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Ja passou, as noites que eu chorei em claro 

As lagrimas que meu rosto molharam, ja passou, 

Ja passou as vezes que eu ouvi, que nao ia conseguir, 

Que meu Deus me abandonou, ja passou. 

Hoje estou colhendo os frutos de dificeis tempos 

Que eu plantei, que semeei, na obra do senhor. 

Sabe qual foi o meu segredo, 

Quando nao conseguia clamar de pe, 

Eu me ajoelhei, 

Quando nao conseguia de joelhos, 

Eu me arrastei, 

Mas a Deus eu implorei, 

E chorando minha vitoria conquistei 

Esta prova vai passar, e voce vai chegar la. 

[...] noites em claro nao mais vai viver, 

Chega um novo amanhecer, 

O melhor de deus pra voce 

O melhor, o melhor de deus pra voce. 

Chega de lenco pra chorar, 

Chega de forcas acabarem 

Chega de tanto sofrer, 

Chega de dizer, que deus nao e mais com voce, 

E que ninguem quer as maos te estender. 

Prepare o coracao, levante as suas maos, 

A partir de agora as suas lagrimas serao de vitoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Tangeia Vieira, Ja passou.) 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho monografico tem por finalidade refletir sobre o curriculo de 

Historia da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Monsenhor Morais dos anos de 

2000 a 2009 e como este vem se modificando em decorrencia das alteracoes na 

concepcao da educacao nacional estimuladas pelas reformas do sistema iniciadas em 

1996. Partimos da ideia base de que o curriculo da supracitada instituicao buscou 

maquiar seu curriculo adequando-o as exigencias govemamentais, mas que na verdade 

nao houve mudanca significativa entre o que se tinha antes (um ensino tradicional por 

conteudo) e o que se tem agora (ensino para o mundo do trabalho). 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This monograph aims to reflect on the curriculum of the School of History State 

Elementary School and Monsignor Morais the years 2000 to 2009 and how this is 

changing due to the changes in the design of national education reforms stimulated by 

the system initiated in 1996 . We start from the basic idea that the curriculum of the 

aforementioned institution sought to make up your resume adapting it to the 

requirements of government, but in fact there was no significant change between what 

we had before (one traditional teaching by content) and what you have now (teaching 

for the world of work) 

KEYWORDS: History, Curriculum, Teaching. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUQAO 

Este estudo faz referenda as praticas pedagogicas desenvolvidas, na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Medio Monsenhor Morais, na cidade de Bonito de 

Santa Fe, no alto sertao Paraibano a partir da analise do PPP (Projeto Politico 

Pedagogico). 

Nosso objetivo neste estudo e analisar o impacto das leis educacionais a m'vel 

Federal, Estatual e Municipal para elaboracao da estrutura auricular da Escola 

Monsenhor Morais. 

Sabemos que o Ensino de Historia nos ultimos anos tem sofrido intensa 

influencia dessas novas propostas que se inserem em um momento importante da 

historia e do ensino de historia. Corroborando com esta ideia Bittencourt (2008) diz que 

e necessario identificar as propostas de mudanca e verificar a tradi9ao escolar que 

permanecem e as reinterpreta9oes dadas a antigos conteudos e metodos. 

De acordo com a supracitada autora os curriculos escolares tem sido objeto de 

muitas analise que situam o significado politico e social, e essa dimensao precisa ser 

entendida para determinarmos o direcionamento da educa9§o escolar e o papel que cada 

disciplina tende a desempenhar na configura9ao de um conhecimento proprio da 

sociedade contemporanea. Questao que se evidencia nas reformas que vem sendo 

implantadas, assim como, nos debates acerca desta "nova" historia. Entendemos que 

estas propostas se caracterizam como um processo cultural, individual, social e politico. 

E por meio delas se transmitem os modelos sociais de comportamento, os quais sao 

defendidos por Fonseca (2003, p. 14-32) como "modelos de trabalho, de vida, de 

rela9oes afetivas, de relacionamento com a autoridade e de conduta religiosa", enfim, de 

todas as formas de intera9§o humana. Assim, em uma sociedade existem formas 

diferenciadas de entender os diversos aspectos dessa intera9ao. 

Sabemos que a mudan9a no ensino, em todas as suas dimensoes, implica num 

grande desafio, uma vez que e grande a insatisfa9ao com os modelos vigentes, para isso, 

sentimos a necessidade de que seja estabelecido um estudo do curriculo a partir das 

transforma9oes ocorridas no curriculo na decada de 1990 para a que tenhamos 

contingentes necessarios para suprir a escolariza9ao basica nacional. Neste sentido 

pauta-se em analisar estas transforma9oes na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Monsenhor Morais e como estas implicam no curriculo da referida Escola e se Ela esta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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apta a aderir a essas mudancas, uma vez que, o publico e heterogeneo e estas 

mudancas necessitam de profissionais no minimo flexiveis, que possam adequar-se as 

circunstancias e situacoes diversas. Isso por que as propostas curriculares mais recentes 

tem procurado centrar-se na relacao entre ensino e aprendizagem e nao mais 

exclusivamente no ensino como era anteriormente. Quem discorda desta ideia e a autora 

Medeiros (1994) quando afirma que a concepeao de curriculo vem se transformando e 

se construindo, mas que o peso do passado prolonga e interfere no processo de mudanca 

no curriculo como elemento de fundamental importancia para a atualizacao e renovacao 

dos sistemas educativos. Para essa autora (1994, p. 85), 

O curriculo de historia vem sendo construido nas salas de aula, 

procurando acompanhar as mudancas na producao educacional e 

historiografica, mas tambem a permanencia de um ensino ligado ao 

passado naquilo em que se apresenta estereotipado e limitador [...] 

Observamos que os problemas encontrados nas Escolas, em especial na 

disciplina de Historia, no que se refere ao "novo" sao muitos, questoes sem respostas 

dificuldades com a utilizaeao dos recursos exigidos e ate mesmo com a pratica 

pedagogica. 

Neste eontexto, torna-se necessario buscar respostas para questoes que se 

apresentam como indicadoras de caminhos a serem seguidos, tais como: Como repensar 

o ensino de historia? Que horizontes descortinar? Esta nova historia, novas formas, 

novos sujeitos, novas linguagens serao novos saberes? Fonseca (2006) argumenta que 

apesar das transformacoes na historiografia e no ensino de historia as antigas ideias 

ainda ecoam ate os nossos dias. Neste sentido ela diz que: 

Muitas transformacoes ocorreram na historiografia, nas artes, no 
ensino de historia, nao obstante, muitas das antigas ideias ainda 
ecoam em nossos dias e, mesmo que, aparentemente, nao despertem 
interesse, continuant a ser repetidas e, de certa forma, a fazer sentindo 
(FONSECA, 2006, p. 87). 

As novas propostas curriculares aparecem associadas a melhoria das praticas 

pedagogicas desenvolvidas pelas escolas em sua rotina de trabalho e em seu cotidiano. 

Assim, com a melhoria nas praticas pedagogicas, os professores tendem a se sentirem 

mais valorizados e com condicoes de assumirem as transformacoes ocorridas no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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processo de ensino e aprendizagem. Que analisaremos no decorrer deste estudo 

pautando em observacoes das aulas dos profissionais da Escola em questao. 

Dai advem a relevancia de refletirmos sobre estas novas propostas curriculares 

que se contrapoem com as formativas ja existentes, dando enfase para aquelas que se 

direeionam as situacdes colaborativas e interdisciplinares, o que efetivamente favorece a 

consolidacao do novo no ensino de historia, porque estas mudancas envolvem inumeras 

formas diferentes de aprendizagem, entre as quais se destaca o papel do ensino e 

aprendizagem. Em relacao professor-aluno e conteudo de maneira geral essas 

transformacoes procuraram acompanhar e atualizar-se com os desenvolvirnentos 

teorico-metodologicos e tematieos que se produzem para alem de nossa fronteira. 

Segundo Casimiro e Macedo (2005) as primeiras preocupacoes com o 

curriculo, no Brasil, datam dos anos 1920. Desde entao ate a decada de 1980, o campo 

foi marcado pela transferencia instrumental de teorizacoes americanas. Essa 

transferencia centrava-se na assimilacao de modelos para a elaboracao curricular, em 

sua maioria de vies funcionalista que era viabilizada por acordos entre o governo 

brasileiro e o governo norte-americano dentro do programa de ajuda a America Latina. 

Nesta perspectiva nos anos 1980 ocorrem debates, rompimentos com a visao 

fragmentada, unilinear e unilateral das acoes educativas. Buscou-se dentro das 

dicotomias e conflitos uma visao totalitaria expressa nas interac5es multe e 

interdisciplinares para formacao do cidadao pleno. 

E baseado nessas transformacoes e que pretendemos neste estudo realizar uma 

analise destas novas propostas dentro do curriculo de Historia a partir do PPP da escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Medio Monsenhor Morais. A supracitada escola se 

localiza no Municipio de Bonito de Santa Fe, no Estado da Paraiba. 

Como objetivos especificos este trabalho busca: a) Identificar a atual proposta 

curricular da escola em questao verificando como ela se aproxima e/ou se afasta das 

novas propostas curriculares para o ensino de historia; b) Analisar o perfil dos 

professores com relacao as novas propostas curriculares; b) Apreender ate que ponto a 

proposta curricular da referida escola potencializa mudancas didatico-pedagogico acerca 

do perfil dos educando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A metodologia aplicada para este trabalhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e eonsiderada bibliografica, 

descritiva e exploratoria, vez que explora o historico das mudancas do curriculo no 

Brasil e no municipio de Bonito de Santa Fe, localizado no sertao do Estado da Paraiba. 

Realizamos uma analise comparativa das mudancas e dos impactos destas mudancas na 

estola objeto do estudo. Para melhor fundamentar a nossa pesquisa foram observadas 

aulas de tres professores de historia em turmas diferentes, totalizando um total de 

quinze aulas observadas. Nesta etapa buscamos perceber a conexao didatica teorica 

destes docentes com o que se preconiza no PPP. Paralelamente buscamos a legislacao 

Municipal de Educacao e o proprio Projeto Politico Pedagogico. 

Dois pontes principals nortearam o debate deste estudo: o primeiro e a propria 

perspectiva didatica apresentada pelos Parametros Curriculares Nacionais, 

especificamente, para o ensino de historia. O segundo diz respeito as novas propostas 

curriculares para o ensino de historia dentro dos PCNs e no PPP da supracitada escola. 

O presente trabalho esta divido em tres capftulos, que abrangem as 

transformacoes no curriculo escolar. Em primeiro lugar, queremos propor urn debate 

sobre as ftmcoes sociais que as politicas publicas cumprem no ensino, caracterizado 

politicamente pela consolidacao de leis, pianos e projetos, bem como pela eonsolidaeao 

de algumas praticas pedagogicas. Por outro lado buscaremos refletir sobre estas praticas 

e como elas interferem no curriculo escolar e no cotidiano dos docentes e discentes da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Monsenhor Morais. Este debate 

aparece no primeiro capitulo deste trabalho. 

Coerente com a analise procedente, propomos, no Capitulo 2, trabalhar com o 

piano de Educacao do Municipio buscando analisar sua estrutura, seus objetivos e 

metas. 

Por fim, no capitulo 3 investigamos como, e ate que ponto, o curriculo escolar 

esta inserido no debate teorico contemporaneo e as complexas relacoes que ele pode 

viabilizar entre a teoria e a pratica de ensino de Historia a partir da dupla analise das 

aulas observadas e do PPP da Escola Monsenhor Morais. 



CAPITULO 1 

POLITICA PUBLICA PARA EDUCACAO: PLANOS E PROJETO^. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a gente quer ter voz ativa 

no nosso destino mandar 

mais eis que chega a roda viva 

e carrega o destino pra Id " 

(Roda Viva- Chico Buarque) 

O objetivo deste capitulo e discutir as politicas publicas os pianos e os projetos 

da educacao nacional a partir dos Paramentos Curriculares Nacionais (PCNs) e da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDBEN), e do Piano Nacional de 

Educacao (PNE). Outro objetivo e conceituar o que e o Projeto Politico Pedagogico, 

peca central do drama escolar contemporaneo e de nossas reflexoes. 

O texto da LDBEN (Lei 9.394/96) e o momento impar do processo de mudanca 

dos valores educativos do Brasil. No artigo 27, paragrafo 1 e 2 a LDBEN afirma que a 

relaeao educativa deve ser pautada na. 

[...] difusao de valores fundamentals ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadaos, de respeito ao bem comum e a ordem 

democratica; consideracao das condicoes de escolaridade dos alunos 

em cada estabelecimento (BRASIL, 1996, p. 25) 

Segundo Cerqueira (s/d) a LDBEN tem responsabilidade sob a formacao e 

sistematizacao do conhecimento, no ambito educacional, desse modo se estabeleceu a 

reestruturacao e "normatizacao" do sistema educacional ao longo do tempo. Isso 

significa dizer que os professores compartilham suas ideias com os aluno e socializam 

os saberes e a Lei esta para "garantir" isso. 

Ainda de acordo com Cerqueira (s/d) observa-se que a LDBEN assume um 

carater inovador, todavia, ainda insuficiente para atender as necessidades de melhorias 

do sistema educacional, no sentido de melhoria da qualidade do ensino brasileiro frente 

as tendencias economicas do pais. Mesmo com esta aparente contradicao, o autor 

destaca que a LDBEN mostra-se eficaz no que tange a regulamentacao da educacao 

nacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E o que pretendernos entender no topico seguinte ao falarmos dos projetos e leis 

para Educacao, a partir dos discursos fundamentados e que estao atrelados as 

concep9oes de que a escola, ao fim, e quem direciona os humanos para a vida, dando 

sentido aos modos de ver e vivenciar a realidade. 

1.1 Projetos e Leis para Educacao: da LDBEN aos PCNs 

Nos ultimos anos tem-se verificado a ampliacao do numero de pesquisas em 

torno da Historia da Educacao e do ensino de historia em funcao das novas propostas 

curriculares. No entanto, como afirma Fonseca (2004), esses estudos carecem de uma 

sistematiza9§o quanto a possibilidade de inova9§o nas investiga9oes, uma vez que eles 

privilegiam as reformas curriculares, a analise dos curriculos, o estudo das institui9oes 

escolares. Ou seja, esses estudos levam em considera^ao a historia das pollticas, da 

organiza9ao e do pensamento educacional. 

Essa amplia9ao nos estudos sobre o ensino de historia possibilitou novas 

articula9oes entre as formas de pensar e as praticas do ensinar e consequentemente a sua 

estrutura9ao no que se refere ao conteudo. Tornando a historia da Educa9ao mais 

sensivel a pluralidade que atravessa a sociedade, os novos discursos, visoes de mundo, 

condutas, a9oes, etc. Uma consequencia adicional deste processo foi o estreitamento do 

dialogo entre as "ciencias da Educa9ao" e a Historia, dando abertura para novos temas e 

abordagens que de certa forma vieram viabilizar o ensino de Historia, aqui destacamos, 

por exemplo, os Projetos Pollticos Pedagogicos que trazem em seu interior modelos de 

curriculo e de ensino. 

O Projeto Politico Pedagogico (PPP) no pensamento de Padilha (2001) e, 

atualmente, um campo de a9ao em constante muta9ao, passam por mudan9as 

organizacionais, curriculares e extracurriculares que exigem dos professores novos 

papeis e novas competencias. Assim sendo, o PPP de uma Escola visa imprimir uma 

dire9ao que se deriva de um conjunto de mdaga9oes tais como: que tipo de Educa9ao se 

quer e que tipo de cidadao se deseja e para que tipo de sociedade. 

No pensamento de Gomez & Sacristan (1998) a Educa9ao, num sentido geral, 

cumpre uma fun9ao de socializa9ao, desde que a configura9ao social da especie se 

transforme em fator decisivo da humaniza9ao do homem. Isso por que a especie humana 

e constituida biologicamente como tal por elaborar instrumentos, artefatos, costumes, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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normas, codigos de comunicafao e convivencia como mecanismos imprescindiveis a 

sobrevivencia dos grupos e da espeeie. 

Gomez & Sacristan (1998) apontam que a funcao do processo de socializacao na 

escola e a formacao do cidadao para sua intervencao na vida publica. A escola deve 

prepara-los para que se incorporem a vida adulta e publica, de modo que se possa 

manter a dinamica e o equilibrio nas institui95es, bem como as normas de convivencia 

que compoe o tecido social da comunidade humana. 

A escola e uma trama de relacoes sociais materias que organizam a 

experiencia cotidiana e pessoal do aluno/a com a mesma forca ou mais 

que as relagoes de produ<;ao podem organizar as do operario na 

oficina ou as do pequeno produtor no mercado (Fernandez Erguita 

apud Sacristan e Gomez, 1998). 

Cabe fomentar, por outro lado, que a escola de acordo com Erguita (1989) e um 

cenario em permanente conflito e o que acontece na aula e resultado de intensa 

negocia9ao infonnal que se situa em algum lugar intermediario entre professor ou a 

institui9ao escolar. Nesse sentido, a escola e vista como aquela institui9ao que se dedica 

a inculcar e promover comportamentos e condutas necessarias e adequadas para que as 

sociedades modernas atinjam seus objetivos concretizando seus projetos. 

Nessa perspectiva, pensar o ensino da historia hoje pressupoe um debate amplo 

na medida em que incorpora no9oes e novos objetos e que estao sendo estudados pelos 

historiadores. Dessa forma, optamos por dialogar com as interpreta9oes defendidas por 

Vasconcelos e Magalhaes (2006), por considera-los importantes para o proposito desse 

capitulo ja que compartilhamos a ideia de que o Projeto Politico-Pedagogico (ou Projeto 

Educativo) e o piano global da institui9ao e pode ser entendido como a sistematiza9ao, 

nunca defmitiva, de um processo de Planejamento Participativo, que se aperfei9oa e se 

concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de a9§o educativa que se quer 

realizar. 

Segundo Magalhaes (2006), o Projeto Politico Pedagogico foi um dos principals 

resultados das modifica9oes ocorridas, nas orienta95es das politicas piiblicas 

educacionais brasileiras, a partir dos anos 1980 do seoulo X X . Essas mudan9as 

encontram-se expressas na Lei de Diretrizes e Bases da Educa9§o Nacional (LDBN) -

Lei 9.394/96 e em linhas gerais, convergem para ado?ao de novos modelos de gestao e 
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planejamento da Educa9§o, calcados em formas mais flexiveis e descentralizadas de 

administrafao. 

E no seio deste debate entendo que a escola ainda nao superou o modelo do tipo 

"ensinar para algo", no sentido de preparar/aparelhar para forma9ao, do cidadao e para o 

trabalho. Objetivos que de alguma forma, alinha-se ao seu proposito idealizado na 

Modernidade, mas que vigora inclusive, na legisla9ao Federal. Quanta a fun9&o que a 

escola deva exercer a legisla9ao implementada desde 20 de dezembro de 1996 no artigo 

22, afirma que a escola deve "desenvolver o educando e assegurar-lhe a forma9ao 

comum indispensavel para o exercicio da cidadania, bem como de fornecer ao menos 

meios para progredir no trabalho e em estudos poster!ores" (BRASIL, 1996, p,23) A 

Educa9ao, neste sentido, tern por finalidade, o pleno desenvolvimento do aluno. 

E importante destacar que a L D B E N de 1996 fundamenta-se nos principios de 

uma sociedade democrat!ca com igualdade de condi9ao entre os sujeitos com acesso e 

permanencia na escola, assim como indica a preocupa9ao com a forma9ao do cidadao 

tantopara o trabalho quanta com a propria forma9ao da cidadania ( L D B N , 1996). 

Desde sua promulga9ao a Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional vem 

redesenhando o sistema educacional brasileiro em todos os niveis da creche com sua 

incorpora9ao ao sistema de ensino as universidades, alem de todas as outras 

modalidades de ensino, incluindo a educa9ao especial, profissional, indigena, do campo 

e ensino a di stand a. 

O sistema educacional que vem sendo redesenhado com base no novo conceito 

de educa9ao inclusiva, leva aos extremos esta concep9ao. Enquanto que as creches que 

outrora eram simples depositos das crian9as dos trabalhadores, que passavam o dia 

ociosos ou brincando, agora ganham status de formativas. As creches sao obrigadas a 

manter cronograma de pre-escola. Ja as Universidades ou o ensino superior tem que se 

moldar aos portadores de necessidades especiais. Assim o novo se faz presente no 

sistema educacional brasileiro. 

Em meio a estas discuss5es sobre as politicas publicas que envolve a L D B E N 

surge tambem os Parametros Curriculares Nacionais apresentando principios, conceitos 

e orienta9oes para atividades que possibilitam aos alunos a realiza9ao de leituras criticas 

do meio que vive, como tambem de outros meios proximos ou distantes da realidade 

vivida. Neste caso o fundamental para PCNs e a promo9ao de uma educa9ao que leve os 

sujeitos a compreender a si a partir da compreensao do mundo circunvizinho e do 
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mundo dos outros. Os PCNs buscam congregar a realidade educacional brasileira 

atraves de um curriculo national que pode ser totalmente adaptado as multiplas 

realidades locals. 

O documento, por assim dizer, esta dividido e organizado em duas partes: na 

primeira, sao analisadas algumas concepcoes curriculares elaboradas para o ensino de 

historia; tambem se explicita os objetivos gerais da area para o ensino fundamental. 

Estes objetivos sintetizam as intencionalidades das escolhas conceituais, metodologias e 

de conteudo da proposta. 

Na segunda parte do documento sao apresentados os eixos tematicos para as 

primeiras quatro series e os criterios que fundamentam as suas escolhas. Alem de serem 

discutidas as articulacoes dos conteudos de historia com os temas transversals. Adiante 

se encontra os principios de ensino, os objetivos, os eixos tematicos e criterios de 

avaliacao propostos para o ensino fundamental. 

E importante frisar que a divisao do documento e muito maior, no entanto 

nosso recorte nos levou a estudar apenas o que se referia a disciplina historia. 

Quanto a postura pedagogica, os autores dos PCNs alicercam sua proposta de 

relacao professor-aluno-conhecimento a partir das perspectivas lancadas pela pedagogia 

critico social dos conteudos. 

A pedagogia critico-social dos conteudos" que surge no final dos anos 

70 e inleio dos 80 se poe como uma reacao de alguns educadores que 

nao aeeitam a pouca relevancia que a "pedagogia libertadora" da ao 

aprendizado do chamado "saber elaborado", historicamente 

acumulado, que constitui parte do acervo cultural da humanidade. 

(AZANHA, 2008,s/p) 

Ainda segundo os PCNS: 

A pedagogia critico-social dos conteudos" assegura a funcao social e 

politica da escola mediante o trabalho com conhecimentos 

sistematizados, a fim de colocar as classes populares em condicoes de 

uma efetiva participacao nas lutas sociais. Entende que nao basta ter 

como conteudo escolar as questoes sociais atuais, mas que e 

necessario que se tenha dominio de conhecimentos, habilidades e 

capacidades mais amplas para que os alunos possam interpretar suas 

experiencias de vida e defender seus interesses de classe (idem). 
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Segundo Jose Carlos Libaneo (2002) a pedagogia critico social e o termo usado 

para designar as tendencias pedagogieas que partem de uma analise critica das 

realidades sociais e sustentam implicitamente as finalidades sociopoliticas da educacao 

conhecida tambem como pedagogia progressista. "Evidentemente a pedagogia 

progressista nao tern como institucionalizar-se numa sociedade capitalista; dai ser ela 

um instrumento de luta dos professores ao lado de outras praticas sociais" (LIBANEO, 

2002, p. 37). 

Neste sentido a escola como parte integrante da sociedade, deve agir com o 

intuito de transformacao desta mesma sociedade e nao como adaptadora do individuo ou 

como mera reprodutora da ordem social instituida. Neste ponto a Pedagogia dos 

Conteudos posiciona-se antagonicamente ao critico-reprodutivissimo - que na verdade 

era mais uma concepcao do que uma pedagogia e as Pedagogias Liberals que buscarn, 

antes de tudo, preparar cidadaos-profissionais num contexto de exigencias inescusaveis 

do mercado de trabalho. 

Ainda conforme Libaneo (2002), a atuacao da escola consiste na preparacao do 

aluno para o mundo adulto e suas contradicoes, fornecendo-lhe um instrumental, por 

meio da aquisicao de conteudos e da soeializacao, para uma participacao organizada e 

ativa na democratizacao da sociedade. Assim sendo, cabe aqui ressaltar que os autores 

do PCNs estruturam os conteudos pensando na participacao do aluno e claro na 

interdisciplinaridade como bem afirma o documento, 

No contexto atual, a insercao no mundo do trabalho e do eonsumo, o 

cuidado com o proprio corpo e com a saude, passando pela educacao 

sexual, e a preservacao do meio ambiente sao temas que ganham um 

novo estatuto, num universo em que os referenciais tradicionais, a 

partir dos quais eram vistos como questoes locals ou individuals, ja 

nao dao conta da dimensao nacional e ate mesmo intemacional que 

tais temas assumem, justificando, portanto, sua consideraeao. Nesse 

sentido, e papel preponderante da escola propiciar o dominio dos 

recursos capazes de levar a discussao dessas formas e sua utilizacao 

critica na perspectiva da participacao social e politica (BRASIL, 1998, 

P- 27). 



22 

Nos Parametros Curriculares Nationals os conteudos propoem uma mudanca 

de enfoque em relaeao aos componentes curriculares: ao inves de um ensino em que o 

conteudo seja visto como fim em si mesmo, o que se propoe e um ensino em que o 

conteudo seja visto como meio para que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes 

permitam produzir e usufruir dos bens culturais, sociais eeconomicos. A tendencia 

predominante na abordagem de conteudos na educacao escolar se assenta no binomio 

transmissao-incorporacao, considerando a incorporacao de conteudos pelo aluno como a 

finalidade essencial do ensino. 

Atraves da contribuicao das diferentes areas do conhecimento e dos temas 

transversals os PCNs preconizam que os discentes, ao final do ensino fundamental, 

sejam capazes de: 

1) Compreender a cidadania como participacao social e politica; 

2) Posicionar-se de maneira critica e responsavel, construtiva nas 

diferentes situacoes, utilizando o dialogo como forma de mediar 

conflitos e tomar decisoes coletivas; 

3) Conhecer caracteristicas fundamentals do Brasil nas dimensSes 

sociais, materials e culturais; 

4) Valorizar a pluralidade do patrimonio sociocultural brasileiro e de 

outros povos e nacoes, lutando contra qualquer forma de 

discriminacao e preconceito; 

5) Sentir-se integrante dependente e agente transformador do 

ambiente; 

6) Desenvolver o conhecimento ajustado de si e o sentimento de 

confianca em suas capacidades afetiva, fisica, cognitiva, estetica de 

inter-relacao pessoal com insercao social, para agir com perseveranca 

busca do conhecimento e no exercicio da cidadania; 

7) Conhecer o proprio corpo; fazer uso de diferentes, linguagens como 

meio de criar, expressar suas proprias ideias; 

8) Interpretar e usufruir das producoes culturais em contextos publicos 

e privados, atendendo a diferentes intentjoes de eomunicacao; 

9) Saber fazer de diversa fonte de mformaeao e recursos tecnologicos 

para adquirir conhecimentos; 

10) Pensar "e questionar a realidade de forma participativa" (BRASIL, 

1998, p. 23). 

Nesse sentido, ao propor uma educacao comprometida com a cidadania, os 

PCNs reafirma os principios democraticos da constituicao, valorizando uma educa9ao 

escolar alicercada na dignidade do ser humano, na igualdade de direitos, na participacao 

e na responsabilidade profissional. A disciplina historia teria papel fundamental nesta 

percepcao por objetivar a valorizacao do "Direito de cidadania dos individuos dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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grupos e dos povos como condicao de efetivar o fortalecimento da democracia 

mantendo o respeito as difereneas e lutar contra as desigualdades" (BRASIL, 1998, p. 

50) 

Com base nesta caracterizacao da area, os autores dos PCNs manifestam a 

esperanca que ao longo do ensino fundamental os alunos gradativamente possam 

ampliar a compreensao de sua realidade especificamente confrontando-a com outras 

realidades historieas. Dessa forma se espera que este aluno consiga estabelecer suas 

escolhas apos o estudo. Assim, ao final do ensino fundamental os alunos deverao ser 

aptos a, 

Identificar relacoes sociais no seu proprio grupo de convivio; situar 

acontecimentos histdricos e localiza-los em uma multiplicidade de 

tempos; reconhecer que o conhecimento historico e parte de um 

conhecimento interdisciplinar; compreender que a historia individual 

faz parte da historia coletiva; conhecer e respeitar o modo de vida de 

diferentes grupos em diversos tempos e espaeos; questionar a 

realidade encontrar os problemas e as possiveis solucoes; sejam 

capazes de dominar diferentes procedimentos de pesquisa; valorizar o 

patrimonio socio-cultural e respeite a diversidade social; valorize o 

direito de cidadania dos individuos como condicao de fortalecimento 

da democracia (BRASIL, 1998, p. 50). 

Para a concretizacao do ensino em sala de aula, os PCNs recomendam em seus 

objetivos gerais, que professores e alunos apreendam o conteudo partindo das 

problematieas locals, para mais tarde analisar as outras dimensoes historieas uma vez 

que e objetivo dos PCNs que os alunos gradativamente possam ampliar a compreensao 

de sua realidade e relatione com outras realidades historieas e assim possam fazer suas 

escolhas. Tanto os objetivos gerais do ensino fundamental quanto os de cada area sao 

formulados de maneira a "respeitar" a diversidade social e cultural. 

Os Parametros Curriculares Nationals tem o intuito de servir de apoio as 

discussoes do desenvolvimento dos projetos educativos da escola. Os PCNs trazem uma 

reflexao sobre a pratiea pedagogica e planejamento de aulas; ainda fazem uma analise e 

selecao dos materials didaticos e de recursos tecnologicos. Desta feita atuam no ensino 

de historia estimulando o debate da area. 

Assim os Parametros Curriculares Nationals de Historia fizeram uma fusao 

dessas ideias educacionais mais gerais, ideias difundidas e arraigadas sobre o ensino de 

Historia, passando pelo ensino tematico e chegando ao ensino de nocoes como espaco e 

tempo para alunos de 1° a 5° ano do ensino fundamental. 
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Pautando-se nas ideias que se configuram de forma mais acabada no final da 

decada de 1990 prioriza-se uma historia a ser ensinada a partir da realidade do aluno, do 

seu cotidiano, do conhecimento que ele traz para escola e sobretudo rompendo com a 

historia traditional, factual de nomes e datas. 

E importante acrescentar que a discussao presente neste documento e que 

deflnem a Educacao nao sao meras informacoes, envolvem uma producao ativa de 

conhecimento e saber. O bom exernplo disso e o Piano National de Educacao que esta 

em vigor desde 2001, lei aprovada pelo congresso que abrange acoes ate 2011 (Lei n° 

10172/2001). O PNE e um documento que organiza propriedade e propoe metas a 

serem alcancadas nos dez anos seguintes. 

Segundo Francisco das Chagas Fernandes
1

, secretario executivo do Ministerio da 

Educacao (MEC), o PNE traca os objetivos, mas a sua implementacao e 

responsabilidade dos diferentes niveis de govemo, que precisam criar pianos de acao. 

Apesar da contribuicao do PNE, o MEC lancou em 2007 o Piano de Desenvolvimento 

da Educacao (PDE), com intervencoes previstas ate 2022, diante disso teremos dois 

pianos de Educacao vigorando no mesmo Pais. U m dos argumentos do MEC para tal 

facanha e que o PDE teria como foco a qualidade de Ensino, enquanto o PNE a 

qualidade de acoes. 

Creio que o PNE deva ser um instrumento para tornar a educacao 

realmente uma prioridade national. Todavia, a sua efetivacao depende 

do esforco integrado e compartilhado entre todas as esferas e agentes 

do processo educativo, mcluindo a Uniao, Estados, Municipios, as 

escolas, os dirigentes escolares, os professores, os alunos, as familias e 

a sociedade como um todo. Se cada uma dessas instancias e 

segmentos fizer a sua parte, com certeza poderemos atingir as 

diretrizes e metas propostas no PNE, tornando-o uma realidade 

(MARCHEZAN
2

, 2000, s/p). 

Segundo Ivam Valente e Roberto Romano
3

 (2000) e de acordo com o relatorio 

Marchezam o PNE esta montado sobre tres eixos: a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e ducacao co m o dire ito , b) 

e ducacao como m o to r do desenvo lvim ento econom ico e  so cial e c) e ducacao como 

meio de co m bate a po bre za e a m is e ria. Diferentes teorias e ideologias conflitam na 
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'defesa de uma e de outra dessas visoes. Segundo o autor, nao e seu objetivo entrar no 

campo da discussao teorica nem restringir qualquer uma dos tres eixos.
 2 

Para este autor a Educacao como direito tern como objetivo garantir uma 

educacao para todos, do nascimento a idade adulta porque, sem ela, a pessoa nao se 

completa, nao se realiza e nao contribui com o desenvolvimento do grupo social. 

Em segundo lugar, ressaltamos o papelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d a e ducacao no desenvo lvim ento do 

Pais . A qualificacao profissional, a formacao dos quadros universitarios e o 

investimento em ciencia e tecnologia induzem o desenvolvimento economico dos 

paises. Segundo Nelson Marchezan (2000, s/p) que "o salto exponential da incidencia 

do conhecimento na competitividade faz da educacao um motor cada vez mais poderoso 

de desenvolvimento dos paises". Os estudos da Secretaria de Assuntos Estrategicos 

(SAE) para a defimcao dos cenarios para o Brasil no ano 2020 encontraram a e quidade 

so cial e a e ducacao  como desejos-sintese da sociedade atual, coletados em entrevistas a 

populacao, seminarios com estudiosos, questionarios, etc. A e quidade , nesse estudo, e 

entendida como sintese de igualdade de oportunidades, uma inversao completa das 

desigualdades sociais de hoje. A e ducacao , o segundo desejo mais destacado pela 

sociedade, evidencia seu efeito na formacao do Brasil do futuro, possibilitando a 

igualdade de oportunidades, o fortalecimento da cidadania, melhorando o nivel e a 

qualidade do trabalho e a competitividade externa do Pais. A sociedade brasileira 

acredita no poder da educacao e imagina que ela levara o Brasil ao cenario desejado 

para o Pais dentro de 20 anos. 

Em terceiro lugar o autor destaca que nas diretrizes, objetivos e metas abriu-se 

espaco ao tema da e ducacao como in strum e n to de co m bate a po bre za e a m is e ria. 

Estes problemas estao na agenda politica, nos pianos governamentais, nas preocupacoes 

da sociedade brasileira. Mais do que nunca se impoe ao Brasil reverter o quadro de 

exclusao social, desemprego, pobreza e miseria que marginaliza cerca de 60 milh5es de 

pessoas. Ainda segundo Marchezan (2000) nao se pode prosseguir no seculo X X I com 

37% dos brasileiros vivendo em familias com renda per capita inferior a linha de 

'FRANCISCO das Chagas Femandes secretario executivo do Ministerio da Educacao, formado em Letras 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi secretario de Educacao Basica (SEB) do MEC. 
2
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3 Ivan Valente e deputado federal suplente pelo PT-SP.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E-mail: ivalente@uol.com.br 

Roberto Romano e professor titular de Etica e Filosofia Politica do Institute de Filosofia 

e Ciencias Humanas da UNICAMP. E-mail: romanor@uol.com.br 
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pobreza. Segundo estudos do IPEIA sobre a desigualdade no Pais, o ganho medio dos 

10% mais rieos da populacao e 30 vezes maior do que o dos 40% mais pobres 

(BRASIL;200. s/p) 

Tais consideracoes anteriormente arroladas nos dao subsidios para entrar no 

campo da Educacao e de seus pianos e projetos, e questiona-los a cerca da forma como 

eles estao pensados e elaborados e se estao sendo cumpridos pela comunidade escolar. 

Assim sendo, as escolas deveriam pautar-se nestes parametros quando da 

preparacao de seus PPP. Esta e nossa questao central, como dito assim, quando nos 

debrucamos sobre o PPP da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Mosenhor 

Morais. Fica aqui uma questao: o que seria o PPP? Dedicamos-nos a esta questao no 

topic© abaixo. 

1.2 Conceituando o Projeto Politico Pedagogico 

Podemos dizer que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pro je to po litico pedagogico  define a identidade da 

escola e indica caminhos para ensinar. Veiga (2002, p. 16) define os tres pontos do 

documento como sendo, 

" [ . . . ] Projeto porque reune propostas de acao concreta a executar durante determinado 

periodo de tempo 

" [ . . . ] Politico por considerar a escola como um espaco de formacao de cidadaos 

conscientes, responsaveis e criticos, que atuarao individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir". 

" [ . . . ] Pedagogico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessarios ao processo de ensino e aprendizagem". 

Conforme Vil lar (2002) o termo projeto deriva do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA projectus que significa 

"a acao de lanear para frente"; o vocabulo politico vem do grego politikos que reporta-

se a "o que ou a aquilo que e relativo ao cidadao"; o termo pedagogico provem do 

grego pedagogikos que alude ao "que ou a aquilo que e relativo ou proprio da 

pedagogia". 

Portanto nos apropriando de Veiga (2002) e Vi l lar (2002) inferimos que o PPP 

e um documento que deve traduzir as intencoes de acao futuras, proximas e longinquas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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da instituieao educativa, tendo em vista a formacao do cidadao para atuar em um 

determinado tipo de sociedade. 

Segundo Veiga (1996, p. 12) a construcao do PPP passa pelos dados do 

presente e do passado da escola e da realidade circundante ao espaeo escolar. Neste 

sentido, o PPP e, antes de tudo, um documento historico que resgata a historicidade
 1 

Dessa forma 

[...] o projeto politico-pedagogico tem a ver com a organizacao do 

trabalho pedagogico em dois niveis: como organizacao da escola 

como um todo e como organizacao da sala de aula, incluindo sua 

relacao com o contexto social imediato, procurando preservar a visao 

da totalidade [...] o projeto politico-pedagogico busca a organizacao 

da escola na sua globalidade (VEIGA, 1996, p. 14). 

Para compreender o Projeto Politico Pedagogico com seus dilemas, conflitos e 

perspectivas e preciso entende-lo ao longo de sua producao, de sua constituicao, do 

momenta vivido e com as necessidades da instituieao e comunidade escolar que o 

elaboraram, para tal faz-se necessario ponderar sobre a sua organizacao levando em 

consideracao tudo que esta por tras da sua estraturacao desde da forma como ele vem 

sendo posto, aceito e o que se deve levar em consideracao. Isso por que 

O Projeto Politico Pedagogico tem haver com a organizacao da escola 

como um todo e como organizacao da sala de aula, incluindo sua 

relacao com o contexto social imediato, procurando preservar a visao 

da totalidade [...] o Projeto Politico Pedagogico busca a organizacao 

da escola na sua globalidade (VEIGA, 1996, p. 14). 

E nesse contexto que analisamos o PPP da Escola Monsenhor Morais, levando 

em consideracao que ele nao se resume a um documento de dimensao pedagogica, 

muito menos a um conjunto de projetos e de pianos isolados de cada professor em sala 

de aula, mas e produto especifico e que reflete a realidade da instituieao, situada em um 

contexto mais amplo que influencia e e influenciado. Influencia os professores na 

elaboracao dos pianos de aula e o proprio documento e influenciado por algo maior, 

como e o caso da L D B E N e os PCNs, que influenciam de maneira direta no 

documento. 
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Diante da leitura e analise do PPP da Escola e do que discute Veiga (2004) e 

BondiolizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Veiga), apreende-se que o Projeto Politico Pedagogico e algo maior que 

o registro das praticas pedagogicas desenvolvidas na instituieao. Isto e, contempla 

refiexoes maiores e mais profundas ou pelo menos deveria ser isso por que estao 

envolvidos os diversos sujeitos que compoe a comunidade escolar de alunos, 

professores e comunidade no gerai, alem de estar em jogo diversos interesses que nao 

partem somente de quern o produz mas de esferas superiores e o PPP tem que 

atender a esses sujeitos. Tem-se que levar em consideracao que o PPP e produzido 

pelos professores com base na L D B E N e nos PCNs ouvidos os anseios sociais dados 

historieamente pelas interaeoes humanas. O PPP e ou deveria ser, antes de tudo, um 

documento historico, representante de seu tempo e espaco. 

No que concerne a relevancia de um Projeto Politico Pedagogico, Viera (2006) 

destaca que os varios segmentos escolares acabam assumindo o controle de parte do 

documento. A direcao das escolas, por exemplo, se fixam mais na funcionalidade das 

instituicoes; os professores agarram-se aos conteudos programaticos; os pedagogos 

destacam as metodologias; e, por f im, os alunos praticamente nao participam, apesar de 

sentirem na pele os efeitos deste documento. 

Frente a estes limites, questionamos: por que a escola deve se interessar pelo 

Projeto? 

Para Veiga (2002) como a funcao do projeto e justamente resolver os 

problemas, transformar a pratica e, no limite, tornar menor o sofrimento as Escolas 

devem ter este documento. Nesta perspectiva, o Projeto Educativo nao e algo que se 

coloca como uma tarefa "a mais" para a escola, como mais trabalho, e algo que deve ser 

naturalizado, por que educar e, antes de tudo, planejar. 

Nesse sentido, a propria producao do documento e o momenta em que a 

instituieao deve refletir sobre os conhecimentos que deseja socializar para formar um 

cidadao dentro da realidade circundante. E esse e justamente um dos objetivos do PPP 

que estudamos, resta nos perguntar se essa preocupa?ao presente no documento e 

contemplada na pratica. 

Veiga (1996) e Bondioli (2004) destacam que a elaboracao do PPP nao deve 

ser um movimento para atender as exigencias do sistema educacional, um mero cumprir 

tarefa. Como documento historico ele deve ser constantemente, lembramos reelaborado 

por que a sociedade esta em constante mutacao. 
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Seguindo a logica do planejar, o capltulo que se segue busca pensar justamente 

como o municipio e a escola construiram seus pianos educativos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dos alunos, j a que todos os sujeitos sao iguais e podem participar do processo ensino-

aprendizagem como iguais. 

2.1. Breve Historico da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio 

Monsenhor Morais 

Segundo Pereira (2010) a escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio 

Monsenhor Morais da cidade de Bonito de Santa Fe- PB foi inaugurada no final da 

deeada de 1950, por iniciativa do professor Afonso Pereira da Silva e com o apoio da 

Fundacao Padre Ibiapina. Inicialmente a escola foi denominada de Ginasio Comercial 

Monsenhor Morais. A primeira turma foi do Exame de Admissao e funcionava em 

instalaeoes cedidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. No ano seguinte 

surgiu as turmas de l
a

 a 4
a

 serie do Curso Ginasial hoje denorninado de Ensino 

Fundamental. 

Segundo relates contidos na monografla da professora Iuzante Pereira Dias
3

, 

base das fontes aqui apresentadas, o fundador da instituieao mobilizou as autoridades da 

cidade para prestar trabalho voluntario como professores. O fundador da escola 

aproveitando o anseio do senhor Jose Timoteo das Neves em dar educaeao aos filhos 

dos vizinhos e aos seus conseguiu um terreno para a construe&o da supracitada escola. 

Alem disso, o fundador buscou junto a Fundacao Padre Ibiapina os recursos para 

instalae&o eletrica. Assim foi possivel inaugurar as primeiras turmas com aula noturna. 

Somente a partir do ano de 1975 esse Ginasio foi estadualizado e 

conservando a mesma denominacao (Monsenhor Morais),funcionando 

nas mesmas instalagoes com apenas quatro salas de aula, porem, 

estruturadas e de acordo com os padroes estabelecidos pelo Conselho 

Estadual de Educacao. Nessa epoca, a escola pode contar com a 

nomeacao de professores, muito deles com cursos de licenciatura 

concluidos ou cursando, portanto aptos a lecionar as disciplinas 

especificas, e um quadro de funcionarios para os trabalhos 

burocraticos e gerais. Em 1978, foi implantado o "cientifico", atual 

Ensino Medio (DIAS, 2010, p. 18). 

3 luzanete pereira Dias.. EDUCACAO DE QUALIDADE E POSSIVEL? Um estudo sobre o processo de 

formacao continuada na E.E. E. Fund. Med. Monsenhor Morais. Monografla apresentada ao programa 

de especializacao na UFPB- 2010 
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Hoje a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Monsenhor Morais, 

localizada a Rua Aprigio Pereira da Silva, Al to da Boa Vista, na cidade de Bonito de 

Santa Fe - Paraiba oferece Ensino Fundamental do 6° ao 9° ano; Ensino Medio regular e 

Educacao de Jovens e Adultos (EJA), fancionando nos turnos manha, tarde e noite com 

um total aproximadamente de 865 alunos matriculados, sendo que 390 destes estao no 

Ensino Medio entre ensino normal e EJA que perfazem um total de 9 (nove) turmas. 

Os dados de evasao escolar ainda nao haviam sido computados quando da 

realizacao da pesquisa (2011 e 2012) ja que o ano letivo ainda estava em transcurso. 

Mesmo sem ter tido acesso a estes documentos observamos que as turmas nao sao 

pequenas, em media 40 alunos por turma. O que dificulta o trabalho do professor, 

levando em consideracao que se trata de pessoas e de mentalidades diferentes e que 

cada um acompanha de maneira diferente o ensino aprendizagem. 

U m destaque feito quanto ao ritmo de aprendizagem sao os discentes do EJA. 

Para os professores observados, estes apresentam ritmos diferenciados ja que estao em 

faixas etarias diferentes, possuem ocupacoes profissionais distintas e possuem tempo de 

estudo diferenciados. Estes fatores aliados levam a ritmos de aprendizagem diferentes. 

A EEEFM Monsenhor Morais conta com uma infraestrutura com oito salas de 

aula, uma minibiblioteca, uma cantina, um patio que serve para as refeicoes dos 

discentes e espaco para as brincadeiras no intervalo escolar, uma quadra de esportes e 

laboratorio de informatica e uma area verde com varias arvores ffutiferas. O unico 

espaco com ar-condicionado e a sala dos professores, j a que o Governo do Estado da 

Paraiba nao disponibiliza os recursos para climatizaeao dos ambientes internos das 

escolas vinculadas a Secretaria de Educacao Estadual e as regionais de ensino. 

U m dos problemas enfrentados por alunos e professores e a ma ventilacao das 

salas de aulas. Durante a observaeao, constatarnos que alem das janelas nao fornecerem 

4

uma circulacao de ar que refxesque o ambiente, os ventiladores ou nao funcionam ou 

funcionam insatisfatoriamente. 

A escola conta com uma equipe gestora formada pelo diretor e uma vice-

diretora; uma pequena equipe administrativa com funcionarios efetivos e uma grande 

quantidade de prestadores de servico. O corpo docente da Unidade e formado de 29 

professores sendo 14 desses efetivos e 15 prestadores de servicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No que se refere aos profissionais de historia a unidade conta com seis 

professores formados nesta area, apenas dois dos professores de Historia com 

especializacao na area.. 

Este corpo docente pode contar com um data show, uma televisao, um aparelho 

de D V D , um equipamento de som portatil, um retroprojetor. Segundo o diretor da 

instituieao, a escola "possui uma boa estrutura, tanto fisica como burocratica, possui um 

Projeto Politico Pedagogico atuante (conversa feita em 17-09-2012). 

Diante das leituras que fizemos do PPP, e do que ouvimos da direeao e dos 

professores e percebe-se que ha uma preocupacao de incorporaeao da comunidade nas 

atividades realizadas na escola a exemplo disso acontece jogos anualmente na escola e o 

jogo de abertura acontece entre os professores e pais de alunos. A direeao diz ser 

primordial a participaeao da comunidade/pais nas atividades da escola e no aprendizado 

dos alunos. Segundo o diretor da instituieao os jogos sao realizados todos os anos por 

iniciativa do professor de Matematica Jose Djacir Moreira. A direeao da instituieao 

analisa que este e um projeto exitoso por que ainda consegue a interconexao entre 

escola e comunidade. Ainda segundo a direeao, os projetos de meio ambiente sempre 

contam com a participaeao da comunidade. 

Na perspectiva dos discentes ouvidos durante nossas observaeoes falta projeto 

integrador da familia na escola, sobretudo quando se fala das aeoes de educaeao 

ambiental. 

Ao perguntarmos sobre a participaeao dos pais nas reunioes em mestres e 

familiares, o diretor respondeu que estas aeontecem anualmente e por classe. Cada 

familia tem acesso as informaeoes de seus filhos atraves do diario de classe e podem 

tirar suas duvidas com cada um dos professores. O diretor ressaltou que apesar dessas 

reunioes acontecerem anualmente nada impede que os pais acompanhem o desempenho 

dos seus filhos no dia a dia (conversa em 17-09-2011). 

Durante o periodo de observaeao e coleta de dados na escola percebemos que 

muitas das coisas relatadas pelo diretor realmente aeontecem na pratica, outras so 

existem no papel, a exemplo do planejamento feito pelos professores no inicio do ano. 

Nada ou quase nada e posto em pratica do que se planejou. 

O curioso que nas falas captadas nas multiplas conversas durante nosso estagio, 

ouvimos que os professores ja conheciam o PPP ha oito anos, e no entanto parece um 

peso morto, sem uso. Destacamos que o atual PPP da escola foi elaborado em 2003, e 
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ate o momenta de nossa pesquisa nao tinha sofrido nenhuma alteracao, quando a nivel 

nacional houveram varias mudaneas na legislaeao a nivel federal e estadual. O 

Referential Curricular do Estado da Paraiba, por exemplo, que normatiza o processo de 

ensino aprendizagem foi lancado em 2010. 

2.2 O piano de Educacao do Municipio e a legislaeao vigente 

O Piano Municipal de Educacao do Municipio de Bonito de Santa Fe e ffuto de 

um planejamento coletivo e suas diretrizes, objetivos e metas contemplam os anseios e 

sonhos desta comunidade. Segundo a professora Iuzanete Pereira Dias (2010) ao 

analisar o piano de educacao do Municipio detectou no documento um mapeamento da 

situacao socioeconomics, demografica e principalmente educacional do municipio. Ele 

foi conduzido de forma democratica, embora sem poder se asseverar a plenitude da 

participaeao popular, o que seria ideal. A autora reconhece que a populaeao esta aquem 

do assumir responsabilidades desta natureza, e embora convocada, se fez ausente. 

E preciso destacar, entretanto, que a vontade deveria ser expressas em aeoes 

convocatarias da sociedade c iv i l , ou na pior das perspectivas, da sociedade civil 

organizada. Infelizmente nao foi possivel comprovar esta aeao, j a que o municipio e 

pobre em orgaos de imprensa capazes de manter um historico jornalistico. 

O Piano Municipal de Educaeao foi organizado seguindo uma estrutura tematica, 

com capacidade de englobar todos os niveis de ensino e as modalidades de educaeao. O 

objetivo geral e buscar sua vocaeao economica, que cresce culturalmente e 

tecnologicamente, e que se expressa como comunidade educativa. 

Como objetivos especificos o PME (2002, p. 10) visa: 

a) a garantia do ensino fundamental obrigatorio, de no minimo, oito 

anos, para todas as eriancas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 6 a 14 anos, buscando assegurar sua 

conclusao e, dentro das condieoes locais, implantarem 

progressivamente o ensino de nove anos; b) a garantia do ensino 

fundamental a todos que a ele nao tiveram acesso na idade propria ou 

que nao o concluiram, incluida a erradicaeao do analfabetismo; c) 

ampliaeao do atendimento nos demais niveis de educaeao infantil, 

ensino medio e educaeao superior; d) valorizaeao dos profissionais da 

educaeao; e, e) desenvolvimento do sistema de informatizaeao e 

avaliaeao em todos os niveis de ensino e modalidade de educaeao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O piano considera ainda que, a capacitaeao dos profissionais que atuam na 

Educaeao Infantil e fator essencial. A legislaeao vigente exige uma formaeao 

pedagogica tanto inicial em cursos de nivel medio ou superior, que contemplem 

conteudos especificos relativos a essa etapa de educaeao, o PME visa ainda a formaeao 

continuada que tem como objetivo assinar um convenio com a Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Campus de Cajazeiras para a formaeao continuada dos 

profissionais do magisterio. 

Com relaeao a modalidade da Educaeao Especial que se destina ao atendimento 

dos portadores de necessidades especiais o piano afirma que esta deve ser oferecida, 

preferencialmente, na rede regular de ensino (Escola Inclusiva). Para isso, e necessaria 

uma formaeao adequada dos professores do Ensino Fundamental para que esses possam 

desenvolver competencias que ajudem, verdadeiramente, no desenvolvimento cognitivo 

e afetivo dos alunos. E que o Municipio, o Estado e a Uniao vejam a capacitaeao dos 

profissionais de educaeao, principalmente dos professores como mecanismo 

fundamental para a melhoria da educaeao e que, especificamente, tem a carencia de 

cursos de capacitaeao para que os professores possam lidar, de forma segura, com a 

educaeao especial. 

O PME (2002, p. 12), nas suas diretrizes, objetivos e metas da Educaeao de 

Jovens e Adultos tambem objetiva: 

a) formaeao profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa 

do educador enquanto cidadao e profissional; b) formaeao 

profissional, nos ambitos da formaeao inicial e continuada; c) a 

formaeao de profissional deve atender as areas de atuaeao: educaeao 

infantil, educaeao especial, ensino fundamental, educaeao do campo e 

educaeao de jovens e adultos. 

Os objetivos e metas que aparecem no Piano Municipal de Educaeao visam uma 

Educaeao de qualidade, buscam atender as necessidades dos alunos, pensando tambem 

e claro numa melhor formaeao para os professores de maneira geral. Lembramos que o 

PPP da Escola Monsenhor Morais, objeto de nosso estudo, segue a estrutura do PME. 

Temos a impressao, ao compararmos o PME e o PPP de que o Estado e o 

Municipio vivem isolados quando pensam as questoes educacionais. Na melhor das 
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hipoteses, as estraturas dos documentos mostram isso, haveria momentos de dialogo. 

Como esta nao e uma problematica deste estudo, deixemos para outros trabalhos 

academieos. Uma questao, entretanto, permaneee: se o PPP da Escola Monsenhor 

Morais segue o padrao do PME, haveria discordancias dos principios educativos. 

2.3 Projeto politico-pedagogico da escola uma construcao possivel 

O Projeto Politico Pedagogico da escola foi escrito baseado na L D B E N (Lei n° 

9394/96), em seu artigol2 § I , artigo 13 § I e no artigo 14 § I e I I que, no geral, 

estabelecem orientacao legal para as escolas elaborarem, executarem e avaliarem os 

seus projetos pedagogicos sempre em consonancia com a legislaeao em vigor. A 

legislaeao define normas de gestao democratica do ensino publico na educaeao basica, 

de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes principios estabelecidos 

pelo artigo 14: 

I . Participaeao dos profissionais de educaeao na elaboraeao do projeto 

pedagogico da escola; 

I I . Participaeao das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares equivalentes (BRASIL, LDBEN, 1996, p. 17) 

O PPP da supracitada escola ancora-se, ainda, nos artigos 2 e 3 da L D B E N 

(BRASIL, 1996, p. 8-9) quando estes estabelecem, respectivamente: 

Art. 2° A educaeao, dever da familia e do Estado, inspirada nos 

principios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

fmalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercicio da cidadania e sua qualificaeao para o trabalho. 

Art. 3° O ensino sera mimstrado com base nos seguintes principios: 

I - igualdade de condieoes para o acesso e permanencia na escola; 

I I - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

I I I - pluralismo de ideias e de concepeoes pedagogicas; 

IV - respeito a liberdade e apreeo a tolerancia; 

V - coexisteneia de instituieoes publicas e privadas de ensino; 

V I - gratuidade do ensino publico em estabelecimentos oficiais; 

V I I - valorizaeao do profissional da educaeao escolar; 

V I I I - gestao democratica do ensino publico, na forma desta Lei e da 

legislaeao dos sistemas de ensino; 
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IX - garantia de padrao de qualidade; 

X - valorizacao da experiencia extra-escolar; 

X I - vinculacao entre a educacao escolar, o trabalho e as praticas 

sociais. 

Segundo Veiga (2002) o Projeto Politico Pedagogico em sua autonomia se 

compoe de atividades, que estao inserida diversos discursos e posicionamentos e a 

comunidade nao esta fora, e o PPP so se constroi ou so acontece com a interacao 

conjunta e coletiva do corpo docente que, como compositores e detentores de notas, vao 

construindo algo solido e fundamentado denominado Projeto Politico Pedagogico. 

Neste sentido, o PPP torna-se um documento que deveria facilitar e organizar as 

atividades escolares, sendo ele o mediador de decisoes, da condueao das acoes e da 

analise dos seus resultados e impactos. Ele e construido e vivenciado em todos os 

momentos, por todos os envolvidos com o processo edueativo da escola. 

O PPP da Escola Monsenhor Morais apresenta uma estrutura, como dito acima, 

muito parecida com o PME do Municipio de Bonito de Santa Fe. O documento conta, 

inicialmente com uma apresentacao. Nesta os autores apresentam o documento 

indicando que seu objetivo e ajudar no planejamento e inovacao dos trabalhos escolares 

de tal modo que forme alunos/cidadaos capazes de perceber a realidade circundante. 

Assim, a realidade deve ser ineorporada nas atividades de sala de aula, 

Na justificativa do Projeto os professores autores apontam a constante 

necessidade de diagnosticar as dificuldades presentes na escola como as inerentes ao 

processo de leitura, escrita textual e os de raciocinio matematico. 

Uma das justificativas para a elaboracao do PPP foi a propria Lei 9394/96 que 

obrigou por forca juridica a necessidade da construcao deste tipo de documento nas 

escolas brasileiras. 

Quanto a dimensao politico pedagogica pressupoe uma construcao participativa 

que envolve ativamente os diversos segmentos escolares e da sociedade. Dimensao esta 

que se caracteriza como um dos eixos de trabalho proposto pela escola. Assim, para a 

elaboracao do projeto, tomaram como base. 

a tendencia progressista libertadora, pois a mesma afirma que o 

papel da escola e diagnosticar os problemas sociais presentes na 

comunidade onde esta inserida, procurando direcionar seus 

objetivos no sentido de intervencao critica, pautada na formaeao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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humana, perspectivando a construcao de cidadaos criticos, 

capazes de questionar a realidade social (PPP, 2003, p. 04). 

Ainda na justificativa os autores dizern que o projeto torna-se uma necessidade 

instrumental para o uso diario, isso por que revisam as tarefas da escola e analisam os 

questionamentos sobre a mesma, busca a melhoria do trabalho pedagogico com a 

finalidade de alcancar metas educativas de maneira mais eftcaz. 

Na sequencia aparece a identifieacao da escola, sua localizaeao geografica, 

espaco fisico, corpo docente, corpo tecnico e pessoal de apoio e recursos materias que 

j a indicamos no capitulo anterior. 

Uma preocupacao do documento e apresentar a historia da instituieao escolar. 

Segundo os dados do PPP a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio 

Monsenhor Morais nasceu a partir do decreto 6.452 de 14 de mareo de 1975 e 4.783 de 

17 de abril de 1983, concedendo a estadualizaeao e funcionando de in i t io na Rua Joao 

Cambota . Neste diagnostico, os autores apontam que o problema que se configura 

com mais afinco e com relaeao a participaeao dos pais na escola, e um ponto critico a 

ser tratado e aprimorado pela instituieao, embora a maioria participe das reuniSes 

destinadas a discuss5es sobre interesse geral ou quando se trata exclusivamente de 

questoes pedagogicas, ou seja, sobre o rendimento escolar dos filhos. 

Nos seus objetivos o PPP destaca que e preciso proporcionar condiedes para o 

desenvolvimento sociocultural dos alunos; colaborar na formulaeao de propostas de 

interveneao pedagogica voltada para a reorganizaeao do trabalho escolar, tendo em vista 

o progresso e sucesso de todos os alunos da escola; como tambem possibilitar o uso 

pedagogico das novas tecnologias de informaeao e de comunicaeao na aeao docente. 

As metas do PPP (2003, p. 11) sao: 

• integrar todos os segmentos da escola visando superar as 

dificuldades diagnosticadas ao longo do processo ensino-

aprendizagem; 

• Melhorar a qualidade do ensino pedagogico; 

• Diminuir o indice de evasao e repetencia escolar; 

• Atrair a participaeao da familia nas reunioes de 

acompanhamento pedagogico e eventos escolares; 

• Valorizar a cultura regional como caminho a realizaeao de 

atividades de cidadania. 

5 A confusao de nomes de ruas dar-se por que a Rua Joao Cambota inicia-se na frente da entrada do 

colegio que esta localizado plenamente na rua Aprigio Pereira da Silva. 
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Na fundamentacao teoriea o PPP destaca a importancia de uma educacao para 

todos promotora de cidadaos autonomos, criticos e participantes de sua comunidade, 

com valores morais e eticos, empenhados em viver solidariamente. A escola em sua 

essentia deve buscar, afirmam os autores, meios para formar cidadaos criticos e 

conscientes de sua influencia no meio social, construindo uma sociedade justa e 

igualitaria. 

Na metodologia o PPP (2003, p. 16) preconiza: 

• Desenvolver atividades interdisciplinares; 

• Auto avaliacao da pratica pedagogics do corpo docente da escola; 

• Desenvolver trabalhos coletivos envolvendo todos os segrnentos da 

escola; 

• Inovacao das formas de avaliacao e metodologia utilizadas pelo corpo 

docente; 

• Desenvolvimento de atividades culturais, sociais e civicas com o 

educando; 

• Fortalecimento do conselho escolar; 

• Construcao de parcerias com outras instituier>es locais. 

• Sessoes de estudos e desenvolvimento de projetos; 

• Reunioes e planejamentos pedagogicos para reflexao das praticas 

pedagogicas; 

• Planejar e elaborar de forma coletiva o calendario anual das 

atividades; 

• Encontro para discussao das novas metodologias a serem 

desenvolvidas; 

• Envolvimento de todos os segrnentos da escola em desfiles, eventos, 

palestras e outros; 

• Reunioes mensais do conselho escolar; 

• Elaboracao de projetos coletivos". 

Quanto ao tipo de avaliacao presente no PPP consiste em atribuir aspectos 

relevantes de conhecimento e da aprendizagem do aluno, visando uma tomada de 

detisao. E atraves da avaliacao que entendem a situacao didatica que envolve o 

educando e o professor com pretensao de servir de base para a reflexao e tomada de 

consciencia sobre a pratica educativa, o PPP nessa perspectiva devera ser subsidio da 

avaliacao, funcionando como instrumento balizador do desenvolvimento escolar nos 

pontes que o mesmo contempla. 

Ao analisarmos o PME e o PPP percebemos que eles garantem a formacao 

cidada. Por outro lado, percebemos que eles se opoe quando pensam as metas da 

educaeao e algumas modalidades de ensino, sobretudo as inclusivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 3 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO F U N D A M E N T A L E MEDIO 

MONSENHOR MORAIS, CURRICULO: IDEIAS POSSIVEIS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O ojlcio de ensinar nao e para aventureiros, e 

para 

profissionais, homens e mulheres que, alem dos 

conhecimentos na area dos conteudos especificos e da 

educagao, assumem a construgao da liberdade e da cidadania 

do outro como condigdo mesma de realizagao de sua propria 

liberdade e cidadania." 

(Ildeu Moreira Coelho) 

Este capitulo tem por objetivo apresentar a historia e o ensino de Historia na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Monsenhor Morais, municipio de 

Bonito de Santa Fe- PB. Para tanto, foi necessario realizar um estudo de modo que 

abordasse a historia do curriculo de historia na referida instituieao, aqui discutimos de 

forma nivelada a abordagem dos conteudos por parte dos professores a partir de 

observacoes de 15 aulas de tres professores de historia. De cada professor foram 

observadas 5 aulas nos turnos vespertinos e noturno em datas diferenciadas. Do 

professor(a) " A " as aulas observadas ocorreram nos dias 03, 08, 10, 17 e 22 de 

novembro de 2011. Do professor(a) " B " foram observadas aulas nos dias 22, 27, 29 

setembro e 05 e 12 de outubro de 2011. Ja as aulas da professor(a) "C", foram 

observadas nos dias 19, 20, 22, 26 e 27 de setembro de 2011. 

Apos a observacao dessas aulas tivemos uma conversas nao direcionada com 

cada professor. O objetivo era perceber como estes tratavam o curriculo e se 

apoderavam deste para socializacao dos saberes aos discentes. Segundo Cristina costa 

6 Vale destacar que as datas da observacao estao proximas em decorrencia da oferta das disciplinas de 

Estagio Supervisionado I e II terem ocorrido no mesmo semestre para nossa turma de graduacao 2009.1 
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(2007) os Parametros Curriculares Nationals preconizam que a elaboracao do Projeto 

Pedagogico deve contemplar diretamente os discentes. E obvio que, na atividade 

pedagogica relacionada com o curriculo, o professor e um elemento de primeira ordem 

na caracterizacao desse processo, isso por que e ele o agente e ao mesmo tempo o 

sujeito. Neste sentido, nao podemos classificar os professores como objeto desse 

curriculo. Lembramos ainda como cita Cristina Costa (2007) para Grundy (1987) o 

curriculo e, antes de tudo, uma pratica que envolve varios sujeitos que vai do professor, 

passa pelo aluno e pelos tecnicos administrativos das unidades de ensino, isto para nao 

alargarmos esta relacao. 

Outro objetivo deste capitulo e realizar uma pequena apresentacao sobre os 

desafios enfrentados pelos professores de historia quando o curriculo e posto em acao, 

levando em consideracao que a pratica muitas vezes se difere da teoria. 

3 . 1 0 posicionamento dos professores em relacao ao Projeto Politico Pedagogico 

e construcao do curriculo
7 

Em relacao ao posicionamento dos professores quanto ao PPP, percebemos que 

estes o veem como uma "chance a mais" para poderem planejar suas aulas. Ao utilizar 

o PPP como referenda principal de sua acao pedagogica, passaram a perceber o quao 

distante da realidade se encontra os PCNs e a L D B E N . Segundo o professor"A" 

Muitas vezes antes de nos acostumar com ele [PCNs], ja vem outro 

[...] e tanta lei, projetos que fica dificil [...] por que nossa obrigacao 

nao e apenas planejar, temos que executar este piano, e se ficarmos 

preocupados com o que os documentos querem, a aula nao flui (08 de 

novembro de 2011) 

Dos tres professores observados dois concordam com o fato de que apesar de o 

PCN, ser produzido a partir de outra realidade, nao deixa de ter sua importancia, isso por que 

contempla o ensino da instituieao se nao em sua totalidade, mais nao se pode descarta-lo como 

se fosse algo aquem do ensino da instituieao. 

7 Optamos em trabalhar com conversas nao diretivas em nosso trabalho, pelo fato de aproveitarrnos as 
aulas de estagio para dar inicio as atividades da monografia, nesse caso em especial usamos as 
observacoes das disciplinas de estagio 1 e 2 que eram destinadas as observacoes no Ensino 
Fundamental I I e Ensino Medio. Vale destacar ainda que nao nos aprofundamos no uso da historia 
oral, haja vista que nao tem citacoes em nosso texto a respeito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Todavia, estes professores alegaram que os propositos nao estao sendo 

alcancados devido nao haver maior interesse deles no uso dos PCNs, L D B E N e PPP. 

Para planejarem e dar suas aulas os professores A, B e C seguem apenas o que esta 

posto no livro didatieo, esquecendo as vezes que a Escola possui um PPP que 

normatiza os processos de ensino aprendizagem. 

Nas conversas com os professores observados apareceu uma contradicao de 

suas falas. Eles afirmaram que os resultados didatieos-pedagogicos sao satisfatorios 

mesmo quando percebem que os discentes nao conseguem compreender o que foi 

trabalhado em sala de aula. 

Os tres professores observados verbalizaram, cada um a seu modo, uma serie 

de dificuldades que enfrenta em sala de aula. Estas relacionam-se com faixas etarias 

diferentes em contato numa mesma turma; falta de comprometimento dos familiares e 

responsaveis com a educacao; turmas numerosas. A heterogeneidade das turmas, seria o 

problema mais grave segundo os professores por gerar as diferenciacoes de aprendizado 

proprio da maturidade individual. 

Em conversa com o professor "C", este afirmou que "a partir dos PCNs e 

L D B N , foi possivel a construcao do PPP e que houve mudanca na maneira de planejar e 

executar as suas aulas" (conversa no dia 19 de setembro de 2011). Segundo ele, sua 

pratica educativa nao esta limitada ao que preconiza o documento, seguindo outros 

parametros. No geral busca "escutar os alunos e a partir de suas duvidas planejar 

minhas aulas para atender a esse publico que apesar de heterogeneo cada um tem uma 

eontribuicao importante e que nao podemos desmerece-la por mais simples que seja, 

muitas vezes parece uma duvida simples mais que e compartilhada por todos" 

(conversa no dia 19 de setembro de 2011). 

Um bom exemplo da acao coletiva em prol do conhecimento registramos na 

aula do dia 26/09/2011, no turno da tarde na turma de 8° ano, onde o professor " C " 

ministrava o conteudo "o nascimento das monarquias nationals". Presenciamos uma 

turma numerosa que ao interagir com o professor atraves de perguntas e repostas foi 

construindo um saber sobre o tenia em debate. Mesmo quando os alunos repetiam 

perguntas (ou por desatencao ou falta de interesse mesmo com o conteudo) o professor 

manteve-o canal de dialogo mesmo quando as questoes eram "repetidas" ou "simples". 

A postura do professor(a) "C" atende ao que esta posto nos PCNs, L D B e 

PPP da instituieao de que se deve construir o curriculo a partir nao so do professor 

mais tambem dos alunos. 
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A aula do professor(a) " B " observadas em uma turma de primeiro ano do turao 

tarde, tem uma certa diferenca das aulas da professora " A " . Por se tratar de alunos que 

em tese j a tem um conhecimento mais aprofundado do que (os menininhos(as))do 

oitavo ano, no entanto o problema da disparidade da idade tambem se repete na sala 

de aula. Identificamos alunos de uma faixa etaria bem proxima, mais alguns casos de 

alunos que passam dos 20 anos. Durante a observacao, isso se configurou um problema 

ja que os discentes mais velhos estavam totalmente dispersos durante as atividades de 

sala de aula. Como nas aulas observadas o(a) professor(a) B , nao abria a discussao ao 

debate sua aula era exclusivamente presa aos conteudos do livro didatico. Um bom 

exemplo disso, foi observado quando numa aula de avaliacao um aluno questionou 

sobre o conteudo de uma das questoes. O professor aflrmou que "estava tudo no 

conteudo, voce nao leu, por que quern leu nao tera duvida por que nao tirei nada de 

outro lugar" (conversa do dia 29-11 e 05-10 de 2011). Isto nos leva ao seguinte 

problema: estas questoes avaliativas eram ou nao diretivas? Elas apresentavam dados 

que considerassem a realidade do aluno? 

Ao observarmos as aulas do professor(a) " A " , no turno noite numa turma de 

terceiro ano, percebemos que as preocupacSes eram outras, isso por que se tratava de 

uma turma que estava concluindo e que iam participar do E N E M (Exame Nacional do 

Ensino Medio). O professor buscava ministrar aulas com questoes referentes ao 

supracitado exame nacional ao ponto de que das 5 aulas observadas, quatro foram 

dedicadas apenas ao debate de questoes de exames anteriores. A justificativa do 

professor foi "estou preparando voces para passarem no vestibular e ingressarem na 

Universidade" (conversa do dia 03-08-10, 17, 22 de Novembro de 2011). Alem das 

questoes apresentadas pelo professor, os alunos apresentaram questoes por eles 

encontradas. Em uma das aulas fui instigada a falar de minhas experiencias para entrar 

na Universidade e dos percursos percorridos na minha graduacao inconclusa ate aquele 

momento. A professora, lembramos, estabeleceu a relacao entre este tipo de atividade 

com a necessidade do aluno. 

Os tres professores (as) observados (a) afirmaram que o ensino de Historia 

deve dar ao aluno condicoes de refletir sobre os acontecimentos do presente, localiza-

los em um tempo conjuntural e estrutural, estabelecer relacoes entre os diversos fatos 

politicos, economicos e culturais. O estudo da Historia deve tambem possibilitar ao 

individuo libertar-se do tempo presente e do imobilismo que o prende diante dos 

acontecimentos. Restando apenas afirmar que em alguns pequenos momentos isso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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acontecia nas aulas observadas. A propria participacao discente pouca vezes foram 

comentadas pelos docentes. 

Diante das aulas observadas e do que diz o autor Gimeno e Sacritam 

(2000)quanto a elaboracao do curriculo, esta parte da interacao professor-aluno, 

acontece atraves de uma dinamica capaz de fazer da sala de aula, um espaco de 

producao de conhecimento, onde a formaeao do educando perpasse o nivel de 

informacao e seja capaz de desenvolver habilidades, defender ideias, enriquecer a sua 

postura, resgatar valores e atitudes democratieas, criativas e sadias, tornando-o capaz e 

oportunizando a defesa de suas ideias, a elaboracoes de slnteses e/ou conclusoes. Alem 

das leituras em livros didaticos e/ou de apoio (livros especializados), utilizar sempre, 

como subsidios, artigos de revistas, reportagens de jornais, obras literarias, letras de 

musica, filmes os quais vao auxiliar na sistematizaeao do conhecimento, bem como no 

processo ensino- aprendizagem. Durante as aulas e indispensavel a participaeao 

cooperativa dos alunos, sob orientaeao do professor, nas leituras debate, elaboraeao de 

slnteses, resenhas, seminarios, e avaliaeoes. O papel desenvolvido pelos professores e 

alunos no processo de construeao da aprendizagem foi fundamental para difusao do 

curriculo de historia da escola. 

3.2 His tor ia e ensino de historia: O Curr iculo na Acao, desafios para os 

professores de Historia . 

Segundo Fonseca (2004) durante o processo historico que resultou na escola 

que conhecemos hoje, muitas mudaneas ocorreram. Uma das mais significativas refere-

se a organizaeao dos conteudos escolares predominantemente por disciplinas e a sua 

distribuieao ao longo da duraeao do periodo de estudos. Trata-se da produeao e 

estruturaeao do curriculo escolar, mediante o qual se constitui um modo padronizado de 

aprender e de se relacionar com o conhecimento. 

Ao longo da Historia surgiram diferentes concepeoes de curriculo. Parte-se 

neste trabalho do pressuposto, seguindo Apple (1982), de que estas tem subjacentes 

teorias de justiea social, contribuieoes filosoficas, sociologicas, psicologicas, 

antropologicas e, tambem, teorias de aprendizagem e de ensino. Como os pressupostos 

nao sao explicitados corre-se o risco de estagnarem as discussoes, obstruindo os estudos 

no campo do curriculo. A riqueza dos estudos neste campo decorre do carater conflitual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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das diversas concepcoes de curriculo, objeto do presente trabalho. Orientam o 

desenvolvimento do trabalho questionamentos sobre as matrizes teoricas dos estudos de 

curriculo e seus pressupostos desde suas origens ate as ultimas decadas do seculo X X e 

inlcio do seculo X X I . Segundo Sacristan (2000) o curriculozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e  uma praxis, nao um 

objeto estatico. Enquanto praxis e  a expressao da funcao socializadora e cultural da 

educacao. Por isso, as foncoes que o curriculo cumpre como expressao do projeto 

cultural e da socializacao sao realizadas por meio de seus conteudos, de seu formato e 

das praticas que gira em torno de si. Desse modo, analisar os curriculos concretos 

significa estuda-los no contexto em que se configuram e atraves do qual se expressam 

em praticas educativas. A historia das concepcoes de curriculo e marcada por decisoes 

basicas tomadas com o intuito de racionalizar, de forma administrativa, a gestao do 

curriculo para adequa-lo as exigencias economicas, sociais e culturais da epoea; 

elaborar uma critica a escola capitalista; compreender como o curriculo atua, e propor 

uma escola diferente sejam na perspectiva socialista, seja na perspectiva libertaria. 

O curriculo de acordo com Cordeiro (1994) pode ser visto como uma 

construcao social, e portanto e algo que pode ser mudado pela acao da propria 

sociedade, nao podemos despreza-lo ou achar que ele nao tem importancia. 

Umberto Eco (2007) teorico Italiano destaca o curriculo como uma especie 

de filtro da memoria coletiva que permite o dialogo e a partilha de ideias entre pessoas. 

Ele aponta, ao mesmo tempo, para os riscos de uma sociedade que nao disponha mais 

desse filtro e em que cada individuo se relacione diretamente com o conhecimento, 

sem nenhum tipo de mediacao. 

O curriculo e segundo Libaneo (2000) uma pratica relativamente recente 

entre nos se consideramos a significaeao que tem entre outros contextos culturais e 

pedagogicos nos quais conta com maior tradicao. A pratica no que se refere ao 

curriculo e suas ideias possiveis, e uma realidade previa bem estabelecida atraves de 

comportamentos didaticos, politicos, administrativos, econdmicos e etc, atraves dos 

quais se encobrem muitos pressupostos, teorias, praticas, crencas, valores que 

coincidem com a teorizacao sobre o curriculo, aqui buscamos apenas uma 

aproximacao ao conceito de curriculo a partir do que destaca Sacristam no livro O 

cu rricu lo u m a re flexao so bre a prat ica. 

Segundo estes (2000, p. 11) 
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O curriculo e entendido como algo que adquire forma e significado 

educativo a medida que sofre uma serie de processos de formacao 

dentro das atividades praticas que o tem mais diretamente por objeto. 

As condicoes de desenvolvimento e realidade curricular nao podem 

ser entendidas senao em conjunto. 

O curriculo constitui hoje alvo privilegiado da atencao de autoridades, 

politicos, professores e especialistas, isso por que vem passando por reformulacoes e 

novas concepeoes. Acreditamos que toda mudanea curricular e parte de uma politica de 

desenvolvimento do pais e, portanto, o curriculo deve expressar coerencia e articulacao 

com esse projeto. Isso explica, em grande parte, porque o planejamento curricular esta 

adquirindo centralidade nas reformas educativas, especialmente na America Latina. No 

caso brasileiro, isso se evidencia nas reformas curriculares em curso desde 1996 com a 

criacao da L D B E N ; com os PCNs do Ensino Fundamental e Medio; com as Diretrizes 

Curriculares Nationals para a educaeao basica e superior; e nos mecanismos de 

avaliacao do sistema. 

Sacristan & Gomes (2007) diz que a construcao do curriculo e 

hierarquicamente orientada a partir da area politica, economica e administrativa 

buscando atender a fins ainda nao descortinados. Isso por que, 

O curriculo e uma questao central dento do campo da organizacao 

educacional, reduzi-lo a um instrumento meramente burocratico e dar 

credito ao descredito sobre as formas pelo qual esta estruturada as 

bases do ensino de historia, como tambem, as demais areas do 

conhecimento. Nao concordamos com a particularizacao de uma 

discussao minima, sobre o curriculo, mais, de uma ampla e aberta 

socializacao (GASPARELLO, 2007, p. 87) 

Como parte desse processo amplo de renovaeao curricular, o ensino de Historia 

vem passando por reformulacoes que incluem a rediscussao dos objetivos para o ensino. 

De acordo com Oliveira, Lopes e Jayane (2011) a discussao acerca de uma nova 

dimensao para o curriculo, toma uma projeeao importante com o desabrochar dos 

PCN's, documentos estruturais para a organizacao das atividades pedagogicas, advindas 

de uma longa experiencia de pesquisa e averiguaeao sobre as realidades existentes no 

universo da educaeao. A publicaeao dos PCN's, bem como seu aprimoramento a 

exemplo dos PCNs 2000, PCNs +, as Orientaeoes Curriculares do Ensino Medio 
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dentro das ciencias exatas servem como marco eronologico deste recente capitulo da 

historia da educaeao no Brasil. 

Barause (2006, p. 01) afirma que, 

A discussao curricular no pais ganhou impulso a partir de meados da 

decada de 1990, quando o Ministerio da Educaeao iniciou um 

processo de elaboraeao de curriculos nacionais. Quando da finalizaeao 

dessas discussoes, foram tornados piiblicos os Parametros Curriculares 

Nacionais (PCN), entregues a comunidade educacional no ano de 

1999. Organizada de forma centralizada, a elaboraeao dos PCNs 

contou com uma equipe escolhida pelo Ministerio e com a 

colaboraeao de intelectuais dos diversos campos do conhecimento. 

Essa tentativa busca firmar, ainda que de forma questionavel, a 

qualidade do ensino no pais. 

Esta dicotomia so aumenta quando propomos discutir a relaeao do Ensino de 

Historia e a construeao do tempo historico. A noeao de tempo e um dos conceitos que 

dao sentido ao ensino de historia. E por meio deste campo que o professor conduz o 

ritmo de aprendizagem do aluno, conforme a estrutura curricular estabelecida. Ou pelo 

menos deveria. Nesse estudo procura-se chamar a ateneao para que a escola passe a ser 

um laboratorio de aprendizagem, onde o conhecimento e elaborado de forma 

participativa, critica e multidisciplinar. O professor, orientador da aprendizagem, propoe 

atividades onde o aluno estuda observando, experimentando, testando, construindo o 

conhecimento utilitario na dinamizaeao do processo, professores e alunos sao atores 

desta aeao de desafios, de comprometimentos, de envolvimentos e de esperaneas de 

transformaeao sociais, educacionais, culturais, pollticas, economicas. 

Mais do que nunca o ensino da Historia deve estar ancorado no presente, sendo 

que na sociedade globalizada em que vivemos os problemas que atingem o povo 

brasileiro afligem tambem outros povos de outros paises. Com base no conhecimento 

cientifico, a Historia vem contribuir para a formaeao intelectual do educando, em um 

ambiente pluricultural como e a sala de aula. Levando-o a discernir, apreciar, julgar e 

raciocinar, estimulando o desenvolvimento reflexivo, interpretative, compreensivo e o 

senso critico, resgatando sua identidade cultural, estabelecendo um dialogo entre a sua 

cultura e outras culturas, para que ele possa refletir criticamente sobre as contribuieoes 

culturais geradas no seio da sociedade. Revivenciar a contribuieao cultural dos varios 

grupos sociais, etnicos, profissionais, religiosos e outros que formaram e formam o 

povo brasileiro, contextualizando-as no espaeo e no tempo, privilegiando os sujeitos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coletivos, os grupos sociais, as mentalidades coletivas e nao mais os individuos 

isolados, os grandes personagens, seus feitos e ideias. 

A Historia tem como objeto de estudo os processos historicos relativos as 
aeoes e as relacoes humanas praticadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 110  tempo, bem como a respectiva 
significacao atribuida pelos sujeitos, tendo ou nao consciencia dessas acoes. 
As relacoes humanas produzidas por essas acoes podem ser definidas como 
estruturas socio historieas, ou seja, sao as formas de agir, pensar, sentir, 
representar, imaginar, instituir e de se relacionar social, cultural e 
politicamente (BRASIL, DCE, p. 320, 2008). 

No que se refere a historia e o ensino de historia na instituieao, percebe-se 

que muito se difere do que esta posto no curriculo como tambem este nao atende aos 

requisitos e as discussoes inerentes ao novo ou as novas propostas curriculares que se 

inserem em um momenta importante da historia do ensino de historia. A partir das 

observacoes das aulas de 3 professores, buscamos analisar os rumos projetados pelo 

curriculo e o apresentado pelos professores observados, para podermos discernir o 

que efetivamente esta em processo de mudanca e como a escola em questao se 

adequa a essa mudanca. 

Diante das nossas observacoes, vemos que dos tres professores observados, 

2 deles buscam contemplar o anseio da mudanca, a exemplo das aulas do professor 

" B " e "C", que buscavam dar abertura para a participacao dos alunos em suas aulas 

e consequentemente a elaboraeao do curriculo, isso por que dando abertura para 

participaeao eles sentiam a necessidade de atender os anseios dos discentes e com 

isso elaborariam um novo piano de aula mediante a necessidade dos discentes. 

Como visto acima estes professores buscam dialogar com os alunos. Suas 

"falas" evidenciam a necessidade de fazer aparecer a realidade circunvizinha. A 

questao e: que realidade seria essa? Seria a realidade circunvizinha que podemos 

denomina de socio economica? Seria outra realidade ou perspectiva de realidade 

futura como e o caso dos concluintes do ensino medio? 

A o nos rememorarmos das aulas do professor "C" que tinha como tema as 

"Monarquias Nacionais" as questoes acima teriam apenas uma resposta possivel: 

aparentemente o discurso foge da pratica, ja que o tema nao englobas as questoes 

locais, estaduais e nacionais, remetendo a outros continentes. 

As aulas do professor " B " , na mesma medida, remetem-nos a ponderar 

sobre a realidade local. Como enfatizado anteriormente, parte das aulas destes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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professor estavam voltadas para o ENEM. Por este elemento elas poderiam ser 

enquadradas como parte da realidade local? Uma questao prepondera aqui de que 

realidade estamos falando? Ela existe? Seria possivel contempla-la apenas abrindo 

esse espaco de debate? 

Os documentos estudados - a exemplo dos PCNs, L D B E N e PPP -

vislumbram essa "realidade" como o cotidiano, a vida que nos cerca com suas 

dinamicas. 

Sabemos que atualmente ocorre uma selecao cultural do conhecimento 

considerado essencial para os alunos, resta apenas saber se essa selecao atende ou 

nao a necessidade dos alunos. A professora Conceicao Cabrine (2000)) no seu livro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

His to ria te m atica d ive rs idade cu l t u ral e  conflito s, pensa que ha tempos o ensino 

da voltas em torno das mesmas questoes: o que fazer para que o aluno se sinta sujeito 

desse ensino aprendizagem? Como leva-los a se perceber como sujeito do seu 

proprio conhecimento? Foi com essas questoes que entramos em sala de aula para 

observamos os professores de historia. 

O curriculo e a pratica escolar esta presente no cotidiano e na vida tanto de 

professores como dos alunos, porem, sua atuacao ocorre de forma diversificada em 

cada uma delas. 

Rocha (2004) considera que os conteudos sejam trabalhados, de forma 

contextualizada com o seu momento historico e relacionados com o momento atual. 

Sempre que possivel, estabelecer relac5es com o cotidiano do aluno. Ao desenvolver 

atividades, procura-se motivar o aluno para as leituras, reflexoes, esclarecimento de 

duvidas, oportunizando a defesa de suas ideias, a elaboracdes de slnteses e/ou 

conclusoes. Alem das leituras em livros didaticos e/ou de apoio (livros especializados), 

utilizar sempre, como subsidios, artigos de revistas, reportagens de jornais, obras 

literarias, letras de miisica, filmes os quais vao auxiliar na sistematizacao do 

conhecimento, bem como no processo ensino aprendizagem. Durante as aulas e 

indispensavel a participacao cooperativa dos alunos, sob orientaeao do professor, nas 

leituras debate, elaboracao de slnteses, resenhas, seminarios, e avaliacoes. Nesse estudo 

procura-se chamar a atencao para que a escola passe a ser um laboratorio de 

aprendizagem, onde o conhecimento e elaborado de forma participativa, critica e 

multidisciplinar. 
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O professor, orientador da aprendizagem, propoe atividades onde o 

aluno estuda observando, experimentando, testando, construindo o 

conhecimento utilitario, bem como, exercitando o conhecimento 

cientifico para que possa aprofundar, nessa experiencia a analise da 

realidade local e regional em relacao a conjuntura global constituindo-

se realmente em instrumento de formaeao de um cidadao critico tao 

necessario em nossa epoca e em nossa realidade. Na dinamizacao do 

processo, professores e alunos sao atores desta acao de desafios, de 

comprometimentos, de envolvimentos e de esperancas de 

transformacao sociais, educacionais, culturais, politicas, economicas 

(ROCHA, 2004, p. 18). 

Nessa perspectiva ocorre uma troca de saberes e nao uma centralizacao como 

muitos estudiosos de curriculo postulam. Diante disso e preciso atentar para a ampliacao 

do debate sobre as relacoes entre professor, conhecimento a ser ensinado e curriculo 

pensado. Uma coisa e certa: os professores estao em constante deslocamentos dentro do 

tripe apontado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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" a gente vai contra a corrtente 

Ate nao poder resistir 

Na volta ao barco e que 

Sente o quanto deixou de cumprir" 

(Roda Viva- Chico Buarque) 

O presente estudo buscou responder a seguinte questao: as acoes professora!s 

seguem o que se estabelece na legislaeao de ensino? Paralelamente e 

concomitantemente outra questao agrega-se a esta: o PPP da escola em tela segue os 

parametros da educaeao nacional? 

Os dados apontados indicam que as mudancas propostas pelos PCNs, LDBEN 

nao aparecem no PPP de forma concreta nem sao estimuladas pelos professores. 

No texto do PPP e nos discursos dos docentes temos a nitida impressao de que 

este curriculo atende aos preceitos basicos de um curriculo engajado para formaeao 

cidada e profissional. A pratica, entretanto, revela que a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Medio Monsenhor Morais esta preocupada com a transmissao 

conteudistica que ate prepara os discentes para a vida competitiva, mas nao o prepara de 

fato para a vida cotidiana. 

Dos professores observados o mais fiel a proposta do PPP foi o professor " A " 

que claramente tinha uma unica preocupaeao: transmitir o conteudo, sem subterfugios 

de nenhuma natureza. Os professores " B " e "C", por sua vez, tem plena certeza de que 

atingem o cotidiano dos alunos, o primeiro prepara os alunos para o ENEM, o segundo 

baseia suas aulas nas questoes laneadas pelos discentes. 

Nos dois casos, a vida cotidiana do Municipio de Bonito de Santa Fe fica em 

segundo, para nao dizer ultimo piano. Uma questao, entretanto permanece sem resposta: 

os professores mudaram sua concepeao com o PPP recem preparado neste ano? Este e 

um belo desafio academico a ser enfrentado em estudos futuros. 
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TERMO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AUT0 R I 2 AQA0 

Pelo presente inst rum ento, eu , abaixo f i rm ado e ident i f icado, autorizo, graciosam ente, 

o aluno (a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '•-yhhcYXt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Tml& <nU^ ^ - . ^ f e , portador (a) do RG 

M 3 » £>A±°.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O 3 0  e CPF Q f t f t *  O / ^ - S 3 V ^  c f U f a 

ut i l izar m inha ent revista, a ser veiculada, prim ariam ente, no m aterial em texto 

desenvolvido com o Trabalho de Conclusao de Curso, ou ainda dest inadas a inclusao 

em out ros projetos educat ivos, organizados e/ ou l icenciados pela Universidade 

Federa l d e Ca m pina Grande - UFCG, sem l im itacao de tem po ou de num ero de 

exibicoes. 

Esta autorizacao inclui o uso de todo o m aterial criado que contenha a ent revista 

concedida no dia \*hl O'UlQV// pelo aluno (a) da form a que m elhor I he aprouver, 

notadam ente para t oda e qualquer f orm a de com unicacao ao publ ico, tais com o 

m aterial im presso, CD ("com pact disc"), CD ROM, CD-I ("com pact -disc" interat ivo), 

"hom e video", DAT ("digital audio tape"), DVD ("digital video disc"), radio, radiodi fusao, 

televisao aberta, f echada e por assinatura, bem com o sua dissem inacao via Internet , 

independentem ente do processo de t ransporte de sinal e suporte m aterial que venha a 

ser ut i l izado para tais f ins, sem l im itacao de t em po ou do num ero de 

ut i l izacoes/ exibicoes, no Brasi l e/ ou no exterior, at raves de qualquer processo de 

t ransporte de sinal ou suporte m aterial existente, ainda que nao disponivel em terri torio 

nacional , sendo certo que o m aterial criado dest ina-se a producao de obra intelectual 

organizada e de t i tularidade exclusiva da UFCG, conform e expresso na Lei 9 .610/ 98 

(Lei de Direi tos Autorais). 

Na condicao de t i tular dos direitos pat rim oniais de autor da serie de que t rata o 

presente, o aluno (a) e a UFCG podera dispor l ivrem ente da m esm a, para toda e 

qualquer m odal idade de ut i l izacao, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais 

f ins. Para tanto, podera, a seu unieo e exclusivo cri terio, l icenciar e/ ou ceder a 

terceiros, no todo ou em parte, no Brasi l e/ ou no exterior, a t i tulo gratuito ou generoso, 

seus direitos sobre a m esm a, nao cabendo a m im qualquer direito e/ ou rem uneracao, 

a qualquer t em po e t i t u lo. 

Cajazeiras, PB, Q ^ de ^.t.AipzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(if7s> 2 0 1 3 . 
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APRESENTACAO 

O projeto politico pedagogico (PPP) trata-se de um importante documento com a 

finalidade de planejar e inovar nossos trabalhos docentes a fim de formar 

alunos/cidadaos com a formacao voltada a realidade e vivencia, associando-o a uma 

visao pedagogica acompanhada pela familia no ambito educative 

Nesta perspectiva e imprescindivel um planejamento participativo de discussao 

para solucionar problemas surgidos na caminhada educacional em busca de uma 

construcao consciente de uma nova sociedade. 

Este documento nao e imposto nem ditado, ele e discutido e baseado no 

conhecimento da realidade social, economica, cultural e historica da nossa regiao. 

Apresenta uma visao ampla com intencao de andar positivamente para construcao de 

uma sociedade com visao aberta e cooperativa, voltada para o desenvolvimento da 

nossa educacao. Esta, por sua vez e uma forma concreta de abrir novos caminhos para 

formacao humana e igualitaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 3 

DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 



JUSTIFICATIVA 

O presente documento tem uma proposta de diagnosticar as dificuldades 

presentes na area da leitura, escrita, calculos e formacao humana. Ha necessidade de 

criar situac5es que abrangem o corpo discente de forma inovadora e envolvente na 

busca de s o f t i e s faceis, reais e diretas que aconte9am gradativamente no decorrer do 

processo ensino-aprendizagem. 

A lei de diretrizes e bases da educaeao basica (LDB 9394/96), no seu artigo 15, 

concedeu a escola autonomia pedagogica, administrativa e de gestao financeira. Ter 

autonomia significa construir um espafo de liberdade e responsabilidade para elaborar 

seu piano de trabalho, definindo seus rumos e planejando suas atividades de modo a 

responder as demandas da sociedade em que a mesma esta inserida. A autonomia 

permite a escola a constru£ao de sua identidade que reverbera no PPP. 

A dimensao politico pedagogica pressupoe uma constru9ao participativa que 

envolve ativamente os diversos segrnentos escolares e da sociedade. Dimensao esta que 

se caracteriza como um dos eixos de trabalho proposto pela escola. Assim, para a 

elabora9ao do projeto, tomamos como base a tendencia progressista libertadora, pois a 

mesma afinna que o papel da escola e diagnosticar os problemas sociais presentes na 

comunidade onde esta inserida, procurando direcionar seus objetivos no sentido de 

interven9ao critica, pautada na forma9ao humana, perspectivando a constru9ao de 

cidadaos criticos, capazes de questionar a realidade social. 

Trabalhando dessa maneira, a constnwjao do PPP perpassa a compreensao de um 

processo de mudan9a e antecipa9&o de futuro que estabelece principios, diretrizes e 

propostas de a9§o para melhor organiza9ao e sistematiza9§o significativa das atividades 

desenvolvidas pelo colegio. 

Reconhecendo que os projetos para direcionar o trabalho, no processo ensino-

aprendizagem devem ser resultados de uma avalia9ao concreta da escola e de um 

sumario de questionamentos e de forma9ao, nos quais toda a comunidade educativa 

esteja envolvida. Nesse sentido, o projeto toma-se uma necessidade instrumental para o 

uso diario, revisando as tarefas da escola e analisando os questionamentos sobre a 

mesma, buscando a melhoria do trabalho pedagogico com a fmalidade de alcazar 

metas educativas de maneira mais eficaz. 
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IDENTIFICACAO 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio (EEEFM) Monsenhor 

Morais esta localizada na rua Aprigio Pereira da Silva, s/n, bairro Al to da Boa Vista, 

municipio de Bonito de Santa Fe, Paraiba, Brasil, CEP: 58960-000. 

Atualmente a escola apresenta um espaco fisieo amplo, ventilado e arejado, 

possuindo nove salas de aula, uma sala de direeao, uma secretaria, uma biblioteca, uma 

sala de informatica, uma sala de professores, uma sala de apoio, uma cozinha ou 

cantina, um deposito de merenda, dois almoxarifados, quatro banheiros (dois 

masculinos e dois femininos), uma quadra esportiva, 1 patio coberto, tres passarelas 

com acessibilidade a portadores de deficiencia, uma caixa d'agua e uma area natural 

bem extensa ao ar livre. 

Decreto de criacao: 6.452 de 14/03/1975 

Ato que autoriza o funcionamento: 47/83 de 17/04/1983 

Fone: (83) 34901328 

Corpo docente: 

Matricula 

172.901-2 

175.347-9 

687.722-2 

172.532-7 

178.110-3 

692.727-1 

675.797-9 

692.729-7 

691.557-4 

173.066-5 

175.287-1 

654.873-3 

640.307-7 

172.649-8 

177.894-3 

691.604-0 
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157.418-3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

173.426-1 

141.748-7 

179.277-6 

600.493-8 

175.692-3 

639.636-4 

173.079-7 

677.780-5 

173.947-6 

Corpo tecnico e pessoal de apoio: 

Matrfcula 

88.907-5 

94.684-2 

99.886-9 

638.936-8 

682.064-6 

632.483-5 

659.864-1 

666.794-5 

639.637-2 

631.867-3 

639.079-0 

669.389-6 

632.481-9 

600.494-6 

666.795-3 

86.217-7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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639.078-1 

175.229-4 

635.725-3 

67.100-2 

157.514-7 

144.221-0 

169.921-1 

170.075-8 

157.031-5 

600.339-7 

Recursos Materials: 

Acervo bibliografico da biblioteca 

Armarios 

Bebedouros 

Caixa acustica 

Camera digital 

Carteiras, biros, quadros negros e brancos 

Computadores 

Datashows 

Impressoras 

Laboratorio de informatiea elimatizado 

Material didatieo: livros, jogos, materials esportivos, pinceis para quadro branco, lapis, 

cadernos, folhas de oficio, canetas, apontadores, tintas e outros materials de uso 

cotidiano para a pratica de ensino. 

Maquina de datilografia 

Microfones 

Mimeografos 

Retroprojetores 

TVs, videos e DVDs 

Ventiladores 
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HISTORIA D A ESCOLA 

A fundacao da escola se deu em 1960, com a denominaeao de Ginasio 

Comercial Monsenhor Morais. O funcionamento inicial teve como sede o antigo predio 

da Empresa de Correios e Telegrams, situado na Avenida Aurea Dias de Almeida, 

localizado no centra do municipio de Bonito de Santa Fe, Paraiba, Brasil. 

Essa dadiva cultural deve-se ao bonitense Afonso Pereira da Silva que na epoca 

presidia a fundacao Padre Ibiapina em todo o estado da Paraiba. 

A denominaeao Monsenhor Morais foi em homenagem especial ao bonitense 

Monsenhor Manuel Martins de Morais que na epoca dedicou todos os seus trabalhos a 

igreja catolica do Rio de Janeiro, contudo demonstrando uma verdadeira preocupacao 

quanta a formacao educacional dos jovens bonitenses. 

Aproximadamente, apos dois anos de funcionamento, o ginasio passou a 

desenvolver seus trabalhos em sede propria da Fundacao Padre Ibiapina, localizada na 

atual Rua Joao Cambota, localizada na saida para o estado do Ceara. 

Em 1975, a escola foi estadualizada, continuando com a mesma denominaeao e 

funcionando no mesmo predio, cedida pela referida fundacao com a denominaeao de 

Colegio Estadual de 1° grau Monsenhor Morais, a partir de 1978 foi ampliada a rede de 

ensino para o 2° grau que na epoca era chamado de cientifico. 

Em 1984, a Escola Estadual de 1° e 2° graus Monsenhor Morais foi contemplada 

com sua sede propria, com area de 10.000 m
2

, localizada na Rua Aprigio Pereira da 

Silva, no bairro do Alto da Boa Vista, Bonito de Santa Fe, Paraiba, Brasil. 

Atualmente o colegio chama-se: Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Medio Monsenhor Morais e abriga 23 turmas ativas, distribuidas entre as series de 8° e 

9° do ensino fundamental; 1°, 2° e 3° do ensino medio e as modalidades do ensino de 

jovens e adultos (EJA). Fazendo parte do corpo docente sao 29 professores, sendo 14 

efetivos e 15 prestadores de servico, 506 alunos matriculados inicialmente no ano letivo 

de 2003 e 26 funcionarios de apoio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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DIAGNOSTICO 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Monsenhor Morais, nasceu a 

partir do decreto 6.452 de 14 de marco de 1975 e 4.783 de 17 de abril de 1983, 

concedendo a estadualizacao e funcionando de inicio na Rua Joao Cambota. No ano de 

1985 foi inaugurada na nova sede a Rua Aprigio Pereira da Silva, s/n, Alto da Boa 

Vista, Bonito de Santa Fe - PB. 

O colegio apresenta hoje uma boa estrutura para receber o alunado que esta 

caracterizado, em sua maioria, por filhos de familias advindas da classe media-baixa, 

agricultores e funcionarios publicos, cuja renda oscila de um a dois salarios minimos, 

residindo boa parte na zona rural (cerca de 50%), os quais dependent do transporte 

escolar por causa da distancia da escola ate a localidade onde moram. 

A participacao dos pais na nossa escola e ainda um ponto critico a ser tratado e 

aprimorado pela instituieao, embora a maioria participe das reuni5es destinadas a 

discussoes sobre interesse geral ou quando se trata exclusivamente de questoes 

pedagogicas, ou seja, sobre o rendimento escolar dos filhos, dentre outros assuntos. 

A escolaridade dos pais dos alunos varia do analfabetismo ao curso superior, 

sendo que em sua maioria, possuem apenas o ensino fundamental incompleto. No 

entanto, o colegio Monsenhor Morais caracteriza-se por ser uma instituieao de grande 

porte com matricula inicial de 950 alunos, possuindo ainda um quadro de profissionais 

habilitados, um corpo administrative atuante na busca de uma gestao democratica 

participative 

• Repetencia e evasao escolar; 

• Distorcao serie/idade; 

• Espaco fisico amplo e abrangente com falta de recursos para mais salas de aulas; 

• Pouca participacao dos pais no acompanhamento escolar dos filhos no decorrer 

do ano letivo; 

• Poucos recursos pedagogicos e tecnologicos; 

• Ausencia de conselho de classe; 

• Falta de profissionais na area de assistencia social e psicologica; 

• Dificuldades na elaboracao e execucao de projetos coletivo docente e discente 

de acordo com a realidade cultural; 

• Ausencia de encontros pedagogicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Trabalhar e colaborar de forma conjunta para melhoria do espaco social e 

cultural em que o alunado esta inserido, valorizando a cultura como uma riqueza 

importantlssima na formacao de um futuro melhor. 

Objetivos especificos: 

• Proporcionar condicoes para o desenvolvimento sociocultural dos 

alunos; 

• Colaborar na formulacao de propostas de intervencao pedagogica voltada 

para a reorganizacao do trabalho escolar, tendo em vista o progresso e 

sucesso de todos os alunos da escola; 

• Possibilitar o uso pedagogico das novas tecnologias de informacao e de 

comunicacao na acao docente; 

• Trabalhar conhecimentos especificos a construcao do saber voltado a 

realidade social e ao exercicio da cidadania; 

• Refletir sobre a pratica docente, de forma a aprimora-la, avaliando os 

resultados obtidos e sistematizando conclusoes a respeito do processo 

pedagogico; 

• Subsidiar a elaboracao e execucao de projetos, comprometendo-se com o 

desenvolvimento profissional, com a ampliacao do horizonte cultural e a 

formacao pennanente dos docentes; 

• Possibilitar uma formacao pedagogica e social, de forma que o aluno 

possa atuar como cidadao e trabalhador consciente e responsavel; 

• Favorecer a participacao da comunidade na gestao democratica da 

escola, buscando caminhos para resolucao de problemas; 

• Contribuir para construcao de uma sociedade justa, democratica, fraterna 

e sustentavel. 



METAS 

Integrar todos os segmentos da escola visando superar as dificuldades 

diagnosticadas ao longo do processo ensino-aprendizagem; 

Melhorar a qualidade do ensino pedagogico; 

Diminuir o indice de evasao e repetencia escolar; 

Atrair a participacao da familia nas reunioes de acompanhamento 

pedagogico e eventos escolares; 

Valorizar a cultura regional corao caminho a realizacao de atividades de 

cidadania. 



FUNDAMENTACAO TEORICA 

O ideal e dar acesso a educacao para todos os alunos, formando cidadaos 

autonomos, criticos e participantes de sua comunidade, com valores morais e eticos, 

empenhados em viver solidariamente. A escola em sua essentia deve buscar meios ara 

formar cidadaos criticos e conscientes de sua influencia no meio social em que vivem, 

construindo uma sociedade justa e igualitaria. 

Nosso sonho de construir essa sociedade e sustentado por alguns pilares como: a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dedica9§o, o respeito, a solidariedade e o amor. Atraves do trabalho baseado na 

dedica9ao, nao medindo esfor90 s para alcan9armos os objetivos educacionais, 

conscientes da influencia na vida dos alunos, alem da prepara9§o do futuro social 

elaborada por redoes interpessoais e pedagogicas. Deve haver respeito de aluno para 

com os alunos, entre a escola e a familia, entre os alunos e os funcionarios/docentes, 

entre os docentes, funcionarios, pedagogos, diretor e toda comunidade em geral. Esses 

valores quando adotados arrastam consigo uma serie de outros valores e desencadeia 

uma quantidade imensa de cornportamentos positivos e construtivos, pois respeitar o 

semelhante e dignifica-lo como pessoa humana e considera-lo em sua condi9&o de ser 

unico. A solidariedade e o amor sao sentimentos essenciais quando se trabalha com 

pessoas e deve ser cultivado tanto na familia como na escola, estando todos os 

integrantes da comunidade escolar prontos a dar bom exemplo de relacionamento 

humano, isso consequentemente servira para desenvolver cidadaos com valores 

essenciais para a eonstru9§o de qualquer sociedade. 

Tem-se ainda por base e principio, segundo a LDB (lei n° 9394/96), como regem 

os artigos 2° e 3°: 

Art. 2° A educacao, dever da familia e do Estado, inspirada nos 

principios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu prepare para o 

exercicio da cidadania e sua qualifica9ao para o trabalho. 

Art. 3° O ensino sera ministrado com base nos seguintes principios: 

I - igualdade de condisoes para o acesso e permanencia na escola; 

I I - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a culture, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepgoes pedagogicas; 

IV - respeito a liberdade e aprepo a tolerancia; 

V - coexistencia de instituicoes piiblicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino publico em estabelecimentos oficiais; 

VII - valoriza9ao do profissional da educafao escolar; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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VIII - gestae- democratica do ensino publico, na forma desta Lei e da 

legislacao dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrao de qualidade; 

X - valorizacao da experiencia extra-escolar; 

XI - vinculacao entre a educacao escolar, o trabalho e as praticas 

sociais. 

Baseado na pedagogia Historico-critico que vai da pratica social inicial a nova 

pratica social pela media9ao da teoria, que se quer ao mesmo tempo criticar e 

transformar a realidade social, buscando uma concepcao educacional que socialize o 

conhecimento cultural sistematizado pela humanidade, organizada em conteudos 

escolares, perpassado de forma criativa. 

Concebendo a rela9ao pratica - teoria - pratica, partindo do conhecimento 

previo dos alunos, de sua vivencia social, logo apos atuando na zona de 

desenvolvimento imediato, atraves dos passos da problemafizacao, instrumentalizacao e 

catarse, ehegando a uma pratica social final do conteiido. 

Nesse sentido consolida-se o que diz o artigo 32° da LDB: 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatorio, com dura9ao de 9 (nove) 

anos, gratuito na escola publiea, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 

idade, tera por objetivo a forma9ao basica do cidadao, mediante: 

(Reda9§o dada pela Lei n° 11.274, de 2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

basicos o pleno dominio da leitura, da escrita e do caleulo; 

I I - a compreensao do ambiente natural e social, do sistema politico, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade; 

I I I - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 

vista a aquisi9ao de conhecimentos e habilidades e a forma9ao de 

atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vinculos de familia, dos la9os de 

solidariedade humana e de tolerancia reciproca em que se assenta a 

vida social. 

Partimos do olhar para a realidade brasileira que nos coloca diante de problemas 

eticos bastante serios, contudo ja estamos por demais de acostumados com nossas 

miserias de toda ordem, tendo de lutar contra o sentimento de impotencia para a9ao. A 

nossa sociedade e organizada com muitas falhas, pois tern enorme diferen9a, como 

financeira, onde os alunos que tern um poder aquisitivo maior, tem melhor 

desenvolvimento intelectual, onde os de baixa renda sofre muito com isto, inclusive a 

familia desestruturada. Uma alternativa para o trabalho escolar esta na execu9&o de 

projetos, reunioes, palestras com a presen9a e todos (pais e alunos), debatendo diversos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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assuntos criticos a sociedade de classes divergentes: sexualidade, drogas, violencia 

contra mulher, racistno, etica, pluralidade cultural, e outros, alem de oferecer cursos 

para os pais. 

A escola eficaz tem um diferencial que a distingue das outras, e a sua propria 

capacidade de adaptacao a atualidade, atendendo as novas exigencias da sociedade. 

Cabe a direcao ter uma visao estrategica global que lhe permita gerar mudancas 

positivas e respostas rapidas com flexibilidade e eficiencia. O ser humano faz uso da 

tecnologia desde que criou as primeiras ferramentas para caear e pescar, mas atualmente 

a concepcao de tecnologia esta mais ligada na midia como recursos da informatica ou 

eletronica em geral. O professor em sala de aula deve dominar a tecnologia para utilizar 

recursos diferenciados, pois ao aluno e fundamental que saiba utilizar os mais diversos 

recursos tecnologicos atuais, porem e fundamental a compreensao de que esta ligada a 

propria necessidade do homem e esta repleta de intencoes economicas, sociais e 

politicas. 

Quando pensamos no homem, logo pensamos num grupo de pessoas, pois somos 

seres sociais e necessitamos uns dos outros para vivermos, isto fica claro quando 

observamos as sociedades ais distantes da civilizacao. Estao mais proximos do ambiente 

natural, nao modificado pelo homem, mas organizam-se socialmente para conseguirem 

sobreviver. O ser humano constroi sua propria historia, age sobre o meio em que vive, 

transforrnando-o para que possa sobreviver e trabalhar, produzir, fazer politica e cultura. 

Passa suas aprendizagens para novas geracoes. Assim, cria um mundo humano que tem 

significado social, que interagem entre si. Cada agrupamento cria seu proprio jeito de 

ver o mundo, sua cultura. Necessitamos valorizar as nossas culturas, as nossas raizes, 

tradicoes, o nosso povo, com o homem do campo, o indigena, o negro, havendo 

interesses e anseios das camadas mais populares em ver sua cultura ser legitimada. 

Todo esse processo se da por intermedio do trabalho, e ele quern direciona o 

fazer humano, na maioria das vezes ate seus valores e atitudes. E atraves do trabalho 

que o ser humano se faz homem, constroi sua sociedade, seus bens, que podem ser 

materials ou nao materials (o conhecimento). E na escola que se da aquisicao dos bens 

nao materials e com eles podem criar, modificar o ja existente, terem novas ideias e 

renovar o ambiente e os meios de trabalho. A sociedade brasileira e carente em cidadaos 

criticos e atuantes, talvez pela maneira pela qual foi colonizada, pelos periodos de 

repressao pela qual passou. Nosso desafio e ajudar na construcao de cidadaos criticos, 

participativos, conscientes de seus direitos e deveres. Ha uma serie de Conselhos que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS1DADE FEDERAL 1 4 

DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPiNA GRANDE 
CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORB-

BIBLiOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS •  PARAiBA 



foram criados pelos governos, os quais poderiam ser o primeiro passo para exercerem a 

cidadania de forma mais direta, mas ainda nao ha por parte da comunidade e de muitos 

lideres essa eonscientizacao e sao sempre os mesmos municipes que partieipam. 

A conscientiza9ao so se da traves do conhecimento, pois e ele que transforma o 

mundo. Atraves dele podemos enxergar o mundo como ele realmente e, ou entende-lo 

sobre varias oticas, sem conhecimento principalmente da leitura e escrita o homem fica 

restrito ao que e capaz de captar por meios de mais facil acesso, quando tem-se o 

dominio de outras formas de conhecimento o ser humano acaba por dominar os que a 

ele nao tem acesso. Dai a importancia de universalizarmos a aquisicao do saber 

historicamente construido pelo homem, que e de todos e nao deve ficar restrito a uma 

elite. 

O ser humano sempre teve suas percepcoes sobre o mundo e criou meios para 

comprovar se era verdadeiro ou nao. Assim, criou a ciencia, mas ela nao e neutra, 

sempre esta enraizada em uma forma de ver o mundo, ou ocorre a partir de interesses 

sociais, economicos, religiosos, culturais e outros. Para que possamos apropriar-nos de 

todo os saberes que a ciencia produziu o homem necessita da educa9ao, de uma forma 

sistematizada de adquirirmos conhecimentos. Meio este que e proprio do ser humano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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METODOLOGIA 

Acoes estrategicas: 

Desenvolver atividades interdisciplinares; 

Auto avaliacao da pratica pedagogica do corpo docente da escola; 

Desenvolver trabalhos coletivos envolvendo todos os segmentos da escola; 

Inovacao das fonnas de avaliacao e metodologia utilizadas pelo corpo docente; 

Desenvolvimento de atividades culturais, sociais e civicas com o educando; 

Fortalecimento do conselho escolar; 

Construcao de parcerias com outras instituicoes locais. 

Operacionalizacao: 

Sessoes de estudos e desenvolvimento de projetos; 

Reunioes e planejamentos pedagogicos para reflexao das praticas pedagogicas; 

Planejar e elaborar de forma coletiva o calendario anual das atividades; 

Encontro para discussao das novas metodologias a serem desenvolvidas; 

Envolvimento de todos os segmentos da escola em desfiles, eventos, palestras e 

outros; 

Reunioes mensais do conselho escolar; 

Elaboracao de projetos coletivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AVALIACAO 

A avaliacao consiste em atribuir aspectos relevantes de conhecimento e da 

aprendizagem do aluno, visando uma tomada de decisao. E atraves da avaliacao que 

entendemos a situacao didatica que envolve o educando e o professor com pretensao de 

servir de base para a reflexao e tomada de consciencia sobre a pratica educativa. 

Sabe-se que e comum encontrar nas escolas a avaliacao como unicamente a 

aplicacao de provas e a atribuicao da nota de forma mais quantitativa do que qualitativa, 

tendo como principal objetivo a classificacao dos alunos. Assim, entendemos que a 

avaliacao deve ser considerada tanto no aspecto quantitative quanta qualitativo, de 

forma que os instrumentos e atividades avaliativas aplicadas concorram para o 

desenvolvimento socio cognitivo. 

Segundo Luckesi (1992, p.95) " a avaliacao e uma tarefa complexa que nao se 

resume a realizaeao de provas e atribuicao de notas" e assim ha uma apreciacao 

qualitativa sobre dados relevantes ao processo de ensino aprendizagem que auxilia o 

professor a tomar decisoes sobre o seu trabalho. 

A avaliacao consiste de multiplos aspectos em seu desenvolvimento. 

Reorganizar e orientar a intervencao pedagogica no processo de ensino aprendizagem, 

obter informacoes sobre metas e objetivos escolares, refletir continuamente sobre a 

pratica educativa e tomar consciencia dos avancos, dificuldades e possibilidades do 

processo educacional. 

A partir da organizacao dos conteudos nos aspectos conceifuais, procedimentais 

e atitudinais e importante articular o processo avaliativo a estes pontos, procurando 

fazer uma analise que se debruce sobre a apropriacao dos conceitos especificos de cada 

disciplina, observar o desenvolvimento pratico e a execucao de atitudes que reverberam 

o cidadao participativo, critico e criativo. 

A avaliacao subsidia o professor com elementos para uma 

reflexao continua sobre sua pratica, sobre a criacao de novos 

instrumentos e trabalho e a retomada de aspectos que devem ser 

revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo 

de aprendizagem individual ou de todo grupo. Para o aluno, e o 

instrumento de tomada de consciencia de suas conquistas, dificuldades 

e possibilidades para reorganizacao de seu investimento na tarefa de 

aprender. Para a escola, possibilita definir prioridades e localizar quais 

aspectos das acoes educacionais demandam maior apoio. (PCN, 1998, 

p. 97) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O processo avaliativo devera ser composto em tres momentos. Um primeiro no 

initio da aprendizagem, um segundo durante o desenvolvimento e um terceiro ao final 

do periodo estabelecido para o ensino. Avaliar inicialmente caracteriza em certos 

aspectos ao diagnostico do nivel educacional, procurando colher elementos que facilite 

no planejamento, escolha dos conteudos e procedimentos didatico-pedagogico. 

Avaliar o processo de ensino aprendizagem em seu desenvolvimento por meio 

de diversos instrumentos que vao para alem da prova formal, como observacao por parte 

do professor, da participacao do aluno em sala de aula, constatacao qualitativa e 

quantitativa dos trabalhos escolares, e outros, caracteriza uma avaliacao continua, 

desembocando num acompanhamento mais preciso do processo, possibilitando a partir 

da flexibilidade do planejamento reorganizar os mesmos em estrategias e acoes mais 

eficazes. 

Por fim, uma avaliacao conclusiva do desenvolvimento educacional, abordando 

todas as etapas, apontando os pontes objetivados que foram alcancados e aqueles que 

nao foram aprofundando a analise nos aspectos criticos que possam ter levado ao nao 

cumprimento das metas. Os pontos positivos que referendam o alcance das metas 

devem ser tambem elencados para subsidiar a reorganizacao de outros planejamentos. 

Faz-se necessario considerar a importancia da participacao do aluno na 

avaliacao, observando suas contribuicoes criticas ao desenvolvimento educacional onde 

o mesmo esta inserido, bem como suas consideracoes sobre o trabalho didatico-

pedagogico do professor, organizacao dos conteudos e temas transversals abordados. 

O PPP devera ser subsidio da avaliacao, funcionando como instrumento 

balizador do desenvolvimento escolar nos pontos que o mesmo contempla. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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