.4 Ambienre de htllbo!ho 

Interno 47,5% misto(interno e externo) 52,5% 

"Os curriculos de engenharia cartogrMica devem manter 
e ete refon,:ar as aulas praticas em campo, ainda que isto 
onere 0 or~amento". 
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4.2.5 Areas princi!pais de cftua4¥«DO profissioi1Ci1I 

Topografia 
Geodesia 
CadastrolSIG 
Fotogrametria 
Cartografia 
Sensoriamento Remoto 
Astronomia de Posic;ao 
Propostas e Editais 
Outras 

45,8070 
30,5% 
28,8% 
25,4% 
13,6% 
6,8% 
3,4% 
1,7% 

13,6% 

"Surpreendem a Topografia liderando com expressivos 
45,8% e a forte presenc;a do CadastrolSIG com quase 30%. 
Os professores devem estar atentos a isto. A moderna tec
nologla de mapeamento ainda nao desbancou a 
tradicionai' '. 

4.2.6 Necessidade de otualizo~ao prcfissionol 

Sim 94,9% 
extenc;ao 28,1 % 
doutoraoo 32,3 % 

Nao 5,1% 
especializac;ao 39,6% mestrado e 

Area exten~iio especializa~iio Mestrado e doutorado 

Geodesia Satelite "14,8% 
Cartografia Digital 11,1 
Fotogrametria 7,4 
Sen. Remoto 7,4 
Ajustamento Observ. -
Astronomia, de Pos. -
Topografia 3,7 
Cadastro 3,7 
Comput. Apllcada 7,4 
Marketing/Gerencia -
Sem especif. area 44,4 

18,4% 
26,3 
18,4 
5,3 
5,3 
2,6 

" 2,6 
5,3 

2,6 
13,2 

Em relac;ao a questao anterior. 

22,5% 
16,1 
12,9 
12,9 
6,5 
6,5 

22,6 

"Destacam-se a s~bita queda da Topografia e Cadastro 
e a crescida de Cartografia, Fotogrametria e Sensoriamento 
Remoto demonstrando, talvez, preocupaC;ao em contactar 
e apreender a moderna tecnologia de mapeamento. Isto 
aumenta a responsabilidade dos profess ores desafiando
os a compreender 0 momento oportuno de alterar curri
culos de graduac;ao e oferecer curs as de extenc;ao e/ou es
pecializac;ao, em fun~ao da alta demanda (95%) 
observada' '. 

4.2.7 Como esmo CIS pel'SpedivClS pelTO 0 fuwro? 

ascensao profissional mercado de trabalho satisfa~ao pessoal 

excelente 5,1% 1,7% 22,0% 
boa 50,8% 37,3% 55,9% 
regular 33,9% 55,9% 20,3% 
ruim 8,5% 5,1% 1,8% 
pessima 1,7% 
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"A boa perspectiva de ascenc;ao profissional juntamente 
com a boa satisfac;ao pessoal sao animadoras. A perspec
tiva regular do mercado de trabalho merece urn comenta
rio a parte. No entender de alguns profissionais, nao "e 0 

mercado cartogrcifico que esta fraco, apesar da excessiva 
dependencia e sujeic;ao aos ,setores governamentais, em fun
c;ao dos investimantos publicbs. Estima-se que, dos cerca 
de 60 engenheiros-cartografos anualmente formados pe
los quat~o cursos da area civil (UNESP, UFPr, UERJ, UF
PE), apenas 2/3, aprmdmadamente, ingressam no merca
do de trabalho, considerando que 113 restante nao aban
dona antigos empregos ou a cidade de origem.Segundo este 
raciocinio, 0 Brasil disp6e de cerca de 40 engenheiros
cart6grafos por ana para atender, a nive) municipal,esta
dual e federal, a demand a por produtos cartogrMicos. Evi
denteinente, este numero e pequeno e a consequencia ime
diata e a absorc;ao dos excedentes de outras especialida
des. Colocada desta maneira, a questao do exercicio iJe
gal.da profissao parece atenuada, uma vez que 0 aludido 
excedente estaria "socorrendo" uma area carente. Na ver
dade, queixas e testemunhos de profissionais da area car
togr~fica apon~am no sentido de uma "barreira iilvisivel" 
que bloqueia 0 acesso dos especialistas, isto e, dos 
engenheiros-cartogiafos, ao mercado formal da Engenharia 
Cartognifica. Aquele urn terc;o acima mencionado tern de 
ser estimulado a participar do mercado cartogrMico, 
oferecendo-Ihes oportunidade que hoje sao apresentadas 
aos " excedentes de outras especialidades". 

4.2.8 Escolho do Profissao 

consciente 49,1 % 
casual/exclusao 39,0% 
meios de comunicac;ao 6,8% 
outro 5,1% 

"Apesar de ser esperado, mas nao desejado, somente 49% 
dos entrevistados optaram, conscientemente, pela Engenha
ria CartogrMica". Parece necessario fazer maior penetra
c;ao na sociedade, particularmente no segmento jovem da 
populac;ao, a fim de divulgar e esclarecer sobre 0 profis
sional engenheiro-cart6grafo. 

4.2.9 A quais entidGdes de c:lcsse estO fiiiado? 

ABEC 
SBC 
Outras 
Nenhuma 

57,6% 
33,9% 
65,4% 
8,5% 

"E alto 0 numero de engenheiros participativos". 

4.2.10 Pcll'ticipe~ciJo em direiorias des entidCldes 
de c!asse 

Nao 80% Sim 20% 



4.2,10 ~rtid!l'JOCli~(/) em di~ero~ioOJs d!Js eraiidad.as 
de dOlsse 

Nao 80070 Sim 20% 

4.3 Dados re!o~iYcs CJ insvi~~il!;tio do ensil110 
4.3.1 GrolB de covre~ponde!'ddtl as especioiivas 

em rrel(!J~co (; ~nivaU'$idlCde, delPcrtamG:mw, C~rslO, profes
sc~es, hmcic"6~ic$ e ahirncs 

(Medias) 

excelente 10,0070 
boa 54,0% 
regular 32,0% 
ruim 4.0% 

"Nao se pretende passar a ideia de que a universidade e 
seus segmentos estao avaliados e aprovados. Pelo contra
rio, tem-se que insistir neste ponto". 

4.3.2 Groea de c@rres!!,ondencic 05 esp2ciioti'lQS 

em I'e!CIl~tiilO 05 mCJ~wios 
Cartografia 

Geodesia 

Sens. Remoto 
Topografia 

Fotogrametria 
Ajustamento Obs. 
Astronomia Pos. 
Cadastro 

51,0% boa 
51,0% boa 
46,0% regular 
44,0% boa 
42,0% boa 
42,0% boa 
41,0% boa 
37,0% ruim 

"Destacam-se 0 Sensoriamento Remoto com avaliac;:ao re

gular e Cadastro com percentual significativo para ruim. 
No primeiro caso, as universidades e 0 INPE estao em con

tacto, a fim de me!horar as condic;6es de ensino, seja equi
pando as universidades, seja desenvolvendo pesquisas em 

conjunto. Com relac;:ao a Cadastro, sao necessarias provi
dencias urgentes da parte das universidades, considerando

se que se trata de area importante na atuacao profissional". 

4.3.3 M()Jre~it'! iIiIlLle mois coratri/buiaa pcwa C!I for
mQ~iilo pil'o~issnolrn(ll 

Fotogrametria 
Geodesia 
Topografia 

Ajustamento 

Cartografia 

Cadastro 
Astronomia 
Sensoriamento Remoto 

22,8% 
21,3% 
16,9% 
12,5% 
9,6% 
7,4% 
5,1 % 
4,4% 

, 'As materias que sustentam a Cartografia foram aponta
das entre as quatro primeiras, mostrando 0 carater multi-
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disciplinar da Engenharia CartogrMica;'. 

4.3.4 Q!.!ol e s~o opiniao 00 cOll'ilsideror-se para · 

(I disciplino Pro;ero fined os aspectos: Oriemo~oo, ierno, 
Cargo Hororso, ~!acioi'dGme!'dto com os o!\lIInos e pro~es-
sores (medias): . 

excelente 

born 

19,6% 
53,5% 

regular 

ruim 
19,9% . 
7,0% 

"Estes resultados sugerem estar havendo compreensao em 

relac;:ao ao significado do Projeto Final" (SILVA /5/). 

4.3.5 No coso de mudOlnc;os curricukm~5, quois 
i'VIcterios deye~iQm ser altemdas em terrnos de cargo 
horovia? . 

aumentada diminuida 

Cadastro 19,4% Transporte 32,4% 
Geodesia 19,4% Resistencia dos Mat. 24,3% 
Topografia 14,3070 Medinica 18,9% 
Cartografia 13,30/0 Eletricidade 10,80"/0 
Sensoriamento 12,2% Geomorfologia 8,2% 
Fotogrametria 9,2% Mec. Fluidos 5,4% 
Computac;ao 6,1% 
Ajustamento · 6,1 % 

"Com respeito ao aumento de carga honiria; as areas de 
atuac;:ao profissional e contribuic;:ao para a formac;:ao pro

fissional podem explicar. Por outro lado, a pretendida di
minuic;:ao de carga horaria e urn pouco complexa. A En

genharia CartogrMica esta inserida na area civil. Por for
c;:a da tradic;:ao e da legislat;:ao, foi imposto urn curriculo 
minimo, que se mostrou, ao longo destes anos, uma ver

dadeira camisa de forca para a Engenharia CartogrMica, 

cal..!sando serios prejuizos para a adequada formac;:ao do 
profissional. Deste modo, a tao chamada realidade social 
do engenheiro, particularmente, a do engenheiro cart6gra
fo, torna-se obscura para 0 aluno, e ate mesmo para 0 pro
fissional, porque a exigencia legal de disciplinas da area 

comum subtrai do curriculo a oportunidade de atender os 
redamos da comunidade cartografica, sobre a necessaria 
formac;:iio adequada do engenheiro cart6grafo. Dai, a exi
gencia do momenta de .discutir-se a criac;:ao de uma nova 
area no sistema do CFE, assunto em que estao empenha
dos professores, engenheiros e estudantes de engenharia 

cartogrMica e toda a comunidade cartografica brasileira". 

4.3.6 Voce estogioll dllnonte 0 CUIr$O? 

Sim 91,5 % Nao 8,5 % 

"As respostas "nao", provavelmente, sao casos justifica
dos, uma vez que 0 curriculo exige urn percentual de est a
gio obrigat6rio". 
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4.3.7 Come VOice com para 01 eskigio final COliT' 

01 projeto fine!? 

melhor 33,9070 
igual 18,6% 
pi~r 15,3% 
sem comparac;:ao 32,2UJo 

, . '0 Projeto Final e urn conjunto de atividades multidisci

plinares elaborado e executado por alunos formados . 0 
resultado 11)(1stra que, por mais que se queira, a un'iversi
dade nao .:onsegue simular 'as reais condic;:oes de traba
Iho. Por outr~ lado, ha uma consideravel parcela de pro
fessores que questionam se esta e uma atribuic;:ao dela. Dai, 
a importiincia do estagio. 

4.3.8 Qual Ii! sua epinioe sobre a criac;oe de no
~os cursos de Engenhario Carrografica? 

A favor 
Contra 

25,5% 
74,3% 

"Este tern a foi apresentado no 5° ENECART - Presiden
te Prudente - SP, 29 a 31 / 07/88. Curio so e que apos os 
debates havidos, muitos partiapantes passaram a concor
dar com a criac;:ao de novos cursos, baseados nos argu
mentos dos debated ores " . 

. 5. CONCLUSOESE RECOMENDA(:OIES 
5.1 Cenclusoes 

Os debates ocorddos nas mesas-redondas do 5° 
ENECART, sobre tema~ profissionais e educacionais, 
basearam-se, parcialmerite, nos resultados apreseritados a 
partir da presente pesquisa. 

As antigas e crescentes criticas a inadequada for
mac;:iio profissional do er\genheiro~cart6grafo desaguaram 
na pr6posic;:ao da criac;:ao de uma nova area no CFE, que 
deve tomar possivel atender as necessidades e expectati
vas do engenheiro-cart6grafo, bern como de toda a cornu
nidade cartogrMica brasileira. 

Os dados obtidos mostram urn quadro sati5fat6-
rio acerca dos aspectos profissionais. A componente edu
cacional deve merecer muito cuidado da comunidade car
togrMica, ern face das solicitac;:6es especificas da tecnolo
gia modema, preparando 0 caminho para 0 seculo XXI, 

sem soluc;:iio de continuidade em relac;:ao ao presente. 

A pos-graduac;:ao hoje e vista como necessaria a 
atualizac;:ao profissional. No caso especifico da Engenha
ria CartogrMica, ha pouca oferta aos engenheiros da par
te das universidades. De qualquer modo, e estimulante sa
ber que os profissionais estiio desejosos de retomar a 
uni versidade. 

A falta de oportunidades de emprego deve ser re-
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vista como consequencia do baixo numero de engenheiros
cartografos no Brasil. A presente contradic;:ao e elimin'ada 
quando se apresenta a necessidade de induzir 0 mercado 
de trabalho. Isto e, romper com a abson;:ao do excedente 
de outras especialidades, colocando mais cartografos no 
mercado. 0 simples aumento do numero de vagas nas uni
versidades nao e soluc;:ao. Em surna, e urn problema nu

merico e de distribuic;:ao geografica. 

5.2 Recemendo~oes 

Com base nos resultados do levantamento e das dis
cussoes no 5° ENECART, os autores recomendam: 

Que 0 CFE discuta a necessidade de criar nova area 
para contemplar as necessidades especificas do curso de 
Engenharia CartogrMica. 

Que as universidades discutam e atualizem os cur
riculos de Engenharia CartogrMica. Para tanto, devem con
tinuar investindo na qualificac;:ao de seu pessoal tecnico 
e docente, bern como devem equipar-se em face das novas 

tecnologias de inapeamento. Neste sentido, os investimen
tos devem visar tambem a elaborac;:ao de programas de edu
cac;:ao co'ntinuada e 

Que a comunidade cartogrMica discuta a necessi
dade de criac;:ao de novos curs as de Engenharia Cartogra
ficCl, considerando a distribuic;:ao geogrMica da oferta de 
opor.tunidades de estudos . 
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