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Houve um tempo em que o ensino da historia nas 

escolas nao era mais do que uma forma de educagao 

civica. Seu principal objetivo era confirmar a naqdo no 

estado em que se encontrava no momento, legitimar sua 

ordem social e politica - e ao mesmo tempo seus 

dirigentes - e inculcar nos membros da nagao - vistos, 

entdo, mais como suditos do que como cidadaos 

participantes - o orgulho de a ela pertencerem, respeito 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A monografia intitulada "Por entre historias & curn'culos: dois professores de historia e seus 

procedimentos didatico-metodologicos na Escola Dora Moises Coelho (Cajazeiras-PB)" 

consiste em uma analise dos processos, acoes, detaihes, das fonnas especificas que, 

atualmente, dois professores de historia aplicam na sala de aula, referendados por uma 

proposta curricular pedagogica, bem como orientados pelas transformacoes paradigmaticas da 

historia. O trabalho discute as principais relacoes socio historical dos pen'odos da historia do 

Brasil, que contribuiram para a formacao/constituicao tanto da historia como discipliha escolar 

quanto dos procedimentos didatico-metodologicos do fazer docente. Analisa, tambem, o 

curriculo de historia, especificamente proposto pelos Parametros Curriculares Nacionais e pelo 

Projeto Politico Pedagogico da Escola Dom Moises Coelho, que orientam e influenciam os 

procedimentos no ambiente escolar investigado. A pesquisa realizou-se tomando como base os 

principios metodologicos da pesquisa qualitativa, era que se efetuou a revisao de literatura 

acerca do tema, a analise documental de fontes oficiais (PCN de Historia e PPP da escola), 

observacoes das aulas de dois professores de historia entre os meses de julho e agosto de 2013 

e aplicacao de entrevistas semiestruturadas, utilizando a metodologia da historia oral. A 

investigacao constatou que as aulas de historia tern se caracterizado por um hibridismo de 

formas, pelo uso de multiplos e diversos procedimentos oriundos de correntes de pensamentos 

pedagogicas e historiograficas distintas que, juntas, compoem uma "miscelanea de sabores". 

PALAVRAS CHAVE: Ensino de Historia. Procedimentos didatico-metodologicos. Curriculo. 

Paradigmas historiograficos. Hibridismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The monograph entitled "Among stories & Curriculum: Two History teachers their didactic-

methodological procedures in the School Dom Moises Coelho (Cajazeiras-PB)" is an analysis 

of the processes, actions, details of the specific ways that actually two History teachers apply 

in classrooms, countersigned by an educational curriculum proposal and guided by 

paradigmatic changes in history. The paper discusses the main historical social relations of 

periods in the history of Brazil, that contributed to the formation/iricorporation of both history 

as a school subject as the didactic- methodological procedures to teaching. It also examines 

the History curriculum, specifically proposed by the National Curricular Guidelines and the 

Political Pedagogical Project of the School Dom Moises Coelho, which guide and influence 

the investigation procedures in the school environment. The study was realize out taking as a 

basis the methodological principles of qualitative research, in which they performed a 

literature review about the theme, the documentary analysis of official sources (PCN and 

History PPP of the school), observations of classes from two History teachers dyring the 

months of July and August, 2013, and application of semi-structured interviews, using the 

methodology of Oral History. The investigation discovered that the History classes have been 

characterized by hybridism of forms, the use of multiple and diverse procedures originated 

from distinct kind of historiographical and pedagogical thoughts that, together, make a 

"smorgasbord of flavors". 

K E Y W O R D S : History Teaching. Didactic-methodological procedures. Curriculum. 

Historiographical paradigms. Hybridity. 
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11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUCAO 

O trabalho monografico tern como objeto de estudo "os procedimentos didatico-

metodologicos no ensino de Historia na atualidade", A pesquisa empirica condiz a 

investigacao dos procedimentos utilizados por dois professores de Historia no ensino 

Fundamental da Escola Dom Moises Coelho que integra a rede publica de ensino da cidade de 

Cajazeiras-PB. No trabalho, entende-se que os procedimentos didatico-metodologicos 

relacionam-se as praticas engendradas pelo professor na sala de aula, ou seja, a metodologia e 

os processos didaticos empregados no ambiente do aprendizado, no processo de ensino e 

aprendizagem da educacao. Assim, a investigacao buscou identificar e analisar como se 

constituem esses procedimentos, sejam eles tradicionais, escolanovistas ou progressistas. 

Esses procedimentos sao os processos, as tecnicas, os recursos, os instrumentos e, 

principalmente, os metodos utilizados no ambito escolar, especificamente na sala de aula, os 

quais sao trazidos para esta e sistematizados como forma de instrufao e inforrnacao, onde o 

professor emprega toda a sua arte de ensinar, orientando a atividade educativa, em busca da 

eficiencia no processo de ensino-aprendizagem. Para Circe Bittencourt, os metodos de ensino 

utilizados na sala de aula "sao instrumentos de trabalho do professor e do aluno, suportes 

fundamentais na mediacao entre o ensino e a aprendizagem" (BITTENCOURT, 2008, p. 295). 

O(a) professor(a) de Historia faz uso da metodologia da historia, enquanto 

conhecimento cientifico, para manusear e analisar as diferentes fontes que elucidam e 

propiciam o aprendizado e a reflexao dos saberes historicos. No entanto, metodologia diz 

respeito ao proceder de uma pesquisa, e metodologia de ensino refere-se a como se realizam 

os processos de ensino e aprendizagem em pratica norteada por uma intencionalidade e 

sistematieidade educativa. Assim, nao se refere, exclusivamente, a sala de aula, mas, portanto, 

a escola. Alem do mais, o proprio contexto social em que os sujeitos habitam tambem os 

educa. Segundo Libaneo (1994), a Didatica e uma area do conhecimento pedagogico que 

estuda os objetivos, os conteudos, os meios e as condi9oes do processo de ensino. E, ainda, 

capaz de interligar as dimensoes teorico-cientificas com a pratica docente no ambiente escolar, 

que ocorre com finalidades explicitas de instrucao e ensino, mediante uma agio consciente, 

deliberada e planejada. 
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Nessa direcao de entendimento, compreende-se que procedimentos didatico-

metodologicos referem-se aos metodos, aos processos, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a96es, aos detalhes, formas 

especificas que o professor aplica na sala de aula, referendados por uma proposta curricular 

pedagogica. Nas palavras de Libaneo (1994, p. 152): "[sao] formas especificas da acao 

docente utilizadas em distintos metodos de ensino". Assim, para exemplificar esses 

procedimentos, esse autor esclarece que: "se e utilizado o metodo de exposicao, podem-se 

utilizar procedimentos tais como leitura e compreensao de um texto, [...] perguntas aos alunos 

para verificar a compressao do exposto". 

Partindo de reflexoes sobre a historiografia do ensino de Historia no Brasil, ou seja, 

dos periodos historicos que sao pertinentes e que contribuiram para a constituicao da Historia 

como disciplina escolar, sobre os paradigmas historiograficos e as tendencias pedagogicas que 

orientam o professor e o ensino da Historia, bem como de analises das atuais propostas 

curriculares dessa area, e que se encontram pressupostos e subsidios teoricos para analisar 

osprocedimentos didatico-metodologicos empregados nas aulas de Historia do Ensino 

Fundamental. Deste modo, tem-se como problema a seguinte questao: "quais procedimentos 

didatico-metodologicos o professor de Historia utiliza atualmente para realizar as suas aulas?" 

Para responder ao questionamento elencado, propoe-se o desenvolvimento de um 

estudo que discute as principals relacoes socio-historicas dos periodos da historia do Brasil 

mais importantes para a historia do ensino de Historia, que contribuiram para a 

formafao/constituigao desses procedimentos didatico-metodologicos no fazer docente. Ainda 

visando a problematica do trabalho, propoe-se a analise do curriculo de Historia, 

especificamente dos Parametros Curriculares Nacionais e do Projeto Politico Pedagogico, 

sendo este ultimo da Escola Dom Moises Coelho, que orientam e influenciam os 

procedimentos no ambiente escolar e, por ultimo, chega-se ao ponto chave do trabalho que e 

identificar e examinar esses procedimentos empregados atualmente. 

Para cumprir com as exigencias elencadas, foram tornados como base os principios 

metodologicos qualitativos. Ou seja, teve como metodologia empregada a pesquisa qualitativa. 

No primeiro momento, foi realizada uma pesquisa bibliografica que teve como fontes autores 

como Fonseca (2006); Moreira e Vasconcelos (2007); Romanelli (1995); Nadai (1993); 

Bittencourt (1998; 2008); Schmidt (2012); Abud (1993); Caime (2001; 2005), entre outros. No 

segundo momento, realizou-se a pesquisa empfrica feita a partir da analise documental tanto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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do PCN de Historia quanta do PPP da escola. No terceiro e ultimo momento, que tambem fez 

parte da pesquisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA empirica, foram feitas observacoes das aulas de dois professores de Historia 

durante algurts dias dos meses de julho e agosto de 2013. Nas observacoes, o pesquisador 

sentou-se no fundo da sala para ter uma meihor visao, sentado na carteira, com o seu cademo 

de anotacoes em maos, anotava as ocon-encias pertinentes ao objeto de estudo. Ao termino das 

observacoes, partiu para as entrevistas semiestruturadas utilizando a metodologia da Historia 

Oral. 

Segundo Lakatos (2009), a realizacao de uma pesquisa qualitativa busca, sobretudo, a 

analise e a mterpretacao de aspectos profundos de uma dada realidade, a fim de deserever a 

complexidade do comportamento humano, bem como de dispor uma analise mais minuciosa 

das investigac5es, habitos, atitudes, tendencias de comportamento, etc. 

Utilizando o metodo "qualitativo", procura-se analisar e interpretar os aspectos mais 

profundos das aulas de Historia, no que diz respeito aos metodos propostos na sala de aula. 

Atraves da interpretacao de fenomenos, da observacao, da compreensao de significados e das 

caracteristicas situacionais apresentadas, tanto nas entrevistas com os professores, quanto na 

observacao da conjuntura pedagogica existente e vivenciada nas aulas de Historia, buscando 

identificar e analisar os procedimentos didatico-metodologicos que sao utilizados atualmente 

nas praticas dos professores de Historia do Ensino Fundamental da mencionada escola. 

Alem de fontes escritas, utiliza-se tambem de fontes orais, as quais foram colhidas e 

analisadas por meio da realizacao de entrevistas e questionarios direcionados aos professores, 

visando apreender o que esses sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam a 

respeito da tematica desta pesquisa. 

Efetivou-se este estudo tambem atraves da utilizacao instrumental da Historia Oral, a 

qual esta inserida no campo das tecnicas de pesquisa que fazem parte do metodo qualitativo. A 

Historia Oral e um meio para a realizacao de uma pesquisa, caracterizada por relatos de 

experiencia, do visto, do vivido, do ouvido etc., de pessoas que podem depor sobre certos 

acontecimentos ou conjunturas, dentre tantas outras possibilidades ou aspectos que se pode 

estudar na Historia. E uma metodologia de pesquisa que por meio da realizacao de entrevistas 

com os agentes do processo historico, angariam-se testemunhos no campo da vida privada ou 

coletiva, a fim se criar/construir fontes historicas para tornar possivel interpretar e 

(re)significar os acontecimentos do passado (DELGADO, 2006). 
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A metodologia da Historia Oral concernezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a realizacao de entrevistas por meio da 

gravacao, as quais podem ser utilizadas como fonte de estudo e pesquisa. Sao produzidas 

atraves de questionamentos por parte do entrevistador ao entrevistado, permitindo assim a 

compreensao de como os individuos, partieipantes da pesquisa, experimentaram e 

interpretaram certos acontecimentos, situacoes e modos de vida de uma determinada sociedade 

ou grupo, bem como apreender as experiencias vividas por outras pessoas (FREITAS, 2002). 

Neste trabalho ocorreu a realizacao de entrevistas semiestruturadas, atraves de questoes 

preestabelecidas que os professores deveriam responde-las enquanto o entrevistador gravava 

as respostas. Essas gravaeoes foram, posteriormente, transcritas para serem analisadas como 

fontes de pesquisa. 

Feitas as consideracoes introdutorias sobre o objeto de estudo, objetivo e questao 

norteadora da pesquisa, bem como da abordagem metodologica e instrumentos de 

investigacao, convent que se apresente a estrutura do trabalho escrito. 

A monografia esta estruturada em tres capitulos. No primeiro capitulo disserta-se a 

respeito da historiografia do ensino de Historia no Brasil, considerando as tendencias 

pedagogicas e historiografieas, a fim de construir uma historia para os procedimentos didatico-

metodologicos em diferentes periodos historicos, bem como a constituicao da Historia como 

disciplina escolar que se apresenta orientada pelas transformacoes paradigmaticas da Historia 

e, tambem, pelas transformacoes tanto dos metodos de ensino quanto das propostas 

curriculares a educacao. 

Inicia-se pelo periodo colonial, quando a educacao no Brasil estava entregue nas 

maos da Companhia de Jesus (os Jesuitas), passando pela constituicao da Historia como 

disciplina escolar no seculo XIX. No transcorrer do texto, prossegue-se para o seculo XX, 

especificamente para a Era Vargas (1930-1945), depois para a instalacao do Regime Militar no 

pais, no ano de 1964. E, por ultimo, se discute sobre as implantacoes das propostas 

curriculares para a educacao no Brasil ocorridas nos anos de 1980/90. 

No segundo capitulo, empreende-se uma discussao sobre o ensino de Historia e os 

procedimentos didatico-metodologicos a partir do contato com as propostas curriculares 

brasileiras para o ensino de Historia no Ensino Fundamental. Dialoga-se com as diretrizes 

educacionais brasileiras criadas nas decadas de 1980/90 do seculo passado com o intuito de 

produzir um texto baseado na analise de documentos oficiais tais como o PCN de Historia e o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Projeto Politico Pedagogico (PPP) da Escola Dom Moises Coelho, parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conceber o objeto a 

partir de um documento especifico aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus da pesquisa. 

Assim sendo, a partir da analise dos documentos escritos e oficiais para as 

instituicoe-s escolares, propoe-se construir um debate respaldado nos conceitos e posicoes que 

norteiam as diretrizes curriculares brasileiras. 

No terceiro capitulo, a partir da observacao da pratica dos professores, da realidade 

que esta posta na sala de aula, bem como das entrevistas efetuadas, realiza-se a apresentacao e 

a analise dos procedimentos didatico-metodologicos, discutindo a respeito dos debates e 

questoes que permeiam esses procedimentos, tem-se a possibilidade de identificar e analisar 

essas operacoes que atravessam, no ambito escolar, o ensino de Historia na atualidade. 

Objetivou-se realizar um estudo que fosse relevante para o meio historico-

educacional, atraves de um trabalho que trouxesse contribuicoes a professores e alunos acerca 

do processo de ensino-aprendizagem da Historia em sala de aula, a fim de proporcionar um 

conhecimento nao apenas sobre os procedimentos didatico-metodologicos atualmente 

empregados, mas, tambem, de alguns debates e posicoes que os rodeiam. 

Concebe-se, portanto, que enveredar no ensino da Historia, especificamente em torno 

dos procedimentos didatico-metodologicos que perpassam atualmente o ensino de Historia no 

Ensino Fundamental de Cajazeiras—PB, permite investigar um tern a relacionado as 

transformacoes, controversias e debates acirrados no que diz respeito a elaboracao e 

implantacao de novos curriculos, conteudos e metodos. Um estudo, nesta area de 

conhecimento historico, colabora para esclarecer questoes que enviesam o trabalho dos 

professores de Historia, bem como as divergencias existentes nas aulas de Historia quanta aos 

procedimentos didatico-metodologicos empregados que, muitas vezes, se acumulam nos 

cantos das salas de aula, podendo ser explicados atraves da influencia de um passado muito 

pouco longinquo e que pertence a historia humana, e, mais especificamente, a historia do 

ensino. 
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1 CONSTRUCAO, R E P R E S S A O E RECONSTRUCAO: A HISTORIA DO ENSINO 

DE HISTORIA NO B R A S I L 

A Historia enquanto conhecimento cientifico se constitui como um dentre uma serie 

de discursos a respeito do mundo, sendo que esses discursos se apropriam do mundo e Ihe dao 

todos os significados (JENKINS, 2005). Ela e a "ciencia dos homens no tempo" e "o 

historiador se parece com o ogro da lenda, onde fareja came humana, sabe que ali esta sua 

caca" (BLOCH,2001,p. 55). 

Na busca pela inteligibilidade da historia e na enunciacao deste conhecimento, os 

debates contemporaneos erigidos por seus intelectuais tem promovido uma revisao relevante e 

decisiva nas regras empiricas do historiador. Assim, atualmente, a historiografia (o oficio do 

historiador) tem se constituido como um campo fragmentado e compartimentado, repleto de 

subespecialidades e perpassado por diversas tendencias conceituais, pois, segundo Barros 

(2008), 

o historiador de hoje e um historiador da cultura, um historiador economico, 
um historiador das mentalidades, um especialista em historia da mulher, um 
medievalista iberico ou um especialista nos estudos da Antiguidade Classica, 
ou quern sabe ainda um doutor em Historia do Brasil Colonial mais 
especializado nos processos de visitacao da Inquisicao do Santo Oficio... De 
igual maneira, existem os historiadores marxistas, ou mais especificamente 
os historiadores marxistas da linha gramsciana, thompsoniana ou qualquer, os 
historiadores weberianos, os micro-historiadores da linha italiana, ou sabe-se 
la quantas outras orientacoes (BARROS, 2008, p. 9). 

Nessa perspectiva, essa nova historiografia se tornara um campo de estudos muito 

amplo e de inumeras possibilidades para cada historiador encontrar seu objeto de estudo 

especifico e suas proprias abordagens, 

Tendo em vista essas perspectivas do conhecimento historico, implica conhecer a 

historia do ensino de Historia no Brasil, em diversos periodos da nossa Historia, pois e de 

suma importancia para se entender o contexto que atualmente perpassa o processo de ensino-

aprendizagem desta disciplina curricular, considerando que existiram e existem tendencias 
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pedagogicas e historiograficas que devem ser levadas em consideracao, principalmente como 

discursos que legalizam e/ou impoem uma forma de se ensinar. 

Nesse sentido, para comeco de discussao monografica, busca-se, nesse primeiro 

capitulo, por meio de uma revisao bibliografica, a construcao de uma narrativa que diz 

respeito ao ensino de Historia no Brasil, levando-se em consideracao a importancia do 

contexto historico de cada periodo da historiografia nacional, bem como o tipo de 

procedimento didatico-metodologico mais comum nas salas de aulas, compreendendo assim, a 

constituicao da Historia como disciplina escolar, a qual, se acredita, e orientada pelas 

transformacoes paradigm aticas da Historia e tambem pelas transformacoes, tanto nos metodos 

de ensino quanto nas propostas curriculares da educacao. 

1.1 NOS PRIMORDIOS DA EDUCACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA BRASILEIRA: RELIGIAO, ESTADO E A 

PRIMEIRA NOCAO DE ENSINO DE HISTORIA NAO DISCIPLINADO 

No Brasil colonia, a educacao foi efetivada principalmente a partir da atuacao da 

Companhia de Jesus (os Jesuitas), chegada em 1549, e se dispersando por todo o territorio 

brasileiro, no sul na vila de Sao Paulo de Piratininga e no norte, no Grao-Para e no Maranhao, 

assumindo como responsabilidade a conversao dos indigenas a fe da Igreja Catolica. Foram 

organizados grandes aldeamentos para a realizacao da catequizacao e tambem para o 

desenvolvimento de atividades agricolas e artesanais. Os jesuitas fundaram celebres colegios 

que se tornaram os principals centres educacionais da America Portuguesa, os quais pregavam 

a formacao religiosa e a formacao humanistica (FONSECA, 2006). 

A historiografia consultada mostra que o "metodo tradicional", ou melhor, o metodo 

da memorizacao de conteudos como forma de procedimento para o ensino e aprendizagem 

existe de longa data, sendo empregado no Brasil primeiramente pela obra educadora da igreja 

catolica mas que ainda perdura nos dias atuais (MOREIRA; VASCONCELOS, 2007). 

As acoes dos Jesuitas, no que concerne ao campo educacional e em rela?ao aos 

indigenas, mediante a criafao de escolas elementares e de nucleos missionarios nas aldeias, 

estavam impregnadas de procedimentos e de estrategias, os quais se empenharam num 

processo evangelizador que fosse eficaz. Os europeus trouxeram com eles, alem dos costumes 

e da religiosidade, os metodos pedagogicos. Os colegios formaram clerigos e leigos na 



18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

perspectiva do vies religioso. Assim, esses ambientes se revelaram quase hegemonicos no 

controle da educacao formal cuja realidade se deve em. razao da pouca atuacao, nesse periodo, 

da Coroa Portuguesa na instituicao escola. 

A Companhia de Jesus atuava de acordo com as diretrizes educacionais estabelecidas 

nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ratio Studiorum, que consistia em um conjunto de orientacoes e normas pedagogicas para 

as acoes evangelizadoras. Fonseca (2006), corroborando com Hansen (2001), mostra que o 

Ratio significava um "conjunto de normas e orientacoes pedagogicas publicadas e distribuidas 

por toda a parte; definia, propriamente, procedimentos, e nao conteudos, tendo em vista seus 

objetivos evangelizadores, de formacao moral e da difusao das virtudes cristas" (FONSECA, 

2006, p. 39). 

O Ratio Studiorum definia cinco eixos para o ensino jesuitico: Gramatica, Retorica, 

Humanidades, Filosofia e Teologia, bem como determinava a utilizacao de textos de 

historiadores greco-romanos, da antiguidade classica tais como: Tito Livio, Tucidides, 

Xenofonte e Tacito. Por meio desse programa e do estudo desses textos antigos, os estudantes 

podiam ter contato com a Historia, mesmo porque a Historia ainda nao se constituia como 

disciplina escolar, mas possuia uma funcao instrumental e com objetivos exteriores a ela 

(FONSECA, 2006). 

Segundo Romanelli (1995), a obra educativa da Companhia de Jesus, no Brasil, foi 

favorecida pela organizacao social da sociedade centrada numa familia nuclear chamada de 

patriarcal e, principalmente, pelo conteudo cultural transposto da metropole para a colonia 

atraves dos padres. Para tanto, a escola era uma instituicao restrita que exclufa de seus 

ambientes as mulheres e tambem os filhos primogenitos, sendo que para este ultimo se 

reservava a direcao futura dos negocios do pai. Os que frequentavam a escola recebiam apenas 

uma educacao escolar rudimentar e a preparacao para assumir, no futuro, a direcao do cla, da 

familia e dos negocios. Portanto, a educacao escolarizada estava limitada a um detenninado 

grupo de pessoas, principalmente pertencentes a classe dominante. 

O conteudo cultural que os padres portavam materializava o espirito da Contra-

Reforma, que era uma reacao energica contra o pensamento critico, em razao da afeicao a 

formas dogmaticas de pensamento, e assim houve uma revalorizacao da Escolastica sendo esta 

percebida [...] "como metodo e como filosofia, pela reafirmacao da autoridade, quer da Igreja, 

quer dos antigos, enfim pela pratica de exercicios intelectuais com a final idade de robustecer a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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memoria e capacitar o raciocinio para fazer comentarios de textos" (ROMAN ELLI, 1995, p. 

34). 

O ensino era uma atividade coadjuvante no periodo colonial pois nao possuia uma 

utilidade pratica visivel destinada a agricultura ou ao trabalho escravo (ROMANELLI, 1995). 

Para tanto, entende-se que houve uma convergencia de objetivos entre a populacao da 

nascente sociedade do novo mundo que buscava uma educacao escolarizada e os objetivos da 

acao jesuitica que consistiam em evangelizar ou converter novos fieis a doutrina do 

Catolicismo por meio de um conteudo cultural neutro e Portugues, ligado as tradicoes da 

Europa medieval e alheia as fronteiras politicas. 

O Estado Portugues e a Companhia de Jesus tendiam a concepcao de que a 

colonizacao era tambem uma empreitada de cunho religiose Entretanto, com o passar do 

tempo, as divergencias foram se agravando e o ponto critico foi durante o governo do Marques 

de Pombal (1750-1777), quando os Jesuitas foram expulsos de Portugal e de seus dominios de 

alem-mar no ano de 1759. Com isso, houve um desmantelamento da estrutura administrativa 

do ensino e assim o governo assumiu, pela primeira vez, o controle da educacao. 

O governo pombalino, influenciado pelo Tluminismo, passou a compreender a 

importancia da educacao no processo de modernizacao e de desenvolvimento. Esta 

compreensao esteve profundamente ligada as ideias de progresso, de civilizacao, de 

humanidade e de crenca nas leis e na justica como promotoras do bem estar e da felicidade dos 

homens. Assim, uma civilizacao moderna e plena em desenvolvimento se concretizaria atraves 

da educacao. Logo, o Estado deveria controla-la por meio da definicao de diretrizes e do 

controle das acoes. 

A Reform a Pombal ina se concretizou a partir da implantacao de uma educacao 

pragmatica que tinha como principal objetivo "[. . .] a formacao dos quadros administrativos da 

burocracia estatal, que fariam avancar o desenvolvimento do pais, a fim de garantir sua 

autonomia frente as potencias europeias" (FONSECA, 2006, p. 40). 

Nessa reforma do sistema educacional buscou-se uma formacao tecnica e cientifica 

no intulto do desenvolvimento economico. O governo pombalino procurou, por meio da 

padronizacao de currfculos, do uso de livros e de manuais escolares, garantir a realizacao 

desse amplo projeto educacional que foi a Reforma Pombalina. Houve tambem uma 



20 

reorganizacao da Universidade de Coimbra a partir da revisao de metodos e curriculos, bem 

como, dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA criacao de faculdades e estabelecimentos anexos. 

No entanto, segundo Fonseca (2006), a reforma de Pombal foi de cunho aristocratico, 

pois a educa9ao continuou sendo prioridade para as elites. Assim, na pratica, houve pouco 

avanco no Brasil em razao de um processo bem fragmentado composto por aulas avulsas, pela 

falta de recursos, de professores e de material. Esse fracasso corroborou para o surgimento de 

um novo fenomeno ou processo que foi a transferencia da educacao ou instrucao para o 

ambiente privado por meio da contratacao de professores particulares. 

A reforma explicitava a importancia do estudo da Historia, principalmente nos cursos 

superiores, pois atraves do estudo da Historia religiosa e da antiguidade de gregos e rornanos, 

o governo procurava garantir a execucao fiel das verdadeiras obrigacoes do homem vivendo 

numa sociedade crista e absolutista. 

Quando o Brasil se tornou uma nacao independente, em 1822, D. Pedro I outorgaria, 

em 1824, a primeira Constituicao que pregava a instrucao primaria gratuita para todos os 

cidadaos. Decretos e leis foram promulgados a fim de consolidar, efetivamente, o sistema de 

ensino brasileiro e foram implementadas varias acoes entre as quais encontrava-se a 

institucionalizacao de graus de instrucao (Pedagogias, Liceus, Ginasios e Academias) 

(BELLO, 2001). 

No meio dessas novas propostas estava a instituicao do metodo Lancaster no ano 

1823, um metodo em que havia um aluno-monitor, no caso o mais adiantado da turma e de 

melhor aproveitamento, que atuaria como "professor". Esse metodo baseava-se no ensino oral, 

na repeticao e na memorizacao dos conteiidos, conhecido como "decuriao". Esse aluno era 

treinado para ensinar e/ou coordenar a um grupo de dez alunos, a. deciiria, sob a vigilancia de 

um inspetor, em razao da escassez de professores nesse periodo (BELLO, 2001). 

Nos objetivos do Imperio estava a proposta de criacao de um colegio-modelo para o 

ensino secundario, o idealizado e famoso Colegio Pedro I I . Este teria um modelo pedagogico a 

ser seguido, e, no seu primeiro Regulamento curricular foram inseridos os estudos historicos. 

Foi o momento inicial da construcao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.2 A CONSTRUQAO DA HISTORIA COMO DISCIPLINA ESCOLAR: UMA 

PROMOQAO DE VALORES PARA A CONSTITUICAO DE UMA IDENTIDADE 

NACIONAL 

A Historia foi institufda como disciplina escolar e autonoma somente no inicio do 

seculo XIX na Franca, a qua! estava "[. . . ] imbricada nos movimentos de laicizacao da 

sociedade e de constitutes das nacoes modemas, [...] genealogia e mudanca foram, assim, os 

suportes do discurso historico recem-instituido [. . .]" (NADAI, 1993, p. 144). 

Segundo Caimi (2005), a disciplina surgiu num cenario de transformacSes 

revolucionarias, na defesa de uma educacao universal, publica, gratuita, laica e obrigatoria, 

bem como tomava-se necessario pregar alguns conceitos como os de nacao, patria, 

nacionalidade e cidadania, fundamentais para uma historia nacional, e em substituicao da 

historia sagrada que predominava anteriormente. Nesse seculo, o conceito de historia era que 

ela "[ . . . ] e a arvore genealogica das nacoes europeias e da civilizacao que sao portadoras" 

(FURET, s/d, p. 135). 

No Brasil, a Historia foi oficializada como disciplina escolar obrigatoria apos a 

Independencia, ja que se buscou a estruturaeao de um sistema de ensino a partir da criacao do 

Colegio Pedro I I , no ano de 1837, bem como do Instituto Historico e Geografico Brasileiro 

(JUGB), instaurado em 1838 (FONSECA, 2006). 

Nessa epoca, a disciplina Historica nascida tao recentemente ja era considerada 

indispensavel para o ensino visto que tinha o papel de construir uma ideia de nacionalidade, a 

fim de formar juizos de valor e patriotismo, os quais contribuiam para a constituicao de uma 

identidade nacional. E assim, o ensino de Historia, no pais, mantivera-se portador de um 

carater elitista e ideologico (BITTENCOURT, 2008). 

Desta forma, a Historia nao era apenas uma disciplina escolar mas tambem uma 

forma de conhecimento encarregado de propagar uma "Historia Nacional" e tambem como um 

agente pedagogico paradigmatico para a construcao de uma "identidade nacional". 

Quando o Brasil se tornou um estado independente e monarquico, a escola elementar 

ou primaria se destinava a ensinar a ler, escrever e contar. O ensino de Historia era ligado as 

licoes de leitura, com o intuito de uma concomitancia de dois aprendizados: o da leitura e o de 

consciencia historica. Assim, utilizavam-se textos para se aprender a ler e esses textos 
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versavam sobre temas que fertilizassem a imaginacao daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA criancas promovendo uma 

sensibilizacao em relacao a um senso moral formado por deveres para com a patria e seus 

governantes. Era uma instrucao que tinha como proposito a formacao moral e civica. Com 

essa intencao, o Estado passou a elaborar os conteudos de forma que possibilitassem a 

construeao de uma ideia de patria e naeao indissoluveis. 

Essa visao pode ser evidenciada por Nadai (1993), pois segundo ela, 

a historia inicialmente estudada no pais foi a Historia da Europa Ocidental, 
apresentada como a verdadeira Historia da Civilizacao. A Historia patria 
surgia como seu apendice, sem um corpo autonomo e ocupando papel 
extremamente secundario. Relegada aos anos finais dos ginasios, com 
numero fnfimo de aulas, sem uma estrurura propria, consistia em um 
repositorio de biograflas de homens ilustres, de datas e de batalhas (NADAI, 
1993, p. 146). 

A construeao de uma moral civica estava permanentemente vinculada a uma moral 

religiosa, pois este era o principal assunto que estava presente nos textos escolares que eram 

possuidores de um discurso moralista e defensor do carater e da fe os quais narravam historias 

da vida dos santos, dos "verdadeiros herois do martirio" (B1TTENCOURT, 2008). 

O ensino de Historia da Patria seguiu-se a mesma linha de principles do ensino da 

Historia Sagrada, pois ambas estavam postas nos pianos de estudos das escolas primarias, 

sendo selecionadas narrativas de vida e dos grandes feitos dos homens publicos para servirem 

como exemplos de moral para as geracoes posteriores. Essa forma de escolarizacao era tida 

para os educadores da epoca como "modelo pedagogico" para a elite. 

A partir da instalacao do regime politico republicano e do voto para os alfabetizados, 

o governo teve que ampliar as politicas educacionais para atingir um contingente social cada 

vez maior, o qual buscava, por meio de novas propostas curriculares, consolidar a identidade 

nacional, ou seja, buscou-se uma homogeneizacao da cultura escolar num discurso propagador 

que contava a Historia a partir da existencia de um unico passado quanta a formacao da nacao. 

Segundo Bittencourt (2008): 

Esse projeto [...] foi, entretanto poletaico, havendo alguns educadores e 
historiadores que se opuseram a uma historia exclusiva da elite branca, com 
os olhos voltados para a Europa e para a evocacao de uma mesticagem que 
seguia passiva o rumo dos acontecimentos. Houve tentativas de voltar para a 
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historia americana e a construeao de uma historia pela qua! se pudessem 
identificar os tracos de mesticagem na propria construeao da sociedade 
brasileira (BITTENCOURT, 2008, p. 65). 

Nessa perspectiva, a HistoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ensinada buscou, para o processo educacional, 

incorporar os setores sociais que antes eram marginalizados, mas sem inclui-los nos 

programas curriculares atraves da historiografia oficial que os excluiam como sujeitos 

participantes da construeao historica da naeao. Assim, o ensino de Historia desde as series 

iniciais tinha o dever de inculcar nos estudantes valores que visassem a preservacao da ordem 

e da obediencia a hierarquia, bem como, o conceito de cidadania para colocar cada individuo 

no seu devido lugar, a fim de, oportunamente, a naeao chegar a modern izacao e ao progresso. 

Uma Historia ficcional para glorificar uma elite e principalmente seus feitos na busca pelo 

poder e pela ostentaeao diante da naeao que ela havia criado. 

Para Nadai (1993), o curriculo escolar procurou negar a condicao de um pais 

colonizado e suas implicaeoes mas evidenciou a naeao como resultante da colaboraeao dos 

povos europeus, africanos e nativos. Assim, houve veiculaeao de um discurso historico que 

buscava o equilibrio social, pregando que a formaeao do pais se deu a partir de uma 

contribuieao harmoniosa, sem violencia ou conflito entre os grupos sociais. Esse discurso 

valorizado pelo emprego do passado em corpo estrutural visava a construeao de uma 

sociedade demoeratica e sem preconceitos. 

A historia necessitava mostrar que o pais e uma mae gentil, gigante por natureza, 

belo, forte, impavido colosso, de filhos heroicos que retumba seus brados e que jamais fogem 

a luta, pois a gloria estava no passado e no futuro brilharao as grandiosas fulguras da vitoria e 

da paz. 

Na organizacao escolar e notoria, nessa epoca, a infiuencia da filosofia positivista em 

detrimento de um ensino literario para a ordem e o progresso do Brasil, e assim construir a 

nacionalidade. Uma forma de ensino determinada pela historia oficial, em que os unicos 

agentes da historia eram o Estado e as elites. Isso significa que, 

A periodizacao usada e a abordagem do conteudo conduzem a uma 
concepcao de historia da qual sobressai a grande infiuencia do positivismo. O 
conceito de fato historico, a neutralidade e objetividade do 
historiador/professor ao tratar do social, o papel do heroi na construeao da 
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patria, a utilizacao do metodo positivo pennearam tanto o ensino quanto a 
producao historica (NADAI, 1993, p. 152). 

Essa concepcao positivista que no seculo XIX adotou a linguagem das ciencias 

naturais estabeleceu um metodo cientificozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a Historia, um novo sentido a historia. Segundo 

Furet (s/d) esse sentido dado a Historia privilegiava o progresso da humanidade, o patrimonio 

de textos, de fontes, de monumentos que reconstrairiam o passado exatamente como havia 

acontecido. A partir deste seculo e que a historia passa a ter seu campo de estudo e o seu 

metodo, ou seja, torna-se ciencia. No entanto, tanto a historia-ciencia, quanto a historia-

disciplina tornaram-se verdadeira pedagogia do cidadao. 

Em relacao aos procedimentos didatico-metodologicos, nessa epoca, em virtude da 

enfase da filosofia de Augusto Comte, o professor de Historia tomou-se um transmissor de 

infonriafoes sobre o passado e o aluno um mero receptor passivo, um decorador de uma 

historia linear e cronologica, servindo, assim, ao domfnio da historia oficial (ABREU, 2007, 

p.3). Portanto, mesmo com a interveneao, efetivamente, do estado na educacao formal, o 

metodo mnemonico proposto pelos Jesuitas ainda perdurava e perduraria por muitos anos ao 

longo da historia brasileira. 

Esses ideais imbricados num movimento de construeao e consolidacao do Estado 

Nacional, e, consequentemente, de uma identidade nacional se consolidaram no Brasil a partir 

da Revolucao de 1930 que discursava em defesa da educacao para formaeao do cidadao e o 

desenvolvimento do pais (SCHMIDT, 2012). 

1.3 FORMAR, IDENTIFICAR E NACIONALIZAR O "SER/POVO BRASILEIRO": O 

ENSINO DE HISTORIA NA ERA VARGAS (1930-1945) 

As primeiras decadas do seculo X X vieram, historicamente, consolidar o controle 

estatal sobre as escolas brasileiras, pregando a memoria historica nacional e o patriotismo 

tendo em vista que as ideais de formacao da nacionalidade e identidade nacional brasileira 

vinham ocupando espacos na producao intelectual e na politica do pais (ABUD, 1998). 

Ademais, havia a necessidade de construir, por meio de um discurso ideologico, a Revolucao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de 1930, forjada para difundir a ideia de que a revolucao seria boa para o Brasil e que traria o 

desenvolvimento. Sobre esse Golpe de Estado que derrubou a Politica do Cafe com Leite e 

colocou Gettilio Vargas no poder, Decca (1994, p. 24) afirma que "o discurso do poder se 

apropriou da linguagem revolucionaria, tomando para si o direito de anunciar o lugar da 

revolucao na historia, definindo os inimigos do regime e ao mesmo tempo fazendo do Estado 

o unico representante legitimo dos ideais nacionais". 

A partir de 1930, o sistema escolar brasileiro, que era centralizado, passou por mais 

uma mudanca e o curriculo teve que se transformar em razao da imposieao de normas mais 

rigidas e gerais. Esse pen'odo apresentou no ensino as mesmas caracteristicas presentes nos 

periodos anteriores, pois, a partir da centralizacao das politicas educacionais, como tambem da 

criacao do Ministerio da Educacao e Saiide Publica no Estado Novo (1930), houve uma 

unificacao dos conteudos e metodologias, colocando o ensino de Historia no centro das 

propostas de formacao da unidade nacional. 

Segundo Abud (1993, p. 166), a partir desse periodo, a Historia passou a ser 

concebida [...] "como um produto acabado, positivo, que tem na escola uma funcao 

pragmatica e utilitaria na medida em que ela serve a educacao politica e a familiarizacao com 

os problemas que o desenvolvimento impoe ao Brasil". 

Portanto, o que existia era uma concepcao de ensino muito pragmatica, 

prineipaknente no que concerne a Historia como disciplina escolar que, subjugada a um 

Estado centralizador, pregava a formacao do cidadao ideal ja que um dos maiores objetivos 

desse governo era neutralizar o poder das oligarquias regionais com o intuito de conceber com 

maior facilidade e aceitacao a tao sonhada brasilidade. Um sentimento de pertencimento ao 

Brasil, a uma raca, a uma lingua, a uma religiao, a uma cultura, ou seja, este sentimento e 

essencialmente nacionalista, uma tomada de consciencia e, o Estado, fazendo uso do discurso 

do poder, se pronunciou sobre a educacao e defmiu seu feitio. 

Nesse sentido, as aulas de Historia procuraram sedimentar o culto aos herois da naeao 

e tambem incitar a formacao de uma tradicao pelas festas civicas e comemoraeoes das datas 

consideradas importantes para a sociedade brasileira. 

A respeito dessa tematica, Bittencourt (2008, p. 76) discorre que: 
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As datas civicas e aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comemoracoes dos feitos dos herois e dos "grandes 
acontecimentos nationals" eram na pratica, os linicos "conteudos historicos" 
para alunos dessa faixa etaria. A comemoracao ou rememoracao da 
"descoberta do Brasil", da "independencia do Brasil", da "abolicao dos 
escravos" e da "proclamacao da republica" tornou-se sinonimo de "ensino de 
Historia" para as series iniciais. 

Entao, existia uma formacao moral, civica e patriotica onde o que se compreendia 

eram os grandes acontecimentos, biografias de homens ilustres (os herois da patria), 

contribuindo para o sentimento de civismo e apreensao de seus direitos e deveres em relacao a 

Patria. 

Schmidt (2012) considera que foi a partir de 1931 que teve initio o processo de 

consolidacao do codigo disciplinar da Historia, no contexto de pos-Revolucao de 1930, pois 

foi nesse periodo que houve reformas educacionais, como a de Francisco Campos que trouxera 

uma novidade para o ensino de historia apresentando instrucoes metodologicas e destacando 

aspectos da disciplina, os objetivos e as tecnicas necessarias para desenvolve-la. Esse codigo 

demonstra, efetivamente, a obrigatoriedade do ensino de Historia nas escolas. 

Essas instruc5es, segundo a autora, revelam uma tentativa de renovacao metodologica 

do ensino, principalmente no que se refere a proposicao de procedimentos tecnicos para o 

professor, obrigatoriamente, na busca da motivacao do aluno na sala de aula, atentar para itens 

como a relacao dos conteudos estudados com o presente, a utilizacao da biografia dos homens 

ilustres, o privilegiamento de fatos economicos e valorizaeao de aspectos eticos (SCHMIDT, 

2012). 

Em meio a essas mudancas operacionalizadas pelo fim da primeira republica e initio 

da segunda, um grupo de educadores, em 1932, publicou um Manifesto em prol da 

reconstrucao da educacao brasileira intitulado de "Manifesto dos Pioneiros da Educacao Nova 

- A reconstrucao educacional no Brasil: ao povo e ao governo". Era um documento bastante 

sugestivo, principalmente no que diz respeito aos direitos e deveres da educacao, pois como 

ele proprio ressalta: "na hierarquia dos problemas nationals, nenhum sobreleva em 

importancia e gravidade o da educacao. Nem mesmo os de carater economico Ihe podem 

disputar a primazia nos pianos de reconstrucao nacional" (AZEVEDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2010, p. 33). 

Esse documento criticava a situacao atual do sistema educacional brasileiro em razao 

da ocorrencia de uma sucessao periodica de reformas parciais e frequentemente arbitrarias, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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frageis e cegas quanto ao sistema economico e a visao global do problema, deixando a 

impressao desoladora de construcoes isoladas, umas arruinadas, outras nem foram 

termmantemente construidas, e outras nao sairam da teoria. 

Isto e, 

[...] o atual sistema (sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e que se pode chama-Io de sistema), caracterizado 
pela falta de continuidade e articulacao do ensino, em seus diversos graus, 
como se nao fossem etapas de um mesmo processo, e cada um dos quais deve 
ter seu "fim particular", proprio, dentro da "unidade do fim da educacao" e 
dos principios e metodos comuns a todos os graus e instituicoes educativas 

(AZEVEDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2010, p. 51). 

O referido documento estava respaldo no ideario da Escola Nova que possibilitara a 

abertura das grades das escolas para novas possibilidades metodologicas entrarem nelas. Esse 

ideario, segundo Caime (2005), preocupa-se "em despertar habitos de investigacao, critica e 

raciocinio logico, procurando superar, ao menos no ideario academico, o ensino memoristico e 

livresco vigente nos estudos historicos" (CAIME, 2005, p. 2). 

Nesse sentido, 

a nova doutrina, que nao considera a funcao educacional como uma funcao 
de superposicao ou de acrescimo, segundo a qual o educando e "modelado 
exterionnente" (escola tradicional), mas uma funcao complexa de acoes e 
reac5es em que o espirito cresce de "dentro para fora", substitui o mecanismo 
pela vida (atividade funcional) e transfere para a crianca e para o respeito de 
sua personalidade o eixo da escola e o centra de gravidade do problema da 
educacao (AZEVEDO et al. 2010, p. 49). 

Esse ideario, objetivo altamente aspirado pelos escolanovistas da epoca, possibilitara, 

ainda, de modo um pouco sutil, influenciar livros didaticos, pois, em seus prefacios, que sao 

direcionados aos professores, contem orientafSes didaticas para atingir os objetivos da 

disciplina. Exemplo disso e um manual didatico de Rocha Pombo (1918) que, logo na capa, 

esclarece que nele tem "muitos mapas historicos e gravuras explicativas" (CAIME, 2005, p. 

3). Assim, nessa epoca, escritores adeptos ao escolanovismo, entre eles Olavo Bilac e Cecilia 

Meireles, dedicaram-se a composicao de livros de literatura infanto-juvenil que eram 

utilizados como "livros de leitura" nas licoes escolares, especialmente nas aulas de Historia e 

Geografia. De um modo geral, esses livros reforcavam a analise de cunho patriotica e 
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nationalists, e, por meio de uma linguagem apelativa, evocavam os sentimentos e as emofoes 

das criancas e dos jovens para fonnar comportamentos sociais considerados, a epoca, ideais 

(FERNANDES, 2008). 

O Manifesto da Escola Nova tendo como signatarios intelectuais ilustres como 

Fernando de Azevedo, Am'sio Teixeira, Lourenco Filho, Cecilia Meireles e outros 20 

individuos auspiciosos, alem de constatar a desorganizacao do aparelho educaeional-escolar 

brasileira, propunha que o Estado tomasse a responsabilidade e organizasse um piano nacional 

de reestruturacao da educacao que, essencialmente, defendesse uma escola unica, piiblica, 

gratuita, obrigatoria e laica. No entanto, foi apenas na Constituicao de 1934 que, pela primeira 

vez, segundo Bello (2001), a educacao e institucionalizada como direito de todos e dever da 

familia e dos poderes piiblicos. 

Essa educacao nova, que se propusera pioneira e pragmatica, tinha por finalidade 

servir aos interesses do individuo e nao mais aos interesses de uma classe ou das classes, e a 

escola deveria vincular-se ao meio social, seu ideal e condicionado pela vida social atual 

ligado profundamente ao humano, a solidariedade, ao servico social e a cooperacao 

(AZEVEDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2010). 

Deste modo, a critica dos pioneiros foi uma critica construtiva, pois alem de dizerem 

o que estava errado ou o que estava problematic©, mostraram a solucao ou pelo menos o 

caminho para resolver esses impasses. A proposta se constituia numa reforma integral da 

organizacao e dos metodos de toda a educacao nacional, dos jardins de infancia a 

universidade. Uma reforma que substituiria o conceito estatico de ensino por um conceito 

dinamico que diria nao a receptividade e sim a atividade criadora do aluno. 

Com o advento do Estado Novo (1937-1945), uma nova constituicao foi outorgada. A 

constituicao, segundo Bello (2001), refletia tendencias fascistas e pregava um ensino pre-

vocacional e professional, pois havia a necessidade de orientar politica e educacionalmente a 

mao-de-obra que iria trabalhar na indiistria. No entanto, tambem propusera que a arte, a 

ciencia e o ensino fossem livres quanto a iniciativa individual ou grupal, publica ou privada. 

Essa nova constituicao tambem marca uma distincao entre a educacao dos mais favorecidos e 

dos menos favorecidos, explicitando que o trabalho intelectual caberia aos primeiros e o 

trabalho manual seria feito pelos segundos que seriam profissionalizados. 
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O proprio Fernando de Azevedo, segundo Abud (1998), num inquerito sobre a 

instrucao publica,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA manifestou sua conviceao de que, primeiramente, devia-se priorizar a 

educacao a elite e, segundamente, ao povo. Esse processo se constituia como uma especie de 

exemplo, pois o que as camadas dirigentes praticassem, numa conviceao de "Maria vai com as 

outras", as classes populares seguiriam. 

Caime (2001) expressa que em tempos de Estado Novo: "A historia nao constituia 

apenas uma disciplina escolar, e sua insercao era indispensavel em todas as camadas e faixas 

etarias, uma vez que tinha o papel de formar juizos de valor e patriotismo, necessarios a 

constituicao da identidade nacional" (CAIME, 2001, p. 28). 

Nesse sentido, os orgaos encarregados de instruir a populacao. de modo geral, 

prezavam pela formacao da consciencia nacional e a disciplina de historia se constituia por 

excelencia num conhecimento capaz de construir "cidadaos". Mas que especie de cidadao? 

Um cidadao subjugado aos interesses do Estado que atraves de seu poder escolhia que passado 

seria posto? Ou um cidadao que tem consciencia de seus direitos e deveres perante a naeao e a 

sociedade? 

Busca-se formar o cidadao ideal que tivesse apenas a nocao da diversidade das 

sociedades do passado imbricada sob um sentido de evolucao. Segundo Abud (1998, p. 2), "O 

homem cammhava rumo ao Progresso e a Civilizacao, guiado pela Nacionalidade, por isso a 

Historia se revelaria como azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA genealogia da nagao, procurando identificar as bases comuns, 

formadoras do sentimento de identidade nacional". 

Nessa perspectiva, o PCN de Historia mostra que as ideias e metodos escolanovistas 

foram entendidos pelo Estado Novo de forma erronea, acabando por enfatizar o culto aos 

herois da patria e a promocao de grandes festas civicas. Portanto, mesmo com o movimento 

escolanovista que propos novas abordagens e atividades no que diz respeito a conteudos e 

metodos, ainda permaneceram, de modo geral, os procedimentos que prezam pela decoracao 

das licoes cheia de datas e nomes heroicizados. 

A distribuicao dos conteudos e as orientacoes pedagogicas direcionadas aos 

professores, segundo Abud (1998, p. 3), 

[...] eram um instrumento ideologico para a valorizacao de um corpus de 
ideias, crencas e valores centrados na unidade de um unico Brasil, num zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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processo de unifotmizacao, no qua! o sentimento de identidade nacional 
permitisse a omissao da divisao social, a direcao das massas pelas elites e a 
valorizacao da "democracia racial", que teria homogeneizado num povo 
branco a populacao brasileira. 

Em 1942, sob a iniciativa do entao ministro da educacao Gustavo Capanema, foram 

postas em pratica algumas reformas no ensino que estabeleceram o ensino secundario em tres 

cursos: "[ . . . ] o primario, com quatro anos de escolaridade; depois o ginasial, com quatro anos 

tambem; e o classico ou cientifico, com tres anos" (BRASIL, 1998, p. 23). Alem dessa 

reestruturacao das series escolares, foi concedida tambem uma maior carga horaria as 

disciplinas pertencentes as ciencias humanas. A propria Historia foi dividida no ginasial em 

Historia Geral e Historia do Brasil com programas e unidades didaticas especificas, bem como 

baseadas na autonomia didatica do professor, teoria defendida por Jonathas Serrano, 

considerado o primeiro autor de manuais de didatica da Historia destinados a professores no 

Brasil (ABUD, 1998; SCHMIDT, 2012). 

Com o fim do governo de Getulio Vargas, em 1945, o Brasil passaria por um 

processo de democratizac-ao, implicando, assim, a adoeao de uma nova Constituicao, agora de 

cunbo liberal e democratico. No que se refere ao ensino, segundo Bello (2001), essa nova 

Constituicao, alem de reforcar o preceito de que a educacao era um direito de todos, 

determinava a obrigatoriedade do ensino primario e dava competencia a Uniao para 

estabelecer as diretrizes e bases da educacao nacional. A busca pela institutional izaeao dessas 

diretrizes e bases foi em forma de lei e promoveu discussoes e debates entre a Igreja Catolica, 

os donos dos estabelecimentos de ensino particulares e os que defendiam o estado como 

instituicao que deveria regulamentar o sistema de ensino, fatos que marcaram esse periodo da 

historia brasileira. Outros acontecimentos importantes para a educacao nesse periodo de 

redemocratizacao (1946-1963) foram iniciativas como as de Anisio Teixeira que fundou em 

Salvador - BA, no ano 1950, o Centro Popular de Educacao dando initio a suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escola-classe e 

escola-parque e as de Lauro de Oliveira Lima, em 1952, em Fortaleza-CE, que iniciou uma 

didatica chamada de metodo Psicogenetico que era baseado nas teorias de Jean Piaget, alem 

das marcantes e historicas atividades realizadas por Paulo Freire para uma 

alfabetizacao/educacao popular. Essas iniciativas, principalmente as de Paulo Freire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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possibilitaram novas formas de se pensar o ensino (a educacao), e, consequentemente, o 

ensino de Historia. 

1.4 A HISTORIA (NAO) EN SIN A DA NA/DA DITADURA MILITAR (1964-1985) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como e dificil acordar calado 

Se na calada da noite eu me dano 

Quero lanqar um grito desumano 

Que e uma maneira de ser escutado 

(Chico Buarque de Holanda: 1978) 

Durante o Regime Militar, que foi instalado no pais com a queda do governo de Joao 

Goulart em 1964, os interesses de determinados setores da sociedade passaram a fazer parte da 

realidade escolar brasileira. O maior interessado na manipulacao do ensino era o Estado que 

buscava, por meio dessa intervengao, manter sua politica de dominacao. Portanto, o sistema de 

ensino tornara-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mero reprodutor de uma educacao civica e da ideologia militarista imposta e 

como exemplo disso e a insercao de disciplinas como: Educacao Moral e Civica e 

Organizacao Social e Politica Brasileira (BITTENCOEJRT, 1998). Era um momento de 

repressao. 

Nessa perspective, a preocupacao dos militares dizia respeito a formacao politica dos 

cidadaos e como o conhecimento estava sendo posto a sociedade. Assim foram realizadas 

reformas educacionais por meio da imposieao de uma proposta politico-pedagogica que 

visavam apenas atender aos interesses daquele grupo, buscando esvaziar o teor critico do 

processo de ensino-aprendizagem, principalmente o da disciplina de Historia, pois era 

necessario plantar a ordem para colher o desenvolvimento economico. Os militares 

empreenderam transformacoes a partir de um sistema de governo que estreitou a cidadania do 

povo com o intuito de legitimar e repreender possiveis criticas ao regime. 

A (re)estruturacao do sistema educacional brasileira nesse periodo se deu a partir de 

uma parceria entre o MEC e a United States Agency for International Development (USAID), 

sendo que esta segunda passara a atuar como preceptora de todos os niveis do ensino cuja 

parceria buscava consolidar tres perspectivas que o governo ansiava: educacao-

desenvolvimento; educacao-seguranca e educacao-comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para Caime (2001), nesse periodo, quando o Estado se tornara ditatorial foram 

implementadas duas reformas de cunho politico-educational que provocaram profundas 

alteracoes no sistema educacional brasileiro as quais sao: 

a Reforma do Ensino Superior (lei 5.540, de 28 de novembro de 1968) e, 
poucos anos depois, a Reforma do Ensino Primario e Medio (lei 5.692, de 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 

de agosto de 1971). A primeira revelou o proposito de conter as rnobilizacoes 
estudantis e eliminar possiveis focos de resistencia ao regime dentro das 
universidades. Ao adotar uma estrategia privatizante do ensino, contribuiu 
para a desqualificacao da escola publica nos niveis fundamental e medio, 
ampliando, consequentemente, a distancia entre as classes sociais do pais 
(CAME, 2001, p. 41). 

Portanto, o governo federal por meio de politicas piiblicas institucionalizou seus 

interesses, os quais primavam pelo nacionalismo enrustido de uma seguranca nacional que so 

seria possivel atraves da ordem e da hierarquia, bem como pensava de forma 

desenvolvimenfista. 

Com essas atitudes o governo suspeitava das Cieneias Humanas, tendo em vista o 

teor critico e cultural dessa area de conhecimento. Dissolveu em Estudos Sociais, no 1° grau 

de ensino, as disciplinas de Historia e Geografia, a fim de passar aos estudantes uma educacao 

moralista e acritica. Novamente, como anterionnente havia acontecido, o ensino de historia 

seria subjugado aos interesses de um Estado que ditatorialmente institui, julga, legisla e 

executa. 

A lei que promulgou a disciplina de Estudos Sociais, durante a ditadura militar, 

especificamente no governo do general Emilio Garrastazu Medici, foi a de n° 5.692/71. Com 

essa substituicao os conteudos de Historia e Geografia ganharam, dentro dos Estudos Sociais, 

contornos ideologicos de um ufanismo nacionalista, ou seja, foram esvaziados ou 

completamente diluidos a fim de apenas justificar o projeto nacional organizado e implantado 

durante a governanca militar. 

Essa visao e expressa em documentos atuais como o PCN de Historia que de acordo 

com seu conteudo, 

[...] nas primeiras cinco series do primeiro grau, o nucleo de Estudos Sociais 
assumia a forma de atividades de integracao social, isto e, estudos das 
experiencias vividas. Nas series seguintes, passou a ser tratado como area de 
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estudo, integrando conteudos das Cieneias Humanas. No segundo grau, 
subdividia-se nas areas de Historia, Geografia e Organizacao Social e Politica 
Brasileira (OSPB) (BRASIL, 1997, p. 25). 

Assim, a historiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA enquanto disciplina escolar, que, teoricamente, visa a construeao de 

um individuo critico perante a sociedade, nao um sujeito que tudo critica e/ou diz que tudo 

esta ruim, mas um sujeito que pensa a sociedade, identifica os problemas e seus 

desdobramentos, reflete-os e, consequentemente, apresenta possiveis caminhos ou solufoes 

para resolve-los, nao estava alicereada nesses parametros. Contrariamente, esse senso critico 

que e senso de cidadania, na ditadura militar foi silenciado, promovendo, assim, um ensino de 

historia "lacunar', que tinha em vista nao a construeao de saberes historicos, e sim de saberes 

que engessavam o sujeito atraves de uma doutrina extremamente conservadora e que 

desqualificava qualquer aeao que denotasse insurgencia frente a realidade que estava posta. 

Com o descredito da democracia populista, abafou-se o debate politico educacional 

por meio de perseguicoes, cassacoes, torturas e exilios. Em nome do Novo Regime e com o 

intuito de garantir a ordem e a obediencia, escolas foram fechadas, professores e alunos foram 

presos, o movimento estudantil foi silenciado e experiencias pedagogicas foram abortadas 

(CAME, 2001). 

Com vistas a atender a nova demanda de profissionais, o governo militar instituiu as 

licenciaturas curtas, pois acreditava que nao havia a necessidade de uma formacao consistente 

em determinadas areas profissionais, principalmente para os cursos formadores de professores, 

ja que o que realmente interessava era a qualificaeao de mao de obra para trabalhar na 

industria que se modernizava. Com o chamado "Milagre Eeonomico", o Brasil entrou 

efetivamente no mundo capitalista, alem do mais, nao era interessante para o poder central 

qualificar profissionais na area da educacao, pois estes profissionais sao conhecidos por 

refletirem, sob diversos aspectos, o processo educacional. Alem do mais, a formacao era 

apenas para desempenhar atividades puramente escolares, nao havendo preocupaeao com os 

conhecimentos especificos. 

Assim, 

a Licenciatura Curta em Estudos Sociais contribuiu, em parte, para um 
afastarnento entre universidades e escolas de primeiro e segundo graus e 
prejudicou o dialogo entre pesquisa academica e o saber escolar, dificultando 
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a introducao de reformulacoes do conhecimento historicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e das cieneias 
pedagogicas no ambito da escola (BRASIL, 1997, p. 25). 

Durante esses anos tenebrosos da historia brasileira caracterizados pelo fim das 

liberdades democraticas, onde um Estado centralizado institucionalizou a censura, 

redirecionou conteudos, manipulou assuntos, temas e materials trabalhados, o aluno era 

concebido como um mero espectador do processo historico e nao como sujeito do mesmo, 

promovendo, assim, a limitacao das possibilidades para o educando desenvolver-se e construir 

conhecimentos, onde o professor era apresentando apenas como um transmissor de saberes 

prontos e acabados, onde a escola era apenas uma instituicao capaz de interiorizar as normas e 

seu potential libertador foi amordacado. Dessa fonna, esse processo desemboca na construeao 

de um conjunto de verdades imutaveis, principalmente no que diz respeito a realidade social e 

politica, ou seja, professores e alunos passam a aceita-las passivamente. Essa concepcao e 

conhecida pela historiografia como o modelo tradicional do ensino de historia, que em virtude 

do contexto social e melhor chama-lo de modelo repressivo-tradicional. 

O trecho da Miisica "Calice", de Chico Buarque, usado como epigrafe no initio deste 

texto, expressa atraves de versos, a realidade social que o Brasil se encontrara na epoca da 

ditadura militar. A musica foi composta em 1973 por Chico Buarque e Gilberto Gil, porem, so 

pode ser lancada em 1978, em razao da censura institucionalizada pelo discurso do poder, 

alem de tantas outras que na busca pela abertura politica, principalmente com aumento da 

repressao a partir da promulgacao do Ato Institutional n° 5 (AI5), tornaram-se verdadeiros 

hinos de luta. 

Os versos da referida cancao foram citados em razao de que e uma cancao 

contemporanea a epoca do regime militar e denota o empenho de artistas brasileiras em 

mostrar a verdadeira realidade brasileira que era mascarada pelos militantes, ou melhor, a 

verdade deles era uma verdade inventada, uma "estoria" que de tanto contada e aceita por 

meio da forca foi estabelecida como verdade. 

Essa cancao tambem foi citada com outro intuito, o de mostrar que ela, assim como 

outras, tambem podem ser utilizadas como instrumento/material didatico-metodologico no 

processo de ensino e aprendizagem da Historia. Sao documentos historicos que possibilitam 

conhecer o cotidiano, a mentalidade, o universo politico, eeonomico e a propria sociedade da 
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epoca, porque os proprios artistas e autores sao representantes do seu tempo, eles viveram a 

epoca. Esta possibilidade didatico-metodologica surgiu a partir das decadas de 1980/90 

quando ocorrera a implantacao de novas propostas curriculares para o sistema educacional no 

Brasil, trazendo a possibilidade de o (a) professor (a) incorporar novas linguagens e diversos 

procedimentos didatico-metodologicos nas aulas de Historia. 

1.5 EM BUSCA DA RECONSTRUCAO E DA RUPTURA: O ENSINO DE HISTORIA E A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IMPLANTACAO DAS NOVAS PROPOSTAS CURRICULARES NAS DECADAS DE 

1980/90 

A sociedade brasileira, avida pela redemocratizacao do pais, empenhou-se na 

campanha das "Diretas Ja", uma das maiores manifestacoes ocorridas no pais. Entao, aos 

quinze dias do mes de Janeiro do ano de 1985 chegava ao fim o periodo obscuro da historia 

brasileira marcado pela censura e manipulacao de informacoes. Ja no campo educacional, o 

quadro nao era diferente. Questoes educacionais sairam do campo pedagogico e assumiram 

tambem um carater politico. Era o momento propicio para buscar a reconstrucao. Para Bello 

(2001), esse reposicionamento se realizou a partir da 

[...] participacSo mais ativa de pensadores de outras areas do conhecimento 
que passaram a falar de educacao num sentido mais amplo do que as questoes 
pertinentes a escola, a sala de aula, a didatica, a relacao direta entre professor 
e estudante e a dinamica escolar em si mesma. [...] passaram a assumir postos 
na area da educacao e a concretizar discursos em nome do saber pedagogico. 
(BELLO, 2001, p. 10). 

No que se refere a historia, ocorrera um movimento dos professores de Historia sob a 

lideranca da Associaeao Nacional dos Professores de Historia (ANPUH) - instituicao fundada 

em 1961 - que criticava a permanencia dos Estudos Sociais no curriculo bem como queriam 

que tirassem as amordacas da historia atraves de uma empreitada pela volta do ensino de 

historia para escola basica (SCHMIDT, 2012). 

Historicamente, no decorrer dos anos 70 e 80 do seculo XX, as lutas dos profissionais 

da educacao, reunidos em associacoes, ganharam expressividade e permitiram repensar as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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praticas educativas. Essa reflexao licenciou-os a comeearem a elaborar e discutir diversas 

propostas curriculares para a educacao na Republica Federativa do Brasil. 

Nos anos 1980/90, alguns professores de historia passaram a denunciar que era 

impossivel transmitir o conhecimento de toda a historia da humanidade em todos os tempos. 

Criticando a abordagem eurocentrica, outros questionavam como se deveria estruturar a oferta 

dos conteudos no que se refere a Historia Geral e do Brasil, bem como inseriam conteudos 

relacionados a historia local e regional no ensino de historia, e outros optavam por trabalhar 

com temas. Houve tambem uma critica quanto a concepcao do tempo historico, pois, antes das 

transformacoes operacionalizadas pelas tendencias da Nova Historia, o historiador concebia o 

tempo da historia sob uma visao linear e progressiva, empregando as nocoes de decadencia e 

de evolucao (BRASIL, 1998). 

Esse periodo de reformas educacionais foi importante, principalmente, porque se 

buscou, atraves de uma reforma curricular, a superacao dos curriculos educacionais herdados 

da ditadura militar, com o intuito de propor um processo democratico para as instituicoes 

publicas, pois, com o fim deste regime autoritario, houve a necessidade da formacao de um 

Estado constitucional democratico. Nesse processo, os governos e secretarias de educacao 

estaduais e municipals brasileiras passaram a questionar e propuseram uma redefinicao para os 

conhecimentos escolares teorico-metodologieos (RIBEIRO, 2004). O proprio PCN de historia 

expressa que, 

[...] os conhecimentos escolares passaram a ser questionados e redefinidos 
por reformas curriculares dos estados e municipios. Simultaneamente, as 
transformacoes da clientela composta por varios grupos sociais que viviam 
um intenso processo de migracao, do campo para as cidades, e entre os 
estados, com acentuada diferenciacao economica, social e cultural, tambem 
forcaram mudancas na educacao (BRASIL, 1998, p. 26). 

Assim, nas ultimas decadas do seculo XX, surgiram diversos debates e posicoes em 

torno da definicao de um novo curriculo escolar, bem como da disciplina de Historia. Ocorrera 

um verdadeiro confronto entre as diversas propostas curriculares que se propunham como 

novos referencias para o ensino de Historia. Pois, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de um lado diferentes projetos reformistas que acolhem, alguns deles, 
perspectivas teorieas e metodologicas mais pertinentes a historia dos 
movimentos sociais e do trabalho; de outro, projetos inovadores que sugerem 
adocoes de novas concepcSes metodologicas como a introducao da historia 
tematica mais articulada a alguns autores dos Annates, sugerida, entre outros, 
pelos parametros cun'iculares nacionais (SCHMIDT, 2012, p. 88). 

Esse movimento de reformulacoes curriculareszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA provem de uma nova configuracao 

mundial do modelo capitalista, que submete diversos paises a sua logica economica. Nesse 

modelo, o consumo e a logica e a necessidade e o padrao. Um mundo extremamente 

tecnologico e consumista detentor de novas formas de dominacao e exclusao, de uma "nova 

ordem mundial" que dita regras a sociedade. 

Para Bittencourt (2008, p. 101), nessa ordem existem: 

[...] a logica da privatizacao, do lucro e da tecnologia, logica essa que 
submete as politicas e procura impor suas metas a todos os paises. A 
sociedade, cabe a dificil tarefa de ser educada para competir e viver de 
acordo com. a logica de mercado, que exige dominios mais amplos do 
"conhecimento". 

Em uma "sociedade do conhecimento", fruto desse modelo capitalista e da 

globalizacao que passa a exigir novas relacoes sociais e de qualificacao profissional. E e na 

escola, enquanto instituicao social e dernocratica, que esse sistema encontra o instrumento 

para a sua consolidacao, pregando uma formacao tecnicista com o intuito de formar individuos 

para competirem no mercado de trabalho. 

Essas implantacoes de novas propostas curriculares para a educacao no Brasil, 

ocorridas nos anos de 1980/90, giravam em torno da redefinicao de conteudos e metodos para 

as disciplinas escolares, que, segundo Nadai (1993), algumas dessas propostas tem 

caracteristicas inovadoras e progressistas, outras se caracterizam pelo torn repetitivo e 

conservador que possuem, mas que, de maneira geral, apresentam-se variadas, complexas e 

diferenciadas quanto ao conteudo, metodo ou estrategias de ensino. Tais propostas foram 

trazidas atraves dos seguintes instrumentos: a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao 

fundamental (1996); o Piano Nacional de Educacao (1997); os Parametros Curriculares 

Nacionais (1997) e os Referenciais Nacionais para Formacao de Professores (1998). 
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Schmidt (2012) caracteriza esse periodo do ensino de Historia como a fase de 

reconstrucao de seu codigo disciplinar, em razao do retomo da democracia, bem como pela 

critica de professores da area, reunidos nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANPUH, aos Estudos Sociais, um movimento pelo 

retomo da disciplina de Historia ao curriculo. Nesse contexto de busca pela ruptura com o 

curriculo anterior, segundo Bittencourt (1998), foram publicadas, as quais ela teve acesso, 

cerca de 23 textos de propostas curriculares, nao abarcavam todos os estados do pais mas 

abrangiam a maioria das regioes brasileiras. 

Essas diretrizes educacionais, historicamente, em sua essentia representam discursos 

e acoes construidas por meio da luta de profissionais da educacao que por meio de uma 

producao de conhecimento respaldado na criticidade reivindicam uma maior contribuicao do 

Estado na educacao. E no que concerne a este curriculo imposto pelo governo as escolas e 

possfvel que esta obra nao saia nem do papel, mas e certo que as inumeras propostas que estao 

impressas, se praticadas, surtiriam efeito. 

Essas propostas encaminhadas aos educadores brasileiras, nos anos de 1997 e 1998, 

pelo Ministerio da Educacao, propoem como referenda um novo processo de ensino-

aprendizagem que deve se fundamentar na maior interacao dos alunos com a realidade, tendo 

em vista, tambem, os fracassos escolares que ocorreram anteriormente (BRASIL, 1998). 

Sob a orientacao de tendencias historiograficas como a da Nova Historia, bem como 

o movimento da Escola do Annales que revolucionara o modo de como se fazia Historia, 

voltando-se para novas problematicas e tematicas de pesquisa, essa mudanca paradigmatica 

promovera uma verdadeira abertura dos olhos dos historiadores para enxergarem outras 

formas de produzir historia, agora sensiveis a historia social, a historia cultural, a historia do 

cotidiano, a historia das mentalidades e tantas outras subareas do conhecimento historico, 

como se evidencia no initio deste capitulo. 

Essa transformaeao tambem influenciara a revisao dos curriculos escolares pois o 

proprio formalismo das abordagens historicas, que era sustentado nos eventos politicos e 

administrativos do estado ou exclusivamente nas analises economicas estruturais, teve a 

oportunidade de ser revisto (BRASIL, 1998). 

A ocorrencia de novos estudos, no ambito das cieneias pedagogicas, principalmente 

no campo da psicologia cognitiva e social, fez emergir e difundir novas reflexoes acerca do 

processo de ensino e aprendizagem, as quais passaram a pregar um discurso de que o aluno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seria personagem ativo e protagonista nesse processo de construeao do conhecimento 

(BRASIL, 1998), ou seja, os alunos tambem sao operarios da construeao chamada historia. 

Essa percepeao e fruto da concepeao de que os fatos historicos nao podem ser 

estudados isoladamente, e assim, torna-se necessario ensinar ao estudante a pensar/refietir 

historicamente, passando ate a ensinar metodos da pesquisa historica, bem como a 

compreender 

[...] a Historia como movimento social e memoria difundida socialmente, 
cujo discurso e construido sobre o passado e o presente, outros docentes 
incorporaram aos metodos de ensino a confrontaeao de diferentes versoes 
historicas, de memorias diferenciadas de grupos sociais e a valorizaeao do 
saber, das vivencias e das interpretaeoes dos alunos. Alguns passaram a usar 
diferentes fontes de informacao, principalmente como recurso didatico para 
fazer aflorar tradicoes e discursos variados sobre um mesmo tema (BRASIL, 
1998, p. 28). 

Com esse movimento que buscava um novo ideario para o ensino escolar brasileiro, 

os procedimentos didatico-metodologicos tradicionais, que se caracterizam pela memorizaeao 

e reprodueao fidedigna dos conteudos, passaram a ser questionados veementemente. Nessa 

perspectiva, livros didaticos foram criticados quanto aos seus conteudos e exercicios, outras 

atividades do processo de ensino e aprendizagem, que era suas essencias nao promovessem o 

racioclnio e a reflexao, eram apontados como empecilhos para o avanco do curriculo escolar. 

Todas essas mudaneas sao em razao da entrada, pelas portas das escolas, de uma nova 

realidade sociocultural, a expansao das tecnologias da informaeao e da comunicaeao. As novas 

geraeoes de alunos que surgiam naquele momento conviviam, habitualmente, com o radio e a 

televisao, que se expandiam como importantes canais de infomtaeao e de formaeao cultural. 

Portanto, o curriculo real foreava mudaneas no curriculo formal, promovendo, tambem, a 

discussao e o desenvolvimento de novas possibilidades de ensino por parte dos diversos 

agentes educacionais (BRASIL, 1998). 
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2 D I R E T R I Z E S , PARAMETROS E R K F E R E N C I A S : DOCUMENTOS OFICIAIS , 

ENSINO DE HISTORIA E PROCEDIMENTOS DIDATICO-METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O curriculo est a comtruido para ter efeitos (e tem efeitos) 

sobre pessoas.[...JO curriculo nao apenas represents, ele 

faz. 

(Tomaz Tadeu da Silva, 1995) 

Os curriculos escolares estao recheados de intencionalidades gerais e universalizadas 

do Estado, dos autores que os produziram e do proprio contexto politico, social, cultural e 

eeonomico que estes foram produzidos. Segundo Goodson (1995, p. 28), e necessario 

demonstrar que "a luta para definir um curriculo envolve prioridades sociopoliticas e discurso 

de ordem intelectual". 

O homem enquanto sujeito social e fruto de um tempo e de um espaco que o 

caracterizam e impoem determinadas ideologias paradigmaticas e esses principios norteiam a 

producao historiografica, bem como a propria producao de documentos. Nesse caso, o novo 

curriculo para as escolas brasileiras das decadas de 1980/90 tambem esta envolvido nas teias 

do lugar e do tempo de sua producao e que para Ribeiro (2004, p. 2) sua analise, 

nao pode cair aos encantos de enxergar o processo de selecao e organizacao 
do conhecimento escolar como tao somente um "inocente" processo 
epistemologico em que intelectuais, acad&nicos, cientistas e educadores 
"desinteressados" e "imparciais" ditam, por ato de deducao logica e 
filosofica, aquilo que melhor convem ser ensinado as criancas, jovens e 
adultos nas escolas e universidades. 

Neste sentido, o curriculo e um campo em que estao em jogo multiplos elementos e 

implicados em relacoes de poder. O curriculo e as escolas sao territories de producao, 

circulacao e consolidacao de significados, espacos designados para a concretizacao, atraves de 

uma forca maior que o institui e impoe representacoes e simbolismos, da politica de 

identidade, ou seja, o curriculo e um dos mecanismos que influenciam o seu modo de ser 

(GOODSON, 1995). 

Considerando que o curriculo nao e um documento neutro, Bittencourt (1998) 

acredita que o curriculo normativo nao deve ser concebido como uma imposicao incondicional 

a qual a escola e seu ensino estarao submetidos sem contestacao, em razao de que nas 
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propostas curriculares existemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contradicoes quanto ao processo de producao e implantacao, 

que sao norteados por articulacoes e conciliaeoes, de tensoes e acordos entre os diversos atores 

envoi vidos. 

Sobre esse debate, Costa (2005, p. 41) expressa que: 

[...] o curriculo e seus componentes constituem um conjunto articulado e 
normatizado de saberes, regidos por uma determinada ordem, estabelecida 
em uma arena em que estao em luta visoes de mundo e de onde se produzem, 
elegem e transmitem representacoes, narrativas, significados sobre as coisas e 
seres do mundo. 

Bittencourt (2008, p. 104) aponta que, atualmente, a ideia de curriculo e concebida 

em todas as suas dimensoes, as quais se distinguem: 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA curriculo formal (ou pre-ativo ou normativo), criado pelo poder estatal, o 
curriculo real (ou interativo), correspondente ao que efetivamente e realizado 
na sala de aula por professores e alunos, e o curriculo ocullo, constituido por 
acoes que imp5em normas e comportamentos vividos nas escolas, mas sem 
registros oficiais, tais como discriminacoes etnicas e sexuais, valorizaeao do 
individualismo, ausencia ou valorizaeao do trabalho coletivo, etc. Estudos 
recentes incluem ainda o curriculo avaliado, que se material iza pelas acoes 
dos professores e das instituicoes ao "medirem" o dominio dos conteudos 
explicitos pelos alunos e incorpora valores nao apenas instrucionais, mas 
tambem educacionais, como habilidades tecnicas e praticas da cultura letrada. 

O curriculo enquanto norte para o desenvolvimento das atividades escolares, segundo 

Silva (2002), nao deve ser concebido como algo fixo e sim como um artefato social e historico 

que e sujeito a mudaneas e flutuacoes, pois o curriculo tal como se conhece hoje em dia nao 

foi estabelecido, prescrito, determinado em algum tempo e espaco para durar para sempre. A 

sua historia perpassa uma constante de fluxos e transformacoes. No entanto, ele (o curriculo) 

nao deve ser concebido como resultado de um processo evolutivo, onde se passa de um nivel 

baixo para um nivel mais alto de melhorias e adequacao. A analise historica do curriculo deve, 

sobretudo, buscar captar as rupturas e disjunturas. Ou seja, nao basta apenas perceber as 

continuidades e a evolucao, mas tambem as descontinuidades e as rupturas (SILVA, 2002). 

O curriculo que esta direcionado as instituicoes de ensino brasileiras e fruto de uma 

dinamica social que o caracterizou especificamente: a das decadas de 1980/ 1990, quando o 

povo brasileiro ansiava a redemocratizacao no pais. Essa dinamica social foi perpassada, 
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historicamente, por um processo de conflitos que envolvia diferentes tradicoes e concepcoes 

sociais. Assim, compreende-se que a construeao do curriculo e um processo social, que passa 

por 

[...] fatores logicos, epistemologicos, intelectuais, determinantes sociais 
menos nobres e menos "formais", tais como interesses, rituais, conflitos 
simbolicos e culturais, necessidades de legitimacao e de controle, propositos 
de dominacao dirigidos por fatores ligados a classe, a raca, ao genero. O 
curriculo [...] e constituido [...] de conhecimentos considerados socialmente 
validos (SILVA, 1995, p. 8). 

Portanto, aquilo que esta oficiado no curriculo enquanto conteudo, metodo e postura a 

serem adotados na sala de aula pelo professor expressa, entre outras coisas, a maneira como 

determinadas questoes sociais estao sendo definidas e/ou defendidas pela propria sociedade ou 

ate mesmo entendidas como problemas. Ou seja, num determinado momento, numa 

determinada sociedade, o que e e/ou foi considerado curriculo e resultado de um complexo 

processo que tomou para si consideracoes epistemologicas puras ou deliberacSes sociais e 

racionais, sendo essas calculadas sobre um conhecimento que talvez nao sejam nem mesmo as 

mais centrais e importantes para outras sociedades ou grupos sociais (SILVA, 1995). 

Para Goodson (1995), as categorias pelas quais sao concebidas e construidas, hoje, o 

curriculo educacional e fruto de um lento processo de fabricacao social e nele estiveram 

presentes conflitos, controversias, continuidades, rupturas, aproximacoes, distanciamentos e 

ambiguidades. 

Esse curriculo deve ser analisado para alem do texto escrito, pois se deve levar em 

consideracao os processos informais e interacionais em razao de que o que e legislado, 

tambem e interpretado de multiplas formas e essas escrituras, por vezes, sao subvertidas e 

transformadas. E necessario, segundo Silva (1995), buscar pistas que permitam ao pesquisador 

localizar os conhecimentos e saberes que foram deslocados em favor de outros, em virtude do 

prestigio, da forca, ou da "viabilidade" social, e por isso nao figuram na parte mais visivel da 

historia. 

Assim, 

uma historia do curriculo tem que ser uma historia social do curriculo, 
centrada numa epistemologia social do conhecimento escolar, preocupada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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com os determinantes sociais e pob'ticos do conhecimento educacionalmente 
organizado. Uma historia do curriculo, enfim, nao pode deixar de tentar de 
descobrir quais conhecimentos, valores e habilidades eram.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA considerados 

como verdadeiros e legitimos numa determinada epoca, assim como tentar 
determinar de que forma essa validade e legitimidade foram estabelecidas 
(SILVA, 1995, p. 10). 

Nessa mesma linha, o curriculo e um produto social e nao deve ser concebido apenas 

como um reflexo dos interesses sociais determinados, mas tambem como um produto que 

(re)produz identidades e subjetividades sociais determinadas. A ambicao deste curriculo naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

apenas servir-se de teoria, mas tambem se engendrar no campo da pratica, pois ele, alem de 

representar, faz. Nessa percepcao, e necessario discernir que as escolhas que sao feitas em 

favor (ou em desfavor) de uns para o curriculo, inclusoes ou exclusoes, tem conexoes com o 

que e dito ou nao dito, com o que e aceito ou negado pela sociedade. 

Nessa perspectiva, os procedimentos didatico-metodologicos que estiveram e estao 

presentes nas salas de aula tambem foram pelo curriculo, pela comunidade politica, burocratas 

do estado, academicos, consultores e diferentes grupos, pensados, sugeridos, preestabelecidos, 

(re)elaborados. Ou seja, constituem uma pratica de atribuicao de sentidos a pratica do 

professor, a qual decorre de uma concepcao da pratica educativa em sociedade, alem da 

propria concepcao de sociedade, de natureza da atividade pratica humana e do processo de 

conhecimento. 

2.1 OS PARAMETROS DO SABER HISTORICO: O ENSINO DE HISTORIA NA 

PROPOSTA DOS PCN'S 

Tendo como recorte a historia ensinada no Ensino Fundamental, que equivale ao 3° e 

4° Ciclos, segundo os eixos tematicos propostos pelos parametros, torna-se necessario 

explicitar os objetivos e a importancia deste conhecimento nessa fase de ensino para a 

formacao do individuo. Os PCN's, enquanto diretrizes educacionais, buscam elucidar um 

debate que se torne referenda aos educadores de todo o pais e que, por meio deles, o professor 

encontre caminhos para o desenvolvimento da pratica pedagogica e do desejo de 

conhecimento. 
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Nesta perspectiva, no que concerne a importancia da historia no ambiente escolar, e, 

principalmente, no ensino fundamental (na 2 a fase), segundo o PCN de Historia, seus objetivos 

gerais sao: 

identificar relacoes sociais no seu proprio grupo de convivio, na localidade, 
na regiao e no pais, e outras manifestacoes estabelecidas em outros tempos e 
espacos; situar acontecimentos historicos e local iza-los em uma 
multiplicidade de tempos; reconhecer que o conhecimento historico e parte 
de um conhecimento interdisciplinar; compreender que as historias 
individuals sao partes integrantes de historias coletivas; conhecer e respeitar 
o modo de vida de diferentes grupos, em diversos tempos e espacos, em suas 
manifestacoes culturais, econornicas, politicas e sociais, reconhecendo 
semelhancas e diferencas entre eles, continuidades e descontinuidades, 
conflitos e contradicoes sociais;questionar sua realidade, identificando 
problemas e possiveis solucoes, conhecendo formas politico-institucionais e 
organizacoes da sociedade civil que possibititem modos de atuacao;dominar 
procedimentos de pesquisa escolar e de producao de texto, aprendendo a 
observar e collier informacoes de diferentes paisagens e registros escritos, 
ieonograficos, sonoros e materiais;valorizar o patrimdnio soeiocultural e 
respeitar a diversidade social, considerando criterios eticos; valorizar o 
direito de cidadania dos indivfduos, dos grupos e dos povos como condicao 
de efetivo fortalecimento da democracia, mantendo-se o respeito as 
diferencas e a luta contra as desigualdades (BRASIL, 1998, p. 43). 

Para tanto, tambem existem objetivos especificos para os dois iiltimos ciclos (3° e 4°) 

que compoem a segunda fase do ensino Fundamental (5° a 8° ano, na epoca). O Documento 

intenciona que, ao final de cada ciclo, os alunos sejam capazes de executar todos os objetivos 

propostos, ou melhor, tenham apreendido diversos aspectos que envolvem o conhecimento. 

Mas, seni possivel? Sera que um aluno da rede publica de ensino, a qual possui inumeros 

problemas politicos, sociais, culturais e principalmente pedagogicas no ambiente escolar, seja 

capaz de assimilar tantas habilidades assim como um historiador de oficio? 

A Historia em si e um conhecimento critico. Logo, ao analisar a proposta dos PCN's 

para o ensino da historia compreende-se que e neste intuito de construeao de um individuo 

critico frente a sociedade que os parametros foram escritos e promulgados, pois o proprio 

texto apresenta elementos para o professor fazer uso deles a fim de possibilitar aos educandos 

"o despertar da criticidade". Assim, busca-se formar um "cidadao" criterioso que perceba o 

real, posicione-se, escolha e aja com discernimento. E esse o discurso que perpassa o PCN de 

Historia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desse modo, no tocante ao discurso da cidadania presente nos PCN's, Macedo (2008) 

analisa que existe um hibrido de muitas posicoes que transita entre os discursos marxistas 

ligados a Paulo Freire e a pedagogia historico-critica, entre acepcoes republicanas e ideais de 

democracia prometidos pelo Iluminismo. Neste sentido, "a formacao para a cidadania surge 

como uma promessa que da sentido a busca por uma educacao de qualidade" (MACEDO, 

2008, p. 93). A cidadania e o projeto educativo do Documento, e este projeto e significado a 

partir da introjecao de fragmentos dos discursos de naeao, conhecimento socialmente 

elaborado (escolar) e mercado de trabalho. 

No entanto, sua enunciacao se projeta e se endereca como capaz de falar em norae de 

uma totalidade que assimila os muitos e diversos outros que sao excluidos. Assim, ha 

cruzamentos e hibridizaeoes nos PCN's que levam a uma defmicao ambivalente de cidadania 

(MACEDO, 2008). 

No que concerne ao processo de ensino aprendizagem, o instrumento orientador 

defende que os alunos nos niveis de ensino anterior ou no convivio social ja adquirirem 

inforaiacoes e reflexoes de carater historico. Num processo formativo de convivencia social 

e/ou escolar, o individuo apreendeu certas nocoes de historia e que, ao longo dessa trajetoria, 

serao (re)elaboradas ou aprimoradas, considerando que: "Nao se aprende Historia apenas no 

espaco escolar [...] criancas e jovens socializam-se, aprendem regras sociais e costumes, 

agregam valores, projetam o futuro e questionam o tempo" (BRASIL, 1998, p. 38). 

Esse processo ocorre porque os estudantes ou futuros estudantes no seu cotidiano 

social e familiar tem a possiblidade de acessar inumeras representacoes culturais, religiosas, 

sociais, politicas dentre outras, atraves do contato com outras geraeoes, que esses individuos 

apreendem no tempo e no espaco, seja local, regional, nacional e mundial. Estao envolvidos na 

correria da vida urbana, as transformacoes e aos ciclos da natureza, as linguagens e discursos 

dos meios de comunicaeao de massa que estao a servico dos apelos propagandistas de uma 

sociedade contemporanea extremamente consumista, bem como preenchem a imaginacao por 

meio da (re)criacao de icones de outras epocas. 

Nesse sentido, 

Radio, livros, enciclopedias, jornais, revistas, televisao, cinema, video e 
computadores tambem difundem personagens, fatos, datas, cenarios e 
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costumes que instigam meninos e meninas a pensarem sobre diferentes 
contextos e vivencias humanas. Nos logos Olfmpicos, no centenario do 
cinema, nos cinquenta anos da bomba de Hiroshima, nos quinhentos anos da 
chegada dos europeus a America, nos cem anos de Republica e da abolicao 
da escravidao, os meios de comunicacao reconstituiram com gravuras, textos, 
comentarios, fotografias e filmes, glorias, vitorias, invengoes, conflitos que 
marcaram tais acontecimentos (BRASIL, 1998, p. 38). 

Esses meios, alem de outros, que a partir do processo de abertura da Historia para 

novas fontes, novos metodos, novas questoes, novas formas de se fazer historia, uma 

verdadeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transformacao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA episteme historica, ocorrida a partir do movimento da Escola dos 

Annales, promoveu, na contemporaneidade, tambem transformacoes didatico-metodologicas 

no ensino de historia que, no final do seculo passado e inicio deste seculo, tem acarretado 

mudaneas significativas na forma de conceber o processo de ensino e aprendizagem em 

Historia. Esse saber historico escolar fruto do dialogo e do confronto com a realidade social e 

educacional, do contato com valores e anseios das novas geraeoes, da interlocucao com o 

conhecimento historico e pedagogico, tem, segundo os autores dos PCN ocasionado mudaneas 

e permanencias no ensino de Historia, por vezes mantendo tradicoes, as vezes reformulando e 

inovando conteudos, abordagens, metodos, materials didaticos e algumas de suas fmalidades 

educacionais e sociais (BRASIL, 1996). 

De acordo com o exposto no Documento, o saber historico escolar nos anos de 

1980/90 procurou promover 

o papel da Historia em difundir e consolidar identidades no tempo, sejam 
etnicas, culturais, religiosas, de classes e grupos, de Estado ou Naeao. Nele, 
fundamentalmente, tem sido recriadas as relaeoes professor, aluno, 
conhecimento historico e realidade social, em beneficio do fortalecimento do 
papel da Historia na formacao social e intelectual de individuos para que, de 
modo consciente e reflexivo, desenvolvam a compreensao de si mesmos, dos 
outros, da sua insereao em uma sociedade historica e da responsabilidade de 
todos atuarem na construeao de sociedades mais igualitarias e democraticas. 
(BRASIL, 1996, p. 29). 

Com este limiar contemporaneo de transformacoes didatico-metodologicas orientadas 

pelo movimento historiografico que se caracterizou pela ampliacao documental e tematica das 

pesquisas, ou seja, a mudanca paradigmatica que ocorrera com o advento da pos-modernidade 

implicou transformacoes no processo de ensino e aprendizagem, o professor de historia tenta 
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se afastar do metodo tradicional ou pedagogia tradicional, o qua! se caracteriza pela aula 

expositiva, pela postura autoritaria do professor e por um aluno passivo e acritico face ao 

conhecimento imposto em sala de aula. 

As mudaneas substantivas que se operacionalizam no interior da sala de aula, 

principalmente no que se refere aos objetivos, conteudos e metodos sao frutos, segundo o 

Documento, da busca pela diminuicao da distancia entre o quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e ensinado na escola e a 

producao universitaria. Neste sentido, considera-se que o ambiente escolar tambem produz 

conhecimento, o saber historico escolar, e este e (re)significado a partir do contato com as 

pesquisas e reflexoes feitas na academia, bem como a propria escola tambem ajuda a 

contribuir para que esse debate por meio de suas tensoes e contradic5es, pois esse saber 

historico escolar esta relacionado a diversidade de tradicoes proprias da historia da educacao 

brasileira possa manter relaeoes com saberes e valores diversiflcados da realidade social 

(BRASIL, 1996). 

Nesse sentido, essa concepeao prega, sobretudo, que os academcos nao sao os unicos 

possuidores do conhecimento ou saber necessario a trasformaeao social, visto que este pode 

ser construido e/ou (re)significado a partir de uma interrelacao dialogica entre a universidade e 

a escola. Assim, ha uma atuaeao mutua e de mao dupla que e critica e democratica aos sujeitos 

participantes, a fim de produzir um novo sentido, por meio de um ciclo de trocas de saberes 

que deve existir entre estes dois seguimentos da sociedade. Como bem expressa Paulo Freire 

(2006), "O conhecimento nao se estende do que se juiga sabedor ate aqueles que se julga nao 

saberem; o conhecimento se constitui nas relaeoes homem-mundo, relaeoes de transformaeao, 

e se aperfeieoa na problematizaeao critica destas relaeoes." (FREIRE, 2006, p. 36). 

Nesta perspectiva, o processo de introjeceao do pesquisador academico universitario 

no ambiente escolar deve, principalmente, concebe-lo como um importante espaeo, num 

processo formador e (re)significador, e nao como paciente, visto que, o publico que a ele 

pertence, sao seres pensantes, reflexivos, criticos e portadores de uma cultura, de valores e de 

conhecimento/saberes. Assim, e necessario o historiador ir a escola desvencilliado de todos os 

tipos de preconceitos, conceitos, privilegios, codigos e significados, pois o ambiente escolar 

deve ser pensado do lado de dentro. 

O pesquisador deve entrar nesse espaeo e buscar vislumbrar e analisar o seu objeto de 

estudo. Pensar a escola tendo como padrao de analise certas ideologias estereotipadas e, que 
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tambem estereotipam, e pensar de forma prepotente e erronea. Assim, e necessario conceber a 

escola como um ambiente sociohistorico que nele se operam significativas mudaneas, assim 

como permanencias que a analise do lado de fora nao consegue evidenciar onde coexistem 

diferentes sujeitos sociais que compartilham de um mesmo espaco e tempo historico. 

De acordo os PCN's, o saber historico escolar 

hnpoe a necessidade de valorizar o professor como um trabalhador 
intelectual ativo no espaco escolar, responsavel junto com seus iguais pela 
clareza e definicab dos objetivos e dos conteudos para a disciplina que 
leciona. Aponta para o fato de que a transfomiacao da pratica do docente so 
acontece quando, no exercicio de seu trabalho, ele coloca em discussao suas 
acoes, explicita seus pressupostos, problematiza a pratica, busca e 
experimenta alternativas de abordagens e de conteudos, desenvolve 
atividades interdisciplinares, faz escolhas diversificadas de recursos 
didaticos, analisa dificuldades e conquistas, compartilha experiencias e 
relaciona a pratica com a teoria (BRASIL, 1996, p. 29). 

2.2 PROCEDIMENTOS DIDATICO-METODOLOGICOS PARA O ENSINO DA 

HISTORIA: A PROPOSTA DO PCN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quais sao os metodos especificos do ensino de Historia? 

Quais os instrumentos didaticos que favorecem o 

aprendizado de conteudos historicos pelos alunos? 

(BRASIL, 1998, p. 77) 

A epigrafe demostra a que se propoe uma das partes do PCN de Historia, dedicada as 

"orientacoes e metodos didaticos", apresentar aos professores os procedimentos didatico-

metodologicos elegidos por seus autores para serem aplicados em sala de aula, bem como 

apresentar essas referidas possiblidades, ou melhor, as "situacoes didaticas" cabiveis ao 

processo de ensino e aprendizagem. Estas situacoes criadas pelo professor, com o intuito de 

promover e de dinamizar o processo educacional em Historia, segundo os autores do 

documento, devem estabelecer relaeoes entre o presente e o passado, o particular e o geral, as 

acoes individuals e as coletivas, os interesses especificos de grupos e as articulacSes sociais. 

(BRASIL, 1998) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim, a referidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA proposta entende que o professor tem que possibilitar o transito 

entre um contexto mais abrangente e outro mais especifieo, elegendo os procedimentos 

didatico-metodologicos que julgar pertinentes ao ensino de historia. Estes procedimentos 

devem, sobretudo, valorizar o conhecimento do alunado tendo em vista o debate sobre o tenia 

proposto; propor novas questoes, novas informacoes de diferentes fontes e a troca destas por 

meio de trabalhos interdisciplinares a fim de confrontar dados e abordagens; trabalhar com a 

extensa e diversa cultura material; ensinar procedimentos de pesquisa; promover estudos, 

reflexoes e relaeoes sobre a diversidade e os costumes dos modos de vida na localidade, bem 

como da presenca na atualidade de elementos materials mentals de outros tempos tendo em 

vista as questoes historicas, tais como, diferencas, semelhancas, transformacoes, 

permanencias, continuidades e descontinuidades; identificar diferentes propostas e posicoes 

defendidas por grupos e instituicoes para solucao de problemas sociais e economicos, 

propondo aos alunos a organizacao de suas proprias solucoes e estrategias de intervencao na 

realidade; possibilitar a distincao dos diferentes padroes de medidas de tempo atraves da ideia 

de duragoes e ritmos temporals e da construeao de periodizaeoes para os temas estudados; e, 

por ultimo, solicitar resumos de diversas formas com o intuito de estimular a criatividade 

expressiva (BRASIL, 1998). 

Para tanto, quando o professor for por em pratica esses procedimentos didatico-

metodologicos e necessario que "o professor sempre explicite sua proposta de trabalho para os 

estudantes e retome, algumas vezes, a proposta initial a fim de que eles possam decidir sobre 

novos procedimentos no decorrer das atividades" (BRASIL, 1998, p. 78). Neste contexto, e a 

problematica initial que orienta a escolha das fontes de informacao que sao mais significativas 

para as atividades, ou seja, durante o processo de pesquisa, algumas fontes podem ser 

descartadas e outras possibilitarem confrontos e comparaeoes visando avaliar a importancia 

das informacoes contidas nelas. Assim, imagens e/ou textos sao pesquisados, mas nem todos 

serao utilizados, pois ha um processo de selecao que tem criterios como "para reforcarem 

argumentos defendidos ou por revelarem situacoes nao imaginadas" e ainda, "para 

demonstrarem a especificidade no modo de pensar da epoca e exemplificarem conflitos entre 

grupos sociais" (BRASIL, 1998, p. 78). 

Esses materials reconhecidos como didaticos pelo documento se tornam importantes 

porque tem a funcao de mediar o contato entre o professor e o aluno, os quais podem ser 
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caracterizados tanto os que sao elaborados especificamente para serem utilizados em sala de 

aula (livros-manuais, apostilas e videos), quanto os que nao sao produzidos para este fim mas 

que sao utilizados pelo professor para criar as referidas situacoes de ensino. No entanto, o 

texto nao deixa claro como esse processo de pesquisa deve ser realizado. Sera que os alunos 

deveriam trazer, a pedido do professor, a pesquisa de casa? Ou sera que o professor deve 

trazer o material encontrado por meio da pesquisa para, na sala de aula, juntamente com os 

alunos escolherem os materiais mais adequados? 

Ademais, o Documento afirma apenas que o trabalho do professor consiste em: 

[...] saber o que pretende ensinar diagnosticar o que os alunos sabem e 
pensam sobre o tema de estudo, definir suas intencoes de ensino, escolher a 
atividade pedagogica adequada e o material didatico pertinente para cada 
situacao, avaliar as repercussoes de suas intervencoes e quais as dificuldades 
na aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 79). 

Sobre esses materiais Bittencourt (2008) afirma que 

[...] sao instrumentos de trabalho do professor e do aluno, suportes 
fundamentals na mediacao entre o ensino e a aprendizagem. [...] tem sido 
utilizados com frequencia nas aulas de Historia. O crescimento, nos ultimos 
anos, no numero de materiais e inegavel. [...] os materiais didaticos sao 
mediadores do processo de aquisicao de conhecimento, bem como 
facilitadores da apreensao de conceitos, do dominio de informacoes e de uma 
linguagem especffica da area de cada disciplina no nosso caso da Historia 
(BITTENCOURT, 2008, p. 295). 

Os procedimentos didatico-metodologicos (como este trabalho decidiu conceituar as 

atividades, as tecnicas, os metodos especificos que estao presentes no fazer docente em sala de 

aula para promover o aprendizado e a construeao do conhecimento nos alunos), que os autores 

do PCN de historia utilizain o termo metodos didaticos para se referirem aos procedimentos 

que sao empregados na sala de aula e materiais didaticos para se referirem aos instrumentos 

que sao utilizados para ministrar as aulas, sao a chave para a construeao de um ensino de 

Historia numa perspectiva critica. O material didatico e de suma importancia pois ele 

"[...jinforma, cria conflitos, induz a reflexao, desperta outros interesses, motiva, sistematiza 

conhecimentos ja dominados, introduz problematicas, propicia vivencias culturais, literarias e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cientificas, sintetiza ou organiza informacoes e conceitos. Avalia conquistas" (BRASIL, 1998, 

p. 79). 

Falar em metodologia, de modo geral, refere-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a pesquisa, ou melhor, as etapas de 

um processo a serem seguidas para sua efetivacao. A metodologia e uma explicacao minuciosa 

e detalhada de uma acao a ser desenvolvida. Ela fundamenta e propicia pressupostos 

filosoficos para realizar um determinado estudo. No entanto, para este estudo cre-se que o 

termo metodologia, utilizado no ensino, nao da conta de toda a necessidade e a carga 

pedagogica da sala de aula, pois metodologia diz respeito a metodos, ou, como se ira fazer 

uma determinada acao ou processo, intrinsecamente, a pesquisa. 

Para tanto, existe a Didatica, que, na perspectiva de Libaneo (1994, p.15), e um dos 

conjuntos de conhecimentos que envolvem a acao pedagogica, [...] "um dos ramos de estudo 

da Pedagogia". E a principal area da pedagogia para se compreender os modos e condicoes de 

realizacao do processo de ensino e aprendizagem. Este autor ainda define a didatica como uma 

ponte capaz de interligar as dimensoes teorico-cientificas e a pratica docente, a qua] e 

indispensavel para a realizacao profissional no ambiente escolar e em outros ambientes, pois 

salienta que mesmo o processo de ensino sendo o objeto de estudo da Didatica, a sua 

abordagem nao se restringe apenas ao ambiente da sala de aula. O contexto social em que o 

individuo esta inserido tambem o educa. 

Nessa perspectiva, houve a necessidade de pensar um termo que abarcasse toda a 

carga teorico-metodologica existente no ambito escolar. Entao foi pensado o termo "didatico-

metodologico" para objeto de estudo da pesquisa ja que ele e capaz de reunir em um so termo 

as questoes de pesquisa e ensino que perpassam a sala de aula. 

A escolha do termo procedimentos didatico-metodologicos foi em razao de que usar 

apenas o termo "metodologia de ensino" nao diz respeito apenas aos procedimentos da sala de 

aula, mas tambem a qualquer metodologia de ensino utilizada em qualquer lugar. Ja quando o 

termo metodologico e unido ao termo didatico tem-se uma combinacao harmoniosa para 

resumir os metodos de ensino que sao utilizados na sala de aula, pois quando se fala em 

metodo ou metodologia diz respeito ao campo da pesquisa, a forma como se deve proceder, 

mas sem definir em que lugar sera feita. Por isso houve a necessidade da especificacao de um 

termo que abarcasse a metodologia (pesquisa) e a didatica (ensino) com o intuito de melhor 

esclarecer o objeto pesquisado. 
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Considera-se que os autores dos PCN's foram felizes quando salientaram que o 

numero excessivo de alunos por sala de aula e a quantidade de classes assumidas pelos 

professores, bem como as formas de controle administrativas exigidas no espaeo escolar tem 

contribuido para a escolha, por parte desses professores, de praticas educacionais que melhor 

se adaptam as suas particularidades de situacoes enfrentadas pelos docentes. Mas na realidade 

sao particularidades homogeneas, pois a maioria dos professores das escolas piiblicas no 

Brasil enfrenta as mesmas dificuldades, tais como: salas de aula em estado deploravel tanto no 

que diz respeito ao espaeo fisico quanto a quantidade de alunos, que ha casos que chega a mais 

de 60 alunos; baixos salarios; alem de muitos terem que trabalhar os tres turnos para 

conseguirem uma renda digna, [..,] "porque e assim que os professores multiplicam os '930', 

'930'de manha, '930' a tarde, '930' a noite pra poder sobreviver" [...] tal como expressa a 

professora Amanda Gurgel durante uma audiencia Publica sobre a educaeao na Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte no ano de 2011, cujo video foi milhares de vezes 

visualizado nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA You Tube. 

Nesse cenario, o PCN apresenta que essa situaeao contribui para que o professor 

adote ou aceite um livro, um manual ou uma apostiia, como os unicos e eficientes materiais 

didaticos utilizados para se ensinar, transferindo assim, partial ou integralmente, por vezes, 

para o autor desses materiais ou editores responsaveis, a defmicao dos objetivos, abordagens, 

conteudos, metodos e recursos didaticos que serao trabalhados nas salas de aula, e como 

consequencia, impede o professor de realizar outras atividades que visam as situacSes reais, 

diversificadas e concretas dos professores, alunos, escolas e realidades sociais (BRASIL, 

1998). 

2.3 O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DA ESCOLA DOM MOISES COELHO: 

CURRICULO 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Moises Coelho esta localizada na 

Rua Padre Jose Tomaz, 387 - Centro - Cajazeiras-PB, tem uma area territorial de 7.360m, 

sendo 2.160 de area construida e 5.200m de area livre. Nessa area construida existem as 

seguintes dependencias: 01 Biblioteca; 01 Cantina; 01 Cisternae caixad'agua; 01 Laboratorio 

de Cieneias; 01 Laboratorio de Informatica; 01 Patio Intemo; 01 quadra poliesportiva coberta; 
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01 sala de Administracao escolar; 01 sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE); 

01 sala de professores; 01 sala para mecanografia; 01 secretaria; 02 depositos; 03 banlieiros e 

14 salas de aula. 

Contando com uma boa estrutura fisica, em bora algumas salas de aulas estejam um 

pouco deterioradas, a escola, oferece, atualmente, o Ensino Fundamental nos niveiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 e 11 (do 

2° ao 9° ano) e Educacao de Jovens e Adultos (da alfabetizacao a 8a serie). A entidade e 

mantida pela Secretaria de Estado da Educacao do Governo do Estado da Paraiba e apoiada 

por orgaos como o Ministerio da Educacao (MEC), a 9a Gerencia Regional de Ensino -

Cajazeiras (9aGRE) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

Os programas desenvolvidos na escola sao: "Bolsa Escola": "Merenda Escolar"; 

"Piano de Desenvolvimento da Escola (PDE)"; "Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE)"; "Programa Institutional de Iniciacao a Docencia (PIBID)"; "Programa Nacional do 

Livro Didatico (PNLD)"; "Programa Revisitando os Saberes"; "Programa Primeiros Saberes 

da Infancia"; "Programa Mais Educacao e Programa Mais Cultura na Escola". 

Existem tambem projetos educacionais e pedagogicos elaborados pela propria 

instituicao, sao eles:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pequenos Leitores Grandes Escritores; Bullying: Marcos que Ficam; 

Esporte Sim, Drogas Jamais; Informdtica na Educagdo; De Olho no que e nosso - Projeto de 

Educacao Fiscal; Do silencio de meu mundo, interajo com voce; Construindo valores, 

somando virtudes; Repaginado conteudos; Jornal na Escola; Bom de hola, bom na escola; 

Caminhos da Cidadania; O trdnsito na escola; Igualdade x Diferenqa; Diga sim a vida e nao 

as drogas; Cidadania e Cultura; A EJA numa perspectiva cidadd; O cinema no Ensino de 

Historia; Construindo um jornal na escola (EJA); Somos e vivemos a Quimica; Ler e 

Escrever: Uma Maneira Correta de Aprender; Natal Soliddrio; A sustentabilidade Integra ao 

processo de ensino-aprendizagem; O liidico na leitura e escrita e Reciclando, o lixo e um 

luxo. 

A referida instituicao, segundo seu Projeto Politico Pedagogico (PPP), prioriza, 

essencialmente, pela redue&o dos indices de evasao e reprovacao escolar, visto que se prop5e a 

realizar acoes educativas que proporcionem a participacao dos educadores e educandos nas 

questoes do ensino e da aprendizagem, atraves da implernentacao de projetos, os quais visam a 

qualidade do ensino na pratica educativa da escola. 
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No seu quadro administrative, pedagogico e tecnico, a escola Dom Moises possui: 01 

diretor, 02 vice-diretores, 01 secretaria, 01 Supervisor de Ensino, 03 para apoio pedagogico; 

10 professores do 2° ao 5° ano, 35 professores do 6° ao 9° ano e 03 professores da sala de 

AEE, todo esse pessoal tem formacao de nivel superior e 49 destes tem curso de 

especial izaeao. 

A escola enquanto instituicao publica tem o proposito de redimensionar metas entre 

os segmentos da comunidade escolar a fim de direcionar todas as acoes educativas para a 

formacao dos alunos como cidadaos, visto que a capacitacao dos docentes que compoem esta 

Instituicao de Ensino visa minimizar os problemas enfrentados no cotidiano escolar. 

O Projeto Politico Pedagogico da escola Dom Moises Coelho do ano de 2013 esta 

disposto em 32 paginas, distribuidas em Capa, folha de epigrafe, Sumario, Apresentacao, 

Identificaeao, Estrutura da Escola, Recursos Materiais, Recursos Elumanos, Historia da 

Escola, Marco Referencial, Diagnose, Concepcao de Professor e Aluno, Justificativa, 

Objetivos, Metodologia, Organizacao Curricular, Cronograma de Atividades, Avaliaeao e 

Referencias, respectivamente. 

Tomando como referenda um dos educadores mais famosos do pais, Paulo Freire, a 

epigrafe do PPP mostra que nao haveria educacao se nao existissem os seres humanos vivendo 

em sociedade e dialogando sempre, em razao de que somente ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homem e capaz de discernir 

e/ou dar significado as coisas, que alcanca o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanha 

vinculado a um determinado espaco e tempo, um ser critico em transicao. 

Nesse sentido, os autores do documento acreditam num ser humano que em sua 

essentia e critico e construtor de conhecimento, que e capaz de impregnar de sentido sua acao 

educativa, seus dizeres e fazeres. Assim, o processo educativo escolar nao deve ser concebido, 

exclusivamente, como uma acao que visa apenas transferir para depois ser reproduzido o 

conhecimento, e necessario concebe-lo enquanto uma acao que tem por finalidades criar 

(novas) possibilidades. Para os autores do Documento, 

O projeto [Politico Pedagogico] contribui para viabilizar a autonomia, visto 
que ser autdnomo e ter a liberdade de definir os rumos da propria acao, e 
fazer opcoes, o que implica, por outro lado, no aumento da responsabilidade, 
numa consciencia maior sobre o que se esta fazendo, o porqu6, o para que e 
como (PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, 2013, p. 3). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No initio dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Apresentacao", o documento cita o Ministerio da Educacao com o 

intuito de respaldar e/ou justificar o porque da escola possuir diretrizes do trabalho pedagogico 

proprias a se concretizarem, que, para essa entidade governamental, o PPP e composto por 

diretrizes que visam concretizar a filosofia educacional da instituicao escolar, a organizacao 

do trabalho pedagogico. Assim, ao fazerem referenda ao MEC, os autores do PPP 

demonstram sua preocupacao em cumprirem as orientacoes feitas pelo Sistema Nacional para 

as escolas brasileiras. Essa concepcao e fruto de uma maior ingerencia do Estado "laico" na 

escola por meio de suas leis, diretrizes, referencias e parametros que identificam que processo 

de ensino-aprendizagem deve ser operacionalizado na sala de aula. 

O documento ao citar Veiga (2002) expande a ideia de que o PPP e um instrumento 

que identifica a escola enquanto instituicao social de cunho educativa e que sao necessarios 

delimitar objetivos especificos para atingir essa finalidade. Para essa autora, 

o projeto busca um rumo, uma direcao. E uma acao intentional, com sentido 
explicito, com um compromisso defendido coletivamente. Por isso, todo 
projeto pedagogico da escola e, tambem, um projeto politico por estar 
intimamente articulado ao compromisso sociopolitico com os interesses reais 
e coletivos da populacao majoritaria (VEIGA, 2002, p. 13). 

Ainda no texto de apresentacao do documento, os autores salientam que o PPP nao se 

trata de ideias fixas e conceitos acabados, pois os preceitos que estao delimitados estao abertos 

a comunidade escolar para que possiveis adaptacoes possam acontecer, tendo em vista a 

ocorrencia de problemas ou nao durante o desenrolar do projeto vigente. Assim, essa 

concepcao deixa transparecer que o PPP e concebido como uma especie de "norte" que no 

minimo orienta as acoes a serem desenvolvidas no ambiente escolar e que a partir do 

surgimento de novos problemas esse projeto deve ser (re)significado com o intuito de atender 

essas novas demandas da escola. Neste sentido, acreditando que o PPP nao e um documento 

pronto e acabado, tanto e que o mesmo e refeito, reelaborado, (re)significado a cada dois anos, 

pois cada projeto pedagogico, na escola, tem uma vigencia de 2 anos, mas este sistema nao 

implica que durante a vigencia do projeto do mesmo, ele nao seja alterado. 

Esse projeto, segundo Veiga (2002), deve ser construido e vivenciado em todos os 

momentos, por todos os individuos que fazem parte do processo educative escolar. Mas ate 

que ponto esse PPP e acessivel aos alunos ou ate mesmo aos pais dos alunos? Se na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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elaboracao desse projeto os proprios sao exciuidos em razao de nao possuirem conhecimentos 

politicos e pedagogicos suficientes para contribufrem nesse processo de (re)significacao do 

PPP, e, alem do mais, para que esses individuos participem do processo, os professores e/ou os 

encarregados de reformularem o PPP teriam que instrui-los desses conhecimentos pertinentes. 

Por essa razao e que o PPP deve ser ainda mais flexivel, pois quando nao escuta a comunidade 

escolar como um todo, de antemao corre o risco de ser modificado durante o percurso a que se 

propoe. 

Para tanto, mesmo o PPP sendo elaborado apenas pelos professores da escola, o 

documento salienta que, em cumprimento a LDB, especificamente ao no seu artigo 2°, quando 

preconiza que: "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 qualificapao para o trabalho." 

(BRASIL, 1996, p. 1), em virtude da possibilidade da troca de conhecimentos que e tipica do 

processo educacional, a escola, especialmente a equipe escolar, integra e interage com os pais 

e o corpo discente. 

A presenca da familia na escola, segundo o documento, se faz nos seguintes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

momentos: eventos educacionais e civicos e nos conselhos de classe e reunioes bimestrais. Na 

oportunidade, em contato com a escola, por meio da pesquisa, pode-se perceber que esses 

momentos sao efetivamente realizados na escola e se constituem numa ocasiao que promove o 

dialogo e a interacao em que identificam problemas e buscam solucoes para os problemas 

referentes ao alunado, mas a participacao nesses eventos nao comprova a participacao efetiva 

dos atores educacionais no processo de confeccao do PPP. 

E logico que os professores que participaram da confeccao do PPP conhecem bem as 

deficiencias que existem na escola, os problemas que precisam ser resolvidos, mas esta 

percepcao nao exclui a possibilidade dos alunos e dos pais serem consultados e, juntamente 

com toda a equipe escolar, mostrar que educacao se tem e decidirem que educacao querem. 

No "marco referential" do documento, seus autores citam a Constituicao Federal de 

1988, no seu artigo 205, para reafirmarem essa disposic§o anterior de que a educacao e direito 

de todos e e dever do Estado e da familia em colaboracao com a sociedade cumpri-la. Para que 

este processo ocorra espera-se da escola uma gestao participativa que preze pelo coletivo, pelo 

desenvolvimento de seus profissionais e sem relaeoes de autoritarismo, visando apenas os 
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objetivos educacionais. Mas em que escola ocorre essas eirctmstancias, se a maioria dos 

diretores escolares, ou melhor, se a equipe de administracao da escola, por vezes, e escolhida 

pelo governador, prefeito etc.? 

No entanto, essa situaeaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tende a mudar, pois agora e obrigatorio que haja eleifoes 

internas dentro da escola para que os individuos possam escolher quern ira administrar a 

entidade. Mesmo assim, ainda existem a intromissao de politicos que favorecem candidate A 

ou B. 

A escola precisa ser livre. Se e uma entidade que possui uma cultura que e historica e 

propria, deve-se deixa-la pensar e fazer suas escolhas para que seja uma escola que promova 

um ensino de qualidade e que oportunize a vivencia de experiencias culturais mais amplas e 

diversificadas, feita por todos e para todos. 

A partir dos Parametros Curriculares Nacionais (1996) que e fruto de (re) leituras 

historicas dos processos que perpassaram a historia da educacao no Brasil desde o periodo 

colonial, onde o que esta explicito e o desejo dos autores que o produziram, nestes repousam 

sonhos, anseios de classes, ou propriamente lutas de classes, vontade de justica de incluir os 

excluidos ou de excluir os incluidos, ouvindo as vozes do silencio. Os intelectuais fizeram 

escolhas e decidiram o que deveria ser e como ensinado nas escolas, trazendo, assim, a 

primazia de considerar as condicoes socioculturais e educacionais das criancas e adolescentes 

para nortear e/ou pleitear a melhoria da qualidade da formacao escolar, zelando por uma 

proposta de ensino-aprendizagem equanime que valorize os objetivos do ensino e defmido 

pela norma nacional. 

Essa proposta e consequencia da ampliaeao da funcao da escola, do professor e 

tambem da pedagogia, na medida em que o publico alvo que determinada escola atende 

tambem muda. Alem do mais, o crescente acesso da populacao a educacao, ao conhecimento e 

as (novas) tecnologias tem acarretado significativas transformacoes no ambiente escolar em 

razao de que, hoje em dia, educar nao e apenas ou somente reproduzir conhecimento e sim 

buscar responder aos desafios e problemas que emergem na sociedade na busca constante pela 

transformacao. Esses sujeitos historicos que vao a escola, segundo Menezes (2006), 

"constituem [- se] [n]uma populacao diversificada, o que gera a necessidade de prestar atencao 

as diferentes maneiras de interpretar o mundo, o conhecimento e as relaeoes sociais" 

(MENEZES, 2006, apud PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, 2013, p. 14). 
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Nessa perspectiva, a escola tornou-se, alem de um espaco onde se encontra 

conhecimentos sistematizados, tambem um lugar que deve buscar a superacao de preconceitos 

e no combate as atitudes discriminatorias que surgem pela convivencia a partir das relaeoes de 

alteridade entre criancas e jovens que sao de realidades distintas, sejam elas socioeconomicas, 

culturais, religiosas e de percepcoes acerca do mundo, um mundo cada vez mais, diversificado 

e heterogeneo. Este fato se deve a mudanca na legislacao educacional nos anos de 1980/90 que 

recolocou a educacao na perspectiva da formacao e do desenvolvimento humano, tendo em 

vista o reconhecimento do direito de cada crianca, jovem ou adulto ter formacao plena como 

ser humano e nao mais visto apenas como mao de obra para o mercado de trabalho. 

No que se refere a concepcao de professor e aluno, o Projeto Politico Pedagogico da 

escola em questao, tendo em perspectiva uma concepcao dialogica do processo de ensino e 

aprendizagem, credita a pesquisa o caminho para a realizacao do ato, num movimento de 

acao-reflexao-acao. Assim, o professor desta escola teoricamente deve executar sua pratica 

educativa tendo como base a vivencia de seus alunos, atento as necessidades emergentes da 

sociedade moderna, ele tem que formar cidadaos conscientes, inovadores, flexiveis e 

competentes, verdadeiramente cidadaos comprometidos com a sociedade e com o meio 

ambiente. 

Na verdade, a sociedade cobra, o estado cobra, mas ninguem oferece subsidios 

suficientes para que, realmente, essas propostas se efetivem. A escola atende criancas dos mais 

diversos bairros da cidade, especialmente criancas das classes medias e baixas que certamente, 

em casa, passam por grandes dificuldades, sejam em relaeao a estrutura familiar seja em 

relaeao a problemas socioeconomicos e isso acarreta problemas na escola tais como a evasao e 

a repetencia. 

No item "Metodologia" esta disposta uma tabela que apresenta algumas "acoes 

estrategicas" e suas "operacionalizacSes" a serem realizadas tanto na sala de aula quanto na 

escola. As acoes pertinentes, no que se refere a esse estudo, seriam: "Formacao continuada do 

professor", "Implantacao de novas metodologias de ensino", "Reorientacao do processo de 

ensino-aprendizagem", "Melhoria do processo de avaliacao" e "Incentivo ao estudo e interesse 

pelos conteudos de Portugues, Matematica, Historia e Ingles". Assim, o que professor de 

historia realiza em sala de aula esta estritamente ligado a sua formaeao enquanto educador, 

bem como o leva a implantar novos procedimentos didatico-metodologicos, assim como 
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(re)orientazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o ato de ensinar e aprender, e tambem a tornar a avaliacao mais agradavel e menos 

mensuravel. 

Para atender as necessidades de formacao continua do professor, o PPP propusera que 

fossem realizadas sessoes de estudo, oficinas, palestras e eventos educacionais. Em relaeao a 

implantacao de novas metodologias de ensino, ou melhor, aos novos procedimentos didatico-

metodologicos, o documento salienta que os professores devem prezar pela utilizacao de 

procedimentos que se adequem as expectativas do aluno. Neste ponto o PPP esta de acordo 

com os Parametros propostos pelos PCN que o ensino deve-se partir das particularidades e 

conhecimentos previos dos alunos. Alem do mais, o processo de implementacao de novos 

procedimentos na sala de aula perpassa um processo de aprimoramento por parte do professor 

que participa de encontros, seminarios, palestras, oficinas e (re)leituras. 

Pregando uma reorientacao do processo de ensino e aprendizagem, o PPP mostra que 

essa reorientacao pode ocorrer a partir da utilizacao e materiais didaticos pedagogicos durantes 

as aulas, tais como cartazes, mapas, globo terrestre, audiovisuais e outros. Aqui, torna-se 

perceptivel o empenho dos autores do PPP em se desvencilhar da aula meramente expositiva 

e/ou decorativa, pois a concepcao que se existe e a que quanto mais a aula e diversificada, em 

procedimentos, em materiais, menor e a probabilidade dela ser tarjada como tradicional, 

exemplo disso sao as operacionalizacSes no que se refere a melhoria do processo de avaliacao 

quando citam que os professores devem utilizar instrumentos de avaliacao diversificados, 

qualitativos e quantitativos. 

Quanto ao incentivo do estudo e interesse pelos conteudos de Historia, o PPP orienta 

que se deve estabelecer a compreensao de que o homem e construtor da sua propria historia e 

tambem aplicar projetos que versem sobre o cotidiano e a importancia do saber historico. 

Neste sentido, essas concepcoes estao nitidamente ligadas aos paradigmas da historia enquanto 

conhecimento cientifico que, atualmente, preza pelo reconhecimento de multiplos(as) e 

diversos(as) individuos e realidades historicas. 

A disciplina de Historia na escola, teoricamente, para o PPP, busca trazer a 

compreensao que as relaeoes individuals e coletivas da sociedade do presente, possuem uma 

estreita ligacao com o passado para que proporcione ao educando situar-se dentro da historia 

do Brasil e do mundo, construindo e reconstruindo, com responsabilidade sua propria historia. 
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Atualmente, a concepcao de ensino de historia, que se dissemina, preza pela 

valorizaeao e pelo estudo das multiplas identidades que coexistiram e coexistent no territorio 

brasileiro, pela percepcao critica da realidade social e das fontes, bem como pela concepcao de 

que nao existe uma unica e verdadeira versao da historia, e sim multiplas historias. A Historia 

tenta atraves do dialogo que se realiza entre o historiador e os testemunhos, as fontes, que, no 

minimo, evidenciam as representacoes do passado, explicar o real em movimento, a dinamica, 

as contradicoes, as mudaneas e as permanencias e nao mais aquela historia factual, 

cronologica, fix a e evolutiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 PROCEDIMENTOS DIDATICO-METODOLOGICOS NO ENSINO D E HISTORIA 

NA E S C O L A DOM MOISES C O E L H O DE C A J A Z E I R A S - P B 

A Historia, como disciplina escolar, orientada pelas transform acoes paradigmaticas 

da historia enquanto conhecimento cientifico possui, atualmente, um leque de procedimentos 

didatico-metodologicos que facilitam o trabalho do professor e contribuem para o processo de 

ensino-aprendizagem. Nestes procedimentos sao utilizados diversos instrumentos que mediam, 

assim como o professor, o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, a destacar: 

livros, documentos, literatura, novas tecnologias, musicas, imagens, dentre tantas outras. E nao 

mais somente a aula expositiva bem tradicionalista, pois, com o advento da Historia Nova 

pertencente ao movimento da Escola dos Annales, novas formas de percepcao da Historia 

foram inseridas na historiografia mudando tambem o conceito sobre a forma deste 

conhecimento ser ensinado, quebrando, em parte, o monopolio da tradicao positivista. 

Nessa perspectiva, corroborando com essa reflexao, Bittencourt (2008) apresenta que 

os instrumentos de trabalho do professor e do aluno, sao 

[...] suportes fundamentals na mediacao entre o ensino e a aprendizagem. 
Livros didaticos, fifmes, excertos de jomais e revistas, mapas, dados 
estatisticos e tabelas, tem sido utilizados com frequencia nas aulas de 
Historia. O crescimento, nos ultimos anos, no numero de materiais e 
inegavel. [...] os materiais didaticos sao mediadores do processo de aquisicao 
de conhecimento, bem como facilitadores da apreensao de conceitos, do 
dominio de informacoes e de uma linguagem especifica da area de cada 
disciplina no nosso caso da Historia (BITTENCOURT, 2008, p. 295). 

Segundo a ciencia que estuda a educacao, a Pedagogia, existem tres correntes teorico-

metodologicas que orientam o processo de ensino-aprendizagem escolar: a tradicional, a 

escolanovista e a progressista. Sao paradigmas educacionais cada um com suas caracteristicas 

particu lares, frutos da relaeao historica professor-aluno, mas que, essencialmente, sao 

caracterizadas tendo em vista as ac5es de cada professor, isto e, a postura docente que o 

professor emprega em sala de aula. E o objeto que aqui se estuda esta intimamente ligado a 

essas vertentes didatico-pedagogicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A pedagogia Tradicional e uma concepcao de ensinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA voltada para a memorizacao de 

conteudos de uma historia linear e cronologica, atraves de aulas expositivas ministradas pelo 

professor, a quern cabe uma postura autoritaria, os alunos devem ser coniventes com os 

saberes impostos em sala de aula sem direito a critica e a participacao nas aulas (MOREIRA; 

VASCONCELOS, 2007). 

A pedagogia da Escola Nova, ao contrario da tradicional, acredita que o aluno e o 

principal agente no processo de ensino-aprendizagem, partindo de dois conceitos basicos: o de 

disciplina espontanea e do ambiente previamente preparado. O ensino deve se realizar a partir 

da motivacao do aluno. O professor, nesta perspectiva, coloca-se como um facilitador da 

aprendizagem, devendo promover a autonomia do aluno (MOREIRA; VASCONCELOS, 

2007). 

A pedagogia Progressista e essencialmente uma vertente que possui um conjunto de 

correntes teoricas que buscam compreender como se da a relaeao entre o professor e o aluno. 

O professor e tido como mediador no processo da educacao, e uma ponte entre o sujeito do 

conhecimento e o objeto conhecido. Ou seja, e o meio pelo qual o aluno chega ao 

conhecimento e assim possa alcancar os objetivos propostos, promovendo, atraves da 

aprendizagem, uma autonomia crescente do aluno. Essa pedagogia, em relaeao ao ensino de 

Historia, parte-se do pressuposto de que os alunos trazem para a escola um saber geralmente 

adquirido de modo infonnal e nao sistematico, e ao professor cabe a formalizaeao desses 

conhecimentos (MOREIRA; VASCONCELOS, 2007). 

Moreira e Vasconcelos (2007) em relaeao a posturas docentes, demarcam a existencia 

de dois polos no processo de ensino-aprendizagem: aquele que ensina (o professor) e aquele 

que aprende (o aluno). Estes polos, segundo os autores, 

[...] Nos permite estabelecer basicamente tres grandes tendencias na 
educacao, associados a tres diferentes posturas docentes. A primeira delas e a 
chamada pedagogia tradicional na qual o professor se ve na condieao de um 
transmissor de conteudos. [...] A segunda e a pedagogia da Escola Nova, na 
qual o professor e visto como um facilitador da aprendizagem. [...] A terceira 
tendencia e eomposta pelas pedagogias progressistas, nas quais o professor se 
situa como mediador entre alunos e os conteudos escolares (MOREIRA; 
VASCONCELOS, 2007, p. 37). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vale ressaltar e que devem ser levados em consideracao como fatores influenciadores 

no ensino de Historia, principalmente nas praticas, metodos e posturas docentes, sao os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

paradigmas dominantes da historiografia, modelos teorico-epistemologicos como Positivismo, 

Marxismo e Escola dos Annales que existem e influenciam nas praticas pedagogicas e 

didatico-metodologicas do professor de Historia principalmente no ato de planejar suas aulas 

quando ele as realiza. Em geral, estas sao centradas na narracao de fatos, numa historia linear 

e cronologica, na critica social, na reflexao dos conflitos de classes, nas relaeoes de poder 

existentes no passado e presente, nas metodologias empregadas sendo elas tradicionais ou 

inovadoras (ABREU, 2007; CAIME, 2001,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al). 

Levando-se em consideracao esse principio, essas transformacoes paradigmaticas 

possibilitaram ao trabalho do professor a incorporacao de diversos procedimentos didatico-

metodologicos no processo de ensino e aprendizagem da Historia, que, segundo Fonseca 

(2003): "Trata-se de uma opcao metodologica que amplia o olhar do historiador, o campo de 

estudo, tomando o processo de transmissao e producao de conhecimentos interdisciplinar, 

dinamico e flexivel" (FONSECA, 2003, p. 163). 

Assim, neste capitulo, com o intuito de conhecer e analisar os procedimentos 

didatico-metodologicos que o(a) professor(a) de Historia utiliza atualmente para realizar suas 

aulas no Ensino Fundamental, partiu-se para uma pesquisa qualitativa pautada na observacao 

das aulas de Historia e tambem por meio de entrevistas semiestruturadas, atraves de perguntas 

abertas dissertativo-argumentativas. As observac5es nao foram realizadas com uma ficha de 

observacao, como se costuma fazer em algumas pesquisas, a fim de perceber com maior 

liberdade as "miudezas" da sala de aula, pois a ficha em si nao dispoe de um mecanismo para 

uma descricao minuciosa, o que se realizou foram anotacoes deliberadas consentidas pelos 

professores. 

Nas entrevistas foram propostos aos professores 6 questionamentos, sendo eles: "O 

que e Historia?"; "Para que serve o Ensino de Historia?"; "Que estrategias de ensino voce 

utiliza para realizar suas aulas de Historia?"; "Como voce avalia o aprendizado na disciplina 

de Historia?'; "O que sao os Parametros Curriculares Nacionais?"; "Em relaeao a sua 

capacitacao profissional, como ela se encontra nesse momento?"; E ainda, ao termino destes 

questionamentos, pediu-se que fizessem suas consideracoes finals, ou seja, que eles falassem, 

alem do que ja haviam dito, o que consideravam pertinente ao ensino de Historia. 



64 

3.1 OBSERVAR PARA INDAGAR E ANALISAR: A COMPLEXIDADE E OS "MIUDOS" 

DA SALA DE AULA 

Era uma tarde ensolarada de terca feira, 16/07/2013, em Cajazeiras-PB, quando um 

jovem historiador adentrou a Escola Dom Moises Coelho para pesquisar/observar as aulas de 

Historia de dois professores. Estes professores sao um do sexo masculino e outro do sexo 

feminino. Assim, no texto, quando se refere a "o professor" esta se fazendo referenda ao 

professor do sexo masculino e "a professora" refere-se a sua colega de profissao. A opcao por 

ocultar os nomes dos professores se configura em virtude da preservacao, tanto moral quanto 

profissional dos professores. E a garantia do anonimato, pois o ato de citar os seus respectivos 

nomes os expoem, podendo ocasionar desrespeitos quanto a. dignidade e vulnerabilidade aos 

sujeitos quanto a defesa. 

O professor ministra aulas em tres turmas de 6° ano e em uma turma do 7° ano. A 

professora ministra aulas em cinco turmas: uma turma de 7° ano; duas turmas de 8° ano; e duas 

turmas de 9° ano, no turno vespertino que foi o horario em que a pesquisa foi realizada. 

Porem, estes professores tambem mrnistram aulas em outras escolas da cidade a fim de 

complementar a renda, ou melhorar o salario. Estas turmas sao, por vezes, superlotadas 

chegando ate a comportar cerca de 70 alunos. 

Esses alunos que frequentam a escola, segundo seu PPP, sao provenientes dos mais 

diversos bairros da cidade de Cajazeiras. Sao alunos de classe media baixa e que geralmente 

trabalham em horario oposto as suas aulas para complementar a renda familiar, dificultando 

assim o interesse e a permanencia deles na instituicao, acarretando problemas como a evasao e 

a repetencia. Esses jovens pensam e vivem "o agora" e na busca pela tao sonhada liberdade e 

de uma ascensao social rapida se submetem a trabalhar. 

A escola ou o processo de escolarizacao requer um grande tempo de empenho e 

dedicacao nos estudos, e esses jovens fascinados com o mundo la fora, e com o trabalho que e 

"bem mais facil", deixam-na. Em sua maioria, segundo os professores, os alunos sao bastante 

indisciplinados, principalmente no que se refere a questoes eticas e morais, chegando ate a 

existir na escola um projeto educacional que visazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Construir valores e somar virtudes. 
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O professor concluiu sua graduacao em 2010, ao sair da faculdade ingressou numa 

especializacao em Geopolitica e Historia. Em 2012 entrou em uma especializacao em 

Educacao Inclusiva, mas por motivo de falta de tempo nao a concluiu, mas pretende retoma-la. 

E um professor que procura estar sempre informado. Ele e um leitor habitual. E assinante de 

varias revistas e tem acesso as que sao mandadas atraves dos programas educacionais para os 

professores e ainda le livros didaticos, paradidaticos e livros dentro da area de Historia. 

A professora e gi-aduada em Historia, com especializacao em Educacao, e sernpre 

procura, na medida do possivel, se atualizar com a participacao em seminarios nas 

universidades. No entanto, nao pode participar da V Semana Regional de Historia do Centra 

de Formacao de Professores da Universidade Federal de Campina de Grande, realizada no ano 

passado, em razao de nao compatibilidade de horario, pois trabalha dois horarios e tem semana 

que trabalha os tres horarios. Mas, na medida do possivel, a professora procura manterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-se 

atualizada. Le muito, gosta de ler, gosta de pesquisar, quando possivel participa de curso de 

capacitacao, mas estes, segundo a professora, sao muito poucos e quando sao oferecidos pelo 

estado, pela rede publica, so quern pode participar sao os professores efetivos e a professora 

nao e do quadro de professores efetivos do Estado da Paraiba. 

A Historia, para o professor, e uma ciencia social que se preocupa em estudar o 

homem em constante processo de transform acao, desde os primordios ate os dias atuais, 

encarregada de estudar o homem, ser social e sujeito da sua propria historia. Para a professora, 

que tambem credita a Historia a cientificidade de estudar- o social, a Historia visa estudar os 

comportamentos humanos num determinado espaco e tempo, e o seu principal objetivo e 

resgatar o passado, entender as nossas raizes, para se compreender melhor o presente. 

Essa concepcao de Historia desses professores, em virtude dos debates 

contemporaneos erigidos pelos intelectuais que tem promovido uma revisao relevante a 

producao conhecimento historico, hoje em dia, valoriza o estudo das multiplas identidades 

culturais, percebe a realidade social de forma critica, questiona as fontes, dialoga com elas, 

para fazer emergir as multiplas versSes da historia, ou melhor, as representacoes do passado, 

descrevendo e analisando a dinamica, as contradicoes, as mudaneas e as permanencias da 

realidade social. 

A primeira tunria em que foi observada uma aula de Historia foi no 7° ano "C" 

ministrada pelo professor. Nela, o professor havia proposto a confeccao de uma revista para 
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nota, por meio de divisao dos alunos em grupos/equipes e esta deveria ser feita apenas na sala 

de aula, mas solicitou anteriormente que os alunos fizessem uma pesquisa e lessem sobre os 

conteudos que as revistas traziam. Uns fizeram e outros nao, mas e sempre assim, pois na 

turma tem muitos alunos aereos, distraidos em conversas paralelas, indisciplinados e se 

sentindo alheios ao que efetivamente interessaria na sala de aula. O professor, na tentativa de 

chamar atencao, falou: "se voces prestarem atencao a gente nao perde tanto tempo". O 

professor escreveu no quadro o que era necessario estar presente na revista, alem de explicar 

oralmente e de esclarecer as duvidas dos alunos em cada grupo. 

Nessa aula, e perceptivel o empenho por parte do professor para fazer com que os 

alunos produzarn. Para que isso ocorra, o professor, alem de solicitar uma pesquisa que 

respaldaria o trabalho a ser realizado, propos a utilizacao do trabalho independente que, 

segundo Libaneo (1994, p. 163), consiste na execucao de [...] "tarefas dirigidas e orientadas 

pelo professor, para que os alunos as resolvam de modo relativamente independente e 

criador". Em continuidade, orientou ainda que a atividade fosse realizado em grupo, 

transformando um trabalho independente em trabalho independente de grupo. Para Libaneo 

(1994), a principal finalidade dos trabalhos em grupos e fazer com que os alunos realizem, 

cooperativamente, uma tarefa. Todos devem contribuir para a aprendizagem do grupo. Para 

tanto, estas atividades precisam ser precedidas de uma exposicao ou de uma conversacao 

introdutoria para que os alunos compreendam o que efetivamente o professor deseja com 

aquela atividade e o professor, como verificado na observacao, cumpriu esta demanda. 

O professor, ao falar sobre suas estrategias de ensino, comeca fazendo uma 

comparacao entre a escola publica e a escola particular nas quais ele realiza aulas e diz que 

elas divergem muito, mas busca aproxima-las trazendo para a sala de aula a questao de que o 

mundo vive em um constante processo de transformacao e inovacao tecnologica, o mais 

proximo da realidade dos alunos e o que se tem em termos de inovacoes tecnologicas. Na rede 

publica, ele utiliza muito ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA data show, pregando que essa ferramenta ajuda o aluno a 

compreender melhor algumas questoes que, na fala dele, por vezes nao fica claro -

vestimentas, uma linha do tempo e fixar um conteudo - e a inforrnatica possibilita, por vezes, 

a inutilizacao do quadro, deixar de copiar nele, porque no data show ja esta tudo elaborado, 

pronto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Questionado durante a entrevista, o professor, acerca de que materiais didaticos ele 

utilizava, disse que prefere que os seus alunos produzam o seu proprio material didatico. Ele 

explica que, em um determinado conteudo para fazer um formato de avaliacao diferente, 

decide formar equipes para os alunos trabalharem com pesquisas e produzam conhecimento, 

mencionando que na casa dele estao guardados livros e cademinhos sobre Roma Antiga que os 

alunos produziram no ano passado. Assim, o professor alem de trabalhar muito com o livro 

didatico, que na sua concepcao e inevitavel nao trabalhar com ele, propoe, sob sua orientacao, 

que os alunos facam/construam materiais didaticos. 

Nessa mesma turma (7° ano "C"), so que em outra aula, na quinta-feira, o professor 

pediu que os alunos continuassem o trabalho da revista. Ao termino desta atividade, ele pediu 

que um aluno de uma equipe lesse para a turma, em voz alta, a pesquisa que haviam realizado 

acerca da relaeao entre a igreja catolica e as protestantes. Apos este exercicio, o professor fez 

uma exposicao oral e uma sistematizacao no quadro acerca do conteudo, e durante sua 

exposicao conclamava os alunos a falarem dizendo: "Eu quero que voces falem!", ou seja, 

dava a oportunidade dos alunos se expressarem a respeito do tenia durante a aula. 

Essa preocupacao em querer que os alunos se expressem acerca do conteudo era 

exposicao advem das eoncepcoes escolanovistas presentes nos curriculos escolares, que foram 

reformados nas decadas de 80 e 90 do seculo passado, que acredita no aluno como o centra do 

processo de ensino e aprendizagem. Assim, [...] "tanto conteudos como metodos passaram a 

ser selecionados, a fim de atender aos problemas levantados e utilizar a potencialidade das 

experiencias dos alunos e seu conhecimento do senso comum" (BITTENCOURT, 2008, p. 

228). 

Em outra oportunidade, mas ainda no 7° ano "C", no primeiro momento da aula, o 

professor pediu para que os alunos, enquanto ele fizesse a chamada, fosse feita a leitura do 

conteudo no livro didatico que seria discutido na aula. Ao terminar a chamada disse: "pessoal 

acompanhe ai a leitura, vou faze-la junto com voces". Assim, em voz alta, o professor le, 

expoe e explica o que esta escrito no livro didatico, utilizando tambem lapiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pilot e o quadro 

para escrever durante a ministracao. Durante a explieacao, alguns alunos estavam preocupados 

em terminar um resumo que havia sido proposto na aula passada. Ainda durante a exposicao, o 

professor pediu que os alunos escrevessem, no cademo, um texto que ele ditaria acerca do 

conteudo abordado, com o intuito de fixar algum trecho "importante" do tema. Durante a 
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exposifao, sem pre perguntava aos alunos se eles estavam compreendendo o que ele estava 

falando, caso nao compreendessem tornaria a explicar o assunto. 

Essa aula iniciou-se a partir do contato dos alunos com o livro didatico de Historia, e 

para esse professor o livro didatico e material imprescindfvel para as aulas de Historia. Nao 

tem como deixa-lo de lado. O livro torna-se o principal norte durante a execucao da aula. 

Sobre o uso do livro didatico no ambiente escolar, Bittecourt (2007) constata que este 

instrumento faz parte do cotidiano escolar ha pelo menos dois seculos e e na tradicao escolar 

de professores e alunos o mais utilizado. Muitas vezes criticado e considerado o culpado por 

descreditar o ensino de Historia, abordar o tema livro didatico e abordar um tema polemico, 

pois em pesquisas tem se evidenciado o seu servico e a perpetuacao a favor da ideologia do 

ensino tradicional, sao variados em sua producao e ao serem analisados historicamente 

apresentam mudaneas fonriais e acrescido de possibilidades quando ao seu uso. 

As criticas direcionadas ao livro didatico tem sido, em virtude da crenca que seja 

possivel existir um livro didatico ideal, quanto as suas defkiencias de conteudo, suas lacunas e 

erros conceituais ou informativos. No entanto, este instrumento, assim como qualquer outro 

material didatico-metodologico, possui limites, vantagens e desvantagens. Assim, torna-se 

necessario entender o livro didatico visualizando suas dimensoes e complexidades 

(BITTENCOURT, 2007). 

Em relafao aos materiais didaticos, existe um consenso entre os dois professores de 

que o livro didatico de Historia e um material imprescindfvel em suas aulas. Apesar da 

apologia ao livro didatico de Historia, a professora disse que tambem gosta de utilizar filmes, 

mas, por vezes, cessa era razao da dificuldade de encontra-los, chegando a mencionar tambem, 

durante sua fala, as novas tecnologias, a producao textual e a pesquisa na internet por parte dos 

alunos para trazerem para a sala de aula. 

Para Libaneo (1994): 

[...] os professores precisam dominar, com seguranca, esses meios auxiliares 
de ensino, conhecendo-os e aprendendo a utiliza-los. O momento didatico 
mais adequado de utiliza-los vai depender do trabalho docente pratico, no 
qual se adquirira o efeito traquejo na manipulacao do material didatico 
(LIBANEO, 1994, p. 173). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nas turmas de 6° ano, exceto no 6°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "D", o professor estava trabalhando com os alunos 

na producao de um jornal em grupo e salientava: "eu quero que voces usem e abusem da 

criatividade". Para dar respaldo a atividade que seria executada na sala de aula, o professor 

solicitou que os alunos trouxessem os materiais necessaries para a confeccao do jornal e que 

fizessem uma pesquisa na internet e em outras fontes, notfeias atuais relacionadas aos temas e 

conteudos que estavam sendo trabalhados na disciplina, em especial, os que estao presentes no 

livro didatico, necessarios, pois o mesmo e concebido como o norte das aulas no que se refere 

a orientacao dos conteudos escolares de Historia. 

O modelo de confeccao do jornal proposto pelo professor foi desenhado por ele no 

quadro e expiicado. A atividade proposta demonstra o empenho deste professor em dinamizar 

suas aulas, principalmente no que se refere a realizacao de atividades na sala de aula, pois o 

professor gosta de orienta-las. Prova disso e o conteudo da sua entrevista quando salienta 

procurar, com grande frequencia, trazer o dinamismo para a sala de aula prezando por 

atividades como trabalhos em equipe, jogos e leitura. 

No entanto, por vezes, essas atividades requerem tempo e dedicacao para serem 

concluidas, pois, alem das interrupcoes ocasionadas pelos alunos que sao visivelmente 

indisciplinados, o tempo da aula e relativamente curto, dai que uma atividade destas pode 

levar semanas para ser concluida. Mas elas tambem possibilitam a interacao entre os alunos, 

assim como a divisao de tarefas. Com a dinamica de grupo, as fileiras de carteiras escolares, 

consideradas tradicionais, sao desfeitas, formando, assim, pequenos cfrculos de discussao das 

atividades propostas. 

Dissertando acerca do metodo de trabalho em grupo, Libaneo (1994) apresenta que e 

necessario que essa atividade grupal seja precedida de uma exposicao, conversacao 

introdutoria ou trabalho individual. Neste caso, seguindo a linha de pensamento do autor, o 

professor cumpriu com as exigencias da atividade em grupo. 

No 6° ano D, o professor procede de forma diferente das outras turmas por se tratar de 

uma turma muito dificil e formada, em sua maioria, por repetentes, "o famoso 6° D". 

Inicialmente, ele pediu que todos os alunos fizessem uma leitura, silenciosa e individual, do 

conteudo que seria exposto durante a aula, no livro didatico. Depois iniciou a exposicao oral 

do conteudo com o auxilio do quadro e do livro didatico, mas os alunos comecam a conversar, 

incomodando e interrompendo o raciocinio do professor. Estavam. indisciplinados. Com este 
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fato, o professor desistiu de expor o conteudo e colocou os alunos novamente para lerem em 

silencio. Como eram as ultimas aulas, naquela turma, os alunos que estavam lendo, fazendo o 

que o professor havia pedido, foram os primeiros que safram da sala para irem para casa. 

Naquela turma, toma-se perceptivel que o professor, em virtude da indisciplina dos alunos, 

pensa didatico-metodologicamente, de forma imagetica e discursiva, pois tem um conceito 

formado sobre aqueles alunos, aquela sala de aula. Assim, o professor planejou uma atividade 

que nao agradava aos alunos, uma atividade silenciosa e individual, para disciplina-los. 

A partir de Libaneo (1990), constata-se que o referido professor de Historia quando 

propoe a confeccao de uma revista nos 7° anos e um jornal nos 6° anos faz uso do "Metodo do 

trabalho independente", do "Metodo de trabalho em grupo", "Metodo de exposicao do 

Professor" e "Metodo de elaboracao conjunta". Ou seja, uma aula hibrida, uma mistura de 

diversos procedimentos didatico-metodologicos que entrecruzam, (in)fundem-se como 

personagens de um desenho animado japones, onde dois elementos ou mais se unem num so 

para conseguirem alcancar a vitoria almejada. Este hibridismo de procedimentos decorre, ou 

melhor, e fruto de uma realidade socio escolar, de como e possivel ser concebido o processo 

de ensino e aprendizagem atualmente nas salas de aula, com professores que cada vez mais 

pesquisam novas formas de atrair a atencao de seus alunos, que quando nao estao conversando 

com os demais, estao de olho dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Iped, Iphod, Iphone com seus aplicativos irresistiveis que 

seduzem os jovens com tamanha "acessibilidade". 

Segundo Libaneo (1990, p.151): 

Os metodos de ensino nao se reduzem a quaisquer medidas, procedimentos e 
tecnicas. Eles decorrem de uma concepcao de sociedade, da natureza da 
atividade pratica humana no mundo, do processo de conhecimento e, 
particularmente, da compreensao da pratica educativa numa determinada 
sociedade. Nesse sentido, antes de se constituirem em. passos, medidas e 
procedimentos, os metodos de ensino se fundamentam num metodo de 
reflexao e acao sobre a realidade educacional, sobre a logica interna e as 
relaeoes entre os objetos, fatos e problemas dos conteudos de ensino, de 
modo a vincular a todo momento o processo de conhecimento e a atividade 
pratica humana no mundo. 

A realidade social dos procedimentos didatico-metodologicos nas aulas de Historia, 

hoje em dia, esta constituida por uma diversidade de formas de atuacao por parte do professor 
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que busca a eficacia de um processo de ensino critico-reflexivo. Numa aula de Historia pode-

se encontrar carteiras em fileiras, uma atras da outra, com a mesa do professor na parte frontal, 

ao lado do quadro, da sala que e uma caracteristica da escola tradicional, mas tambem se 

encontrar pequenas rodas de alunos, grupos, equipes de trabalho que juntos pesquisam, 

dialogam e constroem. 

Nas aulas de Historia, tem-se um professor que expoe o conteudo em pe e em voz alta 

e que escreve com lapiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pilot, no quadro o que os alunos tem que fazer. Tem-se tambem um 

professor de Historia que proporciona que os alunos se expressem durante aula; que os incita a 

reflexao; que estimula a criacao, para que, sob sua orientacao, produzam por eles mesmos; Ou 

seja, as aulas de Historia tem sido, como foi constatado nas observacoes realizadas, 

perpassadas por multiplos e diversos procedimentos didatico-metodologicos que transparecem 

a formacao de um hibridismo. 

Esse hibridismo, que ocorre nas aulas de Historia, e decorrente tambem do hibridismo 

presente nas propostas curriculares nacionais, entao constado por Macedo (2008), 

principalmente em razao de muitas posicoes transitarem entre os discursos marxistas da 

pedagogia Freiriana e a pedagogia Historico-Critica, alem de concepcoes democraticas 

oriundas do Iluminismo e do Republicanismo. 

A primeira aula observada da professora aconteceu no 9° ano "C". Apos fazer a 

chamada, a docente iniciou a exposicao oral do conteudo com o auxilio do lapis pilot e da 

lousa, chegando ate a fazer um retomo ao conteudo anterior para explicar o que ora seria 

apresentado. Bem humorada, pediu que os alunos abrissem o livro na pagina do conteudo e 

lessem o que estava escrito a fim de posteriormente propor um debate que ela chama de 

"Leitura Compartilhada", em que cada aluno le um trecho do texto e, durante esta leitura, a 

professora abre parenteses para explicar melhor o que esta escrito. Os alunos que nao 

trouxeram o livro didatico tiveram que deixar sua aula, pois receberam os livros, mas 

costumam nao trazerem para a escola. 

O procedimento didatico-metodologico de exposicao oral com o auxilio da lousa, do 

giz e livro didatico, historicamente esta, para professores e alunos, fortemente associado ao 

metodo de ensino tradicional, onde, segundo Bittencourt (2007), o aluno recebe de maneira 

passiva certas informacoes e, mecanicamente, atraves da oralidade ou da escrita, repetem de 

forma fidedigna o que foi copiado. Hoje em dia, tendo em vista tantas inovacoes tecnologicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que bombardeiamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a sociedade con tern poranea constantemente, talvez convenha chamar o 

metodo tradicional de metodozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Control C, Control V, igualmente como se costumam fazer 

quando as pessoas querem copiar e colar algum texto no computador e assim, reciprocamente, 

(re)reproduzem. No entanto, com os intensos debates dos anos 80 do seculo passado, em 

relaeao a renovacao do ensino de Historia, principalmente no que se refere ao seu metodo de 

ensino, pois era uma disciplina concebida como aquela que os alunos precisam "saber de cor" 

(BITTENCOURT, 2007). 

Entretanto, essa tecnica da leitura compartilhada utilizada pela professora, apesar de 

possuir caracteristicas da abordagem tradicional, em si nao se constitui como uma aula 

tradicional em razao de a professora oportunizar a participacao dos alunos na aula, ao ierem 

em voz alta um trecho do conteudo do livro didatico, alem do mais abriu a possibilidade dos 

alunos se expressarem com o debate. Ou seja, nessa aula tambem estiveram presentes 

elementos do Escolanovismo. Alem do mais, Bittencourt (2007) demonstra que "[. . . ] a pratica 

escolar ja comprovou que muitos conteudos e metodos escolares tradicionais sao importantes 

para a formacao dos alunos e nao convent serem abolidos ou descartados em nome do 

'novo"'(BITTENCOURT, 2007, p. 229). 

Nesses procedimentos de exposicao do conteudo pelo professor, que apesar das 

criticas e bastante utilizado nas escolas e continua sendo um importante meio para se garmar 

conhecimento, mesmo que os alunos parecam ter um papel de meros receptores eles nao sao 

necessariamente passivos, mas de um modo que assimile ativamente. Acerca dessa questao, 

Libaneo (1994) exprime que 

[...] a exposicao logica da materia continua sendo, pois, um procedimento, 
desde que o professor consiga mobilizar a atividade interna do aluno de 
concentrar-se e de pensar, e a combine om outros procedimentos, como o 
trabalho independente, a conversacao e o trabalho em grupo. [...] A 
exposicao verbal, a demonstracao e a exemplificacao [...] podem ser 
conjugadas, possibilitando o enriquecimento da aula expositiva (LIBANEO, 
1994, p. 161). 

Nesse interim, para cumprir essas metas, a professora disse durante a entrevista que 

gosta muito de trabalhar o debate com os seus alunos com o intuito de incentivar a construeao 

de um senso critico em relaeao ao conteudo que esta sendo posto, procurando responder aos 
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seguintes questionamentos: "Por que?, Pra que? A quern serve? Quem determinou? De onde 

vem?". No entanto, a professora salienta que e muito dlflcil trabalhar dessa forma porque os 

alunos nao gostam de ler. E uma geracao imediatista e as aulas de Historia exigem leitura e 

entendimento, mas ela sempre procura, em suas aulas, despertar o senso critico nos alunos. 

Tenta contextualizar com a realidade. 

De acordo com a professora, existem conteudos como Pre-historia e Historia Antiga 

que estao muito fora da realidade deles e nao tem como trazer a sala de aula porque sao muito 

complicados para contextualizar principalmente com aluno de 6° ano que cada vez mais cedo 

chegam a escola. Criancas com dez e/ou onze anos que nao gostam de ler e querem que voce 

de pronto e acabado, "[ . . . ] voce mastiga, regurgita e eles querem engolir, ai nao da [.. .]". 

(Professora. Entrevista concedida em 05/11/2013). 

Nesse mesmo dia, 29/07/2013, quando foi observada a primeira aula da professora, no 

turno vespertino, tambem foram observadas duas aulas no 8° ano "D" e duas aulas no 9° ano 

"D". No 8° ano "D", a professora iniciou a aula divulgando as notas do 2° bimestre e salientou 

que na aula passada havia pedido que os alunos lessem o conteudo do livro didatico que seria 

discutido na aula, que ora acontecia, ou seja, ela havia solicitado uma leitura previa do 

conteudo. Uma leitura extraclasse para dar subsidios ao bom desenvolvimento da aula. 

Colocou em discussao uma questao sobre o conteudo para que os alunos respondessem e 

explicassem. A professora expos oralmente com o auxilio do quadro e do lapiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pilot. 

Naquela aula, a professora tambem utilizou a dinamica da leitura compartilhada, 

assim como na aula da turma descrita anteriormente. Na segunda aula da turma, continuou a 

exposifao do conteudo se apegando a leitura e explicacao do texto do livro didatico. Ao 

termino da atividade, foi proposto um exercicio de revisao do conteudo, uma atividade de 

responder questoes, com o intuito de promover a fixacao do aprendizado nas criancas. 

Um meio que a professora utiliza para que os alunos facam a atividade e o "visto", 

uma especie de carimbo ou assinatura que comprova que o aluno fez a atividade proposta, que 

soma pontos para uma determinada nota de um determinado bimestre. Esse "visto", apesar de 

ser uma forma de bonificacao que a professora elencou para que os alunos facam as 

atividades, configura-se, em si, como um instrumento de controle por parte da docente para 

com o aluno, e o verbo controlar e um verbo que esta ligado a pedagogia tradicional. Segundo 
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Libaneo (1994), essa concepcao e fruto da ideia de que em relaeao a assimilacao dos 

conhecimentos e necessario que os alunos demonstrem resultados solidos e estaveis. 

Tendo essa mesma postura, no 9° D, as primeiras palavras que a professora 

pronunciou na turma foram para perguntar: "quern fez a leitura?", deixando explicito nas 

entrelinhas que havia pedido que os alunos fizessem a leitura do conteudo antes da aula. Apos 

fazer a chamada comecou expor oralmente o conteudo e durante a exposicao disse: "Eu nao 

vou ficar falando, quero a leitura de voces". Dai partiu para a mesma atividade da turma 

anterior, a referida leitura compartilhada, mas os alunos, por serem as ultimas aulas, estavam 

cansados e pediam insistentemente que a professora fizesse a atividade de relaxamento que 

outrora havia realizado na turma. Nessa atividade, verificou-se que, por vezes, e necessario 

quebrar a monotonia da sala de aula e atividades como essa podem facilitar o trabalho do 

professor, pois estimula sentimentos e proprio de desejo de comportar-se e buscar o 

conhecimento aflora. 

Quando do retorno ao 8° ano "D", em 01/08/2013, a primeira parte da aula se iniciou 

com os vistos nas atividades, pois a professora havia dito: "de acordo com a chamada, visto na 

atividade". Quem nao conseguiu terminar a atividade, a professora concedeu 20 minutos para 

que a concluissem porque valia pontos. A professora tambem utiliza uma estrategia chamada 

de "Nota Qualitativa", que e uma nota verificada a partir da participacao/assiduidade do aluno 

nas atividades. Noutra oportunidade, em 15/08/2013, ainda nessa turma, durante a realizacao 

da chamada, a professora perguntava a cada aluno se havia feito a atividade no caderno que 

tinha proposto na aula passada. 

Expondo o conteudo caminhando pela sala de aula, ou seja, nao se limitando a ficar 

no seu lugar ora reservado, por tras do biro e/ou a frente do quadro e assim os alunos que estao 

situados no fundo da sala tem a possibilidade de um contato mais proximal com o professor, 

incita a reflexao e possibilita que os alunos se expressem acerca do conteudo. 

Durante a leitura do texto, a professora solicitou que as palavras consideradas 

desconhecidas pelos alunos deveriam ser grifadas/destacadas para que a leitura do texto se 

tornasse mais clara e tivesse um grau de aproveitamento mais elevado. O metodo de ler e 

expor o conteudo do livro didatico e caracteristico da professora. 

A referida nota qualitativa pode ser, vista superficialmente, caracterizada como uma 

avaliacao didatica e continua que teoricamente serviria para se obter resultados no decorrer do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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trabalho do professor e dos alunos que deveriam ser comparados com os objetivos propostos 

com o intuito de constatar progressos, dificuldades e reorientar esse trabalho tendo em vista as 

correcoes necessarias. Mas na pratica, tem se verificado certos equivocos quantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a avaliacao 

escolar, servindo como instrumento de controle, como recompensa aos alunos considerados 

como "bons" e pum'cao para os desinteressados (LIBANEO, 1994). 

Para a avaliacao da aprendizagem em Historia, a professora, alem de utilizar a prova 

em si, porque segundo ela ha a necessidade de se atribuir notas aos alunos, pois o sistema a 

exige, mas costumeiramente busca avaliar o desenvolvimento do aluno em sala. Para tanto, a 

professora acredita que nem sempre aquela nota que foi atribuida a um determinado aluno 

condiz com a realidade, pois essa discrepancia, segundo ela, ocorre "porque eu termo. alunos 

que sao muito bons quando a gente ta [sic] debatendo em sala, mas infelizmente, quando passo 

para prova escrita em si nao consigo alcancar men objetivo" (Professora. Entrevista concedida 

em 05/11/2013). 

Nesse processo de avaliacao, a partir do desenvolvimento do aluno em sala de aula, a 

docente utiliza a producao de texto, o debate em sala de aula, a construeao do conhecimento e 

a prova escrita. Tal procedimento e defendido por Libaneo que em suas palavras: 

A avaliacao e uma tarefa complexa que nao se resume a realizacao de provas 
e atribuicao de notas. A mensuracao apenas proporciona dados que devem 
ser submetidos a uma apreciacao qualitativa. A avaliacao, assim, cumpre 
funcoes pedagogico-didaticas, de diagnosticos e de controle em relaeao as 
quais se recorre a instrumentos de verificaeao do rendimento escolar 
(LIBANEO, 1994, p. 195). 

As estrategias e instrumentos de avaliacao adotados pelo professor nao divergem 

muito dos da professora. O docente procura avaliar tudo o que os alunos produzem na sala de 

aula e tambem utiliza a avaliacao padrao, a prova escrita, com questionarios e respostas que 

ele acaba, obrigatoriamente, definindo como certas, erradas ou incompletas, mas tambem 

requer uma avaliacao que analise o que os alunos produzem dentro e fora da sala de aula, 

promovendo, assim, incentivos para que os educandos continuem pesquisando, trabalhando, 

atuando dentro e fora da classe. Uma avaliacao de atividades continuas, de trabalhos em 

equipes, de projetos educativos, dentre outras adequadas a cada atividade proposta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ainda no dia 01/08/2013 houve o retorno tambem ao 9° anozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "D". Na aula, ocorreu a 

aplicaeao de um exercicio para a revisao do conteudo da aula passada. Uma atividade de 

classe. Foram ditadas questoes oralmente, podendo ser respondidas em equipe de no maximo 

tres pessoas, proporcionando assim, a troca de informacoes entre os alunos, mas eles 

reclamaram das atividades, as quais fazem parte da mensuracao da nota qualitativa, e a 

professora respondeu que: "tenho que dar nota por uma coisa que e obrigacao de voces". Essa 

atitude dos alunos demonstra a ausencia de interesse em relaeao ao aprendizado. Logo, a 

professora com o intuito de preencher essa lacuna instituiu a referida nota qualitativa. 

Em mais duas aulas observadas no 9° ano "D", uma em 15/08/13 e a outra em 

19/08/13, a professora procedeu com os mesmos procedimentos das aulas anteriores, a leitura 

compartilhada e a exposicao oral. Na aula do dia 19, houve a correcao das questoes de uma 

atividade prescrita anteriormente. Na oportunidade, solicitou que os alunos lessem suas 

respostas para a turma. Mesmo assim, a professora dita a resposta correta de cada questao que 

esta no livro didatico e quando necessita do quadro para escrever nomes complicados, escreve. 

Este ato de corrigir acontece pelo fato de que alguns alunos conseguem responder, 

corretamente as questoes, mas outros nao. Dai, aparentemente, torna-se necessario corrigi-las, 

para evitar o erro. 

Ainda assim, tambem questiona os alunos quanto ao conteudo estudado, 

especificamente sobre as questoes crftico-reflexivas. A este respeito, Libaneo (1994) expoe 

que a avaliacao escolar 

[...] cumprindo sua funcao didatica, [...] contribui para assimilacao e fixacao, 
pois a correcao dos erros cometidos possibilita o aprimoramento, a ampliacao 
e o aprofundamento de conhecimentos e habilidades e, dessa forma, o 
desenvolvimento das capacidades cognitivas (LIBANEO, 1994, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 197). 

Esses exercicios existem nas escolas brasileiras de longa data e sao utilizados como, 

praticamente, os unicos instrumentos para a verificacao do aprendizado dos alunos. Entretanto, 

na maioria das vezes, esse procedimento didatico-metodologico tende a aceitar apenas 

resultados quantitativos, pois o que importa e transcrever a resposta "enorme", considerada 

correta, que esta no livro didatico e nao uma resposta, mesmo que curta ou ate mesmo 

cumprida, produzida pelo proprio aluno, para posteriormente ser (re)transcrita na prova 
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escrita. Libaneo (1994) caracteriza acoes deste tipo como um problema, pois o entendimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

correto para o processo de avaliacao consiste em considerar os aspectos quantitativos e 

qualitativos dispostos numa relacao mutua. Mas ate que ponto essa proposicao teorica serve a 

realidade socio-historica das aulas desse professor? Os aiunos efetivamente se dispoem a fazer 

as atividades propostas? Eles cumprem os objetivos desejados com o conteudo estudado? 

Infelizmente, a maioria desses aiunos se sente aquem ao processo de ensino-aprendizagem, 

pois eles acreditam que o que importa e apenas "passar" de ano. Precisam apenas mensurar 

suas notas e pronto, valendo ate copiar as repostas escritas pelo colega. 

As aulas no 7° ano "D" (observadas em 01/08, 06/08 e 16/08 de 2013) foram 

executadas seguindo os mesmos procedimentos registrados nas outras turmas, com leitura 

compartilhada, exposicao oral e exercicios com questoes para serem respond idas e/ou 

problematizadas. 

No 8° ano C, em 06/08/2013, antes de iniciar a exposicao do conteudo, a professora 

escreveu, no quadro, algumas questoes para serem respondidas apos a leitura do conteudo e 

posteriormente serem utilizadas na edificacao de um debate. Esta tarefa se constituiu numa 

atividade importante tendo em vista que possibilitaria que os aiunos, por conta propria, 

vislumbrassem as respostas dos questionamentos e a professora acrescentou: "vou ouvir 

voces". Ainda naquela sala, (8° ano C), em 13/08/2013, iniciou um conteudo novo 

promovendo questionamentos aos aiunos. Este procedimento constitui-se como uma especie 

de exposicao problematizadora que incita os aiunos a falarem. Em pe, com o livro didatico nas 

maos, a professora caminhava pela sala de aula expondo e questionando, utilizando ainda o 

quadro e o lapiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pilot. 

Em duas aulas no 8° ano "C", em 16/08/2013, aplicou um "exercicio de revisao do 

conteudo", quando escreveu as questoes no quadro, explicou-as e os aiunos escreveram-nas no 

caderno. A atividade foi feita individualmente, mas sob a orientacao da professora, que como 

um motorista de um onibus guia/ segue a direcao ate chegar ao ponto final levando com ele 

centenas de pessoas. No exemplo elucidativo, o motorista e a professora; o onibus e a sala de 

aula; e os aiunos sao os passageiros de uma viacao chamada educacao. 

Nessas aulas percebe-se a determinacao por parte da professora em fazer com que os 

aiunos pesquisem e trabalhem por conta propria, bem como pensem por conta propria, pois ela 

requereu que eles falassem acerca do conteudo. Este procedimento, segundo Libaneo (1994), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caracterizaria como metodo de trabalho independence que consiste na realizacao de "[ . . . ] 

tarefas, dirigidas e orientadas pelo professor, para que os aiunos as resolvam de modo 

relativamente independente e criador", no entanto, o autor alerta que "o que tem acontecido 

[...] e que esse trabalho individual e silencioso tem sido usado mais para manter os aiunos 

'ocupados' do que para garantir melhor assimilacao da materia, aprimoramento de metodos 

independentes de estudo e solucao eriativa de problemas ou tarefas" (LIBANEO, 1994, 

p.163). 

Entretanto, essas tarefas/exercicios possibilitam certos resultados mesmo que nao 

sejam perfeitos ou corretos, servindo como preparacao para os aiunos revisarem o que 

escreveram e assim assimilarem a resposta correta, o que realmente se quer propagar com o 

ensino de Historia nas escolas. 

No que se refere a importancia do ensino de Historia nas escolas, a professora disse, 

na entrevista, que frequentemente em sala de aula e questionada no sentido de explicar por 

qual motivo se deve estudar Historia. Sao feitas perguntas como: "Pra que se preocupar com 

coisa do passado?" E ela costumeiramente expoe aos seus aiunos que e importante estudar 

Historia para se construir uma consciencia social, politica, economica e ate mesmo fazer com 

que os aiunos percebam que tem um passado que esta relacionado ao presente. E ainda, 

estudar Historia e construir um pensamento critico com o intuito de se ter um future mais 

justo, de uma sociedade mais justa, com menos descriminacao, com uma melhor distribuicao 

de renda, desde que o senso critico impere sobre o que, socialmente e posto a frente. Para o 

professor, o ensino de Historia hoje existe sob duas oticas: a perspectiva da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educacao) que busca formar para a pratica da cidadania e a perspectiva 

do proprio ensino de Historia que e aplicado dentro das universidades que preza pelo resgate 

historico do eomportamento humano, de suas vivencias como seres sociais capazes de 

transformar o universo ao seu redor. 

Essa concepeao dos professores de Historia em formar cidadaos natos, jovens 

intelectualmente capazes de participar democraticamente da sociedade, e fruto do pos-segunda 

guerra mundial, principalmente porque o fim da guerra foi percebido como a vitoria da 

democracia, pois a partir de entao havia a necessidade desse conceito funcionar, efetivamente, 

bem, com cidadaos ativos, pessoas critico-reflexivas que pensam o social. Neste sentido, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pedagogia da Historia que anteriormente era centrada apenas no ensino se transformou numa 

pedagogia voltada para a aprendizagem dos aiunos. Assim, 

[...] a ideia [sicjde "cidadao participante" comecou a substituir a de "cidadao-
sudito". O ensino da historia nao deixou de ganhar com isso. Ao contrario, 
viu a funcao de educacao para a cidadania democratica substituir sua funcao 
anterior de instrucao nacional (LAVILLE, 1999, p. 2). 

Quando questionados acerca daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diretrizes propostas pelos Parametros Curriculares 

Nationals, os PCN's, a professora disse que aproveita muita coisa deles, inclusive as 

"disciplinas transversals", referindo-se aqui aos temas transversal's propostos pelos 

Parametros, pois acredita que e possivel leva-los para a sala de aula bem como facilitar a 

execucao das aulas utilizando esses temas. Um tema que a professora cita como muito 

interessante e "sexualidade", o qual trabalha da seguinte forma: "como era que se trabalhava a 

sexualidade a 20, 30, 40 anos atras?". 

No entanto, a docente acrescenta que a aula em si ocorre e no dia a dia porque se tem 

muita teoria para pouca pratica, pois criar, ler teorias dos teoricos da educacao e muito bonito, 

mas vivencia-las e/ou executa-las, no dia a dia, nem sempre o que esta (pr)escrito tem 

condicoes de ser aplicadas. Em sua entrevista, expos que 

uma sala de aula e muito complicada, eu costumo dizer que agente sai da 
universidade 'cru', voce so sabe o que e uma sala de aula quando voce ta la, e 
um mundo completamente diferente. lnfelizmertte, a universidade, ela tem 
que chegar mais perto do dia a dia do que e o professor em sala de aula, so 
sabe quem ta no dia a dia (Professora. Entrevista concedida em 05/11/2013). 

Ainda sobre os PCN's, o professor igualmente acredita que segue suas diretrizes, 

pois, segundo ele, tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao quanta os PCNs dao muita 

abertura para que o professor possa atuar em funcao da construcao do conhecimento uma vez 

que a perspectiva da educacao brasileira nos dias nao importa como se trabalha em sala de 

aula, o que importa e que gere resultados, seguindo fielmente o que prega o curriculo de 

Historia, principalmente no que se refere a conteudos e metodos. 

Esse seguimento das diretrizes educacionais pregadas pelo Ministerio da Educacao, 

em si nao e nenhuma novidade, tendo em vista que os proprios livros didaticos que os 
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professores escolhem e utilizam em sala de aula sao filhos da reforma curricular de 1980/90 

que, de modo geral, redefmiu conteudos e metodos da disciplina de Historia. O abracamento 

das novas Diretrizes Curriculares Nacionais tambem e fruto do processo de capacitacao 

profissional dos educadores que de forma continua estao lendo, participando de seminarios e 

se especializando. 

Em suas considera9oes finais acerca do ensino de Historia, a professora afirma amar 

o que faz. Leciona a disciplina porque gosta. Se identifica com ela porque a aproxima das 

pessoas. Gosta de estar junto dos seus aiunos, de ver a evokpao deles enquanto pessoas. 

Exemplifiea dizendo que: "eu ja peguei casos muito dificeis de aiunos que nao tinham um 

bom rendimento enquanto aluno, mas eu v i alguma mudanca nele enquanto pessoa", e isso so 

demonstra que lecionar vale a pena. 

O professor, por sua vez, argumentou que sala de aula da trabalho, mas quando as 

aulas sao realizadas com gosto se consegue conduzi-las bem em boa parte do tempo. O 

problema e realraente a evolucao do tempo, como elucida em sua entrevista, ja que ele, o 

tempo, nao para e somos sujeitos dele, e, alem do mais 

o mundo [..] hoje [...] vive em profundas transformacoes, tanto tecnologicas 
quanta comportamentais, sobretudo, comportamentais, um universe em que 
as musicas, por exemplo, tem mais ritmo do que letra, onde o celular tem 
mais importancia do que o proprio professor dentro da sala de aula, as redes 
sociais invadiram o espa$o do publico e do privado, enfim...mas saber 
transformar isso ao seu favor, isso ai e uma arte (Professor. Entrevista 
concedida em 05/11/2013). 

Assim, no cotidiano desse professor de Historia, em sala de aula, sua atuafao consiste 

em se adequar a realidade dos aiunos. O professor deve mergulhar no universo sociocultural 

dos aiunos para que possa "traze-los" para a aula de Historia. Para atender essa necessidade, 

os professores tem que desdobrar suas aulas em diversos e multiplos procedimentos didatico-

metodologicos que transitam entre as diversas concepfoes teorico-metodologicas tanto dos 

saberes historicos quanto dos saberes pedagogicos. E preciso refazer-se pedagogicamente para 

que se possa construir conhecimentos significativos para os seus aiunos e para si proprio e 

assim atribuir (re)significados a Historia de cada um e consequentemente da sociedade. 
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4 CONSIDERACOES FINALS 

4.1 OU... O ENSINO DE HISTORIA NA ATUALIDADE: UMA MISCELANEA DE 

SABORES DIDATICO-METODOLOG1COS 

A Historia, hoje em dia, integra o conjunto das disciplinas escolares que formam a 

grade curricular do sistema educacional brasileira. Porem, a forma como atualmente se 

estrutura essa grade nem sempre foi assim, ou mesmo as disciplinas escolares, foram e sao 

saberes que se constituem historicamente como conhecimentos fundamentais para a 

escoiarizacao do sujeito, isto e, ocorrem, na historia escoiar, mudancas significativas no que 

diz respeito aos metodos, conteudos e finalidades, e essas mudanfas sao permeadas por 

conflitos e controversias (BITTENCOURT, 2007). 

Conhecer a "longa duragao" da disciplina de Historia significa tambem perceber as 

relacoes entre os multiplos elementos constituintes desta disciplina, ou seja, fomecer uma 

detenriinada compreensao da permanencia de metodos, neste caso o metodo mnemonico, o 

qual se tomou responsavel por caracterizar a Historia como disciplina escoiar, meramente 

decorativa. Assim, "aprender Historia significava saber de cor nomes e fatos com suas datas, 

repetindo exatamente o que estava escrito no Jivro ou copiado nos cadernos" 

(BITTENCOURT, 2007, p. 67). 

Nesse sentido, em periodos de sua trajetoria historica, a disciplina de Historia possuia 

um carater ideologico, sendo manipulada pelo poder estatal que buscava por meio da 

constru9ao de valores e ideais se autovangloriar atraves da submissao aos interesses de 

determinados setores da sociedade. 

No ambiente proficuo a construcao e difusao dos sabores historicos, dois professores 

de Historia partem para a experimenta9ao de novos sabores didatico-metodologicos. Esses 

saberes sao formas especificas utilizadas na atua9§o docente em sala de aula, os diversos 

detalhes que compoem o metodo do professor (LIBANEO, 1994). 

Historicamente, em virtude do aparecimento de criticas aos saberes tradicionais, os 

professores come9aram a procurar novas formas didatico-metodologicas para atingir os 

objetivos propostos pelas disciplinas escolares, e assim, emergiram multiplas e diversas 

fonnas de a9&o docente. Esta salada de procedimentos didatico-metodologicos, ou seja, uma 
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mistura de formas, uma miscelanea, dentro de um proposito mais geral compoem, atualmente, 

as aulas dos professores de Historia. 

A existencia dessa miscelanea, uma mistura de varios procedimentos que e concedido 

pelos Parametros Curriculares Nationals, pois os mesmos transitam entre as diversas teorias 

pedagogico-educacionais, que, como constatou Macedo (2008), promovem cruzamentos e 

hibridizagSes quanta ao conceito de cidadania que e o projeto educativo do documento e, 

consequentemente, tambem e o projeto educational brasileiro. 

O curriculo e um mecanismo que influencia o modo de ser das pessoas, um campo 

em que estao em jogo multiplos elementos que sao perpassados por relac5es de poder. E 

territorio de producao, circula^ao e consolidacao de significados, espacos designados para a 

concretizacao da politica de identidade construida por meio de uma forca maior que o institui 

e impoe representa95es e simbolismos (GOODSON, 1995). 

Alem do mais, as transformacoes paradigmaticas do conhecimento cientifico tambem 

tem sua parcela de contribuiflo nessa miscelanea. No caso da Historia, a principal mudaipa 

foi em relayao a sua abertura para as novas abordagens, novas metodologias de pesquisa, 

novas fontes etc., e, consequentemente, uma Nova Historia. 

Essa Historia que se propunha Nova foi um importante movimento para a mudan^a 

do estatuto da historia enquanto conhecimento cientifico, envolvidos nela e para ela, 

historiadores franceses e ingleses nos meados do seculo passado propugnaram uma nova zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

episteme para os saberes historicos. Nessa perspectiva, Lucien Febvre (1989) escrevera: 

A historia faz-se com documentos inscritos, sem duvida. Quando eles 
existem. Mas ela pode fazer-se sem documentos inscritos, se nao os houver. 
Com tudo o que o engenho do historiador pode permitir-lhe utilizar pai-a 
fabricar o seu mel, a falta das flores habituais. Portanto, com palavras. Com 
signos. Com paisagens e telhas. Com formas de cultivo e ervas daminhas. 
Com eclipses da lua e cangas de bois. Com exames de pedras por geologos e 
analises de espadas de metal por quimicos. Numa palavra, com tudo aquilo 
que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o 
homem, significa a presenca, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do 
homem (FEBVRE, 1989, p. 249). 

A utiliza9ao desses multiplos e diversos, bem como novos procedimentos no fazer 

historiografico, prospectou significativas mudan9as no ensino de Historia. A partir desse 
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momenta, o professor de Historia orientado por essazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transformacao paradigmatica se 

enveredou pelo caminho da valorizacao do aluno enquanto sujeito pensante, critico-reflexivo, 

passando a se colocar nao mais como um sujeito autoritario e sim como um sujeito facilitador 

e mediador do processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, tanto as aulas do professor quanta as da professora e recheada de formas 

especfficas de ensino que transitam entre as diversas correntes pedagogicas da educacao, 

tornando-se impossivel de tarjar esses professores como tradieionais, escolanovistas ou 

progressistas, poderia ser ate uma injustica fazer essa classificacao. 

Essa miscelanea de procedimentos e de fontes para a producao historiografica operou 

nas salas de aulas de Historia outra miscelanea a de procedimentos didatico-metodologicos, 

ocasionando, assim, a impossibilidade da existencia atualmente de um professor que utiliza 

apenas o metodo tradicional, ou os metodos escolanovistas ou ainda apenas os metodos 

progressistas. Neste sentido, as aulas de Historia tem sido perpassadas por um hibridismo de 

formas, uma aula caracterizada por procedimentos provenientes de correntes de pensamentos 

pedagogicos distintos. A aula de Historia e como uma palavra em formacao que para chegar 

ao seu sentido pertinente e acrescida de elementos basicos, radicais, sufixos, originarios de 

outras linguas distintas. 
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Questionario das entrevistas: 

1- O que e Historia? 

2- Para que serve o Ensino de Historia? 

3- Que estrategias de ensino voce utiliza para realizar suas aulas de Historia? 

4- Como voce avalia o aprendizado na disciplina de Historia? 

5- O que sao os Parametros Curriculares Nacionais? 
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E N T R E V I S T A S TRANSCRITAS 

Entrevista com a Professora realizada por Aldeir Fernandes de Oliveira emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 05/11/ 2013 

Eu: Professora, o que voce entende por Historia? 

A professora: E bem complicado pra responder assim a queima roupa, ne? , bom primeiro 

que e uma ciencia social. Eu l i certa vez, lendo os varios livros, que ele dava uma definicao 

muito simples da historia que setia uma ciencia que se preocupa em estudar o homem em 

constante processo de transformaclo, desde os primordios ate os dias atuais, entao uma ciencia 

social encarregada de estudar o homem enquanto ser social, enquanto sujeito da sua propria 

historia. 

Eu: Ok!, Para que serve o ensino de Historia? 

A professora: outra bem complicada que eu sempre escuto em sala de aula, pra que se estudar 

historia? Pra que se preocupar com coisa do passado? E eu costumo colocar sempre para os 

meus aiunos, a importancia de estudar historia no sentido de construir uma consciencia social, 

politica, economica, eu ate costumo brincar com eles, inclusive alguns historiadores ate 

recriminam isso, imagine voce sem um passado, voce se imaginar enquanto pessoa sem ter um 

passado, sem ter uma referenda e a historia ela e uma luz pra, digamos assim, dirimir duvidas, 

e como e que eu vou colocar, e encaminharmos um pensamento critico na eonstrucao dum 

futuro mais justo, de uma sociedade mais justa com menos descriminacao, com uma melhor 

distribuifao de renda, desde que nos tenhamos uma senso critico em cima do que nos estamos 

vendo. 

Eu: Que estrategias de ensino voce utiliza para realizar suas aulas de Historia? 

A professora: eu gosto muito de trabalhar com os meus aiunos na questao do debate, de 

incentivar, se e que eu possa assim dizer, um senso critico em cima daquilo que eles estao 

lendo, sempre o porque?, pra que? A quem serve? Quem determinou? De onde vem?, mas eu 

vou dizer que e muito dificil agente trabalhar nesse sentido porque as aulas de historia exige 

leitura, exige entendimento do que ta lendo e nos estamos com uma geracao que infelizmente 

nao gostam de ler, uma geracao imediatista, entao assim, mas eu procuro em minhas aulas 
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despertar esse senso critico das coisas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tentar contextualizar o mais possivel da realidade, 

embora [haja] coisas que nao tem como voce trazer, voce trabalhar historia antiga com o 

aluno, pre-historia e muito complicado, com aluno de 6° ano que cada vez mais cedo chegando 

as salas de aula, criancas com dez, onze anos que nao tem essa formacao dentro de casa e 

muito complicado voce trabalhar uma coisa que ta muito fora da realidade deles, eu ten ho 

muita dificuldade pela falta de leitura dos meu aiunos, por eles nao gostarem de ler, querem 

que voce de pronto pra que eles engulam, eu ate brinco com eles [dizendo] voce mastiga, 

regurgita e eles querem engolir, ai nao da, e muito dificil uma geracao que nao gosta de 

pensar, infelizmente. 

Eu: Que materiais didaticos voce utiliza? 

A professora: Alem do livro, agente utiliza, eu gosto de utilizar filmes, mas agente para na 

dificuldade de encontrar, principalmente para nos, eu sei que tem ai pra agente baixar na 

internet, agente pode baixar as novas midias, as novas tecnologias como eles colocam, como 

eles trazem ne?, alem da producao de texto que eu acho de voce le um texto, embora a ha 

dificuldade como eu ja falei, mas eu gosto de trazer filmes pra sala de aula quando da, acessar 

internet, pedir pra que eles pesquisem tragam para a sala de aula, alem do bom e velho livro 

didatico que esse voce nao pode abandonar, ele e fundamental. 

Eu: Como voce avalia o aprendizado na disciplina de Historia? 

A professora: Voce fala, assim, pra obtencao de nota? 

Eu: Tambem! 

A professora: Alem da prova em si, porque exige, voce tem que ter uma nota, mas eu 

costumo avaliar o desenvolvimento do aluno em sala, embora eu sei que te que atribuir um 

nota porque o sistema exige, nem sempre aquela nota e a realidade do que agente tem porque 

eu tenho aiunos que sao muito bons quando agente ta debatendo em sala, mas infelizmente, 

quando passo para prova escrita em si nao consigo alcancar meu objetivo, mas eu utilizo a 

prova escrita, eu utilizo a producao de texto, eu utilizo o debate em sala de aula, a eonstrucao 

do conhecimento dele por si so em sala de aula, mas tem que ir para a prova porque e o que o 

sistema exige que agente faca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Eu: No que se refere aos Parametros Curriculares Nacionais, os PCNs, voce considera ou 

segue suas diretrizes? 

A professora: Eu aproveito muita coisa do que tem nos PCNs, inclusive as disciplinas 

transversals da pra gente trazer para dentro a sala de aula, quando voce, por exemplo, pega a 

sexualidade e um tema que interessa muito, entao eu trabalho, no sentido, assim: como era que 

se trabalhava a sexualidade a 20, 30, 40 anos atras? Ne? Que agente nao podia era tabu falar 

nisso em sala de aula, em casa imagine na sala de aula, hoje esta ai escancarado na televisao, 

na internet em todos os lugares, entao fica mais facil voce utilizando alguns temas dos PCNs, 

tira algumas coisas dos PCNs e mais e no dia a dia porque agente tem muita literatura pra 

pouca pratica, muita teoria pra pouca pratica, voce ver os teoricos da educacao, tudo muito 

bonito, mas quando voce vai vivenciar, no dia a dia, nem sempre aquilo que esta colocado 

voce tem condicoes de aplicar, porque uma sala de aula e muito complicada, eu costumo dizer 

que agente sai da universidade 'cru', voce so sabe o que e uma sala de aula quando voce ta la, 

e um mundo completamente diferente. Infelizmente, a universidade, ela tem que chegar mais 

perto do dia a dia do que e o professor em sala de aula, so sabe quem ta no dia a dia. 

Eu: Em relacao a sua capacitacao profissional, como ela se encontra nesse momento? 

A professora: Eu procuro sempre, na medida do possivel, esta me atualizando ou com 

seminario que sempre existem, inclusive teve esse ultimo na universidade, infelizmente, nao 

pude participar pela questao de horario porque trabalhar dois horarios e semana que tem ate 

tres horarios, e dificil, e muito dificil, mas, assim, na medida do possivel, eu procuro estar me 

atualizando, eu leio muito, gosto de pesquisar, gosto de ler e seminario quando da eu participo 

de curso de capacitacao, infelizmente nos temos muito pouco, tento pela rede particular, que 

agente trabalha, quanto pela rede publica, inclusive o estado ofereceu este ano um curso de 

capacitaclo, mas so podia participar que era efetivo do estado, nos que somos contratados do 

estado ficamos de fora, tanto e que tentei fazer a minha inscricao e chegava na metade ele 

dizia que a minha matricula era inexistente, alguma coisa nesse sentido, e eu procurei a 9 a 

regional e ela me falou que era porque eu era contratada e nao efetiva. Entao, assim, procuro, 

mas tambem existe a dificuldade por parte do 'patrao', no caso o estado, de oferecer pra todos, 

ora seu eu que trabalho no estado mesmo que nao sendo efetiva, mas eu sou funcionaria do 

estado, ne?, entao, esses cursos deveriam ser aberto a todos e nao apenas a quem e efetivo do 
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estado, mas eu busco, particularmente, ta lendo sempre revistas de historia que agente tem, a 

construir noticias, textos, jornais, revistas, ta antenado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eu: Voce e graduada em historia? Certo? 

A professora: Certo!, Historia. 

Eu: Tem alguma especializacao na area ou em outras areas? 

A professora: A especializacao que eu fiz nao e na area de historia e na area de educacao, 

mas nao especificamente na area de historia que eu gostaria muito de fazer na area de historia, 

talvez um mestrado ou uma especializacao, fazer um mestrado, infelizmente, hoje, eu nao 

tenho condicoes de pagar. 

Eu: Voce teria alguma consideracao a fazer a respeito do ensino de historia? 

A professora: Dizer que eu amo o que eu faco, to [sic] na disciplina porque eu gosto, me 

identifiquei, eu ja ate falei em outras oportunidades que gostaria de ter feito jornalismo, e por 

que o curso de historia? Porque me aproxima das pessoas, eu gosto de ta junto dos meus 

aiunos, nao sei fazer outra coisa, gosto do que eu faco, ja trabalhei em outras atividades, mas 

eu voltei pra sala de aula porque e o que eu gosto de fazer, nao e so pela questao de salario se 

agente for passar so pro salario voce nao trabalha como professor, ne? Mas eu gosto de estar 

com os meus aiunos, eu gosto de ver a evolucao deles enquanto pessoa, no final do ano, 

muitas vezes, eu ja peguei casos muito dificeis de aiunos que nao tinha um bom rendimento 

enquanto aluno, mas eu vi alguma mudanca nele enquanto pessoa, entao pra mim ja... 

Enquanto a minha disciplina, a historia em si, eu amo o que eu faco, eu gosto da disciplina, 

gosto!. 

Entrevista com o Professor realizada por Aldeir Fernandes de Oliveira em 05/11/ 2013 

Eu: O que e Historia? 

O Professor: Bem, no meu ponto de vista, historia e uma ciencia social que visa estudar os 

comportamentos humano num determinado espaco e tempo, certo, e o principal objetivo e 

resgatar o passado para se fazer compreender melhor o presente, entendo todas as nossas 

raizes, todos os nossos pontos. 
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Eu: Para que serve o ensino de Historia? 

O Professor: O ensino de historia hoje, eie tem duas perspectivas sob minha otiea, primeiro a 

perspectiva da LDB e a perspectiva do proprio ensino de historia que e aplicado dentro das 

universidades. O que e aplicado dentro das universidades e justamente essa parte do resgate 

historico, do comportamento humano, da vivencia enquanto seres sociais e transformadores do 

universo que nos vivemos. Do ponto de vista da LDB, o ensino de historia ele e bem claro e 

bem direto. O ensino de historia de acordo com a LDB ele tem um objetivo central que e 

formar para a pratica da cidadania. 

Eu: Que estrategias de ensino voce utiliza para realizar suas aulas de Historia? 

O Professor: Bern, partindo ate mesmo da realidade social que nos vivemos, escola piiblica e 

escola particular do qual ensino nas duas esferas divergent muito, mas eu tento aproxima-las o 

mais que posso, sempre trazendo a questao, nos vivemos num universo tecnologico, entao, no 

caso, eu procuro trazer para a sala de aula o mais proximo da realidade deles o que nos temos 

de inovacoes tecnologicas, no caso da rede publica, nos utilizamos muito a questao do data 

show e ate uma ferramenta que se torna, em muitos aspectos, ludico, nao no sentido literal da 

palavra, mas ele ajuda melhor o aluno compreender melhor algumas questSes que na fala as 

vezes fica naquela diivida, questao de vestimenta e ate mesmo fixar detemiinado tipo de 

conteudo, uma linha do tempo, um conteudo que as vezes voce deixa de esta copiando no 

quadro para poder repassar, informatica e data show que ja vem ali prontinho, que voce ja 

elaborou e tal, e por ai vai, alias tambem eu procuro trazer muito a questao do dinamismo em 

sala de aula, a questao de atividades assim: trabalhos em equipe, fazer tambem a questao de 

jogos, leitura, eu utilizo muito leitura com eles, principalmente em turmas de 7° ano, 8° e 9° 

que exige muito disso, no 6° ano nem tanto, mas o que eu posso utilizar eu utilizo. 

E u : Que materiais didaticos voce utiliza? 

O Professor: Bem, nos temos um material didatico imprescindivel que e o livro didatico que e 

escolhido de 3 em 3 anos, mas fora ele eu prefiro muito que os meus aiunos produzam seu 

proprio material didatico, como assim?, num determinado conteudo, eu decido formar equipes 

ate mesmo para fazer um formato de avahacao, formam se equipes eles trabalham com 

pesquisas, como eu trabalhei ano passado e esse ano ainda irei trabalhar na turmas 6° ano, ja zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fiz isso nas turmas de 7° ano, trabalhar mesmo a questao para eles pesquisarem e eles mesmos 

produzirem o conhecimento, entao, la em casa mesmo, em tenho um 'bocado' de livros, de 

caderninhos que eles fizeram ano passado sobre Roma Antiga muito interessante, cada um 

mais interessante do que o outro, eu trabalho muito nessa perspectiva, trabalho muito com o 

livro didatico porque ai nao como nos nao trabalharmos, mas eu prefiro muito que eles 

preparem, sob a minha orientacao, seu proprio material didatico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eu: Como voce avalia o aprendizado na disciplina de Historia? 

O Professor: Eu procuro avaliar tudo o que eles produzem na sala de aula, obviamente, existe 

aquela avahacao padrao, com questionarios, respostas que agente acaba definindo como 

certas, erradas ou incompletas enfim, mas eu procuro trabalhar muito a questao do que eles 

produzem dentro e fora da sala de aula ate como uma forma de incentivar [para] que eles 

continuem pesquisando, trabalhando, atuando dentro e fora de classe, atividades continuas, 

trabalhos em equipes, projetos educativos e de diversas maneiras. 

Eu: No que se refere aos Parametros Curriculares Nacionais, os PCNs, voce considera ou 

segue suas diretrizes? 

O Professor: Eu acredito que sim, sob a minha visao, tanto a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educacao quando os PCNs, eles dao muita abertura para que o professor ele possa atuar, desde 

que ele construa o conhecimento e a perspectiva da educacao brasileira hoje e justamente essa, 

nao importa a forma que voce trabalhe, o importante e que ela gere resultados e e muito o que 

o governo quer hoje, geracao de resultados, e eu acredito que dentro do que eu trabalho dentro 

de sala de aula esta sim de acordo, ate porque eu sigo fielmente o curriculo de historia, a grade 

curricular de historia dispostos no material didatico deles, isso e seguido a risca, e dentro desse 

material ai vem os metodos avaliativos que sao feitos de diversas formas ate de maneira 

continua, vem tambem a questao propriamente da aplicacao dos conteudos, o uso de recursos 

didaticos, recursos tecnologicos, enfim, eu acredito que sim. 

Eu: Em relacao a sua capacitacto profissional, como ela se encontra nesse momento? 

O Professor: Olha, eu sempre procuro estar lendo diretamente, em. 2010 assim quando sai da 

graduacao eu fiz uma especializacao em geopolitica e historia, ano passado ingressei na 



96 

especializacao em educacao inclusiva ate mesmo parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA compreender essa esfera dos aiunos 

portadores de deficiencia, alias do aiunos deficientes porque deficiencia nao e quem nem RG 

voce nao tem como portar, mas ai eu deu uma parada ate mesmo porque questao de tempo, 

mas pretendo retornar. Mas e o seguinte sempre estou lendo, sou assinante de varias revistas, 

"Aventuras na historia, leio diretamente aquela revista de historia da biblioteca nacional que 

praticamente todos os meses nos professores da rede publica de ensino recebemos e [sic] 

mandado exempiares para nos, sempre adquiro e livros didaticos, paradidaticos e ate mesmo 

livros dentro da area de historia. 

Eu: Voce teria algo mais a acrescentar acerca da sua experiencia enquanto professor de 

historia? 

O Professor: E o seguinte, sala de aula, embora voce vai [sic] escutar muito isso que da 

trabalho e tudo, sendo bastante sincere, sala de aula da trabalho, mas quando se faz com gosto 

e algo que voce consegue levar na boa parte do tempo, o grande problema e que o nosso 

tempo, e isso aprendemos em historia, nos vivemos isso diariamente, o relogio ele nao para de 

girar, a ampulheta ela nao para de fazer cair a terra, aquela areiazinha, entao tempo nao para e 

o mundo em que nos vivemos hoje ele vive em profundas transformacoes, tanto tecnologicas 

quanta comportamentais, sobretudo, comportamentais, um universo em que as musicas, por 

exemplo, tem mais ritmo do que letra, onde o celular tem mais importancia do que o proprio 

professor dentro da sala de aula, as redes sociais invadiram o espaco do publico e do privado, 

enfim...mas saber transformar isso ao seu favor, isso ai e uma arte. Infelizmente nos nao temos 

mais como cobrar que o aluno ele siga o metodo tradicional, ficar parado das 7 da manha as 11 

da manha, de 1 as 5 da tarde, e aquela velha questao nos enquanto professores nos temos que 

adequar mais a realidade deles, do que eles a nossa e dentro disso aplicar os conteudos 

necessarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Projeto Politico Pedagogico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A P R E S E N T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com o Ministerio da Educacao (2010), o Projeto Politico 

Pedagogico caracteriza-se por diretrizes que visam concretizar a filosofia educacionai 

de uma dada instituicao escoiar. E o instrumento de acao educacionai e expoe a 

organizacao do trabalho pedagogico como um todo. 

Assim, ter um Projeto Politico Pedagogico significa ter um projeto de 

educacao, possuir uma visao de futuro, perseguir uma Utopia; e ter um objetivo, uma 

intencao a realizar no sentido da fornnacao do ser humano. Quem possui um projeto a 

reaiizar vive um patamar superior ao imediato, ao casuistico, aos estreitos limites da 

sobrevivencia. Esta e a razao pela qual o projeto contribui para viabilizar a autonomia, 

visto que ser autonomo e ter a liberdade de definir os rumos da propria acao, e fazer 

opcoes, o que implica, por outro lado, no aumento da responsabilidade, numa 

consciencia maior sobre o que se esta fazendo, o porque, o para que e o como. 

Passa-se de uma mera execucao da propria acao, dando-se enfase a compreensao, a 

interpretaeao e as atitudes criticas. 

Neste sentido, VeigazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2002, p.14) aponta que o projeto politico-pedagogico 

constitui um "[...] instrumento que identifica a escola como uma instituicao social, 

voltada para a educacao, portanto, com objetivos especificos para esse fim". 

O projeto politico-pedagogico e ainda uma eonstrucao coletiva na qual "o 

texto estara sempre em processo de aprimoramento, por se tratar de um 'tecido' que 

nunca se arremata, porque a vida e dinamica e exige modificagoes permanentes". 

(EDLER, 2004, p. 157). Dessa forma, percebe-se que: 

[...] o projeto politico-pedagogico poder considerado como uma 

'carteira de identidade' da escola, evidenciando os valores que cultua, 

bem como o percurso que pretende seguir em busca de atingir a 

intencionalidade educativa. Espera-se que prevalega o proposito de 

oferecer a todos igualdade de oportunidades educacionais, o que nao 

significa necessariamente, que as oportunidades sejam as mesmas e 

identicas para todos. (EDLER, 2004, p. 156-157), 

Fundamentando-se em tais principios, a proposta pedagogica da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Dom Moises Coelho esta estruturada de forma a 

garantir um total entendimento acerca dos preceitos que norteiam a presente proposta, 

apresentando assim por elementos: identificacao do estabelecimento de ensino, 

elencando as modalidades de ensino que a escola oferece a sua comunidade, bem 

como as parcerias que contribuem para o desenvolvimento do processo ensino-
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aprendizagem, e ainda os projetos desenvolvidos na escoia, impreseindiveis a 

formacao dos educandos; alem dos dados referentes a estrutura fisica e o historico da 

escola. 

Tomando por base o preceito de Severino (2008) ao apontar que o 

conhecimento e elemento especifico fundamental na eonstrucao do destino da 

humanidade, sera abordado o marco referenda! onde sera feita alusao a 

posicionamentos educacionais defendidos por alguns teoricos. 

Ja com o objetivo de tragar o perfil da escola para assim diagnosticar os 

problemas e definir metas o projeto apresenta a diagnose onde os problemas e 

desafios sao apresentados; o perfil docente e discente; as metas a serem atingidas 

acompanhadas pelas metodologias que servirao de suporte; descricao de organizagao 

curricular de acordo com as modalidades oferecidas pela escola e suas areas de 

estudo; quadro administrative e de apoio; recursos humanos e materials que 

garantirao a funcionalidade da proposta. 

Assim, mediante tais analises e apresentacoes esta disposto um 

cronograma de atividades com acoes sistematicamente organizadas no periodo de 

previsao e de execucao, alem da avaliacao que configura um elemento crucial da 

proposta pedagogica. 

Portanto, e ainda crucial elucidar que o projeto, por nao se tratar de ideias 

fixas e conceitos acabados, bem como os preceitos nele delimitados estao abertos a 

comunidade escoiar para possiveis adaptacoes aos problemas que, porventura, 

surjam no decorrer da vigencia deste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. I D E N T I F I C A C A O 

2.1. Nome d a E s c o l a 

Escoia Estadual de Ensino Fundamental Dom Moises Coelho 

2.2. Modalidade de Ensino Oferecida 

Ensino Fundamental (Niveis I e II - do 2° ao 9° ano) 

Educacao de Jovens e Adultos (Alfabetizagao a 8 a serie) 

2.3. Unidade Mantenedora 

Governo do Estado da Paraiba 

Secretaria de Estado da Educacao 

2.4. C o m i s s a o de Elaboracao 

• Maria de Fatima Alexandre Goncalves 

• Maribel Moura Medeiros 

• Raimunda Rita de Andrade 

2.4.1. C o m i s s a o de Reelaboracao 

• Alana Maria de Abreu Leandro 

• Almira Ramalho dos S. Lacerda 

• Jefferson Fernandes de Aquino 

• Lucileide Alves de Assis Dias 

• Marilene Pessoa de Abreu 

• Raimunda Rita de Andrade 

• Vanda Alves Sobral 

2.5. Gestores 

• Francisco Oliveira Fernandes 

• Hildelita Maria Caetano 

• Josefa Formiga do Nascimento 

2.6. E x e c u c a o do Projeto 

• Anos Letivos de 2013 e 2014 



Projeto Politico Pedagogico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .7. Orgao de Apoio 

• Ministerio da Educagao (MEC) 

• Secretaria de Estado da Educacao - Paraiba 

• 9 a Gerencia Regional de Ensino - Cajazeiras (9 a GRE) 

• Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

2.8 Programas Desenvolvidos pela E s c o l a 

• Bolsa Escola 

• Merenda Escoiar 

• Piano de Desenvolvimento da Escola (PDE) 

• Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

• Programa Institucional de IniciacJIo a Docencia (PIBID) 

• Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD) 

• Programa Revisitando os Saberes 

• Programa Primeiros Saberes da Infancia 

• Programa Mais Educacao 

• Programa Mais Cultura na Escola 

2.9. Projetos Desenvolvidos na E s c o l a 

• Pequenos Leitores Grandes Escritores 

• Bullying: Marcas que Ficam 

• Esporte Sim, Drogas Jamais 

• Informatica na Educacao 

• De Olho no que e Nosso - Projeto de Educacao Fiscal 

• Do silencio de meu mundo, interajo com voce 

• Construindo valores, somando virtudes 

• Repaginando conteudos 

• Jornal na Escola 

• Bom de bola, bom na escola 

• Caminhos da Cidadania 

• O transito na escola 

• Igualdade x Diferenca 

• Diga sim a vida e nao as drogas 

• Cidadania e Cultura 

• A EJA numa perspectiva cidada 

• O cinema no ensino de Historia 
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• Construindo um jomal na escola (EJA) 

• Somos e Vivemos a Quimica 

• Ler e Escrever: Uma Maneira Correta de Aprender 

« Natal Solidario 

• A sustentabilidade integrada ao processo de ensino-aprendizagem 

• O ludico na leitura e escrita 

• Reciclando, o lixo e um luxo 

• Projeto: A Convivencia com o Semiarido Brasileiro 

• Aprendendo LIBRAS com historias infantis 
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3. E S T R U T U R A DA E S C O L A 

3.1. F is ica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Localizacao: 

o Rua Padre Jose Tomaz, 387 - Centra - Cajazeiras-PB. 

• Limites: 

o Ao Leste: Praca Dom Moises Coelho; 

o Ao Oeste: Rua Otacilio Fernandes; 

o Ao Norte: Travessa Eneas Bezerra; 

o Ao Sul: Rua Higino Tavares. 

• Area total do terreno: 

o 7.360m, sendo 2.160m de area construida e 5.200m de area livre. 

« Dependencias: 

o 01 Biblioteca; 

o 01 Cantina; 

o 01 Cistema e Caixa d'agua; 

o 01 Laboratorio de Ciencias; 

o 01 Laboratorio de Informatica; 

o 01 Patio Interno; 

o 01 Quadra Poliesportiva coberta; 

o 01 Sala de Administracao Escoiar; 

o 01 Sala de Atendimento Educacionai Especializado (AEE); 

o 01 Sala de Professores; 

o 01 Sala para Mecanografia; 

o 01 Secretaria; 

o 02 Depositos; 

o 03 Banheiros; 

o 14 Salas de Aula; 

3.2. Quadro Administrativo/Pedagogico e Tecn ico conforme Formacao 

Academica 

Cargo/Fungao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA|
 E

F"
s

r Ensino 
Medio 

Ensino 

Superior 
Especializacao 

Diretor 01 | - - 01 01 

Vice-Diretor 02 I - - 02 02 

Secretaria 01 | - - 01 -

Supervisor de Ensino 01 I - - 01 01 

Apoio Pedagogico 03 | -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 03 03 

Professor do 2° ao 5° ano 10 ( - 10 10 

Professor do 6° ao 9° ano 35 I - - 35 30 

Professor da Sala de AEE 03 J - 03 02 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTR0 DE F0RMACAO DE PROFESSORES 
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4. R E C U R S O S M A T E R I A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para que uma Escola funcione de maneira efetiva conforme os preceitos e 

objetivos propostos faz-se necessario que esta seja suprida com os materials e 

recursos neeessarios. Neste sentido a Escola possui os seguintes recursos materials: 

• 04 Armarios 

• 19 Armarios de ago 

• 03 Arquivos 

• 02 Bebedouros 

• 11 Biros 

• 35 Cadeiras 

• 01 Caixa de som 

• 520 Carteiras 

• 01 Central de agua 

• 17 Computadores 

• 01 Copiadora 

• 02 Equipamentos de Data show 

• 03 DVDs 

• 10 Estantes de ago 

• 02 Fogoes industrials 

• 02 Freezers 

• 01 Geladeira 

• 03 Gelaguas 

• 03 Impressoras 

• 01 Impressora Braille 

• 01 Maquina de xerox 

• 01 Maquina fotografica 

• 02 Micro system 

• 03 Notebook 

• Pratos, panelas, talheres e copos 

• 02 Retroprojetores 

• 05 Sprinter 

• 01 Telefone na diregao 

• 01 Telefone publico (sem funcionamento) 

• 03 Televisoes a cores 

• 30 Ventiladores 
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5. R E C U R S O S H U M A N O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola constitui de um ambiente que proporcione uma educacao de 

qualidade e participativa, a fim de estimular, conforme as determinacoes da Lei de 

Diretrizes e Base da Educacao Brasileira (Lei n° 9394/96), em seu artigo 22: "[...] 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formagao comum indispensavel para o 

exercicio da cidadania e fomecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores". 

Deste modo, a fim de possibilitar um eximio funcionamento da escola nos 

turnos matutino, vespertino e noturno, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom 

Moises Coelho conta com uma equipe tecnica de 44 (quarenta e quatro) profissionais, 

habilitados e qualificados de modo a auxiliar os docentes e discentes nas atividades 

educativas, alem de pessoal tecnico de apoio composto pelos tecnicos administrativos 

e auxiliares de servico, a f im de assegurar um ambiente harmonico e limpo, propicio a 

pratica educacionai. 

O corpo docente e constituido de profissionais habilitados na area de 

atuacao e, em boa parte de especialistas em varias areas, proporcionando uma troca 

de experiencias e formacao continuada, no que tange a essencia do profissional em 

atualizar-se e, assim possibilitarem um ensino de qualidade e configurado com as 

perspectivas do mundo atual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E ainda importante salientar que, para que seja possivel a troca de 

conhecimentos tipica do processo educacionai, a escola Integra junto ao corpo 

discente, os pais que integram e interagem com a equipe escoiar (gestores, docentes, 

equipe de apoio, supervisao e coordenacao), fazendo-se cumprir o que determina a 

LDB, artigo 2° : "A educacao, dever da famflia e do Estado [...] tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua 

qualificacao para o trabalho". 

Neste aspecto, a familia, no processo educativo torna-se presente na 

participacao nas atividades escolares dos filhos, a saber: eventos educacionais e 

civicos, dos quais a instituicao esteja presente; conselho de classe e reunioes 

bimestrais, a fim de identificar e buscar solucoes para as possiveis deficiencias 

educacionais do alunado, dialogando e interagindo com os docentes, sendo estes os 

principals focos de atencao do processo educacionai. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. HISTORIA DA E S C O L A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O predio que hoje abriga a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom 

Moises Coelho foi construida em meados de 1950 entre os governos estaduais de 

Osvaldo Trigeiro e Jose Targino, em uma localizacao pouco habitada na epoca. 

Depois disso a escola ja passou por quatro reformas nos anos de 1973, 1982, 1987 e 

1996. 

O Grupo Escoiar Dom Moises Coelho foi fundado em 21 de Janeiro de 1951, 

sendo conhecido pela populacao - na epoca - como Grupo Novo, onde funcionavam 

turmas de 1 a a 4 a series do 1° grau. Salienta-se que, o Grupo serviu de abrigo para 

varias escolas do municfpio tais como o Ginasio Professor Hildebrando Leal e o 

Colegio Estadual de Cajazeiras (hoje EEEM Professor Crispim Coelho), onde serviu 

de "anexo" para turmas deste colegio. Alem de receber Escolas de Supletivo no 

perfodo noturno. 

Em decreto de numero 7.571/78, foi autorizado o funcionamento da 2 a fase 

do 1° grau, com turmas de 5 a e 6 a series. Tendo, em 1980, a sua primeira turma 

concluinte de 8 a serie colando grau. 

Em 1996, a Escola passou por uma reforma para melhor abrigar os 

discentes, docentes, gestores e equipe de apoio, alem de garantir uma melhor 

qualidade no ensino. Neste perfodo a Escola passou a funcionar no predio da 

Gerencia Regional de Ensino em Cajazeiras. Voltando para o seu predio no ano 

seguinte quando recebera o modelo experimental do Programa CEPES-CZ1 (Centro 

Paraibano de Educacao Solidaria), 

Com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Brasileira), lei 9394/96, 

a entao Escola Estadual de 1° Grau Dom Moises Coelho, passa a denominar-se como 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Moises Coelho. 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Moises Coelho, recebeu 

este nome em homenagem ao primeiro Bispo da Diocese de Cajazeiras que 

contribuira enormemente para o crescimento da cidade. 

Dom Moises Sizenando Coelho nasceu em abril de 1877, no Sftio 

Riachuelo. Ja em 1894 matriculou-se no Seminario da Paraiba, sendo ordenado padre 

no dia 1 de novembro de 1901 e, em 16 de novembro de 1914 foi eleito o primeiro 

Bispo da recem criada Diocese de Cajazeiras, onde permaneceu ate a sua nomeacao, 

no ano de 1932, pelo Papa Pio XI para ocupar o cargo eclesiastico de Arcebispo 

Codjuntor de Dom Adauto na Arquidiocese da Paraiba, passando a morar no Mosteiro 

de Sao Bento. Com a morte de Dom Adauto, Dom Moises passou a ocupar o cargo de 

Arcebispo da Paraiba, sendo o segundo a ocupar tal funcao. 

Dom Moises faleceu aos 82 anos de idade em 18 de abril de 1959. 
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Desse modo, o Grupo Escoiar que homenageia a figura singular de Dom 

Moises Coelho, colaborou, assim como o seu patrono, para o desenvolvimento da 

regiao. Seu terreno esta localizado numa area acidentada da cidade, mesmo assim, 

durante a sua construgao foram aproveitados todos os seus eiementos, erguendo um 

predio propicio a educacao e conservando em seu interior, um belissimo jardim -

"cartao postal" da escola. 

A direcao escoiar, por sua vez, merece ser evidenciada, onde o primeiro 

mandato na gestao da escola foi entregue a Professora Angelina Tavares de Melo que 

permaneceu no cargo por 11anos (1951-1962), sendo sucedida pela Professora 

Elzenir Batista dos Anjos (1962-1963), passando tambem pelo corpo gestor: Nancy 

Gongalves (1964-1968), Lindalva Claudino Martins (1968-1984), Mariberte Vieira 

Moura (1985-1987/1993-1996), Maria Eladir Venceslau (1987-1991), Geraldo 

Mangueira de Aquino (1991-1993/2000), Jose Risomar da Silva (1996-1998), Maria de 

Lucia Silva Almeida (1998-2000), Sefora Cesar Lira (2001-2003), Maria Marlene de 

Melo Goncalves (2003-2005), Edna Elba Caldas Barreto (2005-2011) e desde 2011, a 

gestao da EEEF Dom Moises Coelho encontra-se com o Professor Francisco Oliveira 

Fernandes. 

Atualmente a EEEF Dom Moises Coelho concentra em sua estrutura o 

Ensino Fundamental (de 1° ao 9° ano) funcionando nos turnos matutino, vespertino e 

noturno, bem como a Educacao de Jovens e Adultos (EJA), no periodo noturno. 
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7. M A R C O R E F E R E N C I A L 

Para iniciar um marco referencial que realmente venha a condizer com os 

objetivos tragados pelo projeto politico-pedagogico, e de fundamental importancia 

trazer a Constituigao Federal de 1988 que em seu artigo 205 vem a difundir que, 

A educacao, direito de todos e dever do Estado e da familia sera 

promovida e incentivada com a colaboracao da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio 

da cidadania e sua qualificacao para o trabalho. 

Neste ambito, Aleralo (2005) aponta, com base em tal preceito que o 

primeiro impasse do ensino fundamental publico no Brasil diz respeito a necessidade 

de se criar um novo modelo referencial de qualidade escoiar, onde o ensino para todos 

possa significar um ensino de qualidade para todos os cidadaos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante trazer a tona neste sentido dados do Censo do INEP/MEC 

(2002) ao mostrarem que, atualmente, das crianeas em idade escoiar, 3,6% ainda nao 

estao matriculadas. Entre aquelas que estao na escola, 21,7% estao repetindo a 

mesma serie e apenas 5 1 % concluirao o Ensino Fundamental, fazendo-o em 10,2 

anos em media. Acredita-se, ainda, que em tomo de 2,8 milhoes de crianeas de sete a 

14 anos estao trabalhando, o que, por si so, ja e comprometedor, mais ainda quando 

certa de 800 mil dessas crianeas estao envolvidas em formas degradantes de 

trabalho, inclusive a prostituigao infantil. 

Com base em tais dados e valido salientar que apesar das contradiooes e 

dificuldades inerentes aos sistemas da sociedade atual, e esperado que a escola 

tenha uma gestao participativa, sem relagoes autoritarias e com a preocupacao com o 

coletivo, com o desenvolvimento de seus profissionais, porem sem perder de vista a 

realizacao de um trabalho de qualidade, que busque objetivos Educacionais como 

aponta Paro (2002). 

A Escola, inserida no contexto social, inscreve-se como a instituicao que 

oportuniza a vivencia de experiencias culturais mais amplas e diversificadas. A familia, 

o simples convivio social, os meios de comunicacao e, ate mesmo, o trabalho, nem 

sempre possuem condicoes de propiciar essa vivencia. 

Nesse sentido, CANARIO (2006, p. 11) indica que: 

[...] O objetivo seria que cada escola pudesse transformar-se em um 

centro de educacao permanente, profundamente enraizada no 

contexto local e capaz de fazer interagir multiplos tipos de 
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aprendentes. O que esta em causa e fazer da escola um lugar onde 

todos possam aprender e se tornem habituais situacoes de 

reversibilidade dos papers de ensinar e aprender [...]. 

Assim, objetivando meihorias educacionais, foi sancionada a Lei n° 11.274, 

de 6 de fevereiro de 2006 que determina ampliagao do ensino fundamental para nove 

anos com matrieula obrigatoria a partir dos 6 (seis) anos de idade, e traz subjacente a 

necessidade de considerar com primazia as condigoes socio-culturais educacionais 

das crianeas e adolescentes da comunidade e nortear-se para a melhoria da qualidade 

da formacao escoiar, zelando pela oferta equitativa de aprendizagens e o alcance dos 

objetivos do Ensino fundamental, conforme definidos em norma nacional. Estes sao 

imperativos a serem considerados no projeto polftico-pedagogico, como tambem a 

reorganizacao curricular, os tempos e os espacos no ambiente escoiar. 

Segundo o parecer do CNE/CEB n° 18/2005, a antecipacao da 

obrigatoriedade da matrieula e frequencia a escola a partir dos 6 (seis) anos de idade 

e a ampliacao da escolaridade obrigatoria sao antigas e importantes reivindicacoes no 

campo das polfticas publicas, no sentido de democratizacao do direito a educagao e 

de capacitacao dos cidadaos para o projeto de desenvolvimento social e economico 

soberano da Nacao brasileira. 

Desse modo, tem-se ainda de se considerar o fato de que a funcao da 

escola, da docencia e da pedagogia vem se ampliando, a medida que a sociedade e, 

sobretudo, os educando mudam e o direito a educacao se alarga, incluindo o direito ao 

conhecimento, as ciencias, aos avangos tecnologicos e as novas tecnologias da 

informagao (FERNANDES, 2008). 

A escola insere-se, dialeticamente, na sociedade e, por isso, os/as alunos/as 

nao estao num dado momento, sendo preparados/as para a vida e em outro vivendo. 

A aprendizagem precisa acontecer a partir de problemas reais. Assim, educar e mais 

do que reproduzir conhecimento. E, sobretudo, responder aos desafios da sociedade 

na busca da transformagao. Portanto, "os sujeitos que hoje vao a escola constituent 

uma populagao diversificada, o que gera a necessidade de prestar atengao as 

diferentes maneira de interpretar o mundo, o conhecimento e as relagoes socials" 

(MENEZES, 2006). 

E sabido, pois, que nao se concebe mais uma educagao que nao promova o 

desenvolvimento pleno do cidadao, e tendo a escola como principal instancia 

promotora de educagao sistematica, esta precisa organizar-se para acompanhar e 

atender efetivamente as mudangasexigidas pelo novo momento social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desse modo, a escola, alem de constituir um espaco de conhecimentos 

sistematizados, busca a superacao de preconceitos e combate as atitudes 

discriminatorias desenvolvidas pela convivencia de criangas e jovens de origens e 

niveiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA socioeconomicos diferentes, com costumes, dogmas religiosos e visoes de 

mundo que compoem a diversidade da escola. 

Tem-se neste sentido o principio da diversidade, que de acordo com Sousa 

Lima apud Gomes (2008, p. 19), 

[...] a diversidade e norma da especie humana: seres humanos sao 

diversos em suas experiencias cuiturais, sao unicos em suas 

personalidades e sao tambem diversos em suas formas de perceber 

o mundo. Algumas dessas diversidades provocam impedimentos de 

natureza distinta no processo de desenvolvimento das pessoas (as 

comumente chamadas de "portadoras de necessidades especiais"). 

Como toda forma de diversidade e hoje recebida na escola, ha a 

demanda obvia, por um curriculo que atenda a essa universalidade. 

Assim, 

[...] a escola integra e articula os novos espacos de formagao criados 

pela sociedade da informagao. Ela deixa de ser "lecionadora" para ser 

cada vez mais "gestora" de informacao generalizada, construtora e 

reconstrutora de saberes e conhecimentos socialmente significativos. 

Portanto, ela tem um papel mais articulador da cultura, um papel mais 

dirigente e agregador de pessoas, movimentos, organizacoes e 

ins t i tu tes (GADOTTI, 2006, pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.55). 

Surge a partir de tais preceitos o conceito de educagao inclusiva, onde e 

plausivel o pensamento de Carvalho (200, p.17), ao af i rmarque, 

Especiais devem ser consideradas as alternativas educativas que a 

escola precisa organizar, para que qualquer aluno tenha sucesso; 

especiais sao os procedimentos de ensino; especiais sao as 

estrategias que a pratica pedagogica deve assumir para remover 

barreiras para a aprendizagem. Como esse enfoque temos procurado 

pensar no especial da educacao, parecendo-nos mais recomendavel 

do que atribuir essa caracterfstica ao alunado. 

Neste sentido, Werneck (1997) aponta que o objeto da educagao inclusiva e 

incluir um aluno ou um grupo de aiunos que ja foram anteriormente excluidos, e assim, 

a meta primordial da inclusao e nao deixar nenhuma pessoa ser privada do direito de 

participar do ensino regular. Neste ambito, tem de se considerar ainda que a filosofia 
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da inclusao precisa ser interpretada, divulgada e planejada corretamente, a fim de 

produzir resultados adequados. 

De acordo com Gomes (2008), o debate sobre a inclusao de crianeas com 

deficiencia revela ainda que nao basta apenas a inclusao fisica das crianeas na escola 

como tambem uma mudanca de logica, da postura pedagogica, da organizacao da 

escola e do curriculo escoiar para que a educacao inclusiva se cumpra com seu 

objetivo educativo. 

Deve-se ainda considerar que a Declaragao Mundial sobre a Educacao para 

Todos destaca que toda pessoa deve poder se beneficiar de uma formacao concebia 

para responder as suas necessidades educativas fundamentals, estas que 

compreendem tanto os instrumentos de aprendizagem essenciais (leitura, escrita, 

expressao oral, calculo, resolucao de problemas) como conteudos educativos 

(conceitos, atitudes, valores), dos quais o ser humano tem necessidade para viver e 

trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 

qualidade de sua existencia, tomar decisoes de forma esclarecida e continuar a 

aprender (Parametros Curriculares Nacionais). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8. D I A G N O S E 

Diante de tantas mudancas no perfil educacionai, ha de se considerar o 

disposto na nova LDB n° 9394/96 que, segundo Arroyo (2008) recoloca a educacao na 

perspectiva da formacao e do desenvolvimento humano, onde afasta a visao dos 

educandos como mao-de-obra a ser preparada para o mercado e reconhece que cada 

crianca, adolescente, jovem ou adulto, tem direito a formacao plena como ser humano, 

sendo esta uma tarefa da gestao da escola, da doceneia e do curriculo. 

Com base no exposto, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom 

Moises Coelho deve integrar em seus objetivos, meios pelos quais se conceba uma 

organizacao com base em superar as dificuldades devidas aos problemas atualmente 

encontrados, como a evasao e a repetencia. 

Deve-se neste ambito considerar que a Escola em que estao locaiiza-se no 

centra da cidade de Cajazeiras, estas que apresenta a disponibilizacao de empregos 

limitados ao comercio local e as industrias instaladas na cidade, fato que nos leva a 

associar os problemas da evasao e da repetencia ligados a falta de acompanhamento 

educacionai pelos pais, que para o sustento da familia, precisa ausentar-se 

constantemente. 

Outro fato importante a ser considerado dentro do processo de evasao 

escoiar esta ligado a necessidade de complementagao de renda, onde os aiunos, 

mesmo com pouca idade, enfrentam um trabalho precoce para ajudar no sustento 

familiar. E ainda, por se tratar de uma cidade de medio portem os problemas 

modernos como o abuso do alcool e o uso de drogas podem constituir uma realidade 

dos jovens e adolescentes, que se encontram por um mundo irreal difundido pelas 

novas musicas e alguns programas de televisao. 

Neste sentido, a Escola deve firmar em seu curriculo estrategias que 

integrem de forma efetiva os aiunos a escola, trazendo com estes os proprios pais, e 

ainda mostrando e reafirmando a importancia de uma educagao de qualidade, tendo 

em vista que, segundo os Parametros Curriculares Nacionais (2002), o papel 

fundamental da educagao no desenvolvimento das pessoas e das sociedades amplia-

se ainda mais no despertar do novo milenio e aponta para a necessidade de se 

construir uma escola voltada para a formagao de cidadaos. 

Ha de se considerar, assim, que o curriculo nao esta envolvido em um 

simples processo de transmissao de conhecimentos e conteudos, possuindo ainda um 

carater politico e historico e uma relagao social, no sentido de que a produgao de 

conhecimento nele envolvida se realiza por meio de uma relagao entre pessoas 

(GOMES, 2008). 
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9. C O N C E P C A O D E P R O F E S S O R E A L U N O 

Em uma concepgao diaiogica, professor e aluno compreendem o ato 

pedagogico como um processo no qual a pesquisa e o caminho que possibilita a 

escuta de sua pratica, num movimento de agao-reflexao-agao. 

9.1. Perfil do Corpo Docente 

De acordo com Moreira (2008), o educador constitui um dos grandes 

artifices na construgao dos curriculos que se materializam nas escolas e nas salas de 

aula, alem de configurer elemento primordial do processo educacionai. 

Assim, diante das inovagoes educacionais, nao concebemos mais um 

educador que nao apresente uma pratica educativa baseada na vivencia de seus 

educandos. Pensando assim, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Moises 

Coelho dispoe de um grupo de educadores que tem como objetivos educacionais a 

formagao integral de seus educandos, aliando para tanto teoria e pratica dentro das 

perspectivas de seus componentes curriculares. 

O quadro docente no tocante a qualificagao esta descrito no item 3.1. Sendo 

constituido por profissionais que procuram sempre formagao com objetivo de 

proporcionar uma aprendizagem que atenda as necessidades emergentes da 

sociedade moderna, formando, portanto, cidadaos conscientes. 

9.2. Perfil do Corpo Discente 

A definigao do perfil do/da aluno/a constitui-se condigao fundamental para 

elaboragao do projeto politico pedagogico e curriculo escoiar. As condigoes atuais de 

mercado e as necessidades socio-economico-cultuais impoem a formagao de uma 

pessoa inovadora, flexivel e competente, um cidadao consciente e comprometido com 

a sociedade e com a natureza. 

Neste ambito, o corpo discente da escola e constituido de aiunos 

provenientes dos mais diversos bairros, tendo em vista que a Escola localiza-se no 

centra da cidade de Cajazeiras. Sao, portanto, aiunos de classes media e baixa, que 

geralmente precisam trabalhar em horario oposto a aula para complementar a renda 

familiar, o que pode dificultar o interesse dos mesmos pela instituigao escoiar, bem 

como a permanencia dos mesmos em atividades academicas e extra-classe, gerando 

assim os principals problemas: a evasao e a repetencia. 
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10. J U S T I F I C A T I V A 

Vivemos num mundo capitalista, onde se procura obter conhecimentos com 

o objetivo de conseguir posicao social e retorno financeiro, uma sociedade que usa a 

guerra como argumento e faz dela meios para defender interesses politicos e 

religiosos. Um mundo conturbado, onde a familia eixo central da sociedade, perde sua 

identidade, gerando filhos sem valores e sem principios. As consequencias da crise 

global interferem na situagao brasileira: menores abandonados, pais desempregados, 

baixo poder aquisitivo, familias desestruturadas, agricuituras prejudicada por anos 

consecutivos de secas. 

Neste sentido, os Parametros Curriculares Nacionais trazem ainda que, 

mediante essa vivencia numa era marcada pela competigao pela excelencia, em que 

progressos cientificos e avancos teenologicos definem exigencias novas para os 

curriculos, que orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos professores e 

especiaiistas em educagao. 

Para que seja possivel construir uma educagao que se adeque a estas 

grandes transformagoes, a escola necessita travar parcerias a f im de que atividades 

novas e condicionantes desse novo processo de ensino-aprendizagem sejam 

possibilitadas. 

De acordo com Arroyo (2008, p.45-46): 

[...] organizar a escola, os tempos e os conhecimentos, o que ensinar 

e aprender respeitando a especificidade de cada tempo de formacao 

nao e uma opcao a mais na diversidade de formas de organizagao 

escoiar e curricular, e uma exigencia do direito que os educandos tem 

a ser respeitados em seus tempos mentais, culturais, eticos, 

humanos. 

Deste modo, para que os objetivos e metas sejam tragados e que essa 

educagao de qualidade nao passe de um sonho faz-se necessario a elaboragao de 

uma Proposta Pedagogica que oriente a pratica educativa, bem como busque a 

integragao entre a escola e outros setores da sociedade, bem como com as familias, 

que possibilitem uma educagao de qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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11. O B J E T I V O S 

• Proporcionar os meios neeessarios para a formagao do cidadao critico e 

consciente, atraves da aquisigao de conhecimentos essenciais para a vida; 

• Reduzir o indice de evasao e repetencia de 5% a cada ano, atraves da 

participagao ativa de todos os seguimentos da escola no processo ensino-

aprendizagem; 

• Consolidar a relagao escola-familia-comunidade, buscando a socializagao do 

saber; 

• Sensibiiizar a comunidade escoiar quanto ao conhecimento dos direitos 

humanos para todos sem distingao de genero, cor ou classe social; 

• Compreender a grande influencia das culturas africanas e indigena que podem 

ser encontradas hoje em varios aspectos da cultura brasileira, conscientizando 

os aiunos a conhecer um pouco mais destas culturas; 

• Estimular abordagens multidisciplinares/inclusivas por meio de projetos e/ou 

tematicas transversals que atendam demandas e interesses da comunidade 

escoiar; 

• Repensar o processo de avaliagao enquanto instrumento maior no combate ao 

fracasso escoiar; 

• Elevar o desempenho academico dos aiunos atraves da implementagao de 

novos metodos de ensino capazes de proporcionar um maior interesse aos 

conteudos ministrados; 

• Aperfeigoar as praticas pedagogicas ja existentes na escola. 
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12. M E T O D O L O G I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21 

A C O E S 

E S T R A T E G I C A S 
O P E R A C I O N A L I Z A C O E S 

1 

Formagao 

continuada do 

professor 

• Sessoes de estudo; 

• Realizaeao de oficinas; 

• Busca de parcerias para a realizaeao de palestras e eventos 

educacionais; 

2 

Redugao do 

indice de 

evasao e 

repetencia em 

5% a cada ano 

• Realizagao do ensino partindo das carencias e necessidades da 

comunidade escoiar; 

• Procedimentos pedagogicos, artisticos e culturais que despertem 

o interesse do aluno a permanecer na escola; 

» Auto e hetero-avaiiagao; 

• Aulas de reforco escoiar; 

• Implementacao e execugao do FICAI (Fieha de Comunicacao do 

Aluno Infrequente); 

• Execucao do Programa Revisitando os Saberes; 

• Visita as familias dos aiunos, bem como o dialogo educador e 

pais, a fim de identificar as dificuldades do educando, para que 

sejam sanadas; 

• Realizaeao bimestral dos Conselhos de Classe; 

• Incentivo ao dinamismo do docente em sala de aula atraves do 

uso das novas tecnologias; 

• Desenvolvimento de atividades em sala de aula condizentes com 

a realidade de vivencia do aluno. 

3 
Incentivo ao 

habito da leitura 

• Esclarecimento sobre o valor da leitura no cotidiano; 

• Visitas a biblioteca escoiar incentivando a pratica da leitura; 

• Abrindo espago para contos de leitura em sala de aula; 

• Estimulo a leitura por meio de eventos que envolvam o alunado 

como, por exemplo: teatro, danga, pintura e outras atividades 

culturais; 

• Incentivo a elaboragao de projetos que versem sobre o habito da 

leitura e escrita; 

• Organizagao de evento cultural que se apresentem os resultados 

de projetos ou trabalhos elaborados em sala de aula de forma 

multidisciplinar. 

4 

Implantacao de 

novas 

metodologias de 

ensino 

• Utilizagao de metodologia que se adeque as expectativas dos 

aiunos; 

• Aprimoramento do professor em novas metodologias atraves da 

realizagao deencontros, seminarios, palestras e oficinas. 
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5 

Reorientacao do 

processo de 

ensino-

aprendizagem 

• Utilizagao de materiais didaticos pedagogicos durante as aulas 

como: cartazes, mapas, globo terrestre, audiovisuais, dentre 

outros recursos; 

• Triagem dos aiunos com dificuldades na aprendizagem e inclusao 

nos programas oferecidos pela Escola 

6 

Busca de 

parceria com 

outras 

instituigoes 

• Parceria junto a Instituigoes de Ensino Superior, a exemplo da 

UFCG, para a realizagao de cursos, palestras, debates e oficinas 

dentro do ambiente escoiar; 

• Participagao dos debates promovidos pelas instituigoes parceiras; 

• Implantagao de projetos junto a tais instituigoes. 

7 

Incentivo a 

consciencia de 

uma cultura 

regional 

• Explanagao acerca da cultura brasileira com enfoque a regiao 

compreendida ao municipio de Cajazeiras; 

• Incentivo a debates acerca da cultura regional, elencando seu 

historico e defensores, de modo a construir um saber acerca de 

regionalidade e cultura; 

• Integragao do referencial cultural do aluno aos conteudos 

curriculares; 

• Realizagao de gincanas, jogos educativos e festividades regionais; 

8 

Repensar as 

atividades 

curriculares -

temas 

transversals 

• Planejamento das atividades curriculares a partir da analise e 

selegao de conteudos adequados a vivencia do aluno; 

• Realizagao de encontros e reunioes para avaliagao e 

replanejamento das atividades; 

• Estudo e analise em relagao aos temas transversals - Parametros 

Curriculares Nacionais; 

• Debate interdisciplinar de tematicas sociais tais como drogas, 

violencia em todos os seus segmentos, homofobia e sexualidade, 

entre outras; 

• Incentivo a rodas de debates em torno de assuntos transversals 

envolvendo docentes e discentes. 

9 

Melhoria do 

processo de 

avaliagao 

• Utilizagao de instrumentos de avaliagao diversificados; 

• Analise da produgao em sala de aula de parte do aluno, a fim de 

avaliar como rendimento escoiar do discente qualitativa e 

quantitativamente; 

• Aprimoramento do professor na utilizagao das diversas formas de 

avaliagao atraves de sessoes de estudo e seminarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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10 

Condigdes 

adequadas para 

as aulas de 

Educacao 

Fisica 

• Disponibilizar materials necessarios a pratica de Educagao Fisica; 

• Incentivo de implementagao e desenvolvimento de projetos na 

area, a fim de dinamizar as aulas de Educagao Fisica. 

11 

Participacao 

dos pais na vida 

escoiar dos 

filhos 

• Realizagao de reunioes bimestrais com a participacao da 

comunidade escoiar; 

• Realizagao de eventos culturais envolvendo o corpo discente, 

familiares e comunidade escoiar; 

• Participacao dos pais no planejamento didatico-pedagogico, 

Conselhos de Classe e Orgamento Democratico Escoiar. 

12 

Prestacao de 

servigos de 

orientagao 

educacionai, 

psicologico, de 

assistencia 

social, medico e 

odontologico a 

comunidade 

escoiar 

• Elaboragao e encaminhamento de documentos aos orgaos 

competentes solicitando a contratagao ou assistencia de 

profissionais ja locados na 9 a Gerencia Regional de Ensino, com 

sede em Cajazeiras, para a prestagao dos servigos descritos. 

13 

Incentivo ao 

estudo e 

interesse pelos 

conteudos de 

Portugues, 

Matematica, 

Historia e 

Ingles. 

• Utilizagao dejogos e materials concretos durante as aulas; 

• Abordar situagoes cotidianas do aluno durante o desenvolvimento 

das atividades propostas no Programa Curricular; 

• Diagnosticar as dificuldades de aprendizagem nas areas do 

conhecimento, a fim de explicitar a importancia do aprendizado 

das mesmas; 

• Incentivo ao estudo da Historia atraves de agoes que mostrem a 

importancia e a valorizagao da construgao do pensamento 

humano ao longo do tempo; 

• Estabelecer a compreensao de que homem e construtor da sua 

propria historia; 

• Aplicagao de projetos que versem sobre o cotidiano e a 

importancia do saber historico; 

• Criagao e implantagao do clube de matematica; 

• Projeto de Nogoes de Ingles; 

• Execugao do Projeto "Pequenos Leitores, Grandes Escritores" que 

visa dinamizar a pratica da leitura e escrita. 



Projeto Politico Pedagogico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 

Dinamizagao 

das atividades 

do Conseiho 

Escoiar 

• Elaboragao de um calendario de reunioes; 

• Participacao mais ativa de todos os membros do conseiho nas 

decisoes administrativas e pedagogicas; 

• Criagao de uma Ouvidoria Estudantil que objetive empreender um 

levantamento acerca das sugestoes e criticas, a fim de dinamizar 

a relagao entre o Conseiho e a comunidade academica. 

15 

Realizagao de 

pesquisa e 

estudo sobre a 

influencia 

africana e 

indfgena na 

culinaria e no 

vocabulario 

brasileira 

• Exploragao da cultura africana, bem como indigena, nos campos 

das Artes, Historia e Geografia; 

• Elencar as influencias das culturas africanas e nativas no Brasil ao 

longo da historia, a fim de identificar as benesses de ambas na 

formagao da cultura nacional da forma que as conhecemos 

atualmente; 

• Incentivar a produgao artistica e historiografica acerca dos 

aspectos culturais afrobrasileiros e indigenas. 

• Exposigao de cartazes, banners e outros materiais que 

comprovem a influencia africana e indigena no nosso modo de 

falar, vestir e em nossa culinaria. 

16 

Elaboragao de 

atividades para 

serem 

realizadas em 

sala de aula 

sobre a luta das 

mulheres por 

seus direitos 

• Incentivar a pesquisa histories acerca do feminismo e a conquista 

dos direitos para as mulheres; 

• Elaborar passos para a realizagao de atividades em sala de aula; 

• Leitura e discussao do tema: Direito das mulheres; 

• Realizagao de palestras e seminarios. 

17 

Estudos acerca 

de Educagao 

Fiscal e pratica 

da Cidadania 

• incentivo a elaboragao e execucao de projetos sobre Educagao 

Fiscal; 

• Execugao de atividades que auxiliem ao alunado a compreensao 

acerca da Educagao Fiscal, impostos, direitos e deveres do 

cidadao; 

• Execugao de eventos que mostrem a comunidade escoiar as 

atividades produzidas pelos aiunos acerca da tematica; 

• Compreender a importancia dos Orgamentos Democraticos e dos 

impostos arrecadados no Brasil; 

• Incentivo a pratica da cidadania. 
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18 

Valorizagao das 

Relagoes 

interpessoais 

como pratica 

cidada 

• Promover melhorias nas relagoes interpessoais da comunidade 

escoiar; 

• Incentivo a elaboragao de projetos que versem sobre a questao, a 

fim de reverter comportamentos contrarios a tematica academica e 

de relagoes humanas; 

• Intensificar o companheirismo, o respeito, a gentileza, o 

cavalheirismo e a humanidade entre os aiunos;. 

19 

Informatizagao 

e conhecimento 

das novas 

tecnologias 

• Promogao de uma conexao entre a comunidade escoiar e o 

mundo digital; 

• Incentivo a utilizagao consciente das novas tecnologias e suas 

implicagoes, por meio de aulas no Laboratorio de Informatica, a 

fim de que o aluno possa se utilizar destes meios para estudo e 

comunicagao com outras pessoas e culturas. 

20 

Sala de 

Atendimento 

Educacionai 

Especializado -

AEE 

• Integragao dos trabalhos didaticos pedagogicos da sala regular 

com a Sala de Atendimento Educacionai Especializado 

aproximando o ludico dos conteudos teoricos vistos em aula. 
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13. O R G A N I Z A C A O C U R R I C U L A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com os preceitos de Lima (2008), a instituicao escoiar foi 

construida como espago de socializacao do conhecimento formal historicamente 

construfdo, assim, o processo de educagao formal possibilita novas formas de 

pensamento e de comportamento, e assim, a escola e um espago de ampliagao da 

experiencia humana, devendo, para tanto, nao se limitar as experiences cotidianas da 

crianga e trazendo, necessariamente, conhecimentos novos, metodologias e as areas 

de conhecimento contemporaneas, deste modo, o curriculo torna-se um instrumento 

de formagao humana. 

E valido salientar que o curriculo voltado para a formagao humana e aquele 

orientado para a inclusao de todos ao acesso dos bens culturais e ao conhecimento, 

estando assim a servigo da diversidade. 

Ainda neste sentido, Moreira (2008, p.19) aponta que o curriculo e "[...] o 

coragao da escola, o espago central em que todos atuamos, o que nos torna, nos 

diferentes niveis do processo educacionai, responsaveis por sua elaboragao". 

Os componentes curriculares possuem como principal objetivo a formagao 

basica necessaria do educando, possibilitando-lhe a compreensao e interpretagao da 

realidade social e polftica, tornando-o capaz de transforma-la e pondo em pratica o 

exercicio pleno da cidadania. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, Lei n° 9394/96, propoe 

uma organizagao curricular que propicie a flexibilidade dos componentes curriculares, 

que ora se ampiiam atraves dos Parametros Curriculares Nacionais, que reafirmam a 

grande contribuigao em destaques e atraves de resolugao. 

13.1. Ens ino Fundamental 

13.1.1. Linguagem, Codigos e s u a s Tecnologias 

> Lingua Portuguese dominio da linguagem oral e escrita, bem como o 

desenvolvimento da capacidade de expressar-se em diferentes situagoes e maneiras, 

entendendo que e atraves da lingua que o homem pode comunicar-se e participar 

efetivamente da vida social, tomando-se assim, um ser sociavel. 
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> Artes: propiciar o desenvolvimento do pensamento artlstico, procurando 

ampliar a sensibilidade, a percepcao e a imaginacao, atraves das linguagens 

artisticas: visuais, danga, musica e teatro. 

> E d u c a c a o Fis ica: a pratica de esport.es devera favorecer a sociabilidade, o 

companheirismo, alem de exercitar o corpo, formar habitos de higiene e alimentagao, 

desenvolvimento que propiciarao uma melhor saude fisica e mental, como tambem o 

espirito de competitividade e percepcao dos padroes de beleza estetica. 

13.1.2. Tendencia da Natureza, Matematica e s u a s Tecnologias 

> Matematica: utilizar os numeros e calculos como suporte para resolver os 

problemas matematicos diarios como base para o ingresso na vida profissional, 

fazendo assim da matematica um conteudo corn atividade pratica na vida diaria dos 

aiunos. 

> Ciencias: incentivar a descoberta da ciencia dentro do cotidiano, ajudando o 

educando a compreender o mundo em que vive, utilizando-se de aulas teoricas e 

praticas, mostrando que somos parte do universo e que este se encontra em 

constante transformacao, cabendo a cada um de nos a responsabilidade pela sua 

conservacao. 

13.1.3. Ciencias Socia is e s u a s Tecnologias 

> Geografia: compreensao de forma ampla da realidade social, polftica e 

economica interferindo de maneira consciente e propositiva, atraves da observacao, 

descricao, comparacao, mediadas pelo professor que devera utilizar-se de teorias e 

comprovacoes praticas buscando apoio, para melhor entendimento em outros campos 

do conhecimento. 

> Historia: compreender que as relacoes individuals e coletivas da sociedade 

presente, possuem uma estreita ligagao com o passado o que ajudara o educando a 

situar-se dentro da historia do Brasil e do Mundo, construindo e reconstruindo, com 

responsabilidade sua propria historia. 

> Lingua Estrangeira: aumentar o intercambio cultural e a comunicagao, o que 

ajudara o educando a participar, efetivamente, das constantes revoiucoes 

tecnologicas, uma vez que somos participantes de um mundo globalizado e que o 

conhecimento e aprendizado de uma segunda Ifngua e fundamental para o ingresso 

no campo de trabalho. 

http://esport.es
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13.1.4. E d u c a c a o de Jovens e Adultos - E J A 

Oportunizar aqueles que deixaram a escola precocemente por motivos 

alheios a sua vontade, ou que por motivos maiores nao a procuram, a chance de 

poder estudar, primando, alem do desenvolvimento da leitura e da escrita, a 

capacidade de ler o mundo que os rodeia, bem como a abordagem de conteudos 

preparatories para a efetivacao de uma vida social bem estruturada e de possibilidade 

de ingresso ou melhoria da vida profissionai. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS-PARAlBA 
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14. C R O N O G R A M A D E A T I V I D A D E S 

A c o e s 

2013 2014 

A c o e s 1° Semestre 2° Semestre 1° Semestre 2° Semestre A c o e s 

1° Bim 2° Bim 3° Bim 4° Bim 1° Bim 2° Bim 3° Bim 4° Bim 

Agao 01 X X X X X X X X 

Acao 02 X X X X X X X X 

Agao 03 X X X X X X X X 

Agao 04 X X X X X X X X 

Agao 05 X X X X X X X X 

Agao 06 X X X X X X X X 

Agao 07 X X X X X X X X 

Agao 08 X X X X X X X X 

Agao 09 X X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V / -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A X X X 

V 

/ \ 
V 

/ \ 

Agao 10 X X X X X X X X 

Agao 11 X X X X X X X X 

Agao 12 X X X X X X X X 

Agao 13 X X X X X X X X 

A g a o 1 4 X X X X X X X X 

Agao 15 X X X X X X X X 

Agao 16 X X X X X X 

A g i o 17 X X X X X X 

Agao 18 X X X X X X X X 

Agao 19 X X X X X X X X 

Agao 20 X X X X X X X X 
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15. A V A L I A C A O 

A avaliagao deve ser entendida como suporte do processo decisorio da 

gestao da educacao basica, bem como da relagao ensino-aprendizagem nela 

desenvolvida (DEMO, 2000). Assim, e preciso que a avaliagao seja diagnostica, 

processual e mediadora, envolvendo toda a comunidade escoiar. 

De acordo com Veiga (2002), acompanhar as atividades e avalia-las leva a 

reflexao com base em dados concretos sobre como a escola organiza-se para colocar 

em agao seu projeto politico-pedagogico. A avaliagao do projeto politico-pedagogico, 

numa visao critica, parta da necessidade de se conhecer a realidade escoiar, busca 

explicar e compreender ceticamente as causas da existencia de problemas bem como 

suas relagdes, suas mudangas e se esforga para proporagoes alternativas. 

A avaliagao objetiva uma constante reflexao, considerando os valores 

expressos na filosofia da Escola e as reais aspiragoes e necessidades da comunidade 

em que esta inserida, intervindo qualitativamente no desenvolvimento do processo 

pedagogico, da gestao e nas relagoes em todas as dimensoes do fazer escoiar. 

Portanto, acompanhar e avaliar o projeto politico-pedagogico e avaliar os 

resultados da propria organizagao do trabalho pedagogico. Considerando a avaliacao 

dessa forma e possivel salientar dois pontos importantes. Primeiro, a avaliagao e um 

ato dinamico que qualifica e oferece subsidios ao projeto politico-pedagogico. 

Segundo, ela imprime uma diregao as agoes dos educadores e dos educandos 

(VEIGA, 2002). 

Com base em tais propostas, a avaliagao sera realizada de forma 

continuada, objetivando verificar se as propostas serao desenvolvidas coerentemente, 

identificando, durante o processo avaliativo, as dificuldades que, por ventura, possam 

surgir, para assim, possa servir de subsidio para desenvolvimento de novas agoes e 

estrategias. 
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