
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

ADRIANA F E R R E I R A DOS SANTOS 

O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: R E L A C A O E N T R E 

PROFESSORES E O L I V R O DIDATICO DE HISTORIA NA 

CIDADE DE SANTA CRUZ - PB 

CAJAZEIRAS-PB 

2013 



ADRIANA F E R R E I R A DOS SANTOS 

O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: RELA£AO ENTRE 

PROFESSORES E O L I V R O DIDATICO DE HISTORIA NA 

CIDADE DE SANTA CRUZ - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Monografia apresentada a disciplina Trabalho de 
Conclusao de Curso (TCC) do Curso de Graduacao 
em Historia, da Unidade Academica de Ciencias 
Sociais do Centro de Formacao de Professores da 
Universidade Federal de Campina Grande como 
requisito para obtencao de nota. 
Orientador: Isamarc Goncalves Lobo 

CAJAZEIRAS - PB 

2013 



Dados Internacionais de Catalogacao-na-Publicacao - (CIP) 

Denize Santos SaraivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Louren 90 - Bibliotecaria CRB/15-1096 

Cajazeiras - Paraiba 

S237s Santos, Adriana Ferreira dos 

O saber historico na sala de aula: relacao entre 

professores e o livro didatico de historia na cidade de 

Santa Cruz - PB. / Adriana Ferreira dos Santos. 

Cajazeiras, 2013. 

119f. : i l . 

Orientador: Isamarc Goncalves Lobo. 

Monografia (Graduacao) - UFCG/CFP 

1. Historia - estudo e ensino. 2. Formacao de 

professores de historia. 3.Professor - relacao - livro 

didatico. II.Lobo, Isamarc Goncalves. II.Titulo. 

UFCG/CFP/BS CDU- 94:37 



ADRJANA F E R R E I R AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DOS SANTOS 

O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: RELA^AO ENTRE 
PROFESSORES E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA NA 

CIDADE DE SANTA CRUZ - PB 

Monografia aprovada em: / /2013 

BANCA EXAMINADORA 

Prof. Ms Isamarc Gonealves Lobo (UFCG) 

(Orientador) 

Prof.3 Dr 3. Maria Lucinete Fortunate 

(Examinador 1) 

Prof.a Ms Viviane Gomes de Ceballos 

(Exa*flmador 2) 

Prof.a Dr 3 Silvana Vieira de Sousa 

(Suplente) 

CAJAZEIRAS - PB 

2013 



DEDICATORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para meus pals Francisco Andre dos Santos e Carleuza 

Ferreira dos Santos, as pessoas com quem sempre pude contar 

incondicionalmente, pela dcdicacao, carinho e presenca 

constante na minha vida. Dedico ainda, aos meus irmaos, 

Andreilson, Francisco Filho, Sinval, Reinaldo Neto e 

Adriano, as minhas innas Anezia, Aelza, Aurinete e Andrea. 

A minha familia de modo geral e ao meu cunhado Dionfaio cm 

especial pelo incentivo e apoio. 



AGRADECIMENTOS 

Gratidao e essa a palavra que trago agora para demonstrar o meu sentimento 

para corn todos os que conlribuiram para a efetivacao deste trabalho monografico. 

Agradeco primeiramente - e nao poderia deixar de ser - a minha fonte de 

sabedoria, de vida e de luz - DEUS. 

Ao meu orientador Professor Mestre Isamarc Goncalves Lobo, pela gentileza, 

confianca e o apoio depositado na execucao deste trabalho, pelas indicacoes de leitura, 

pela prontidao com que sempre respondeu as minhas solicitacoes, pelas correcoes 

sensatas e sugestoes oportunas que me foram apresentadas. 

A professora Doutora Maria Lucinete Fortunato que me orientou quando da 

minha vinculacao - durante um ano — ao PIBlC/CNPq/UFCG orientando-me, no 

tocante aos primeiros contatos a iniciacao cientitica e que me possibilitou ter mais 

capacidade na produgao desta pesquisa. 

Agradeco ao corpo docente de Graduacao em Historia da UFCG, que 

ministraram as disciplinas cursadas por mim no ambito da minha formacao - Professor 

Doutor Dionisio Neto, Professor Rozenval Estrela, Professor Mestre Francisco Firmino 

Sales Neto, Professor Mestre Francinaldo Bandeira, Professor Mestre Jose Antonio, 

Professor Mestre Leonardo, Professora Doutora Maria Lucinete, Professor Mestre 

Isamarc Lobo. Professor Doutor Osmar Luis Filho, Professor Doutor Rodrigo Ceballos, 

Professora Mestre Rosemere Olimpio, Professor Mestre Rubismar Galvao, Professora 

Mestre Viviane Ceballos, Professora Doutora Silvana Vieira, Professor Mestre Paccelli 

Gurgel (In memorian). 

Agradego a banca examinadora do meu trabalho, por participar e assim 

contribuir com o enriquecimenlo desse estudo. 

Os meus agradecimentos tambem aos funcionarios da UFCG, principalmente a 

querida dona Marta e tambem a dona Joana pelo carinho e dedicacao. 

Aos professores da Rede Municipal e Estadual de Ensino da cidade de Santa 

Cruz - PB, que gentilmente me receberam nas suas residencias, viabilizando o acesso as 

informacoes de que precisava para desenvolver algumas questoes importantes desta 

pesquisa. 

Agradeco ainda aos meus amigos da graduacao Diego, Augusto, Lauro, Evcrton 

(In memorian), Jose Berto, Geoge, Douglas, Josenildo, Rosivania, Gislanea, Mariana, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
Df CAMP1NA GRANDE 

CENTRODt -̂ MACAOOE PROFESSORES 

BlBuv "ECASETOklAL 

CAJAZEIRAS • PARAiBA 



Rosimeire, Laise, Maria Jose, Elysdeangela. Na trajetoria desses anos de estudos 

eonstrui algumas novas amizades que se tornaram inesqueciveis para mini. A todos os 

novos amigos gostaria de agradecer, mesmo sem citar nomes, pelo carinho e pelas 

palavras de incentive Agradeco em especial, com grande carinho as minhas amigas do 

apartamento: Edjania, Francisca, Kamila Katrine, Kelinne, Klebia, Mayrla Maria, 

Marcel a, Rosiane, Thaize e Vanessa pela "paciencia" que tiveram comigo e pelas vezes 

que me ajudaram nos momentos de aflicao, bem como nas horas felizes e de 

descontracao. Estendo, tambem, os meus sinceros agradecimentos a amigos (as) 

inesqueciveis como Corrinha, Daniele, Denise, Jorge Henrique, Ritinha e Rosana. 

A Carlos Eduardo Menezes, urn particular e carinhoso registro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO Dt' -̂ MAOAO DE PROFESSORES 

BlBoc '"EGA SET0R1AL 

CAJAZEIRAS • PARAIBA 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho monografico problematiza as implicacoes da dinamica assumida pelo 

professor frente ao livro didatico, levando em consideracao o papcl do doccnte como 

agente transformador do ensino. Compreendemos que o livro didatico tern imenso valor 

na pratica pedagogica cotidiana de alunos e professores, por conter uma 

organizacao/sistematizacao dos conteiidos a serem socializados/trabalhados em sala de 

aula. Buscamos descrever as caracteristicas dos professores e identificar os caminhos e 

fontes utilizados, bem como os fatores que implicam na maneira como eles se 

comportam diante de urn dos objetos culturais mais utilizados na escola: o Livro 

didatico (LD). Utilizamos estudos rcalizados por pesquisadores/estudiosos que abordam. 

as tematicas que envolvem: o livro didatico, o curriculo, formacao docente e ensino de 

Historia. Como instrumento de coleta de dados, nos apropriamos de urn grupo de 

questionarios aplicados a professores formados ou nao em Historia que atuam na Rede 

Municipal e na Rede Estadual de Ensino do municipio de Santa Cruz PB. Estes 

questionarios buscaram apreender a formacao do profissional; a caracterizacao da 

instituicao cscolar; a compreensao do professor acerca da sua concepcao sobre o saber 

I listorico e a utilizacao do livro didatico pelo professor com o objetivo de identifiear o 

papel desempenhado pelos educadores ao utilizarem o livro didatico como fonte de 

estudo nas suas aulas. Os rcsultados mostram que os professores, mesmo alguns deles 

nao sendo formado em Licenciatura em Historia, fazem uso das novas tecnologias, para 

tcntar tornar as aulas de Historia mais atraentes e produtivas. O trabalho esta dividido 

em quatro capitulos: o primeiro - Historia e Ensino de Historia. O segundo -

Apropriacao do Livro Didatico de Historia pelo Professor; O terceiro - Avaliacao e 

interprctacao dos dados obtidos atraves do grupo de questionarios aplicados: O 

professor e a escola. E por fim o quarto capitulo - Avaliacao e interpretacao dos dados 

obtidos atraves do grupo de questionarios aplicados: O Ensino e o livro didatico. 

PALAVRAS-CHAVES: Professor, Livro didatico, Ensino de Historia 



ABSTRACT 

This monograph discusses the implications of the dynamics assumed by the teacher 

outside the textbook, taking into account the role of the teacher as an agent of 

transforming education. We understand that the textbook has immense value in daily 

practice of students and teachers, to contain an organization / systematization of content 

to be socialized / worked in the classroom. We seek to describe the characteristics of 

teachers and identify the ways and sources used, as well as factors that imply the way 

they behave in front of one of the most cultural objects used in school: the Textbooks. 

We used studies by researchers / scholars that address issues involving: the textbook, 

curriculum, teacher training and teaching history. As a tool for collecting data from a 

group we appropriate questionnaires given to teachers trained in history or not working 

in the borough and State Schools of the city of Santa Cruz-PB. These questionnaires 

sought to seize the professional training, the characterization of the school, the teacher's 

understanding about his conception of knowledge and use of history textbooks by the 

teacher in order to identify the role played by educators to use the textbook as source of 

study in their classrooms. The results show that teachers, some of them not even being 

formed in Degree in History, make use of new technologies, to try to make history 

lessons more attractive and productive. The work is divided into four chapters: the first -

History and History Teaching. The second - Allocation of Textbook by teacher of 

History; Third - Evaluation and interpretation of date obtained through questionnaires 

group: The teacher and the school. And finally the fourth chapter - Evaluation and 

interpretation of e date obtained through questionnaires group: Teaching and textbook. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KEYWORDS: Teacher, Textbooks, Teaching History zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

O presente trabalho se constitui em urn estudo acerca do ensino de Historia no 

municipio de Santa Cruz-PB tendo como proposito compreender e problematizar as 

implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente ao livro didatico (LD) visto 

que, este instrumento possui imenso valor na pratica pedagogica cotidiana tanto dos 

alunos quanto dos professores. Na oportunidade foram analisadas as respostas de seis 

docentes que, no dia-a-dia escolar, enfrentam problematicas referentes ao ensinar, 

sobretudo, os conteiidos historiograficos. 

Buseamos apreender algumas caracteristicas dos professores e identificar as 

principals fontes utiiizadas por eles ao ensinar os conteiidos de Historia, bem como os 

fatores que implicam no comportamento dos mesmos diante deste objeto cultural mais 

utilizado na escola. 

Para discutir as questoes acima expostas o trabalho esta dlvidido em seis 

momentos: esta parte introdutoria. quatro capitulos e as consideracoes fmais. A presente 

pesquisa apoia-se em contribuicoes teoricas de estudiosos, e pesquisadores que tratam 

acerca de tematicas que envolvem o ensino de Historia, o curriculo, o livro didatico e 

formacao docente. Como exemplo podemos citar: Micheu de Certeau, a respeito do 

lugar social, a pratica e escrita da historia; Jose Carlos Reis onde trata sobre a separacao 

da Historia e das Filosofias da historia em busca da sua objetividade e cientifieidade, 

Peter Burke, com a chamada Escola dos Annales, Margarida Maria Dlas de Oliveira 

sobre o livro didatico e suas utilizacoes, bem como, Circe Maria Fernandes Bittencourt, 

livro didatico como objeto cultural, tambem utilizamos as contribuicoes de Flavio 

Moreira Barbosa, Ivor F. Goodson, tratando de questoes que envolvem a formacao do 

curriculo e suas implicacoes no espaco escolar e na formacao do aluno, etc. 

No primeiro capitulo, Historia e ensino de Historia, realizamos uma discussao 

acerca dos caminhos trilhados pela Historia ate sua consagracao como disciplina. Este 

item esta subdividido em tres subitens: Os caminhos percorridos pela a Historia na 

busca da sua objetividade e cientifieidade; O ensino de Historia do seculo XIX ao 

seculo XX, no contexto brasileiro; A trajetoria da Historia como disciplina escolar: um 

olhar sobre essa disciplina no Brasil. 

No segundo capitulo, Apropriacao do Livro Didatico de Historia pelo 

Professor, discutimos questoes pertinentes a acao docente e ao ensino da disciplina 
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Historia relacionando-os ao uso do livro didatico, este como sendo urn objeto da 

industria cultural. Tratamos inicialmente as mudancas ocorridas dentro do espaco 

escolar, bem como, entre professores e alunos. Neste capitulo apresentamos, tambem, a 

importancia que o livro didatico possui no processo de ensino e aprendizagem mesmo 

com suas limitacoes, visto que. cabe ao professor realizar uma tarefa que requer tempo e 

dedicacao para saber fazer bom uso deste material que nao pode ser visto como o vilao 

do ensino. O capitulo esta dividido da seguinte forma: A atuacao do professor e sua 

pratica educativa; O livro didatico: sua utilizacao e seus valores na pratica educativa; A 

atuacao do professor na escola e sua relacao com o livro didatico. 

Como instrumento de coleta de dados, nos apropriamos de quatro grupos de 

questionarios elaborados por nos e aplicados a professores formados ou nao em Historia 

que atuam na Rede Municipal/Estadual de Ensino do Municipio de Santa Cruz - PB. 

Com base nos dados obtidos atraves do referido questionario construimos, tambem, o 

terceiro e o quarto capitulo. 

No terceiro capitulo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Avaliacao e interpretacao dos dados obtidos atraves do 

grupo de questionarios apiicado: O professor e a escola tratamos sobre as 

caracteristicas dos professores e sobre o espaco escolar onde estes ensinam. Pereebemos 

que os referidos professores da cidade de Santa Cruz comungam algumas concepcoes 

sobre educacao, papel da escola na sociedade, planejamento discutidos nos capitulos 

iniciais. 

No quarto capitulo, Avaliacao e interpretacao dos dados obtidos atraves do 

grupo de questionarios apiicado: O Ensino e o livro didatico, tratamos como estes 

professores pensam o ensino de Historia e, sobretudo, utilizam o livro didatico no 

cotidiano escolar. 

O grupo de questoes/q uestionarios buscaram apreender a formacao do 

profissional; a caracterizacao da instituicao escolar; a compreensao do professor acerca 

da sua concepcao sobre o saber Historico e a utilizacao do livro didatico pelo professor 

com o objetivo de identificar o papel desempenhado pelos educadores ao utilizarem os 

LDs como fonte primordial ou nao de estudo nas suas aulas de Historia. 

O grupo de professores analisados lecionam em tres escolas da cidade de Santa 

Cruz - PB, sendo que uma das escolas esta localizada na zona rural. Isso restringe 

bastante a presente analise e por esta razao tivemos o cuidado em nao generalizar. 

Constatamos que os professores pesquisados que lecionam a disciplina de 

historia, em sua maioria, sao formados em outras areas do conhecimento, apenas dois zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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possucm a Licenciatura Plena em Historia, os demais tern formacao nao especifica nesta 

area do saber, porem, sao todos licenciados. Ensinam a disciplina Historia a maneira 

que eles acrcditam ser adequada para o nivcl e as dificuldades deste saber 

academico/escolar. 

Com o intuito de evitar o reconhecimento dos respectivos docentes, nao os 

nomeamos, atribufmos aos mesmos uma tipologia diferenciada. Os professores sao, 

especificamente, identificados pela lelra P, seguida do numeral da ordem decimal 

crescente. Exemplo: professor PI ate P6, respectivamente1. 

A descricao da trajetoria trilhada evidencia, por sua vez, o processo de sua 

elaboraclo onde o dialogo com os autores e com os docentes pesquisados foi 

alimentado pelas reflexoes sobre a nossa formacao e enquanto professores de Historia. 

Ao professor nao cabe apenas apresentar os conteiidos e ver o aluno como mero 

reprodutor do livro didatico, ou de qualquer outro suporte trabalhado em sala de aula, 

mas, sim como produtor de conhecimentos que estabelecem inumeros dialogos com a 

Historia. E dever do professor despertar a consciencia historica no aluno, levando-o a 

reflexao. Ao professor/historiador implica, justamente, na construcao de juizos que so 

poderao ser compreendidos se relacionados ao contexto, ou seja, se forem levados em 

conta os interesses e sujeitos que os constituiram. A experiencia de historia era sala de 

aula nSo deve se limitar a uma narracao quase exclusiva de episodios do passado. Deve, 

portanto, abranger outros aspectos que assegurem a capacidade de interpretacao dessas 

narrativas, dando oportunidade aos alunos de reflctirem, avalia-las e julga-las. 

Os resultados obtidos atraves dos questionarios mostram que as fontes mais 

usadas pelos professores sao os LD's, porem, percebemos que para diversificar sua 

metodologia, fazem uso das novas tecnologias - utilizam data shows, videos, letras de 

miisicas, imagens, jornais etc. — para tentar tornar as aulas de Historia mais atraentes e 

produtivas. 

Os professores de Historia da cidade de Santa Cruz apesar de se dizerem 

criativos e adeptos de uma pedagogia libertadora, distante de uma pedagogia onde o 

professor esta no centro do processo educativo, estao lecionando tambem de forma 

bastante tradicional, exemplo disso quando respondem planejar suas atividades 

previamente. Acreditamos que o que importa nao e se o professor e tradicional ou nao, o 

que importa realmente e se este educador esta comprometido em trabalhar os conteiidos 

1 Acerca daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA resposlas nos questionarios aplicados aos professores PI, P2, P3, P4, P5 e P6, 

respectivamente, ver Anexo — 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de forma a tornar importante para o aluno nao apenas no espaco da sala de aula, mas, 

tambem que contribua na sua formacao critica no ambito social 

Finalizando, acreditamos que esta pesquisa sobre a construcao da Historia 

escolar e a maneira como os professores de Historia mobilizam suas competcncias no 

trato com o livro didatico para transmitir saberes historieos pode ser de relevante 

contribuicao no sentido de valorizar uma profissao que, infelizmente, e desqualificada e 

mostrar que nao existe urn livro didatico ideal, pois o que faz a diferen^a de fato e a 

responsabilidade, criativa, dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agm docente frcnte a este material didatico. 
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C A P I T U L O 1 - HISTORIA E ENSINO DE HISTORIA 

1.1 - Os caminhos percorridos pela historia na busca da sua objetividade e 
cientifieidade 

Nao e tarefa das mais simples falar sobre o conceito de historia, pois este varia 

ao longo do tempo e desse modo torna-se uma definicao bastante problematica. Desde o 

tempo do entao consagrado pai da historia - Herodoto - este saber tern passado por 

inumeras transformacoes o que afeta o olhar do historiador com relacao aos fatos 

historicos. 

O seculo XIX marca o inicio da Historia como ciencia, abandonando as 

filosofias da historia e a metafisica, por uma historia ciencia, "positiva". A metafisica 

foi substituida por uma atitude realista, acreditava-se que o conhecimento historico tinha 

finalmente se estruturado em bases solidas, positivas ao encontrar um metodo seguro, 

objetivo, confiavel, empirico. 

As filosofias da historia2 buseavam um sentido para a historia, e como afirma 

REIS (2004, p. 7), por ser, 

Pos-Kantiano e comtiano o seculo X I X possui urn a priori: a 
metafisica e uma impossibilidade; fora dos fatos apreendidos pela 

sensaeao, nada se pode conhecer. As filosofias da historia 
racionalistas e metafisicas perdem suas sustentaeoes metafisicas e, 

sem elas, nao significam mais nada. A partir de entao, so se quis 

conhecer as relacoes de causa e efeito, expressas de forma 
matematica. 

Nesse sentido, os historiadores tornados pelo "espirito positivo", esforcaram-se 

para distanciar-se das filosofias da historia, recusando-as e afirmando a historia como 

cientifica e objetiva. Sera que conseguiram? Nao completamente, pois, as tentativas de 

constituicao de uma historia objetiva - apesar de terem obtido significativas conquistas 

- nao foi possivel se tornar independente das fonnulacoes universalizantes dos 

filosofos. Somcntc no seculo posterior, com o grupo dos Annalcs, foi que os 

historiadores conseguiram se desvencilhar das filosofias da historia optando pelo uso 

2 Sobre a constituicao da histdria enquanto ciencia, e seus arduos caminhos para se desvencilhar das 

fdosofias da historia, ver o livro: REIS, Jose" Carlos. A Historia, entre a Filosofia e a Ciencia. 3. ed. 

Belo Horizonte: Autentica, 2004. Neste livro, Reis analisa as direcdes basicas que a historia do seculo 

XIX seguiu para se firmar como disciplina autonoma e cientifica, observando o que a separa das filosofias 

da historia e o que mantem sob o seu dominio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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das teorias das novas ciencias socials. A tentatlva de construcao de uma historia 

cientifica, no seculo XIX, seguiu tres caminhos principals, a saber: 

A orientacao rankiana, que quer aproximar a historia do modelo 
cientifico da fisica; a orientacao diltheana, que quer descobrir o que ha 
de especifico no conhecimento historico que o torne uma "ciencia" 
diferenciada das ciencias naturais; e a orientacao marxista, que 
submete o conhecimento historico-cientifico a sua rclacao com a 
realidade historica, a praxis. Sao tres projetos de historia cientifica 
inteiramente diferentes entre si, mas que tern alguns pontos em 
comum: a recusa explicita da filosofia da historia, a tentativa de dar 
um estatuto cientifico a historia, o esforco de objetividade e a 
valorizacao do evento, percebido diferentemente por cada um (REIS, 
2004, p. 12-13). 

Nao e objetivo nosso analisar cada uma dessas orientacoes da historia cientifica. 

Porem, e prcciso dcstacar que cstas correntes nao se separaram completamente da 

filosofia da historia ja que busearam um sentido para a historia. Nao podemos fazer uma 

historia somente por meio da reflexao. A razao e de fundamental importancia, porem, o 

historiador nao e de todo objetivo, cientifico. Querendo ou nao ha especulacoes. Nos 

somos herdeiros das filosofias da historia, herdamos muito mais que rompemos (REIS, 

2004). 

O que gostariamos de enfatizar e que no seculo XIX, a historia busca se firmar 

como ciencia, e se libertar da literatura e da filosofia transformando a pratica do 

historiador e seu objeto de estudo. As tres direcoes, nas quais tratamos superfieialmente, 

apesar de terem focos diferentes umas das outras, se assemelham, pois: recusavam a 

filosofia da historia e procuravam dar a historia um estatuto de ciencia, em busca da 

objetividade. Somam-se a elas o movimento dos Annates como afirmou Burke, que 

surge como que para revolucionar a historiografia francesa. O movimento dos Annates 

fundamenta-se, tambem, na crenca da cientifieidade da historia. Assim, "Da producao 

intelectual, no campo da historiografia, no seculo XX, uma importante parcela do que 

existe de mais inovador, notavel e significativo, origina-se da Franca" (BURKE, 1991, 

p. 7). A historiografia jamais sera a mesma. 3 

Neste contexto, o grupo ou movimento dos Annales possuiram tres geracoes que 

se opuseram aos historiadores ditos positivistas. A primeira fase do movimento - 1929 a 

1945 - caracterizou-se por ser pequena, radical e subversiva, conduzindo uma discussao 

acalorada contra a historia tradicional, a historia politica e a historia dos eventos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

 Para uma maior compreensio sobre este assunto ver livro: BURKE, Peter. A Revolucao Francesa da 

historiografia: a Escola doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annales 1929-1989. Trad. Nilo Odalia. SIo Paulo: Unesp, 1991. 
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A segunda fase do movimento dos Annales - 1946 a 1968 - , que mais se 

aproxlma verdadeiramente de uma "escola", com conceitos diferentes (particularmente 

estrutura e conjuntura) e novos metodos (especialmente a "historia serial" das mudancas 

na longa duracao), foi dominada pela presenca de Fernand Braudel. Na historia do 

movimento, uma terceira fase se inicia por volta de 1968. Que, por sua vez, exerceu e 

exerce grande influencla sobre a historiografia e sobre os leitores, em abordagens que 

costumamos chamar de Nova Historia ou Historia Cultural. 

Apesar dos percalcos que o grupo teve que enfrentar, varias de suas 

"prcocupacoes basicas permanecem, pois a rcvista e os individuos a ela associados 

oferecem o mais sistematico exemplo, neste seculo, de uma interacao fecunda cntre a 

historia e as ciencias" (BURKE, 1991, p. 08) 4. 

Portanto, 

[...], se os fundadores falaram de historia global e de historia-
problema, a segunda geracao procurou realizar os dois projetos, pela 
geoistoria braudeliana e pela historia quantitativa dos historiadores 
economicos e demograficos; a terceira geracao recusara a historia 
global e so atingira, em uma perspectiva mais pessimista, uma 
fragmentaeao externa da historia e, em uma perspectiva mais 
otimista, a radicalizacao do projeto inicial da historia-problema (REIS, 
2004, p. 101-102). 

De todo modo, mesmo tendo diferencas entre as tres geracoes, a forma de se 

fazer historia, os aportes teoricos e o comportamento do historiador mudam 

substancialmente. Nos historiadores, estudamos e perccbcmos mais as questoes postas 

por essa corrente historiogralica, sobrctudo no que diz respeito a terceira gerac5o 

(Micro-historia ou Nova Historia). Porem, apesar das distincoes, a maior contribuicao 

dos Annales, envolvendo as tres geracoes, foi sem duvida, a aproximacao da historia 

com as varias areas, bem como atingindo os campos inesperados da acao humana e as 

camadas das sociedades antes excluidas pelos historiadores tradicionais. 

Com tantas inovacoes no campo da historiografia, de fato, a Historia jamais seria 

a mesma. Os historiadores inovaram suas ideias e as difundiu por diversos lugares. Nao 

so a historiografia francesa, como tambem a de alguns parses Socialistas, a dos Estados 

Unidos, e ada America Latina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

 A Escola dos Annales (1929) divulgava suas conccpcdes acerca da Historia, atraves de uma revista 

denominadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AnnaleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d'hisloire iconomiq et sociale, criada pelos historiadores Marc Bloc e Lucien 

Febvre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...], aliando-se as diversas ciencias sociais, os historiadores dos 
Annales encontrarani am novo campo de pesquisa, enorme e 
diversificado. Mas so puderam empreender tais pesquisas porque 
construiram outra concepcao de tempo historico (REIS, 2004, p. 93), 

Nesta perspectiva o movimento dos Annales trouxe uma nova concepcao de ver 

e escrever historia, o tempo historico da curta e longa duracao e a concepcao de fonte 

historica ampliou-se, nao so os documentos escritos e oficiais reinariam. Advogavam 

pela unificacao das ciencias sociais liderada pela Historia. Essa ciencia entao passou a 

se prcocupar nao apenas com os acontecimentos politicos, mas tambem, pelo social, 

economico, cultural passando a dialogar com outras areas do conhecimento como a 

geografia, a economia, a linguistica, a sociologia, a antropologia, etc. 

As questoes do cotidiano, das nossas vivencias, do nosso lugar social se 

encaixam, completamente, nessa corrente historiografica. E claro que recebeu e ainda 

recebe criticas, porem, e preclso avaliar muito bem suas tendencias para nlo criticarmos 

sem propriedade alguma, visto que, somos pertencentes ao mcio em que vivemos. O 

tempo historico nao e apenas um, o proprio Bloch (2001) nos lernbra de que somos 

historiadores do nosso tempo e que a historia e a ciencia dos homens no tempo. 

Nesse sentido, a Nova Historia buscou romper com as especulacoes e contrapoe 

o tempo historico dos historiadores ditos posltivistas (cronologico e linear). Nao existe 

um rompimento absoluto, um tempo avanca no outro e e exatamente isso que permite ao 

historiador pensar no tempo da longa duracao. Passa a ter uma concepcao de tempo 

maior, difcrente do tempo progressista, linear, ou seja. se configura nuraa nova relaclo 

que o historiador estabelece com seus documentos. A producao historiografica 

difundida pelos Annales foi bastante Importante e influente, interessa-se pelas 

sociedades como um todo e nao apenas pelos fatos singulares, ou seja, uma historia 

problematizadora do real, do homem como objeto de conhecimento. 

Essa discussao a cerca das direcdes e dos diferentes projetos em busca de uma 

historia cientifica e de negacao das filosofias da historia, nos possibilita perceber que 

sempre houve e havera os mais diversos discursos relacionados a atuacao da historia 

enquanto ciencia. Foi considerada um apendice da Sociologia por exemplo. Estudar 

historia e antes de qualquer coisa, nessa concepcao, obter meios para entender o 

contexto socio-intelectual que facilitem o aparecimento de manifestacoes sociais. 

Compreender os discursos que ilegitimam a Historia e entender de que maneira 

as fontes documentais sao absorvidas pelo historiador no estudo da conjuntura de uma 

ou outra sociedade passada. Aqui se faz necessario enfatizar a atuacao do professor, este 
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precisa saber alem do fato historico os aportes teoricos os quais ele segue e de que 

forma os livros didaticos os compreende. 

As tendencias da historiografia como a que surgiu com os projetos dos 

historiadores Positivistas, Marxistas e da Escola dos Annales5, nao sao desconhecidas 

de nenhum historiador. Essas tendencias em sua maioria sao refletidas nos sistemas de 

ideias dos escritores e que por sua vez, querendo ou nao, interferem na interpretacao dos 

pressupostos teoricos e metodologicos do professor ou professora de Historia e dos 

autores dos livros didaticos escolar. 

1.2 - O ensino de Historia do seculo X I X ao seculo XX, no context© brasileiro. 

No Brasil, a disciplina historia surge com o intuito de conferir ao pals nada mais, 

nada menos que uma identidade national, cabendo aos grandes homens da nacao 

escolher o passado que lhes fosse mais conveniente. Apos a independencia, sob o poder 

imperialista e com forte influencia francesa, tornou-se viavel a Historia como disciplina 

no entao criado Colegio Pedro I I em 18376, juntamente ao Institute Historico e 

Geografico Brasileiro (IHGB) na segunda metade do seculo XIX, representando as 

direcoes da producao historica brasileira, optando por uma historia aos moldes 

europeus. O ensino de historia ficava em segundo piano, posto nas series finais do 

ginasio. Desse modo, 

5 O mfitodo positivista - caracteriza-se por ter na objetividade o seu maior sentido. A Escola Metodica 

dita "positivista" tern como principal expoente, Leopold Von Ranke, que nega a filosofia da historia e 

tenta transformar a histdria em ciencia, separando-a da literatura. Os documentos oficiais escritos falavam 

por si so e garantiriam a objetividade e a validade cientifica. Ao historiador cabia apenas narrar os fatos 

tal como aconteceram; o metodo marxista - tern como seu principal expoente Karl Marx, fundador do 

materialismo historico. "Enquanto ciencia da histdria o marxismo apresenta tres hipoteses; a) enfatiza o 

papel da 'eontradicSes', priorizando o estudo dos 'conflitos sociais' (...) b) foi uma das primeiras teorias 

'estruturantes da sociedade (...) c) mesmo sem o saber, mas podendo vir a sabS-lo, os homens "fazem a 

historia' e nao sao suporte de qualquer sujeito metaflsico", ou seja, e exatamente pela •'praxis, pela 

intervenc3o, livre e condicionada na e pela estrutura econ6mica-social, os homens transformam o mundo 

e a si mesmo" (Reis, 2004, p. 55-57); o metodo do grupo dos Annales - A Escola dos Annales foi uma 

corrente historiografica que surgiu na Franca em 1929 que por meio de uma revistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Annales d'histoire 

economiq etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sociale), criada pelos historiadores Marc Bloc e Lucien lebvre. advogavam pela 

interdisciplinaridade da histdria com as demais ciencias. 

6

 O colegio Pedro II, teve initio com o Decreto de 2 de dezembro de 1837, que transformou o Seminario 

de Sao Joaquim em uma imstituiclo de ensino secundario que servia de modelo para os estabelecimentos 

de ensino nas demais regides do pais, e tinha como objetivo direcionar seus ensinamentos para a 

formacao de um unico grupo: a elite. Sobre o assunto ver dissertaflo: MOISES, Alzenira Francisca de 

Azevedo. O Colegio Pedro II : Controversias acerca de sua fundacao. (173 f.). - Univcrsidade Estadual 

de Maringa. Maringa, 2007. Neste trabalho a autora faz uma descricao a respeito das controversias acerca 

da fundacgo do referido colegio. 
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A linearidade do processo historico e o di static iamento do locutor, 
aparentes na iistagem premiada de Von Martius, foram apropriados 
pelos organizadores, produtores da Historia como disciplina escolar. 
[...] Incorporados pelo ensino, tornaram-se dominantcs e em torno 
deles gravitavam as variacdes recorrentes, que os mantiveram 
presentes, ate a atualidade nos curriculos, propostas e programas 
escolares (ABUD, 2002, p. 31). 

Apesar das trans formacoes sofridas pela Historia ao longo do tempo, faz-se 

pertinente dizer que a Historia analisa questoes especificas da realidade e do 

conhecimento. Tern uma grande preocupacao e uma tare fa importante no ambito da 

educacao, pois ela nos ajuda 

[...] a compreender o mundo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O tempo e o espaco, a experiencia 
humana. A Historia nos auxilia nessa tarefa. Ela e fundamental para a 
formacao da consciencia historica do educando, para a formacao do 
cidadao. (FONSECA, 2009, p. 17) 

Diante dessa citacao, fica evidente que o papel que a referida disciplina assume e 

fundamental para uma formacao mais critica e reflexiva do aluno. Porem, a historia do 

ensino de historia no Brasil, nem sempre foi caracterizada como promotora da reflexao. 

O ensino dessa disciplina na escola de nivel fundamental brasileira, 

[...] esteve, desde a sua inclusao nos programas escolares (seculo 
XIX), fortemente articulado as tradicoes europeias, sobretudo a 
historiografia francesa. Durante o seculo XIX e inicio do seculo XX, 
privilegiava-se o ensino da Historia Universal. O ensino de Historia 
do Brasil era visto em conjunto com a Historia Universal numa 
posicao secundaria. Essa concepcao curricular ficou conhecida [...], 
como 'europocentrica' ou 'europocentrismo". Ou seja, a historia 
ensinada a partir de um centre (Idem, 2009, p. 17) 

A partir de 1931, com a reforma Francisco Campos7, o ensino de historia ate 

entao tinha o objetivo de substituir a Historia Universal pela Historia da Civilizacao. Os 

programas e metodos de ensino deveriam ser construidos pelo Ministerio da Educacao 

do governo provisorio - Ministerio da Educacao e Saiide Piiblica. Desse modo, os 

mesmos conteiidos e procedimentos metodologicos teriam de ser adotados em todo o 

territorio brasileiro. 

A Reforma Francisco Campos, de 1931, foi a primeira reforma educational a nivel national, realizada 

no comeco do governo Vargas (1930-1945), comandado pelo ministro da educacao e saiide Francisco 

Campos. Dentre algumas medidas, Francisco Campos atraves do Decreto 19.850 (11/04/1931), criou a 

Conselho National de Educacao; atravtSs do Decreto 19.851 (11/04/1931), dispos itens regulamentando e 

organizando o ensino superior brasileiro adotando o "regime universitario"; Posteriormente pelo Decreto 

19.852 (11/04/1931), organizou a Universidade do Rio de Janeiro; organizou o ensino secundario com o 

Decreto 19.890 (18/04/1931); Entre outras reformas consolidou as regulamentacdes do ensino 

fundamental atraves do Decreto 21.241 (14/04/1931) 
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Apesar das sucessivas modifieacdes sofridas pela disciplina historia no period© 

recorrente as primeiras dccadas do seculo XX, ela ainda mantinha o dever de ascender o 

sentimento national, tornando premente um consideravel esforco por parte dos 

intelectuais e politicos de tomar as redeas e conduzir o destino do povo brasileiro e 

garantindo o progresso da nacao. O ensino de Historia foi um forte instrumento de 

poder de construcao do Estado National. O grande desejo por uma identidade da nacao, 

atrelado a busca por um simbolo patrio para o Brasil, incorporou-se, sobretudo nos 

livros didaticos de Historia e ate na nossa atualidade essa influencia se faz sentir 

fortemente. 

Apesar de todas as mudancas no piano politico-educacional da decada de 1920, a 

Primeira Republica nao ofereceu uma estrutura eficaz a educacao do povo brasileiro. 

Foi somente no periodo ditatorial do governo de Geniiio Vargas que se estabeleceram 

regras a serem seguidas pelos professores. SIo claras as duras interferencias nas 

maneiras de transmitir e do que transmitir nas salas de aulas. Segundo Fonseca (2009, p. 

19) 

Nos alios 1970, o ensino de Historia na escola fundamental norteou-
se, basicamente, pelas diretrizes da Reforma Educational dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1971

s

. A 
Lei 5.692/71 [...] institucionalizou algumas experiencias ja realizadas 
e estabeleceu as diretrizes educacionais em consonancia com o projeto 
de educacao mais amplo do Estado brasileiro. Uma dessas medidas foi 
a criacao dos Cursos de Formacao de Professores - Licenciatura Curta 
em Estudos Sociais, com o objetivo de formar professores para as 
disciplinas Historia, Geografia, Estudos Sociais, Organ izacao Social e 
Politica do Brasil (OSPB) e educacao Moral e Civica (EMC). Estas 
ultimas tornaram-se disciplinas obrigatorias do curriculo com 
objetivos explicitos e implicitos de difundir valores, ideias e conceitos 
vinculados a ideologia do regime militar instaurado no Brasil a partir 
do Golpe Militar de 1964 

No Brasil a formalizacao do ensino de Estudos Sociais acarretou deformacoes na 

formacao dos professores - com as licenciaturas curtas, de dols anos - e na banal izacao 

e vulgarizacao dos conteiidos e na metodologia de ensino. A situaeao dos professores 

era de grande submissao as propostas veiculadas pelo governo, o que se agravou, 

sobretudo entre os anos de 1971 e 1984, fase da ditadura militar. Essa forma de controle 

era sentida mais fortemente nas disciplinas que abordavam em seus conteiidos as 

questoes e demandas sociais. 

8 "Durante os anos de 1960 e a partir da Reforma Educacional de 1971, conhecida como Lei 5.692/71, 

ocorreu a consolidacao do processo de fuslo dos conteudos da Histdria e da Geografia na disciplina de 

Estudos Sociais" (FONSECA, Selva Guimaraes. Fazer e ensinar Historia. Belo Horizonte: Dimensao, 

2009.) 
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A logica da racionalizacao capitalista ineorporadas pelas escolas 
brasileiras nas decadas de 1920 e 1930 e aprimorada pelas novas 
mudancas por meio do aperfeieoarnento do control© do processo de 
ensino e a subordinacao dos professores aos supervisores e 
orientadores pedagogicos, a massificaelo e imposicao do material 
didatico (livro didatico por excelencia) sao algumas das formas 
aperfeicoadas. Acentua-se o processo de proletarizacao dos 
professores (FONSECA, 2003, p. 19). 

Os anos de 1968 e 1971 marcaram o periodo de reform as educacionais. Em 

busca de aperfeicoar o controle da atuacao dos professores, adotaram leis que 

viabilizaram controlar tanto a formacao dos professores como o ensino, sendo entao 

regidos pelo Ato Institutional n° 5 (Lei 5 540, de 1968) e do Decreto-lei 547 de 1969, 

dando origem ao curso superior de curta duracao. 

A partir de 1960 o governo brasileiro teve como meta estimular um grande 

numero de pessoas para ocupar os bancos da sala de aula e por essa razao o livro 

didatico foi percebido como instrumento basico de ampliacao do saber, favorecendo o 

seu desenvolvimento comercial. Sob influencia estrangeira o govemo procurou 

desenvolver uma educacao mais tecnica preparando o jovem para o mercado de 

trabalho. Reduziu a carga horaria do ensino de historia, formando o ensino-

aprendizagem decorative Este ensino decorativo, tambem, esta vinculado mais a uma 

forma de ver a historia do que a uma vinculacao elitista. Dessa maneira, o ensino 

traditional, decorativo seria parte da perspectiva positivista de historia. A elite agia no 

sentido de reprimir as opinioes do povo eliminando qualquer forma de resistencia ao 

poder autoriuirio. 

Segundo Thais Fonseca (2003, p. 33) foi a partir das decadas de 1960 e 1970, 

que "desenvolveu-se no Brasil o pensamento critico, radical, de oposicao e 

deslegitimacao dos saberes historicos transmitidos na escola". No transcorrer da decada 

de 1970 

[...] o processo de organizacao dos professores ganhou forca no 
contexto de lutas pela democratizacao do pais e por melhores 
condicoes de trabalho. No interior do movimento social organizado, 
multiplicaram-se as criticas ao ensino de Historia vigente, 
desencadeando um debate national acerca da Historia ensinada, dos 
curriculos, dos livros didaticos e das metodologias de ensino 
(FONSECA, 2009, p. 22) 

O fim dos anos 1970 foi marcado por uma abertura democratica, que por sua vez 

possibilitou iniimcros debates entre os professores e demais profissionais da educacao 

que tinha como objetivo a melhoria do ensino no Brasil. No meio historico, os 
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historiadores absorviam os referenciais teoricos da Escola dos Annales em detrimento 

dos pressupostos positivistas que compreendia a necessldade e o uso exclusivo do 

documento escrito como prova, ou melhor, documento "oficial" da Historia. A i passa-se 

entao a valorizar a historia da sociedade, a cultura abrindo espacos para a pesquisa 

escolar e o surgimento de cidadaos formadores de opiniSo, deixando para tras os 

metodos de ensino pautados na memorizacao c na assimilacao acritica dos conteiidos. 

Ja na decada de 1980, o curriculo escolar estava sendo revisto, foi um pen'odo de 

renovaelo e de discussao de propostas de mudancas para o ensino da historia. Eutava-se 

por uma historia mais intcrativa e, sobretudo critica, um periodo marcado por um 

repensar coletivo, que enfatizava a renovacao das praticas de ensino de Historia. O livro 

didatico assumiu outros contornos tornando-se assim a base para o processo de ensino e 

aprendizagem 

As novas tecnologias as quais dispomos atualmente favorecem ao alunado a 

absorclo de informacocs a qualquer hora, porem a grande maioria deles nao tern accsso 

a esses recursos. Sao dificeis, pois a situacao financeira e precaria. Tambem as escolas 

nao sao bem estruturadas como deveriam ser, somado a isso a ma formacao dos 

professores que nao exploram as novas tecnologias advindas dos recursos didaticos, 

restringindo o ensino somente ao livro didatico. Tornando-se o meio na qua! os alunos 

passam a "enxergar" a sua realidade no meio socio-cultural em que vivem. Mas, 

tambem, a culpa nao e somente dos professores e sim do sistema educacional como um 

todo, do governo que nao prioriza a educacao e os profissionais a ela vinculados. Pois 

uma educacao de qualidade, passa pela qucstao salarial, querendo ou nao. 

1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - A trajetoria da Historia como disciplina escolar: um olhar sobre essa 

disciplina no Brasil. 

Ate sua consagracao enquanto disciplina autonoma no seculo XIX, a Historia ao 

longo da sua trajetoria como disciplina escolar, enfrentou muitos problemas, embates na 

constltuigao de seus conteiidos e metodos. 

A caracterizacao dos saberes definidores da Historia, dentro da instituicao 

escolar, nao foi igual as que conhecemos atualmente com relacao as disciplinas 

escolares. Ate mesmo o estatuto da Historia como area do conhecimento sofreu 

modificacoes ao longo do tempo. "A rigor, somente a partir do seculo XVIII e que a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Historia comecou a adquirir contornos mais preclsos, como saber objelivamente 

elaborado e teoricamente fundamentado" (FONSECA, 2006, p. 21). 

O seculo XIX foi o periodo de institucionalizacao da Historia enquanto ciencia. 

Foi nesse momento que o conhecimento historico aprescntou linhas eficazes de uma 

disciplina, criando por sua vez um metodo cientifico adequado ao oflcio do historiador. 

A histdria enquanto disciplina autonoma surge no seculo XIX na Franca, com o 

intuito de formar a origem das nacoes. Pautava-se sob o referencial positivista e 

cientificista, onde aquele que a investlgava nao podia apresentar qualquer tipo de 

reflexao ou interpretacao. Essa concepcao "positivista" da Historia pressupunha educar 

por meio da moral, do civismo, algo extremamente valioso na disciplina de Historia, 

porem, o ensino nao procurava despertar o censo critico das pessoas. Dessa forma 

negligenciava-se a acao do sujeito na Histdria. 

Nessa perspectiva, os homens perdiam o poder de serem agentes 

transformadores da realidade, tornando-se passivos no curso natural da historia. Esta, 

portanto, teria o dever de mostrar o passado tal como aconteceu, desvelando as origens 

das nacoes e os feitos dos grandes herois. Estudar Historia nao e so estudar o passado. 

Essa e na verdade uma articulacao discursiva apresentada para os eossos alunos nas 

salas de aulas. Isso precisa ser mudado, a fun de nao ser apresentado apenas um lado da 

moeda. 

Percebemos claramente isso se direcionarmos o olhar sobre este ensino no Brasil 

do seculo XIX, com a criacao do projeto nacionalista do Instituto Historico e 

Geografico Brasileiro (IHGB), que estreitou lacos entre ensino de historia e interesse 

politico do Estado para a construcao da Identidade da nacao e da asccnsao dos grandes 

estadistas. Sua atuacao era no sentido de homogeneizar as difereneas culturais e 

regionais. Uma historia feita para os "vencedores", que ignorava as questoes e 

dcmandas que movent as acoes dos homens, deixando as margens as camadas mais 

baixas: os "fracos", os "vencidos". O saber historico do IHGB era totalmente parcial 

rclacionado ao saber oficial, do Estado. 

Acredita-se, portanto, que o povo brasileiro e a juncao das tres racas: o indio, o 

negro e o branco. Tratava-se de uma histdria que se confundia com a historia dos 

europeus (brancos colonizadores) que fundaram a "civlllza^io" e tinham a tarefa de 

leva-la aonde nao existia. Os demais povos, nessa perspectiva, ficavam a margem, sua 

participacao era secundaria. O indio ainda era levado em consideracao, podendo se 

inserir a civilizacao, porem, o negro nem se quer teria historia, pouco se relacionava zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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com a historia brasileira. Tratava-se, de se forjar uma identidade igual aos distintos 

grupos humanos, sem levar em conta as desigualdades que penetravam as relacSes 

eeondmicas e culturais. 

A i encontra-se a genese do ensino de historia no Brasil, tendo "como 

fundamento tedrico a historiografia tradicional positivista, europocentrica e linear, 

organizada com base nos marcos/fatos da politica institutional, numa sequencia 

cronoldgica causal" (GUIMARAES, 2003, p. 90). A autora tambem enfatiza que a 

historia tern como caracteristica a exclusao de sujeitos, acoes e lutas sociais. 

Como podemos perceber a histdria desde a sua formacao como disciplina escolar 

ate o fun do seculo XX, foi campo exclusivo da preservacao de figuras importantes e de 

uma memdria nacionalista, o que acabou interferindo bastante na formacao dos 

conceitos de cidadania e de nacao. 

De acordo com Thais Fonseca (2006, p. 24 - 25): 

A afirmacao das identidades nacionais e a legitimacao dos poderes 
politicos fizeram com que a Histdria ocupasse posicao central no 
con junto de disciplinas escolares, pois cabia-lhe apresentar as criancas 
e aos jovens o passado glorioso da nacao e os feitos dos grandes 
vultos da patria. Esses eram os objetivos da historiografia 
comprometida com o Estado e sua producao alcancava os bancos das 
escolas por meio dos programas oficiais e dos livros didaticos, 
claborados sob o estreito controle dos detentores do poder. Ou seja, 
uma histdria marcada pelo crivo nacionalista, servindo ao Estado, mas 
carrcgando tambem elementos culturais [...] que incorporados, 
garantiam a consolidacao dos lacos entre parcelas significativas das 
populacoes, no processo de construcao das identidades nacionais 
coletivas. 

Somente percebemos algumas transformacoes na forma de construir a histdria 

no Brasil, na decada de 1920 - 1930. Com contribuicoes do socidlogo Gilberto Freyre, 

historiadores como Caio Prado Junior e Sergio Buarque de Holanda apareccm com o 

intuito de fazerem a histdria do Brasil, nao estudando temas ligados a politica, tao pouco 

as questoes de raca, por sua vez, dao lugar aos temas que retratem os problemas de 

carater social, econdmico e cultural. 

O ensino de Histdria sofreu poucas transformacoes ao longo do tempo, as 

inovacoes refletem ao exame formal de programas, conteiidos e curriculos escolares. 

Poucas sao as analises sob esse campo do conhecimento. Os pesqulsadores nao dao 

muita ateecao a inter-relagao do ensino de Histdria com os outros campos, para alem 

dos assuntos historiograficos e metodologicos. Raramente abordam as praticas escolares 
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no ensino de Historia. Fonseca (2006, p. 27), nos chama atencao, para uma questao 

relevante: 

Muito pouco tern sido feito quando se trata de refletir sobre a 
articulacao e as aproprlaeoes do conhecimento historico nas escolas 
primaria e secundaria, atentando-se para as praticas cotidianas 
relativas ao ensino de Historia, inclusive suas manifestacoes fora do 
espaco escolar propriamente dito e suas implicacoes numa dimensao 
de longa duracao. 

Entretanto, devemos compreender que ao analisarmos o ensino de Historia, 

temos que ter em mente que este, no interior de suas realidades, nos revel a que a historia 

e bastante complexa. Dessa forma, vemos que os conteiidos da Historia nao sao neutros. 

Essa como qualquer outra disciplina tern sens protagonistas. Ha os produtorcs do saber, 

com seus interesses postos em questao, visto que nenhuma acao e inocente e os que 

transmitem o conhecimento elaborado, como por exemplo, os professores nas escolas 

(pelo menos e esta a visao que a maioria tern a respeito do professor, os vendo como 

transmissores do saber cientificamente produzido). Um bom exemplo dessa realidade 

sao os curriculos que constituent um instrumento eficaz da intervencao do Estado no 

ensino, interferindo na formacao intelectuai dos alunos. 

Neste sentido, a construcao de um saber produzido para o espaco escolar, esta 

permeada de visoes muitas das vezes alheias as reais necessidades da escola. Os 

professores ficam na incumbeneia de transmitir o que rcza a "cartilha" curricular. E os 

produtorcs do saber sao responsaveis pela sua elaboracao. E como resultado, 

[...] desses processes sociais de divisao de funcoes e dessa 
parcializacao cientifica do objeto do ensino e que se perdem de vista 
as interacts entre o que acontece dentro e o que acontece fora, 
separa-se o context© intemo do extemo, reforcam-se as fronteiras 
entre os conhecimentos e obscurece-se a compreensao global do 
mesmo. Outros raciocinios e praticas virao justificar depois que as 
atividades dos professores/as referem-se basicamente aos aspectos 
metodologicos do como ensinar, enquanto que as decisoes sobre os 
conteiidos - o que ensinar - serao vistas como algo que pertence a 
outros: especialistas, administradores, politicos, editoras de livros-
texto, etc. (GOMEZ, SACRISTAN, 1998, p. 122). 

Ou seja, os conteudos, sao pensados, decididos, selecionados por agentes 

externos e claborados fora do ambito escolar, a margem da escola e dos docentes. O que 

causa um distanciamcnto entre os que ensinam - professores (as) e os tecnicos que 

decidem pelo que deve ser ensinado. 
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A dlscussao sobre curriculo - assim como a de ensino de Histdria - 6 tambem 

complexa, mas, de todo modo devemos ficar atentos para percebermos que o curriculo e 

algo que se estabelece por diversas vias, podendo ser alvo de contestacao, mediante a 

sociedade que ele se instituiu. Tudo parte do contexto social onde o pesquisador esta 

inserido. Concordamos com Silva (1995, p. 7) quando ele diz que o: 

[...] processo de fabricacao do curriculo nao e um processo logico, 
mas um processo social, na qua) convivem lado a lado com fatores 
ldgicos, epistemoldgicos, intelectuais, determmantes sociais menos 
nobres e menos formais, tais como interesses, rituais, conflitos 
simbolicos e culturais, neccssidades de legitimacao e de controle, 
propdsitos de dominacao por fatores ligados a classe, a raca, ao 
genero. 

Silva nos remete a uma reflexao importante acerca de que o curriculo e muito 

mais que diretrizes a serem scguidas, ou seja, e necessario compreende-lo nao somente 

como a expressao de interesses sociais ja determinados, mas tambem, como objeto que 

produz subjetividades e identidades sociais detcrminadas. O que se inclui ou exclui no 

curriculo tern ligacdes estrcitas com a inclusao ou a exclusao no meio social. 

E preciso levar em consideracao que o "objetivo central de uma histdria do 

curriculo nao consiste simplesmente em descrever como se organizam o conhecimento 

escolar no passado, apenas para demonstrar como era diferente da situacao atuaf 

(GOODSON, 1995. p. 8). De fato uma perspectiva que ve o curriculo como objeto de 

natureza sociocultural de forma alguma deve se resumir na descricao do passado, tal 

como aconteceu e parar por ai, deve procurar explicar de que forma esse tal objeto 

chegou a constituir no que e descrevendo o processo de fabricacao social que o 

constituiu dessa maneira. O interessante e saber por que razao e nao outra, a forma de 

organizar determinado conteudo e nao outra foi validada ou contestada pela sociedade. 

Ainda na concepcao de Goodson (1995, p. 8) a realidade: 

[...] nao ve o curriculo como resultado de um processo social 
necessario de transmissao de valores, conhecimentos e habilidades, 
em torno dos quais um acordo geral, mas como um processo 
constituido de conflitos e lutas entre diferentes tradicoes e diferentes 
concepcSes sociais [...]. O processo de fabricacao do curriculo nao e 
um processo logico, mas um processo social ]...] nao e constituido de 
conhecimento valido, mas de conhecimentos considerados 
socialmente validos 

A construcao do curriculo educacional, nao e tao somente algo logico, visto que 

o de construcao social nao e logico, e constituido por uma verdadeira mistura de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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elementos variados, bem como, de saberes cientificos, de crencas, de diversos olhares 

sociais. Tambem nao e resultado de uma fabricacao social onde os distintos grupos 

brigam para impor suas definicdes de saberes e conhecimentos dignos de serem 

passados para as pessoas no futuro. 

Quando se fala de ensino, entramos na area do curriculo, Este envolve uma 

complexidade de questoes que de uma ou outra forma, acabam interferindo na vida, nos 

anselos, na realidade de criancas, pais e educadores. O curriculo preclsa ser 

transform ado e construido sempre buscando estar em sintonia com o seu tempo. 

Procurarando atender as exigcncias de construcao de uma escola que esteja ativamente 

presente na dinamica de seu momenta historico, ao passo em que tenha competencia de 

superar as barreiras conceituais ligados ha tempos passados e a outra escola. Atrelado a 

essa ideia, e fundamental compreender que uma historia de curriculo nao pode 

restringir-se: 

[...] nas deliberates conscientes e formais a respeito daquilo que deve 
ser ensinado nas escolas lais como, leis e regulamentos, instrucoes, 
normas e guias curriculares, mas que investigue tambem os processos 
informais e intcracionais pelos quais aquilo que e legislado e 
interpretado de diferentes formas, sendo frequentemente subvert ido e 
transformado. (Idem, p. 09) 

Dentrc as principals mudan^as efetivadas ao longo do desenvolvimento da 

producao historiografica destacam-se as transformacoes que envolvem o objeto de 

estudo, as suas fontes e uma nova concepcao de tempo. Uma historia do curriculo 

devera procurar os caminhos que the possibilitem encontrar "os conhecimentos e 

saberes que foram deslocados em favor de outros com mais prestigio, mais forca, mais 

'viabilidade' social, e por isso nao figuram na parte mais visive! da historia". 

(GOODSON, 1995. p. 9-10). 

Os curriculos constltuem instrumentos fundamentals da intervencao estatal no 

ensino, implicando na formacao intelectual dos que enfrentam os bancos escolares para 

a efetivacao da cidadania na medida em que interessa aos que estao representados no 

poder. Toda e qualquer producao historiografica parte do "lugar social" 9 onde esta 

inserido seu pesquisador, sendo assim, as questoes curriculares devem focalizar alem do 

curriculo os interesses mais amplos produzidos pela sociedade. Uma historia do 

curriculo nao deve negligenciar a producao de saber e conhecimento de um determinado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9

 Para uma maior compreensao sobre o que significa o lugar social ver: CERTKAU, Michel de. A 

operacao historiografica. In: A escrita da Histdria. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 2002. 
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tempo historico se era tido como verdadeiro, bem como, cstabelecer de que maneira 

essa verdade fora construida. 

Ha um conflito social em torno do curriculo, um conflito entre as diferentes 

areas e niveis nas quais os mesmos se produzem. Teoria e pratica mantem relacao 

intrinseca para a efetivacao da educacao escolarizada. Muitas sao as ambiguldades nesse 

campo. Nesse sentido, nao devemos aceitar o que esta posto no curriculo como saber 

incontestavel, imutavel, deve-se investigar sua construcao, pois se nao fizermos isso 

cairemos na tenta^ao de adota-lo como ponto de parti da e buscando estas variaveis na 

sala de aula. Estariamos nos comportando como individuos que accitam tudo tal como 

e, sem contestar, sem problematizar, sem desconfiar das versoes postas no curriculo, 

sem perceber que ai pode estar o estopim de iniimeros conflitos. 

O curriculo deve ser mais que uma serie de conteiidos a serem seguidos, deve 

manter relacoes reciprocas entre politica e sociedade, visto que, nao se pode excluir a 

politica da educacao, e vice-versa. Comecar uma analise qualquer de escolarizacao sem 

questionar os pressupostos definidos numa epoca passada baseados em outras 

prioridades sociais, e negar-se a uma serie de entendimentos, descobertas, com relacao a 

certas especificidades de controle e operacao numa determinada sala de aula e numa 

determinada escola. 

Corroborando dessas mesmas ideias, SCHIMIDT (2003, p. 68-69) afirma: 

{...] para discutir curriculo de uma forma critica, e necessario saber 
que essa discussao de curriculo precisa ser realizada num sentido 
amplo e abrangente, nao se limitando a problemas tecnicos como 
aconteceu em muitos momentos da historia, mas sim, extrapolando 
esses problemas tecnicos, entendendo-se que o campo do curriculo 
esta altamente influenciado por um conjunto de valores educacionais, 
a respeito dos quais e extremamente necessario que se dcfina, dentro 
de um quadro de referenda tedrica, historica e politica. 

Dclinir curriculo implica introduzir compromissos com a sociedade e a politica. 

Somente com isso sua definicao assumira significado. Nao tern como discutir curriculo 

sem conhecer as varias eoncepcoes existentes, visto que, nas palavras de Schimidt 

implicam em visoes filosoficas a respeito do mundo do homem, da educacao. 

Tomar decisoes curriculares e tomar decisoes de valores, dessa forma nao existe 

a mais recente e melhor definicao de curriculo, pois cada grupo certamente opta por 

aquilo que Ihe convent. O que e bom para um determinado grupo, pode nao ser para 

outro, pelo lato deste fazer outras escolhas. As conceituacoes de curriculo sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
[) ; r CAMP1NA GRANDE 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 ^MAQAO Dfc PROFESSORES 

BIBu. SETORIAL 

CAJAZEIhrti PARAlBA 



30 

producoes humanas marcadas pelas suas escolhas de valor realizadas em seu contexto 

social e nas suas vivencias. 

O curriculo enquanto discurso, atua, 

[...] cspecialmente, no processo de formacao continuada, no 
pensamento dos professores e na burocracia escolar. Afeta tambem os 
produtorcs de material didatico, que sempre se esforcam no sentido de 
reproduzir nos livros didaticos, o formato e os conteiidos do curriculo 
(FONSECA, 2003, p. 33). 

Entrctanto, o que esta posto no chamado curriculo oficial e somente um dos 

niveis em que se processa a selecao da cultura. O que os alunos absorvem, aprende ou 

nao deste ensino e muito mais amplo do que o curriculo oferece. Para Gomez e 

Sacristan (2000), o curriculo deve ser pensado, de forma a manter conexoes em suas 

finalidades, pois. 

As funcoes que o curriculo cumpre como expressao do projeto de 
cultura e social izacao sao realizadas atraves de seus conteiidos, de seu 
formato e das praticas que cria em torno de si. Tudo isso se produz ao 
mesmo tempo: conteiidos (culturais ou intelectuais e formativos), 
codigos pedagogicos e acdes praticas atraves dos quais se expressam e 
modelam eonteudos e formas. (GOMEZ, SACRISTAN, 2000, p. 16). 

Neste sentido, 

Quando definimos curriculo, estamos descrevendo a concreti/acao das 
funcoes da propria escola e a forma particular de cnfoca-las num 
momcnto historico e social determinado, para um nivel de modalidade 
de educacao, numa trama institucional. etc. (GOMEZ, SACRISTAN, 
2000, p. 15) 

Diante do exposto, acrcditamos que, para que possamos entender nossa pratica e 

suas conseqiiencias a alunos e professores no espaco escolar, e prcciso analisar as 

propostas curriculares, considerando sua funcao e seus significados, bem como as 

conseqiiencias na pratica pedagogica e na formac3o do aluno. 

Toda pesquisa historiografica - assim como os curriculos - se articula com "o 

lugar de producao socio-economico, politico e cultural" (CERTEAU, 2008, p. 66). 

Muitas sao as possibilidades de investigacao no campo do ensino de Historia levando 

cm consideracao os novos olhares e a apropriacao do saber historico na sala de aula, nao 

se restringindo somente a ela. 

Nao e tarefa simples tratar sobre os caminhos da historia do ensino de Historia, 

pois, por ser esta uma area complexa, 



31 

[,..] contem caminhos que se entrecortam, que se bifurcam, estando 
longe de circunscrever-se a formalidade dos programas curriculares e 
dos livros escolares. Suas muttiplas relaedes com varias dimensoes da 
sociedade, sua posicao como instrumento cientifico, politico, cultural, 
para diferentes grupos, indica a sua riqueza de possibilidades para o 
seu estudo e o quanta ainda esta para investigar (FONSECA, 2006, p. 
28). 

Essa compreensao indica que a Historia nao e so uma narrativa e um 

conhecimento que nao se define so por seu objeto de estudo. Nao e ruptura, e 

continuidade. Seu lugar e o do estranhamento. Sozinho ninguem ira entender ou saber 

tudo, mesmo na sua propria area de estudo. Nesse sentido, March Bloch diz que "A vida 

e muito breve, os conhecimentos a adquirir muito longos para permitir, ate para o mais 

belo genio, uma cxperiencia total da humanidade" (BLOCH, 2001, p. 68). Nessa 

perspectiva, o ensino de Historia nao deve ser pensado de forma linear, mecanicista, 

deve se reportar para alem do que se aprescnta nos curriculos e nos livros didaticos. 

Diante do exposto, entendemos que os curriculos devem apresentar um melhor 

nivel de formacao, que conduza a uma interacao continua entre tcoria e pratica e 

possibilitem a formacao dos alunos/as que produzam saber. 

Por fim, essas reflexoes somente reforcam a necessidade de se intensificar a 

discussao sobre os caminhos que devem ser percorridos para se instituir um processo 

educativo capaz de articular teoria e pratica na producao do conhecimento. 

Nao existe verdade absoluta, nao ha uma palavra que defina o que seja Historia. 

Esta e um elcmento forte de poder.10 A historia pode produzir danos imensos. De acordo 

com Eric Hobsbawm (1998), nos historiadores diferentcmente das demais profissoes, 

digamos, da de fisico nuclear, nao pudesse, pelo menos, produzir 
danos. Agora sei que pode. Nossos estudos podem se converter cm 
fabrieas de bombas, como seminarios nos quais o Ira aprendeu a 
transformar fertilizante quimico em explosivos (HOBSBAWM, 1998, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P- 17)-

Isso implica que criamos concretudes para depois desconstrui-las, mediante o 

tempo na qual vivenciamos. Atualmente a Historia ainda tern permanecido bastante 

distante dos interesses dos alunos e alunas, por estarem entre outros fatores ainda muito 

presos as formulas prontas dos discursos dos livros didaticos. Portanto, 

Reafinnar sua importancia no curriculo [...], [esta] sobretudo no que a 
disciplina pode dar como contribuicao especifica ao desenvolvimento 

1 0

 Sobre a Historia como poder ver o livro : HOBSBAWM, Eric J . Sobre Historia. SIo Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. Trad. Cid Knipel Moreira. 
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dos alunos como sujeitos conscientes, capazes de entender a Historia 
como conhecimento, como experiencia e pratica de cidadania (PCN's, 
1997, p. 30). 

Nesta perspectiva, percebemos que o ensino de maneira alguma se restringe 

apenas ao que e transmitido, nas salas de aula, ou feito pelas mentes "brilhantes" dos 

que fabricam os manuais curriculares. 

CAPITULO 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - APROPRIACAO DO L I V R O DIDATICO DE HISTORIA POR 

PARTE DO PROFESSOR 
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2.1 - A atuacao do professor e sua pratica educativa 

Segundo os especialistas, as relacocs sociais dentro da escola vem mudando. 

Nos ultimos anos o controle do professor atraves da forca (com castigos, ameacas de 

reprovacao, etc.) foi substituido pelo dialogo entre os envolvidos no processo. Se 

anteriormente o temor era a chave desta relacao, agora a palavra da moda e respeito. 

Assim, Ribeiro (2004, p. 117) apresenta que: 

[...] a transformacao da escola passa necessariamente pela 
transformacao daqueles que trabalham dentro dela e que constituem 
um dos segmentos mais importantes para a vida da escola - os 
professores [...] Refletir sobre a propria pratica e o modelo que 
apresentamos de educacao e processo de aprendizagem pode-se 
tornar-se o nosso mais importante aliado na direcao de uma escola 
plural, atual e util. 

No decorrer dos dois ultimos seculos, as pesquisas sobre a escola, educacao 

escolar e aprendizagem evoluiram muito. Diversos educadores deram parcelas de 

contribuicao Importantes com suas investigates nas diversas areas do conhecimento 

(Historia, Filosofia, Sociologia da Educacao, Psicologia). A psicologia em especial 

contribuiu de modo significativo para a compreensao sobre os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem das criancas e jovens. 

Porem, e nitido o desprestigio social para com os que optam pela docencia. As 

pessoas agem assim, com relacao a essa profissao pela miseria material que leva o 

professor a nao ter condicoes de acesso a bens culturais que deveria fazer parte de seu 

dia a dia. Isso somado a baixos salarios e a alta Jornada de trabalho. 

Houve ampliacoes nas fontes de informacoes para os alunos, para alem dos 

muros escolares. Nesse contexto o professor passou a ter mais responsabilidade com a 

educacao dos seus alunos. Deixou de ser aquele que so transmite conhecimento, para 

abrir espaco ao dialogo com o outro, ou seja, com os seus educandos, procurando 

estabelecer uma verdadcira inter locucao. 

Vivemos numa sociedade de incertezas e de mudancas constantes. Numa 

sociedade dinamica sempre em transformacao que atinge as relacoes entre os homens, 

suas praticas e valores, principalmente no ambito do trabalho. O trabalho do educador 

na sociedade atual e imensamente afetado. 

Na atualidade, o professor de Historia - ou de qualquer outra area do 

conhecimento - deve aliar seus conhecimentos as outras areas do saber, pois as questoes 
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e demandas da sociedade, bem como da sua propria formacao para um mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo, requer deste profissional uma postura diferente. 

Nao deve restringir-se apenas ao que se refere a sua area de conhecimento, deve 

diversificar o seu leque de fontes com o objetivo de se tornarem capazes de entender e 

fazer entender um todo. Por essa razao torna-se imprescindivel saber que: 

Ensinar Historia requer um dialogo permanente com diferentes 
saberes, produzidos em diferentes niveis e espacos. Requer do 
professor interrogacao sobre a natureza, a origem e o lugar ocupado 
por esses diferentes saberes, que norteiam e asseguram sua pratica em 
sala de aula. (FONSECA, 2003, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 118) 

Outra questao importante refere-se a atuacao dos alunos enquanto sujeitos da 

historia, visto que, tanto os professores quanto os alunos devem atuar como sujeitos da 

pratica pedagogica, investigando e produzindo conhecimento sobre o real, tornando-se 

assim atores criticos, produtorcs de historia e de saber. 

Nesse sentido, tratando-se de formacao profissional nao e suficiente o professor 

se conformar tao somente com a sua formacao initial - aqucla que se refere a obtencao 

de conhecimentos de base. E necessario direcionar seu olhar e acao para outros 

horizontes, se preocupando, tambem. com a continuacao da sua formacao. Pois, e com a 

formacao continuada, ou seja, aquela que objetiva aperfeicoar os conhecimentos 

adquiridos inicialmente, que o docente toma-se mais atualizado e passa a descnvolver as 

competencias necessarias para atuar na sua profissao. A sua formacao e feita no decurso 

de sua vida, nos variados tempos e espacos e, principalmente, na pratica, na experiencia 

do seu trabalho docente. 

Ao fazer-se " [ . . . ] professor, entendemos formacao como processo continuo, que 

ocorre ao longo de toda uma vida e nao apenas num dado momento ou lugar. 

Possibilita-nos pensar na incompletude do ser humano e no scu eterno fazer-se" 

(BARRETO, MONfEIRO, s/d.p. 1-6) 1 1 . 

Fonseca (2003) diz que e, sobretudo, na acao que os saberes do professor sao 

mobilizados, reconstruidos e assumem significados diversos. Enquanto profissional, o 

professor/historiador deve compreender que atua na sociedade, na escola e tambem na 

Universidade. 

1 1

 Ver sobre isso em: Do formar ao fazer-se professor, do autor Elison Antonio Pain, no livro Ensino de 

Histdria: Sujeito, saberes e praticas. Rio de Janeiro, FAPERJ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2007 (Parte III) 
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A Academia representada no Brasil pelas Universidadcs sempre e vista como 

aquela que produz conhecimentos e a escola e por sua vez aquela que recebe o saber 

cientilicamente produzido com o objetivo de transmitir para os alunos. Essa e, portanto, 

uma mentalidade conservadora e hierarquizada dos saberes, separando a pratica da 

producao do conhecimento, priorizando e valorizando o pesquisador de histdria e 

desprezando assim o professor, atribuindo a pesquisa o carater de ser mais importante 

que o magisterio pelo fato de produzir conhecimentos, 

Nesta perspectiva, somos nos professores - de Historia entre tantas outras areas 

- que temos que nos impor diante dessa realidade. Enquanto professor/historiador, nio 

podemos aceitar a natural izacao de que professor e reprodutor e pesquisador e o 

produtor de conhecimentos. Neste sentido, antes de qualquer colsa, devemos lutar "para 

erodir esta atitude mental, esta permanencia historica de uma perspectiva estreita e 

elitista acerca de nos mesmos e nossa identidade" (SILVEIRA, 2008, p. 18). Somente 

assim conseguiremos melhores condicoes de trabalho e reconhecimento profissional. 

Na contemporaneidade, instavel e em constante mudanca, nao mais se cogita 

uma formacao profissional com permanencias longas e duradouras. E as transformacoes 

da contemporaneidade influenciam naquilo que somos e pensamos. Sabemos que o 

conhecimento historico, aquele que opera com as tcmporalidades, e espacialidades, em 

decorrencia das mudancas sociais e paradigmaticas, sempre sofreram e sofrem intensas 

transformacoes em seu referential epistemologico, teorico e metodologico. 

Assim, "A complexa reconfiguracao societaria atual vem saturando o presente 

de novas problematlzacoes que reorientam as interrogates aos passados, removendo os 

fios e as tessituras que ficaram no bau da Historia" (SILVEIRA, 2008, p. 21). 

Dessa maneira, as multiplas experiencias atualmente em curso, procurando 

firmar-se identitariamente geraram novos problemas que, por sua vez, geraram novos 

objetos de saber. A sociedade contemporanea, por ser complexa exige novos parametros 

e procedimentos cognitivos. O bom profissional - professor/historiador - deve conhecer 

as novas abordagens nas suas atualizacoes contemporaneas. O historiador - especial ista 

das tcmporalidades sociais, mediador entre o presente e passado das sociedades - e o 

agentc da operacao historiografica e deve dominar as tecnicas de seu oficio para a 

construcao da narrativa historica. Ainda na concepcao de Silveira (2008, p. 24): 

[...] a problematizacao atualizada/contemporaneizada do passado 
requer procedimentos teorico-metodologicos especificos, apropriados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e atualizados para os quais e necessario uma determinacao da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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formacao e qualificacao, que compde o atributo para o oflcio: ser 
portador de conhecimento historico, saber realizar a Operacao 
Historica e saber narrar, narrar sobre o tempo historico. 

Para realizar essa operacao, o historiador sempre partita de seu meio social e 

sempre colocara sua subjetividade em sua narrativa historica. Porem, nao agira como 

um poeta, mas, sim, como um historiador que a partir de suas indagacoes, selecionara o 

seu material de pesquisa e construira sua narrativa atraves de uma escrita seria e 

comprometida com as espccilicidades de seu oficio, confcrindo significado ao seu 

tempo, garantindo-lhe continuidades e/ou transformacoes. E nao e pelo fato do 

professor nao ser um verdadeiro especialista, que sera um reprodutor dos manuals 

didaticos, como por exemplo, os LD's, visto que, se o professor tiver um pouquinho 

mais de dedicacao com a sua propria formacao intelectual, este tambem buscara ser um 

pesquisador e levara para sala de aula uma concepcao diferente a respeito de se estudar 

e aprcnder os conteiidos cientificamente elaborados. 

Como vimos em outro momento deste trabalho ao tratarmos acerca do Curriculo, 

- este enquanto construcao social - percebemos claramente que e justamente nesse 

ponto que se apresenta um intenso debate teorico e politico em volta dos processos de 

construcao de curriculo, sobretudo da disciplina Historia. 

Como bem sabemos as diretrizes curriculares sao elementos de politicas 

educacionais que se utiliza de ideologias proprias de quern os criou de propostas 

culturais e pedagogicas de facil penetraelo no campo escolar. Goodson (1995, p. 05), 

afirma que "o conhecimento corporificado no curriculo nao e algo fixo. mas um artefato 

social e historico, sujeito a mudancas e flutuacoes". 

O curriculo atual nao foi definido de uma so vez, numa determinada c 

importante epoca passada. O mesmo sofreu e sofre mudancas ao longo de sua trajetoria 

no tempo, estando mum processo constante de transformacao12. Nao se deve 

compreende-lo como produto de um processo evolutivo, continuo e que nos estamos no 

apice desse movimento. Faz-se necessario numa analisc da historia do curriculo, captar 

nao somente as questoes de evolueao e continuidade como tambem as rupturas e 

descontinuidades, visto que, as categorias que forma os curriculos atualmente sao o 

resultado de uma construcao social. Para esta construcao houve conflitos, rupturas, 

divergencias, continuidades. 

1 2 EstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constante transformacao pode ser vista e apresentada atraves da "evolueao da LDBN de 1996" 



37 

O enfoque dado ao curriculo e aprescntado como referential para a compreensao 

da dinamica social e como contribuicao para a pereepclo das continuidades e 

descontinuidades do processo historico. Atualmente, de acordo com as teorias 

curriculares, o grande desafio do curriculo consiste em favorecer um ensino mais 

problematizante, garantindo uma aprendizagem eficaz e produtiva, com o intuito de 

viabilizar um carater critico-investigativo por parte dos alunos. Uma proposta 

importante, no sentido de criar, cada vez mais, nexos interdisciplinares e oportunidades 

para formar alunos, efetivamentc, qualificados intelectual e socialmente. 

Desse modo o professor/historiador deve conhecer as novas abordagens nas suas 

atualizacoes contemporaneas. Enquanto educador, o historiador tern que compreender a 

complexidade da historia. Silveira (2008, p. 29-30) resume o peril 1 do profissional de 

historia neste comeco do seculo XXI . Este professor tern que ter: 

1°) a sensibilidade para ouvir, sentir, "ler" e problematizar o mundo 
atual, o seu tempo, nos seus varios percursos historicos, deixando os 
senlidos abertos para o inesperado; 2°) uma extensa e intensa 
qualificacao na alteraeao historica, significando a capacidade para 
mediar corn os mortos e construir narrativas - representacoes das 
experiencias vividas, vivendo-se de referencias [...], procedimentos 
[...] e forrtes [...] compativeis e possibilitadores de aproximaclo bem 
como de formas de construcao de narrativas; 3°) a compreensao de 
que o oficio do historiador e narrar para alguem, educando-o sobre as 
lemporalidades historicas, isto e, que o conhecimento deve ser 
socializado e ser-lhe significativo; ao mesmo tempo compreendendo, 
ainda este receptor de sua mensagem tambem como produtor de 
narrativas. 

Somente o detentor destas qualidades estaria apto a enfrentar as demandas 

profissionais da contemporaneidade segundo a autora. Nesse quadro cultural e politico 

situa-se uma acentuada crise da educacao, dos valores vividos pela sociedade brasileira. 

De acordo com Fonseea (2003, p. 29-30) "Explorar esse territorio, contesta-lo e 

transforma-lo implica enfrentar uma tematica obvia para nos historiadores: a relacao 

organica entre educacao, cultura, memoria e ensino de historia". Ela ere que e baseado 

nessa relacao que podemos compreender a configuracao de mecanismos de controle e 

regulacao dos sistemas educativos como a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educacao 

National (LDBEN) e os Parametros Curriculares Nacionais (PCN's). 

A LDBEN e os PCN's devem apresentar os caminhos que a escola brasileira 

precisa seguir para uma educacao de boa qualidade, mostrando que o objetivo da escola 

c garantir a acessibilidade de todos os homens aos bens culturais. Porem, muitas sao as 
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indagacoes que podemos fazer a respeito dessa realidade, pois se o objetivo da 

instituicao escolar e possibilitar o acesso de todos os individuos aos bens culturais, cabe 

aos educadores questionarem: que conteudos sao adcquados e aceitos nessa escolaridade 

comum, destinada a uma base social tao diversificada? O que deve ser utilizado para 

nao excluir as diversas camadas sociais? Como fazer uma selccao de conteudos que 

respeite e valorize as diferencas culturais dos alunos? Que conteudos e acoes a escola 

precisa desenvolver para que os pequenos grupos culturais nao fiquern as margens da 

sociedade? 

O professor representa o eixo central de transformacao na escola, escola que 

necessita de mudancas. Este precisa ser reconhecido e se alto reconhecer como ator 

principal dessa mudanca. Em seu trabalho deve ir alem do que todos falam. nao 

aceitando as velhas opinioes formadas, so porque e mais facil e simples. Uma nova 

formacao de professores tern que fazer nascer no educador a capacidade de articulacao 

de suas pesquisas com a sua acao pedagogica na sua vivencia cotidiana. "E no espaco da 

escola, na troca de experiencias entre os educadores que acontece um dos momentos 

mais importantes na formacao do professor" (RIBEIRO, 2004, p. 121). 

A escola deve ser um ambiente que propicie a troca de experiencia entre 

educadores e educandos. Esses espacos precisam ser de troca para a valorizacao da 

escola com centros de formacao de professores com o objetivo de criarem programa de 

estagio integrado e bem articulado, onde os professores cxperientes comprometam-sc 

com novos professores, construindo assim uma escola mais inclusiva e democratiea. 

O professor como eixo central dessa escola tern o poder de transforma-la, nao se 

pode negar-lhe esse dircito. Mesmo com a interferencia do poder politico, sem a acao 

transformadora do professor, a mudanca na cara da escola jamais se efetivara. E dever 

dos formadores de professores, pensarem numa formacao que instrumentalize o 

educador e ensine-o a ser autonomo, criador, protagonista de sua propria transformacao, 

levando em conta as particularidades de cada um, em seu tempo e espaco. 

A "formacao de professores nao pode [...] fechar-se em si mesma e afastar-se 

daquilo que se manifesta na pratica, fruto dela propria [...] para nccessariamente por 

uma revisao da nossa propria pratica docente" RIBEIRO (2004, p. 123). Bern sabemos 

que o professor exerce forte influencia na formacao dos seus educandos. Deve alem de 

desempenhar um bom trabalho nos conhecimentos especificos, questionar sua propria 

pratica sem medo de cair no erro, pois errar e um meio para se aprender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO OtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '-'̂ MAyAO Ot PROFESSORES 

BIBUc'̂ CASETOklAL 



39 

O que importa ao professor e nao insistir no erro, pois ele e referenda para o 

aluno, este por sua vez observa como o professor fala, expoe sua aula, atende os alunos, 

enfim a forma com que ele atua em sala de aula. Tudo isso influencia no processo de 

enslno/aprendizagem. Pensar na formacao do professor e entender a trama dos sentldos 

construidos no decorrer dos processos de formacao onde esse profissional se constitul. 

O professor da contemporaneidade deve esta em sintonia com o mundo em que 

vive. Passamos por constantes transformacoes e por essa razao nao se deve apegar-se 

aos modelos e propostas (Curriculos, LDBEN, PCN's, LDs, etc. ) existentes para a 

pratica pedagogica, pois como o proprio nome diz sao modelos, algo que e proposto, 

nao devendo ser encarado como solucao linica para o processo ensino-aprendizagem. 

Em meio a dinamica viva e transformadora que e a escola, cabe ao professor 

elaborar aulas mais divcrsificadas, com respeito a pluralidade social dos seus alunos. 

Portanto. o professor deve ser flexivel, mediante as mudancas, no sentido de abrir 

caminhos e construir pontes importantes para superar as dificuldades, deve tambem ter 

aptidao para perccber e registrar as vitorias alcancadas. Uma proposta de formacao 

como esta e no minimo desafiadora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - O livro didatico: sua utilizacao e seus valores na pratica educativa 

Muito ja se discutiu e se discutira sobre o que esta posto no livro didatico, bem 

como sua forma. De fato ele representa hoje o principal veiculo de estudo sistematizado, 

no processo de ensino entre os que tern acesso a educacao escolar no Brasil. 

O livro didatico tern sim suas limitacSes, porem, nao e motivo para que a aula 

seja chata e improdutiva. Tomar diversificado o ensino em sala de aula nao e tarda 

simples, este tern sido o grande desafio dos docentes de historia no momento atual. 

Fonseca (2003, p. 56) nos fala que "superar a relacao de submissao e nao ccder a 

seducao exclusivista do livro didatico requer uma postura de criticidade diante do 

conteiido veiculado". 

Apesar de o livro didatico ser visto como o grande vilao do ensino, mudancas 

significativas vem ocorrendo no seu processo de elaboracao desde os anos 1990. E nesta 

decada que se busca introduzir nos programas e livros as tendencias da nova 

historiografia contemporanea, como a historia das Mentalidades c a do Cotidiano. Com 

isso foram introduzidos novos temas, novas linguagens, deixando de se dedicar de modo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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quase unico aos fatos politicos institucionalmente construidos, alargando, assim, o 

campo do saber historico ensinado nas sal as de aula. 

Antes mesmo do lancamento dos Parametros Curriculares Nacionais (1998), ja 

havia propostas inovadoras para o ensino de Historia. Essas iniciativas partiram, 

sobretudo, dos professores e de editoras - interessadas no mercado editorial desse tipo. 

Thais Nivia de Lima e Fonseca (2006, p. 67) afirma que foi atraves desse forte e solido 

movimento, muito bem articulado, tendo a disposiefio dos professores material didatico 

de qualidade razoavel que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] acabou por expandir a demanda por um ensino de Historia que 

nao mais privilegiasse os fatos politicos singulares, os grandes nomes 

e a cronologia linear e que tambem nao tivesse como alicerce uma 

analise essencialmente economica do processo historico. 

Nessa perspectiva, Fonseca (2003, p. 56) mostra que o ensino de Historia passa a 

ser mais problematizante, sendo percebido como um espaco complcxo onde 

[...] atuam diferentes propostas de saber e poder, cabendo aos 

professores de historia o papel fundamental de desenvolver um ensino 

que contribua para a formacao do pensamento critico e reflexive, para 

a construcao da cidadania e para a consolidac3o da democracia entre 
nos. 

O livro nao e o grande vilao no processo de ensino/aprendizagem. As 

transformacoes politicas e economical vivenciadas nas ultimas decadas do seculo XX 

causaram muita perplexidade entre os docentes e discentes de historia. E necessario que 

os alunos e professores se voltem aos livros, nao podendo de uma hora para outra 

substitui-lo pelo uso incessante da internet, ou outros aportes tecnologicos. 

Devemos compreender o livro didatico como uma das miiltiplas e importantes 

fontes que temos para se trabalhar. Os sujeitos devem respeitar os conhecimentos 

produzidos, porem, enquanto cidadaos devem manter sempre uma postura critica sob 

tais conhecimentos. Criticar e a nossa maior arma nos embates e lutas do dia a dia para 

construcao e reconstruct da historia. E tambem uma fonte poderosa de conhecimentos, 

produzi-la significa procurar captar, recuperar as rclacoes dinamicas que estao 

estabelecidas entre os diversos grupos humanos no desenvolvimento de suas atividades, 

nos diferentes tempos e espacos. 

Quando a Historia foi institucionalizada como disciplina escolar, foi necessario 

reunir um conjunto de conteudos para seu ensino. A partir dai muitos foram os manuais 
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escolares de historia do Brasil, devido o estabclecimento e as transformacoes 

curriculares da referida disciplina. 

Muitas sao as manifestacOes e definicoes acerca do livro didatico, visto que, 

[...], a complexidade do livro didatico nao se revela apenas na sua 
natureza - caracterizada por ser um objeto da industria cultural - ou 
atraves do seu processo de eriacao, mas tambem em suas multiplas 
funcoes {...] um livro didatico nao e apenas um objeto material inerte e 
sem vida (papel e tinta), mas um evento discursivo, materializando 
praticas discursivas plurals (CUNHA, 2009, p. 60). 

Nao existe ainda um consenso sobre a definicao de Livro Didatico entre os 

especialistas na tematica. Este assunto e bastante controverso entre os docentes. Pois, 

Raramente se aceitam os generos atlas, romance, livros de fontes, 
dicionario, historia em quadrlnhos como livros didaticos [...]. A1 guns 
admitem todos os generos aqui citados. Outros somente os impressos 
que transpoem, didaticamente, materia historiografica. Outros, ainda 
hierarquizaram as obras, colocando em primciro lugar os titulos de 
ieitura sequential, originalmentc prcparados para o uso dos alunos, e, 
cm seguida, os livros de Ieitura topica, utilizados com finalidades 
didaticas, tais como atlas, dicionarios e encyclopedias (FRE1TAS, 
2009, p. 13) 

As discussoes referentes a esse objeto, tao utilizado pelos professores em sala de 

aula, sao atuais e importantes. Os livros devem ser entendidos pelo seu processo de 

producao, bem como distribuicao e consume Visto que, tais aspectos, 

[...] envolvem, historicamente, os contextos em que foram produzidos 
os livros - politicas editorials, como as leis oficiais que regem a forma 
de producao dos livros, mercado e precos, alem de outros - processos 
de compra e venda dos livros, politicas governamentais de aquisicao 
de livros destinados a escola e consumo [...], bem como suas formas 
de utilizacao (SHMIDT, 2004, p. 135 - 136). 

Essas questoes acima citadas apontam que nao podemos compreender o livro 

didatico como sendo algo neutro, mas como produto do contcxto vigente. Shmidt 

apresenta que tais consideracoes sugerem que os livros didaticos para serem bons guias 

no processo de ensino/aprendizagem devem ser pautados, sobretudo em tres pontes, a 

saber: Nas relacoes entre educacao e livros didaticos; Com as perspectives de 

popularizacao do conhecimento e nos criterios de analise e sua utilizacao. 

No tocante ao primeiro ponto estabelecido pela autora - sobre as relacoes do 

professor de historia e os livros - ela apresenta que 
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Articula-se, fundamentalmente, por meio de suas concepcoes de 
educacao, ensino e aprendizagem, [...], esta permeada pelas 
concepcoes que ele tern de escola, bem como pelas que tern das 
finalidades de ensino em geral e do ensino da Historia em particular 
(Idem, p. 136) 

A compreensao acerca dessas colocacoes serve como referenda para se perceber 

o livro didatico como parte integrante da inter-relacao entre professores, alunos e saber 

historico. 

O segundo ponto sobre as questoes referentes azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA popularizacao do saber 

historico pelos LD's, "[ . . . ] implicam, de maneira explicita, que o professor tenha 

familiaridadc com a producao historiografica atualizada e clareza nos pressupostos 

teoricos e metodologicos da Historia e, tambem, em seus problemas e objetos (Idem. p. 

136)". Sobre isso, vale entender as formas de socializacao do saber didatico historico, 

para o saber escolar. 

No terceiro e ultimo ponto Shmidt faz referenda aos criterios de analise e de 

utilizacao dos livros, aqui o professor deve atentar-se para itens relevantes no momento 

da escolha do LD para que seja possivel a efetivacao de um ensino/aprendizagem mais 

interessante e significativo. 1 

Segundo Shmidt, sobre as 1 

i 
i 

[...] politicas oficiais de analise dos livros didaticos ja implantadas no 
Brasil. [...], cabe destacar a importancia de um repertorio critico do 
professor sobre a producao e a transmissao do conhecimento historico, 
bem como sobre as teorias de aprendizagem contemporaneas. (Idem, 
p. 136) 

No tocante a sua utilizacao em sala de aula, tudo depcnde da forma como o livro 

didatico e utilizado pelo professor. Pois, assim o saber historico pode assumir, na 

relacao de ensino-aprendizagem, alguns significados que nao tern nenhum sentido para 

os alunos, ate a possibilidade de se trabalhar saberes que contribuam para a criticidade e 

reflexao dos alunos. A partir dai e efetivado uma relacao estreita com a experiencia do 

aluno e a realidade a qual ele pertence. 

Na concepcao de Oliveira (2009, p. 81), podemos entender o livro didatico 

[...] como parte da historia cultural da nossa civilizacao e como objeto 
que deve ser usado numa situacao de ensino e aprendizagem e, nessa 
relacao, ha varios sujeitos: o (s) autor o (s), editor, trabalhadores, e, 
sobretudo, professores e alunos. 
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Para cada um dos sujeitos acima mencionados, o livro didatico tern significado 

diferente. Sendo assim, a sua utilizacao pelo professor deve ser feita explorando as suas 

potencialidades. Por exemplo: deve usar as imagens para iniciar os conteudos e nao se 

prender apenas o texto escrito; observar e explorar os documentos transcritos como 

leituras complementares; mapas historicos; sugestoes de tarefas, a serem desenvolvidas 

remetendo a pratica da pesquisa e nao apenas o exercicio de "fixacto'* dos conteudos 

trabalhados; filines, charges etc. 

Vale lembrar, que tais recursos que se utilizam da imagem como veiculo 

fundamental, precisam ser adequadamente usados e trabalhados pelo professor para que 

acontecam resultados satisfatorios tanto para o docente quanto para os discentes. Nao 

adianta mostrar tais imagens sem fazer uma problematizacao das mesmas, pois nao 

passara de ilustracoes. Isso vale tambem, para a utilizacao de documentos historicos nas 

aulas. 

Investigar sobre o livro didaticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e uma acao complexa, porem, nao podemos 

perder de vista que todas as analises sobre este artefato foram e devem ser feitas 

vinculadas ao seu contexto historico. 

2.3 - A atuacao do professor na escola e a sua relacao com o livro didatico 

lnstigados pelo Interesse de conhecer mais de perto a atuacao do professor e o 

seu uso do livro didatico faz-se pcrtinente refletir sobre o papel concedido ao livro 

didatico no trabalho do educador. 

Como vimos no primeiro capitulo, a historia como disciplina escolar 

independente, surgida na Europa em fins do seculo XIX, nasceu com o intuito de contar 

a historia das nacoes europeias. No Brasil tambem e seguido esse paradigma que 

procurando garantir hegemonicamente a criacao de uma identidade comum a todos os 

diferentes grupos etnicos aqui existentes, acaba por excluir uma significativa parcela da 

populacao, como por exemplo, os negros e os pobres. E o que se ensinava nas escolas 

privilegiava grandemente os herois nacionais. 

Os livros didaticos sempre apresentavam claramente a figura de herois 

nacionais, destacando em seus textos a historia da patria. Sem problematizacao, o 

ensino era acritico e os professores meros transmissorcs dos saberes cristalizados pela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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historiografia e nao podiam ser de forma alguma contestado. Aos alunos cabia a tarefa 

de ouvir e reproduzir o dito. 

Uma grande mudanca que ocorreu neste ensino foi a Implantacao da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educacao National (LDBEN) e dos Parametros Curriculares 

Nacionais (PCN's). 

Na decada de 1990, o ensino de Historia passou a ser permeado por novos 

paradigmas teoricos que foram propostos e incorporados as producoes historiograficas, 

respondendo aos temas ate entao mais importantes da sociedade. 

Nesse novo cenario, ensinar historia passou a signilicar impregnar de sentido a 

pratica pedagogica cotidiana, na perspectiva de uma escola cidada. A historia foi 

repensada como um lugar social, devendo ser analisada de varias maneiras. O ideario 

nacionalista passou a ser revisto, pela ideia de pluralisms e diversidade social. A 

historia "traditional", de carater positivista, passou a ser objeto de suspeita. A pratica 

pedagogica passou a buscar articulacao com a transformacao social. O Estado passou a 

possuir um papel fundamental, garantindo o cumprimento de padroes minimos 

aceitaveis de qualidade, articulando o oferecimento de cursos, compatibilizando-os as 

necessidades reais e demandas sociais, inclusive dos mais neccssitados. Por isso, a 

atuacao do poder publico e considerada importante, nao agindo somente em acoes de 

racionalizacao de recursos, mas, no financiamento de iniciativas de valorizacao 

daqueles que trabalham na educacao, nas iniciativas politicas para o ensino superior e 

para a melhoria e qualificacao da educacao de nivel basico, como porta de entrada as 

universidades. 

Assim, os debates sobre a renovacao curricular tiveram que atender a uma serie de 

crificas procurando situar, com muito cuidado, as finalidades da Historia. 

Os PCN's, por exemplo, apareceram como proposta de mudanca, difundindo os 

principios da reforma curricular e orientando o professor na busca de novos enfoques 

para a compreensao da pratica docente. E tanto estes, quanto a LDBEN deveriam 

apresentar os caminhos que a escola brasileira precisaria seguir para uma educacao de 

boa qualidade, mostrando que o objetivo da escola e garantir a acessibilidade de todos 

os homens aos bens culturais. Ja a nova LDBEN (Lei 9.394/96), no momento da sua 

criacao, foi vista com bastante entusiasmo pelos educadores como a possibilidade de ir 

transformando o curriculo em funcao de enfoques educativos mais direcionados para a 

formacao humana. como tambem de ir adequando os conteudos as necessidades dos 

seus alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A educacao superior, de acordo com o exposto no Art. 43, da LDBEN tern por 

final idade: 

1 - estimularzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a criacao cultural e o descnvolvimento do espi'rito 
cientifico e do pcnsamento reflexivo; I I - formar diplomados nas 
diferentes areas de conhecimento, aptos para a insercao em setores 
profissionais e para a partieipaeao no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formacao continua; III - incentivar o 
trabalho de pesquisa e investigacao cientifica, visando o 
desenvolvimento da ciencia e da tecnologia e da criacao e difusao da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 
meio em que vive; IV - promover a divulgacao de conhecimentos 
culturais, cientificos e tecnicos que constituem patrimonio da 
humanidade e comunicar o saber atraves do ensino, de publicacoes ou 
de outras formas de comunicacao; V - suscitar o desejo permanente de 
aperfeicoamcnto cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretizacao, integrando os conhecimentos que vao sendo adquiridos 
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geracao; VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar services 
especializados a comunidade e estabelecer com esta uma relacao de 
reciprocidadc; VII - promover a extensao, aberta a partieipaeao da 
populacao, visando a difusao das conquistas e beneficios resultantes 
da criacao cultural e da pesquisa cientifica e tecnologica geradas na 

instituicao. 

Na descricao das funcoes dos docentes, no Art. 13, defende que estes se 

incumbirao de: 

I - participar da elaboracao da proposta pedagogica dos 

estabelecimentos de ensino; II - elaborar e cumprir pianos de trabalho 
(...); I l l - zelar pela aprendizagem dos alunos; IV - estabelecer 
estrategias de recuperacao (...); V - ministrar os dias letivos e horas-

aulas estabelecidos alem de participar integralmente dos periodos 

dedicados ao planejamento, a avaliacao e ao desenvolvimento 
profissional; VI - colaborar com as atividades de articulacao da escola 

com as familias e a comunidade. 

Nesse sentido, a LDBN representa um passo adiante no campo da 

descentralizacao do processo educativo, dando certa autonomia as escolas e 

flexibilizando, tambem, a gestao dos centros de ensino superior. Com a insercao da 

transdisciplinaridade nos novos curriculos, a ideia entao seria de que, a educacao da era 

da infcrmacao nao deveria se limitar a apenas um unico parametro curricular. A partir 

dessa compreensao, as novas propostas de ensino, pautadas na busca coletiva do 

conhecimento, bem como na possibilidade do discente construir saber, precisa associar 

o saber local e o global, direcionando-se para a abrangencia e a flexibilidade de 

conteiidos. 
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Contudo, devemos considcrar que, se por um lado a LDBN distribui funcoes, 

atribuicoes e responsabilidades, por outro e importante perccber que, sendo sinalizadora 

da trajetoria a percorrer, ela nao pode ser compreendida como um fun em si mcsma, ou 

como um meio de cura para os problemas do nosso deficiente sistema educacional. As 

bases dessa responsabilidade social vao para alem do que esta exposto no seu texto, ou 

seja, esta na atitude de cada docente, de cada espaco escolar, de cada centro de ensino 

ate porque, foi com base nos principios norteadores da LDBEN e dos PCN's que se 

objetivou criar espacos escolares de qualidade, e que a redefinicao dos modelos 

curriculares foi considerada fundamental, viabilizando mudancas nos PPCs dos cursos 

de graduacao das Instituicoes de Ensino Superior - IES. Assim, compreende-se que: 

O objetivo do saber historico escolar e constituido de tradicdes, ideias, 
simbolos e significados que dao sentido as diferentes experiencias 
historicas. O professor de historia, num determinado contexto escolar 
tern sua maneira propria de agir, ser, viver c ensinar, transforma um 
conjunto de conhecimentos historicos em saberes ensinaveis e faz com 
que os alunos nao so compreendam, mas assimilem e incorporem esses 
ensinamentos de variadas formas. No espaco da sala de aula, e possivel 
o professor de historia fazer emergir o plural, a memoria daqueles que 
tradicionalmente nao tern direito a historia, unindo os fios do presente e 
do passado, num processo ativo de desalienacao. Mas tambem pode, 
inconsciente ou deliberadamente, operar o contrario, apenas 
perpetuando mitos e estereotipos da memoria dominante (FONSECA, 
2003, p. 34-35). 

Portanto, no tocante aos curriculos do ensino de Historia estes sofreram 

impactos decorrentes da implantacao da LDBN e dos PCN's ao que nos leva a entender 

que a escola tern um papel importante na transmissSo/producao dos saberes historicos e 

tambem um lugar social e por isso precisa ser analisada de varias maneiras. 

Conforme Fonseca (2003, p.34) a escola, 

[...] e dotada de uma dinamica propria - saberes, habitos, valores, 
modos de pensar, estrategias de dominacao e resistencias, criterios de 
selecao constitutivos da chamada "cultura escolar". A escola nao se 
limita a fazer uma selecao entre os saberes culturais, os conteudos 
disponiveis num dado momento; ela tambem realiza um trabalho de 
reorgan izacao, reestruturacao dos saberes, uma transformacao didatica 
[...]. 

Assim, a escola como instituicao social deve acolher a diversidade cultural, bem 

como as vivencias dos diversos grupos. E com isso compreendemos que a mudanca do 

ensino de Historia e imprescindivel nao apenas pela busca de romper com as praticas 
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homogeneizantes, como pela criacao de inovadoras acoes escolares e o professor por 

sua vez deve acompanhar esse processo. 

As mudancas ocorridas no contexto das ultimas decadas do seculo X X 

proporcionaram intensos debates, construcao, elaboraeao de propostas curriculares, de 

novos livros didaticos e principalmente de novas analises sobre as praticas educacionais 

brasileiras. 

Atualmente, - por causa da acao dos PCN's que trouxcram uma gama de praticas 

de ensino - o Brasil possui uma diversidade de praticas do ensino de historia. Firmou-se, 

entao uma gama de concepcoes tedricas, politicas, ideoldgicas e metodoldgicas no 

ensino de Historia desenvolvido nas instituicoes de ensino, tanto das redes publicas, 

quanto nas privadas. Vale ressaltar que nao e suficiente a introducao de novos assuntos, 

de novos temas no curriculo, se o professor nao souber relaciona-los a realidade da vida 

cotidiana dos alunos. Pois, o que ele ensina e deixa de ensinar, e o que o aluno aprende 

ou nao, vai muito alem do que esta prescrito no curriculo. 

A pratica do professor e suas formas de utilizacao dos mecanismos didaticos e 

metodologicos constituem meios de selecao e de exclusao. Para Fonseca (2003, p.37) 

deve-se reconhecer que: 

[...] o professor de histdria nao opera no vazio. Os saberes historicos, 
os valores culturais e politicos sao transmitidos na escola a sujeitos 
que trazem consigo um conjunto de crencas, significados, valores, 
atitudes e comportamentos adquiridos nos outros espacos educativos. 
Isso implica a nccessidade de nos professores incorporarmos no 
processo de ensino e aprendizagem outras fontes de saber historico, 
tais como o cinema, a TV, os quadrinhos, a literatura, a imprensa, as 
multiplas vozes dos cidadaos e os acontecimentos cotidianos. O 
professor, ao diversificar as fontes e dinamizar a pratica de ensino, 
democratiza o acesso ao saber, possibilita o confronto e o debate de 
diferentes visoes, estimula a incorporacao e o estudo da complexidade 
da cultura e da experiencia historica. 

Vale lembrar que diante da perspectiva dos PCN's, em instituir o ensino 

tematico e multicultural, deve-se levar em consideracao o tipo de profissional que as 

escolas possuem, bem como, sua formacao. As escolas nao podem ficar excluidas do 

processo de modernizacao da sociedade brasileira. Nao basta so garantir inumeras 

vagas, o que de fato importa e oferecer um ensino de qualidade, ministrado por 

professores qualificados, capazes de introduzir no seu campo de trabalho a pesquisa nas 

distintas areas do saber, bem como estarem antenados nas transformacoes sociais que 

implicam no espaco escolar. A propria escola deve fiscalizar a atuacao do professor (a). 
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Nesta perspectiva, o trabalho com o livro didatico em sala de aula pode ou nao 

ser interessante, dai dependera de como o professor determina seu trabalho. O livro nao 

e de todo o grande vilao do ensino. Segundo BARRETO, MONTEIRO (s/d, p. 3) 1 3 

Nao ha duvidas de que o livro didatico pode ser uma ferramenta 
adequada para o professor que precisa ministrar muitos cursos e 
trabalhar com varias series. Bem usado, o livro didatico pode ser um 
aliado do fazer profissional, porque funciona como instrumento de 
organ izacao da aprendizagem dos varios alunos, pode ser adaptado 
aos diferentes perfis das turmas e, ao mesmo tempo, ser uma forma de 
manter os ritmos individualizados de cada grupo. 

Para Bittencourt (2010, p.72-73) ! 4, 

[...] o papel do livro didatico na vida escolar pode ser o de instrumento 
de reproducao de ideologias e do saber oficial imposto por 
determinados setores do poder e pelo Estado. [...] possui varios 
sujeitos em seu processo de elaboraeao e passa pela intervencao de 
professores e alunos que realizam praticas diferentes de Ieitura e de 
trabalho escolar. Os usos que os professores e alunos fazem do livro 
didatico sao variados e podem transformar esse veiculo ideologico e 
fonte de lucro das editoras em instrumento de trabalho mais eficicnte e 
adequado as necessidades de um ensino autdnomo. As praticas de 
Ieitura do livro didatico nao sao identicas e nao obedecem 
necessariamente as regras impostas por autores e editores ou por 
instituicoes governamcntais. [...] Ao se considerar a dimensao das 
formas de consumo do livro didatico, nao se pode omitir o poder do 
professor. 

Concordamos com a autora, porem, essas questoes as vezes se tornam dificeis de 

serem efetivadas pelo professor sendo que na maioria das vezes, a propria escola nao 

possibilita a autonomia dos educadores. Nao apenas a escola se posiciona a frente da 

autonomia do professor, a esse grupo soma-se os prdprios alunos e os pais destes. E o 

respeito para com este profissional, bem como a sua profissao e rclegado ao segundo 

piano. Advogam tanto pelo uso dos LD's que esquecem que eles carregam consigo 

inumeros problemas, tais como inconsistencia de exerclcios na area gramatical; Ieitura e 

producao de textos muitas vezes desvinculada da realidade do aluno; a producao de 

textos e exerclcios propostos na maioria das vezes contribuem para a artificialidade do 

texto que se e produzido no espaco da sala de aula etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 3

 Artigo: Professor, livro didatico e contemporaneidade, das autoras Beatriz de Castro Barreto e Maria 

Cristina G. de Goes Monteiro. p. 1 - 6 
1 4 A respeito dos diferentes agentes que envolvem o processo de fabricacao dos livros didaticos, bem 

como as concepcoes e caracterfsticas dos LD's, ver: Livros didaticos entre textos e imagens, de Circe 

Bittencourt no livro O saber hist6rico na sala de aula. p. 69-90. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alguns desses conflitos na educacao e na utilizacao do livro seriam solucionados 

pela acao de una professor realmente competente do ponto de vista teorico/metodologico 

para que o processo educativo seja efetivado da melhor maneira possivel. Porem, 

[..,] como e mais dificil e demorado estabelecer medidas que cuidem 
das demandas existentes no ambito da qualificacao profissional, o 
governo tern promo vido constantes avaliacdes do material didatico 
com o objetivo de amenizar, de alguma forma lacunas do sistema 
educational brasileiro. Essa providencia tern estimulado o interesse de 
pesquisadores pela qualidade do livro didatico, o que nao costumava 
acontecer anteriormente. (Idem, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 )

l s 

Toda mudanca em prol da melhoria dos livros didaticos e importante, mas, nao 

adiantara de nada se o profissional nao for bem qualificado, com capacidade de utiliza-

lo adequadamente em sala. Pois, o sucesso do trabalho com o livro didatico esta 

relacionado notadamente ao professor - dotado de analise critica - e nao somente ao 

material que esta a sua disposicao. Sendo que o professor reflexive e critico pode suprir 

as deficicncias encontradas nos livros. E justamente nesse sentido, que entra a 

autonomia do professor ao trabalhar com o livro didatico. 

O que se observa nas escolas, publicas e particulares, e a forma como o livro 

didatico de historia e apropriado pelos professores, tornando-se essencial na sua pratica 

de ensino, e ate mesmo e encarado como unico instrumento utilizado pelo professor nas 

aulas, quando o livro deveria, por sua vez, ocupar o lugar de complemento das iniimeras 

atividades posslveis que o professor pode ofereccr. 

Na realidade isso acontece pela escassez de professores formados que atuem na 

sua area de conhecimento especifico, somando-se a isso os baixos salarios, fatores esses 

que contribuem para que aconteea uma fragilidade imensa no processo de qualidade do 

ensino da educacao no Brasil. Falta qualificacao desses profissionais para terem 

argumento e seguranca o bastante para discordarem de certos temas cristalizados na 

Historia e consequentemente nos livros. 

Ainda. soma-se a isso outro fator: vontade de fazer, de fazer o melhor. Pois, 

entre um ensino mais elaborado - que por sua vez, necessita de dedicacao, de tempo - e 

o professor reprodutivista do livro didatico - que dispensa maiores cuidados e 

elaboragoes - a grande maioria dos docentes escolhera a segunda opcao, justamente por 

ser mais facil e nao tomar tanto do seu precioso tempo. Visto que, muitas das vezes 

1 5 Artigo: Professor, livro didatico e contemporaneidade, das auroras Beatrix de Castro Barreto e Maria 

Cristina G. de Goes Monteiro. p. 1 - 6 
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usam o tempo na sala de aula para tratarem de temas totalmcnte eontrarios aos que 

realmente deveriam abordar. Por exemplo, comentar sobre a vida pessoal de tereeiros, 

mostrar sua indignacao diante de fatos corriqueiros e ate da sua profissao. Desse modo a 

aula se esgota em comentarios fatidicos e eontrarios a verdadeira proposta que eles 

mesmos (professores) colocaram em seus pianos de aula. 

Dentre os varios recursos, utilizados pelos professores, o livro didatico excrce 

forte influencia na pratica de ensino no Brasil. E por essa razao os educadores devem 

estar sempre atentos as propostas educacionais institucionalizadas. Devendo considerar 

que o livro didatico e mais um entre os diversos materials a ser usado, pois e a variedade 

de fontes que ajudara os alunos a aumentarcm os seus conhecimentos. 

O despreparo dos docentes os levam a nao questionar o livro didatico, fazendo 

com que este material seja escolhido pela quantidade de imagens oferecidas, pelos 

exercicios faceis de compreender e de resolver. Essa realidade contribui para que grande 

parte dos professores de Historia nao consiga relacionar as mudancas do saber historico, 

tal vez isso aconteea por motivos de ordem financeiros ou por nao conseguirem 

acompanhar e entender tais transformacoes, o que possibilita a nao utilizacao de outras 

praticas inovadoras na sala de aula. O professor que tern responsabilidade, nao vai a 

procura de um "livro didatico padrao, ideal, mas e capaz de manter atualizado e vivo o 

conhecimento da trajetoria da disciplina e os debates que concederam a Historia o 

estatuto de ciencia da sociedade (WASSERMAN, 2000, p. 225). 

Vale ressaltar que o educador deve tomar alguns cuidados no processo de 

escolha dos livros didaticos que ele utilizara nas suas aulas. Conscientes de que o uso do 

livro e de responsabilidade do professor. Se o livro tern suas limitacoes, vantagens e 

desvantagens cabe ao docente a tarefa de organizar as experiencias didaticas ainda que 

os livros nao sejam capazes, proporcionando assim um ensino de qualidade. 

Mais uma vez fica evidente que acao do professor de posse dos livros didaticos 

de Historia. seja no ensino fundamental ou medio, no ensino de jovens e adultos (Eja), 

depende da sua formacao/preparacao, pois acreditamos que a partir de uma boa 

preparacao e que ha possibilidade de um melhor aprofundamento e compreensao dos 

conteudos contidos nos LD's de Historia. A postura teorica e metodologica do educador 

fara toda a diferenca na escolha e na utilizacao do livro. Por isso, para Freire, (2000, p. 

43), 

[...J e fundamental que, na pratica da formacao docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensavel pensar certo nao e presente dos 
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deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados 
intelectuais escrevem desde o centra do poder, mas, pelo contrario, o 
pensar certo supera o ingenuo tern que ser produzido peio proprio 
aprendiz em comunhao com o professor formador, 

O professor tem a responsabilidade de proporcionar os conhecimentos 

necessarios aos alunos para que estes possam com clareza compreender de forma critica 

a realidade que os cerca. Deve apresentar ao aluno que no campo da Historia, as 

verdades depend em de onde ou para onde o seu olhar se volta. 

E necessario que este profissional se interesse por procurar varias fontes de 

in formacao e nao se prenda so ao livro didatico, adquirindo, portanto a capacidade de 

argumentar com seguranca sobre os acontecimentos diarios, bem como dos 

acontecimentos ocorridos ao longo da historia, de forma que o educador passe a 

contribuir para despcrtar o senso critico do aluno e o instigue a pratica da pesquisa e a 

responder as suas proprias duvidas. 

Freire (2000, p. 95) aponta que 

Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que 
me inquieta, que me insere na busca, naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aprendo nem ensino. 
Exercer a minha curiosidade de forma correta e um dircito que tenho 
como agente e a que corresponde o dever de lutar por ele, o direito a 
curiosidade domesticada posso alcancar a memorizacao mecanica do 
perfil deste ou daquele objeto, mas nao o aprendizado real ou o 
conhecimento cabal do objeto. A construcao ou a producao do 
conhecimento do objeto implica o exercicio da curiosidade, sua 
capacidade critica de tomar distancia do objeto, de observa-lo, de 
delimita-lo, de cindi-Io, de cercar o objeto ou fazer sua aproximacao 
metodica, sua capacidade de comparar, de perguntar. 

Com essa afirmacao Freire nos leva a pensar na realidade do ensino brasileiro, 

naquele que acontece no cotidiano das escolas, professores de Historia destituidos da 

qualidade de investigador e de provocador, que por sua vez nao procuram fazer com que 

os alunos questionem a realidade e o saber elaborado no livro, enfim nao fazem com 

que o aluno de fato aprenda a pensar. 

E bastante comum nos depararmos com professores que passam atividades de 

simples compreensao e respostas faceis, sem nenhum incentivo a pesquisa mais 

profunda. Nao existindo, como expoe Paulo Freire, curiosidade, o professor 

desenvolvera nao o aprendizado real, mas, a mecanizacao do conhecimento. 

Algo bastante interessante e de grande valor a ser pensado e que nao adianta o 

professor atual izado, criativo, motivador, nao adianta substituir os materials didaticos 

por outros que move a linguagem adaptando a realidade do aluno se o mesmo continuar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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compreendendo que a historia e apenas uma sequencia narrativa de fatos passados que 

nao deve ser problematizado e sim apenas transmitido. O essencial e discutir a propria 

concepcao historica que o professor possui. Caso contrario nenhuma inovacao rendera 

bons resultados. 

Vale lembrar: o professor tern por obrigacao lcmbrar a seu pupilo (o aluno) que 

o conhecimento historico e construido mediante um procedimento metodologico 

compreendendo que a historia e uma construcao e nao uma verdade absoluta, imutavel. 

Nessa perspectiva, 

[...] o livro didatico deve ser entcndido como um dos instrumentos 
utilizados para a aplicacao da metodologia escolhida pelo professor, o 
livro didatico, em si, nao propicia o processo de conhecimento. O 
processo ensino-aprendizagem nao depende do livro didatico, mas da 
metodologia escolhida e das final idades da educacao. 
(WASSERMAN, 2001, p. 254) 

Assim o professor podera deixar para tras, a ideia de que tudo na historia tern 

comeco, meio e fim. O pensamento critico nao se faz sem uma pre-leitura. Nao basta o 

professor acreditar na Historia, isso se torna insuficiente para ele, alguem da qual se 

espera um intenso envolvimento, tao grande que o possibilite superar os obstaculos, as 

adversidades, e suas proprias condicoes de trabalho, bem como a desvalorizacao social 

da sua profissao. 

A pratica educativa desenvolvida na escola nao pode desvincular-se de uma 

pratica social mais ampla. Corroborando com esta discussao DAM1S (2004, p. 14) nos 

mostra que, 

Se em sua pratica, os professores agem sem compreender o 
significado social das decisoes que definem as relacoes entre os 
elemcntos que a constituem, tornam-se meres executores de praticas 
pensadas e decididas por outros, vitimas de modismos e de linguagens 
sem significados teoricos para fundamentar sua acao. 

Isso fragmenta o processo de ensino/aprendizado, e a pratica pedagogica passa a 

ser vista como mera reprodutora do saber. Damis (idem, ibidem), citando Sacristan e 

Gomez (1998, p. 10) mostra que 

O profissional de ensino, antes de ser um tecnico eficaz, e mais do que 
ser um fiel servidor de diretrizes das mais variadas tendencias, num 
si sterna submetido a controles tecnicos que mascaram seu carater 
ideologico, deve ser alguem responsavel que fundamenta sua pratica 
numa opcao de valores e em ideias que Ihe ajudam a esclarecer as 
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situacoes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os projetos e os pianos, bem como as previsiveis 

conseqiiencias de sua pratica. 

O professor deve ser reflexivo e fundamentador de suas praticas mediante suas 

escolhas e concepcoes. O processo de formacao dos professores seja qua! for, c feito por 

pequenos processos, que podem mostrar varias possibilidades que a pratica pedagogica 

pode instigar ou influenciar. A formacao do professor nao se baseia numa pista de mao 

unica, onde o aluno e submetido a algo pre-estabelecido. Deve ser uma proposta de 

formacao que privilegie os espacos vazios, para as novidades e descobertas. E os livros 

didaticos precisam ser encarados como um elemento importante de apoio pedagogico, 

nunca como o principal fundamentador do processo de ensino e aprendizagem, visto 

que e o professor quern faz a escolha e a selecao dos conteudos, bem como as atividades 

avaliativas a serem trabalhados em sala de aula. 
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CAPITULO 3 - A V A L I A C A O E INTERPRETACAO DOS DADOS OBTIDOS 

ATRAVES DO GRUPO DE QUESTIONARIOS APLICADOS: O PROFESSOR E 

A ESCOLA 

Neste terceiro capitulo - bem como o quarto capitulo - vamos apresentar os 

resultados obtidos atraves da analise dos grupos de questionarios (ANEXO - 1) 1 6 que foram 

entregues a seis professores da Rede Municipal e Estadual de Ensino que atuam em tres 

diferentes escolas17 da cidade de Santa Cruz-PB. A metodologia utilizada, nesta parte da 

pesquisa, dividiu-se em tres etapas: etapa de coleta de dados, etapa de tratamento dos dados 

coletados c etapa de producao de resultados e ordenamento de conclusoes. 

Participaram do projeto de pesquisa seis professores, com idade entre 20 e 52 anos, 

sendo 05 do sexo feminino, e 01 do sexo masculine Estes professores lecionam em escolas 

da rede Estadual e Municipal de ensino com sede no municipio de Santa Cruz - PB com 

experiencias que variant entre 10 a 30 anos de docencia. Foram utilizados quatro grupos de 

questionarios com perguntas fechadas e abertas como podemos comprovar no anexo. 

No desenvolvimento da pesquisa primeiramente pedimos a autorizacao dos 

professores para que se pudessem recolher os dados. Apos essa etapa foi selecionado os 

sujeitos (professores que ensinam a disciplina Historia, formado ou nao nesta area do 

conhecimento) compativeis com os da pesquisa. Apos a selecao buscamos esclarece-los 

quanto a natureza da pesquisa. Em seguida foi entregue os questionarios - aqui foi explicado 

o objetivo do estudo. Por fim foram recolhidos os quatro grupos de questionarios 

respondidos para levantamento da pesquisa. 

Vale ressaltar que os questionarios foram entregues a sctc professores no intersticio 

de Marco a Junho de 2012. Infelizmente um dos professores - formado em Licenciatura 

Plena em Historia - nao entregou os questionarios respondidos dentro do tempo 

determinado. 

A seguir, faremos uma analise dos questionarios - que esta dividido em 04 partes: 

Identificacao do professor; Caracterizacao da escola; Sobre a concepcao do ensino de 

Historia e A utilizacao do livro didatico
18 - apiicado aos docentes e para uma melhor 

1 6 Os Termos de Autorizacao da pesquisa se encontram no ANEXO - 3 
1 7

 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Valdemiro Wanderley de Oliveira; Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Adauto Ferreira de Andrade e Escola Municipal de Ensino Fundamental Januario Avelino 

de Sousa. (As duas primeiras escolas estSo localizadas na sede da cidade de Santa Cruz, a ultima localiza-se na 

Zona Rural). 
1 8

 Estes do is ultimos itens - A concepcao do ensino de Histdria e A utilizacao do livro didatico - fazem parte 

do quarto capitulo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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compreensao, os dados obtidos estao apresentados em forma de tabelas e graficos, pois essa 

foi a forma encontrada para que fossem. explicitados os resultados alcancados. 

3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Identificacao do universo de pesquisa: Professor19 

O ponto de partida para compreender a atuacao do professor em sala de aula e a 

opiniao sobre suas proprias praticas educativas. Neste sentido procuramos ao longo desta 

pesquisa problematiza-la, atraves obviamente da resposta de cada docente. Nesta parte nos 

detemos na identificacao dos professores. 

Dos seis professores pesquisados, apenas um e do sexo masculino, como dito 

anteriormente. Como estamos trabalhando com um numero reduzido de professores, este e o 

unico do sexo masculino e acabou configurando 17% (dezessete por cento) do universo de 

representacao, conforme gnifico 1. 

S e x o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II Masculino Femi;i" i»i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IT, 

83^. • 

Graflco 01. Respostas a Pergunta n° I . 

Na concepcao do professor Frederico Assis Cardoso (2004, p. 15) 2 0 , os homens 

optam em assumir espacos "ainda demarcados para a vivencia de suas masculinidades", 

como supervisao e chefia ou aulas de educacao fisica, laboratorios de informatica ou de 

ciencias. Porem, embora 

(...] discursos tenham sido criados para associar o magisterio as 
mulheres, como uma tarefa que exige dedicacao, docilidade, cuidado e 

paciencia, os professores homens nao se enxergam em uma profissao 

1 9 Esta analise refere-se ao 1
0

 grupo de questionarios: Identificacao do professor - questSes 1 a 31. 
2 0

 Professor de Sociologia da Educacao da Faculdade de Educacio da Universidade Federal de Minas Gerais 

(FAE-UFMG). Segundo o autor este texto e fruto da dissertac2o de mestrado homdnima defendida emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20 de 

dezembro de 2004, apresentada no Programa de Pds-GraduacSo em EducacSo da FaE/UFMG, sob orientacao 

da Profa. Dra. Marlucy Alves Paraiso. Historiador, pedagogo e mestre em Educacao. Professor e coordenador 

do Cursode Pedagogia do Centre Universitario UNA/Helo Horizonte, Minas Gerias. Membro do Grupo de 

Estudose Pesquisas em Curriculos e Cultures - GEEC/FaE/UFMG. 
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feminina. Embora se nomeiem profissionais e nao aceitem a 
representaeao da feminizacao de seu trabalho, os professores 
continuam evocando as referencias de vocacSo, mae, e esposa para 
explicarem as acoes das professoras mulheres nas escolas. [...] o 
transito na carreira docente e uma marca da idcntidade masculina. Os 
professores homens fogem da alfabetizagto. [...] Eles parecem acessar 
os cargos disponiveis nas escolas com mais facilidade que as 
mulheres, contando, inclusive, com elas para que isso seja possivel. 
Ocorre, assim, a reproducao das relacoes sociais de genero em que os 
homens continuam gozando de mais privilegios na hierarquia de 
cargos com mais prestigio, em funcoes administrativas de atribuicao 
de controle e poder. [...] E precise considerar que os diversos 
discursos e as diversas imagens sobre os professores homens que 
circulam em nossa sociedade, historicamente construidas, norteiam as 
diferentes experiencias desses sujeitos nas escolas em que trabalham. 
Isso pressupoe que as vivencias dos sujeitos na profissao sao 
singulares: diferentes representacoes de professor, e de homcm, sao 
reconhecidas, recusadas ou rejeitadas. Para conhecer e analisar as 
representacoes desses professores e preciso compreender que sentido 
eles atribuem a si proprios, e que sentido socialmente lhes e atribuido, 
em uma profissao socialmente definida como feminina. Afinal, 
estariam de fato os professores homens fora de lugar? 

Nao devemos generalizar, pois ha homens que optam pela docencia e se sentem 

satisfeitos na profissao. Os professores homens nao identificam o magisterio como uma 

profissao exclusivamente feminina. 

Do depoimento dos professores pesquisados verificamos que nenhum deles teve 

experiencia numa escola da Rede Privada, todos lecionam na Rede Publica de Ensino. Uma 

pequena parcela destes professores tern menos de 10 anos de atuacao no magisterio, o que da 

um grau de experiencia elevada ao corpo docente atuante em Santa Cruz, como podemos 

comprovar no grafico 2 abaixo. 

4 

3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 
0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tempo de magisterio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Menos Entre Entre Moisde 

de 10 10 e 20 20 e 30 30 anos 

anos anos anos 

TemuozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (k 
i l l d ^ l S k ' l l O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 02. Respostas a Pcrgunta n° 04. 
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No que diz respeito a modalidade de ensino quatro professores atuain no Ensino 

Fundamental I I (de 6° a 9° ano). Sendo que quatro tambem cnsinam. na modalidade EJA -

Fundamental I I e um ensina na modalidade EJA Ensino Medio. 

O professor que ensina nesta ultima modalidade tern como primeira graduacao 

Licenciatura em Historia e a segunda em Direito. Deste universo de profissionais, alguns 

nao sao formados em historia o que amplifica as dificuldades da docencia. Nesta 

perspectiva, alunos que merecem uma atencao maior no tocante aos conteudos 

historiograficos perdem a possibilidade de terem um professor com maiores capacidades de 

socializar os conhecimentos da disciplina Historia de maneira mais envolvente e produtiva. 

Porque isso acontece? Sera a falta de bons profissionais formados nas Licenciaturas 

que levam as escolas contratarem profissionais com formacao nao historica? Questao 

complexa. Aparentemente ainda persiste a concepcao de que ensinar historia e transmitir 

datas e feitos dos herois, assim qualquer pessoa com capacidade mnemonica seria capaz de 

lecionar este saber. Outra possibilidade, justificadora desta pratica de contratacao de 

profissionais nao qualificados, pode ser a gerencia politica municipal que para atender 

demandas de campanha, acaba contratando este tipo de profissional. 

No caso especifico do Municipio de Santa Cruz, os professores responderam que 

estao trabalhando nas referidas escolas porque prestaram prova em concurso publico ou 

ainda a convite das escolas. Uma contradicao foi encontrada aqui, pois um concurso publico 

ao abrir vaga(s) para professor de Historia, obviamente essa vaga devera ser assumida pelo 

profissional que eomprovara sua formacao na referida disciplina. Ficando fora deste 

processo os que nao tern o diploma de professor de Historia. 

Esta e uma problematica que nao se restringe apenas ao supracitado municipio, pois 

muitas escolas, sejam da Rede Publica ou da Rede Privada de Ensino. possuem nos seus 

quadros profissionais lecionando outras disciplinas que nao sao as de sua formacao. 

Problemas de desvio de funcao docente a parte, todos os seis (6) professores do 

sistema escolar de Santa Cruz tern Ensino Superior completo, sendo que tres possuem pos-

graduacao em nivel de especializacao. Um aspecto que podemos destacar e quanto a 

preocupacao com sua qualificacao. Dcstes seis, um (1) professor e formado em Pedagogia, 

um (1) c formado em Ciencias, dois (2) sao formados em Geografia e dois (2) sao formados 

cm Historia. 

Dos seis professores apenas um afirmou que nao fez e/ou faz curso para seu 

aperfeicoamento profissional, o que representa 17% (dezessete por cento) do universo 

analisado como demonstrado no grafico 3 abaixo. 
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Curso de 

aperfeicoamento 

17% i r i 
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Grafico 03. Respostas a Pergunta n° 15. 

Do universo dos seis professores pesquisados, tres formaram-se na Universidade 

Federal da Paraiba - UFPB e tres concluiram seus estudos na atual Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG, criada a partir do desmembramento da UFPB - , pela Lei 10.419, 

de 09 de abril de 2002. 

Ao analisarmos a estrutura curricular do curso de Historia e ao fazer uma 

comparacao entre o ensino veiculado em ambas as instituicoes, fruto de uma pesquisa21 

PIBIC elaborada em 2011, com o objetivo de problematizar as implicacoes epistemologicas 

e politico-culturais que permearam o novo Projeto Pedagogico do referido Curso (PPC), foi 

constatado que o ensino veiculado no curriculo da UFPB diferencia-se e muito do novo 

veiculado pela UFCG. 

Sabemos que atualmente e imprescindivel a associacao entre ensino e pesquisa, ou 

melhor, do profissional professor/pesquisador. No que diz respeito as discussoes sobre a 

formacao docente e o ensino de Historia, somente nas ultimas duas decadas do seculo XX e 

que os historiadores tomaram para si a responsabilidade pelo que e ensinado nas escolas e 

voltaram sua atencao para as novas concepcoes e abordagens historiograficas. 

No campo da Historia, como area do saber, ampliaram-se as possibilidades analiticas 

com a introducao de novos sujeitos, novos objetos e novas metodologias. A formacao do 

professor de historia pautado no curriculo da UFPB nao tinha como principio basico a 

indissociabilidade entre a producao e a socializacao do conhecimento. 

2 1 A Pesquisa tem como titulo: Ensino de Historia e formacao docente: implicates epistemologicas, politicas e 

socio-culturais no Curso de Licenciatura em Historia do CFP/UFCG. Adriana Ferreira dos Santos e Dra. Maria 

Lucinete Fortunate - Professora/Doutora, vinculada a Unidade Academica de Ciencias Sociais, UFCG, 

Cajazeiras - PB. O objetivo da pesquisa foi, pois, historicizar o processo de ensino/aprendizagem no curso de 

Licenciatura em Historia do CFP-UFCG, buscando apreender os discursos que permearam o novo Projeto 

Pedagogico, considerando os novos objetivos do curso e as propostas teorico-metodologicas que ele apresenta 

e problematizando as implicacdes epistemologicas, politicas e sociais que inferem na pratica docente, na 

formacao de professores de Historia e na construcao do conhecimento historico pelo referido curso. 
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Assim sendo, compreendemos que os sujeitos que concluiram seu curso na "antiga 

grade" curricular, caso eles nao tenham buscado se atualizar, certamente os seus 

conhecimentos acerca da disciplina Historia estao comprometidos. Constatamos essa 

realidade em algumas respostas - como exemplo a questao da linha teorica que eles se 

posicionam. 

Nas condicoes descritas anteriormente, a estrutura curricular da UFPB, remetia a um 

entendimento de historia unica, linear e eurocentrica, apresentando um reducionismo na 

estrutura de ordem cronologica das disciplinas, permitindo ainda recortes da realidade 

historico-social, sem que estes estejam devidamente justificados por criterios analiticos que 

compreendam as transformacoes sociais, culturais, bem como a discussao historiografica 

necessarios ao estudo de Historia. 

Na decada de 1990 ja se pensava ser preciso reformular o curso de Historia da UFCG 

- CFP. Essa reformulacao foi alvo de inumeras discussoes, com debates entre professores e 

alunos, na segunda metade dos anos 1990 e na primeira metade dos anos 2000. Depois de 

muita discussao, e tendo como fundamento as exigencias da SESu-MEC, postas na LDBEN 

(1996) e nos PCNs (1998), o segundo Projeto Pedagogico do Curso foi aprovado em 2009 e 

afirma ter como ponto primordial a capacidade de formar nao apenas um profissional da 

Historia, mas um cidadao critico e reflexivo da realidade que o cerca. 

O novo curriculo, apesar de mudancas significativas, ainda mantem uma concepcao 

de uma historia ocidentalizada, porem quebrou-se um pouco da logica eurocentrica. A ideia 

e de que o curso de Licenciatura em Historia forme professores/pesquisadores, capazes de 

desenvolver suas competencias tanto na area educacional como na perspectiva cientifica e 

investigativa. O novo PPC ja foi pensado baseado nas concepcoes vigentes de que, a escola 

como instituicao social deve acolher a diversidade cultural, bem como as experiencias dos 

variados grupos. 

Continuando a analise das respostas obtidas atraves do questionario, perguntamos 

aos professores se o "curso de Historia era a sua primeira graduacao". Verificou-se que dois 

sujeitos disseram que SIM e quatro sujeitos responderam NAO. Somente dois sujeitos sao 

formados no curso de Historia os demais lecionam a referida disciplina, porem formados em 

Geografia, Ciencias, Pedagogia, Direito 2 2 o que mostra que a forma de se ensinar os 

conteiidos historiograficos fica a criterio de cada docente. O ensino pode esta comprometido, 

uma vez que este profissional nao tern formacao adequada. 

A respeito desse educador, o mesmo e tambem formado em Historia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como dito acima, verificamos que somente um professor tem menos de 10 anos de 

experiencia docente, o que representa 17% (dezessete por cento) da analise. Este professor 

iniciou ha pouco tempo sua carreira na docencia (somente dois anos). E formado em 

Geografia e atualmente esta cursando Pedagogia. Ao inves deste profissional investir mais 

na area em que foi formado, ou ainda tentar uma selecao no Mestrado, esta buscando outra 

formacao - em Pedagogia. Talvez, este professor nao queira ou acredita que tentar um 

Mestrado seja muito dificil. Porem, busca atualizar-se e esta fazendo especializacao na area 

de Educacao de Jovens e Adultos com enfase em Economia solidaria (equivalente ao seu 

primeiro curso de graduacao). 

Dois (2) professores responderam que lecionam a mais de 10 anos, o que representa 

33% (trinta e tres por cento) do universo analisado e tres docentes ja ensinam a mais de 20 

anos, representando 50% (cinquenta por cento) do universo analisado como demonstrado no 

grafico 4 abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tempo ensinando Historia 

• Menos de 10 anos • Mais de 10 anos 

• 20 anos ou mais • mais de 30 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 04. Respostas a Pergunta n" 17. 

Com relacao a carga horaria semanal de cada professor, constatamos que tres (PI, P2 

e P3) ensinam em dois turnos, sendo que PI e P2 lecionam - alem de Historia - disciplinas 

diferentes (PI - matematica e P2 - Geografia). Vale salientar que PI leciona 4 h/aulas de 

Historia e 6 h/aulas de matematica, ou seja, menos horas ensinando Historia. P2, por sua 

vez, leciona 20 h/aulas tanto na disciplina Historia quanto em outra disciplina (Geografia). 

Seguindo a analise perguntamos a respeito da "faixa salarial, levando em 

consideracao o salario minimo de R$ 622,00", ou seja, da renda mensal de cada professor. 

Verificamos que tres professores PI , P4 e P6 recebem de 01 a 02 salarios minimos e P2, P3 

e P5 recebem de 02 a 03 salarios minimos. Quando perguntamos se o "salario e satisfatorio", 
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somente P6 respondeu afirmativamente, logo nao necessita de melhorar o salario para 

aumentar a sua renda mensal. Os demais sujeitos, responderam NAO estarem satisfeitos com 

o salario que recebem, visto que para tentar melhorar a renda salarial precisam trabalhar em 

outro servi9o. 

Realmente, o professor P6 deve sentir-se satisfeito com a sua renda salarial, pois 

segundo o que nos foi relatado por ele, o mesmo nao se preocupou em fazer uma pos-

graduacao, nao ministra aulas em mais de uma instituicao escolar, o que sobra tempo para 

planejar suas aulas e como consequencia a carga de trabalho e menor e o ensino se torna 

mais eficiente e menos stressante para ele. Talvez essa seja uma das razoes que o faca esta 

satisfeito com o seu salario, pois as outras razoes sao de cunho familiar e nao cabe tratarmos 

aqui. 

Diferentemente dos demais professores que responderam NAO, nos levando a pensar 

que tais profissionais ao perceberem que trabalham excessivamente, tendo que planejar e 

elaborar uma aula mais atraente para seus alunos, em um pequeno espa?o de tempo, - pois 

precisam trabalhar mais de um horario ou em outro servico para aumentar sua renda, e ainda 

ter que "aguentar" as pessoas criticando o seu trabalho e sua escolha profissional, - logo 

estes educadores se veem numa situacao desvantajosa a outras profissoes e percebem que 

todo o seu esfor?o e no minimo em vao. 

Tambem, buscam qualifica9ao profissional, deixam ate de estarem no convivio 

familiar, amigavel para dedicar-se ao planejamento de suas aulas para no final do mes 

receber uma miseria de salario. Percebem entao, com rela9ao a sua profissao uma grande 

miseria material que o leva a nao ter condicoes de acesso a bens culturais que deveria fazer 

parte de seu dia a dia. Os professores enxergam um cotidiano no qual sua atua9ao nao se 

resume somente ao campo da didatica, mas envolve algo mais amplo, no qual esta incluido o 

enfrentamento de questoes inerentes a convivencia, ao comportamento e a forma9ao de 

atitudes e valores e por esta razao acreditam nao serem reconhecidos, sobretudo no que se 

refere a sua remunera9ao. 

De acordo com o disposto acima, bem sabemos que em geral o salario dos 

professores e muito baixo, perguntamos entao "porque que eles acreditam que isso 

acontece" e os seis entrevistados responderam que a principal causa e a falta de maiores 

investimentos no campo da educa9ao, o que representa 46% (quarenta e seis por cento) do 

universo analisado como mostra o grafico 5 abaixo. 
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Por que os salarios sao 

baixos 

• Falta de investimentos • Falta de qualificacao 

• Divisao da categoria • Desvalorizacao social 

23% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 05. Respostas a Pergunta n° 25. 

Mesmo considerando o trabalho do professor importantissimo no sentido de formar 

cidadaos criticos, reflexivos, atuantes e que todo profissional tern que passar pelas maos de 

um professor, ainda assim estes profissionais nao sao reconhecidos. Nesta perspectiva fica 

claro que a educa9ao brasileira, bem como, o respeito aos profissionais da educa9ao, esta 

longe de ser o que deveria ser: justa. Os profissionais sao, efetivamente, mal pagos e ainda 

tern que aguentar a sociedade discriminando-os, chamando-os de coitados, alunos mal 

educados, alguns vindos de familias desestruturadas e ate mesmo os pais dos alunos 

cobrando dos professores o que nao ofertam aos seus filhos em seus lares. 

Atualmente quando um (a) jovem opta por uma Licenciatura logo alguem diz: nao 

tem outra coisa melhor pra fazer nao? E o descaso com estes profissionais, poderia ser 

sanado se o governo brasileiro optasse por uma politica educacional que nao visasse apenas 

a quantidade de alunos nas escolas, universidades, cursos de forma9ao, mas na qualidade do 

ensino, no piano de carreira desses servidores, bem como, nas condi9oes de trabalho 

adequadas e, principalmente, na melhoria salarial. 

Mesmo com tantos problemas e desafios a enfrentar, os professores - exceto P3 -

responderam que NAO desejam trocar de curso ou de profissao, pois gostam do que fazem e 

se sentem satisfeitos com a profissao de educador. 

Os dados obtidos apontam que dos seis professores pesquisados, quatro - P I , P2, P3 

e P5 - conseguiram o emprego de professor de Historia atraves de concurso publico e dois -

P4 entregou curriculo e foi contratado e P6 foi convidado pela escola . 

PI e P2 nao sao formados em Histdria, o que vem comprovar a contradic^o com relacao a admissao por 

concurso publico para assumir a vaga de professor na disciplina Historia. S§o formados apenas P3 e P5. 
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Indicacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como conseguiu o 
0 %

 empregode professor 
Outros 

Convite Q % P o r 

curriculo 

16% 

Concurso 

67% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 06. Respostas a Pergunta n° 30. 

Nao e de hoje que a educacao brasileira tem suas deficiencias, e apesar de mudancas 

importantes ainda nao se configura como uma educacao de qualidade e digna para todos. 

Neste sentido questionamos de que maneira os professores avaliam a educa9ao no Brasil. 

Entao se verificou que quatro entrevistados - P I , P2, P3, P6 - responderam que e de 

qualidade razoavel; um sujeito - P4 - respondeu ser pessima e um sujeito - P5 - nao opinou 

no questionario, mas escreveu que a educa?ao obteve "muitos avan9os", sem apontar o 

caminho destes. (Ver grafico 7 abaixo). 

Avaliacaoda educacao 

brasileira 

• Avaliacaoda 

educacao 

brasileira 

Grafico 07. Respostas a Pergunta n" 31. 

Atraves das respostas obtidas ate aqui, observamos a primeira vista que no caso do 

municipio de Santa Cruz - PB, todos os professores entrevistados possuem qualifica9ao para 

assumirem o cargo a eles confiados ate certo ponto. Pois, no que diz respeito a forma9ao 

academica o sistema escolar da cidade conta com seis docentes com nivel de ensino superior 

completo. O que mostra que estes profissionais tem a preocupa9ao em se manterem 
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atualizados. Do universo desses seis docentes, excetuando um deles, nao busca fazer uma 

pos-graduacao em nivel de especializacao. 

Outra caracteristica e que eles nunca ensinaram em escola da Rede Privada de ensino 

e so conhecem a realidade do ensino da escola publica. Outro elemento a ser destacado do 

grupo dos professores observados que ensinam os conteudos historiograficos e que eles sao 

em sua maioria formados em outra area do conhecimento e nao em Historia, o que pode 

comprometer o ensino dessa disciplina que se bem explicada e contextualizada pode, sem 

duvida, atrair a atencao dos alunos e estes tornarem-se cada vez mais proximos dos 

conteudos que sao socializados em sala de aula. 

A terceira e ultima caracteristica a ser destacada, esta ligada ao fato de que mesmo 

em meio a diversas dificuldades enfrentadas pelo professor na atualidade - seja ela do tipo 

financeira, educacional e social - os professores entrevistados, exceto um, se sentem 

satisfeitos com a escolha profissional que fizeram - mesmo que lecionem disciplinas 

distintas das quais foram formados - mas nao com sua renda salarial, e indicam a situacao 

da educacao no Brasil como razoavel, ou seja, tem muito ainda a ser feito por uma educacao 

de qualidade para todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 - Identificacao do universo de pesquisa: Instituicao escolar 

No tocante a caracterizacao da escola detectamos que dos professores entrevistados 

(PI, P3 e P6) atuam na mesma escola, lecionando Historia no Ensino Fundamental e Medio 

e P5 leciona na modalidade EJA (Educacao de Jovens e Adultos) Ensino Medio, numa 

escola localizada na cidade, mantida pela Secretaria de Educacao do Estado. Um deles (P4) 

leciona na modalidade EJA numa escola localizada na Zona Rural do municipio. Assim 

como a outra escola, esta, tambem e mantida atraves de recursos advindos da Secretaria 

Estadual de Educacao. Somente P2 leciona numa escola mantida pela Secretaria Municipal 

de Ensino. 

Quanto aos recursos e materials didaticos disponiveis para melhor assistencia ao 

alunado nas aulas, todos responderam positivamente e assinalaram quais recursos a escola 

dispoe, dentre eles destacam-se: aparelhos de DVD, televisores, sala de video, biblioteca, 

computadores, caixas de som, sistema de som portateis, jogos didaticos, dicionarios 

(Ingles/Portugues), livros de literatura. Quanto a estrutura, as escolas possuem: sala de 

2 4 Esta analise refere-se ao 2° grupo do questionario: Caracterizacao da escola - questoes 1 a 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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professores, banheiros, cozinha, refeitorio, quadra poliesportiva, arquivos, bebedouros, 

estantes, fogao, geladeira, lixeiras, mesas, mimeografos, ventiladores de teto, quadros, etc. 

A pesquisa buscou conhecer, tambem, um pouco mais a diversidade de instrumentos 

utilizados pelos professores no processo de ensino/aprendizagem. Os dados mostram que 

livros, revistas, internet e musica sao instrumentos bastante utilizados no planejamento das 

aulas. 

No tocante a utilizacao dos recursos midiaticos nas aulas, a fim de torna-las mais 

atraentes e interessantes aos alunos, PI disse que utiliza "os recursos midiaticos nas aulas 

para inovar a metodologia e os alunos terem mais interesse em estudar porque sao recursos 

que facilitam o ensino-aprendizagem". Ja P2 disse que opta em usar slides atraves de data 

shows, e faz uso da televisao com filmes, "de acordo com o tema abordado em sala de aula". 

O Professor P3 segue a mesma didatica e afirma que "Sempre que e abordado algum assunto 

que exigi um aprofundamento procuro assistir videos para que possa refletir e compreender 

melhor o seu contexto historico". O professor P4 tambem utiliza os recursos midiaticos -

data shows, DVD, filmes, para tornar a aula mais dinamica. O professor P5 utiliza Slides e a 

TV para apresentacao de filmes. Por fim P6 procura utilizar tais recursos em aula expositiva 

dialogada, em seminario, bem como fdmes e documentarios. 

Aqui podemos notar que os professores buscam tornar as suas aulas mais atraentes e 

interessantes com o auxilio das novas tecnologias. Dificil e determinar se utilizam estes 

recursos como ilustracao - o que os qualificariam como professores tradicionais, ou como 

suporte de informacao - que os ligariam a propostas de ensino nao tradicional. 

Partindo da compreensao que o espa9o escolar e espaco de transformacao e que tem 

funcao de socializar o individuo ao meio ambiente e educar para a vida, questionamos se a 

escola centrada na socializacao do conhecimento oferece condicoes que promovam o 

desenvolvimento social, politico, economico e cultural dos discentes. A maioria dos 

professores, excetuando-se P4, responderam que SIM, a escola oferece oportunidade de 

desenvolvimento socioeconomic, politico e cultural para os seus alunos. 

Embora os professores sintam-se preparados em relacao ao seu oficio, os educadores 

certamente devem manifestar dificuldade no momento de ensinar, nao conseguindo, muitas 

vezes, conquistar a atencao do aluno, o que remete as estrategias pedagogicas e as diversas 

opcoes metodologicas como constatamos nas suas respostas. 

Constatamos ainda que apesar das dificuldades e barreiras no dia-a-dia os educadores 

dizem estarem sempre comprometidos e dispostos a inovar sua pratica pedagogica 
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aplicando-a em sala de aula, buscando, assim, caminhos que assegurem aos discentes o 

direito de igualdade, de acesso e permanencia na escola. 

A escola como falamos em outro momento - I I Capitulo - , e uma instituicao social, 

portanto tem o dever de acolher a diversidade cultural, as vivencias dos multiplos grupos, 

deve ser incentivadora de projetos que ajudem a melhorar o desempenho dos alunos tanto 

nas atividades escolares, quanto na sua propria realidade de vida. Deve desenvolver a 

formacao de cidadaos criticos e conscientes de seus direitos e deveres na sociedade que estes 

vivem. 

Nesse sentido, perguntamos se as escolas, onde estes profissionais trabalham, 

desenvolvem algum projeto que viabilize esse desenvolvimento critico dos discentes. Dos 

quatro professores, da Escola de Ensino Fundamental e Medio Valdemiro Wanderley de 

Oliveira, tres - PI , P3, P5 - disseram que a mesma NAO possui nenhum projeto. P6 ou por 

desconhecer ou por nao associar pesquisa a educacao basica respondeu que NAO. Notamos 

que P6 mesmo tendo respondido NAO a essa questao, disse (na questao 14, do 2° grupo de 

questionario) que a escola desenvolve SIM um projeto. 

Segundo P6, o projeto desenvolvido na escola e intitulado "Construindo cidadania" e 

tem por objetivo "Despertar no aluno a consciencia de seus deveres e de seus direitos na 

formacao de uma sociedade mais justa e digna". Um docente - P2 - que leciona na Escola 

Municipal de Ensino Adauto Ferreira de Andrade, respondeu possuir um projeto intitulado 

"PSE - Programa saude na escola". Este objetiva "Proporcionar uma ideia melhor aos 

alunos de como se alimentar direito, cuidar de sua propria saude e ter uma vida saudavel." 

A mesma divergencia nas respostas ao questionario aconteceu quando perguntamos 

se "a escola trabalha em conjunto com a sociedade em prol da melhoria na qualidade do 

ensino". Os professores PI , P5 e P6 responderam NAO, e P3, respondeu SIM, afirmando 

que "a escola esta inserida em uma comunidade e de certa forma a sociedade contribui para 

essa melhoria, pois sempre existe articulacao entre ambos". Os quatro professores lecionam 

na Escola de Ensino Fundamental e Medio Valdemiro Wanderlei. 

Destacamos que P3 nao aponta em sua resposta a maneira que ocorre a articulacao 

entre a escola e a sociedade. Podemos especular que a contradicao da resposta se deu em 

razao do nao entendimento da pergunta. 

Os outros dois professores - P2 que se vincula a Escola de Ensino Fundamental 

Adauto Ferreira e P4 atuante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Januario Avelino 

2 5 Talvez, P6 tenha se equivocado ao responder o questionario, afirmando ter um projeto na escola em questao, 

pois os demais que, tambem, lecionam nesta mesma escola afirmaram nao ter projeto algum. 
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de Sousa acham que ha uma articulacao entre escola e sociedade. Por exemplo, P2 afirmou 

que a escola participa "dos eventos que a comunidade promove, integrando o aluno no meio 

social"; ja P4 disse que a escola procura "construir a cidadania". Assim como as respostas 

anteriores, nao percebemos uma clareza no tocante a forma que efetivamente acontece a 

integracao escola/sociedade em favor da qualidade do ensino. 

Outro fator importante diz respeito a renda mensal dos alunos, ou melhor, os pais dos 

alunos que frequentam as escolas pesquisadas. Verificamos que estes recebem uma renda 

mensal de 1 a 2 salarios minimos. Evidente que esses dados apontam que tais alunos sao de 

familias de baixa renda, o que nao quer dizer que os mesmos, por esse motivo, possam faltar 

aulas com frequencia. Segundo os professores existe evasao escolar. Esta nao ocorreria pelas 

dificuldades financeiras, mas em primeiro lugar pela falta de interesse dos alunos (55% -

cinquenta e cinco por cento - dos professores); o segundo fator de evasao (45% - quarenta e 

cinco por cento - dos professores pensam assim) ocorre pela falta de inovacao no processo 

de ensino/aprendizagem. Parte dos problemas advindos da baixa renda familiar sao sanados 

pela Secretaria Municipal de Ensino quando disponibiliza transporte escolar e alimentacao 

adequada para estes estudantes. Os dados estao expostos no grafico 8 a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Causa da evasao escolar 

• Falta de interesse dos alunos 

• Falta de transporte escolar 

• Falta de merenda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 08. Respostas a Pergunta n° 17. 

E na intencao de contribuir na diminuicao dessa evasao PI , P2, P4 e P5 responderam 

que tem procurado realizar aulas mais dinamicas (representando 40% - quarenta por cento) 

com o objetivo de inovar sua metodologia de trabalho e tambem dao atencao as sugestoes 

dos alunos com o intuito de melhorar o trabalho pedagogico em sala de aula. P3 e P6 

responderam somente que dao atencao as sugestoes dos alunos juntando-se aos demais (PI, 
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P2, P4 e P5) que tambem responderam o mesmo (representando 60% - sessenta por cento), 

certamente acreditam que sua atuacao em sala e bastante dinamica e inovadora. Como 

exposto no grafico 9 abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qual a sua cont r ibuicao para 

cont er a evasao escolar 

• Realiza aulas dinamicas 

• Da atencao as sugestoes dos alunos 

• Intimida os alunos acerca das faltas 

60% 0 % 

40% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 09. Respostas a Pergunta n° 17. 

Para concluir os dados a respeito da caracterizacao da escola, perguntamos aos 

professores se e constante a pratica do planejamento nas escolas. Pois, entendemos que a 

utilidade do piano para os professores e de fundamental importancia na pratica diaria do 

educador, fazendo com que este nao se prenda pura e exclusivamente ao que esta posto nos 

livros didaticos. 

Dessa maneira compreendemos que a utilidade principal do piano curricular a ser 

desenvolvido pelos docentes em prol de uma articulacao entre o educador e o educando esta 

explicitada em algumas das razoes a seguir: e um exercicio que leva o docente a refletir 

sobre sua pratica de ensino, e tambem um referencial que e seguido por cada professor, 

possibilita mais seguranca no momento da exposicao em sala, facilita a acao docente e 

aproxima o aluno ao professor etc. 

Assim, de acordo com Cruz e Lobo (2008) 

O planejamento e um passo importante rumo ao melhoramento da aula, 
sobretudo quando se trata de uma aula dotada de caracteristica mecanicas. 
Sem diivida alguma, aqueles professores que planejam, de alguma forma, 
estao contribuindo para que a aula nao seja exaustiva. (CRUZ, LOBO, 
2008, p. 98) 2 6 

2 6 Ver artigo: RelacSes sobre o ensino de Historia em Cajazeiras - Isamarc Goncalves Lobo e Antonio Jailson 

C. da Cruz, no livro: Historiografia em diversidade: ensaios de Historia e ensino de Historia. Org. Monique 

Cittadino e Regina Celia Goncalves. 
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Nesta perspective nao a duvida que planejar as aulas e dever do professor que tem 

compromisso com a qualidade do ensino. Todos os nossos entrevistados responderam que 

planejam suas aulas. A respeito da importancia do planejamento PI declarou que "O 

planejamento e importante porque preparamos as aulas e a troca de experiencias com outros 

professores"; P2 afirmou que o planejamento vem "Assegurar uma boa qualidade da aula 

proporcionando com isso uma melhor aprendizagem do discente"; P3 disse que planejar e 

importante pelo fato que "Quando vamos para uma sala de aula com o nosso piano feito, 

estamos mais preparados para desempenhar os conteudos propostos"; P4 afirmou que o 

planejamento "Facilita a atua9ao (didatica) do professor em sala de aula"; P5 corrobora da 

mesma logica de P4 e acredita que o piano "Possibilita o melhoramento da didatica do 

professor" e, por fim, P6 apontou o planejamento como "uma prepara9§o que o professor faz 

para seu momento em sala de aula, ele e indispensavel e flexivo". De todo modo os 

professores estao corretos em suas afirma9oes a respeito do ato de planejar. 

CENTRODtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUTORIAL 
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C A P I T U L O 4 - A V A L I A C A O E I N T E R P R E T A C A O DOS DADOS OBTIDOS 

ATRAVES DO GRUPO DE QUESTIONARIOS APLICADOS: O ENSINO E O 

L I V R O DIDATICO 

Como vimos no capitulo anterior, os professores da Rede Municipal/Estadual de 

Santa Cruz comungam algumas concepcoes sobre educacao, papel da escola na sociedade, 

planejamento. Resta saber como estes professores pensam o ensino e, primordialmente, 

utilizam o livro didatico no seu cotidiano? Tentaremos abordar estes aspectos no presente 

capitulo. 

4.1 - Identificacao do universo de pesquisa: Concepcao do ensino de Historia 

Tratamos a seguir sobre as respostas obtidas atraves do terceiro grupo de 

questionario que aborda, sobretudo, a concepcao que os professores entrevistados possuem a 

respeito do ensino de Historia. Como vemos a seguir, exceto P4 e P6, os demais docentes 

corroboram do mesmo motivo de gostarem da referida disciplina. 

O professor PI disse gostar pelo fato de que a "Historia estuda o homem e sua acao 

no tempo e no espaco". Ja P2 afirmou que a disciplina de Historia "permite um estudo do 

desenvolvimento do homem no tempo, atraves de comparacoes do passado com o presente". 

O professor P3 afirmou ser uma disciplina "que oferece condicoes para as pessoas refletirem 

criticamente sobre suas experiencias de vida e identificar as relacoes de vida e identificar as 

relacoes de experiencias, historias de outros sujeitos em tempo, lugares e culturas 

diferentes". O professor P4 disse que gosta "porque e fruto de uma opcao solida desde a 

infancia, que se consolidou na praxis escolar". O professor P5 num ar de encantamento pela 

disciplina afirmou gostar porque "a Historia e uma ciencia social que nos encanta a medida 

que podemos formar cidadaos conscientes". Por fim, P6 disse gostar pelo fato de "a Historia 

mostrar a luta da humanidade no processo evolutivo". Notamos que P6 percebe a Historia 

enquanto um processo evolutivo nao percebendo que ela e tambem feita de permanencias e 

continuidades. 

2 7 Esta analise refere-se ao 3° grupo do questionario: Sobre a concepcao do ensino de Historia - questSes 1 a 

19. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na questao 02 perguntamos o que "e um historiador na sua concepcao". O professor 

PI disse que o historiador "E um individuo que estuda e escreve sobre a historia e e 

considerada uma autoridade neste campo de estudo". O docente P2 disse que "um 

historiador e a pessoa que estuda a historia e se aprofunda na analise de fontes para um 

melhor entendimento". O entrevistado P3 respondeu que o "Historiador e um individuo que 

estuda e escreve sobre a historia, documentos e dados, situam os fatos em seu contexto, 

constroem, interpretam e analisam o passado de individuos, grupos e movimentos sociais, 

que abrange todos os aspectos da historia". O professor P4 disse que um Historiador "e um 

profissional do registro, analisa, [e faz a] interpretacao dos fatos historicos. E o ser memoria 

da sociedade". O docente P5 afirmou que "e um pesquisador, visto que a Historia ainda tem 

muita mistificacao e concepfoes de nomes e datas e o que se precisa apreender sao os fatos 

que faz da Historia um caminhar". O entrevistado P6 respondeu que o Historiador "E 

alguem que consegue fazer uma ponte entre o passado e o presente e ainda vislumbrar o 

future". 

Novamente P6 surpreende com sua resposta. O historiador pode ate fazer uma ponte 

entre o passado e o presente - atraves dos documentos escolhidos e analisados e deles fazer 

uma investigacao mais aprofundada - porem vislumbrar o futuro, entao ja e esperar demais 

deste especialista, afinal ele nao e vidente, tao pouco profeta . Em se tratando das 

contribuicoes da narrativa historiografica, bem como, da importancia e tarefa do historiador 

na sociedade contemporanea, Hobsbawn (1998) nos chama atencao e admite: 

[...] que, na pratica, a maior parte do que a historia pode nos dizer sobre as 
sociedades contemporaneas baseia-se em uma combinacao entre 
experiencia historica e a perspectiva historica. E tarefa dos historiadores 
saber consideravelmente mais sobre o passado do que tenham aprendido, 
com ou sem teoria, a reconhecer semelhan9as e diferen9as. (HOBSBAWN, 
1998, p. 47) 

Ainda segundo Hobsbawn, o historiador tambem tem como tarefa tentar remover as 

vendas que cobrem os olhos dos individuos mesmo nas proprias narrativas historiograficas, 

"[ . . . ] ou pelo menos levanta-las um pouco ou de vez em quando - e, na medida que o fazem, 

podem dizer a sociedade contemporanea algumas coisas das quais ela poderia se beneficiar, 

ainda que hesite em aprende-las. (Idem, p. 48) 

2 8 Sobre a importancia da Historia, seu objeto e seus objetivos na contemporaneidade ver: HOBSBAWN, Eric 

J. O que a Historia tem a dizer-nos sobre a sociedade contemporanea?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sobre Historia. Sao Paulo: Companhia 

das Letras, 1998. p. 36 - 48. (Trad. Cid Knipel Moreira). 
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Com rela?ao a criatividade todos os seis professores concordam ser fundamental para 

o trabalho docente, ja que e parte do pacote que leva a aulas dinamicas. Questionamos os 

professores quanto as razoes da desmotmujao dos alunos. Quase todos responderam que a 

razao e "Despreparo do professor, incapaz de questionar o proprio livro didatico" (cinco 

docentes). Como era uma questao semi-aberta, muitos ainda marcaram a op9ao de professor 

desmotivado. Houve ainda cinco que marcaram a descontextualiza9ao do saber historico 

como fator de desmotiva9ao. 

Na verdade, as respostas nos levam a perceber que eles, mesmo se considerando 

professores criativos, questao anterior a esta, afirmam que a maior causa desse desinteresse e 

de fato a didatica do professor ao se trabalhar os conteudos historicos. Ou seja, se ele e um 

professor desmotivado e despreparado, logo nao tem a competencia de contextualizar e 

chamar a aten9ao do alunado ao tema, como consequencia sua aula nao despertara o 

interesse nos alunos. O grafico 10 abaixo mostra as principals causas da desmotiva9ao dos 

alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desmot ivacao dos alunos 
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GraficolO. Respostas a Pergunta n° 04 

Quando questionamos se "Alem de professor voce tambem se considera um 

pesquisador", todos responderam SIM e que enquanto professores de Historia se preocupam 

em fazer com que seus alunos questionem e aprendam, portanto, propoe atividades com teor 

mais reflexivo compreendendo que sem a curiosidade so iriam desenvolver a mecaniza9ao 

do saber e nao o aprendizado real. 
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O saber historicamente elaborado envolve escolha de abordagem, reflexao e 

organizacao de informacao, problematiza9ao, interpretacSo, analise, localizacao espacial e 

temporal de uma serie de acontecimentos da vida coletiva que ficaram registrados, esses 

registros sao denominados de documentos historicos. Documentos esses de suma 

importancia e que devem ser trabalhados pelos docentes em sala de aula. 

Entre os documentos mais utilizados em sala pelos professores os filmes e letras de 

musica representaram um percentual mais alto 25% (vinte e cinco por cento) do universo 

analisado, enquanto as fotografias 21% (vinte e um por cento), imagens 17% (dezessete por 

cento), e o uso dos jornais 12% (doze por cento). Utilizam tais documentos por 

considerarem fontes de informacoes, importantissimas a serem interpretadas, analisadas e 

comparadas, pois o trabalho com documentos diversifica e chama a atencao dos alunos aos 

temas historicos. Ver grafico 11 abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 11. Respostas a Pergunta n° 08. 

Nesta perspectiva, perguntamos ainda aos professores das series iniciais como eles 

determinam o trabalho de leitura de documentos, visto que, as criancas pequenas estao 

comecando a tornar contato com as diversas linguagens comunicativas. Apenas dois 

docentes ensinam nas series iniciais - P3 e P6. O docente P3 acredita ser de fundamental 

valor trabalhar "atraves de mapas, gravuras, imagens de historias em quadrinhos, poemas, 

letras de musica, literature, fotos, incentivando a pratica interdisciplinar, pois nao se propoe 

formar pequenos historiadores e assim articular estrategia de trabalho que favoreca a 

produ9ao do conhecimento historico". O professor P6 come9a a sua explana9ao falando da 

importancia dos vestigios que os nossos ancestrais deixaram e explica tudo aquilo que 

denuncia a vida no passado. Tambem tenta provocar "a curiosidade dos alunos em rela9ao a 
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interpretacao daqueles documentos que no passado teve grande importancia [e que] hoje sao 

apenas vestigios". 

Fizemos a mesma pergunta aos professores da educacao de jovens e adultos: "Como 

voce determina o trabalho com os jovens e adultos, fazendo uso das novas linguagens". O 

docente PI procura mostrar "a importancia das novas linguagens para a formacao dos 

individuos e a construcao de conhecimentos sobre a forma de aprendizagem em que o 

professor e mediador do processo". O professor P3 disse: "A necessidade vital de formacao 

para a vida e o ensino pautado pelo conceito de educacao permanente". O entrevistado P5 

respondeu que faz "comparacoes entre o passado e o presente para buscar as transformacoes 

vividas tanto do ponto de vista da sociedade quanto em sua vida individual". 

No tocante ao tempo historico que e feito de permanencias, continuidades e rupturas, 

os referidos professores disseram trabalhar a concepcao de tempo da seguinte maneira: O 

professor PI trabalha "com o objetivo de ampliar a nocao de anterioridade e posterioridade, 

de maneira que o aluno reconheca a historia como um processo". O docente P2 lida "com 

questoes que envolvem o passado, presente e future E fundamental ampliar a nocao de 

tempo cronologico e deixar bem claro as implicacoes da passagem dos anos, com objetivo 

de entender a nocao de anterioridade e posteridade, reconhecendo a historia como um 

processo" 2 9 . O entrevistado P3 leva "o aluno a perceber as diversas temporalidades no 

decorrer da historia e sua importancia nas formas de organizacoes sociais e de conflitos". O 

docente P4 lida com "Temporalidades multiplas entendendo o tempo como uma construcao 

cultural de cada povo". O entrevistado P5 tenta reforcar o que respondeu na resposta da 

pergunta anterior, dizendo que relaciona este trabalho sem fazer uma "divisao de tempo mais 

como continuidade e evolucao de fatos". E P6 disse trabalhar "voltando com eles (os alunos) 

no tempo faco-os lembrar de fatos que aconteceram quando eram pequenos, depois mostro 

que alguns permanecem e outros nao. No tempo historico tambem e assim". Nao 

compreendemos como P6 faz para voltar com os alunos no tempo, bem como, a ideia de 

permanecer ou nao permanecer. Isso nao ficou muito claro. 

Perguntamos ainda acerca das atividades referentes a questao dos dominios 

relacionados ao saber sociocultural das medicoes do tempo que os mesmos costumam 

trabalhar em sala, com os alunos. O professor PI proporciona "situacoes com o tempo 

inscrito na materia, realizacao de estimativas sobre idades de pessoas, predios, animais, ruas, 

plantas e objetos etc., questionando e comparando". O docente P2 utiliza a "leitura de mapas 

2 9 Observacao: PI e P2 responderam essa questao de maneira quase identica, sobretudo, na parte a seguir " [ . . . ] 

de entender a nocao de anterioridade e posteridade, reconhecendo a histdria como um processo"). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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historicos, mostrando que os aspectos geograficos sao modificados com os eventos 

historicos. [Mostra] exemplos de cidades que cresceram devido a infiuencia de 

acontecimentos politicos, fluxos migratorios, expansao economica, entre outros". O 

professor P3 apresenta "Linha do tempo, estudos dos grupos e culturas que compoe a 

historia do Brasil como culturas afro-brasileiras, culturas indigenas". O entrevistado P4 faz 

"Memorial de cada aluno, comparacoes de tempos historicos e tempos cronologicos". O 

entrevistado P5 realiza "Atividades relacionadas a evolucao e heran9as culturais dos povos, 

ou melhor, de povo para povo". E P6 disse que uma das atividades que realiza "e analisar a 

importancia do relogio para as sociedades modernas", mas, nao deixou claro como faz essa 

atividade com os alunos. 

Atraves das respostas obtidas pudemos comprovar que a formacao de cada docente 

infiuencia na apresentacao e naquilo que eles selecionam no momento de planejar sua aula. 

Ou seja, no elemento que servira de base para toda explicacao do determinado tema que esta 

inserido no contexto da Historia. Pois PI por ter se graduado em Ciencias com habilitacao 

em Quimica acaba se focando nas estimativas, quantidades, etc. O docente P2 por ter se 

graduado em Geografia faz uso de mapas, enfatizando os aspectos geograficos que foram 

modificados com o passar dos anos e em que essas modificacoes influenciaram na vida das 

pessoas e do espaco geografico. Ou seja, os eventos historicos transformam o espaco e a 

sociedade consequentemente. O processo da interdisciplinaridade esta bastante presente 

nestes casos. 

No tocante as diferencas existentes entre o trabalho do historiador e do professor de 

Historia, bem sabemos que ha certas peculiaridades, porem depende de como o 

professor/historiador lida com isso. Do universo de pesquisa analisado 33% (trinta e tres por 

cento) acreditam NAO haver diferencas entre ser professor e ser pesquisador -

(representados por PI e P6) levam em consideracao que a teoria sempre esta atrelada a 

pratica e sempre realizam trabalhos de pesquisa com seus alunos - e 67% (sessenta e sete 

por cento) (representados por P2, P3, P4 e P5) responderam positivamente, como 

demonstrado no grafico 12 abaixo: 
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Existe diferencas e nt r e o 
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Grafico 12. Respostas a Pergunta n° 14. 

O docente PI trabalha o ato da pesquisa atraves da "escolha do tema, informacoes, 

bibliografias etc". O professor P6 realiza atraves de "leituras de alguns temas especificados". 

Encontramos nas respostas dos demais professores a concepcao de que professor apenas 

ensina e historiador e o pesquisador, numa clara distincao entre ambos. Os entrevistados P2, 

P3, P4 e P5 ao responderam que ha sim diferencas entre ser historiador e professor de 

Historia, nao veem que a pesquisa nao pode esta dissociada da pratica, teoria e pratica 

andam juntas. Mas, apesar de pensarem assim sempre realizam trabalhos de pesquisa com 

seus discentes. 

Solicitamos no questionario que se a resposta fosse SIM, os mesmos deveriam citar 

uma das maiores diferencas entre aquele que ensina - considerado o professor, e o que 

pesquisa - sendo este o historiador. Entao, O docente P2 afirmou que "o historiador analisa 

as fontes materiais para compor a historia [enquanto] o professor usa esses recursos - fontes 

historicas - para aprimorar os estudos de historia. Antes de tudo P2 aborda "o tema a ser 

trabalhado abrindo discussoes". Depois pede que os alunos facam "pesquisas na internet, em 

livros ou mesmo na comunidade, atraves de entrevistas aos mais idosos". O professor P3 

disse que "Para ser um historiador tera de dedicar-se a pesquisa e analise de como as pessoas 

viviam em determinada epoca ou sociedade. Para P4 a maior diferen9a esta justamente no 

ambito da pesquisa e embora o professor a desenvolva, esta nao e tao intensa e focada. P4 

disse ainda que em seus trabalhos de pesquisa sempre solicita aplica9&o de entrevistas e 

sugere temas a ser pesquisados. Para P5 "o historiador e um pesquisador, escritor, enquanto 

o professor e um pesquisador mediador". Nos seus trabalhos de pesquisa sugere que seus 

alunos busquem auxilio "na internet, nos livros, revistas e na propria sociedade em que vive 

atraves de entrevistas". 
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Nesta perspectiva e com intuito de favorecer a ampliacao dos saberes e das 

capacidades dos estudantes, pedimos que os professores assinalassem opcoes que eles 

sempre utilizam no momento de sugerir uma pesquisa historiografica. 

O grafico 13 abaixo apresenta que a socializacao de ideias entre o professor e o aluno 

e constante. Representa algo bastante produtivo mostrando que o professor interage muito 

mais com os alunos dessa maneira, bem como o uso de diversas linguagens o que torna o 

aprendizado mais interessante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Graficol3. Respostas a Pergunta n" 16. 

Na 17a (decima setima) pergunta - do 3° grupo do questionario - procuramos saber a 

forma como sao socializados e estudados os conhecimentos historicos. Aqui pudemos 

averiguar uma contradicao de respostas dadas anteriormente. Como e o caso de PI e P2 que 

apesar de terem assinalados pontos importantes como: acreditarem que esses saberes sao 

fundamentals na construcao da cidadania e fazem com que os alunos percebam que eles 

tambem sao sujeitos da Historia - surpreenderam ao assinalar que ensinam mediante a 

compreensao da sucessao linear dos acontecimentos. O docente P5, por exemplo, disse que 

ensina a partir da compreensao que o tempo historico e visto como linear e progressivo, 

persistindo as nocoes de decadencia e de evolucao. 

Os professores P3, P4 num exemplo de entendimento sobre os conteudos 

historiograficamente construidos, procuram estabelecer nexos entre o que foi vivido em 
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epocas passadas e o presente dos alunos, socializando como importantes na construcao da 

cidadania, fazendo com que os alunos percebam e sintam-se sujeitos da Historia. Por fim e 

nao menos importante, P6 disse que na sua aula os saberes historicos servem para legitimar 

determinados setores da sociedade, visto como condutores da politica nacional e dos 

progressos economicos, tambem assinala que faz com que os alunos sintam-se sujeitos da 

Historia. 

Ate certo ponto P6 tem razao, quando disse que "os saberes historicos servem para 

legitimar determinados setores da sociedade", e e justamente ai onde o professor deve deixar 

claro para os seus alunos que a Historia e uma construcao, quern escreve parte de um lugar e 

de uma epoca, e a concepcao sobre Historia do historiador vai, indubitavelmente, influenciar 

na sua narrativa30. E o que esta posto nos livros didaticos sempre deve ser questionado, nao 

aceitando de forma passivel os textos neles contidos. 

Outro aspecto, ou melhor, um dos objetos especificos e relevantes do ensino de 

Historia esta relacionado a constituicao da nocao de identidade. Por esse motivo 

questionamos "como os professores estabelecem a partir do ensino de Historia, as relacoes 

entre as diversas identidades (individuals, sociais e coletivas) entre seus alunos". O docente 

PI procura mostrar a importancia dos valores e conhecimentos para a sociedade 

contemporanea. O P2 realiza essa atividade propondo "trabalhos que visem a construcao de 

uma identidade social do proprio aluno, fundada no passado do grupo no qual ele convive, 

articula a historia da populacao de maneira geral". O professor P3 faz "com que o aluno 

perceba a cumplicidade das relacoes sociais presente no cotidiano e na organizacao social 

mais ampla, permitindo questionar qual o lugar que o individuo ocupa na trama da historia e 

como sao construidas as identidades pessoais e sociais em dimensao temporal". O professor 

P4 afirmou que trabalha com a ideia de mostrar aos alunos que eles possuem "A identidade 

de ser uma pessoa merecedora de um ensino digno e que por esse caminho eles terao mais 

liberdade e autonomia enquanto cidadaos". O entrevistado P5 mostra que a identidade 

individual de cada aluno e importante para que este se perceba como sujeito da Historia e 

como sujeito tera a capacidade de desenvolver sua identidade social e coletiva. E P6 valoriza 

aspectos como "a paz, a etica, a cidadania e o meio ambiente". 

Para concluirmos este grupo de perguntas, afirmamos (193 questao) que ainda hoje os 

alunos e alunas colocam a disciplina Historia no rol das disciplinas chatas, por isso 

questionamos sobre a forma que os referidos professores contribuem para que seus alunos 

3 0 Sobre esse assunto fazer a leitura do livro: CERTEAU, Michel de. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA operacao historiografica. In. A escrita 

da historia. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 1982. 
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possam sentir vontade de aprofundar seus conhecimentos historicos, levando-os a perceber 

que a Historia e importante na construcao de um individuo mais critico reflexivo do real. O 

docente PI disse trabalhar "com uma metodologia inovadora que possa causar interesse pelo 

estudo da historia como dramatizacao, feira de historia etc., mostrando a importancia da 

Historia na formacao de um cidadao critico e reflexivo". O professor P2 disse quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E 

importante realizar rodas de leitura onde cada aluno possa interagir com suas ideias, fazendo 

comparacoes entre o passado e o presente. E "interessante tambem realizar pesquisa e 

apresentar seus resultados para a turma, expondo-o posteriormente para a escola". 

O entrevistado P3 afirmou que procura conscientizar os seus alunos quanto a 

"compreensao de atitudes e valores que norteiam o exercicio pleno da cidadania; tais como: 

aten9ao ao conhecimento autonomo e critico; valoriza?ao de si mesmo como sujeito as 

diferencas culturais, etnicas, religiosas, politicas, evitando qualquer tipo de discriminacao, 

busca de sol^oes possiveis para problemas detectados na comunidade de forma individual e 

coletiva, valoriza9ao dos direitos conquistados pela cidadania plena". 

O docente P4 inicialmente disse nao concordar conosco quanto a nossa afirma9ao. 

Fala que de forma alguma sente que os alunos colocam a disciplina Historia no rol das 

disciplinas chatas. Desse modo para incentiva-los sempre procura introduzir os conteudos 

com uma metodologia critica, motivando-os e desafiando-os. O P5 afirmou "que a Historia e 

uma ciencia e nao uma materia decorativa. Sua importancia esta na constru9ao de nossa 

identidade e que muitos acontecimentos de hoje tem suas raizes no passado". O professor P6 

tenta "valorizar os feitos dos antepassados mostrando a importancia ou consequencia dos 

seus atos para o futuro". 

O docente P6 pensa muito nas questoes do futuro. Acreditamos que o mesmo 

deveria problematizar mais o passado e relaciona-lo com o presente. Pois a disciplina de 

Historia nao apenas investiga o passado por si so. Investigar o passado e algo que demanda 

muita pesquisa e dedica9ao e no caso dos professores pesquisados notamos que todos se 

consideram um tanto distanciados da pesquisa, porem, de um modo geral compreendem que 

a Disciplina de Historia e instigante e que relacionar passado com o presente e uma das 

principais atribui96es seja do professor e principalmente do historiador, partindo sempre de 

problemas que sao vivenciados no dia-a-dia. 
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4.2 - Identificacao do universo de pesquisa: Livro didatico
31 

Para finalizar a analise do grupo de questionarios aplicados aos professores, vamos 

descrever e problematizar acerca das respostas obtidas atraves do quarto grupo de 

questionario. 

Vale ressaltar que no processo de escolha dos LD's (Livros Didaticos) e importante 

observar os aspectos apontados pelo Guia do Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD). 

Tambem, este "compra e distribui obras didaticas aos alunos do ensino fundamental e 

medio, na modalidade regular ou Educacao de Jovens e Adultos (EJA)". Porem, e 

fundamental que o docente se coloque como sujeito avaliador do mesmo, pois, sua avaliacao 

e realizada atraves das informacoes fornecidas pelas suas proprias condicoes e realidade de 

trabalho. 

Desde o seculo XIX, ja se criticava no Brasil o ensino memorialista onde os 

conteudos historicos sao reduzidos a "simples enumeracao de vultos e episodios sem 

concatenacao logica, sem nexos causais" (ZAMBONI, 1998, p. 11). Apesar de toda a critica 

a respeito desta metodologia, pautada na transmissao do saber e na memorizacao, basta 

analisar as avaliacoes a que os docentes de Historia submetem os alunos e os livros didaticos 

da disciplina para se perceber que este tipo de ensino prevalece atualmente. Esse 

comportamento ja nao e mais aceito no espaco escolar. 

O meio mais eficaz para compreender a insistencia deste metodo de trabalho e que na 

avaliacao da pratica didatica dos docentes de Historia, mais importante do que se preocupar 

com as habilidades do professorado com as novas tecnicas de ensino/recursos, o que os 

professores e professoras realizam no espaco da sala de aula depende e muito da concepcao 

de Historia que os mesmo possuem. Desse modo, a atencao deve esta voltada nao para 

ensino de historia, mas efetivamente na historia que se ensina. 

De acordo com o exposto acima, Marcos Silva apud TOLEDO (1999, p. 60) diz: 

A Historia ensinada, ou Historia-disciplina compde-se a partir do saber 
historiografico, para assim transmitir os acontecimentos registrados e 
aceitos como logicos, verdadeiros e passiveis de serem ensinados. Essa 
composicao se faz a partir da pre-sele9ao, sistematizada e didaticamente 
transformada do saber produzido pelos historiadores. E fundamental, 
portanto, que o professor seja preparado para reconhecer as diferentes 
concepcoes de historia em disputa na atualidade, pois elas revelam a luta 
social pelo dominio do passado, na qual o docente participa diretamente, 

3 1 Esta analise refere-se ao 4° grupo do questionario: Utilizacao do livro didatico pelo professor Historia -

quest5es 1 a 24. 
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nem sempre com plena clareza do que faz. Dai porque se pode dizer que a 
competencia do professor se mede mais pela consciencia que ele tem de 
seu vinculo com a concep9ao de historia que adota, do que pelo dominio 
das teenicas de ensino desvinculadas do saber que transmite. 

Porem, quantos professores e professoras param para fazer uma avaliacao dos 

pressupostos teoricos da interpretacao de Historia? E os livros didaticos? Neste ultimo caso, 

uma grande parte deles transmite abordagens tradicionalistas dos conteudos historicos, 

parecidos com verdadeiros manuais de instrucao programada, onde as respostas podem ser 

facilmente encontradas prontas no manual do professor. E importante salientar que para 

ensinar aos discentes a pensar e necessario saber pensar. 

Nessa perspectiva e visando antes de tudo a aprendizagem dos alunos, questionamos 

quais criterios sao utilizados na escolha do Livro Didatico, que sera peca importante no 

curso das atividades em sala de aula. O professor PI disse que valoriza a "linguagem clara, 

diagramacao, exercicios (quantidade e qualidade) oficinas etc.". O P2 valoriza "a linguagem 

dos textos; o conteudo; as atividades a serem trabalhadas; as imagens a serem analisadas". O 

docente P3 disse que a escolha do livro didatico e feita em comura acordo com todos os 

docentes da area, momento importante onde fazem uma analise do livro como material de 

qualidade fisica e pedagogica, "observamos [tambem] as apresentacoes biograficas, as 

descobertas cientificas, as aplica?oes tecnologicas, os debates entre os cientistas nas 

fronteiras dos conhecimentos". Segundo P4, antes de qualquer coisa, valoriza a 

"Problematiza9ao dos conteudos/exercicios. Contextualiza9ao de bons recursos audiovisuais 

(dicas) que contemple o maior mimero de fontes historicas, sujeitos historicos, enfim que 

ampliem as falas sociais". 

O professor P5 nao respondeu o questionario como seus pares32. Em uma folha 

(anexada ao questionario grupo 4) faz uma pequeno relato a respeito da sua atua9&o 

enquanto docente que leciona na modalidade de ensino EJA. Relatou o seguinte: 

Leciono na Eja desde 1999, mas desde entao nao tenho encontrado um 
livro didatico exclusivo para Eja no ensino medio. O mais que encontramos 
foram cadernos resumidos com assuntos e temas relativos a Historia para 
esta modalidade. Temos nos virado a moda brasileira com textos 
pesquisados na internet, videos e filmes relacionados aos temas estudados. 
Costumo ser aprendiz e buscar uma forma de esta em sala de aula com uma 
postura reflexiva da Historia e de mim mesma, confesso que ja fui mais 
maxista33, hoje sou mais moderada e deixo os alunos ter a sua propria 
interpreta9§o, apenas oriento-os (ANEXO - 2) 

Respondeu apenas as questdes: 18, 21, 22 e 24. 

O termo € escrito com a letra "r" - MARXISTA. A professora, como todo ser humano tambem erra. 
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No caso deste docente, e notavel a sua vontade de fazer o melhor diante das 

adversidades do sistema de ensino. Na falta de recursos, corre atras, por meio de pesquisas 

na internet e leva para sala de aula certo dinamismo, ao dizer que apresenta filmes, videos 

relacionando-os aos temas propostos. Tambem nao se coloca como o "professor sabe tudo", 

toma para si uma posicao de aprendiz e busca manter uma postura critica diante dos 

conteudos de Historia e de si proprio. 

Por fim, P6 disse que o livro didatico deve ser portador de conteudos importantes 

para o desenvolvimento da aprendizagem, clareza nos textos, para que o aluno possa 

compreender e interpreta-los e que tenha a ver com a realidade do aluno. 

O processo de escolha dos LD's pelos professores do Municipio de Santa Cruz parte 

de uma compreensao bastante plausivel, pois valorizam aspectos importantes tais como: a 

qualidade do material didatico no sentido que este tenha uma linguagem clara e acessfvel, 

bem como seja provido de textos e exercicios que levem o aluno a reflexao e que tenham 

relacao com o contexto sociocultural dos discentes. 

Os docentes ao fazerem estas escolhas, estao contribuindo para a construcao de 

alunos pensantes. Pois como consequencia destas escolhas, seus alunos nao irao se 

acomodar, tao pouco vao esperar que o livro lhes de as respostas prontas e acabadas. Os 

mesmos deverao despertar suas capacidades para buscar sol^oes de seus proprios 

questionamentos. Os professores neste contexto estao colaborando para que os discentes se 

tornem individuos dotados de criticidade e nao sujeitos passivos intelectualmente e acriticos. 

Perguntamos tambem "qual autor de livro didatico o professor mais gosta" e "por 

que gosta de suas obras". O professor PI afirmou ser o Gilberto Cotrim e o Jaime Rodrigues. 

Nao respondeu por que gosta desses autores. O P2 defendeu o Claudio e o Vicentino 

argumentando que faz uso destes autores pelo fato dele trabalhar o mais proximo da 

realidade do aluno e seus textos serem mais interpretativos, melhores de serem 

compreendidos. O docente P3 defendeu o Gilberto Cotrim, "por ter uma metodologia que 

oferece um referencial de estudo que estimula o aluno a refletir sobre o fazer historia e com 

participagao ativamente de cada momento reflexivo". 

O entrevistado P4 nao respondeu a respeito do autor que mais se identifica. Mas, 

disse nao utilizar livro didatico, pois o PROJOVEM disponibiliza o proprio material. Porem 

disse que, ensina baseado nas diretrizes curriculares da Cole9ao Cadernos Pedagogicos do 

ProJovem Campo - Saberes da Terra3 4. Este programa disponibiliza o proprio material. P6 

3 4 Para efeito de esclarecimento a obra utilizada por este professor foi: Brasil Ministerio da Educacao. 

Secretaria de Educacao Continuada, AlfabetizacSo. Cadernos Pedag6gicos do ProJovem Campo-Saberes da 
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tambem prefere Gilberto Cotrim "porque ele consegue passar para o aluno clareza nos temas 

abordados facilitando assim seu entendimento". 

O livro didatico deve ser um suporte didatico que disponha aspectos visuais 

interessantes, estimulante do ponto de vista pedagogico. Neste sentido perguntamos, dentro 

do universo dos aspectos interessantes (imagens, textos longos, textos curtos, se apresenta 

documentos), se o livro utilizado por eles possui estes elementos. As imagens estao em 

primeiro lugar, o que representa 31% (trinta e um por cento) do universo analisado. Veja o 

grafico 14 abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aspectos visuais do livro 

• Imagens • Textos longos 

• Textos curtos • Apresenta documentos 

• Outros 

13% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•
 31% 

19% 12% 

Grafico 14. Respostas a Pergunta n° 05 

Por compreendermos que nos dias de hoje todos tem facil acesso a informacao, 

sobretudo no espaco virtual - internet e suas redes sociais - que gera uma relacao muita 

proxima entre as pessoas, devemos atentar para o fato de que diante do excesso de 

informacao, os textos dos livros didaticos devem esta cada vez mais reflexivos e que 

induzam o aluno a desenvolver seu senso critico. Pois sem ele muitas vezes ficamos inertes e 

deixamos de nos posicionar sobre determinado assunto, de defender uma causa ou protestar 

contra algo injusto. Desse modo o livro didatico deve ser pensado e desenvolvido com o 

objetivo de manter uma relacao dialogica entre o passado, presente e futuro, visto que, essa e 

chave indispensavel para o desenvolvimento dessa postura critica. 

Nesta perspectiva a respeito da producao textual contida no LD escolhido pelos 

professores, questionamos se este e descritivo ou analitico. Dos seis professores tres 

responderam que o livro e mais descritivo, dois afirmam ser o texto analitico e apenas um 

nao opinou como demonstrado no grafico 15 abaixo. 

Terra. - Brasilia: MEC/SECAD, 2008. (Projeto Politico-Pedag6gico, do Programa Nacional de EducacSo de 

Jovens Integrada com a qualificasao social e profissional para agricultores (as) familiares). 
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Texto 

• Texto 

Descritivo Analitico Naoopinou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 15. Respostas a Pergunta n" 06 

Acerca dos exercicios se sao reflexivos ou decorativos todos exceto um docente (P5) 

nao opinou. Os demais responderam que sao reflexivos. 

Perguntamos "de que maneira podem ser caracterizadas as outras atividades 

propostas pelo livro" bem como, da metodologia de ensino prevista no livro. O docente PI , 

respondeu que as atividades sao criativas e disse que ha "Dramatizacao, oficinas e gincanas 

etc." e que o livro possui uma metodologia inovadora. Enquanto P2 afirmou que o livro 

possui [...] atividades claras, com uso de mapas, gravuras, documentos e interpretacao dos 

mesmos". Possui "Textos explicativos, atividades de interpretacao dos textos e sugestoes de 

trabalhos". O professor P3 disse "Pesquisados, apresentadas" . Ja P4 respondeu que "Se 

detem por demais a realidade do aluno enfatizando a realidade do campo". A metodologia 

apresentada no livro e inovadora, no sentido que a mesma e pautada na pedagogia da 

alternancia, ou seja, teoria em sala e pratica na comunidade. Por fim P6 disse que as 

referidas atividades que o livro didatico possui "Podem ser caracterizados como um reforco 

a mais na aprendizagem do aluno, visando seu desenvolvimento intelectual". A metodologia 

adotada e de uma Historia critica. 

Apesar dos referidos professores falarem com certa satisfacao sobre o livro didatico 

que utilizam como suporte nas suas aulas de Historia, quando perguntamos se o livro 

explora a realidade dos alunos, os dados obtidos nos mostra que apenas dois docentes 

disseram SIM, enquanto um disse NAO e dois nao opinaram. 

A respeito da corrente historiografica que o professor e o livro que ele utiliza mais se 

aproximam: Positivismo; Marxismo ou Annales: 

3 5 Nao entendemos o significado dessa resposta. Tambem nao respondeu acerca da metodologia que o livro 

apresenta. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO Dt • ^MAvA0 Ofc PROFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAESSORES 

BI BU "**SET0WAL 
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Corrente historiografica que 

mais se aproxima o livro 

• Positivismo • Marxismo • Annales 

40% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 16. Respostas a Pergunta n"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 2 

Os docentes PI e P6 responderam que se aproximam do Marxismo, contradizendo o 

que os mesmos responderam anteriormente, quando disseram que a metodologia de ensino 

proposta no livro e inovadora, critica. Os docentes P2 e P3 responderam que se aproximam 

do Positivismo - tambem contradizendo-se. Vale ressaltar que P3 nao respondeu acerca da 

metodologia do livro, o que nos leva a pensar que talvez este professor nao saiba discernir a 

respeito da corrente historiografica que o livro defende. O docente P4 disse que se aproxima 

da corrente historiografica do grupo da Escola dos Annales. 

Os professores PI , P2 sao exemplos de professores que nao sabem em qual postura 

historiografica se enquadram. Na pratica eles responderam que sao inovadores, pois 

disseram que planejam suas aulas e dao atencao as sugestSes dos alunos, e no cotidiano 

escolar fazem uso das novas tecnologias e materiais didaticos tais como filmes, 

documentarios, slides etc., o que os colocariam numa postura ligada a corrente do Grupo dos 

Annales, adepta a interdisciplinaridade e a abertura de um leque de fontes historicas. 

O livro didatico nao se restringi apenas a imposicao de um conteudo pre-

estabelecido, este e um instrumento que auxilia o professor no processo de 

ensino/aprendizagem. E um recurso didatico que deve ser estimulante para que os alunos se 

interessem pelos textos, gravuras, exercicios levando-os a despertar novos olhares para 

novos horizontes, extrapolando o espaco da sala de aula. 

Para o professor PI o livro utilizado por ele estimula "na investigacao dos temas, 

oficinas de historia". O docente P2 disse que o livro estimula "Com questoes reflexivas que 

fazem o aluno pensar e dar o seu ponto de vista". O entrevistado P3 disse que o livro ajuda a 

"refletir viajando na leitura de seus textos apresentados". O docente P4 disse que "O texto e 

estimulante em parte, na medida em que ele vai conduzindo a varias reflexoes com 

desafios". O docente P6 disse que "Desperta a curiosidade do aluno para entender como 

vivia a humanidade no passado". 
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Os professores questionados tem a consciencia que atualmente os LD's trazem 

projetos que incentivam a aprendizagem dos estudantes. A esse respeito exceto P4 e P5 que 

nao trabalham as indicacoes de atividades, os demais responderam positivamente a esse 

respeito. Para alem do conteudo e importante que o livro contenha outras propostas de 

trabalho. 

A partir dos resultados obtidos, e fazendo uma comparacao dos dados, os professores 

apontam que os livros utilizados por eles possuem diversas imagens consideradas 

interessantes representando 28% (vinte e oito por cento) do universo analisado. As 

indicacoes de filmes e glossario representaram 22% (vinte e dois por cento), enquanto as 

propostas de trabalhos com documentos representaram 17% (dezessete por cento) e por fim 

com relacao as novas formas de aprendizagem dos conteudos se restringiram a apenas 11% 

(onze por cento) do universo pesquisado, como apresentado na tabela abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para alem do conteudo o livro possui 

Total em (%) 

Imagens interessantes 28 

Indicacoes faceis de filmes 22 

Glossario 22 

Propostas de trabalhos interessantes com uso de documentos 17 

Inovadoras maneiras de aprendizagens do conteudo 11 

Tabela 01. Respostas a Pergunta n" 15 

O livro didatico como bem enfatizamos no segundo capitulo, nao deve ser visto 

como o grande vilao do processo de ensino/aprendizagem, na verdade e a atuacao e a 

postura do professor frente a este suporte material quem vai fazer toda a diferenca. Ou seja, 

aproveitar suas potencialidades e tarefa do professor. Um bom exemplo disso seria iniciar os 

trabalhos por meio das imagens e nao apenas pelo texto escrito. Pois vivemos numa 

sociedade em que a nossa cultura e muito visual e os alunos sentem-se atraidos pelas 

imagens. 

Tambem existem outros instrumentos sugeridos nos livros didaticos que podem ser 

utilizados de uma maneira mais eficiente. Para Margarida Maria Dias de Oliveira (2009, p. 

82) 
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No caso dos especificos de Historia: documentos transcritos como leituras 
complementares ao final de capitulos, mapas historicos e tarefas a serem 
desenvolvidas que, muitas vezes, nao sao de fixacao de informacoes, mas 
de pesquisa, incentivadoras de debates e tambem poderiam ser motivadoras 
iniciais de novos conteudos. Sugestoes de filmes, series televisivas, historia 
em quadrinhos, charges, ou seja, recursos que tem a imagem como veiculo 
fundamental necessitam de novos aportes informacionais para que sejam, 
adequadamente, trabalhados pelo professor. 

Compactuamos da mesma percepcao da autora quando ela elenca uma serie de outros 

meios na qual o professor pode iniciar sua aula e nao apenas se importar com a materia em 

si. Sobre as imagens contidas no livro (quadros, pinturas, artes em geral) perguntamos como 

os sujeitos costumam trabalhar em sala de aula esses recursos. Nesta perspectiva PI procura 

explorar as imagens, fazendo uma analise critica e reflexiva. O docente P2 procura explorar 

tais imagens atraves de interpretacao oral". O professor P3 trabalha atraves da "Discricao e 

reflexao" das mesmas. P4 tambem faz "Leitura de imagens e analises dos mesmos". E P6 

busca realizar este trabalho "Chamando a atencao do aluno para tais imagens provocando o 

aluno a falar seu ponto de vista a respeito das imagens em discursos". Em seguida fala sobre 

a importancia delas. 

Diante da discussao feita a respeito do livro didatico este e um material incompleto, 

possuem limitacoes e que cabe ao professor intervir quando for necessario. Por esta razao 

perguntamos aos docentes se eles acreditam efetivamente na existencia do livro didatico 

ideal. O grafico abaixo mostra opinioes divididas, tres educadores (P2, P3 e P6) 

responderam SIM e os demais disseram que NAO acreditam na existencia de um LD ideal, 

que supra as necessidades dos alunos e dos professores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acredita no livro didatico ideal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Acredita no 

livro didat ico 

ideal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sim 

Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 17. Respostas a Pergunta n° 15 

Os professores P2, P3 e P6 se colocam numa posicao um tanto ingenua, nao 

percebendo que o livro e envolvido numa trama mais abrangente que engloba aspectos 
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pedagogicos, economicos e socioculturais.36 Aspectos esses que variam de regiao para 

regiao. Por exemplo, um livro veiculado em Sao Paulo tera as especificidades desta regiao, 

que por sua vez nao se adequaria a uma pequena cidade do sertao Nordestino cujo cotidiano 

e dispare do da grande metropole. O livro tambem pode representar um objeto de poder e de 

posicao/exclusao social. 

Desse modo, o professor deve ter a capacidade de explorar as potencialidades do 

livro didatico, nao o tomando como ideal. No caso dos demais profissionais - que 

responderam nao acreditarem no livro ideal -, adotam uma postura mais critica percebendo 

que nao existe um unico tipo de livro didatico, defendendo assim a qualidade na diversidade. 

Alem do LD, o professor deve fazer uso de outros instrumentos na construcao de 

uma aula interessante e produtiva, o que requer planejamento e tempo do professor para a 

elaboracao desta aula. Desse modo foram questionados se utilizavam outros "instrumentos 

como suporte para o desenvolvimento de suas atividades no cotidiano da sala de aula". O 

docente PI utiliza "video, jornais, revistas, enciclopedias, internet etc.". O professor P2 

realiza "Aulas em slides, musicas, fdmes historicos. Alem da sala de aula, faco trabalhos 

com o aluno atraves de estudo de campo". P3 faz uso de DVD - Data show - revistas -

jornal etc". O docente P4 incentiva "Pesquisas tematicas feitas e partilhadas pelos alunos, 

revistas, jornais". E P6 faz uso de "Retroprojetor, microsisten, TV, revistas, mapas e globo. 

O uso quase exclusivo do livro didatico nas escolas e bastante frequente, por ser mais 

facil e dependendo da escola onde o profissional leciona, e quase lei esgotar todo o conteudo 

e atividades contidas no livro, seja por exigencia da direcao da escola ou por reclamacoes 

feitas pelos pais dos alunos. 

Nesse sentido perguntamos quais motivacoes e causas para a escolha (quase) 

exclusiva do uso do livro didatico nas aulas. Dentre as opcoes, oferecidas no questionario os 

professores poderiam marcar mais de uma opcao. E as "informacoes bibliograficas 

atualizadas" representaram 23% (vinte e tres por cento) do universo analisado; seguindo-se o 

"Emprego de instrumentos imageticos e graficos" com 18% (dezoito por cento); 

"Linguagem acessivel" 17% (dezessete por cento); "Respeita a realidade do aluno" 12%; 

"Falta de materials bibliograficos" 12% (doze por cento); "Facilidade de apresentacao do 

3 6 Uma sugestao de leitura sobre o livro didatico enquanto produto da industria cultural e 
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de historia: fundamentos e metodos. 2aed. Sao 
Paulo: Cortez, 2008 (Cole9ao docencia em forma9ao, Serie ensino fundamental/coordena9ao 

Antonio Joaquim Severino, Selma Garrido Pimenta). 
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conteudo", "Indicates de trabalhos" e "Pela facilidade no trabalho e com os conteudos e 

atividades" representaram cada uma 6% (seis por cento) do universo analisado. Nenhum 

marcou a opcao "Atividades ja elaboradas". Ver tabela 2 abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Motivacoes exclusivas para o uso do livro didatico 

Total em (%) 

Falta de materials bibliograficos 12 
Atividades ja elaboradas 0 
Linguagem acessfvel 17 

Facilidade no trabalho e com os conteudos e atividades 6 

Emprego de instrumentos imageticos e graficos 18 

Informacao historiografica atualizada 23 

Facilidade de apresentacao dos conteudos 6 

Respeita a realidade do aluno 12 

Indicacoes de trabalhos 6 

Tabela 2. Resposta a Pergunta n° 20 

Aprender profissionalmente nao significa continuar aceitando todos os paradigmas 

existentes no seu oficio, significa ter coragem de romper com eles, experimentando novos 

conceitos, materiais e novas posturas. Assim, ensinar exige criticidade e para FREIRE 

(2009, p.32), [...] Curiosidade com que podemos nos defender de 'irracionalismos' 

decorrentes do ou produzidos por certo excesso de 'racionalidade' de nosso tempo altamente 

tecnologizado". 

Ao adentrar na sala de aula o professor/educador deve ainda na concepcao freireana, 

esta "[ . . . ] aberto a indagacoes, a curiosidade, as perguntas dos alunos, as suas inibicoes; um 

ser critico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que [tem] - a de ensinar e nao a de 

transferir conhecimento" (FREIRE, 2009, p. 47). 

Somando ao exposto diriamos que o professor tambem deve estar em constante 

atividade, se reciclando a fim de manter-se sempre atualizado na sua area ou em outras areas 

do saber. A esse respeito questionamos quantos livros eles costumam ler por ano. Diante dos 

dados obtidos, constatamos que apenas um educador ler mais de 10 livros por ano (PI). P2, 

P4 e P6 leem ate cinco livros; P3 costuma ler apenas dois livros. P5 nao opinou. Ver grafico 

19 abaixo. 
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Livros que ler por ano 

• 1 Livro • 2 Livros • 5 Livros 

• 10 Livros • Maisde 10 Livros • Naoopinou 

13% 0% 12% 

13% 

0% 

62% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 18. Respostas a Pergunta n" 21 

O que fica claro e que infelizmente os professores nao costumam adquirir muitos 

livros, e nao temos como comprovar os motivos que levam a esses dados - talvez tenha sido 

ate mesmo uma limitacao do nosso questionario. No entanto, quando foi questionado se os 

professores costumam comprar outros materiais bibliograficos para a realizacao de 

pesquisas, com o objetivo de aumentar seus conhecimentos historiograficos, todos 

responderam positivamente. No trabalho com o livro em sala, sempre ou frequentemente 

pedem para seus alunos realizarem as atividades de pesquisas propostas no livro. 

A respeito da avaliacao dos discentes, entendemos que a mesma nao se restringe 

apenas a um exercicio formal no fim de cada processo de ensino-aprendizagem. Nao 

devemos entende-la enquanto prova como geralmente e classificada. A avaliacao e um 

processo continuo. No caso da leitura, por exemplo, esta nao deve ser um exercicio 

meramente tecnico, ler por ler. Ao professor cabe direcionar e orientar seus alunos na 

interpretacao dos textos. 

Segundo Freitas (2011, p. 17) a avaliacao "nao se incorpora apenas objetivos 

escolares, das materias ensinadas, mas tambem objetivos ligados a funcao social da escola 

no mundo atual, os quais sao incorporados na organizacao do trabalho pedagogico global da 

escola". Visto que a sala de aula esta inserida no ambito maior que e escola e esta ultima no 

espaco social. Portanto, o aluno ao ler um texto deve associa-lo a sua propria existencia, ao 

meio. 

Para Paulo Freire (2009, p. 11), 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que a posterior leitura 
desta nao possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensao do texto a ser 
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alcancada por sua leitura critica implica a percepcao das redoes entre o 
texto e o contexto37 

A respeito desta pratica os professores costumam conduzir o processo de avaliacao 

da producao textual dos seus alunos, entre outros pontos, a saber, pela clareza e coesao, bem 

como pelo poder de reflexao. Pois compreendem que saber ensinar nao se resume apenas 

transferir saberes, mas criar meios para a sua propria producao bem como a sua construcao. 

Ver grafico 19 abaixo: 

Para os professores pesquisados, da cidade de Santa Cruz, o livro didatico e um dos 

principals recursos utilizados por eles, porem, apesar de algumas deficiencias sejam elas 

teorico-metodologicas, procuram diversificar a sua pratica, introduzindo novas tecnologias 

para melhorar suas aulas e tornar o ensino mais interessante. 

Uma vez que a nossa pesquisa foi realizada com seis docentes e apenas dois sao 

formados em Historia, notamos que apesar dos outros docentes serem formados em outras 

areas do conhecimento fazem o que podem para diversificar suas aulas a fim de possibilitar 

aos educandos um ensino de Historia que nao se prenda somente aos fatos. Um ensino mais 

problematizante, vinculado a realidade dos mesmos. 

3 7 Sobre a importancia do ato de ler ver: FREIRE, Paulo. A importancia do ato de ler: em tres artigos que se 

completam. - 50. Ed. - Sao Paulo, Cortez, 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 19. Respostas a Pergunta n" 24 
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CONSIDERACOES FINAIS 

O foco de analise deste trabalho monografico foi a identificacao dos padroes de 

comportamento dos professores que lecionam a disciplina Historia na cidade de Santa Cruz, 

no que concerne o saber historico na sala de aula, bem como, a relacao entre professores e o 

livro didatico de historia. O nosso objetivo foi problematizar as implicacoes da dinamica 

assumida pelo professor frente ao livro didatico na busca de informacoes especificas sobre a 

disciplina Historia ministrada por eles, ensino e aprendizagem, assim como a pratica docente 

considerando o professor como agente transformador do ensino, por meio de um grupo de 

questionario. 

Constatamos que o trabalho com o livro didatico embora importante, nao e por sua vez 

suficiente, pois devemos compreende-los como fruto de uma producao que sofreu infiuencia 

de quem a produziu. Por essa e outras, embora o LD tenha sofrido significativas 

transformacoes deve, portanto, ser "trabalhado de forma critica, a partir de atividades que 

levem o aluno a compreensao do texto, do contexto e tambem do que nao esta explicito". 

(MOREIRA, VASCONCELOS, 2007, p. 57). 

Alem dos livros, como outros tipos de textos (suportes de informacoes, tais como 

enciclopedias, dicionarios, etc.) sao fundamentals para o trabalho tanto do historiador quanto 

do professor, porem, o trabalho com a documentacao historica bem como sua analise deve ser 

criteriosa. 

Reconhecemos que embora os estudos referentes a analise dos questionarios aplicados 

apresentem limitacoes quanto a possiveis generalizacoes, estudos dessa natureza podem 

revelar algumas situacoes sobre o ensino de Historia e agregar valor ao corpo de 

conhecimento desta ciencia tao importante na constmcao/formacao de sujeitos dotados de 

criticidade, especificamente para a cidade de Santa Cruz, porque, a quantidade de pesquisas 

orientadas para os professores da educacao basica na busca de informacao e quase inexistente. 

Pelos resultados apresentados, observamos que os educadores das escolas analisadas 

estao preocupados em se manterem atualizados (com excecao de um deles) com a formacao 

continuada, o que se apresenta pelas suas respostas no tocante aos canais e fontes de 

informacao. Contudo este estudo comprova que o ensino de Historia nestas escolas esta sendo 

ministrado em sua grande maioria por profissionais formados em outras areas do 

conhecimento. Nao queremos aqui dizer que estes profissionais nao sao capazes, porem, nossa 

maior inquietacao esta, justamente, na maneira como as propostas do ensino ou da 

socializacao do saber estao sendo veiculados. E mais importante, a forma na qual o professor 
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se utiliza do livro didatico nas suas aulas de historia. Sera que um professor de Geografia, por 

exemplo, tera o gosto de ensinar os conteudos historiograficamente produzidos, com a mesma 

capacidade e, alem disso, com o mesmo entusiasmo de um professor/historiador? Neste 

sentido somos conscientes que a atuacao dos professores esta bastante vinculada ao que deve 

ser ensinado aos alunos. Nao houve sustentacao para afirmar certas questoes sobre o 

comportamento dos professores que lecionam nas escolas de Santa Cruz. 

Compreendemos que o papel do professor na atual sociedade, incerta e em constante 

transformacao e de suma importancia, por esta razao as novas tecnologias, ou melhor, os 

novos recursos e acdes didatico-pedagogicos precisam ser mais elaborados e pensados. O 

professor de Historia pode apresentar a sociedade utilizando este ensino como meio de luta e 

transformacao social, levando os alunos a despertarem sua criticidade para que percebam nao 

apenas os acontecimentos, mas os vejam de forma mais critica e reflexiva. 

Bem sabemos que e o historiador que escreve a Historia enquanto ciencia e depende 

da sua acao para que o acontecimento se torne efetivamente um fato historico. Fica evidente 

que o professor/historiador e uma peca fundamental na maquina da historia, visto que e ele 

que tem o poder de classificar um fato, de menor ou maior grau, na qual nao pode deixar de 

colocar na sua narrativa sua subjetividade. 

Enquanto historiadores devemos esta atentos aos processos de evolucao e 

continuidade, pois os fatos historicos nao sao passiveis de mudancas, mas a interpretacao que 

sao dados a ele sofre mutacoes. Enquanto historiadores devemos analisar o discurso que se 

esconde por tras das cortinas desse fato. 

Ja os professores de Historia devem reorganizar novas formas de se estudar a historia e 

ensinar, possibilitando e fazendo com que o aluno nao busque realizar suas atividades e 

construir seus conhecimentos em cima de algo ja pronto, mas sua tarefa e ensinar-lhes a 

construir seu proprio conhecimento, estimulando-os a apresentar seu ponto de vista e que seus 

conhecimentos possam colaborar para que esse estudo sirva para o seu cotidiano. Em outras 

palavras, significa oferecer-lhes meios para que possam perceber-se na medida do possivel 

como cidadaos que tem direitos e deveres e que fazem parte de uma sociedade. Dessa forma o 

professor de historia realiza uma das suas principais atribuicoes: capacitar os alunos a 

buscarem e adquirir a sua propria a sua propria libertacao. 

Aos professores e professoras cabe a tarefa de nao se prenderem apenas aos 

mecanismos de aprendizagem, percebendo que ate mesmo sua propria experiencia e dinamica, 

sendo assim devem ensinar aos seus alunos (antes de qualquer tema especifico) a pensar, a 

desenvolverem o senso critico, visto que, as coisas nao sao dadas e nao esquecendo, jamais, 
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que todo saber e fruto de intencionalidades particulares. As realidades socioculturais do 

alunado devem ser levadas em consideracao, sao heterogeneas, por essa razao cabe aos 

educadores nao homogeneizar. Fazemos parte de um todo, nao somos maiores e nem menores 

que ninguem e a cada instante, querendo ou nao, somos ao mesmo tempo atores e sujeitos da 

Historia. 

O que fica desta analise e a certeza de que o professor e a chave do processo de 

ensino-aprendizagem. A nossa pesquisa - apesar de num primeiro momenta situar a Historia 

no seu percurso ate se tornar uma disciplina autonoma, com suas mudancas e continuidades; 

de num outro momenta discutir a apropriacao do livro didatico pelo professor e sua pratica 

educativa de posse deste material, bem como, as propostas curriculares e por fim fazer a 

analise dos questionarios aplicados aos professores - serviu para que compreendessemos que 

a educacao brasileira apesar de ter dado passos significativos no ambito de melhores materials 

didaticos, das politicas educacionais, do desenvolvimento de universidades e cursos, ainda e 

ineficiente no sentido da desvalorizacao da profissao docente. Precisamos formar cidadaos, 

mas, que pensem historicamente e com isso conquistem sua cidadania plena e ajudem a 

construir uma sociedade cada dia mais democratica e o professor pode contribuir com uma 

parcela grandiosa a partir daquilo que ele ensina nas suas aulas. 

Uma questao que envolve a nossa avaliacao e referente a relacao entre professores 

nao-historiadores e professores historiadores. Pois dos professores pesquisados somente dois 

sao formados em Licenciatura em Historia, os demais em outras licenciaturas e mesmo assim 

lecionam a disciplina. 

Um ponto intrigante que podemos constatar e que os professores que nao sao formados 

em historia tem quase a mesma posicao dos formados em historia. Isto indica que a formacao 

docente dos historiadores foi problematica? Quer dizer que todos e qualquer um pode ensinar 

historia? 

Acreditamos que muitos podem ser os fatores que interferem na pratica dos 

professores e na gestao escolar. Mas, certamente professores de Historia devem ensinar 

Historia, assim como professores de Geografia devem ensinar os conteudos dessa disciplina. 

Ja com relacao a formacao dos professores/historiadores ao terem a mesma posicao dos 

professores nao historiadores, nao quer dizer que foi problematica. Ou pelo menos nao temos 

como comprovar que foi. Em se tratando dos docentes nao formados na area, talvez tenham 

procurado estudar mais a respeito da disciplina, seus metodos de abordagem para nao fazerem 

"feio" no momenta da aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dependendo da instituicao escolar, nao e qualquer um que pode ensinar uma 

determinada disciplina sendo formado em outra. Como ja foi comentado em outro momento, 

um professor formado numa outra area do saber nao tera o mesmo entusiasmo e dedicacao 

para socializar os conteudos historicamente construidos. 

No que diz respeito ao educador, este pelo fato de nao ser especialista, nao justifica 

defender que a educacao e apenas mera reproducao de conhecimento. Enquanto professores -

seja de Historia ou outra disciplina - devemos ser sensiveis, criticos sobre nossas proprias 

atitudes cotidianas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 escolar, no sentido de repensar as nossas praticas educativas, 

nos colocando a par de que ensinar e aprender historia requer o entendimento do papel 

formativo desse ensino. 

Dessa forma, e fundamental que o professor/historiador produza conhecimento 

historico aliando os saberes de outras disciplinas, dialogando entre si para a constru9ao dos 

saberes escolares, tendo como logica principal da produ9ao desse conhecimento em sala de 

aula para a explica9ao do real. Isso exige que este profissional supere o reprodutivismo dos 

materiais didaticos, ainda presente nas aulas de historia. Pois, um professor que adota essa 

pratica compreende que o conhecimento posto nos livros didaticos e guias curriculares e uma 

verdade inconteste. Logo, nao passivel de transforma9ao e contesta9ao. Tambem deve manter 

uma postura investigativa, ousada, reflexiva e problematizadora do conhecimento 

historicamente construido e daquilo que e transmitido pelos produtores do conhecimento, 

sobretudo no que e posto nos guias curriculares. 

Por fim, compreendemos que a educa9ao e antes de qualquer coisa uma arte, isso 

porque a forca motriz da arte e a criatividade. "Se o professor conseguir sentir-se na sua 

posi9ao de forma criativa e possivel que veja as varias possibilidades que uma mesma 

situa9ao lhe oferece" (RIBEIRO, 2004, p. 125-126). Com arte, ou melhor, com criatividade o 

professor se torna mais capaz, mais humano e autonomo, possibilitando ver alem do que seus 

olhos alcan9am. Transferir valores que norteiam a vida tambem e tarefa do professor, pois 

alunos que sentem que o professor tem considerasao e cuidado por eles, fortalecendo sua 

auto-imagem enquanto pessoas capazes de aprender tem caminho aberto para alcazar o 

sucesso. Ao professor cabe ter iniciativa propria, nao esperando que as coisas "caiam do ceu", 

deve apresentar novas ideias, ser criativo e buscar sempre novas e modernas metodologias de 

trabalho, integrando-se ao espirito da escola. 
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Anexo -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 : Grupos de questionarios aplicados aos professores da Rede Municipal e 
Estadual de Ensino da cidade de Santa Cruz - PB 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

TITULO: O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: RELACAO ENTRE 

PROFESSORES E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino 

Adriana Ferreira dos Santos36, Prof. Isamarc Goncalves Lobo 3 7 

QUESTIONARIO: 1° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a identificacao do 

profissional. Responder as questoes de 1 a 31 

- IDENTIFICACAO DO PROFESSOR. 

1. Sexo: ( ) feminino ( ) masculino 

2. Idade: anos 

3. Cidade onde mora: 

• Atuacao 

4. Rede publica 

( ) Sim. Quanto tempo? ( ) Nao 

5. Rede privada 

( ) Sim. Quanto tempo? ( ) Nao 

6. Rede publica e privada 

( ) Sim. Quanto tempo? ( ) Nao 

Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras. PB. E-mail: 

adriarmaf'erreira l'stf hotmail.com 
3 7 Professor. Orientador UACS/CFP/UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7. Nome da(s) instituic^ao escolar em que trabalha: 

8. Municipio em que se localiza: 

9. Modalidade em que leciona. 

Modalidades de Ensino N° de Alunos 

Pre I ( ) 

( ) Educacao Infantil Pre I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(

 > 

l°Ano 

2° Ano ( ) 

3° A, B ( ) 

( ) Fundamental -1 4° A, B ( ) 

5° Ano 
( } 

( ) Fundamental - I I 6° A, ( ) 

7° A, B, C ( ) 

8° Ano ( ) 

9° A, B ( ) 

( ) EJA - Fundamental -1 l °ao 5° Ano 
( } 

( ) EJA - Fundamental- I I 6° Ano ( ) 

7° Ano ( ) 

8° Ano ( ) 

9° Ano ( ) 

10. Forma9ao academica: 

( ) Ensino medio/tecnico 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo 

( ) P6s-Gradua9ao 

11. Institui9ao em que fez o curso de gradua9ao 

12. Ano em que fez curso de gradua9&o. 

Ano em que concluiu o curso de gradua9ao. 

13. Tipo de institui9ao em que terminou seu curso de gradua9ao: 

( ) Publica ( ) Privada ( ) Outro 

14. Fez alguma especializafao? ( ) Sim ( )Nao 

Qual? 
Institui9ao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
L" CAMPINA GRANDE 

CENTRO Dt "-RMAQAODb^t--

Bt6t_.
 r f

!ASET0f<'" 

CAJAZEiKA3.RARAIb> 
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Quem financiou? 

15. Faz curso para se manter atualizado? ( ) Sim ( )Nao 

Qual? 

Instituicao? 

Quem financiou? 

16. O curso de Historia e o seu primeiro curso de graduacao ? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Conclui outro curso. Qual? 

17. Tempo de atuacao como professor de Historia: anos 

18. Tempo de docencia na escola em que trabalha: anos 

19. Atividade que desempenhava antes de se tornar um professor de Historia: 

20. Carga horaria semanal: 

- Turnos em que trabalha? ( ) manha ( ) tarde ( ) noite 

hora de aula de Historia 

hora de aula em outra disciplina. Quais e em que series? 

21. Faixa salarial, levando em consideracao o salario minimo (R$ 6220,00): 

( ) De 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

22. Professor (a), voce esta satisfeito (a) com o seu salario? Se sua resposta for nao, 

responda a questao 23 

( )Sim ( )Nao 

23. O que faz para tentar melhorar? 

( ) Trabalha em mais de uma instituicao escolar 

( ) Trabalha como autonomo 

( ) Outro. Qual? 

24. E sindicalizado: ( ) Sim ( ) Nao 

25. Em geral os salarios dos professores sao muito baixos. Porque voce acredita que 

isso acontece? 

( ) Falta de maiores investimentos no campo da educacao 

( ) A categoria ainda permanece dividida 

( ) A falta de qualificacao do professor(a) 

( ) A desvalorizacao da sociedade 
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7. Nome da(s) instituicao escolar em que trabalha: 

8. Municipio em que se localiza: 

9. Modalidade em que leciona. 

Modalidades de Ensino N° de Alunos 

( ) Educacao Infantil 

Pre I 

Pre I I 
< ) 

( ) Fundamental - 1 

1° Ano 

2° Ano 

3° A , B 

4° A , B 

5° Ano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
< > 

( ) Fundamental - I I 6° A , 

7° A , B, C 

8° Ano 

9° A , B 
1! 

( ) EJA - Fundamental - 1 1° ao 5° Ano 

( ) EJA - Fundamental- I I 6° Ano 

7° Ano 

8° Ano 

9° Ano 
1! 

10. Formacao academica: 

( ) Ensino medio/tecnico 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo 

( ) Pos-Graduacao 

11. Instituicao em que fez o curso de graduacao 

12. Ano em que fez curso de graduacao. 

Ano em que concluiu o curso de graduacao. 

13. Tipo de instituicao em que terminou seu curso de graduacao: 

( )Publica ( )Privada ( ) Outro 

14. Fez alguma especializacao? ( ) Sim ( ) Nao 

Qual? 

Instituicao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b: CAMPINA GRAND?" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRODi. - **MAQAO0b^- -
BIBU ^ASETOKv- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P I 147P i k a s . RARAiH * 
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Quem financiou?_ 

15. Faz curso para se manter atualizado? ( ) Sim ( ) Nao 

Qual? 

Instituicao? 

Quem financiou? 

16. O curso de Historia e o seu primeiro curso de graduacao ? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Conclui outro curso. Qual? 

17. Tempo de atuacao como professor de Historia: anos 

18. Tempo de docencia na escola em que trabalha: anos 

19. Atividade que desempenhava antes de se tornar um professor de Historia: 

20. Carga horaria semanal: 

- Turnos em que trabalha? ( ) manha ( ) tarde ( ) noite 

hora de aula de Historia 

hora de aula em outra disciplina. Quais e em que series? 

21. Faixa salarial, levando em consideracao o salario minimo (R$ 6220,00): 

( ) De 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

22. Professor (a), voce esta satisfeito (a) com o seu salario? Se sua resposta for nao, 

responda a questao 23 

( ) S i m ( )Nao 

23. O que faz para tentar melhorar? 

( ) Trabalha em mais de uma instituicao escolar 

( ) Trabalha como autonomo 

( ) Outro. Qual? 

24. E sindicalizado: ( ) Sim ( ) Nao 

25. Em geral os salarios dos professores sao muito baixos. Porque voce acredita que 

isso acontece? 

( ) Falta de maiores investimentos no campo da educacao 

( ) A categoria ainda permanece dividida 

( ) A falta de qualificacao do professor(a) 

( ) A desvalorizacao da sociedade 
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26. Voce considera o trabalho do professor importante? 

( ) Sim. Em que sentido? 

( )Nao 

27. Em algum momento voce pensou em trocar de curso ou de profissao? 

- Se sua reposta for sim, responda a questao 28. Se sua resposta for nao, 

responda a questao 29 

( ) S i m ( )Nao 

28. O que o levou a trocar de curso ou de profissao: 

( ) Fez vestibular para outro curso e obteve exito. Qual? 

( ) Encontrou outro emprego, com melhor remuneracao 

( ) Outro 

29. Voce nao mudou de curso por que: 

( ) Gosto do curso de Historia 

( ) Estou satisfeito e realizado na minha profissao de educador 

30. Como conseguiu o emprego de professor (a) de Historia? 

( ) Entregou curriculo e foi contratado(a) 

( ) Fez concurso publico 

( ) Foi convidado(a) pela escola 

( ) Indicacao por algum politico da cidade 

( ) Outra forma. Qual? 
31. Professor como voce avalia a educacao brasileira? 

( ) Boa qualidade ( ) Qualidade razoavel ( ) Pessima 



U N I VERS ID A D E FEDERAL DE C A M P I N A GRANDE 

CENTRO DE F O R M A C A O DE PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A DE CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O DE CONCLUSAO DE CURSO 

O SABER HISTORICO N A S A L A DE A U L A : RELACAO ENTRE PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implica9oes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em considera9ao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos
 3 8

, Prof. Isamarc Gon9aIves Lobo
 3 9 

QUESTIONARJO: 2° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a caracteriza9ao da 

institui9ao escolar. Responder as questoes de 1 a 20 

- C A R A C T E R I Z A C A O DA E S C O L A 

1. Nome da escola. 

2. Localiza9ao da escola. 

3. Modalidade de ensino. (Pode marcar mais de uma op9ao). 

( ) Educa9ao infantil ( ) Ensino Fundamental e Medio 

( ) Ensino Fundamental ( ) Eja 

4. Entidade mantenedora. 

( ) Secretaria Municipal de Educa9ao 

( ) Secretaria Estadual de Educa9§o 

( ) Rede Privada de Ensino 

5. Com rela9ao a estrutura tecnica pedagogica a escola conta com quantos (as): 

salas de aula cantina 

salas de professores almoxarifado 

Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, (UACS/CFP/UFCG), Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira fs^hotmail.com 
3 9 Professor. Orientador UACS/CFP/UFCG 
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sala de video deposito de material de limpeza 

biblioteca banheiros para alunos (as) 

sala especial para deficientes banheiros para professores 

quadra poliesportiva laboratorio de informatica 

6. A escola dispoe dos recursos materias didaticos para melhor assistencia ao 

alunado? 

( ) S i m ( )Nao 

- Se sua resposta for sim, responda a questao 7 assinalando os itens em 

questao, que dispoe a escola onde voce trabalha. 

7. Dos recursos materials: mobiliario, equipamento e recursos materials. Assinale 

os recursos que sua escola possui. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos materials didaticos 

Arquivos ( ) Bebedouro ( ) Cestos de lixo grande ( ) 

Estantes ( ) Filtros ( ) Gelagua ( ) Bebedouro ( ) 

Fogao industrial ( ) Freezer ( ) Geladeira ( ) Lixeiros de sala ( ) 

Computadores ( ) Mesas escolares ( ) Mimeografos ( ) 

Televisao ( ) Ventiladores de pe ( ) Ventiladores de teto ( ) 

Mesas grandes para refeitorio ( ) Lampada de emergencia ( ) 

Maquina de xerox ( ) Maquina datilografia ( ) Fogao a gas ( ) 

Mesas para computadores ( ) Quadros ( ) Microfones ( ) 

Caixas de som grande ( ) Amplificador ( ) Pedestais ( ) 

Microsisten ( ) Caixas acusticas para som ambiente( ) 

Suporte movel para T V ( ) Impressora DVDS ( ) Mural desmontavel ( ) 

Mesa de Ping- pong ( ) Bandeiras ( ) Estandarte ( ) 

Recursos didaticos pedagogicos 

Carimbos pedagogicos ( ) Dicionario de portugues ( ) Dicionario(ingles) ( ) 

Jogos didaticos ( ) Livros didaticos ( ) Livros paradidaticos ( ) 

Livros de literatura ( ) Colecao de livros infantis ( ) Gramatica ( ) 

Retroprojetor ( ) Mapas ( ) Esqueleto humano ( ) Globo ( ) 

De que maneira voce utiliza os recursos midiaticos nas aulas, para torna-las mais 

atraentes e interessantes aos alunos? 

Partindo da compreensao que o espaco escolar e espaco de transformacao e que tern 

a funcao de socializar o individuo ao meio ambiente e educar para a vida, responda: 

- A escola oferece condicoes que promovam o desenvolvimento social, 

politico, economico e cultural dos discentes? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DFCAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRODL ?RMAQA0 0E PROFESSORES 
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( ) Sim. De que maneira? 

( )Nao 

10. Voce que faz parte do corpo docente da escola, esta comprometido e disposto a 

inovar a sua pratica pedagogica aplicando-a em sala de aula, buscando caminhos 

que assegurem aos discentes o direito de igualdade, de acesso e permanencia na 

escola? 

( ) Sempre ( ) Nunca ( ) As vezes 

11. A escola possui uma politica que se compromete com a igualdade de 

oportunidade e condicoes para todos os estudantes a f im de garantir que todos 

possam §er bem sucedidos educacionalmente? 

( ) S i m ( )Nao 

12. A didatica da escola e centrada: 

( ) Na transmissao de conhecimentos ( ) Na socializacao de conhecimentos. 

( ) Outro. Qual? 

13. A escola possui algum projeto que desenvolva a formacao de cidadaos criticos e 

conscientes? Se sua resposta for sim, responda a questao 14. 

( )S im . ( )Nao 

14. Qual o nome do (s) projeto (s) 

Qual o (s) objetivo (s)? 

15. A escola trabalha em conjunto com a sociedade em prol da melhoria na qualidade 

do ensino? 

( ) Sim. De que forma? 

( )Nao 

16. Sobre o perfd do corpo discente da escola, responda: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- A renda salarial familiar dos alunos, levando em consideracao o salario minimo (R$ 

622,00), e: 

( ) De 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos 

( ) Mais de 7 salarios 

17. Com relacao a evasao escolar: 

- ha evasao na escola? 

( ) S i m ( )Nao 

- Na sua opiniao a razao da evasao escolar seria: ( Pode marcar mais de uma.) 

( ) Falta de interesse dos alunos 

( ) Falta de transporte escolar adequado 

( ) Falta de merenda 

( ) Falta de inovacao no processo de ensino/aprendizagem 

( ) Outros 

- O que voce tern feito para contribuir para a diminuicao da evasao 

escolar? (pode marcar mais de uma opcao) 

( ) tern procurado realizar aulas mais dinamicas com a intencao de inovar sua 

metodologia de trabalho 

( ) da atencao as sugestoes dos alunos no que diz respeito a melhorar o trabalho 

pedagogico em sala de aula 

( ) Intimida os alunos no tocante a questao das faltas. Pois podera acarretar a 

reprovacao dos mesmos. 

18. A escola possui planejamento: ( ) Sim ( )Nao 

E, portanto: ( ) Anual ( ) bimestral ( ) Semestral 

19. Voce professor acha importante a pratica do planejamento: 

( ) Sim ( ) Nao 

20. Costuma planejar suas aulas: ( ) Sim ( ) Nao 

Para voce qual a importancia do planejamento? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE C A M P I N A GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A DE CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O DE CONCLUSAO DE CURSO 

O SABER HISTORICO N A SALA DE A U L A : RELACAO ENTRE PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implica9oes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos
4 0

, Prof. Isamarc Goncalves L o b o
4 1 

QUESTIONARIO: 3° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a compreensao do 

professor acerca da sua concep9ao de Historia. Responder as questoes de 1 a 19 

S O B R E A C O N C E P C A O D O E N S I N O D E H I S T O R I A 

Professor (a ) : 

1. Voce gosta de lecionar a disciplina Historia? 

( ) Sim. Por que? 

( )Nao. Por que? 

2. O que e um historiador na sua concep9ao? 

Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG. Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira fs'tf.hotmail.com 
4 1 Professor. Orientador UACS/CFP/UFCG 
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3. Voce se considera um professor (a) criativo (a)? 

( ) S i m ( )Nao 

4. No que concerne a desmotivacao dos alunos, o que poderia causar seu 

desinteresse com relacao aos saberes historicos? (pode marcar mais de uma 

opcao) 

( ) Textos longos e de dificil compreensao 

( ) Professor desmotivado 

( ) Despreparo do professor, incapaz de questionar o proprio livro didatico 

( ) Falta de recursos didaticos 

( ) Aula nao estimulante pedagogicamente 

( ) Nao contextualizacao do conteudo estudado com a realidade dos estudantes 

5. Alem de professor voce tambem se considera um pesquisador? 

( ) S i m ( )Nao 

6. Enquanto professor de Historia, voce se preocupa em fazer com seus alunos 

questionem e com que eles aprendam. Logo voce: (pode marcar mais de uma 

opcao?) 

( ) Passa atividades com questionamentos simples, nao operando incentivo algum a 

pesquisa 

( ) Propoe atividades com teor mais reflexivo 

( ) Obedece as indicacoes do livro didatico tal como ele apresenta 

( ) Por nao ser um professor curioso, enquanto educador sempre desenvolvo a 

mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

( ) Sou um educador que compreendo que sem a curiosidade, so irei desenvolver a 

mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

7. O conhecimento historico envolve escolha de abordagem, reflexao e organizacao 

de informacao, problematizacao, interpretacao, analise, localizacao espacial e 

temporal de uma serie de acontecimentos da vida coletiva que ficaram 

registrados. Tais registros sao denominados de documentos historicos. 

- Professor, voce trabalha com documentos? 

( ) S i m ( )Nao 

8. Que tipo de documentos voce utiliza? (pode marcar mais de uma opcao) 

( ) Fotografias ( ) Cartas ( ) Letras de musicas 
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( ) Jornais ( ) Filmes ( ) Imagens 

9. Voce considera o trabalho com documentos importante, por que? 

( ) Sao importantes porque sao fontes de informacao 

( ) Porque servem de registros historicos 

( ) Porque sao fontes de informacao a serem interpretadas, analisadas e comparadas 

( ) Outro. Qual? 

10. Se voce e professor das series iniciais, responda: 

- Como voce determina o trabalho de leitura de documentos, visto que as 

criancas pequenas estao comecando a tomar contato com as diversas linguagens 

comunicativas. Exemplifique. 

11. Se voce e professor de jovens e adultos, responda: 

- Como voce determina o trabalho com os jovens e adultos, fazendo uso das 

novas linguagens? 

12. Levando em consideracao que o tempo historico e feito de permanencias, 

continuidades e rupturas, como voce trabalha a concepcao de tempo com seus 

alunos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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13. Que atividades relacionadas a questao dos dominios relacionados ao saber socio-

cultural das medicoes do tempo voce costuma trabalhar em sala de aula? 

14. Existem diferencas entre o trabalho do historiador e do professor de Historia? 

( ) Sim. (Cite a, que voce acredita ser uma das maiores diferencas) 

( )Nao 

15. Com que freqiiencia voce realiza trabalhos de pesquisa com seus alunos? 

( ) Sempre realizo. De que maneira? 

( ) Dificilmente realizo 

( ) Nunca 

16. Com o intuito de favorecer a ampliacao dos saberes e das capacidades dos 

estudantes, assinale abaixo, as opcoes que voce sempre utiliza no momento de 

sugerir uma pesquisa historiografica. 

( ) Permite que eles escolham os itens sozinhos 

( ) Apresenta os temas para que eles iniciem a pesquisa 

( ) Levam-nos para a biblioteca 

( ) Sugere que eles estudem sozinhos, pois ao estarem juntos podem atrapalhar seus 

estudos 

( ) Sugere que haja trocas de informacoes 

( ) Sugere a socializacao de ideias entre os alunos 

( ) Voce socializa algumas ideias sobre o tema com os seus alunos 

( ) Permite a autonomia de decisao e percepcao de contradicoes 

( ) Sugere o uso de diferentes leituras, jornais, revistas, etc. 

17. Na sua aula de Historia os conhecimentos historicos sao estudados de que 

maneira? (pode marcar mais de uma opcao) 

( ) A partir da compreensao da sucessao linear dos acontecimentos 

( ) O tempo historico e visto como linear e progressivo, persistindo as nocoes de 

decadencia e de evolucao 

( ) Sao socializados como importames na construcao da cidadania . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- " f i g s * 
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( ) Serve para legitimar determinados setores da sociedade, visto como condutores 

da politica nacional e dos progressos economicos 

( ) Faz com que os alunos percebam que eles tambem sao sujeitos da Historia 

18. U m dos objetos especificos e relevantes do ensino de Historia, esta relacionado a 

constituicao da nocao de identidade. 

- Como voce estabelece a partir do ensino de Historia, as relacoes entre as 

diversas identidades (individuals, sociais e coletivas) entre seus alunos? 

19. Ainda hoje os estudantes colocam a disciplina Historia no rol das disciplinas 

chatas. 

- De que maneira voce contribui para que seus alunos possam sentir vontade de 

aprofundar seus conhecimentos historicos, levando-os a perceber que a Historia e 

importante na construcao de um individuo mais critico e reflexivo do real? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I 'FCC 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE C A M P I N A GRANDE 

CENTRO DE F O R M A C A O DE PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A DE CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O DE CONCLUSAO DE CURSO 

O SABER HISTORICO N A SALA DE A U L A : R E L A C A O ENTRE PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos
 4 2

, Prof. Isamarc Goncarves Lobo
 4 3 

QUESTIONARIO: 4° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a utilizacao do livro 

didatico pelo professor. Responder as questoes de 1 a 24 

U T I L I Z A C A O DO L I V R O D I D A T I C O 

Professor (a): 

No processo de escolha dos LD's e importante observar os aspectos apontados pelo 

Guia do Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD). Tambem, este "compra e 

distribui obras didaticas aos alunos do ensino fundamental e medio, na modalidade 

regular ou Educacao de Jovens e Adultos (EJA)". Porem, e fundamental que o docente 

se coloque como sujeito avaliador do mesmo. Pois, sua avaliacao e realizada atraves das 

informacoes fornecidas pelas suas proprias condicoes e realidade de trabalho. 

1. Visando antes de tudo a aprendizagem dos alunos, que criterios voce utiliza para 

a escolha do Livro Didatico, que sera peca importante no curso das suas 

atividades em sala de aula? 

Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 
adriannaferreira fs@hotmail.com 

4 3 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:fs@hotmail.com
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2. Qual autor de livro didatico voce mais gosta? Por que gosta de suas obras? 

3. Quem e o autor do Livro Didatico que voce utiliza? 

4. Em que ano foi publicado? 

5. Quais aspectos visuais do livro. Ele possui (pode marcar mais de uma opcao): 

( ) imagens ( ) textos longos ( ) textos curtos ( ) apresenta documentos. 

Outros( ). Quais? 

6. Sobre o texto. Ele e: 

( ) descritivo ( ) analitico 

7. Sobre os exercicios propostos. Sao: 

( ) reflexivos ( ) decorativos 

8. De que maneira podem ser caracterizadas as outras atividades propostas pelo 

livro? 

9. O livro e estimulante do ponto de vista pedagogico? 

( ) Sim ( ) Nao 

10. O livro explora a realidade dos alunos? 

( ) Sim ( ) Nao 

11. Qual a metodologia de ensino prevista no livro? 

12. Que corrente historiografica voce e o livro mais se aproximam? 
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( ) Positivismo ( ) Marxismo ( ) Annales 

13 .0 livro e estimulante para os estudantes? Se sua resposta for SIM, responda a 

questao numero 14. 

( ) Sim ( ) Nao 

14. De que forma ele estimula? 

15. Atualmente os LD's trazem projetos que incentivam a aprendizagem dos 

estudantes. Voce costuma trabalhar estas indicacoes? 

( ) Sim ( ) Nao 

16. Alem do conteudo, o livro possui (pode ser marcada mais de um opcao): 

( ) Imagens interessantes 

( ) Propostas de trabalhos interessantes com uso de documentos 

( ) Inovadoras maneiras de aprendizagens do conteudo 

( ) indicacoes faceis de filmes 

( ) Glossario 

17. No caso das imagens contidas no livro (quadros, pinturas, artes em geral) como 

voce costuma trabalhar em sala de aula? 

18. Voce acredita no livro didatico ideal? 

( ) Sim ( ) Nao 

19. Alem do L D , que outros instrumentos voce utiliza como suporte para o 

desenvolvimento de suas atividades no cotidiano da sala de aula? 

20. Quais as principals motivacoes e causas para a escolha quase exclusiva do uso 

do livro didatico nas aulas? (pode ser marcada mais de uma opcao) 

( ) Falta de materials bibliograficos 
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( ) Atividades j a elaboradas 

( ) Linguagem acessivel 

( ) Pela facilidade em trabalhar os conteudos e as atividades. 

( ) Emprego de instrumentos imageticos e graficos, facilitando e estimulando a 

aprendizagem 

( ) Informacao historiografica atualizada 

( ) Facilidade de apresentacao do conteudo 

( ) Indicacoes de trabalhos 

( ) Respeita a realidade do aluno 

21. Voce costuma ler quantos livros por ano? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 5 ( )10 ( )maisde 10 

22. Voce costuma comprar outros materials bibliograficos para a realizacao de 

pesquisas, com o objetivo de aumentar seus conhecimentos historiograficos? 

( ) Sim ( ) Nao 

23. Voce pede para seus alunos realizar as atividades de pesquisas propostas pelo 

livro? 

( ) Sim ( ) Frequentemente ( ) Nao 

24. Com relacao a producao textual, como voce avalia seus alunos? (Pode marcar 

mais de uma opcao) 

( ) Clareza e Coesao ( ) Ortografia ( ) Poder de reflexao 

( ) Postura critica ( )Textos longos 



ZfiCtiA* 'tele /9i4i/ IUrsru? (L^t^j 
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AnexozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3  - Respostas dos questionarios aplicados aos professores P I , P2, P3, P4, P5 e 

P6, respectivamente. 



TERMO DE AUTORIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pelo presente instrumento, eu, abaixo f irmado e ident if icado, autorizo, graciosamente, 

o alunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (a)iAA)u'j6MfL ^MMl&d&JLM^k •  portador (a) 

doRG «LTr%3L%0>2. e CPF P f f f . 4 H . l S 4 -  S3 

a utilizar minha entrevista, a ser veiculada, primariamente, no material em tex to 

desenvolvido como Trabalho de Conclusao de Curso, ou ainda dest inadas a inclusao 

em outros projetos educativos, organizados e/ ou licenciados pela Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, sem limitacao de tempo ou de numero de 

ex ibicoes. 

Esta autorizacao inclui o uso de todo o material criado que contenha a entrevista 

concedida no dia 0 3 /  03/ (20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IJj , pelo aluno (a) da forma que melhor Ihe aprouver, 

notadamente para toda e qualquer forma de comunicacao ao publico, tais como 

material impresso, CD ("compactdisc"), CD ROM, CD- I ("compact- disc" interat ivo), 

"home video", DAT ("digital audio tape"), DVD ("digitalvideodisc"), radio, radio difusao, 

televisao aberta, fechada e por assinatura, bem como sua disseminagao via Internet, 

independentemente do processo de transporte de sinal e suporte material que venha a 

ser ut ilizado para tais f ins, sem limitagao de tempo ou do numero de 

utilizacoes/ exibicoes,no Brasil e/ ou no exterior, atraves de qualquer processo de 

transporte de sinal ou suporte material ex istente, ainda que nao disponivel em territorio 

nacional, sendo certo que o material criado destina- se a producao de obra intelectual 

organizada e de t itularidade exclusiva da UFCG, conformeexpresso na Lei 9.610/ 98 

(Lei de Direitos Autorais). 

Na condicao de t itular dos direitos patrimoniais de autor da serie de que trata o 

presente, o aluno (a) e a UFCG podera dispor livremente da mesma, para toda e 

qualquer modalidade de utilizacao, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais 

f ins. Para tanto, podera, a seu unico e exclusivo criterio, licenciar e/ ou ceder a 

terceiros, no todo ou em parte, no Brasil e/ ou no exterior, a t itulo gratuito ou oneroso, 

seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim qualquer direito e/ ou remuneracao, 

a qualquer tempo e t itulo. 

Cajazeiras, PB, 0.3 dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA > .MjXiCj9 2013. 

Assinatura: ̂ LcuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ vu^uk^ %e<Lr^^uu> ^ JLhALxj^  

Nome: 'Rx ]u"/ vvux > u^ )b \ . Kj^aj^a^M ^ - Jt vu x ^ o 

End.: T^ oczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ v..' T^L& cj-^m A^AJ^, 

CPF: g j±± 55 4 55 
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Pelo presente instrumento, eu, abaixo f irmado e ident if icado, autorizo, graciosamente, 

o aluno (a) A f W ^ l A ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J&XrJtlXD^ A&b A a r j b ) portador (a) 

doRG ZldZ'SGZ e CPF IjtLzMl 

a utilizar minha entrevista, a ser veiculada, primariamente, no material em tex to 

desenvolvido como Trabalho de Conclusao de Curso, ou ainda dest inadas a inclusao 

em outros projetos educat ivos, organizados e/ ou licenciados pela Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, sem limitacao de tempo ou de numero de 

ex ibicoes. 

Esta autorizacao inclui o uso de todo o material criado que contenha a entrevista 

concedida no d i a f l i /  J? /2(li<M, pelo aluno (a) da forma que melhor Ihe aprouver, 

notadamente para toda e qualquer forma de comunicacao ao publico, tais como 

material impresso, CD ("compactdisc"), CD ROM, CD- I ("compact- disc" interat ivo), 

"home video", DAT ("digital audio tape"), DVD ("digitalvideodisc"), radio, radio difusao, 

televisao aberta, fechada e por assinatura, bem como sua disseminacao via Internet, 

independentemente do processo de transporte de sinal e suporte material que venha a 

ser ut ilizado para tais f ins, sem limitacao de tempo ou do numero de 

utilizacoes/ exibigoes.no Brasil e/ ou no exterior, atraves de qualquer processo de 

transporte de sinal ou suporte material ex istente, ainda que nao disponivel em territorio 

nacional, sendo certo que o material criado destina- se a producao de obra intelectual 

organizada e de t itularidade exclusiva da UFCG, conformeexpresso na Lei 9.610/ 98 

(Lei de Direitos Autorais). 

Na condigao de t itular dos direitos patrimoniais de autor da serie de que trata o 

presente, o aluno (a) e a UFCG podera dispor livremente da mesma, para toda e 

qualquer modalidade de utilizagao, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais 

f ins. Para tanto, podera, a seu unico e exclusivo criterio, licenciar e/ ou ceder a 

terceiros, no todo ou em parte, no Brasil e/ ou no exterior, a t itulo gratuito ou oneroso, 

seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim qualquer direito e/ ou remuneragao, 

a qualquer tempo e t itulo. 

Cajazeiras, PB. Of l dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jA. 
J Of 
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Pelo presente instrumento, eu, abaixo f irmado e ident if icado, autorizo, graciosamente, 

o aluno (a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA kdfJJlrr^L ^jQWJVX A/&> f l^ rjf fS , portador (a) 

doRGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 23LMJMlZ e CPF Q i a J i i l J j J i zMl -

a ut ilizar minha entrevista, a ser veiculada, primariamente, no material em tex to 

desenvolvido como Trabalho de Conclusao de Curso, ou ainda dest inadas a inclusao 

em outros projetos educativos, organizados e/ ou licenciados pela Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, sem limitacao de tempo ou de numero de 

ex ibicoes. 

Esta autorizagao inclui o uso de todo o material criado que contenha a entrevista 

concedida no diazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oil 3 IQQ±£>, pelo aluno (a) da forma que melhor Ihe aprouver, 

notadamente para toda e qualquer forma de comunicagao ao publico, tais como 

material impresso, CD ("compactdisc"), CD ROM, CD- I ("compact- disc" interat ivo), 

"home video", DAT ("digital audio tape"), DVD ("digitalvideodisc"), radio, radio difus§o, 

televisao aberta, fechada e por assinatura, bem como sua disseminagao via Internet, 

independentemente do processo de transporte de sinal e suporte material que venha a 

ser ut ilizado para tais f ins, sem limitacao de tempo ou do numero de 

utilizacoes/ exibicoes,no Brasil e/ ou no exterior, atraves de qualquer processo de 

transporte de sinal ou suporte material ex istente, ainda que nao disponivel em territorio 

nacional, sendo certo que o material criado destina- se a producao de obra intelectual 

organizada e de t itularidade exclusiva da UFCG, conformeexpresso na Lei 9.610/ 98 

(Lei de Direitos Autorais). 

Na condicao de t itular dos direitos patrimoniais de autor da serie de que trata o 

presente, o aluno (a) e a UFCG podera dispor livremente da mesma, para toda e 

qualquer modalidade de utilizagao, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais 

f ins. Para tanto, podera, a seu unico e exclusivo criterio, licenciar e/ ou ceder a 

terceiros, no todo ou em parte, no Brasil e/ ou no exterior, a t itulo gratuito ou oneroso, 

seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim qualquer direito e/ ou remuneragao, 

a qualquer tempo e t itulo. 

Cajazeiras, PB, 03 de MjOAS^ 2013. 

Assinatura: / j J . . k- ^  <X7~~,r„^~- AZJ t> 

End. 
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Pelo presente instruments, eu, abaixo f irmado e ident if icado, autorizo, graciosamente, 

o aluno (a) AcUjUCLaf lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jmxv.lIjCLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jib . portador (a) 

doRG e CPF O r M ^ l S ^ - ' S S 

a ut ilizar minha entrevista, a ser veiculada, primariamente, no material em tex to 

desenvolvido como Trabalho de Conclusao de Curso, ou ainda dest inadas a inclusao 

em outros projetos educat ivos, organizados e/ ou licenciados pela Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, sem limitagao de tempo ou de numero de 

ex ibicoes. 

Esta autorizagao inclui o uso de todo o material criado que contenha a entrevista 

concedida no dia n'V C^lM^X, pelo aluno (a) da forma que melhor Ihe aprouver, 

notadamente para toda e qualquer forma de comunicagao ao publico, tais como 

material impresso, CD ("compactdisc"), CD ROM, CD- I ("compact- disc" interat ivo), 

"home video", DAT ("digital audio tape"), DVD ("digitalvideodisc"), radio, radio difusao, 

televisao aberta, fechada e por assinatura, bem como sua disseminagao via Internet, 

independentemente do processo de t ransporte de sinal e suporte material que venha a 

ser ut ilizado para tais f ins, sem limitagao de tempo ou do numero de 

utilizagoes/ exibigoes.no Brasil e/ ou no exterior, atraves de qualquer processo de 

t ransporte de sinal ou suporte material ex istente, ainda que nao disponivel em territorio 

nacional, sendo certo que o material criado destina- se a produgao de obra intelectual 

organizada e de t itularidade exclusiva da UFCG, conformeexpresso na Lei 9.610/ 98 

(Lei de Direitos Autorais). 

Na condigao de t itular dos direitos patrimoniais de autor da serie de que trata o 

presente, o aluno (a) e a UFCG podera dispor livremente da mesma, para toda e 

qualquer modalidade de utilizagao, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais 

f ins. Para tanto, podera, a seu unico e exclusivo criterio, licenciar e/ ou ceder a 

terceiros, no todo ou em parte, no Brasil e/ ou no exterior, a t itulo gratuito ou oneroso, 

seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim qualquer direito e/ ou remuneragao, 

a qualquer tempo e t itulo. 

Cajazeiras, PB, 0 3 de \hKxm.C0 2013. 
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TERMO DE AUTORIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pelo presente instruments, eu, abaixo f irmado e ident if icado, autorizo, graciosamente, 

o aluno (a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Maifl^ hnMJJlti, A& <hjiA&> . portador (a) 

doRGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2JJ&M*L e CPF g l ^ j j j l ^ j i i i j j 

a utilizar minha entrevista, a ser veiculada, primariamente, no material em tex to 

desenvolvido como Trabalho de Conclusao de Curso, ou ainda dest inadas a inclusao 

em outros projetos educat ivos, organizados e/ ou licenciados pela Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, sem limitacao de tempo ou de numero de 

exibigoes. 

Esta autorizagao inclui o uso de todo o material criado que contenha a entrevista 

concedida no dia 03/ 03/^0^ , pelo aluno (a) da forma que melhor Ihe aprouver, 

notadamente para toda e qualquer forma de comunicagao ao publico, tais como 

material impresso, CD ("compactdisc"), CD ROM, CD- I ("compact- disc" interat ivo), 

"home video", DAT ("digital audio tape"), DVD ("digitalvideodisc"), radio, radio difusao, 

televisao aberta, fechada e por assinatura, bem como sua disseminagao via Internet, 

independentemente do processo de transporte de sinal e suporte material que venha a 

ser utilizado para tais f ins, sem limitacao de tempo ou do numero de 

utilizagoes/ exibigoes.no Brasil e/ ou no exterior, atraves de qualquer processo de 

transporte de sinal ou suporte material ex istente, ainda que nao disponivel em territorio 

nacional, sendo certo que o material criado destina- se a produgao de obra intelectual 

organizada e de t itularidade exclusiva da UFCG, conformeexpresso na Lei 9.610/ 98 

(Lei de Direitos Autorais). 

Na condigao de t itular dos direitos patrimoniais de autor da serie de que trata o 

presente, o aluno (a) e a UFCG podera dispor livremente da mesma, para toda e 

qualquer modalidade de utilizagao, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais 

f ins. Para tanto, podera, a seu unico e exclusivo criterio, licenciar e/ ou ceder a 

terceiros, no todo ou em parte, no Brasil e/ ou no exterior, a t i tulo gratuito ou oneroso, 

seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim qualquer direito e/ ou remuneragao, 

a qualquer tempo e t i tulo. 

Cajazeiras, PB, , 03 de ^\MAXf 2013. 

Assinatura: j llfMlfa, ^Ihh^m./M^ 

Nome: ̂ (in^JIxKj Pw&Utfk, LjO^JCh 

End.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA § l & j 3 (Aoh!t)fQs SIN Scnt"feb P,%Ul z£S 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE A C A D E M C A DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

TITULO: O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: RELACAO ENTRE 

PROFESSORES E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em considera9ao o papel do professor como agente 

transformador do ensino 

Adriana Ferreira dos San tosProf . Isamarc Goncalves Lobo 2 

QUESTIONARIO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a identifica9ao do 

profissional. Responder as questoes de 1  a 31 

- IDENTIFICACAO DO PROFESSOR. 

1. Sexo: (^feminino ( ) masculino 

2. Idade: 
anos 

3. Cidade onde mora:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ ) Ow-O^CA Q ) \ M ^ 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail 
adriannaferreira_fs@hotmail.com 

1 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


• Atuacao 

4. Rede piiblica 

P*^ Sim. Quanto tempo? ( )Nao 

5. Rede privada 

( ) Sim. Quanto tempo? . ( ) Nao 

6. Rede piiblica e privada 

( ) Sim. Quanto tempo? ( ) Nao 

7. Nome da(s) instituicao escolar em que trabalha: 

8. Municipio em que se localiza:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ crvvifev ( L > zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ ^ M V )(? <B> . 

9. Modalidade em que leciona. 

Modalidades de Ensino N° de Alunos 

( ) Educacao Infantil 

Pre I 
Pre I I 

( ) 

( ) 

( ) Fundamental -1 

1° Ano 
2° Ano 
3°A,B 
4° A, B 
5° Ano 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

(^Fundamental - I I 6° A, 
7° A, B, C 
8° Ano 
9° A, B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 

( ) EJA - Fundamental -1 1° ao 5° Ano ( ) 

( ^ E J A - Fundamental- I I 6° Ano 
7° Ano 
8° Ano 
9° Ano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m 
Q 5 

10. Formacao academica: 

( ) Ensino medio/tecnico 

( ) Ensino superior incomplete 



( ) Ensino superior completo 

(."^Pos-Graduacao 

11. Instituicao em que fez o curso de graduacao 

U F c c V -

12. Ano em que fez curso de graduagao. obQ 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q~) J ^ 

Ano em que concluiu o curso de graduacao. 

13. Tipo de instituicao em que terminou seu curso de graduacao: 

( H Piiblica ( ) Privada ( ) Outro 

14. Fez alguma especializacao? ( J ^ S i m ( )Nao 

Qual? (?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OKA dl-^JlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LXjpi\_ry A y / jy 

Instituicao? f - ^ £ 

Quem financiou? —' 

15. Faz curso para se manter atualizado? ( \ ) Sim ( ) Nao 

Instituic2o?_ I ^ P f Xk p ff^> « 

Quem financiou? K nVfPv r j ; ^ O v o [ ^ 

16. O curso de Historia e o seu primeiro curso de graduacao ? 

( ) Sim f x ^ Nao ( ) Conclui outro curso. Qual? 

17. Tempo de atuacao como professor de Historia: \ anos 

18. Tempo de docencia na escola em que trabalha: \ anos 

19. Atividade que desempenhava antes de se tornar um professor de Historia: 



20. Carga horaria semanal: 

- Turnos em que trabalha? (^manha ( ) tarde (>$noite zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 hora de aula de Historia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q r\ hora de aula em outra disciplina. Quais e em que series? jQr_^____g r^r\CA^LCcA 

21. Faixa salarial, levando em consideracao o salario minimo (R$ 622,00): 

C S ^ D e l a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

22. Professor (a), voce esta satisfeito (a) com o seu salario? Se sua resposta for nao, 

responda a questao 23 

( ) Sim f X ) Nao 

23. O que faz para tentar melhorar? 

$*Q Trabalha em mais de uma instituicao escolar 

( ) Trabalha como autonomo 

( ) Outro. Qual? 

24. E sindicalizado: Sim ( ) Nao 

25. Em geral os salarios dos professores sao muito baixos. Porque voce acredita que 

isso acontece? 

(,>Q Falta de maiores investimentos no campo da educacao 

Q$Q A categoria ainda permanece dividida 

( ) A falta de qualificacao do professor(a) 

( ) A desvalorizacao da sociedade 

26. Voce considera o trabalho do professor importante? 

Sim. Em que sentido? 

CENTROUuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P̂ SETORW. 

CWAZEIRWJ • PARAIBA 



( )Nao 

27. Em algum momento voce pensou em trocar de curso ou de profissao? 

- Se sua reposta for sim, responda a questao 28. Se sua resposta for nao, 

responda a questao 29 

28. O que o levou a trocar de curso ou de profissao: 

( ) Fez vestibular para outro curso e obteve exito. Qual? 

( ) Encontrou outro emprego, com melhor remuneracao 

( ) Outro 

29. Voce nao mudou de curso por que: 

Gosto do curso de Historia 

( ) Estou satisfeito e realizado na minha profissao de educador 

30. Como conseguiu o emprego de professor (a) de Historia? 

( ) Entregou curriculo e foi contratado(a) 

QxQ Fez concurso publico 

( ) Foi convidado(a) pela escola 

( ) Indicacao por algum politico da cidade 

( ) Outra forma. Qual? 

31. Professor como voce avalia a educacao brasileira? 

( ) Boa qualidade Qualidade razoavel ( ) Pessima 

( )Sim 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMP1NA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: RELACAO ENTRE PROFESSORES 

E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as irnplicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos SantosProf. Isamarc Goncalves Lobo
2 

QUESTIONARIO: 2° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a caracterizacao da 

mstituicao escolar. Responder as quest5es de 1 a 20 

- C A R A C T E R I Z A C A O DA E S C O L A 

1. Nome da escola. 

2. Localizacao da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, (UACS/CFP/UFCG), Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


3. Modalidade de ensino. (Pode marcar mais de uma opcao). 

( ) Educacao infantil (.>^Ensino Fundamental e Medio 

( ) Ensino Fundamental ( ^ ) Eja 

4. Entidade mantenedora. 

( ) Secretaria Municipal de Educacao 

Secretaria Estadual de Educacao 

( ) Rede Privada de Ensino 

5. Com relacao a estrutura tecnica pedagogica a escola conta com quantos (as): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JX) salas de aula i - cantina 

j _ salas de professores j l— almoxarifado 

J ,̂ sala de video i _ deposito de material de limpeza 

J- biblioteea banheiros para alunos (as) 

~~ sala especial para deficientes banheiros para professores 

j - quadra poliesportiva J_ laboratorio de informatica 

6. A escola disp5e dos recursos materias didaticos para melhor assistencia ao 

alunado? 

CV) Sim ( ) Nao 

- Se sua resposta for sim, responda a questao 7 assinalando os itens em 

questao, que dispoe a escola onde voce trabalha. 

7. Dos recursos materials: mobiliario, equipamento e recursos materiais. Assinale os 

recursos que sua escola possui. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos materiais didaticos 

Arquivos ( ^ Bebedouro (J^) Cestos de lixo grandezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (X) 

Estantes (>Q Filtros (K) Gelagua (X) Bebedouro (A)_ 

Fogao industrial ( A } F r e e z e r ( ^ Geladeira (<K) Lixeiros de sala (A^) 

Computadores (J^) Mesas escolares (K3 Mimeografos ( ) 

Televisao (X) Ventiladores de pe C r̂J Ventiladores de teto (A^ 

Mesas grandes para refeitorio ( ) Lampada de emergencia ( ) 



Maquina de xerox ( \ ) Maquina datilografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q<Q Fogao a gas (. ) 

Mesas para computadores Quadros (V) Microfones ( ^ f 

Caixas de som grande ( \ ) Amplificador Pedestais ( ) 

Microsisten ( ) Caixas acusticas para som ambiente(30 

Suporte movel para TV Impressora DVDS (J^) Mural desmontavel ( ) 

Mesa de Ping- pong ( ) Bandeiras ( ) Estandarte ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos didaticos pedagogicos 

Carimbos pedagogicos ( ) Dicionario de portugues Dicionario(ingles) (*^) 

Jogos didaticos ( 3 ^ L i v r o s didaticos C*Q Livros paradidaticos ( \ ) 

Livros de literatura ( \ / ) Colecao de livros infantis ( ) Gramatica Q<^ 

Retroprojetor (><) Mapas (><} Esqueleto humano ("X^ Globo ( ^ L . 

8. De que maneira voce utiliza os recursos midiaticos nas aulas, para torna-las mais 

atraentes e interessantes aos alunos? 

9. Partindo da compreensao que o espaco escolar e espaco de transformacao e que 

tem a fun?ao de socializar o individuo ao meio ambiente e educar para a vida, 

responda: 

- A escola oferece condicoes que promovam o desenvolvimento social, 

politico, economico e cultural dos discentes? 

( ) Sim. De que maneira? 

£ ^ ) N a o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 



10. Voce que faz parte do corpo docente da escola, esta comprometido e disposto a 

inovar a sua pratica pedagogica aplicando-a em sala de aula, buscando caminhos 

que assegurem aos discentes o direito de igualdade, de acesso e permanencia na 

escola? 

(>Q Sempre ( ) Nunca ( ) As vezes 

11. A escola possui uma politica que se compromete com a igualdade de 

oportunidade e condicoes para todos os estudantes a flm de garantir que todos 

possam ser bem sucedidos educacionalmente? 

( ) Sim ( ^ Nao 

12. A didatica da escola e centrada: 

( ) Na transmissao de conhecimentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (pC) Na socializacao de conhecimentos. 

( ) Outro. Qual? • 

13. A escola possui algum projeto que desenvolva a formacao de cidadaos criticos e 

conscientes? Se sua resposta for sim, responda a questao 14. 

( ) Sim. ( J ^ Nao 

14. Qual o nome do (s) projeto (s) 

Qual o (s) objetivo (s)? 

15. A escola trabalha em conjunto com a sociedade em prol da melhoria na 

qualidade do ensino? 

( ) Sim. De que forma? 

(>QNao 

16. Sobre o perfil do corpo discente da escola, responda: 

- A renda salarial familiar dos alunos, levando em consideracao o valor do 

salario muiimo nacional de R$ 622,00 e: 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DFCAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRODt ^MAQAODE PROFESSORES 
C B!Bu,.,T.CASETORlAL 
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(-S^JDe 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos 

( ) Mais de 7 salarios 

17. Com relacao a evasao escolar: 

- ha evasao na escola? 

( > ^ S i m ' ( )Nao 

- Na sua opiniao a razao da evasao escolar seria: ( Pode marcar mais de 

uma.) 

(3<J Falta de interesse dos alunos 

( ) Falta de transporte escolar adequado 

( ) Falta de merenda 

(.X) Falta de inovacao no processo de ensino/aprendizagem 

( ) Outros 

- O que voce tem feito para contribuir para a diminuicao da evasao 

escolar? (pode marcar mais de uma opcao) 

tem procurado realizar aulas mais dinamicas com a intencao de inovar sua 

metodologia de trabalho 

(X^da atencao as sugestoes dos alunos no que diz respeito a melhorar o 

trabalho pedagogico em sala de aula 

( ) Intimida os alunos no tocante a questao das faltas. Pois podera acarretar a 

reprovacao dos mesmos. 

18. A escola possui planejamento: (\_) Sim ( )Nao 

E, portanto: ( ) Anual ( ) bimestral (3^) Semestral 

19. Voce professor acha importante a pratica do planejamento: 

Q<) Sim ( ) Nao 

20. Costuma planejar suas aulas: (J^) Sim ( ) Nao 

Para voce qual a importancia do planejamento? 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPLNA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: RELACAO ENTRE PROFESSORES 

E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos
l

, Prof. Isamarc Goncalves Lobo
2 

QUESTIONARIO: 3° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a compreensao do 

professor acerca da sua concepcao de Historia. Responder as questoes de 1 a 19 

- S O B R E A C O N C E P C A O DO ENSINO DE HISTORIA 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 
adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


Professor (a): 

1. Voce gosta de lecionar a disciplina Historia? 

(JjSim. Porque? ^ , « 

( ) Nao. Por que? 

. O qu& e um historiador na sua concepcao? 

3. Voce se considera um professor (a) criativo (a)? 

( ^ S i m ( )Nao 

4. No que concerne a desmotivacao dos alunos, o que poderia causar seu 

desinteresse com relacao aos saberes historicos? (pode marcar mais de uma 

opcao) 

( ) Textos longos e de dificil compreensao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q^) Professor desmotivado 

( ^ Despreparo do professor, incapaz de questionar o proprio Uvro didatico 

( ) Falta de recursos didaticos 

(•X) Aula nao estimulante pedagogicamente 

(p<^Nao contextualizacao do conteudo estudado com a realidade dos estudantes 

5. Alem de professor voce tambem se considera um pesquisador? 

(>XSim ( )Nao 

6. Enquanto professor de Historia, voce se preocupa em fazer com seus alunos 

questionem e com que eles aprendam. Logo voce: (pode marcar mais de uma 

opcao?) 



( ) Passa atividades com questionamentos simples, nao operando incentivo 

algum a pesquisa 

C^LPropoe atividades com teor mais reflexivo 

( ) Obedece as indicacoes do livro didatico tal como ele apresenta 

( ) Por nao ser um professor curioso, enquanto educador sempre desenvolvo a 

mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

()^Sou um educador que compreendo que sem a curiosidade, so irei desenvolver 

a mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

7. O conhecimento historico envolve escolha de abordagem, reflexao e organizacao 

de informacao, problematizacao, interpretacao, analise, localizacao espacial e 

temporal de uma serie de acontecimentos da vida coletiva que ficaram 

registrados. Tais registros sao denominados de documentos historicos. 

- Professor, voce trabalha com documentos? 

(S )̂ Sim ( ) Nao 

8. Que tipo de documentos voce utiliza? (pode marcar mais de uma opcao) 

Fotografias ( ) Cartas ' (a<3 Letras de musicas 

(*<) Jomais ( ^F i lmes (^Imagens 

9. Voce considera o trabalho com documentos importante, por que? 

( ) Sao importantes porque sao fontes de informacao 

( ) Porque servem de registros historicos 

(JX} Porque sao fontes de informacao a serem interpretadas, analisadas e 

comparadas 

( ) Outro. Qual? 

10. Se voce e professor das series iniciais, responda: 

- Como voce determina o trabalho de leitura de documentos, visto que as 

criancas pequenas estao comecando a tomar contato com as diversas linguagens 

comunicativas. Exemplifique. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
Di'CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRODL ^MACAODE PROFESSORES 

Bibb. FCASETORIAL 

CAJAZEIRAS- PARAiBA 



11. Se voce e professor de jovens e adultos, responda: 

- Como voce determina o trabalho com os jovens e adultos, fazendo uso das 

novas linguagens? e 

12. Levando em consideracao que o tempo historico e feito de permanencias, 

contmuidades e rupturas, como voce trabalha a concepcao de tempo com seus 

alunos?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n t 

13. Que atividades relacionadas a questao dos dorninios relacionados ao saber socio-

cultural das medicoes do tempo voce costuma trabalhar em sala de aula? 

SLrt/^cvX fg_ iQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A<sL ^ ^ y k g a p ^ A j y f i f a = L )—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVVQJKKQ ^ ( X ^ 

14. Existem diferencas entre o trabalho do historiador e do professor de Historia? 

( ) Sim. (Cite a, que voce acredita ser uma das maiores diferencas) 

15. Com que freqiiencia voce reaHza trabalhos de pesquisa com seus alunos? 

CENTROut "CASETOKtAt 

CWAZtlRK»-PARA>6A 



Sempre realizo. De que maneira? 

( ) Dificilmente realizo 

( )Nunca 

16. Com o intuito de favorecer a ampliacao dos saberes e das capacidades dos 

estudantes, assinale abaixo, as opcoes que voce sempre utiliza no momento de 

sugerir uma pesquisa historiografica. 

( ) Permite que eles escolham os itens sozinhos 

Apresenta os temas para que eles iniciem a pesquisa 

Levam-nos para a biblioteca 

( ) Sugere que eles estudem sozinhos, pois ao estarem juntos podem atrapalhar 

seus estudos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(f<0 Sugere que haja trocas de informacoes 

( ^ Sugere a socializacao de ideias entre os alunos 

( X i Voce socializa algumas ideias sobre o tema com os seus alunos 

( ) Permite a autonomia de decisao e percepcao de contradicoes 

( - ^ Sugere o uso de diferentes leituras, jomais, revistas, etc. 

17. Na sua aula de Historia os conhecimentos historicos sao estudados de que 

maneira? (pode marcar mais de uma opcao) 

LJ<̂  A partir da compreensao da sucessao linear dos acontecimentos 

( ) O tempo historico e visto como linear e progressivo, persistindo as nocoes de 

decadencia e de evolucao 

( ^ S a o socializados como importantes na construcao da cidadania 

( ) Serve para legitimar determinados setores da sociedade, visto como 

condutores da politica nacional e dos progressos economicos 

( ^ Faz com que os alunos percebam que eles tambem sao sujeitos da Historia 

18. Um dos objetos especificos e relevantes do ensino de Historia, esta relacionado a 

constituicao da nocao de identidade. 

- Como voce estabelece a partir do ensino de Historia, as relacoes entre as 

diversas identidades (individuais, sociais e coletivas) entre seus alunos? 



A i bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -\^A(\M^ ____ X rty^Jl^Q H i / v v x f l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ £ V Y M ? ^ ^  » 

J 9. Ainda hoje os estudantes colocam a disciplina Historia no rol das disciplinas 

chatas. 

- De que maneira voce contribui para que seus alunos possam sentir vontade de 

aproriindar seus conhecimentos historicos, levando-os a perceber que a Historia e 

importante na construcao de um individuo mais critico e reflexivo do real? 
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QUESTIONARIO: 4° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a utilizacao do livro 

didatico pelo professor. Responder as questoes de 1 a 24 

UTDLIZACAO DO L I V R O DIDATICO 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador vinculado a UACS/CFP/UFCG 



Professor (a): 

No processo de escolha dos LD's e importante observar os aspectos apontados pelo 

Guia do Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD). Tambem, este "compra e 

distribui obras didaticas aos alunos do ensino fundamental e medio, na modalidade 

regular ou Educacao de Jovens e Adultos (EJA)". Porem, e fundamental que o docente 

se coloque como sujeito avaliador do mesmo. Pois, sua avaliacao e realizada atraves das 

informacoes fomecidas pelas suas proprias condicoes e realidade de trabalho. 

Visando antes de tudo a aprendizagem dos alunos, que criterios voce utiliza para 

a escolha do Livro Didatico, que sera peca importante no curso das suas 

atividades em sala de aula? * 

JA£L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Qual^auto^ de livro didatico voce mais gosta? Por que gosta de suas obras? 

:meo autor do Livro Didatico que voce u t u i z a y 

4. Em que ano foi publicado? oLO QQj 

5. Quais aspectos visuais do livro. Ele possui (pode marcar mais de uma opcao): 

(>^irnagens j^textos longos ( ) textos curtos (S^apresenta documentos. 

Outros( ). Quais? 

6. Sobre o texto. Ele e: 

(•£3 descritivo ( ) analitico 

7. Sobre os exercicios propostos. Sao: 

C^reflexivos ( ) decorativos 



De que maneira podem ser caracterizadas as outras atividades propostas pelo 

livro? / C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ ^ v azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A <C_______g G »' 

9. O livro e estimulante do ponto de vista pedagogico? 

^ ( S i m • ( )N8o 

10.0 livro explora a realidade dos alunos? 

( X S i m ( )Nao 

11. Qual a metodologia de ensino prevista no livro? 

12. Que corrente historiograflca voce e o livro mais se aproximam? 

( ) Positivismo" (^(Marxismo ( )Annales 

13. O livro e estimulante para os estudantes? Se sua resposta for SIM, responda a 

questao numero 14. 

C & S > ( ) N a o 

14. De que forma ele estimula? C 

15. Atualmente os LD's trazem projetos que incentivam a aprendizagem dos 

estudantes. Voce costuma trabalhar estas indicacoes? 

( •5^hn ( ) Nao 16. Alem do conteudo, o livro possui (pode ser 

marcada mais de um opcao): 

(^Imagens interessantes (3^ indicacoes faceis de filmes (^Glossario 

(_>^Propostas de trabalhos interessantes com uso de documentos 

(A)Inovadoras maneiras de aprendizagens do conteudo 

17. No caso das imagens contidas no livro (quadros, pinturas, artes em geral) como 

voce costuma trabalhar em sala de aula? * 

g^___3__ knJizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 K bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11 I M 0^ KxA^irsX a A __»___ 

J E S S -

CWAZ£>W«-pARWBA 



18. Voce acredita no livro didatico ideal? 

( ) Sim CXNao 

19. Alem do LD, que outros instrumentos voce utiliza como suporte para o 

desenvolvimento de suas atividades no cotidiano da sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^\S±\&AkJ)n A X ^ » f g _____ -

20. Quais as principals motiva9oes e causas para a escolha quase exclusiva do uso 

do livro didatico nas aulas? (pode ser marcada mais de uma opcao) 

( ) Falta de materiais bibliograficos ( ) Facilidade de apresentaclo do conteudo 

( ) Atividades ja elaboradas ( ) Indica?oes de trabalhos 

(^sLinguagem acessivel ( ) Respeita a realidade do aluno 

( ) Pela facilidade em trabalhar os conteudos e as atividades. 

( ) Emprego de instrumentos imageticos e graficcs, facilitando e estimulando a 

aprendizagem 

(^Informa9ao historiografica atualizada 

21. Voce costuma ler quantos livros por ano? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 5 ( )10 ^ m a i s d e l O 

22. Voce costuma comprar outros materiais bibliograficos para a realiza9ao de 

pesquisas, com o objetivo de aumentar seus conhecimentos historiograficos? 

^ S i m ( )Nao 

23. Voce pede para seus alunos realizar as atividades de pesquisas propostas pelo 

livro? 

(,X$JSim ( ) Frequentemente ( )Nao 

24. Com rela9ao a produ9ao textual, como voce avalia seus alunos? (Pode marcar 

mais de uma op9ao) 

£•2) Clareza e Coesao ( ̂  Ortografia ( ^ P o d e r de reflexao 

gxCLPostura critica ( )Textos longos ( ) Textos curtos, porem interessante zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

TITULO: O SABER HISTORICO N A SALA DE AULA: RELACAO ENTRE 

PROFESSORES E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos SantosProf. Isamarc Goncalves Lobo
2 

QUESTIONARIO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a identificacao do 

profissional. Responder as questoes de 1  a 31 

- D3ENTD7ICACAO DO PROFESSOR. 

1. Sexo: ( ) ^ ferriinino ( ) masculino 

2.Idade: anos 

3. Cidade onde mora:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannafcrreira_fi@hotmaiI.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

UNIVERSIDADE CEDE»AL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO Dt - "MACAO Ut PROFESSORES 

BIBL - ASETORiAL 

CAJAZfcitvw PARAIBA 
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• Atuacao 

4. Rede piiblica 

( X l Sim. Quanto tempo?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SQjCYflzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&Z ( ) Nao 

5. Rede privada 

( ) Sim. Quanto tempo? (X) Nao 

6. Rede piiblica e privada 

( ) Sim. Quanto tempo? (X) Nao 

7. Nome da(s) instituicao escolar em que trabalha: 

Municipio em que se 

9. Modalidade em que leciona. 

Modalidades de Ensino N° de Alunos 

Pre I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ) 
( ) Educacao Infantil Pre II 

( } 

1° Ano ( ) 

2° Ano ( ) 
3° A, B ( \ 

( ) Fundamental -1 4°A, B 
5° Ano 

( ) 

(X) Fundamental - I I 6° A. (X) 
7° A, B, C ( ) 
8° Ano 

(X) 
9° A, B (X) 

( ) EJA - Fundamental -1 l°ao 5° Ano 
( } 

( ) EJA - Fundamental- I I 6° Ano ( ) 
7° Ano ( ) 
8° Ano ( ) 
9° Ano ( ) 

10. Formacao academica: 

( ) Ensino medio/tecnico 

( ) Ensino superior incompleto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DF CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO Dt ^MACAODE PROFESSORES 

BIBb. - r-ASETORIAL 

CAJAZElKno •  PARAlBA 



(y)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ensino superior completo 

( ) Pos-Graduacao 

11. Instituicao em que fez o curso de graduacao 

12. Ano em que fez curso de graduacao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A),. QQd. 

Ano em que concluiu o curso de graduacao. P^.QQQ) 

13. Tipo de instituicao em que terminou seu curso de graduacao: 

(XjPublica ( ) Privada ( ) Outro 

14. Fez alguma especializacao? ( ) Sim ( ^ ) N a o 

Qual? 

Instituicao? 

Quem financiou? 

15. Faz curso para se manter atualizado? ( ) ( ) Sim ( ) Nao 

Qual?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (h&Xn /  QfehrrrvncAn P_&Ays^ m A,r^  

Instituicao?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~%& g __ 

Quem financiou? yf PiyPfl^rl/riA 

16. O curso de Historia e o seu primeiro curso de graduacao ? 

( )S im ( ) ( )Nao ( ^ Conclui outro curso. Qual? f ^ f t O ^ n tyjfl, 

17. Tempo de atuacao como professor de Historia: _ j anos 

18. Tempo de docencia na escola em que trabalha: 2 anos - ^TUA/YU^up^ e 

19. Atividade que desempenhava antes de se to mar um professor de Historia: 



20. Carga horaria semanal: 

- Turnos em que trabalha? ( ) manha QX^tarde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQQvoite 

rQQ hora de aula de Historia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q)JQ hora de aula em outra disciplina. Quais e em que series? ( I j j Q Q n f l i i [% -

f ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no o r n r 

6^ ,00 

21. Faixa salarial, levando em consideracao o salario minimo (R$ 560,00): 

( ) De 1 a 2 salarios minimos ( X ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

22. Professor (a), voce esta satisfeito (a) com o seu salario? Se sua resposta for nao, 

responda a questao 23 

( ) Sim 0 0 Nao 

23. O que faz para tentar melhorar? 

f>Q Trabalha em mais de uma mstituicao escolar 

(^/Q Trabalha como autonomo 

( ) Outro. Qual? 

24. E sindicalizado: ( ) Sim O l N a o 

25. Em geral os salarios dos professores sao muito baixos. Porque voce acredita que 

isso acontece? 

(y0 Falta de maiores investimentos no campo da educacao 

( ) A categoria ainda permanece dividida 

( ) A falta de qualificacao do professor(a) 

_fV) A desvalorizacao da sociedade 

26. Voce considera o trabalho do professor importante? 

( S i m . Em que sentido? 



( )Nao 

27. Em algum momento voce pensou em trocar de curso ou de profissao? 

- Se sua reposta for sim, responda a questao 28. Se sua resposta for nao, 

responda a questao 29 

( )Sim OQNSo 

28. O que o levou a trocar de curso ou de profissao: 

( ) Fez vestibular para outro curso e obteve exito. Qual? 

( ) Encontrou outro emprego, com melhor remuneracao 

( ) Outro 

29. Voce nao mudou de curso por que: 

( ) Gosto do curso de Historia 

p< ) Estou satisfeito e realizado na minha profissao de educador 

30. Como conseguiu o emprego de professor (a) de Historia? 

( ) Entregou curriculo e foi contratado(a) 

(>0 Fez concurso publico 

( ) Foi convidado(a) pela escola 

( ) Indicacao por algum politico da cidade 

( ) Outra forma. Qual? 

31. Professor como voce avalia a educacao brasileira? 

( ) Boa qualidade £><Q Qualidade razoavel ( ) Pessima zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: RELACAO ENTRE PROFESSORES 

E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implicagoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos \ Prof. Isamarc Goncab/es Lobo
2 

QUESTIONARIO: 2° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a caracterizacao da 

instituicao escolar. Responder as questoes de 1 a 20 

- C A R A C T E R I Z A C A O DA E S C O L A 

1. Nome da escola. 

2. Localizacao da escola. 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, (UACS/CFP/UFCG), Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. Modalidade de ensino. (Pode marcar mais de uma opcao). 

( ) Educacao infantil ( ) Ensino Fundamental e Medio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(y() Ensino Fundamental ( ) Eja 

4. Entidade mantenedora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(X) Secretaria Municipal de Educacao 

( ) Secretaria Estadual de Educacao 

( ) Rede Privada de Ensino 

5. Com relacao a estrutura tecniea pedagogica a escola conta com quantos (as): 

__ salas de aula d. cantina 

Q salas de professores \ almoxarifado 

Q sala de video Q deposito de material de limpeza 

j bibliotecazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA $s banheiros para alunos (as) 

~\ sala especial para deficientes 0 banheiros para professores 

Q quadra poliesportiva \ laboratorio de informatica 

6. A escola dispSe dos recursos materias didaticos para melhor assistencia ao 

alunado? 

( X ) S i m ( )Nao 

- Se sua resposta for sim, responda a questao 7 assinalando os itens em 

questao, que dispoe a escola onde voce trabalha. 

7. Dos recursos materiais: mobiliario, equipamento e recursos materiais. Assinale os 

recursos que sua escola possui. 

Recursos materiais didaticos 

Arquivos (X) Bebedouro (X) Cestos de lixo grande (X) 

Estantes(X) Filtros0O Gelagua( ) Bebedouro (X) 

Fogao industrial (>() Freezer (X) Geladeira (><) Lixeiros de sala (/*) 

Computadores (yQ Mesas escolares ( ) Mimeografos (X) 

TelevisaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (X) Ventiladores de pe ( ) Ventiladores de teto (X) 

Mesas grandes para refeitorio ( ) Lampada de emergencia ( ) 



Maquina de xerox (X) Maquina datilografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (X) Fogao a gas ( / ^ 

Mesas para computadores (X) Quadros (X) Microfones ( 

Caixas de som grande (X) Amplificador ( ) Pedestais ( ) 

Micro sisten ()Q Caixas acusticas para som ambiente( ) 

Suporte movel para TV ( ) Impressora D V D S j X ) Mural desmontavel ( ) 

Mesa de Ping- pong ( ) Bandeiras ( ) Estandarte Crf zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos didaticos pedagogicos 

Carimbos pedagogicos Dicionario de portugues (X> Dicionario(ingles)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (yQ 

Jogos didaticos ( xQ Livros didaticos ( X ) Livros paradidaticos ( / \ ) 

Livros de literatura ( ) Colecao de livros infantis ( ) Gramatica ( ) 

Retroprojetor ( ) Mapas (yQ Esqueleto humano ( ) Globo Q*Q 

8. De que maneira voce utiliza os recursos midiaticos nas aulas, para torna-las mais 

atraentes e interessantes aos alunos? 

P e r m Q u J o i r - . s u m & L d &zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r\ fhni\ Hh r\ p drx lnjhkmk^  

Spy PftYYN.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 J^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ^ T JL (~\\<>{tAiaA/(tr QZQQ 

cU. c m In • . 

A 

9. Partindo da compreensao que o espaco escolar e espaco de transformacao e que 

tem a fungao de socializar o individuo ao meio ambiente e educar para a vida, 

responda: 

- A escola oferece condicoes que promovam o desenvolvimento social, 

politico, economico e cultural dos discentes? 

( X) Sim. De que maneira? 

( )Nao 



10. Voce que faz parte do corpo docente da escola, esta comprometido e disposto a 

inovar a sua pratica pedagogica aplicando-a em sala de aula, buscando caminhos 

que assegurem aos discentes o direito de igualdade, de acesso e permanencia na 

escola? 

(>Q Sempre ( ) Nunca ( ) As vezes 

11. A escola possui uma politica que se compromete com a igualdade de 

oportunidade e condicoes para todos os estudantes a fim de garantir que todos 

possam ser bem sucedidos educacionalmente? 

CX) Sim ( ) Nao 

12. A didatica da escola e centrada: 

( ) Na transmissao de conhecimentos ( V ) Na socializaclo de conhecimentos. 

( ) Outro. Qual? 

13. A escola possui algum projeto que desenvolva a formacao de cidadaos criticos e 

conscientes? Se sua resposta for sim, responda a questao 14. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q ( )S im. ( )Nao 

14. Qual o nome do (s) projeto (s) T S C (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "^ XPn^ C^ rrrn, 

do w i ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA foocdn,. ^ 

Qual o (s) objetivo (s)? 

&± CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&Q& d_2- HtfU IDH^sjJX p^ Mdn JL. j g i b ISJAQ, 

Wm dirxAtfti_. • , . , 

15. A escola trabalha em conjunto com a sociedade em prol da melhoria na 

qualidade do ensino? 

( X l Sim. De que forma? Q j q y d f i n y n m r i f r ' dPfo OnM/fflpfr CytQ> 

• mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t y a o I a yaecurxQ , 

( )Nao 

16. Sobre o perfil do corpo discente da escola, responda: 

- A renda salarial familiar dos alunos, levando em consideracao o valor do 

salario mfnimo nacional de R$ 622,00 e: 



("̂ Q De 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos 

( ) Mais de 7 salarios 

17. Com relacao a evasao escolar: 

- ha evasao na escola? 

- Na sua opiniao a razao da evasao escolar seria: (Pode marcar mais de 

uma.) 

( X ) Falta de interesse dos alunos 

( ) Falta de transporte escolar adequado 

( ) Falta de merenda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(X) Falta de inovacao no processo de ensino/aprendizagem 

( ) Outros 

- O que voce tem feito para contribuir para a dirninuifSo da evasao 

escolar? (pode marcar mais de uma opcao) 

("X.) tem procurado realizar aulas mais dinamicas com a intencao de inovar sua 

metodologia de trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(yQ da atencao as sugestoes dos alunos no que diz respeito a melhorar o 

trabalho pedagogico em sala de aula 

( ) Intimida os alunos no tocante a questao das faltas. Pois podera acarretar a 

reprovacao dos mesmos. 

18. A escola possui planejamento: (X) Sim ( )Nao 

E, portanto: ( ) Anual ( ) bimestral ( ) Semestral ( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bO Sim 
( )Nao 

19. Voce professor acha importante a pratica do planejamento 

( X ) S i m ( ) Nao 

20. Costuma planejar suas aulas: ( ) Nao 

Para voce qual a importancia do planejamento? 

l_g__L f u L T A t ) H n / k j d h . CLuJA> 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: RELACAO ENTRE PROFESSORES 

E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos SantosProf. Isamarc Goncalves Lobo
2 

QUESTIONARIO: 3° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a compreensao do 

professor acerca da sua concepcao de Historia. Responder as questoes de 1 a 19 

- S O B R E A C O N C E P C A O DO ENSINO D E HISTORIA 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adri annaferreira_fs@hotmail. com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 



Professor (a): 

1. Voce gosta de lecionar a disciplina Historia? 

(•)0 Sim. Por que? 

fVgn ftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JJJL, j x

 J jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t rrn. f \ ao/r tip] i <  

JUfXQ o.v^nVrln Af\  , r ^ o ^ o / ^ i A ^ A ^ r r u P / f ^ r l rh j^fl-nno/yyv -onto* 

CLUlL -P8P> £r___J_L 

( ) Nao. Por que? & JQXl D^Tife V 

2. O que e um historiador na sua concepcao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ano, Jki-
d u d A . a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQf___ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ _ q Q 

\>yr\Q/Y\ 

US^-i-23 

3. Voce se considera um professor (a) criativo (a)? 

0 0 Sim ( )Nao 

4. No que concerne a desmotivacao dos alunos, o que poderia causar seu 

desinteresse com relacao aos saberes historicos? (pode marcar mais de uma 

opcao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(X) Textos longos e de dificil compreensao 

(X} Professor desmotivado 

(X) Despreparo do professor, incapaz de questionar o proprio livro didatico 

( ) Falta de recursos didaticos 

( ) Aula nao estimulante pedagogicamente 

(X) Nao contextualizacao do conteudo estudado com a realidade dos estudantes 

5. Alem de professor voce tambem se considera um pesquisador? 

CX)Sim ( )Nao 

6. Enquanto professor de Historia, voce se preocupa em fazer com seus alunos 

questionem e com que eles aprendam. Logo voce: (pode marcar mais de uma 

opcao?) 
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( ) Passa atividades com questionamentos simples, nao operando incentivo 

algum a pesquisa 

(X) Propoe atividades com teor mais refiexivo 

( ) Obedece as indicacoes do livro didatico tal como ele apresenta 

( ) Por nao ser um professor curioso, enquanto educador sempre desenvolvo a 

mecanizacao do saber e nao o aprendizado real zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(j^ Sou um educador que compreendo que sem a curiosidade, so irei desenvolver 

a mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

7. O conhecimento historico envolve escolha de abordagem, reflexao e organizacao 

de mformacao, problematizacao, interpretacao, analise, localizacao espacial e 

temporal de uma serie de acontecimentos da vida coletiva que ficaram 

registrados. Tais registros sao denominados de documentos historicos. 

- Professor, voce trabalha com documentos? 

(X) Sim ( ) Nao 

8. Que tipo de documentos voce utiliza? (pode marcar mais de uma opcao) 

(;X> Fotografias ( ) Cartas (X) Letras de musicas 

(X) Jomais (V) Filmes ( ) Imagens 

9. Voce considera o trabalho com documentos importante, por que? 

(XO Sao importantes porque sao fontes de informacao 

( ) Porque servem de registros historicos 

( Porque sao fontes de mformaclo a serem interpretadas, analisadas e 

comparadas 

( ) Outro. Qual? 

10. Se voce e professor das series iniciais, responda: 

- Como voce determina o trabalho de leitura de documentos, visto que as 

criancas pequenas estao comecando a tomar contato com as diversas linguagens 

comunicativas. Exemplifique. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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11. Se voce e professor de jovens e adultos, responda: 

- Como voce determina o trabalho com os jovens e adultos, fazendo uso das 

novas linguagens? 

12. Levando em consideracao que o tempo historico e feito de permanencias, 

continuidades e rupturas., como voce trabalha a concepcao de tempo com seus 

alunos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 ^urrdfK^ifYitoil^OPPrv^'nn-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v/irX^C/aff 

13. Que atividades relacionadas a questao dos dominios relacionados ao saber socio-

cultural das medicpes do tempo voce costuma trabalhar em sala de aula? 

eSrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^n eto prated RrdmiTa^,. 

^ O T r i a n , Jrft^r^Vft^)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qJL pSAndah P O L L 

14. Existem diferencas entre o trabalho do historiador e do professor de Historia? 

(X) Sim. (Cite a, que voce acredita ser uma das maiores diferencas) 

( )Nao r 

15. Com que frequencia voce realiza trabalhos de pesquisa com seus alunos? 



(X) Sempre realizo. De que maneira? 

( )Nunca 

16. Com o intuito de favorecer a ampliacao dos saberes e das capacidades dos 

estudantes, assinale abaixo, as opcoes que voce sempre utiliza no momento de 

sugerir uma pesquisa historiografica. 

( ) Permite que eles escolham os itens sozinhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Xj. Apresenta os temas para que eles iniciem a pesquisa 

( ) Levam-nos para a biblioteca 

( ) Sugere que eles estudem sozinhos, pois ao estarem juntos podem atrapalhar 

seus estudos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(X) Sugere que haja trocas de informacoes 

_ ( ) Sugere a socializacao de ideias entre os alunos 

('Xi Voce socializa algumas ideias sobre o tema com os seus alunos 

( ) Permite a autonomia de decisao e percepcao de contradicoes 

(X) Sugere o uso de diferentes leituras, jornais, revistas, etc. 

17. Na sua aula de Historia os conhecimentos historicos sao estudados de que 

maneira? (pode marcar mais de uma opcao) 

(X) A partir da compreensao da sucessao linear dos acontecimentos 

( ) O tempo historico e visto como linear e progressivo, persistindo as nocoes de 

decadencia e de evolucao 

(X^Sao socializados como importantes na construcao da cidadania 

( ) Serve para legitimar determinados setores da sociedade, visto como 

condutores da politica nacional e dos progressos economicos 

QĈ  Faz com que os alunos percebam que eles tambem sao sujeitos da Historia 

18. Um dos objetos especificos e relevantes do ensino de Historia, esta relacionado a 

constituicao da nocao de identidade. 

- Como voce estabelece a partir do ensino de Historia, as relacoes entre as 

diversas identidades (individuals, sociais e coletivas) entre seus alunos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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JomL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19. Ainda hoje os estudantes colocam a disciplina Historia no rol das disciplinas 

chatas. 

- De que maneira voce contribui para que seus alunos possam sentir vontade de 

aprofundar seus conhecimentos historicos, levando-os a perceber que a Historia e 

importarjte na constru9ao de urn individuo mais critico e reflexivo do real? 

R x d U , P n t i n . f i i i i m f i r ^ r i o ^ n . j > r f f i n n n i r i , ftPfrn 

QJJ9 

K S q n 0 QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &  i-^jfln." r iov)qy T izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAton»a (Q - j j . p l P^ /Yi lc i )^ , 

http://-jj.pl
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CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: RELACAO ENTRE PROFESSORES 
E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implica96es da dinamica assumida pelo professor frente 
ao livro didatico, levando em considera9ao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos SantosProf. Isamarc Gon9aIves Lobo
 2 

QUESTIONARIO: 4° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a utiliza9ao do livro 

didatico pelo professor. Responder as questoes de 1 a 24 

U T I L I Z A C A O DO L I V R O DIDATICO 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 
adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador vinculado a UACS/CFP/UFCG 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


Professor (a): 

No processo de escolha dos LD's e importante observar os aspectos apontados pelo 

Guia do Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD). Tambem, este "compra e 

distribui obras didaticas aos alunos do ensino fundamental e medio, na modalidade 

regular ou Educacao de Jovens e Adultos (EJA)". Porem, e fundamental que o docente 

se coloque como sujeito avaliador do mesmo. Pois, sua avaliacao e realizada atraves das 

informa9oes fornecidas pelas suas proprias condi96es e realidade de trabalho. 

1. Visando antes de tudo a aprendizagem dos alunos, que criterios voce utiliza para 

a escolha do Livro Didatico, que sera pe9a importante no curso das suas 

atividades em sala de aula? 

• uLfezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ximQjM£o& CL ten g/vr\ o i m i i & r x c k u 

2. Quakautor de livro didatico voce mais gosta?/Ppr que gosta de suas obras? 

CccCXih rids ^njirinfilj^ cLo ahiPOB, Pftyy) y. 

J U / m 
3. Quern e o autqr do Livro Didatico que voce utiliza? 

4. Em que ano foi publicado? 

5. Quais aspectos visuais do livro. Ele possui (pode marcar mais de uma op9ao): 

(Xj imagens fj^ textos longos ( ) textos curtos ()$ apresenta documentos. 

Outros( ). Quais? 

6. Sobre o texto. Ele e: 

OQ descritivo ( ) analitico 

7. Sobre os exercicios propostos. Sao: 

(V) reflexivos ( ) decorativos 



8. De que maneira podem ser caracterizadas as outras atividades propostas pelo 

livro? j , 

9. O livro e estimulante do ponto de vista pedagogico? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oi Sim ( ) Nao 

10.0 livro explora a realidade dos alunos? 

( ) Sim Or) Nao 

11. Qual a^metodologia de ensino prevista no livro? 

12. Que corrente historiografica voce e o livro mais se aproximam? 

(fy Positivismo ( ) Marxismo ( ) Annales 

13.0 livro e estimulante para os estudantes? Se sua resposta for SIM, responda a 

questao numero 14. 

05 Sim ( ) Nao 

14. De que forma ele estimula? 

15. Atualmente os LD's trazem projetos que incentivam a aprendizagem dos 

estudantes. Voce costuma trabalhar estas indica96es? 

Sim ( ) Nao 16. Alem do conteudo, o livro possui (pode ser 

marcada mais de um op9ao): 

(j$ Imagens interessantes (y) indica96es faceis de filmes ()$ Glossario 

( ^ Propostas de trabalhos interessantes com uso de documentos 

( ) Inovadoras maneiras de aprendizagens do conteudo 

17. No caso das imagens contidas no livro (quadros, pinturas, artes em geral) como 

voce c.pstuma trabalhar em sala de aula? 



18. Voce acredita no livro didatico ideal? 

(X) Sim ( ) Nao 

19. Alem do LD, que outros instrumentos voce utiliza como suporte para o 

desenvolvimento de suas atividades no cotidiano da sala de aula? 

Jni, 

20. Quais as principals motiva?oes e causas para a escolha quase exclusiva do uso 

do livro didatico nas aulas? (pode ser marcada mais de uma opcao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(J\ Falta de materiais bibliograficos ( ) Facilidade de apresentacao do conteudo 

( ) Atividades ja elaboradas ( ) Indicacoes de trabalhos 

( ) Linguagem acessivel ( ) Respeita a realidade do aluno 

( ) Pela facilidade em trabalhar os conteiidos e as atividades. 

( ) Emprego de instrumentos imageticos e graficos, facilitando e estirnulando a 

aprendizagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£ 0 Informa9ao historiografica atualizada 

21. Voce costuma ler quantos livros por ano? 

( ) 1 ( )2 (X)5 ( )10 ( )maisdel0 

22. Voce costuma comprar outros materiais bibliograficos para a realiza9ao de 

pesquisas, com o objetivo de aumentar seus conhecimentos historiograficos? 

Oy Sim ( ) Nao 

23. Voce pede para seus alunos realizar as atividades de pesquisas propostas pelo 

livro? 
( ) Sim QQ Frequentemente ( ) Nao 

24. Com rela9ao a produ9ao textual, como voce avalia seus alunos? (Pode marcar 

mais de uma op9ao) 

(X) Clareza e Coesao ( Ortografia Q^) Poder de reflexao 

(X) Postura critica ( )Textos longos ( ) Textos curtos, porem interessante 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

TITULO: O SABER fflSTORICO NA SALA DE AULA: RELACAO ENTRE 
PROFESSORES E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 
ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor corrio agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos SantosProf. Isamarc Gon9ah/es Lobo
2 

QUESTIONARIO: 1° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a identifica9ao do 

profissional. Responder as questSes de 1 a 31 

- I D E N T I F I C A C A O DO PROFESSOR. 

l.Sexo: ( )feminino (v)masculino 

2. Idade: anos 

3. Cidade onde mora: 

1

 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-maii: 

adriannaferreira_fs@hormail.corn 

2

 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V CAMPINA GRANDE 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tit ' M AC»-: ÔfESSORES 
Bit.. *$rc*»*. 
CAJAZtu. •• 'A 
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• Atuacao 

4. Rede publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(y) Sim. Quanto tempo? )2 CMTrffi ( ) Nao 

5. Rede privada 

( ) Sim. Quanto tempo? . ( ) Nao 

6. Rede publica e privada 

) Sim. Quanto tempo? ( ) Nao 

7. Nome da(s) instituicao escolar em que trabalha: 

8. Municipio em que se localiza: 

9. Modalidade em que leciona. 

Modalidades de Ensino N° de Alunos 
Pre I ( ) 

( ) Educa93o Infantil Pre II 
( } 

l°Ano ( } 

2° Ano ( ) 
3°A,B ( ) 

( ) Fundamental -1 4° A, B 
5° Ano 

( ) 

(V) Fundamental - II 6° A ( ) 
7° A, B, C ( ) 
8° Ano 
9°A,B ( ) 

( ) EJA - Fundamental -1 l°ao 5° Ano 
( } 

(y ) EJA - Fundamental- II 6° Ano ( ) (y ) EJA - Fundamental- II 
7° Ano ( ) 
8° Ano ( ) 
9° Ano ( ) 

10. Forma9ao academica: 

( ) Ensino medio/tecnico 

( ) Ensino superior incompleto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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( / ) Ensino superior completo 

( ) Pos-Graduacao 

11. Instituicao em que fez o curso de graduacao 

12. Ano em que fez curso de graduacao. 

Ano em que concluiu o curso de graduacao. 

13. Tipo de instituicao em que terminou seu curso de graduacao: 

(X) Publica ( ) Privada ( ) Outro 

14. Fez alguma especializacao? ( ) Sim ( \ ) Nao 

Qual? 

Instituicao? 

Quern financiou? 

15. Faz curso para se manter atualizado? (V ) Sim ( )Nao 

Qual?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£/CtjjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ZA%JWJQ~ o»J^ f ^ f ^ W ^ 

Institui9ao?_ 

Quem financiou? f/pJTxa>cA/Q-

16. O curso de Historia e o seu primeiro curso de gradua9ao ? 

()[ ) Sim ( ) Nao ( ) Conclui outro curso. Qual? 

17. Tempo de atua9ao como professor de Historia: i f f anos 

18. Tempo de docencia na escola em que trabalha: £ b anos 

19. Atividade que desempenhava antes de se tornar urn professor de Historia: 



20. Carga horaria semanal: 

- Turrios em que trabalha? ) manha ( ) tarde ( y) noite zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<y 0 hora de aula de Historia 

hora de aula em outra disciplina. Quais e em que series? 

21. Faixa salarial, levando em consideracao o saiario minimo (R$ 560,00): 

( ) De 1 a 2 salarios minimos (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

22. Professor (a), voce esta satisfeito (a) com o seu salario? Se sua resposta for nao, 

responda a questao 23 

( ) Sim (Y ) Nao 

23. O que faz para tentar melhorar? 

( ) Trabalha em mais de uma mstituicao escolar 

( V ) Trabalha como autonomo 

( ) Outro. Qual? 

24. E sindicalizado: (y ) Sim ( • ) Nao 

25. Em geral os salarios dos professores sao muito baixos. Porque voce acredita que 

isso acontece? 

( x ) Falta de maiores investimentos no campo da educacao 

( ) A categoria ainda permanece dividida 

( ) A falta de qualificacao do professor(a) 

( r ) A desvalorizacao da sociedade 

26. Voce considera o trabalho do professor importante? 

( vr ) Sim. Em que sentido? 



( )Nao 

27. Em algum momento voce pensou em trocar de curso ou de profissao? 

- Se sua reposta for sim, responda a questao 28. Se sua resposta for nao, 

responda a questao 29 

( < ) Sim ( ) Nao 

28. O que o levou a trocar de curso ou de profissao: 

( ) Fez vestibular para outro curso e obteve exito. Qual? 

( ) Encontrou outro emprego, com melhor remuneracao 

( y ) Outro 

29. Voce nao mudou de curso por que: 

( ) Gosto do curso de Historia 

( ) Estou satisfeito e realizado na minha profissao de educador 

30. Como conseguiu o emprego de professor (a) de Historia? 

( ) Entregou curriculo e foi contratado(a) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(fC ) Fez concurso publico 

( ) Foi convidado(a) pela escola 

( ) Indicacao por algum politico da cidade 

( ) Outra forma. Qual? 

31. Professor como voce avalia a educacao brasileira? 

( ) Boa qualidade ) Qualidade razoavel ( ) Pessima 
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QUESTIONARIO: 2° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a caracterizacao da 

institui9ao escolar. Responder as questoes de 1 a 20 

- C A R A C T E R I Z A C A O DA E S C O L A 

1. Nome da escola. 

2. Localiza9ao da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qjeral. (XXAAikmir i^ farmsn^ n ) n r > . Juan AjMxm* & aLo 

1
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3. Modalidade de ensino. (Pode marcar mais de uma opcao). 

( ) Educacao infantil ( ){) Ensino Fundamental e Medio 

( ) Ensino Fundamental ()() Eja 

4. Entidade mantenedora. 

( ) Secretaria Municipal de Educacao 

( X ) Secretaria Estadual de Educacao 

( ) Rede Privada de Ensino 

5. Com relacao a estrutura tecnica pedagogica a escola conta com quantos (as): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ik 

salas de aula 

Q j , salas de professores 

— sala de video '(]•] biblioteca 

_ sala especial para deficientes 

0 A. quadra poliesportiva 

OA 

cantma 

OA. almoxarifado 

Q__ deposito de material de limpeza 

banheiros para alunos (as) Q S banheiros para professores 

Q -j) laboratorio de informatica 

6. A escola dispoe dos recursos materias didaticos para melhor assistencia ao 

alunado? 

(X) Sim ( )Nao 

- Se sua resposta for sim, responda a questao 7 assinalando os itens em 

questao, que dispoe a escola onde voce trabalha. 

7. Dos recursos materiais: mobiliario, equipamento e recursos materiais. Assinale os 

recursos que sua escola possui. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos materiais didaticos 

Arquivos (X,) Bebedouro (y) Cestos de lixo grande (X) 

EstanteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QQ Filtros ()/) Gelagua ()^) Bebedouro 

Fogao industrial (y) Freezer QQ Geladeira (x) Lixeiros de sala ()Q 

Computadores ()() Mesas escolares ()0 Mimeografos (y) 

Televisao QQ Ventiladores de pe ( ) Ventiladores de teto QQ 

Mesas grandes para refeitorio ( ) Lampada de emergencia ( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Maquina de xerox ( ) Maquina datilografia ( ) Fogao a gas( ) 

Mesas para computadores (X) Quadros (X) Microfones (X) 

Caixas de som grande ( ) Amplificador ( ) Pedestais ( ) 

Microsisten (X) Caixas aciisticas para som ambiente(X) 

Suporte movel para TV ( ) Impressora DVDS (>£) Mural desmontavel Q<) 

Mesa de Ping- pong ( ) Bandeiras QC) Estandarte (X) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos didaticos pedagogicos 

Carimbos pedagogicos (X) Dicionario de portugueszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0$ Dicionario(ingles) (TxJ 

Jogos didaticos (X) Livros didaticos (X) Livros paradidaticos Q<) 

Livros de literatura ( X) Colecao de livros infantiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (yO Gramatica (X) 

Retroprojetor Mapas (X) Esqueleto humano (>0 Globo 

8. De que maneira voce utiliza os recursos midiaticos nas aulas, para torna-las mais 

atraentes e interessantes aos alunos? 

9. Partindo da compreensao que o espaco escolar e espa90 de transformacao e que 

tem a fun9&o de socializar o individuo ao meio ambiente e educar para a vida, 

responda: 

- A escola oferece condi9oes que promovam o desenvolvimento social, 

politico, economico e cultural dos discentes? 

(V ) Sim. De que maneira? 

( ) Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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10. Voce que faz parte do corpo docente da escola, esta comprometido e disposto a 

inovar a sua pratica pedagogica aplicando-a em sala de aula, buscando caminhos 

que assegurem aos discentes o direito de igualdade, de acesso e permanencia na 

escola? 

( )4) Sempre ( ) Nunca ( ) As vezes 

11. A escola possui uma politica que se compromete com a igualdade de 

oportunidade e condicoes para todos os estudantes a fim de garantir que todos 

possam ser bem sucedidos educacionalmente? 

( ^ ) Sim ( ) Nao 

12. A didatica da escola e centrada: 

( ) Na transmissao de conhecimentos ( y ) Na socializacao de conhecimentos. 

( ) Outro. Qual? 

13. A escola possui algum projeto que desenvolva a formacao de cidadaos criticos e 

conscientes? Se sua resposta for sim, responda a questao 14. 

( )Sim. (}§NSo 

14. Qual o nome do (s) projeto (s) 

Qual o (s) objetivo (s)? 

15. A escola trabalha em conjunto com a sociedade em prol da melhoria na 

qualidade do ensino? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(X) Sim. De que forma? _j_____fc_U__ A Ju^odcL • ,- jJafo 

Lnh^/uduzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _t_t JMrrvd ^QrrUAynicladL _ ____ Umvcu 

00 Nao 

16. Sobre o perfil do corpo discente da escola, responda: 

- A renda salarial familiar dos alunos, levando em consideracao o valor do 

salario minimo nacional de R$ 622,00 e: 

CAJAZEIRAS • PARAiBA 



( ^ ) De 1 a 2 salarios minirrios ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos 

( ) Mais de 7 salarios 

17. Com relacao a evasao escolar: 

- ha evasao na escola? 

Sim ( ) Nao 

- Na sua opiniao a razao da evasao escolar seria: ( Pode marcar mais de 

uma.) 

( y ) Falta de interesse dos alunos 

( ) Falta de transporte escolar adequado 

( ) Falta de merenda 

( ) Falta de inovacao no processo de ensino/aprendizagem 

( ) Outros 

- O que voce tem feito para contribuir para a diminuicao da evasao 

escolar? (pode marcar mais de uma opcao) 

( ) tem procurado realizar aulas mais dinamicas com a intencao de inovar sua 
metodologia de trabalho 

( %) da aten9ao as sugestoes dos alunos no que diz respeito a melhorar o 
trabalho pedagogico em sala de aula 

( ) Intimida os alunos no tocante a questao das faltas. Pois podera acarretar a 

reprova9ao dos mesmos. 

18. A escola possui planejamento: (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- f i ) Sim ( ) Nao 

E, portanto: ( ) Anual (%) bimestral ( ) Semestral 

19. Voce professor acha importante a pratica do planejamento: 

( %) Sim ( ) Nao 

20. Costuma planejar suas aulas: ( X ) Sim ( ) Nao 

Para voce qual a importancia do planejamento? 

CAJuhQL p&YXX & ^ w a ^ x ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG - ^ p j x w v © - J ^ h ^ , ^tOvrriA^b 
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O SABER H1STOR1CO NA SALA DE AULA: RELAgAO ENTRE PROFESSORES 
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OBJETIVO: Probiernatizar as implieacoes da dinamica assurnida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 
transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos \ Prof. Isamarc Goncalves Lobo
2 

QUESTIONARIO: 3° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a compreensao do 

professor acerca da sua concepcao de Historia. Responder as questoes de 1 a 19 

- S O B R E A C O N C E P C A O DO ENSINO D E HISTORIA 

1
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Professor (a): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Voce gosta de lecionar a disciplina Historia? 

(Y)Shn. Porque?^ 

2. O que e um historiador na sua concep?ao? 

3. Voce se considera um professor (a) criativo (a)? 

(XjSim ( )Nao 

4. No que concerne a desmotiva?ao dos alunos, o que poderia causar seu 

desinteresse com rela9ao aos saberes historicos? (pode marcar mais de uma 

op9ao) 

( ) Textos longos e de dificil compreensao 

( ) Professor desmotivado 

( ) Despreparo do professor, incapaz de questionar o proprio livro didatico 

( ) Falta de recursos didaticos 

( ) Aula nao estimulante pedagogicamente 

(Y ) Nao contextualiza9ao do conteudo estudado com a realidade dos estudantes 

5. Alem de professor voce tambem se considera um pesquisador? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C$) Sim ( ) Nao 

6. Enquanto professor de Historia, voce se preocupa em fazer com seus alunos 

questionem e com que eles aprendam. Logo voce: (pode marcar mais de uma 

op9ao?) 
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( ) Passa atividades com questionamentos simples, nao operando incentivo 

algum a pesquisa 

(M) Prop5e atividades com teor mais reflexivo 

( ) Obedece as indicacoes do livro didatico tal como ele apresenta 

( ) Por nao ser um professor curioso, enquanto educador sempre desenvolvo a 

mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

QO Sou um educador que compreendo que sem a curiosidade, so irei desenvolver 

a mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

7. O conhecimento historico envolve escolha de abordagem, reflexao e organizacao 
de informacao, problematizacao, interpretacao, analise, localiza9ao espacial e 
temporal de uma serie de acontecimentos da vida coletiva que ficaram 
registrados. Tais registros sao denominados de documentos historicos. 
- Professor, voce trabalha com documentos? 

(JQSim ( )Nao 

8. Que tipo de documentos voce utiliza? (pode marcar mais de uma op9ao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q*) Fotografias ( ) Cartas (X) Letras de musicas 

( )Jornais (%) Filmes (y) Imagens 

9. Voce considera o trabalho com documentos importante, por que? 

( ) Sao importantes porque sao fontes de informa9ao 

( ) Porque servem de registros historicos 

(^ ) Porque sao fontes de informa9ao a serem interpretadas, analisadas e 

comparadas 

( ) Outro. Qual? 

10. Se voce e professor das series iniciais, responda: 

- Como voce determina o trabalho de leitura de- documentos, visto que as 

crian9as pequenas estao come9ando a tomar contato com as diversas linguagens 

comunicativas. Exemplifique. a f _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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11. Se voce e professor de jovens e adultos, responda: 

- Como voce determina o trabalho com os jovens e adultos, fazendo uso das 

novas linguagens? . _, 

Q . 

12. Levando em consideracao que o tempo historico e feito de permanencias, 

continuidades e rupturas, como voce trabalha a concepcao de tempo com seus 

alunos? a . 

13. Que atividades relacionadas a questao dos dominios relacionados ao saber socio-

cultural das medicoes do tempo voce costuma trabalhar em sala de aula? 

14. Existem diferencas entre o trabalho do historiador e do professor de Historia? 

( ) Sirjx (Cite a, que voce acredita ser uma das maiores diferencas) 

( )Nao 

15. Com que frequencia voce realiza trabalhos de pesquisa com seus alunos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(V) Sempre realize De que maneira? 

( ) Dificilmente realizo 

( )Nunca 

16. Com o intuito de favorecer a ampliacao dos saberes e das capacidades dos 

estudantes, assinale abaixo, as opcoes que voce sempre utiliza no momento de 

sugerir uma pesquisa historiografica. 

( ) Permite que eles escolham os itens sozinhos 

( ) Apresenta os temas para que eles iniciem a pesquisa 

(•>') Levam-nos para a biblioteca 

( ) Sugere que eles estudem sozinhos, pois ao estarem juntos podem atrapalhar 

seus estudos 

( ) Sugere que haja trocas de informacoes 

- (X) Sugere a socializafao de ideias entre os alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(y>) Voce socializa algumas ideias sobre o tema com os seus alunos 

( ) Permite a autonomia de decisao e percepcao de contradi9oes 

(X) Sugere o uso de diferentes leituras, jornais, revistas, etc. 

17. Na sua aula de Historia os conhecimentos historicos sao estudados de que 

maneira? (pode marcar mais de uma opcao) 

( ) A partir da compreensao da sucessao linear dos acontecimentos 

( ) O tempo historico e visto como linear e progressivo, persistindo as no9oes de 

decadencia e de evolu9ao 

(V) Sao socializados como importantes na constru9ao da cidadania 

( ) Serve para legitimar determinados setores da sociedade, visto como 

condutores da politica nacional e dos progressos economicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(y) Faz com que os alunos percebam que eles tambem sao sujeitos da Historia 

18. Um dos objetos especificos e relevantes do ensino de Historia, esta relacionado a 

constitui9ao da no9ao de identidade. 

- Como voce estabelece a partir do ensino de Historia, as rela9<3es entre as 

diversas identidades (individuais, sociais e coletivas) entre seus alunos? 



£AQ4AA-\AAO\AAA9- ^ MAX, <Qn^/ni^Rp&- hi9^x^ MAXXUQ Ayvnflct. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19. Ainda hoje os estudantes colocam a disciplina Historia no rol das disciplinas » 

chatas. 

- De que maneira voce contribui para que seus alunos possam sentir vontade de 

aprofundar seus conhecimentos historicos, levando-os a perceber que a Historia e 

importante na construcao de um individuo mais critico e reflexivo do real? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•~ (&AAJO\AI\ iAQ~ A U^Yp^^VUbr^p^-

\nv\'Vom/M^ Q^AADX/O^AVI. \ \ A ^ - AC /AA^AyiA^^nm^l 

<teh J ^ A M J ^ P 9 ^ A A ^ O ^ ^ p ^ ^ ^ 
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OBJETIVO: Problematizar as implica9oes da dinamica assumida pelo professor irente 
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1 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Adrian;! Ferreira dos Santos , Prof. Isamarc Gon9alves Lobo 

QUESTIONARIO: 4° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a utiliza9ao do livro 

didatico pelo professor. Responder as questoes de 1 a 24 

U T I L I Z A C A O DO L I V R O DIDATICO 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador vinculado a UACS/CFP/UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Professor (a): 

No processo de escolha dos LD's e importante observar os aspectos apontados pelo 

Guia do Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD). Tambem, este "compra e 

distribui obras didaticas aos alunos do ensino fundamental e medio, na modalidade 

regular ou Educacao de Jovens e Adultos (EJA)". Porem, e fundamental que o docente 

se coloque como sujeito avaliador do mesmo. Pois, sua avaliacao e realizada atraves das 

informacoes fornecidas pelas suas proprias condicoes e realidade de trabalho. 

1. Visando antes de tudo a aprendizagem dos alunos, que criterios voce utiliza para 

a escolha do Livro Didatico, que sera peca importante no curso das suas 

atividades em sala de aula? , . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cx. . L ^ x ^ V i A a _ _ m y L © - cxx£b3\xxv&- C fzCB- cU . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d^\rtbYntf> STVBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _ _ _ _ _ _ }^AAJJAL&- OA 

2. Qual autorrde livro didatico voce mais gosta? Por que gosta de suas obras? ico voce mais gosta / For que gosta ae suas ooras/ 

3. Quern e o autor do Livro Didatico que v c 

fy\hnlfr- f J j t C r r v _ _ _ 

4. Em que ano foi publicado?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J - ajdlt{X&- -d®*'® 

5. Quais aspectos visuais do livro. Ele possui (pode marcar mais de uma opcao): 

( ) imagens ( ) textos longos ( ) textos curtos ( ) apresenta documentos. 

Outros(; )• Quais? AYWutwS fihl uAwdXb 

6. Sobre o texto. Ele e: 

( ) descritivo (Y) anahtico 

7. Sobre os exercicios propostos. Sao: 

Cft) reflexivos ( ) decorativos 
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De que maneira pociem ser caracierizacias as outras atividades propostas peio 

livro? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. O livro e estimulante do ponto de vista pedagogico? 

00 Sim ( ) Nao 

10. O livro explora a realidade dos alunos? 

( ) Sim ( ) Nao 

11. Qual a metodologia de ensino prevista no livro? 

12. Que corrente historiografica voce e o livro mais se aproximam? 

(x) Positivismo ( ) Marxismo ( ) Annales 

13.0 livro e estimulante para os estudantes? Se sua resposta for SIM, responda a 

questao numero 14. 

(X) Sim ( ) Nao 

14. Dê que forma ele.estimula? ^ ^ 

15. Atualmente os LD's trazem projetos que incentivam a aprendizagem dos 

estudantes. Voce costuma trabalhar estas indica9oes? 

( ) Sim ( ) Nao 16. Alem do conteudo, o livro possui (pode ser 

marcada mais de um op9ao): 

§,) Imagens interessantes (y) indica9oes faceis de filmes ( ) Glossario 

( ) Propostas de trabalhos interessantes com uso de documentos 

( ) Inovadoras maneiras de aprendizagens do conteudo 

17. No caso das imagens contidas no livro (quadros, pinturas, artes em geral) como 

voce costuma trabalhar em sala de aula? . ^_ 



18. Voce acredita no livro didatico ideal? 

Sim ( ) Nao 

19. Alem do LD, que outros instrumentos voce utiliza como suporte para o 

desenvolvimento de suas atividades no cotidiano da sala de aula? 

— ^ f f V Y U ^ - I I P < _ _ _ _ _ _ 

20. Quais as principais motiva9oes e causas para a escolha quase exclusiva do uso 

do livro didatico nas aulas? (pode ser marcada mais de uma op9ao) 

( ) Falta de materiais bibliograficos (y) Facilidade de apresenta9ao do conteudo 

( ) Atividades ja elaboradas (X) Indica96es de trabalhos 

( ) Linguagem acessivelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (y) Respeita a reahdade do aluno 

Pela facilidade em trabalhar os conteudos e as atividades. 

(H) Emprego de instrumentos imageticos e graficos, facilitando e estimulando a 

aprendizagem 

(%) Informa9ao historiografica atualizada 

21. Voce costuma ler quantos hvros por ano? 

( ) 1 (H) 2 ( )5 ( )10 ( )maisdel0 

22. Voce costuma comprar outros materiais bibliograficos para a realiza9ao de 

pesquisas, com o objetivo de aumentar seus conhecimentos historiograficos? 

Sim ( ) Nao 

23. Voce pede para seus alunos reaiizar as atividades de pesquisas propostas pelo 

livro? 
(y) Sim ( ) Frequentemente ( ) Nao 

24. Com rela9ao a produ9ao textual, como voce avalia seus alunos? (Pode marcar 

mais de uma op9ao) 

( ) Clareza e Coesao ( ) Ortografia ( y ) Poder de reflexao 

(jt) Postura critica ( )Textos longos ( ) Textos curtos, porem interessante 
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TITULO: O SABER HISTORICO NA SALA DE AULA: RELACAO ENTRE 
PROFESSORES E O LIVRO DIDATICO DE HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 
ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino 

1 #» 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Adriana Ferreira dos Santos , Prof. Isamarc Goncalves Lobo 

QUESTIONARIO: 1° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a identificacao do 

profissional. Responder as questoes de 1 a 31 

- I D E N T I F I C A C A O DO PROFESSOR. 

1. Sexo: (^feminino ( ) masculino 

2. Idade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aZ "\r anos 

^ - L i ^ t q , r2nn^ - -P6 3. Cidade onde mora: 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 
adriannaferreira_fs@honnail.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFPAJFCG 
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o Atuacao 

4. Rede publica 

(^] Sim. Quanto tempo? ^ ( ) Nao 

5. Rede privada 

( ) Sim. Quanto tempo? _ (X) Nao 

6. Rede publica e privada 

( ) Sim. Quanto tempo? ( )Nao 

7. Nome da(s) instituicao escolar em que trabalha: 

ft.^.t-f.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iftmvjQJu&zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '.JkndcTW ok, SoUbGu 

8. Municipio em que se localiza: _Q"T\tb_ G' t vlM."i - P e . 

9. Modalidade em que leciona. 

Modalidades de Ensino N° de Alunos 
Pre I ( ) 

( ) Educa?ao Infantil Pre II 
( } 

1° Ano ( ) 

2° Ano ( ) 
3° A, B ( ) 

( ) Fundamental - I 4° A, B 
5° Ano 

( ) 

( ) Fundamental - II 6° A, ( ) ( ) Fundamental - II 
7° A, B, C ( ) 
8° Ano ( ) 
9°A,B ( ) 

( ) EJA - Fundamental -1 l°ao 5° Ano 
( } 

0$ EJA - Fundamental- II 6° Ano 0$ EJA - Fundamental- II 
7° Ano (41) 
8° Ano 
9° Ano (W) 

10. Forma9ao academica: 

( ) Ensino medio/tecnico 

( ) Ensino superior incompleto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(\jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ensino superior completo 

Pos-Graduacao 

11. Instirui^o em que fez o curso de graduacao 

12. Ano em que fez curso de graduacao. Z0O_> 

Ano em que concluiu o curso de gradua9ao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zoo 9 

13. Tipo de instituisao em que terminou seu curso de gradua9ao: 

(>0 Publica ( ) Privada ( ) Outro 

14. Fez alguma especializa9§o? Sim ( ) Nao 

Qual?6~jA &grm _?n^x__» -Am u2^eernea>a_- %Jxdj&vjcx, 

Institui9ao? U FC 6-

Quern financiou? 

15. Faz curso para se manter atualizado? (rf Sim ( ) Nao 

Qual?^>^lxln\aTrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^T^e' / olso >Sl£is±Qcxs^<Xteh (rjp ^^-JpOViTr-

Institui9ao? Q <p f* 6 

Quern financiou? 

16. O curso de Historia e o seu primeiro curso de gradua9ao ? 

( ) Sim (X5 Nao ( ) Conclui outro curso. Qual? 

17. Tempo de atua9ao como professor de Historia: anos 

18. Tempo de docencia na escola em que trabalha: 2. anos 

19. Atividade que desempenhava antes de se tornar um professor de Historia: 



20. Carga horaria semanal: 

- Turnos em que trabalha? ( ) manha ( ) tarde (>r̂ ) noire zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao hora de aula de Historia 

hora de aula em outra disciplina. Quais e em que series? 

21. Faixa salarial, levando em consideracao o salario minimo (R$ 6220,00): 

(X) De 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

22. Professor (a), voce esta satisfeito (a) com o seu salario? Se sua resposta for nao, 

responda a questao 23 

( ) Sim (x() Nao 

23. O que faz para tentar melhorar? 

( ) Trabalha em mais de uma instituicao escolar 

( ) Trabalha como autonomo 

( X ) Outro. Qual? QuJLo-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • ^_QL:_bl Q u l Q j _ 3 - C , ^ _ - j ^ - ^ ) -

24. E sindicalizado: ( ) Sim ( X ) Nao 

25. Em geral os salarios dos professores sao muito baixos. Porque voce acredita que 

isso acontece? 

(X) Falta de maiores investimentos no campo da educacao 

( ) 0 A categoria ainda permanece dividida 

( ) A falta de qualificacao do professor(a) 

( ) A desvalorizacao da sociedade 

26. Voce considera o trabalho do professor importante? 

(X*) Sim. Em que sentido? 



( ) Nao 

27. E?n algum momento voce pensou em trocar de curso ou de profissao? 

- Se sua reposta for sim, responda a questao 28. Se sua resposta for nao, 

responda a questao 29 

28. O que o levou a trocar de curso ou de profissao: 

( ) Fez vestibular para outro curso e obteve exito. Qual? 

( ) Encontrou outro emprego, com melhor remuneracao 

( ) Outro 

29. Voce nao mudou de curso por que: 

( \ ) Gosto do curso de Historia 

( ) Estou satisfeito e realizado na minha profissao de educador 

30. Como conseguiu o emprego de professor (a) de Historia? 

(V) Entregou curriculo e foi contratado(a) 

( ) Fez concurso publico 

( ) Foi convidado(a) pela escola 

( ) Indicacao por algum politico da cidade 

( ) Outra forma. Qual? 

31. Professor como voce avalia a educacao brasileira? 

( ) Boa qualidade ( ) Qualidade razoavel OO Pessima 

( ) Sim 
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QUESTIONARIO: 2° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a caracterizacao da 

instituicao escolar. Responder as questoes de 1 a 20 

- C A R A C T E R I Z A G A O DA E S C O L A 

1. Nome da escola. 

2. Localizacao da escola. 

1

 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, (UACS/CFP/UFCG), Campus de Cajazeiras, PB. E-mail; 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

1

 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 

CAJAZtirvrt-  pAKAt8A 
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3. Modalidade de ensino. (Pode marcar mais de uma opcao). 

( ) Educacao infantil ( ) Ensino Fundamental e Medio 

( ) Ensino Fundamental ( )^Eja 

4. Entidade mantenedora. 

( ) Secretaria Municipal de Educacao 

(S<Q Secretaria Estadual de Educacao 

( ) Rede Privada de Ensino 

5. Com relacao a estrutura tecnica pedagogica a escola conta com quantos (as): 

£L/ salas de aulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A cantina 

salas de professores almoxarifado 

sala de video \ deposito de material de limpeza 

_ biblioteca __ banheiros para alunos (as) 

sala especial para deficientes banheiros para professores 

quadra poliesportiva laboratorio de informatica 

6. A escola dispoe dos recursos materias didaticos para melhor assistencia ao 

alunado? 

(X)Sim ( )Nao 

- Se sua resposta for sim, responda a questao 7 assinalando os itens em 

questao, que dispoe a escola onde voce trabalha. 

7. Dos recursos materiais: mobiliario, equipamento e recursos materiais. Assinale os 

recursos que sua escola possui. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos materiais didaticos 

Arquivos (X) Bebedouro ( ) Cestos de lixo grande (X) 

Estantes ( / ) Filtros (y) Gelagua( ) Bebedouro ( ) 

Fogao industrial (xf) Freezer ( ) Geladeira f>() Lixeiros de sala fyf) 

Computadores ( ) ^ Mesas escolares ( ) Mimeografos 0(0 

TelevisaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QQ Ventiladores de pe ( ) Ventdadores de teto ( ) 

Mesas grandes para refeitorio ( ) Lampada de emergencia ( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Maquina de xerox ( ) Maquina datilografia ( ) Fogao a gas <X) 

Mesas para computadores ( ) Quadros j ^ ) Microfones ( ) 

Caixas de som grande ( ) Amplificador ( ) Pedestais ( ) 

Micro sisten ( ) Caixas acusticas para som ambiente( ) 

Suporte movel para T V ( ) Impressora D V D SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 0  Mural desmontavel ( ) 

Mesa de Ping- pong ( ) Bandeiras ( ) Estandarte ( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos didaticos pedagogicos 

Carimbos pedagogicos ( ) Dicionario de portugues Q ĵ Dicionario(ingles) Q^) 

Jogos didaticos (,)(') Livros didaticos ^ ) Livros paradidaticos ( ^ ) 

Livros de literaturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (^() Cole9ao de livros infantis Q ^ ) Gramatica 

Retroprojetor ( ) Mapas £ X } Esqueleto humano ( ) Globo ft() 

8. De que maneira voce utiliza os recursos midiaticos nas aulas, para torna-las mais 

atraentes e interessantes aos alunos? 

9. Partindo da compreensao que o espa90 escolar e espa90 de transforma9ao e que 

tem a fmujao de socializar o individuo ao meio ambiente e educar para a vida, 

responda: 

- A escola oferece condi9oes que promovam o desenvolvimento social, 

polit ico, economico e cultural dos discentes? 

( ) Sim. De que maneira? 

( x ) N a o 



10. Voce que faz parte do corpo docente da escola, esta comprometido e disposto a 

inovar a sua pratica pedagogica aplicando-a em sala de aula, buscando caminhos 

que assegurem aos discentes o direito de igualdade, de acesso e permanencia na 

escola? 

Sempre ( ) Nunca ( ) As vezes 

11. A escola possui uma politica que se compromete com a igualdade de 

oportunidade e condicoes para todos os estudantes a fim de garantir que todos 

possam ser bem sucedidos educacionalmente? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(X) Sim ( ) Nao 

12. A didatica da escola e centrada: 

( ) Na transmissao de conhecimentos ( ^ N a socializa9ao de conhecimentos. 

( ) Outro. Qual? 

13. A escola possui algum projeto que desenvolva a formafao de cidadaos criticos e 

conscientes? Se sua resposta for sim, responda a questao 14. 

( ) S i m . Q O N a o 

14. Qual o nome do (s) projeto (s) 

Qual o (s) objetivo (s)? 

15. A escola trabalha em conjunto com a sociedade em prol da melhoria na 

qualidade do ensino? 

(X) Sim. De que forma? " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT ^ O G C ^ ^ A D tZjQtWgTeU i ^ A 

( ) N a o 

16. Sobre o perfil do corpo discente da escola, responda: 

- A renda salarial familiar dos alunos, levando em considera9ao o valor do 

salario rninimo nacional de R$ 622,00 e: 



{'X)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA De 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios m M m o s 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos 

( ) Mais de 7 salarios 

17. Com relacao a evasao escolar: 

- ha evasao na escola? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q( )  Sim ( ) Nao 

- Na sua opiniao a razao da evasao escolar seria: (Pode marcar mais de 

uma.) 

( ^ ) Falta de interesse dos alunos 

( ) Falta de transporte escolar adequado 

( ) Falta de merenda 

Falta de inova9ao no processo de ensino/aprendizagem 

( ) Outros 

- O que voce tem feito para contribuir para a diminui9ao da evasao 

escolar? (pode marcar mais de uma op9ao) 

( V j tem procurado realizar aulas mais dinamicas com a inten9ao de inovar sua 

metodologia de trabalho 

Q^) da aten9ao as sugestoes dos alunos no que diz respeito a melhorar o 

trabalho pedagogico em sala de aula 

( ) Intimida os alunos no tocante a questao das faltas. Pois podera acarretar a 

reprova9ao dos mesmos. 

18. A escola possui planejamento: ( X ) S i m ( ) N a o 

E, portanto:( ) Anual ^ ) bimestral ( ) Semestral 

19. Voce professor acha importante a pratica do planejamento: 

) Sim ( ) Nao 

20. Costuma planejar suas aulas: Q ^ f Sim ( ) Nao 

Para voce qual a importancia do planejamento? 
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U N I VERS I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTRO D E F O R M A C A O D E PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O D E C O N C L U S A O D E CURSO 

O SABER HISTORICO N A S A L A D E A U L A : R E L A C A O ENTRE PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O D E H I S T O R I A 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos , Prof. Isamarc Goncalves Lobo
2 

QUESTIONARIO: 3° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a compreensao do 

professor acerca da sua concepcao de Historia. Responder as questoes de 1 a 19 

- S O B R E A C O N C E P C A O DO ENSINO D E HISTORIA 

Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 
adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFPAJFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Professor ( a ) : 

1. Voce gosta de lecionar a disciplina Historia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fr^Sim. Porque? ^ 

( ) Nao. Por que? 

2. O que e urn historiador na sua concep?ao? 

3. Voce se considera um professor (a) criativo (a)? 

^ - S i m ( ) N a o 

4. No que conceme a desmotiva?ao dos alunos, o que poderia causar seu 

desinteresse com rela9ao aos saberes historicos? (pode marcar mais de uma 

op9ao) 

( ) Textos longos e de diffcil compreensao 

~£<)JProfessor desmotivado 

^^-"fDespreparo do professor, incapaz de questionar o proprio livro didatico 

( ) Falta de recursos didaticos 

T ^ A u l a nao estimulante pedagogicamente 

( ) Nao contextualiza9ao do conteudo estudado com a realidade dos estudantes 

5. A l e m de professor voce tambem se considera um pesquisador? 

^ S i m ( ) N a o 

6. Enquanto professor de Historia, voce se preocupa em fazer com seus alunos 

questionem e com que eles aprendam. Logo voce: (pode marcar mais de uma 

op9ao?) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(pfr)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Passa atividades com questionamentos simples, nao operando incentivo 

algum a pesquisa 

Propoe atividades com teor mais reflexivo 

( ) Obedece as indicacoes do livro didatico tal como ele apresenta 

( ) Por nao ser um professor curioso, enquanto educador sempre desenvolvo a 

mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

Sou um educador que compreendo que sem a curiosidade, so irei desenvolver 

a mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

7. O conhecimento historico envolve escolha de abordagem, reflexao e organizacao 

de inforrnacao, problematiza?ao, interpretacao, analise, localiza9ao espacial e 

temporal de uma serie de acontecimentos da vida coletiva que ficaram 

registrados. Tais registros sao denominados de documentos historicos. 

- Professor, voce trabalha com documentos? 

%<QSim ( ) N a o 

8. Que tipo de documentos voce utiliza? (pode marcar mais de uma op9ao) 

£<5JFotografias ( ) Cartas (p*) Letras de musicas 

(p<) Jornais (^9 Filmes rj<) Imagens 

9. Voce considera o trabalho com documentos importante, por que? 

( ^Sao importantes porque sao fontes de informa9ao 

(_ ^ Porque servem de registros historicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(7^) Porque sao fontes de informa9ao a serem interpretadas, analisadas e 

comparadas 

CT^Qutro. Qual? ^ ^____OJA^: <^f)(\^~' 

10. Se voce e professor das series iniciais, responda: 

- Como voce determina o trabalho de leitura de documentos, visto que as 

crian9as pequenas esjao come9ando a tomar contato com as diversas linguagens 

comunicativas. Exemplifique. ^ " " 



11. Se voce e professor de jovens e adultos, responda: 

- Como voce deterrnina o trabalho com os jovens e adultos, fazendo uso das 

novas linguagens? 

12. Levando em consideracao que o tempo historico e feito de permanencias, 

continuidades e rupturas, como voce trabalha a concepcao de tempo com seus 

alunos? , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) ' Y ^ \ 7 o / Y M ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAAA- r ^ s T l W ^ f e CAM. — 

13. Que atividades relacionadas a questao dos dorninios relacionados ao saber socio-

cultural daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA medi96es do tempo voce costuma trabalhar em sala de aula? 

i > (SOW 

14. Existem diferen?as entre o trabalho do historiador e do professor de Historia? 

f^<£Sim. (Cite a. que voce acredita ser uma das maiores diferen9as) 

ft m^jM. w < &m6<xa J^X^ tyzAA& 

( ) N a o 

15. Com que freqiiencia voce realiza trabalhos de pesquisa com seus alunos? 

— " S S a t 



tyQ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sempre realizo. De que maneira? 

^P^rfir ^^A^MKD -

( ) Dificilmente realizo 

( )Nunca 

16. Com o intuito de favorecer a ampliacao dos saberes e das capacidades dos 

estudantes, assinale abaixo, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA op9oes que voce sempre utiliza no momento de 

sugerir uma pesquisa historiografica. 

( ) Permite que eles escolham os itens sozinhos 

( /^Apresenta os temas para que eles iniciem a pesquisa 

( ) Levam-nos para a biblioteca 

( ) Sugere que eles estudem sozinhos, pois ao estarem juntos podem atrapalhar 

seus estudos 

(V^Sugere que haja trocas de informa9oes 

- £ ^ S u g e r e a socializa9ao de ideias entre os alunos 

( ^ V o c e socializa algumas ideias sobre o tenia com os seus alunos 

(?^-Permite a autonomia de decisao e percep9ao de contradi96es 

^^TSugere o uso de diferentes leituras, jornais, revistas, etc. 

17. N a sua aula de Historia os conhecimentos historicos sao estudados de que 

maneira? (pode marcar mais de uma op9ao) 

( ) A partir da compreensao da sucessao linear dos acontecimentos 

( ) O tempo historico e visto como linear e progressivo, persistindo as no9oes de 

decadencia e de evolu9ao 

^9-^ao socializados como importantes na constnujao da cidadania 

( ) Serve para legitimar deterrninados setores da sociedade, visto como 

condutores da politica nacional e dos progressos economicos 

(?^Faz com que os alunos percebam que eles tambem sao sujeitos da Historia 

18. U m dos objetos especificos e relevantes do ensino de Historia, esta relacionado a 

constitui9ao da no9ao de identidade. 

- Como voce estabelece a partir do ensino de Historia, as r e d o e s entre as 

diversas identidades (individuals, sociais e coletivas) entre seus alunos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO Ut " CASETOKIM -



19. Ainda hoje os estudantes colocam a disciplina Historia no ro l das disciplinas 

/ chatas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j ^ | - De que maneira voce contribui para que seus alunos possam sentir vontade de 

^aprofundar seus conhecimentos historicos, levando-os a perceber que a Historia e 

\ importante na constnujao de um individuo mais critico e reflexivo do real? 

A / J I G .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SftT / V M / V / r ^ A //to/)0VAAA BW £)a7}o 

v z > o r n 

s f i A A ^ ^ : r r fr^Wp,^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ A / W a 4 ) ( / ^ f R , qS C O M — 
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U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E CAMPIIN'A G R A N D E 

CENTRO D E F O R M A C A O DE PROFESSORES 

U N 1 D A D E A C A D E M I C A D E CIENC1AS SOCIAIS 

T R A B A L H O D E C O N C L U S A O D E CURSO 

O SABER HISTORICO N A S A L A D E A U L A : R E L A C A O E N T R E PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O DE H I S T O R I A 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao l ivro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos , Prof. Isamarc Goncalves Lobo
 2 

Q U E S T I O N A R I O : 4° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a utilizacao do l ivro 

didatico pelo professor. Responder as questoes de 1 a 24 

U T I L I Z A C A O DO L I V R O DIDATICO 

Professor (a): 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


No processo de escolha dos LD's e importante cbservar os aspectos apontados pelo 

Guia do Programa Nat ional do Livro Didatico (PNLD) . Tambem, este "compra e 

distribui obras didaticas aos alunos do ensino fundamental e medio, na modalidade 

regular ou Educacao de Jovens e Adultos (EJA)". Porem, e fundamental que o docente 

se coloque como sujeito avaliador do mesmo. Pois, sua avaliacao e realizada atraves das 

informacoes fornecidas pelas suas proprias condicoes e realidade de trabalho. 

1. Visando antes de tudo a aprendizagem dos alunos, que criterios voce uti l iza para 

a escolha do Livro Didatico, que sera peca importante no curso das suas 

atividades em sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*r CoiCfe-M Pie a MAi'of. lodu&eo Pe fa^ie^ /7/'s • 

2. Qual autor de l ivro didatico voce mais gosta? Por que gosta de suas obras? 

3. Quern e o autor do Livro Didatico que voce utiliza? 

4. Em que ano foi publicado? £_Q \Q 

5. Quais aspectos visuais do l ivro . Ele possui (pode marcar mais de uma opcao): 

(>fj imagens ( ) textos longos ()() textos curtos apresenta documentos. 

Outros( ) . Quais? 

6. Sobre o texto. Ele e: 

( ) descritivo ( X ) analitico 

7. Sobre os exercicios propostos. Sao: 

reflexivos ( ) decorativos 

8. De que maneira podem ser caracterizadas as outras atividades propostas pelo 

livro? 



9. O l ivro e estimulante do ponto de vista pedagogico? 

( \YSim ( ) Nao 

10. O l ivro explora a realidade dos alunos? 

( X S i m ( ) Nao 

11. Qual a metodologia de ensino prevista no livro? 

12. Que corrente historiografica voce e o l ivro mais se aproximam? 

( ) Positivismo ( ) MarxismozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tyf Annales 

13. O l ivro e estimulante para os estudantes? Se sua resposta for S I M , responda a 

questao numero 14. 

( M S i m ( ) N a o 

14. De que forma ele estimula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(n 7&xt~o e^^%riMuL^iure v a m&d/qa que-

V£i CoiupU XiMtQ. A UKKilh^ fceFleXoes com Pe%f&(oS>. 

15. Atualmente os L D ' s trazem projetos que incentivam a aprendizagem dos 

estudantes. Voce costuma trabalhar estas indicacoes? 

( ) Sim (x5 Nao 16. A l e m do conteudo, o l ivro possui (pode ser 

marcada mais de um opcao): 

(>^Imagens interessantes ( ) indicacoes faceis de filmes ( ) Glossario 

( ) Propostas de trabalhos interessantes com uso de documentos 

( )Jnovadoras maneiras de aprendizagens do conteudo 

17. No caso das imagens contidas no l ivro (quadros, pinturas, artes em geral) como 

voce costuma trabalhar em sala de aula? 

L£iTu/ZA P& J M A ( ? 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ S € A-A>aLlS.6^ j A p S M6^Mo% „ 

18. Voce acredita no l ivro didatico ideal? 

file:///YSim


( ) Sim (><^Nao 

19. A l e m do L D , que outros instrumentos voce utiliza como suporte para o 

desenvolvimento de suas atividades no cotidiano da sala de aula? 

_f___C__j_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA flLufvD^. 

20. Quais as principals motivacoes e causas para a escolha quase exclusiva do uso 

do l ivro didatico nas aulas? (pode ser marcada mais de uma opcao) 

()4 Falta de material's bibliograficos ( ) Facilidade de apresentacao do conteudo 

( ) Atividades j a elaboradas ( ) Indicacoes de trabalhos 

(X) Linguagem acessivel (^Respei ta a realidade do aluno 

( ) Pela facilidade em trabalhar os conteiidos e as atividades. 

0 ^ Emprego de instrumentos imageticos e graficos, facilitando e estimulando a 

aprendizagem 

( ) Informacao historiografica atualizada 

2 1 . Voce costuma ler quantos livros por ano? 

( ) 1 ( ) 2 0 ) 5 ( )10 ( ) m a i s d e 10 

22. Voce costuma comprar outros materials bibliograficos para a realizacao de 

pesquisas, com o objetivo de aumentar seus conhecimentos historiograficos? 

O ^ S i m ( ) N a o 

23. Voce pede para seus alunos realizar as atividades de pesquisas propostas pelo 

livro? 

(>^Sim ( ) Frequentemente ( ) Nao 

24. Com relacao a producao textual, como voce avalia seus alunos? (Pode marcar 

mais de uma opcao) 

( X j Clareza e Coesao ( ) Ortografia ( ^ ) Poder de reflexao 

( ) Postura critica ( )Textos longos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTRO D E F O R M A C A O D E PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O D E C O N C L U S A O D E CURSO 

T I T U L O : O SABER HISTORICO N A S A L A D E A U L A : R E L A C A O E N T R E 

PROFESSORES E O L I V R O D I D A T I C O D E HISTORIA 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos
1

, Prof. Isamarc Goncalves Lobo
2 

QUESTIONARIO: 1° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a identificacao do 

profissional. Responder as questoes de 1 a 31 

- I D E N T I F I C A C A O DO PROFESSOR. 

1. Sexo: ( ^ f e m i n i n o ( )masculino 

2. Idade: anos 

3. Cidade onde mora: ____J__7__zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CMft ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pft 

1 Aluna do Curso de Licenciatura era Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail. com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 



• Atuacao 

4. Rede piiblica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fyQ Sim. Quanto tempo? 2&  ( ) Nao 

5. Rede privada 

( ) Sim. Quanto tempo?. ( ) Nao 

6. Rede piiblica e privada 

( ) Sim. Quanto tempo? ( ) Nao 

7. Nome da(s) instituicao escolar em que trabalha: 

8. Municipio em que se localiza:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SA*JTA CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&L41- -~ P& 

9. Modalidade em que leciona. 

Modalidades de Ensino N° de Alunos 

Pre I ( ) 

( ) Educacao Infantil Pre I I 
( } 

1° Ano ( } 

2°Ano ( ) 

3° A, B ( ) 

( ) Fundamental - 1 4 ° A , B 

5° Ano 
( ) 

( ) Fundamental - I I 6° A, ( ) 

7° A, B, C ( ) 

8° Ano (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ 

9° A, B ( ) 

( ) EJA - Fundamental - 1 l ° a o 5 ° A n o 
( } 

( ) EJA - Fundamental-II 6° Ano ( ) ( ) EJA - Fundamental-II 

7° Ano ( ) 

8° Ano ( ) 

9° Ano ( ) 

f"~ II 

10. Formacao academica: 

( ) Ensino medio/tecnico 

( ) Ensino superior incompleto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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( ) Ensino superior completo 

( v ) Pos-Graduacao 

11. Instituicao em que fez o curso de graduacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFfB - (?AU/vp(/-S v 

12. Ano em que fez curso de graduacao. 

Ano em que concluiu o curso de graduacao. 

13. Tipo de instituicao em que terrninou seu curso de graduacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( )Q Piiblica ( ) Privada ( ) Outro 

14. Fez alguma especializacao? (*)<3 Sim ( ) Nao 

Qual? ^ g O c t U -

Instituicao ?_ 

Quern financiou? p 0< fe Li: C O 

15. Faz curso para se manter atualizado? ( ) Sim ( ) N a o 

Qual? 

Institui9ao? 

Quem financiou? 

16. O curso de Historia e o seu primeiro curso de gradua9ao ? 

OrOSrm ( ) N a o ( ) Conclui outro curso. Qual? J) i/S-g-f 

17. Tempo de atua9&o como professor de Historia: anos 

18. Tempo de docencia na escola em que trabalha: anos 

19. Atividade que desempenhava antes de se tornar um professor de Historia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DF CAMPINA GRANDE 

CENTRO Dt "^MAQAO DE PROFESSORES 

BIBUc^CASETORIAL 

CAJAZEiKAi •  PARAiBA 



20. Carga horaria semanal: 

- Turnos em que trabalha? ( ) manha ( ) tarde (><) noite zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J/ Q hora de aula de Historia 

hora de aula em outra disciplina. Quais e em que series? 

2 1 . Faixa salarial, levando em consideracao o salario minimo (R$ 56Q,t)Q): 

( ) De 1 a 2 salarios minimos ( V ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

22. Professor (a), voce esta satisfeito (a) com o seu salario? Se sua resposta for nao, 

responda a questao 23 

( ) S i m ( > Q N a o 

23. O que faz para tentar melhorar? 

( ) Trabalha em mais de uma mstituicao escolar 

( ) Trabalha como autonomo 

( ) 0 Outro. Qual?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3frC/be TA 7}& ilO /toUM/O/Vb-

24. E sindicalizado: (^xQ Sim ( / ) Nao 

25. E m geral os salarios dos professores sao muito baixos. Porque voce acredita que 

isso acontece? 

( V ) Falta de maiores investimentos no campo da educacao 

( ) A categoria ainda permanece dividida 

( ) A falta de qualificacao do professor(a) 

( ) A desvalorizacao da sociedade 

26. Voce considera o trabalho do professor importante? 

(y^) Sim. Emcru£sent_do,? 



( ) N a o 

27. E m algum momento voce pensou em trocar de curso ou de profissao? 

- Se sua reposta for sim, responda a questao 28. Se sua resposta for nao, 

responda a questao 29 

28. O que o levou a trocar de curso ou de profissao: 

( ) Fez vestibular para outro curso e obteve exito. Qual? 

( ) Encontrou outro emprego, com melhor remuneracao 

( ) Outro 

'29. Voce nao mudou de curso por que: 

( ) Gosto do curso de Historia 

( •^ ) Estou satisfeito e realizado na minha profissao de educador 

30. Como conseguiu o emprego de professor (a) de Historia? 

( ) Entregou curriculo e fo i contratado(a) 

C ^ } Fez concurso publico 

( ) Foi convidado(a) pela escola 

( ) Indicacao por algum polit ico da cidade 

( ) Outra forma. Qual? 

31 . Professor como voce avalia a educacao brasileira? 

( ) Boa qualidade ( ) Qualidade razoavel ( ) Pessima 

( ) S i m O Q N a o 



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTRO D E F O R M A C A O D E PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O D E C O N C L U S A O D E CURSO 

O SABER HISTORICO N A S A L A D E A U L A : R E L A C A O E N T R E PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O DE H I S T O R I A 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao l ivro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos
1

, Prof. Isamarc Goncalves Lobo
2 

Q U E S T I O N A R I O : 2° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a caracterizacao da 

instituicao escolar. Responder as questoes de 1 a 20 

- C A R A C T E R I Z A C A O DA E S C O L A 

1. Nome da escola. 

2. Localizacao da escola. 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, (UACS/CFP/UFCG), Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


3. Modalidade de ensino. (Pode marcar mais de uma op9ao). 

( ) Educa9ao infantil ( ) Ensino Fundamental e Medio 

( ) Ensino Fundamental ( j^F Eja 

4. Entidade mantenedora. 

( ) Secretaria Municipal de Educa9ao 

(^ 'Secre ta r i a Estadual de Educa9ao 

( ) Rede Privada de Ensino 

5. Com rela9ao a estrutura tecnica pedagogica a escola conta com quantos (as): 

salas de aula * cantina 

__ salas de professoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O almoxarifado 

A s a l a de video A deposito de material de limpeza 

A biblioteca £ banheiros para alunos (as) 

sala especial para deficientes 2- banheiros para professores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j quadra poliesportiva laboratorio de inforrnatica 

6. A escola dispoe dos recursos materias didaticos para melhor assistencia ao 

alunado? 

( k T ) S i m ( ) N a o 

- Se sua resposta for sim, responda a questao 7 assinalando os itens em 

questao, que dispoe a escola onde voce trabalha. 

7. Dos recursos materiais: mobiliario, equipamento e recursos materiais. Assinale os 

recursos que sua escola possui. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos materials didaticos 

Arquivos ( V ) Bebedouro ( V ) Cestos de lixo grande (y-) 

Estantes ( \ ) Filtros ( ) Gelagua (y-) Bebedouro ( ) 

Fogao industrial ( y ) Freezer ( ) Geladeira ( V ) Lixeiros de sala ()<jf 

Computadores ( V ) Mesas escolares ( \ f ) Mimeografos ^C) 

Televisao {X) Ventiladores de pe ( ) Ventiladores de teto 

Mesas grandes para refeitorio ( \ ) Lampada de emergencia ( ) 

C E N TR O D c ^ C . 

?S_E^-PARAiBA 



Maquina de xerox (X) Maquina datilografia (X) Fogao a gas (X) 

Mesas para computadores (X) Quadros ( ^ Microfones ( ) 

Caixas de som grande ( ^ ) Amplificador ( ) Pedestais ( ) 

Micro sisten Caixas actisticas para som ambiente(><3 

Suporte movel para T V ( ) Impressora D V D SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (X) Mura l desmontavel ( ) 

Mesa de Ping- pong ( ) Bandeiras ( } ( ) Estandarte (XO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos didaticos pedagogicos 

Carimbos pedagogicos ( ) Dicionario de portugues {X Dicionario(ingles) ( ^ ) 

Jogos didaticos (X) Livros d i d a t i c o s ^ ) Livros paradidaticos ( V ) 

Livros de literatura (y() Cole9ao de livros infantis ( X* Gramatica (X) 

Retroprojetor TX) Mapas ( ) ^ ) Esqueleto humano ( ^ ) Globo (s^) 

8. De que maneira voce utiliza os recursos midiaticos nas aulas, para torna-las mais 

atraentes e interessantes aos alunos? 

9. Partindo da compreensao que o espa90 escolar e espa9o de transforma9ao e que 

tem a fun9ao de socializar o individuo ao meio ambiente e educar para a vida, 

responda: 

- A escola oferece condi9oes que promovam o desenvolvimento social, 

politico, economico e cultural dos discentes? 

(X) Sim. De que maneira? 

^ j S a f T T O i -Pa r y£>€> - iP fc M f tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U i M - ; -PfiriesTpA^ 

( ) N a o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:trou 
Bit.. 
CAJAZtir* -



10. Voce que faz parte do corpo docente da escola, esta comprometido e disposto a 

inovar a sua pratica pedagogica aplicando-a em sala de aula, buscando caminhos 

que assegurem aos discentes o direito de igualdade, de acesso e permanencia na 

escola? 

( ^ ) Sempre ( ) Nunca ( ) As vezes 

11. A escola possui uma politica que se compromete com a igualdade de 

oportunidade e condicoes para todos os estudantes a fim de garantir que todos 

possam ser bem sucedidos educacionalmente? 

t ) ( ) S i m ( ) N a o 

12. A didatica da escola e centrada: 

( ) Na transmissao de conhecimentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q^) N a socializa9ao de conhecimentos. 

( ) Outro. Qual? 

13. A escola possui algum projeto que desenvolva a formafao de cidadaos criticos e 

conscientes? Se sua resposta for sim, responda a questao 14. 

( ) S i m . O ^ N a o 

14. Qual o nome do (s) projeto (s) 

Qual o (s) objetivo (s)? 

15. A escola trabalha em conjunto com a sociedade em prol da melhoria na 

qualidade do ensino? 

( ) Sim. De que forma? 

0 N a o 

16. Sobre o perfil do corpo discente da escola, responda: 

- A renda salarial familiar dos alunos, levando em considera9ao o valor do 

salario minimo national de R$ 622,00 e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO U ^ S o W W . 

S z f c ^ paraIba 



( X ) De 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios rninimos 

( ) De 4 a 5 salarios rninimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos 

( ) Mais de 7 salarios 

17. Com relacao a evasao escolar: 

- ha evasao na escola? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QO Sim ( ) Nao 

- Na sua opiniao a razao da evasao escolar seria: (Pode marcar mais de 

uma.) 

(X) Falta de interesse dos alunos 

( ) Falta de transporte escolar adequado 

( ) Falta de merenda 

( X ) Falta de inovacao no processo de ensino/aprendizagem 

( ) Outros 

- O que voce tem feito para contribuir para a dirninuicao da evasao 

escolar? (pode marcar mais de uma opcao) 

( t e m procurado realizar aulas mais dinamicas com a intencao de inovar sua 

metodologia de trabalho 

( X da atencao as sugestoes dos alunos no que diz respeito a melhorar o 

trabalho pedagogico em sala de aula 

( ) Intimida os alunos no tocante a questao das faltas. Pois podera acarretar a 

reprovacao dos mesmos. 

18. A escola possui planejamento: ( X ) Sim ( ) N a o 

E, portanto: ( ) Anual (>^) bimestral ( ) Semestral 

19. Voce professor acha importante a pratica do planejamento: 

( 20 Sim ( ) Nao 

20. Costuma planejar suas aulas: ( ^ S i m ( ) Nao 

Parajroce qual a importancia do planejamento? 

^ T o - s > ^ y ^ r ^ t M - - f t a M e A r r o f ^ u e i v K Q ______ 



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTRO D E F O R M A C A O D E PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O D E C O N C L U S A O D E CURSO 

O SABER HISTORICO N A S A L A D E A U L A : R E L A C A O E N T R E PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O D E H I S T O R I A 

OBJETIVO: Problematizar as implicacSes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos \ Prof. Isamarc Goncalves Lobo
2 

Q U E S T I O N A R I O : 3° grupo 

Neste grupo procuramos reaHzar uma pesquisa voltada para a compreensao do 

professor acerca da sua concepcao de Historia. Responder as questoes de 1 a 19 

- S O B R E A C O N C E P C A O DO ENSINO D E HISTORIA 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


Professor ( a ) : 

1. Voce gosta de lecionar a disciplina Historia? 

^QSim. Porque? OQSrm. Porque?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S , 

( ) Nao. Por que? 

2. O que e u m historiador na sua concepcao? 1. Ji&. 

3. Voce se considera u m professor (a) criativo (a)? 

( y ^ S i m ( ) N a o 

4. No que concerne a desmotivacao dos alunos, o que poderia causar seu 

desinteresse com relacao aos saberes historicos? (pode marcar mais de uma 

opcao) 

( ) Textos longos e de dif ic i l compreensao 

Professor desmotivado 

(•)<} Despreparo do professor, incapaz de questionar o proprio Uvro didatico 

( ) Falta de recursos didaticos 

( ) Aula nao estimulante pedagogicamente 

( V ) Nao contextualizacao do conteudo estudado com a realidade dos estudantes 

5. A l e m de professor voce tambem se considera u m pesquisador? 

0 ( _ S i m ( ) N a o 

6. Enquanto professor de Historia, voce se preocupa em fazer com seus alunos 

questionem e com que eles aprendam. Logo voce: (pode marcar mais de uma 

opcao?) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
[it CAMPINA GRANDE 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D l -XRMACAODE PROFESSORES 

BIBuv "CASETORIAL 

CAJAZElKno PARAiBA 



( ) Passa atividades com questionamentos simples, nao operando incentivo 

algum a pesquisa 

(yQ PropSe atividades com teor mais reflexivo 

( ) Obedece as indicacoes do livro didatico tal como ele apresenta 

( ) Por nao ser um professor curioso, enquanto educador sempre desenvolvo a 

mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

Sou um educador que compreendo que sem a curiosidade, so irei desenvolver 

a mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

7. O conhecimento historico envolve escolha de abordagem, reflexao e organizacao 

de informacao, problematizacao, interpretacao, analise, localizacao espacial e 

temporal de uma serie de acontecimentos da vida coletiva que ficaram 

registrados. Tais registros sao denominados de documentos historicos. 

- Professor, voce trabalha com documentos? 

O ^ S i m ( ) N a o 

8. Que tipo de documentos voce utiliza? (pode marcar mais de uma opcao) 

( ) Fotografias ( ) Cartas ( y ) Letras de miisicas 

( ) Jornais ( y ) Filmes ( ) Imagens 

9. Voce considera o trabalho com documentos importante, por que? 

( ) Sao importantes porque sao fontes de irdbrmacao 

( ) Porque servem de registros historicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cfy Porque sao fontes de informacao a serem interpretadas, analisadas e 

comparadas 

( ) Outro. Qual? 

10. Se voce e professor das series iniciais, responda: 

- Como voce determina o trabalho de leitura de documentos, visto que as 

criancas pequenas estao comecando a tomar contato com as diversas linguagens 

comunicativas. Exemplifique. 



11. Se voce e professor de jovens e adultos, responda: 

- Como voce determina o trabalho com os jovens e adultos, fazendo uso das 

novas linguagens? 

W A U c n 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 AJT) t> L__ F K / / ( I . 

12. Levando emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA considera9ao que o tempo historico e feito de permanencias, 

continuidades e rupturas, como voce trabalha a concep9ao de tempo com seus 

alunos? . 

t O f ' ^ AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V^e LA La 3 V A / J I K ) 5 o r ^ ~ T> 

A 

13. Que atividades relacionadas a questao dos dominios relacionados ao saber socio-

cultural das medi90es do tempo voce costuma trabalhar em sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La ^ ^ c . t-f-o.Q. " O e ( p o v j o ' p / l . t / f l - p&uo* 

14. Existem diferen9as entre o trabalho do historiador e do professor de Historia? 

( ) ( ) Sim. (Cite a, que voce acredita ser uma das maiores diferen9as) 

( ) N a o 

15. Com que freqiiencia voce realiza trabalhos de pesquisa com seus alunos? 



(X) Sempre realizo. De que maneira? 

( ) Dificilmente realizo 

( ) Nunca 

16. Com o intuito de favorecer a amplia?ao dos saberes e das capacidades dos 

estudantes, assinale abaixo, as opgoes que voce sempre utiliza no momenta de 

sugerir uma pesquisa historiografica. 

( ) Permite que eles escolham os itens sozinhos 

( X ) Apresenta os temas para que eles iniciem a pesquisa 

( ) Levam-nos para a biblioteca 

( ) Sugere que eles estudem sozinhos, pois ao estarem juntos podem atrapalhar 

seus estudos 

( /^Sugere que haja trocas de informacoes 

^ ( ) Sugere a socializacao de ideias entre os alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(j£$ Voce socializa algumas ideias sobre o tema com os seus alunos 

(s() Permite a autonomia de decisao e percepcao de contradicoes 

( X | Sugere o uso de diferentes leituras, jornais, revistas, etc. 

17. Na sua aula de Historia os conhecimentos historicos sao estudados de que 

maneira? (pode marcar mais de uma op?ao) 

( ) A partir da compreensao da sucessao linear dos acontecimentos 

( ^ O tempo historico e visto como linear e progressivo, persistindo as nocoes de 

decadencia e de evolucao 

(X) Sao socializados como importantes na constru9ao da cidadania 

( ) Serve para legitimar determinados setores da sociedade, visto como 

condutores da politica national e dos progressos economicos 

( X ) Faz com que os alunos percebam que eles tambem sao sujeitos da Historia 

18. U m dos objetos especificos e relevantes do ensino de Historia, esta relacionado a 

constituicao da nocao de identidade. 

- Como voce estabelece a partir do ensino de Historia, as rela9oes entre as 

diversas identidades (individuais, sociais e coletivas) entre seus alunos? 



STOMA tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA to^o £ u < f o - f - b ^ ? < W 3 J 

^ c U \ __zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t W a -

19. Ainda hoje os estudantes colocam a disciplina Historia no ro l das disciplinas 

chatas. 

- De que maneira voce contribui para que seus alunos possam sentir vontade de 

aprofundar seus conhecimentos historicos, levando-os a perceber que a Historia e 

importante na construcao de um individuo mais critico e reflexivo do real? 

^t^xA? A (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAH^1Q~/1ax r ^ / U A . SSJSajCiU /Mb QA>A 

t/UA 7~(£r?AiA T&CoAAiJOA « S ^ < 1 •7^fho/2>-fAy'yOaU~j 

A/A fjQAjfTMA-f/C) 7lf. AA2S S>4 A Tle/sJ-HnAOev 

j _ _ _ _ _ _ IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fczAJ &U) l( rt / ja -p/ lSSjtfte*  



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTRO D E F O R M A C A O D E PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O D E C O N C L U S A O D E CURSO 

O SABER HISTORICO N A S A L A D E A U L A : R E L A C A O E N T R E PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O D E H I S T O R I A 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos', Prof. Isamarc Goncalves Lobo
 2 

Q U E S T I O N A R I O : 4° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a utilizacao do livro 

didatico pelo professor. Responder as questoes de 1 a 24 

U T I L I Z A C A O DO L I V R O DIDATICO 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador vinculado a UACS/CFP/UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
li CAM PINA GRANDE 

CENTRO UL ^MAQAODE PROFESSORES 

Blbuv' -™SETORIAL 

CAJAZEiKMo PARAiBA 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


Professor (a): 

No processo de escolha dos L D ' s e importante observar os aspectos apontados pelo 

Guia do Programa Nat ional do Livro Didatico (PNLD) . Tambem, este "compra e 

distribui obras didaticas aos alunos do ensino fundamental e medio, na modalidade 

regular ou Educacao de Jovens e Adultos (EJA)". Porem, e fundamental que o docente 

se coloque como sujeito avaliador do mesmo. Pois, sua avaliacao e realizada atraves das 

informacoes fornecidas pelas suas proprias condicoes e realidade de trabalho. 

1. Visando antes de tudo a aprendizagem dos alunos, que criterios voce utiliza para 

a escolha do Livro Didatico, que sera peca importante no curso das suas 

atividades em sala de aula? 

2. Qual autor de livro didatico voce mais gosta? Por que gosta de suas obras? 

3. Quern e o autor do Livro Didatico que voce utiliza? 

4. E m que ano foi publicado? 

5. Quais aspectos visuais do l ivro. Ele possui (pode marcar mais de uma opcao): 

( ) imagens ( ) textos longos ( ) textos curtos ( ) apresenta documentos. 

Outros ( ) . Quais? 

6. Sobre o texto. Ele e: 

( ) descritivo ( ) analitico 

7. Sobre os exercicios propostos. Sao: 

( ) reflexivos ( ) decorativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE PEDERAL 
i ÂMPINA GRANDE 



8. De que maneira podem ser caracterizadas as outras atividades propostas pelo 

livro? 

9. O livro e estimulante do ponto de vista pedagogico? 

( ) Sim ( ) Nao 

10. O l ivro explora a realidade dos alunos? 

( ) Sim ( ) Nao 

11. Qual a metodologia de ensino prevista no livro? 

12. Que corrente historiografica voce e o livro mais se aproximam? 

( ) Positivismo ( ) Marxismo ( ) Annales 

1 3 . 0 l ivro e estimulante para os estudantes? Se sua resposta for S I M , responda a 

questao niimero 14. 

( ) Sim ( ) Nao 

14. De que forma ele estimula? 

15. Atualmente os L D ' s trazem projetos que incentivam a aprendizagem dos 

estudantes. Voce costuma trabalhar estas indicacoes? 

( ) Sim ( ) Nao 

16. A l e m do conteudo, o livro possui (pode ser marcada mais de u m opcao): 

( ) Imagens interessantes ( ) indicacoes faceis de filmes ( ) Glossario 

( ) Propostas de trabalhos interessantes com uso de documentos 

( ) Inovadoras maneiras de aprendizagens do conteudo 

17. No caso das imagens contidas no livro (quadros, pinturas, artes em geral) como 

voce costuma trabalhar em sala de aula? 



18. Voce acredita no livro didatico ideal? 

( ) Sim (jg) Nao 

19. A l e m do L D , que outros instrumentos voce utiliza como suporte para o 

desenvolvimento de suas atividades no cotidiano da sala de aula? 

20. Quais as principals motivacoes e causas para a escolha quase exclusiva do uso 

do l ivro didatico nas aulas? (pode ser marcada mais de uma opcao) 

( ) Falta de materiais bibliograficos ( ) Facilidade de apresentacao do conteudo 

( ) Atividades j a elaboradas ( ) Indicacoes de trabalhos 

( ) Linguagem acessivel ( ) Respeita a realidade do aluno 

( ) Pela facilidade em trabalhar os conteiidos e as atividades. 

( ) Emprego de instrumentos imageticos e graficos, facilitando e estimulando a 

aprendizagem 

( ) Informacao historiografica atualizada 

2 1 . Voce costuma ler quantos livros por ano? 

( ) 1 ( ) 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO 5 ( )10 ( ) m a i s d e l O 

22. Voce costuma comprar outros materiais bibliograficos para a realizacao de 

pesquisas, com o objetivo de aumentar seus conhecimentos historiograficos? 

(X) Sim ( ) Nao 

23. Voce pede para seus alunos realizar as atividades de pesquisas propostas pelo 

livro? 

( ) Sim ( ) Frequentemente ( ) Nao 

24. Com relacao a producao textual, como voce avalia seus alunos? (Pode marcar 

mais de uma opcao) 

( X ) Clareza e Coesao ( ) Ortografia ( > ) Poder de reflexao 

(• / ) Postura critica ( )Textos longos ( ) Textos curtos, porem interessante 



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTRO D E F O R M A C A O D E PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O D E C O N C L U S A O D E CURSO 

T I T U L O : O SABER HISTORICO N A S A L A D E A U L A : R E L A C A O E N T R E 

PROFESSORES E O L I V R O D I D A T I C O D E H I S T O R I A 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao l ivro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos \ Prof. Isamarc Gon9aIves Lobo
2 

Q U E S T I O N A R I O : 1° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a identifica?ao do 

profissional. Responder as questoes de 1 a 31 

- I D E N T D 7 I C A C A O D O PROFESSOR. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

?  

l .Sexo : ( y ) feminino ( ) masculino 

2. Idade:5 0 anos 

3. Cidade onde mora: ^QLyvvJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- A- " ^ AJU ^ O^ -

1 Aluna do Curso de Licenciarura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferrei ra_fs@hormail .com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 



• Atuacao 

4. Rede piiblica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(X)  Sim. Quanto tempo? £ 3  ( ) Nao 

5. Rede privada 

( ) Sim. Quanto tempo? ( ) Nao 

6. Rede piiblica e privada 

( ) Sim. Quanto tempo? ( ) Nao 

7. Nome da(s) instituicao escolar em que trabalha: 

8. Municipio em que se localiza:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .sSo-^dt/)-- T j Aj-t^, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. Modalidade em que leciona. 

Modalidades de Ensino N° de Alunos 

Pre I ( ) 

( ) Educacao Infantil Pre I I 
( > 

1° Ano ( } 

2° Ano (  )  
3° A, B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/• \ 

( ) Fundamental - 1 4° A, B /• \ 

5° Ano 
(  )  

(X)  Fundamental - I I 6° A, (X)  
7° A, B, C ( * )  
8° Ano (X)  
9° A, B (  )  

( ) EJA - Fundamental - 1 l ° a o 5° Ano 
( } 

( ) EJA - Fundamental-U 6° Ano (  )  ( ) EJA - Fundamental-U 

7° Ano (  )  
8° Ano (  )  
9° Ano (  )  

10. Forma5ao academica: 

( ) Ensino medio/tecnico 

( ) Ensino superior incompleto 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
Df CAMPINA GRANDE 



(X)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ensino superior completo 

( ) Pos-Graduacao 

11. Instituicao em que fez o curso de gradua?ao 

12. Ano em que fez curso de graduacao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 19 3 t 

Ano em que concluiu o curso de graduacao. Q d£ 

13. Tipo de institui9ao em que teiTninou seu curso de gradua9ao: 

( X)PubUca ( ) Privada ( ) Outro 

14. Fez alguma especializa9ao? ( ) Sim ( X)Nao 

Qual? 

Institui9ao? 

Quern financiou? 

15. Faz curso para se manter atualizado? ( ) Sim (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X)  Nao 

Qual? 

Institui9ao? 

Quem financiou? 

16. O curso de Historia e o seu primeiro curso de gradua9ao ? 

( ) Sim ( ) Nao (  X)  Conclui outro curso. Qual? ^JuUx^9<^l-A~ 

17. Tempo de atua9ao como professor de Historia:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £Q anos 

18. Tempo de docencia na escola em que trabalha: ____ anos 

19. Atividade que desempenhava antes de se tornar um professor de Historia: 

CENTRO U - ^ j SETOWAL 



20. Carga horaria semanal: 

- Turaos em que trabalha?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (X)  manha ( ) tarde ( ) noite 

hora de aula de Historia 

hora de aula em outra disciplina. Quais e em que series? 

6,52,00 

21 . Faixa salarial, levando em consideracao o salario minimo 

De 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios rninimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

22. Professor (a), voce esta satisfeito (a) com o seu salario? Se sua resposta for nao, 

responda a questao 23 

( X)Sim ( ) N a o 

23. O que faz para tentar melhorar? 

( ) Trabalha em mais de uma mstituicao escolar 

( ) Trabalha como autonomo 

( ) Outro. Qual? 

24. E sindicalizado: ( ) Sim (X)  Nao 

25. E m geral os salarios dos professores sao muito baixos. Porque voce acredita que 

isso acontece? 

(X)  Falta de maiores investimentos no campo da educacao 

(X)  A categoria ainda permanece dividida 

(X )  A falta de qualificacao do professor(a) 

(X)  A desvalorizaeao da sociedade 

26. Voce considera o trabalho do professor importante? 

(X) Sim. E m que sentido? 

CENTRO u ^gpfORW-



( ) N a o 

27. E m algum momento voce pensou em trocar de curso ou de profissao? 

- Se sua reposta for sim, responda a questao 28. Se sua resposta for nao, 

responda a questao 29 

( ) S i m ( K ) N a o 

28. O que o levou a trocar de curso ou de profissao: 

( ) Fez vestibular para outro curso e obteve exito. Qual? 

( ) Encontrou outro emprego, com melhor remuneracao 

( ) Outro 

29. Voce nao mudou de curso por que: 

( ) Gosto do curso de Historia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(X) Estou satisfeito e realizado na minha profissao de educador 

30. Como conseguiu o emprego de professor (a) de Historia? 

( ) Entregou curriculo e fo i contratado(a) 

( ) Fez concurso publico 

(X) Foi convidado(a) pela escola 

( ) Indicacao por algum politico da cidade 

( ) Outra forma. Qual? 

31 . Professor como voce avalia a educacao brasileira? 

( ) Boa qualidade ( X ) Qualidade razoavel ( ) Pessima 



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTRO D E F O R M A C A O D E PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O D E C O N C L U S A O D E CURSO 

O SABER HISTORICO N A S A L A D E A U L A : R E L A C A O E N T R E PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O D E H I S T O R I A 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adrian-.i Ferreira dos Santos
1

, Prof. Isamarc Goncalves Lobo
2 

Q U E S T I O N A R I O : 2° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a caracterizacao da 

instituicao escolar. Responder as questoes de 1 a 20 

- C A R A C T E R I Z A C A O DA E S C O L A 

1. Nome da escola. 

2. Localiza9ao da escola. 

1 Aluna do Curso de Licenciatura era Historia, (UACS/CFP/UFCG), Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


3. Modalidade de ensino. (Pode marcar mais de uma opcao). 

( ) Educacao infantil ( x ) Ensino Fundamental e Medio 

( ) Ensino Fundamental ( Eja 

4. Entidade mantenedora. 

( ) Secretaria Municipal de Educacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(X ) Secretaria Estadual de Educacao 

( ) Rede Privada de Ensino 

5. Com relacao a estrutura tecnica pedagogica a escola conta com quantos (as): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J £ salas de aula _ cantina 

J salas de professores almoxarifado 

J- sala de video j , deposito de material de limpeza 

_ biblioteca £ banheiros para alunos (as) 

sala especial para deficientes £ banheiros para professores 

j . quadra poliesportiva J laboratorio de informatica 

6. A escola dispoe dos recursos materias didaticos para melhor assistencia ao 

alunado? 

( X ) S i m ( ) N a o 

- Se sua resposta for sim, responda a questao 7 assinalando os itens em 

questao, que dispoe a escola onde voce trabalha. 

7. Dos recursos materiais: mobiliario, equipamento e recursos materiais. Assinale os 

recursos que sua escola possui. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos materiais didaticos 

Arquivos ( X)  Bebedouro ( / ) Cestos de lixo grande ( / ) 

Estantes ( / ) Filtros ( ) Gelagua( x)  Bebedouro ( ) 

Fogao industrial ( / ) Freezer ( ) Geladeira( X)  Lixeiros de sala ( x)  

Computadores (X)  Mesas escolareszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( / C) Mimeografos ( / ) 

Televisao ( a )  Ventiladores de pe ( ) Ventiladores de teto (X)  

Mesas grandes para refeitorio (X)  Lampada de emergencia ( ) 



I 

Maquina de xeroxzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (X)  Maquina datilografia (X) Fogao a gas ( < ) 

Mesas para computadores ( x)  Quadros (?C) Microfones ( ) 

Caixas de som grande ( Xj Amplificador ( ) Pedestais ( ) 

Microsisten (% ) Caixas aciisticas para som ambiente( x.)  

Suporte movel para T V ( ) Impressora D V D S ( ) Mural desmontavel ( ) 

Mesa de Ping- pong ( ) BandeiraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (pC ) Estandarte ( ^ ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos didaticos pedagogicos 

Carimbos pedagogicos ( ) Dicionario de portugues (X)  Dicionario(ingles) (X)  

Jogos didaticos (  X)  Livros didaticos Livros paradidaticos (x )  

Livros de literatura ( / • ) Colecao de livros infantis (  X-)  Gramatica (  x)  

Retroprojetor ("X)  Mapas (?v)  Esqueleto humano (x )  Globo ( X)  

8. De que maneira voce utiliza os recursos midiaticos nas aulas, para torna-las mais 

atraentes e interessantes aos alunos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. Partindo da compreensao que o espa90 escolar e espa90 de transforma9ao e que 

tem a fun9ao de socializar o individuo ao meio ambiente e educar para a vida, 

responda: 

- A escola oferece condi9oes que promovam o desenvolvimento social, 

politico, economico e cultural dos discentes? 

(X.)  Sim. De que maneira? 

( )Nao 

CENTRO u- ' M ^ S _ T 0 W M . 
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10. Voce que faz parte do corpo docente da escola, esta comprometido e disposto a 

inovar a sua pratica pedagogica aplicando-a em sala de aula, buscando caminhos 

que assegurem aos discentes o direito de igualdade, de acesso e permanencia na 

escola? 

( V ) Sempre ( ) Nunca ( ) As vezes 

11. A escola possui uma polit ica que se compromete com a igualdade de 

oportunidade e condicoes para todos os estudantes a f im de garantir que todos 

possam ser bem sucedidos educacionalmente? 

( X " ) S i m ( ) N a o 

12. A didatica da escola e centrada: 

( X ) Na transmissao de conhecimentos ( x ) Na socializacao de conhecimentos. 

( ) Outro. Qual? 

13. A escola possui algum projeto que desenvolva a formacao de cidadaos criticos e 

conscientes? Se sua resposta for sim, responda a questao 14. 

( ) S i m . ( f ) N a o 

14. Qual o nome do (s) projeto (s) 

Qual o (s) objetivo (s)? 

15. A escola trabalha em conjunto com a sociedade em prol da melhoria na 

qualidade do ensino? 

( ) Sim. De que forma? 

( > ) N a o 

16. Sobre o perfil do corpo discente da escola, responda: 

- A renda salarial familiar dos alunos, levando em consideracao o valor do 

salario minimo national de R$ 622,00 e: 



( V ) De 1 a 2 salarios mmimos ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos 

( ) Mais de 7 salarios 

17. Com relacao a evasao escolar: 

- ha evasao na escola? 

( X ) Sim ( ) Nao 

- Na sua opiniao a razao da evasao escolar seria: ( Pode marcar mais de 

uma.) 

( y ) Falta de interesse dos alunos 

( ) Falta de transporte escolar adequado 

( ) Falta de merenda 

( X ) Falta de inovacao no processo de ensino/aprendizagem 

( ) Outros 

- O que voce tem feito para contribuir para a diminuicao da evasao 

escolar? (pode marcar mais de uma opcao) 

( ) tem procurado realizar aulas mais dinamicas com a intencao de inovar sua 

metodologia de trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Jr) da aten9ao as sugestoes dos alunos no que diz respeito a melhorar o 

trabalho pedagogico em sala de aula 

( ) Intimida os alunos no tocante a questao das faltas. Pois podera acarretar a 

reprova9ao dos mesmos. 

18. A escola possui planejamento:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( X)  Sim ( ) Nao 

E, portanto: ( ) Anual ( X ) bimestral ( ) Semestral 

19. Voce professor acha importante a pratica do planejamento: 

( y ) Sim ( ) Nao 

20. Costuma planejar suas aulas: ( X ) S i m ( ) Nao 

Para voce qual a importancia do planejamento? 



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTRO D E F O R M A C A O D E PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O D E C O N C L U S A O D E CURSO 

O SABER HISTORICO N A S A L A D E A U L A : R E L A C A O E N T R E PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O DE H I S T O R I A 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dinamica assumida pelo professor frente 

ao l ivro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adriana Ferreira dos Santos Prof. Isamarc Goncalves Lobo
2 

Q U E S T I O N A R I O : 3° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a compreensao do 

professor acerca da sua concepcao de Historia. Responder as questoes de 1 a 19 

- S O B R E A C O N C E P C A O DO ENSINO DE HISTORIA 

1 Aluna do Curso de Licenciatura era Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


Professor ( a ) : 

1. Voce gosta de lecionar a disciplina Historia? 

(tf) Sim. Por que? 

( ) Nao. Por que? 

2. O que e um historiador na sua concepcao? 

3. Voce se considera u m professor (a) criativo (a)? 

Sim ( ) N a o 

4. N o que concerne a desmotivacao dos alunos, o que poderia causar seu 

desinteresse com relacao aos saberes historicos? (pode marcar mais de uma 

opcao) 

( ;< ) Textos longos e de dif ic i l compreensao 

( ) Professor desmotivado 

( x ) Despreparo do professor, incapaz de questionar o proprio hvro didatico 

( ) Falta de recursos didaticos 

( ) Aula nao estimulante pedagogicamente 

( y ) Nao contextualizacao do conteudo estudado com a realidade dos estudantes 

5. A l e m de professor voce tambem se considera um pesquisador? 

( ^ ) S i m ( ) N a o 

6. Enquanto professor de Historia, voce se preocupa em fazer com seus alunos 

questionem e com que eles aprendam..Logo voce: (pode marcar mais de uma 

opcao?) 



( ) Passa atividades com questionamentos simples, nao operando incentivo 

algum a pesquisa 

( X ) Propoe atividades com teor mais reflexivo 

( ) Obedece as indicacoes do livro didatico tal como ele apresenta 

( ) Por nao ser um professor curioso, enquanto educador sempre desenvolvo a 

mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

(-^) Sou um educador que compreendo que sem a curiosidade, so irei desenvolver 

a mecanizacao do saber e nao o aprendizado real 

7. O conhecimento historico envolve escolha de abordagem, reflexao e organizacao 

de mformacao, problematizacao, interpretacao, analise, localizacao espacial e 

temporal de uma serie de acontecimentos da vida coletiva que ficaram 

registrados. Tais registros sao denominados de documentos historicos. 

- Professor, voce trabalha com documentos? 

( » S i m ( ) N a o 

8. Que tipo de documentos voce utiliza? (pode marcar mais de uma opcao) 

(-f) Fotografias ( ) Cartas ( / ) Letras de miisicas 

( ) Jornais ( / ) Filmes ( / ) Imagens 

9. Voce considera o trabalho com documentos importante, por que? 

( ) Sao importantes porque sao fontes de informacao 

( ) Porque servem de registros historicos 

( \ ) Porque sao fontes de informacao a serem interpretadas, analisadas e 

comparadas 

( ) Outro. Qual? 

10. Se voce e professor das series iniciais, responda: 

- Como voce deterrnina o trabalho de leitura de documentos, visto que as 

criancas pequenas estao comecando a tomar contato com as diversas linguagens 

comunicativas. Exemplifique. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ^X^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJL>-<AS*-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA _ < ^ - ^ - C ^ S^UL£JU&- ^SuZky-j-L-iLy* -^-a^/Uy^y-y^^^ jLuux^*— 



11. Se voce e professor de jovens e adultos, responda: 

- Como voce deterrnina o trabalho com os jovens e adultos, fazendo uso das 

novas linguagens? 

12. Levando em consideracao que o tempo historico e feito de permanencias, 

continuidades e rupturas, como voce trabalha a concepcao de tempo com seus 

alunos? 

13. Que atividades relacionadas a questao dos dominios relacionados ao saber socio-

cultural das medicoes do tempo voce costuma trabalhar em sala de aula? 

14. Existem diferencas entre o trabalho do historiador e do professor de Historia? 

( ) Sim. (Cite a, que voce acredita ser uma das maiores diferencas) 

(XJNao 

15. Com que freqiiencia voce realiza trabalhos de pesquisa com seus alunos? 

I ;H O F Essores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO u
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( Y ) Sempre realizo. De que maneira? 

( ) Dificilmente realizo 

( ) Nunca 

16. Com o intuito de favorecer a ampliacao dos saberes e das capacidades dos 

estudantes, assinale abaixo, as opcoes que voce sempre utiliza no momento de 

sugerir uma pesquisa historiografica. 

( ) Permite que eles escolham os itens sozinhos 

v- ( X ) Apresenta os temas para que eles iniciem a pesquisa 

( ) Levam-nos para a biblioteca 

( ) Sugere que eles estudem sozinhos, pois ao estarem juntos podem atrapalhar 

seus estudos 

( X ) Sugere que haja trocas de iivformacoes 

- (y ) Sugere a socializacao de ideias entre os alunos 

( ) Voce socializa algumas ideias sobre o tema com os seus alunos 

( v ) Permite a autonomia de decisao e percepcao de contradicoes 

( X ) Sugere o uso de diferentes leituras, jornais, revistas, etc. 

17. Na sua aula de Historia os conhecimentos historicos sao estudados de que 

maneira? (pode marcar mais de uma opcao) 

( ) A partir da compreensao da sucessao linear dos acontecimentos 

( ) O tempo historico e visto como linear e progressive, persistindo as nocoes de 

decadencia e de evolucao 

( ) Sao socializados como importantes na construcao da cidadania 

(x;) Serve para legitimar determinados setores da sociedade, visto como 

condutores da politica nacional e dos progressos economicos 

( y ) Faz com que os alunos percebam que eles tambem sao sujeitos da Historia 

18. U m dos objetos especificos e relevantes do ensino de Historia, esta relacionado a 

constituicao da nocao de identidade. 

- Como voce estabelece a partir do ensino de Historia, as relacoes entre as 

diversas identidades (individuals, sociais e coletivas) entre seus alunos? 



19. Ainda hoje os estudantes colocam a disciplina Historia no ro l das disciplinas 

chatas. 

- De que maneira voce contribui para que seus alunos possam sentir vontade de 

aprofundar seus conhecimentos historicos, levando-os a perceber que a Historia e 

importante na construcao de um individuo mais critico e reflexivo do real? 



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A G R A N D E 

CENTRO D E F O R M A C A O D E PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A D E CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O D E C O N C L U S A O D E CURSO 

O SABER HISTORICO N A S A L A D E A U L A : R E L A C A O E N T R E PROFESSORES 

E O L I V R O D I D A T I C O D E H I S T O R I A 

OBJETIVO: Problematizar as implicacoes da dmarnica assumida pelo professor frente 

ao livro didatico, levando em consideracao o papel do professor como agente 

transformador do ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr i a n a Ferreira dos Santos
l

, Prof. Isamarc Goncalves Lobo
 2 

Q U E S T I O N A R I O : 4° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a utilizacao do livro 

didatico pelo professor. Responder as questoes de 1 a 24 

U T I L I Z A C A O DO L I V R O DIDATICO 

1 Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 

adriannaferreira_fs@hotmail.com 

2 Professor, Orientador vinculado a UACS/CFP/UFCG 

.PARANA 

mailto:adriannaferreira_fs@hotmail.com


Professor (a): 

No processo de escolha dos L D ' s e importante observar os aspectos apontados pelo 

Guia do Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD) . Tambem, este "compra e 

distribui obras didaticas aos alunos do ensino fundamental e medio, na modalidade 

regular ou Educacao de Jovens e Adultos (EJA)". Porem, e fundamental que o docente 

se coloque como sujeito avaliador do mesmo. Pois, sua avaliacao e realizada atraves das 

informacoes fornecidas pelas suas proprias condicoes e realidade de trabalho. 

1. Visando antes de tudo a aprendizagem dos alunos, que criterios voce utiliza para 

a escolha do Livro Didatico, que sera peca importante no curso das suas 

atividades em sala de aula? 

2. Qual autor de livro didatico voce mais gosta? Por que gosta de suas obras? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q^JLJLisJb®' - ^ C ^ ^ ^ - e - -xJLe.* yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(L&A~(sTjLcyyut, -f^os^a^^, 

3. Quern e o autor do Livro Didatico que voce utiliza? 

4. E m que ano foi publicado? Zoo^ 

5. Quais aspectos visuais do l ivro. Ele possui (pode marcar mais de uma opcao): 

(X) imagens ( ) textos longos (X) textos curtos (X) apresenta documentos. 

Outros (X). Quais? {Q-pAU^j^ <U Ip^te^i^. i guJx^ _ ^ J U U J A ^ xk- • 

6. Sobre o texto. Ele e: 

( X) descritivo ( ) anaUtico 

7. Sobre os exercicios propostos. Sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(?9  reflexivos ( )decorativos 

UNIVERSIDAHL "FDERAL 
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8. De que maneira podem ser caracterizadas as outras atividades propostas pelo 

livro? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tf&djUs^- ______ ^yCs<stA^AjcijLAA ^cx&<-^-«-^ x t M ^ . 

9. 0 livro e estimulante do ponto de vista pedagogico? 

(X) Sim ( ) Nao 

10. 0 livro explora a realidade dos alunos? 

(X) Sim ( ) Nao 

11. Qual a metodologia de ensino prevista no livro? 

12. Que corrente historiografica voce e o livro mais se aproximam? 

( ) Positivismo ($ Marxismo ( ) Annales 

1 3 . 0 l ivro e estimulante para os estudantes? Se sua resposta for S I M , responda a 

questao niimero 14. 

(X) Sim ( ) Nao 

14. De que forma ele estimula? 

15. Atualmente os LD ' s trazem projetos que incentivam a aprendizagem dos 

estudantes. Voce costuma trabalhar estas indicacoes? 

0 ^ Sim ( ) Nao 16. A l e m do conteudo, o livro possui (pode ser 

marcada mais de um opcao): 

(X) Imagens interessantes (x) indicacoes faceis de filmeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (/ 0  Glossario 

( X j Propostas de trabalhos interessantes com uso de documentos 

( ) Inovadoras maneiras de aprendizagens do conteudo 

17. N o caso das imagens contidas no livro (quadros, pinturas, artes em geral) como 

voce costuma trabalhar em sala de aula? 

! ^AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; i _ » < _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j _ ^djU^^ Q . ^JLfrSl ^LJL^ ^&A^L& <jU_ 

CAJAZfc.iv* - PARAlBA 
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18. Voce acredita no livro didatico ideal? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(X) Sim ( ) Nao 

19. A l e m do L D , que outros instrumentos voce utiliza como suporte para o 

desenvolvimento de suas atividades no cotidiano da sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_____ 

20. Quais as principais motivacoes e causas para a escolha quase exclusiva do uso 

do livro didatico nas aulas? (pode ser marcada mais de uma opcao) 

( ) Falta de materiais bibliograficos ( ) Facilidade de apresentacao do conteudo 

( ) Atividades j a elaboradas ( ) Indicacoes de trabalhos 

.(£) Linguagem acessivel ( ) Respeita a realidade do aluno 

( ) Pela facilidade em trabalhar os conteudos e as atividades. 

(V) Emprego de instrumentos imageticos e graficos, facilitando e estimulando a 

aprendizagem 

(V) Informacao historiografica atualizada 

2 1 . Voce costuma ler quantos livros por ano? 

( ) 1 ( ) 2 f> )5 ( )10 ( )ma i sde 10 

22. Voce costuma comprar outros materiais bibliograficos para a realizacao de 

pesquisas, com o objetivo de aumentar seus conhecimentos historiograficos? 

(>0 Sim ( ) N a o 

23. Voce pede para seus alunos realizar as atividades de pesquisas propostas pelo 

livro? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QQ Sim ( ) Frequentemente ( ) Nao 

24. Com relacao a producao textual, como voce avalia seus alunos? (Pode marcar 

mais de uma opcao) 

( \ - ) Clareza e CoesaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (X) Ortografia (Afj Poder de reflexao 

( ) Postura critica ( )Textos longos ( ) Textos curtos, porem interessante 


