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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Buscando verificar e perceber transfonnapocs no Ensino de Historia no Colegio Nossa 

Senhora Auxiliadora, dentro destas, estabeleeer analises acerca das politicas publicas 

educaeionais vigentes no final da decada de 1990, analisamos autores que discutiram 

estas propostas como Circe Maria Bittencourt, Thais Nivia Fonseca, Selva Guimaraes 

Fonseca, dentre outros especialistas na tematica, bem como analisamos a Lei de 

Diretrizes e Base da Educacao National (1996) e os Parametros Curriculares Nationals 

(1998), considerando imprescindivel a colaboracao dos curriculos ao trabalho docente 

no que diz respeito as muta?6es que o processo de ensino-aprendizagem sofreram no 

final do seculo X X . Estas fontes bibliograficas, documentais e os questionarios 

aplicados as professoras da institui9ao supracitada forneceram indicios para 

alcan9armos a compreensao das mudan9as operacionalizadas no Ensino de Historia no 

referido recorte temporal e de que maneira o mesmo se adequou e se apropriou das 

politicas publicas de educa9&o dentro da institui9§.o e por parte das professoras, 

respectivamente. Nesse caminho conhecemos os procedimentos metamorficos do 

processo de ensino-aprendizagem, percebendo o quanto este ganhou significa9ao, 

preocupando-se com a rela9ao estabelecida pelo aluno, que antes so era um simples 

receptor-reprodutor, passando a ser um agente ativo neste processo e refletindo sobre o 

seu papel na sociedade, na qual esta inserido e se vendo enquanto um sujeito historico. 

P A L A V R A S - C H A V E : Ensino de Historia, Politicas Publicas da Eduea9ao e Colegio 

Nossa Senhora Auxiliadora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

Neste estudo temos como objeto de pesquisa o Ensino de Historia disseminado 

no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade de Sousa, sertao da Paraiba, ao longo 

dos anos de 1997 a 1999, buscando apreender as transformacoes que ocorreram nas 

praticas de ensino, e verificando ate que ponto tais mudancas se adequaram as Politicas 

Publicas vigentes na nossa contemporaneidade, partindo de fontes colhidas na propria 

instituicao, como as cadernetas escolares e as entrevistas realizadas. 

O tema foi escolhido mediante o interesse despertado durante a gradua9ao ao 

cursar disciplinas especificas sobre a tematica, no qual houve o contato com autores 

como Maria Circe Bittencourt e Thais Nivia de Fonseca. Nos livros e textos destas 

autoras encontramos temas como disciplinas escolares. A escolha por estudar o ensino 

de Historia na referida escola se fez pelo fato de haver uma facilidade no acesso as 

fontes que serao analisadas. 

Como bem sabemos, o Ensino de Historia no Brasil passou por varias 

transforma9oes em suas propostas curriculares, seguindo assim uma tendencia mundial. 

Foi no ano de 1837 com a funda9ao do Colegio D. Pedro I I , que a Historia se fez como 

disciplina independente aqui no Brasil, deixando de certa maneira de ser submissa a 

Teologia bem como a Filosofia. Pode-se perceber que o ensino de historia sempre 

andou imbricado com a reflexao de uma identidade nacional, cujo pais tentou buscar 

apos a independencia, tanto que foi um dos motivos que levou a cria9&o do Institute 

Historico e Geografico Brasileiro (IHGB) em 1838, um ano apos a funda9ao do Colegio 

D. Pedro I I , no Rio de Janeiro. O ensino so era oferecido para as camadas mais 

privilegiadas da sociedade brasileira daquela epoca e a aprendizagem era avaliada pela 

memoriza9ao do conteudo. 

De acordo com Circe Bittencourt (2008, p. 144), nas primeiras decadas do 

seculo X X , presenciamos no Brasil a escola dos Anarquistas e a Escola dos Annales, j a 

propondo novas tendencias e metodos diferenciados para o processo de ensino e 

aprendizagem, voltando-os a concep9ao do ensino de historia. Mas como tudo, houve 

seus opositores, que defendiam um metodo de aprendizagem voltado para valores 

"Positivistas", consistia em aprender nomes e datas de grandes eventos, valorizando 

principalrnente o metodo da memoriza9ao, instigando os alunos a serem simples 

reprodutores do conhecimento. Alem de ser aplicado ao ensino esta perspectiva aparece 
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na propria producao do conhecimento historico, escrever historia era transcrever tal qual 

estava escritos nos documentos tidos como oficiais, defendendo assim uma verdade 

absoluta. 

Muitas mudancas foram operacionalizadas com relacao ao ensino de historia, 

principalmente nas ultimas decadas do seculo X X , articuladas as transformacoes sociais, 

politicas e educacionais. Observamos assim que os curriculos escolares tornaram-se 

objeto de analise situando seu significado politico e social 

Corroborando com esses pensamentos de inovacoes e desejos por uma educacao 

mais inclusiva e atuante, no ano de 1996 foi promulgada as Leis de Diretrizes e Base da 

Educacao Nacional(LDBEN-96), fundamentada em principios de uma sociedade 

democratica, como pre-julgava a Constituicao de 1988. Em 1998 foram elaborados os 

Farametros Curriculares Nacionais (PCN's) no intuito de servir de manual para 

modificar as praticas pedagogicas, visando o melhoramento da educacao a nivel 

nacional, bem como proporcionar uma leitura critica da cultura, dos espacos e das 

experiencias cotidianas de cada sujeito, por parte dos proprios alunos. 

Os PCN's propuseram um ensino de historia voltado para a critica, com a 

finalidade de formar cidadaos com capacidade apreciativa, reflexiva e analitica, 

construindo o conhecimento historico e mostrando que a aprendizagem seria o resultado 

de uma relacao triadica, envolvendo professor-aluno-conteudo, deixando para tras um 

modelo apenas pautado no ensino preocupado com a simples reproducao conteudista. 

De acordo com a perspectiva da pesquisa, a mesma se insere no campo historico 

da Historia Cultural, pois o proprio Curriculo que compoe a disciplina de historia e uma 

producao cultural, perpassando ainda a ideia de uma historia social da cultura, no que se 

propoe analisar o sistema educativo, j a que o mesmo se configura como um espa^o 

imbricado de multiplos sujeitos, culturalmente diversificados, constituindo dessa 

maneira a comunidade escolar, destacando como ponto de analise o ensino de historia. 

Entender como o ensino de Historia se configurou nas ultimas decadas do seculo 

X X , sera uma maneira de perceber como mudancas curriculares afetaram as praticas 

pedagogicas do mesmo nas escolas primarias e secundarias e uma determinada 

comunidade escolar permeada por sujeitos intrinsecos de subjetividades e de multiplos 

interessese como tal interfere nessa convivencia, a partir dos conhecimentos que sao 

adquiridos e trocados. Por isso e importante perceber quais as ftmeSes que a escola 

assumiu diante da sociedade. 
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De acordo com Chervel, a escola tern uma funcao dupla: a primeira, a instru9ao 

das criancas e adolescentes; a segunda funcao e a criacao das disciplinas escolares 

sendo: 

[...] vasto conjunto cultural amplamente original que ela secretou ao 
longo de decenios ou seculos e que funciona como uma mediacao 
posta a servico da juventude escolar em sua lenta progressao em 
direcao a cultura da sociedade global (CHERVEL, 1990, p.200) 

A escola tern um papel central, pois os conteudos a serem ensinados e os 

metodos pedagogicos aplicados sao, na maioria das vezes, de sua escolha, nao 

esquecendo de que sao sempre influenciados por determinadas finalidades. Outro ponto 

a ser abordado no que se refere ao conteudo das disciplinas escolares e que esta sempre 

em renovafao, seja no teor conteudista quanta nas questoes de praticas e metodos, isso 

porque o publico tambem esta sempre se renovando, e a escola tern que adaptar a 

disciplina escolar as finalidades que devam atender a esse novo publico. Partindo dessa 

premissa repensamos a disciplina de historia no universe que subtendamos viabilizar a 

construcao de uma consciencia historica, bem como a criticidade do alunado. 

Para a realizagao da pesquisa, se verificou as cadernetas escolares da disciplina, 

da escola em questao, deixando claro que a mesma nao possuia Projeto Politico 

Pedagogico durante os anos pesquisados, bem como foi observado a aplicabilidade dos 

metodos e tecnicas por parte dos professores e promovida uma discussao diante dessa 

aplicafao e qual a sua influencia na formafao de cidadaos e na pratica docente. 

Alem de fontes documentais foram utilizadas fontes bibliograficas para respaldar 

o embasamento teorico-metodologico da pesquisa, destacando alguns autores da area 

pedagogica como Circe Maria Bittencourt com sua produ9§o:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ensino de Historia: 

fundamentos e metodos(2008), obra indispensavel para se discutir o ensino de historia. 

Foram analisadas as politicas publicas j a elaboradas e elencadas acima, como os PCN's 

e a legisla9ao do periodo estudado como a L D B E N , pois as formula9oes dos programas 

de ensino da disciplina tiveram como norteadores tais documentos. Levando em 

considera9ao as analises documentais, utilizamos entrevistas com as professoras, para 

perceber a aplicabilidade das propostas dos parametros diante do Ensino de Historia. 

Para recuperar a totalidade do objeto como propoe a nova historiografia, Escola 

dos Annates, houve uma mudan9a no trato com as fontes de pesquisa utilizadas, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cabcndo ao pesquisador fazer uma analise para alem do documento. Ginzburg (1989) 

aponta que o pesquisador deve analisar nao o que esta a mostra nos documentos, mas os 

sinais que estes em item para assim poder realizar os exercicios de desconstrucao e 

reconstrucao necessarios a uma pesquisa, pois nao podemos nos esquecer de que as 

fontes sao mais do que simples vestigios de uma epoca, elas sao fabrieadas, tanto pelo 

passado, quanta pelo pesquisador que as coloca junto a um determinado conjunto de 

outros discursos. 

O tema desta pesquisa e de consideravel interesse, pois ambieiona elencar as 

mutacoes sofridas pelo Ensino de Historia em uma instituieao privada de ensino na 

cidade de Sousa, no auto-sertao da Paraiba, sendo que ate hoje nao foi feita nenhuma 

pesquisa acerca desta tematica, focalizando uma instituieao privada na referida cidade. 

Em igual medida toma-se relevante para a Academia e para a sociedade, pois ira 

discutir a pratica implantada com relacao ao ensino de Historia e como a mesma tern 

influenciado na formaeao de cidadaos e na consciencia critica dos mesmos acerca da 

sociedade na qual estao inseridos e problematizando as mudancas apontadas, 

considerando as relacoes dessas praticas com as politicas publicas de educacao, 

considerando as diversidades culturais dos sujeitos que estao presentes no ambiente 

escolar, nas suas diferentes form as. 

O presente trabalho se dividiu em tres capitulos, no qual o primeiro capitulo foi 

subdividido em dois itens, primeiramente apresentando a historia da Instituieao, de 

como esta se ftrmou na cidade de Sousa-PB, e por quais mudancas passou promovendo 

assim um paralelo com a educacao brasileira neste mesmo aspecto e temporalidade 

percebendo como o Ensino de Historia veio se configurando ate o final da decada de 

1990. 

No segundo capitulo dividimos em dois subitens, no qual no primeiro realizamos 

uma discussao e reflexao acerca do Ensino de Historia trabalhado nas escolas primarias 

e secundarias do Brasil considerando os seus metodos e conteudos que sao pecas 

fundamentals dentro do processo de ensino-aprendizagem, isso quando a escola pensa 

nas duas praticas (ensinar e aprender) juntas, enfatizando as transformacoes nas 

metodologias e nos conteudos a serem trabalhados em cada segmento considerando a 

apresentacao dos Parametros Curriculares Nacionais e suas diretrizes. No segundo 

subitem apresentamos as metodologias e conteudos referentes ao Colegio Nossa 

Senhora Auxiliadora e como estes se adaptaram as mudancas paradigmaticas.Para 

entender o impacto das mudancas e/ou permanencias apresentamos graficos referentes 
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aos rendimentos dos alunos durante esse periodo, pois sentimos a necessidade de 

apresentar uma relacao existente entre conteudos, metodos e avaliacao, esta 

tab presente quanto os demais no universo escolar e que auxilia tanto o professor no que 

diz respeito a mudancas na sala de aula. 

No terceiro e ultimo capitulo dividindo em tres subitens elaboramos uma analise 

a respeito das Politicas Publicas de Educacao vigentes no final do seculo X X , 

apresentando suas propostas e perspectivas para o quadro da educacao brasileira, a f im 

de operacionalizar mudancas efetivas na mesma, como foi o caso da LDBEN/96 e de 

estrategias e direcionamentos apontados pelos Parametros Curriculares Nationals de 

1998.Refletimos ainda sobre o papel do professor de Historia, engendrando a questao 

identitaria deste profissional e de como sua relacao com o aluno e o proprio processo de 

ensino-aprendizagem ganhou notoriedade apos a elaboracao dos PCN's, 

proporcionando aos alunos e a propria sociedade na qual esta inserido a possibilidade de 

reflexao e compreensao dos aspectos sociais, culturais, politicos e economicos inerentes 

a sociedade. Por f im, chegamos a apresentacao dos dados coletados a parti r da aplicacao 

dos dois grupos de questionarios entregues as professoras do Ensino Fundamental da 6 a 

serie e 8 a serie (atualmente 7° e 9° anos) observando as transformacoes ocorridas no 

ensino de historia no decorrer do final da decada de 1990 e percebendo ate que ponto as 

mesmas seguiram os direcionamentos sugeridos pelos PCN's de Historia, incorporando 

tais diretrizes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I : 

O C O L E G I O NOSSA SENHORA A U X I L I A D O R A : CIENCIAS, EE E 

C I D A D A N I A 

"As margens ferteis do Rio do Peixe 
Em frente a praca do historico Bento Freire 

Altivo e nobre, qual arvore de belo porte 
Plantada esta no coracao da querida Sousa 

A Escola que eu amo - COLEGIO AUXILIADORA 

Seu lema e uma verdade 
Busca ciencia, fe, cidadania 

Fazer o Reino de Deus acontecer 
Aqui, agora, na historia, em harmonia 

O Colegio Auxiliadora planta valores 
Na alma em flor da infancia e juventude 

Sao valores que o tempo nao destroi 
Ladroes nao roubam, o mal nao contamina 
Dignidade, trabalho, justica, amor-servico. 

Seus professores sao mais que professores 
Educadores, sim, sao com certeza 

Amam o que fazem, transmitem a beleza 
Que esta na VID A, na pessoa, na liberdade, em Deus 

Seguem a doutrina sabia da Mestra SANTA TERESA 

[ . . . ]" 

(Hino do Colegio Nossa Senhora Auxiliadora. Letra: Irma Aurelia Goncalves1; 
Miisica: Maestro Jose Queiroga de Melo) 

Quern disse que ENS1NAR e faeil? O ENSINO em sua real natureza e na 

verdade um chamado para servir, servir ao proximo e a nos mesmos, pois um professor 

de verdade quando ensina oferece aos alunos a oportunidade de viver o prazer de 

aprender e conhecer a partir de suas vivencias particulares, bem como coloca Monteiro 

(2007, p. 64), 

A sintese pessoal da historia da vida profissional de cada um dos professores 
expressa tambem um quadro de referencias socialmente construidas e 
partithadas, construcao esta que se deu num processo de socializacao 
profissional, mas que adquire expressao propria, particular, na historia de vida 
de cada um. 

1Nasceu em Aurora, Estado do Ceara, dia 25 de outubro de 1934, rebento da tradicional familia 
Goncalves, seus pais: Joaquim Antonio Goncalves e Raimunda Goncalves Ferreira. Fez faculdade de 
Pedagogia em Fortaleza (CE) e ainda possui outros cursos de Extensao Universitaria. Trabalhou como 
professora e diretora em diversas escolas mantidas pela Congrega?ao das Filhas de Santa Teresa de Jesus. 
Chegou ao CNSA no ano de 1965 para ocupar o cargo de Diretora, o qual exerceu ate o dia 31 de Janeiro 
de 2014. Atualmente esta aguardando o novo comando da Congregacao Religiosa a qual ela pertence. 
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Desde muito tempo se teve uma preocupacao em ensinar aos outros, fosse como 

maneira de sobrevivencia nas aldeias fosse para conhecer o ser humano mais 

intirnamente, desde suas iuncoes biologicas ate os seus sentimentos ou ate mesmo para 

passar experiencias para uma geracao posterior. Diante dessas necessidades o ensinar se 

tornou pratica irnprescindivel para a evolucao do homem. 

A educacao oriental foi uma das primeiras a se preocupar na sistematizacao do 

conhecimento, como exemplos podemos citar o Egito, a India e ate mesmo a China com 

suas educacoes elementares e superiores2, nas quais respectivamente os alunos 

aprendiam a ler, escrever e contar e depois aprendiam sobre astronomia, matematica, 

poesia, entres outros conhecimentos. 

O exercicio de quern se propoe a transmitir aos outros conhecimentos requer 

muita dedicacao e respeito, principalmente porque estamos lidando com pessoas, seres 

com diferentes personalidades e desejos. Nao podemos negar a responsabilidade que 

nos c dada no momento em que optamos ser professores. 

Os desafios sao lancados a todos os momentos na Educacao, sejam diante das 

instituicocs de ensino, dos professores e ate mesmo dos alunos, porem a Ciencia vem ao 

longo do tempo estudando e criando alternativas para lidarmos com as adversidades que 

insistem em dificultar o processo de ensino e aprendizagem. 

Neste caso, nao podemos deixar de mencionar o caso da Historia, que dentre 

todas as outras disciplinas escolares, e a que nos interessa neste trabalho, pois o Ensino 

de Historia tern sido tema recorrente em debates pedagogicos e academicos na 

Conternporaneidade, sem esquecer obviamente das perspectivas curriculares que 

permeiam as discuss5es. 

Desta maneira, iremos descrever neste primeiro capitulo a trajetoria historica do 

Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, uma instituieao de ensino que se instalou no sertao 

paraibano em 1958. Considerando as reformas educacionais pertinentes ao periodo de 

sua fundacao, buscamos analisar as transformacoes pelas quais o Ensino de Historia 

passou ate o final da decada de 1990, a partir dos relates fornecidos pela Diretora Madre 

Aurelia Goncalves Grecy. 

2 Ver LUZURIAGA, Lorenzo.Historia da educacao e da pedagogia.l 3 ed. Sao Paulo: Nacional, 1981. 



16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 Da ideia a instalacao do Colegio Nossa Senhora Auxi l iadora 

A decada de 1950 presenciou muitos acontecimentos que marcaram essa data, 

seja a nivel mundial quando tivemos a escolha de um novo Papa para a Igreja Catolica, 

o italiano Angelo Giuseppe Roncalli eleito como Papa Joao X X I I I ; o mundo vivenciava 

tambem a Guerra Fria; a Uniao Sovietlca lan9ava ao espa9o o satelite Sputnik 3. A nivel 

de Brasil surgia a Bossa Nova, conquistamos o primeiro titulo em Copa do Mundo, 

Juscelino Kubitschck estava em pleno exercicio do seu mandato como Presidente da 

Republiea, dentre outros acontecimentos. 

Alem de todos estes fatos que entraram para a historia no final da decada de 

1950, na cidade de Sousa-PB surgia uma nova escola o Colegio Nossa Senhora 

Auxiliadora (CNS A ) , institui9ao de ensino de carater religioso e pertencente a ordem da 

Congrega9ao das Filhas de Santa Teresa, cuja sede se encontrava na cidade do Crato-

CE. Atualmente a Congrega9ao tem sua sede na capital do vizinho estado do Ceara. 

Dom Quintino Rodrigues de Oliveira Silva e Madre Ana Couto fundaram esta 

fam ilia religiosa na cidade do Crato-CE no ano de 1923 no interesse de zelar pela 

forma9ao de crian9as ejovens excluidos de seus direitos a educa9&o. 

O que antes parecia um sonho foi se trans formando aos pouco em uma realidade 

e assim as Escolas da Congrega9ao foram surgindo em resposta mediante a necessidade 

que, segundo Madre Aurelia, Dom Quintino "v iu , ouviu e acolheu". 

O Colegio Nossa Senhora Auxiliadora e demais Escolas Teresianas sao mantidas 

pela Congrega9ao das Filhas de Santa Teresa de Jesus. Sao Escolas que caminham a luz 

dos ensinamentos de Jesus, partindo da premissa de que o mesmo foi um grande mestre 

na concep9ao catolico-crista e perpassou seus ensinamentos a todos aqueles que se 

dispuseram a lhe escutar e, portanto, priorizam uma educa9ao evangelico-libertadora, 

centrada nos princlpios e valores cristaos e no compromisso de ser expressao da 

presen9a de Deus junto aos educandos e suas familias. 

A ideia de fundar o Colegio Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Sousa, 

segundo os relates de hma Aurelia, come9ou quando o Conego Oriel Fernandes, vigario 

de Sousa nomeado em Janeiro de 1956, recebeu da familia Mariz (familia importante de 

Sousa) a doa9&o de um predio no qual havia funcionado a Escola Sao Jose e, 

anteriormente, a Casa de Caridade do Padre Ibiapina. Essa doa9§o foi feita na condi^ao 

de que o predio funcionasse uma Escola dirigida por Religiosas. 
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Apesar dos esforcos do Conego Oriel nenhuma congrega^ao religiosa se dispels. 

segundo nossa fonte, a implantar uma escola na cidade. Em 1957 o Padre Joao Cartaxo 

chegando a Sousa logo percebeu o grande desejo da popula9§o sousense de ter uma 

Escola dirigida por Religiosas. Em conversa com Dom Zacarias Rol im de Moura, Bispo 

da Diocese de Cajazeiras, ficou motivado a convidar religiosas da Congregacao das 

Filhas de Santa Teresa, j a que a mesma j a mantinha duas Escolas em sua Diocese: 

Pianco e Santa Luzia. 

Segundo Maria Gon?alves Grecy (Madre Aurelia): "Padre Joao aderiu a ideia e, 

recebendo o apoio do entao Bispo Diocesano, D . Zacarias Rolim de Moura, dirigiu-se a 

Crato-CE, sede da Congrega9ao das Filhas de Sta. Teresa de Jesus, com o objetivo de 

conseguir a realiza9&o desse grande sonho dos sousenses [ . . . ] " . 3 

Inicialmente a Superiora Geral da ordem de Santa Teresa de Jesus, Madre 

Teresa, achou muito dif ici l atender ao pedido, pois as Religiosas eram poucas. Mas, 

segundo Madre Aurelia (2013), padre Joao "nao desistiu e relutou, a firm ando que o 

povo era muito bom e que as mesmas iam ser bem acolhidas. As irmas iam encontrar o 

predio pronto e mobiliado". 

Diante de tamanha insistencia, nossa entrevistada (2013) declarou que Madre 

Teresa "nao teve outra alternativa a nao ser i r a Sousa comprovar o que ja havia ouvido" 

e para manter dessa maneira um primeiro contato com o povo. Ao chegar, foi muito 

bem acolhida e, entao, a partir desse momento decidiu aceitar o "apelo" do Vigario e do 

povo. 

O predio doado foi refonnulado, aparelhado e mobiliado para funcionar como 

internato e externato. Durante quase um ano de trabalho, podemos dizer que merecem 

destaque o padre Joao Cartaxo, Dr. Romeu G. Abrantes, Dr. Pedro Gondim 

(Governador do Estado da Paraiba na epoca), Dona Berenice Pires e Dona Darcy 

Cartaxo, por seus prestimos a institui9ao, pois estes foram colaboradores diretos para a 

consolida9ao do Colegio Nossa Senhora Auxiliadora. Estas mesmas pessoas, formaram 

uma comissao que ficou responsavel por decidir o nome que seria dado ao novo 

Colegio. Foram propostos para sorteio tres nomes: Dr. Silva Mariz; Pio X I I e, por f im, 

Nossa Senhora Auxiliadora que foi o sorteado. 

3 GRECY, Maria Goncalves. Tracos do Ensino de Historia no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, na 
cidade de Sousa-Pb: depoimento [6 de dezembro, 2013]. Sousa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Colegio Nossa Senhora Auxiliadora. 
Entrevista concedida a HarlanneKrislenBelarrnino Dantas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Antes do dia da inauguracao chegaram as primeiras irmas que deviam 

administer a escola, a saber: Madre Iracema Barros (Diretora), Irma Holanda 

(Secretaria), Irma Isabel, Irma Tarcisia e Irma Olga. Logo que chegaram ficaram 

hospedadas na residencia do Sr. Antonio de Fontes e da Sra. Montinha, ate o dia da 

inauguracao. 

A inauguracao oficial ocorreu em 19 de maizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-90 de 1958, atraves de uma 

celebra9ao Eucaristica, presidida pelo Bispo Dom Zacarias, com a presen9a de outros 

sacerdotes, das autoridades locais, dos Colegios da cidade, das futuras alunas e da 

comunidade sousense em geral. Logo no dia 23 do mesmo mes e ano, iniciava-se as 

atividades educativas, sob a orienta9&o das irmas citadas anteriormente. 

Em 1960 a diretora, Madre Barros, foi substitulda por Madre Angelica que 

durante a sua gestao fundou, em 1963, a Escola Normal Madre Teresa Machado, na 

qual tinha o objetivo in i t ia l de trabalhar com turmas de pedagogico. Mais tarde a escola 

foi incorporada ao CNSA e se manteve funeionando ate o ano de 1999, formando ao 

todo 34 turmas de professores. 

Ainda na gestao de Madre Angelica, o Sr. Nelson Meira fez a doa9ao de um 

predio localizado na Rua Sinfronio Nazare, bem no centra de Sousa, para que la pudesse 

ser levantado a nova sede para o Colegio. Em sucessao a Madre Angelica, assumiu Irma 

Carmelia que ficou a frente da in st itu i9ao por apenas um ano. 

Em 1965 apos a saida da Irma Carmelia chegava para assumir a dire9ao do 

CNSA a Madre Aurelia. Assim que assumiu, nao demorou muito e logo surgiram 

problemas com rela9ao ao predio cedido a escola, pois a sociedade sousense tambem se 

via necessitada de uma faculdade de Direito e para que a mesma pudesse se firniar 

precisava de uma cede propria. Diante dessa situa9ao, a Madre explicou que teve que 

ceder em 1971 o predio na Rua Sinfronio Nazare para ser a faculdade de Direito, cuja 

cede permaneceu ate o ano de 2012. 

Segundo Madre Aurelia (2013), houve um consenso entre as irmas que dirigiam 

o CNSA e juntas optaram por bem ampliar as instala9oes do pequeno predio, no qual, ja 

funcionava a escola e aos poucos foi tomando a forma que se apresenta hoje. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN1VERS1DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
DECAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BIBUOTECA SET0R1AL 
CAJAZ.EIRAS - PARAIBA 



(Falxada do Colegio Nossa Senhora Auxiliadora - final da decada de 1950) 

Como bem colocou Madre Aurelia em nossa conversa, o Colegio Nossa Senhora 

Auxiliadora, "desde sua origem, constitui-se como Instituieao de fins filantropicos e 

dentro desse espirito vem promovendo uma educacao de qualidade, com muita 

aceitacao e respeito no meio social em que e implantado e ate nas cidades vizinhas". 4 

Na sua perspectiva pedagogica o Colegio se propoe a trabalhar em uma vertente 

transformadora da realidade a fim de promover a construcao da autonomia, 

4GRECY, Maria Goncalves. Tracos do Ensino de Historia no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, na 
cidade de Sousa-Pb: depoimento [6 de de/.embro, 2013]. Sousa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Colegio Nossa Senhora Auxiliadora. 
Entrevista concedida a HarlanneKrislcnBclarmino Dantas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desenvolvendo uma proposta politico-pcdagogica democratica e participativa, 5 aliando a 

essa proposta os principios religiosos adotados pela escola desde o momento de sua 

fundacao, objetivando buscar a cidadania, a fe e a ciencia. 

1.2 Caminhos percorridos pelo Ensino de Historia no Brasil (1950-1990) 

O caminho percorrido pela Historia enquanto um conhecimento objetivo nao foi 

dos mais simples, bem como afirma Thais Nivia de Lima e Fonseca (2011, p. 21), 

[...] Na verdade, o proprio estatuto da Historia enquanto campo do 

conhecimento mudou com o tempo, coiiforme suas relacoes com o 

debate cientifieo de uma forma geral e com as ciencias humanas em 

particular. A rigor, somente a partir do seculo X V I I I e que a Historia 

comecou a adquirir contornos mais precisos, como saber objetivamente 

elaborado e teoricamente fundamentado. 

O dialogo da Historia com as outras ciencias se fez necessario para legitimar um 

saber diante das transformacSes inerentes a sociedade como um todo, fazendo entao 

parte de um grapo seleto de conhecimentos indispensaveis ao homem contemporaneo. 

Prova disso sao os trabalhos que destacaram a cientificidade da disciplina e o seu 

distanciamento em relacao as filosofias da historia, como e o caso dos Annales, que se 

apropriaram das teorias das novas ciencias sociais. 

Logo apos a Historia se consolidar como uma disciplina escolar, como 

apresentou Francois Furet e reafirmou Fonseca (2011, p. 25), ao dizer "que a Historia 

se constituiu disciplina escolar por obedecer a procedimentos especiiicos, como a 

adequacao de linguagem, a definicao de prioridade em termos de conteudo, a utilizacao 

de imagens uteis a compreensao da historia da nacao", e que se pode incorporar e 

garantir a uma porcao significativa da sociedade o processo de construcao de 

identidades coletivas e nacionais. 

Considerando todas as mudancas ate a sua consolidacao no arnbito escolar, o 

ensino de historia no Brasil tambem acompanhou este ritmo de transformacoes, pois no 

5 Cf. http://www.cnsaweb.com.br/novo/index fco.php?page=pagina&id_pagina=35. Acesso em 26 Jan. 
2014. 
e FURET, Francois. O nascimento da historia. In:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A oficina da historia. Lisboa: Gradiva, s/d, p. 12-16. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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inicio, a disciplina surgiu com o mesmo proposito de outros paises que serviram de 

modelo, a exemplo a Fran<?a, que era de compor uma identidade nacional para o pais. 

Ja durante ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Governo Provisorio de Getulio Vargas, quando se criou o 

Ministerio da Educacao e Saude Publica, a educacao alcancou o cenario nacional e o 

ensino de Historia passou a partir desse momento a ser adotado com os mesmos 

conteudos e metodos em todo o Brasil, sem perder o seu carater nacionalista e visando 

tambem o progresso do povo brasileiro. 

No tocante a decada de 194j)_houve a Reforma Gustavo Capanema (1942) que 

promoveu o reestabelecimento da Historia do Brasil como uma disciplina autonoma e 

confirmou como objetivo fundamental a formacao patriotica e moral dos cidadaos, 

permanecendo uma concepcao de "grandes acontecimentos" e volvida para o 

fortalecimento dos sentimentos de amor a patria 7. 

Dessa maneira podemos entender que programas curriculares e/ou orientacoes 

metodologicas seguiam a ideia de Gonstrucao nacional, formando na sociedade o 

espirito do patriotismo e de uma consciente participafao. 

A partir da decada de 1950, o proprio Ministerio da Educacao promoveu 

algumas mudancas nos conteudos para o ensino de Historia, realizando uma 

reorganizacao na seriacao dos assuntos para os cursos colegial e ginasial, um dos 

modelos a serem seguidos ainda era o Colegio D . Pedro I I , onde o proprio elaborou um 

programa, no qual orientava o estudo de historia para acoes importantes no meio social. 8 

Mesmo com as mudancas imprimidas pelo Ministerio da Educacao, o ensinar 

historia ainda seguia uma tendcncia tradicionalista 9, visto os materials utilizados como 

fonte de analise das metodologias abordadas. 

Ja na decada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1960. ujsom o Golpe Mil i tar instaurado em 1964, houve a 

intensifica9ao de algumas caracteristicas j a presentes no ensino de Historia nas escolas 

brasileiras de nivel fundamental a medio. O ensino permaneceu na forma9ao de jovens 

enfatizando fatos politicos e grandes herois. 

7 Ver: FONSECA, Thais Nivia de Lima e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia e ensino de historia. 3a ed. Belo Horizonte: Autentiea. 
2011. 
%Idem,ibdem. P. 55. 
9 As praticas pedagogicas alicercadas ao Ensino Tradicional compreende o universo escolar, no qual o 
professor e um agente ativo no processo de ensino-aprendizagem, detentor de todo o conhecimento, que 
sera transmitido ao aluno, para que os mesmo possa reproduzi-lo tal qual foi ensinada, sem que haja 
qualquer reflexao ou criticidade por parte do aluno. Para melhores esclarecimentos ler: BITTENCOURT, 
Circe Maria. Ensino de Historia: Fundamentos e Metodos. 2 a Ed.: SSo Paulo-SP, Editora Cortez, 2008. 
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Apos 1964 o ensino de Historia aprofundou essa concepcao, combinada com 
medidas de restricoes a formacao e a atuacao dos professores e com uma 
redefinicao dos objetivos da educacao, sob a otica da Doutrina de Seguranca 
Nacional e Desenvolvimento, no sentido de exercer o controle ideologico e 
eliminar qualquer possibilidade de resistencia ao regime autoritario 
(FONSECA, 2011, p. 56), 

Tendo em vista a afirmacao de Thais Nivia Fonseca, os militares se 

aproveitaram, propriamente dito, das concepeoes de ensino da Historia na intensao de 

conter os levantes da sociedade e nao acontecer nenhuma manifestacao contra o regime, 

pois segundo o ideario dos militares a ordem se fazia necessaria para o desenvolvimento 

do pais, principios norteadores desde a proclamacao da nossa republica. 

O Ensino de Historia se tornou um refem dos interesses politicos por traz dos 

militares, passando a ser responsabilidade dos orgaos publicos, preparados 

adequadamente para atender as exigencias do governo. Por isso, houve uma 

reorganizaeao, na qual as disciplinas "Educacao Moral e Civica e Organizacao Social e 

Politica Brasileira" passariam a fazer parte do curriculo do ensino fundamental e medio, 

e Historia e Geografia originaram uma nova disciplina a partir da juncao das mesmas, 

chamando-se Estudos Sociais, a f im de manter uma postura ideologica e moralizadora. 

O Conselho Federal de Educacao afirmou que o objetivo principal dessa nova disciplina 

era de "ajustar" o aluno no meio em que vive, ensinando-o a Ihe dar com uma vivencia 

coletiva e cumprir com seus deveres de cidadao, formando nessa concepcao um homem 

ideal. 

Toda essa estraturacao elaborada pelo Ministerio da Educacao era distribuida 

atraves das Secretarias Estaduais e estas faziam chegar aos seus respectivos municipios. 

Assim, o ensino se homogeneizava e tudo entrava em consonancia com as Diretrizes 

politicas do Estado Autoritario. 

E interessante ressaltar segundo dados de orcamento da Uniao, com a 

constitaicao de 1967 houve uma diminuicao nos investimentos direcionados a educacao. 

Por um lado o governo se "preocupou" com o que deveria ser ensinados dentro das 

escolas e nas universidades, no entanto no que diz respeito aos investimentos deixava a 

desejar. Segundo os dados do IBGE de 1983 recolhidos por Selva Guimaraes Fonseca 

(2003, p. 16), 

A participaeao do Ministerio da Educacao e Cultura no orcamento decresceu 
de 10,6% em 1965 para 4,3% em 1975, e manteve-se no patamar medio de 
5,5% ate 1985. Em contrapartida, a rede de ensino privado cresceu em todo 
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pais, especialmente o ensino superior, anteriormente concentrado quase 
exclusivamente ern instituicoes catolicas. A mesma tendencia ocorreu com o 
ensino medio (2° grau), chegando a responder por 41% das matrfculas em 
1982, basicamente nos cursos preparatories para as universidades e os outros 
cursos profissionalizantes, predominantemente notumos. 

A partir desses dados percebe-se que as diretrizes politicas e educacionais do 

governo militar, nao era exclusivo do ccnario publico, mas tambem da esfera privada, ja 

que conclui-se que os estudantes da rede particular de ensino faziam parte da camada 

mais favorecida da sociedade, com poder aquisitivo mais elevado, por isso era 

necessario uma efieacia no ensino de Historia e disciplinas a fins. 

Outra preocupacao do governo autoritario foi em alterar o funcionamento de 

cursos profissionalizantes, mais precisamente as licenciaturas, para que elas passassem a 

ser de curta duracao, revelando um descaso para com a formacao de qualidade dos 

professionals da educacao, enquanto que outras areas nao tiveram n en hum a alteracao.1 0 

A implantacao de licenciaturas de curta duracao fazia parte do jogo de interesses do 

governo para gerar conhecimentos e mao de obra para o mercado. 

O papel dos cursos de licenciatura curta atendia a logica do mercado: 
habilitar um grande numero de professores da forma mais viavel 
economicamente - cursos rapidos e baratos, cuja mamiteneao exigisse poucos 
investimentos. Esse fato fez com que tais cursos proliferassem em grande 
numero em instituicoes de ensino privado, uma vez que se tornaram grandes 
fontes de lucro para as empresas educacionais (FONSECA, 2003, p. 19). 

A partir desse momento educar/ensinar passou a ser um negocio bem sucedido 

para emprcsarios sem qualquer interesse em valorizar a educacao como algo necessario 

para uma sociedade e esses cursos passaram a formar professores aptos a ensinar 

qualquer disciplina ligada as ciencias humanas, nesse caso a Historia, descaracterizando 

os saberes particulares dessas disciplinas, sendo "transmitidas como um mosaico de 

conhecimentos gerais e superficiais da realidade social" (FONSECA, 2003, p. 20). 

Chegando ao final da decada de 1970 a volta da democracia j a se aproximava e o 

desejo por mudancas no ensino, principalmente no de historia, era latente em todo o 

Brasil. Essa ansia por transformacoes provocou a elaborates de novas propostas 

metodologicas para o ensino de historia do ensino fundamental ao medio, seguindo os 

referenciais teoricos da Escola dos Annales, sugerindo uma valorizacao da historia das 

'Decreto-lei 547, de 18 de abril de 1969. 
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sociedades, da cultura escolar e do cidadao com opiniao, assim como busca o CNSA na 

sua proposta pedagogica. 

A vontade de inovacao no ensino de historia ganhou mais forca na decada de 

1980 com o fim da Ditadura Mil i tar e a volta de uma Republica Democratica. Eram 

muitos os interesses envolvidos, politicos, professores da rede publica, a imprensa em 

meio as muitas propostas de reformulacao do ensino de Historia. 

Os embates defrontaram posicoes politicas distintas - a esquerda ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a direita 
pois o projeto era, para uns, extremamente radical, "ultra politizado" e 
"ultrassociologizado"; para outros era adequado a construcao de uma 
sociedade democratica (FONSECA, 2011, p. 60). 

O retardamento da implantacao dessas novas propostas proporcionou a criacao 

de varios cuixiculos particulares a partir das necessidades apresentadas pelo livro 

didatico. 

Estes currieulos passaram a ser aceitos por cidades fora do seu estado, 

proporcionando uma intcracao e troca de conhecimentos de um estado para outro. Mas 

como sempre um tern que se destacar, dentre os preferidos se encontrava o curriculo de 

Minas Gerais, apesar dele nao ser seguido ao "pe da letra", o que interessava na verdade 

eram os principios norteadores como a conexao das historias do Brasil e Geral. 

Durante esse momento de debates e elaboracoes uma ambiguidade se instalava. 

De um lado havia novas tendencias metodologicas de ensino, perspectivas curriculares 

em discussao. Do outro a permanencia de uma legislacao criada ainda no periodo da 

Ditadura, pois disciplinas como Organizacao Social e Politica Brasileria (OSPB) e 

Educacao Moral e Civica (EMC) pcrmaneciam na grade cutricular nacional, vindo a ser 

extintas apenas em meados da decada de 1990. 

Partindo de conceitos como "globalizacao", "neoliberalismo", os embates entre 

uma politica educacional e a nova Lei de Diretrizes e Bases foram aos poucos 

desconfigurando as estruturas curriculares do ensino de Historia. A disciplina de 

Estudos Sociais foi destituida e a Historia e a Geografia retomaram sua autonomia, mas 

continuavam a ser ensinadas por professores polivalentes nas series initials e no ensino 

fundamental e medio eram totalmente independentes, assumindo um importante papel 

para a formacao dos cidadaos de uma sociedade plenamente participativa e democratica. 

Ha quern pense que as mudancas ocorridas na decada de 1990 em relacao aos 

currieulos foi algo estritamente interno, mas nao. Na verdade essas transformacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seguiram uma tendencia international, algo que nao nos surpreende, j a que os nossos 

currieulos desde o iniclo buscaram referencias em modelos externos, a exemplo a 

Franca, princlpalmente com a disciplina de Historia. 

As reformulacoes curriculares dos anos 1990 consideraram as novas tendencias 

mundiais, no qual delineava um modelo economico como o unico capaz de acompanhar 

a expansao do mercado, modelo esse que passou a ter outras maneiras de dominar e 

excluir. 

A logica diante da educacao ganliava a partir desse momento uma nova tonica, o 

ensino passou a ser tratado como meio de formar pessoas capazes de competir e viver 

de acordo com os padroes impostos pelo mercado, que exige conhecimentos mais 

abrangentes, por isso Circe Bittencourt (2008, p. 102) afirma, 

[...] Para esse modelo capitalista criou-se uma "sociedade do conhecimento", 
que exige, alem de habilidades intelectuais mais complexas, formas de manejar 
informacoes provenientes de intenso sistema de meios de comunicacao e de se 
organizar mais autonoma, individualizada e competitivamente nas reacoes de 
trabalho. 

Bittencourt nos faz refietir sobre uma nova forma de se ensinar, principalmente 

entender qual seria o novo papel do ensino de historia nessa nova conjuntura, nessa 

nova teia de relacoes. 

Desde o periodo de redemocratizacao do Brasil nos anos 1980, ja se pensava em 

novas abordagens, metodos para o ensino de Historia. Os anos 1990 vieram para 

intensificar essas propostas tais como despertar as habilidades e competencias dos 

alunos por meio de praticas metodologicas que relacionem os conteudos programaticos 

e os conhecimentos previos dos alunos, para que eles possam, justamente, cumprir com 

o papel que Ihes e colocado pelo novo sistema educacional e os novos metodos tambem 

tem que se adequar com as novas tecnologias inerentes ao nosso tempo. 

Partindo de uma politica do governo federal, "o MEC comprometeu-se a realizar 

total reformulacao curricular, que abarcasse todos os niveis de escolarizaeao" 

(BITTENCOURT, 2008, p. 103). De uma maneira ou outra o Ministerio da Educacao e 

Cultura tinha que promover mudancas no curriculo, j a que era uma realidade mundial e 

o Brasil nao podia ficar de fora. 

Com essa proposta surgiram em 1997, em decorrencia da LDBEN/96, os 

Parametros Curriculares Nationals, que seriam os currieulos para atender o ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fundamental e medio. U m de seus objetivos era a indissociabilidade entre ensino e 

aprendizagem. 

Por tanto, Ilea uma questao, como a pratica curricular do CNSA se comportou 

diante das mudancas operacionalizadas pelas politicas publicas de Educacao no que se 

refere ao contexto do saber historico e das praticas de ensino? Pretendemos responder a 

esta questao no nosso ultimo capitulo. 



C A P I T U L O I I 

METODO SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E CONTEUDOS D E ENSINO DE H I S T O R I A : UMA 

BREVE R E F L E X A O 

"Nao basta saber ler que Eva viu a uva. E preciso 
compreender qual a posicao que Eva ocupa no seu contexto social, 

quem trabalha para produzir a uva e quern lucra com esse trabalho." 
Paulo Freire 

Ao revisitarmos os caminhos percorridos pelo Ensino de Historia no Brasil a 

partir da decada de 1950, nao podemos deixar de perceber mudancas nos metodos e 

conteudos que complementam o trabalho do professor de Historia e de como estes 

acompanharam estas transformacoes. 

Para tanto e relevante compreendermos como estes metodos e conteudos se 

constituiam na escola primaria e na escola secundaria, bem como no Colegio Nossa 

Senhora Auxiliadora, considerando os caminhos tracados desde o in i t io da pratica do 

Ensino de Historia no pais. 

2.1 Ensino de Historia: permanencias e mudancas nos metodos e conteudos da 

escola primaria a escola secundaria 

O estudo da historia sempre esteve presente nas escolas primarias brasileiras, o 

que foi modificando foi sua autonomia em relacao a outras disciplinas como filosofla, 

as praticas pedagogicas e os conteudos que deveriam. ser estudados em cada nivel 

escolar considerando o que era necessario para os ideais nationals. 

No avancar dos niveis escolares o ensino de Historia se ampliava, ja que era uma 

disciplina responsavel por transmitir uma historia nacional e constituir o ideario de 

nacionalidade, objetivo esse que sempre esteve presente para os alunos das primeiras 

series e compoe o curriculo ate hoje. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apos o Brasil se tornar independente, mas monarquico, as escolas primarias 

passaram a ser um lugar destinado basicamente a ensinar as criancas a ler, escrever e 

contar. Para isso era importante que os professores dessas series utilizassem textos 

como a "Constiruicao do Imperio" e tambem a "Historia do Brasil" como bem explicou 

Circe Bittencourt (2008, p.61) j a que "o ensino de Historia associava-se a licoes de 

leitura, para que se aprendesse a ler utilizando temas que incitasse a imaginacao dos 

meninos e fortificassem o senso moral por meio de deveres para com a Patria e seus 

governantes". 

Desde o inicio da historia da educacao no Brasil, podemos perceber que os 

program as pensados para as escolas nao eram homogeneos, ou seja, cada escola operava 

de maneira independente, com algumas parti eularidades na divisao dos anos escolares. 

Segundo Bittencourt (2008, p.60) os "metodos e conteudos foram sendo 

organizados e reelaborados a f im de atingir esse objetivo maior", nesse caso o de exaltar 

no povo brasileiro uma identidade nacional, j a que era a premissa do republicanismo do 

seculo X I X no Brasil. 

Os estudos ligados a historia eram previstos apenas na ultima etapa da 

escolaridade, no qual se estudava o civismo atrelado a um ideal religiose, pois os textos, 

segundo Bittencourt (2008), eram "prelecoes com historias sobre a vida dos santos", 

tornando muitas vezes herois pelos sofrimentos vividos. 

As avaliacoes eram pensadas com finalidade de comprovar a "capacidade" do 

aluno em memorizar os conteudos e conseguir responder o maior numero possivel de 

questoes, classificando dessa forma os alunos em aptos a passar ou nao. As mesmas 

sofreram influencias com as varias mudancas operacionalizadas no ensino de Historia. 

Apos o periodo da Republica Velha, as politicas educacionais pensaram em um 

ensino que atingisse amplamente toda a sociedade, buscando efetivar uma identidade 

nacional a partir de um passado eomum para a nacao. 

Podemos destacar como metodo de ensino perpetuado nas escolas primarias a 

memorizacao, que ate hoje tentamos desvencilhar das praticas de ensino de Historia. 

Aprender historia corroborava com a ideia de decorar datas, nomes de grandes homens e 

fatos em geral e copia-los no caderno. Para os Estudos Sociais, segundo Bittencourt 

(2008, p. 74) 
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Os metodos tomaram-se de vital importancia para o bom resultado dos Estudos 
Socials, uma vez que os conteudos historicos, geograficos, sociologicos, etc. se 
difundiam, assim como as categorias e conceitos basicos provenientes das 
ciencias de referenda. OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA metodos ativos, que situam a crianca e seu centra de 
interesses como pontes de partida [...]. 

Legitimando urn metodo fundamentado em Dewey 1 , e evidente a utllizaeao do 

mesmo nas escolas de 1° grau, assim como na nossa contemporaneidade. O Ensino 

passou a ser baseado em atividades, destacando a pesquisa e o trabalho em equipe, algo 

que transformaria a realidade vivenciada pelos alunos em estimulos para suscitar uma 

aprendizagem e uma integracao do educando em um ambiente cada vez mais 

heterogeneo. 

O metodo e a avaliacao eram ferramentas utilizadas pelos professores para 

validar os seus trabalhos em consonancia com o processo de ensino e aprendizagem e 

construir na escola um ambiente plenamente pedagogico e desenvolver um sujeito 

social e habil para o sistema. 

Os conteudos de Historia pertinentes as series iniciais se baseavam em datas 

clvicas e comemoracoes dos feitos dos grandes herois da nacao, organizados de maneira 

linear, cronologica e na periodizacao politica e sempre utilizando fontes escritas como 

documentos para se escrever a Historia. 

Ja para as escolas consideradas secundarias, a referenda do Colegio Pedro I I 

serviu para legitimar o ensino de Historia, por assim dizer, j a que o mesmo se tornou 

obrigatorio, integrando tanto os currieulos das humanidades classicas como os 

currieulos cientificos. 

O nivel secundario se caracterizou como um curso oferecido pelo setor publico, 

em llceus provincials, em ginasios republicanos e tambern pelo setor privado, que ate 

hoje realiza um papel prcponderante na sociedade, pois o mesmo foi criado para suprir 

as demandas das elites. 

As escolas confessionais de ordens religiosas de ordem europeia, nos seculos 
XIX e XX, foram muito importantes e responsaveis pelo estabelecimento de 
um sistema de ensino bastantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA amplo, com externatos e internatos, tanto para 
meninos quanta para meninas. A presenca dos colegios confessionals foi 
constante ate os anos 50 do seculo passado, quando comecaram a softer imensa 
concorrencia de escolas secundarias leigas, que passaram a proliferar a medida 
que se ampliava o publico escolar secundario, no processo de crescimento da 
classe media urbana (BITTENCOURT, 2008, p. 77. Grifo nosso). 

1 Cf. DEWEY, J. Vida e educacao. Traducao: Anisio Teixeira. (9a ed.) Sao Paulo: Melhoramentos, 1975. 
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Corroborando com a ideia de Bittencourt, percebemos o quanta as escolas de 

carater religioso foram importantes na concretude do ensino secundario ate meados do 

seculo X X , exemplo pertinente a situacao foi o Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, que 

trouxe para Sousa-PB uma nova perspectiva para a educacao da cidade, tendo em vista 

o desejo da sociedade em ter uma escola dirigida por religiosas, demonstrando total 

coniianca no trabalho desempenhado pelas mesmas, algo presenciado em muitos 

momentos da historia da Educacao no pais, desde o periodo colonial. 

Apos a decada de 1950, houve um expressivo aumento de escolas tidas como 

leigas, j a que nao eram confessionals, responsaveis pelo ensino secundario, denotando 

desta maneira o interesse de certos grupos em "investir" na educacao como forma de 

subsidiar o avanco e o desenvolvimento da nacao brasileira. 

A Historia que se ensinava nas escolas: secundarias cooptava no currieulo 

denominado "humanista classico", que implicava numa formacao a priori sem utilidade, 

no entanto, era por meio deste que os sujeitos eram caracterizados como da elite, 

contribuindo para uma distincao entre classes sociais. 

Os conteudos trabalhados no secundario, "visavam uma formacao moral 

perpetrados no ideal mais uma vez de civilizacao, cujos valores eram difundidos como 

universais, porem praticados somente pela elite [ . . . ] " (BITTENCOURT, 2008, p. 78), 

seguindo essa logica as disciplinas eram preparadas objetivando a constracao de 

valores. 

Considerando os conteudos estudados, a historia ensinada no seculo X I X , 

baseava-se ainda na Historia Geral, so apos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fundacao do Colegio Pedro I I , introduziu-

se a Historia do Brasil, para fortalecer assim um estudo da historia da Patria, a mesma 

ganhou sua autonomia so depois da decada de 50 do mesmo seculo, entretanto era 

oferecida apenas nas series finals.Salientamos que o ensino secundario nao era pre-

requisite para o ingresso no ensino superior. 

A Lei 4.244 de 1942 sob o ministerio de Gustavo Capanema proporcionou ao 

ensino secundario uma reestruturacao, dividindo-o em dois niveis: o curso ginasial e o 

curso cientifico, objetivando a "formacao de um setor terciario, consumidor e urbano" 

(BITTENCOURT, 2008, p. 82), preparados para atender as demandas da sociedade e 

provocando a efetivacao de uma cultural geral, j a que os ensinamentos perpassavam 

nocoes de religiao, fatos economicos, sociais, artisticos e outros. 
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A transformacao pela qual o secundario passou preconizou, como j a mencionado 

anteriormente, o nascimento da disciplina Estudos Sociais pos integracao das disciplinas 

das ciencias sociais. 

A disputa travada entre professores e o poder publico nao ocasionou mudancas 

efetivas e imediatas no conteudo "enciclopedico" de Historia, tentativas houveram, mais 

pouco se concretizou, pois desde o final da decada de 1970 j a se pensava em um ensinar 

Historia nao mais voltado para a formacao de uma elite, mais sim por um ensino 

homogeneo voltado para a conjuntura social e direito a cidadania. 

Em relacao aos conteudos e metodos nas praticas do ensino de Historia, tanto na 

escola primaria quanto na secundaria passaram pelas mesmas alteracoes, saindo de um 

ensino ligado a metodos de memorizacao e conteudos cronologicamente organizados, 

para um ensino voltado a metodos ativos pautados em conjectures da psicologia 

cognitiva como bem estudou Paulo Frcire 1. 

A elaboracao de novos currieulos por parte dos estados brasileiros no final da 

decada de 1970 do seculo passado proporcionou uma nova perspectiva em relacao aos 

conteudos e aos metodos abordados no ensino de Historia, como no caso da integracao 

das historias do Brasil e Geral, ou a organizacao de conteudos utilizando conceitos ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ex-pressoes favoraveis ao Marxismo no estado do Rio de Janeiro. 

No Rio de Janeiro, desde o final da decada de 70 ja se notavam iniciativas [...] 
pela elaboracao e efetivacao de programas oficiais e mais por experiencias 
realizadas em escolas publicas e pela publicacao de livros para o ensino medio 
que propunham uma nova abordagem (FONSECA, 2011, p. 61). 

Em outros estados como Minas Gerais, as propostas curriculares serviram de 

referenda para os demais, pois as mesmas seriam um resumo das esperancas de um 

ensino de Historia participativo e publico, que levasse aos alunos uma reflexao pratica 

sobre questoes pautadas na politica ou em outros assuntos pertinentes ao periodo 

estudado. 

Novas perspectivas arrolaram, engendrando outro cenario para que o ensino de 

Historia pudesse se destacar, por isso 

Cf. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1979. 
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Alem da efervescencia provocada por essa nova proposta no meio docente, 
tanto no secundario quanta universitario, tambem o meio editorial foi sacudido, 
na medida em que as editoras de livros didaticos se apressaram em ter autores 
quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA preparassem novos materials consoantes com o novo programa, numa 
corrida por um mercado cada vez mais significativo. Em pouco tempo, 
ampliou-se a aprovacao [...] a esse novo programa e aos novos livros didaticos, 
numa condenacao aberta ao chamado programa tradicional e suas respectivas 
metodologias de trabalho e materials didaticos (FONSECA, 2011, p. 61). 

Essas rcviravoltas nas propostas curriculares transformou um metodo que 

durante muito tempo norteou os ensinamentos da disciplina de Historia, em um "vilao", 

pois o mesmo passou a ser insuficiente e ultrapassado para os novos tempos que se 

configuravam na historia da Educacao no Brasil e do ensino de Historia mais 

precisamente, assim como em outros paises do mundo. 

Propostas de mudancas quanta a metodologia aplicada nas aulas de historia j a 

eram consideradas desde a decada de 1930, mesmo continuando com a necessidade de 

um domlnio abrangente sobre os conteudos ministrados em Historia. 

Controversias entre o que ensinar e como ensinar j a era realidade na pratica 

docente e que ate hoje persistem. De acordo com Bittencourt (2008, p. 88) 

As contradicoes entre o que era proposta por meio de metodos ativos, como 
filmes e excursoes, e a pratica de memorizacao mecanica explicam-se em parte 
pelo sistema de avaliacao imposto, o qual exigia o dominio de um conteiido 
extenso em um numero reduzido de horas aula de Historia [...] Tal sistema 
justifica assim o costumeiro uso da "cola" para as provas escritas e dito 
estudantil "quem nao cola nao sai da escola". 

Percebe-se que durante a decada de 1930 o metodo "caminhava" junto ao tipo de 

avaliacao aplicado aos alunos durante as aulas de Historia, j a que se a prova exigia que 

o aluno "decorasse" determinados conteudos, era claro que o metodo utilizado pelos 

professores valorizariam a pratica da memorizacao. 

Apenas nos anos 1950 seguindo um modelo de curriculo norte americano, os 

conteudos e principalmente os metodos se vol tar am para uma fabri cacao submissa aos 

interesses do Capitalismo, ou seja, integrando um esquema contornado por ideologias 

economicas e politicas, pautadas como j a mencionado para um desenvolvimento da 

nacao. 

A demanda por novos metodos suscitou em tecnicas de ensino que fosse alem do 

uso do livro didatico em sala, como no caso de documentos originais, revistas, outras 
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leituras que agucasse o interesse dos alunos e pudesse fazer deles pessoas patriot icas e 

intelectuais. 

Os metodos passaram a ser considerados "tecnicas de ensino", e iniciou-se uma 
fase de propostas pedagogicas que passaram a ser denominadas de "tecnicismo 
educacional". Havia "tecnicas" para o trabalho em grapo, tecnicas de leitura de 
textos,- tecnicas para realizar excursoes, tecnicas de estudo dirigido, etc. Nao 
havia, portanto, necessidade de repensar o conteiido, mas apenas de aperfeicoar 
"tecnicas do ensino" (BITENCOURT, 2008, p. 90). 

Sendo assim, repensar os metodos aplicados era simplesmente aperfeicoar as 

tecnicas utilizadas em sala para qualquer atividade proposta pelo professor, sem que 

tivesse necessariamente que alterar o conteudo programatico. 

Metodos taxados de "tradicionais" geralmente sao associados a certas praticas 

como uso do quadro, livro didatico e aula expositiva, no entanto hoje o que conhecemos 

pelos metodos inovadores tambem utilizam esses materiais sem permanecerem aulas 

estritamente tradicionais. 

Podemos dizer que aulas "tradicionais" vao alem dessas caracteristicas, devemos 

considerar tambem a relacao entre aluno-conteudo-professor, pois se o aluno e um ser 

passivo, que simplesmente nao participa do processo de ensino e aprendizagem, a aula 

realmente torna-se tradicional, j a que o professor nao se preocupa em envolver o aluno e 

instigar no mesmo o interesse em participar efetivamente deste processo. 

A partir da decada de 1970, todas as mudancas nas tecnicas de ensino foram 

consideradas metodos inovadores, passou a incorporar novos instrumentos para as aulas 

das ciencias humanas, bem como instrumentos para a area de exatas. 

No que diz respeito ao material usado nas aulas de Historia, podemos dizer que 

nesse momenta houve uma ampliacao, pois os professores passaram a incorporar 

tecnologias, assim como a representacao social 1 do aluno como instrumento 

metodologicos. 

Uma cornpreensao do metodo de ensino nas aulas de Historia relaciona o 

conhecimento previo e o conhecimento cientifico do aluno, nos levando a uma 

reelaboraeao de metodos avaliativos, ja que os mesmos estao intrinsicamcnte ligados, 

validando o processo de ensino e aprendizagem, bem como, o trabalho do professor. 

1 Para uma melhor cornpreensao do assunto ler: JODELET, Denise (Org.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lesrepresentalionssociales, 

Paris: PUF, 1989. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2 Metodos e conteudos no Colegio Nossa Senhora Auxi l iadora (1997-1999) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A decada de 1990 consideravelmente sofreu influencias da Lei Diretrizes e Base 

da Educacao Nacional (LDBEN) de 1996 e dos Parametros Curriculares Nationals 

(PCNs) elaborados ern 1997 e efetivamente difundido em 1998, pois ambos traziam 

para nossa educacao novas perspectivas para o ensino como um todo, e para o Ensino de 

Historia em particular. 

Fazendo a leitura da LDBEN/1996 percebemos algumas preocupacoes com 

relacao a educacao basica, tais como, 

"Art. 22°. A educacao basica tern por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formacao comum indispensavel para o exercicio da cidadama e 
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. [...] 
Art. 26°. Os currieulos do ensino fundamental e medio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
caracteristicas regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
daclientela. 

Art. 27°.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os conteudos curriculares da educacao basica observarao, ainda, as 
seguintes diretrizes: 

I - a difusao de valores fundamentals ao interesse social, aos direitos e deveres 
dos cidadaos, de respeito ao bem comum e a ordem democratica; 
II - consideracao das condicoes de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento; 
IV - promocao do desporto educacional e apoio as praticas desportivas nao-
formais." (BRASIL, 1996, s/p) 

O objetivo central da nova LDBEN/96 foi considerar a educacao o direito 

assegurado a todos, destacando o papel da mesma como construtora da cidadania, 

proporcionando as ferramentas para a promocao do progresso pessoal, sendo necessario 

que os currieulos possuissem uma base comum, fazendo parte de uma equidade social e 

educacional. Destacou ainda a preocupacao com o que deveria ser considerado nos 

conteudos, tais como o nivel de escolaridade do aluno, os direitos e deveres pertinentes 

a todos, dentre outros. 

Baseando-se nesses pontos foram elaborados os Parametros Curriculares 

Nationals para atender os anseios da educacao brasileira. Os PCN's traziam propostas 

educacionais tanto para o ensino fundamental quanto para o medio, para que fossem 

incorporadas as escolas dos Estados e dos Municipios brasileiros, sendo dividido por 

disciplinas e flexiveis a mudancas pertinentes a cada regiao que se fizesse presente. 
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Os Parametros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade 
para a educacao no ensino Fundamental em todo o Pais. Sua funcao e orientar e 
garantir a coerencia dos investimentos no sistema educacional, socializando 
discussoes, pesquisas e recomendacoes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA subsidiando a participacao de tecnicos 
e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais 
isolados, com menor contato com a producao pedagogica atual (BRASIL, 
1997, p. 13). 

Arnbos propoem para a educacao metodologias diferenciadas e necessarias a um 

ensino para todos, independentemente do grau de ensino no qual se encontre.Porem, 

com relacao ao ensino de Historia, 

Os metodos de ensino sao destacados como elementos decorrentes de uma 
concepgao de historia associada a uma concepcao de aprendizagem, e disso 
advem a apresentacao dos limites do uso dos livros didaticos como 
instrumentos pedagogicos exclusivos e a necessidade de recorrer a documentos 
portadores de outras linguagens, sendo comuns as sugestoes de utilizacao da 
literatura, de textos de jomais, das imagens, musicas, etc. nas aulas de Historia 
(BITTENCOURT, 2008, p. 117). 

Dessa maneira, analisando os diarios escolares de duas professoras do ensino 

Fundamental do CNSA, compreendendo a 6 a e 8 a series, atualmente 7° e 9° anos 

respectivamente, percebemos uma afteracao nos conteudos da 6 a serie, que em 1997 

compreendia conteudos referentes a Historia do Brasil, durante todo o ano letivo, a 

partir do processo de Independencia do Brasil ate o Governo de Fernando Henrique 

Cardoso, para com os conteudos ministrados em 1998, que passou a abordar a Historia 

Geral, mais precisamcnte do inicio da Idade Medieval ate o periodo correspondente a 

Colonizacao do Brasil, durante o desbravamento das Capitanias Hereditarias. 

Os PCNs (1998, p. 55) planejaram 

Para o terceiro ciclo esta sendo proposto o eixo tematieo Historia das relacoes 
sociais,da cultura e do trabalho, que se desdobra nos dois subtemas As relacoes 
sociais e a natureza e As relacoes de trabalho. Cabe ressaltar que essa 
separacao e meramente analitica. 

O eixo tematieo e os subtemas remetem para o estudo de questoes sociais 
relacionadas a realidade dos alunos; acontecimentos historicos e suas relacoes e 
duracoes no tempo; discemimento de sujeitos historicos como agentes de 
transformagoes e/ou permanencias sociais; abordagens historicas e suas 
aproximagoes e diferencas; e conceitos historicos e seus contextos. 

Ver em Anexos. 
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Considerando o que os PCN's apresentaram para o terceiro ciclo em relacao aos 

conteudos e os que as professoras estavam trabalhando em sala de aula, percebemos 

uma disparidade, j a que nao houve uma relacao evidente entre eles, ja que podemos 

notar que as professoras nao seguiam a perspectiva dos Parametros Curriculares 

Nacionais. 

Com relacao a metodologia empregada nas aulas, baseando-se na leitura dos 

diarios, notamos que a professora Maria do Socorro Costa ministrava suas aulas de 

maneira expositivas, com a utilizacao do l ivro didatico como apoio, filmes, exercicios 

avaliativos da aprendizagem do aluno e trabalhos referentes ao conteiido estudado, 

como podemos observar no exemplo a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l i l La i i M e . . 

(Caderneta, 1997, 6 a serie) 

Ao questionarmos se havia relacao entre as metodologias aplicadas pelas 

professoras e os rendimentos dos alunos durante os anos finais da decada de 1990, 

Socorro Costa comentou "se buscamos aplicar boas praticas metodologicas podemos 

obter bons resultados" e Fatima Mangueira completou, "os resultados melhoraram em 

decorrencia dos mais variados meios didaticos". Considerando os rendimentos 

quantitativos das aulas de Historia, elaboramos graficos para representacao, com relacao 

aos anos de 1997 - 1998 - 1999 da 6 a serie. Vejamos a seguir: 



6 2 Serie -1 9 9 7  - Turma B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Abaixo da 

media: 

Oa 6,9 

•  Na media: 

7,0 a 8,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•8 

24 

f Acima da 

media: 

8 ,1 a 10,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Turma com 36 alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 01. 

62  Serie -1 9 9 8  - Turma A 

' J & Abaixo da media: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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^^^^^^^^^^^^K§i 7,0 a 8,0 

I'S Acima da media: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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 8 ,1 A 1 0 ,0 

1 3 . 9 Reprovados 

Turma com 37 alunos 

Grafico 02. 
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6 § Serie - 1999- Turma A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Abaixo da 

media: 

Oa 6,9 

Na media: 

21 7,0 a 8,0 

•IIHHIIIIHHEpPiSK 
•  Acima da 

media: 

8 ,1 a 10,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* ' " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASala com 42 alunos 

Grafico 03. 

O grafico 1 (um) apresentou o rendimento escolar de uma turma de 36(trinta e 

seis) alunos durante o ano de 1997, ano de elaboracao dos PCN's, no qual o 

desempenho abaixo da media foi percebido por um total de 66,66%, dentro da media 

houve um percentual de 22,22% e alunos com notas acimas da media estimada ficaram 

em 11,11%), considerando as metodologias adotadas pela professora no referido ano 

como consta nos registros de aula, bem como os conteudos. 

Ja o grafico 2(dois), apresenta os rendimentos durante o ano de 1998, ano de 

implantacao dos PCN's, que j a era de conhecimento das professores da escola. O indice 

de alunos abaixo da media na disciplina de Historia continuou elevado, com cerca de 

48,65%o de alunos de uma turma de 37(trinta e sete), o numero de alunos com notas 

dentro da media escolar chegou aos seus 35,13%, o que destacamos durante esse ano foi 

o fato de ter havido uma reprovacao, considerando um percentual dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2,71%, este indice 

nos faz pensar sobre a perspectiva dos PCN's em relacao a metodologia e avaliacao que 

deveria ser utilizadas em sala de aula, para aproveitar de todas a maneiras o 

conhecimento previo do aluno, instigando-o a conhecer e a buscar sempre mais, no 

entanto ao observarmos as cadernetas escolares, o resumo elaborado pela professora 

Socorro Costa, tanto para o ano de 1997 como para 1998 nao houve alteracao de 

metodologia, sendo isto que tenha provocado a permanencia no baixo rendimento das 

aulas. 

O mesmo se observou, por conseguinte no grafico 3(tres), no qual de uma turma 

de 42(quarenta e dois) alunos 51,20% da turma ficou com nota abaixo da media, 
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scguindo em segundo lugar aqueles alunos que ficaram dentro da media com um 

percentual de 33,23% e como observado desde o ano de 1997, alunos com notas acima 

da media sempre ficaram em ultimo lugar, nesse caso com um indice de 15,67% 

Para a 8 a serie com relacao ao rendimento escolar das turmas dos anos de 1997 -

1998 - 1999 houve mudancas durante o ano de 1998, como pode ser percebido no 

grafico 5 (cinco), no entanto as praticas didaticas e conteudos nao passaram por 

mudancas. Segundo os PCN's de Historia (1998, p.65), o 4° Ciclo (7 a e 8 a series) 

apresenta uma perspectiva diferente para os conteudos, tendo o conhecimento adquirido 

pelos alunos ao longo das series anteriores. 

No quarto ciclo, os alunoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja dominant um conjunto de noeoes, informacoes, 
explicates, procedimentos e reflexoes historicas e temporais, que possibilitam 
estudos mais conceituais das vivencias humanas no tempo. Cabe, contudo, ao 
professor sempre investigar esses dominios para saber quando introduzir novas 
tematicas historicas. 

No CNSA a 8 a serie m ant eve os conteudos de 1997 a 1999, compreendendo a 

Idade Media ate a Idade Moderna. Quanto aos metodos utilizados pela professora Maria 

de Fatima Mangueira nao difere da professora Socorro Costa, acrescentando apenas 

textos complementares a explicacao abordada pelo livro didatico, como consta nas 

cadernetas escolares da 8 a serie de 1997, como mostra a Imagem a baixo: 

(Caderneta, 1997, 8 a serie) 

O rendimento quantitative dos alunos de acordo com as atividades avaliativas 

realizadas ao longo do ano letivo ficaram conformes aos graft cos 4, 5 e 6. 

U N ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv o C jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jf zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DC j - i , , - , •  

CENTROrr n v 
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82zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Serie -1997 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Abaixo da media: 

'  0  a 6,9 

1 p •  Na media: 

• L °  7,0 a 8,0 

» Acima da media: 

22 " 8 - 1 a 10/0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Turma com 37 alunos 

Grafico 04. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No grafico 4 (quatro) os rendimentos em percentual ficaram da seguinte 

maneira: alunos que ficaram com notas abaixo da media corresponderam a 48,65%, 

alunos com rendimentos dentro da media da escola chegou a 32,46% e por fim alunos 

com rendimentos acima do desejado chegou a 18, 99%, quase 7% a mais em relacao a 

6 a serie durante o mesmo periodo. 

8- Serie - 1998 

Abaixo da media: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^^^^ 
0 a 6 , 9 

^^^^ Na media: ^^^^ 7,0 a 8,0 

15 Acima da media: 

8 ,1 a 10,0 

•^H' • -fW,' - * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Turma com 36 alunos 

Grafico 05. 

O grafico 5 (cinco) apresenta rendimentos diferenciados, em relacao aos 

demais, pois o percentual de alunos com notas dentro da media estimada ficou em 50%, 

as notas estimadas acima da media marcaram 27,79% e o indice de alunos abaixo da 
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media foi o menor em comparacao com os demais graficos, tendo um numero de 

22,21% de um total de 36 (trinta e seis) alunos, isso durante o ano de 1998, ano em que 

a professora Fatima Mangueira disse ter participado de um curso, no qual pode 

aprofundar seus conhecimentos acerca dos PCN's, mesmo com a permanencia nas 

metodologias durante os anos analisados, talvez os estudos realizados pela professora 

podcm ter contribuido de alguma maneira no rendimento de seus alunos, no entanto, a 

mesma postura nao se manteve, proporcionando um regrcsso nas notas dos alunos 

durante 1999, um ano apos a implantacao dos parametros. Observemos o grafico 

abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

82zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Serie -1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i t Abaixo da media: 

0 a 6 ,9 

7 •  Na media: 

16 7,0 a 8,0 

10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Acima da media: 

8 ,1 a 10,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Turmas comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 33 alunos 

Grafico 06 . 

O grafico 6 (seis) da turma de 8 a serie de 1999, continha 33 (trinta e tres) alunos, 

dentre eles o percentual de alunos abaixo da media voltou a aumentar ficando em torno 

de 48,48%, no entanto ficou abaixo da soma dos percentuais dos alunos acima da media 

e na media estimadas, que ficaram em torno de 21,22% e 30,30%, respectivamente. 

De acordo com os graficos das seis turmas analisadas os alunos apresentaram 

rendimentos abaixo da media, nesse sentido podemos observar que "os bons resultados" 

nao foram perceptiveis durante os anos destacados, tais dados observados e analisados 

serviriam para otimizar as mudancas necessarias para amenizar recorrentes problemas e 

nao para classificar ou rotular a pratica do professor, pois o conhecimento e algo 

subjctivo e heterogeneo e todas as esferas da educacao, nao somente no ensino de 

Historia. 

Comparando com o que propoe os PCN's, os conteudos trabalhados no CNSA, 

nao acompanharam pelo que consta nos diarios as mudancas sugeridas pelo mesmo, j a 
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que a proposta seria uma Historia por eixos transversals como: meio ambiente e ate 

mesmo educacao sexual; as professoras continuaram a seguir a logica proposta pelos 

livros didaticos adotados pela escola. 

As propostas dos parametros passaram a exigir um trabalho mais intenso por parte 

do professor, cujo trabalho agora deve estar atrelado aos seus alunos, para que juntos 

possam pesquisar, estudar conteudos e materials didaticos necessarios as diversas 

condicdes da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i iNiVf RSJHADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ROFESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTROOEFOJWgAODEP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ETOWW-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABllUOTECAi»r-> 
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AVALIACAO E INTERPRETACAO DOS DADOS OBTIDOS 

ATRAVES DOS QUESTIONARIOS APLICADOS: O ENSINO DE 

HISTORIA, AS POLITICAS PUBLICAS E O C O L E G I O NOSSA 

SENHORA AUXILIADORA 

"Cada epoca e definida pelo que apresenta de novo, de especificamente seu. 

Pode nao ser um alto pensamento filosofico, uma grande reforma moral, uma 

arte requintada, uma ciencia generosa. Mas ha-de ser a dadiva de qualquer uma 

dessas manifestacoes humanas, ou todas, numa concepcao inteiramente inedita, 

original, inconcebivel noutro tempo da historia." 

Miguel Torga 

Neste terceiro capitulo, apresentaremos os resultados obtidos nas analises dos 

questionarios que foram entregues a duas professoras que lecionaram a disciplina de 

Historia nos respectivos anos fundamentados na pesquisa (1997-1998-1999) no Colegio 

Nossa Senhora Auxiliadora. 

No entanto, antes de expormos as analises pretendemos tecer algumas 

consideracoes em relacao as propostas curriculares que perm ear am os tres anos 

pesquisados, sendo este o primeiro momento, percebendo as novas perspectivas 

pertinentes ao Ensino de Historia, a metodologia bem como suas avaliacoes e mudancas 

no conteiido. Essa necessidade vai promover uma discussao acerca das permanencias e 

transformacoes no ensino de Historia dentro do CNSA. Para tal, usarcmos uma 

metodologia pautada em um levantamento bibliografico para concatenar nossas ideias e 

corroborar com nossas interpretaeoes. 

A metodologia utilizada, no segundo momento desta pesquisa, dividiu-se da 

seguinte maneira: aplicacao dos questionarios, verificacao dos dados coletados e, por 

f im, elaboracao dos resultados e ordenamento de conclusoes. 

Participaram do projeto de pesquisa duas professoras com idade entre 51 e 58 

anos. Estas professoras lecionam no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora a mais de 25 

anos, font os anos em que estudaram neste educandario. Os questionarios foram 

divididos em dois grupos tendo perguntas mais subjetivas e outras mais objetivas (a 

minoria), como pode ser observado nos anexos. 
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A principio pensamos em realizar a pesquisa com as quatro professoras da 

disciplina durante o periodo analisado, no entanto, por questoes tecnicas a pesquisa nao 

poderia ser realizada, por isso so foi possivel contatar apenas as duas docentes, ambas 

possuem formacao em Historia. Apos seleciona-las, informamos como aconteceria a 

pesquisa, logo em seguida foram entregues os questionarios, entre os meses de 

novembro e dezembro de 2013. 

O presente capitulo estara dividido da seguinte forma: politicas publicas na 

educacao: PCN's e LDBEN-1996; o professor e sua relacao com o ensino de Historia; e 

por ultimo o ensino de Historia no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora: uma rcflexao 

sobre as permanencias e mudancas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Politicas Publicas Educacionais em debate: Parametros Curriculares Nacionais 

e L e i de Diretrizes e Base da Educacao Nacional (1996). 

A partir da decada de 1980 houve uma abertura democratica para com as Politicas 

Publicas, principalmentc em relacao a Educacao, isso como todos sabemos devido a 

chamada "redemocratizacao" do Brasil, apos o fim do periodo do Regime Mili tar . 

No que diz respeito as disciplinas escolares houve transformacoes diante de novas 

propostas curriculares elaboradas por Estados e alguns municipios e posteriormente na 

decada de 1990 pelos Parametros Curriculares Nacionais e a propria Lei de Diretrizes e 

Base da Educacao Nacional, que foi reformulada seguindo a logica de uma nova 

perspectiva educacional mundial, na qual e universal o direito de todos a educacao 

escolar e expandindo assim o ingresso de muitos brasileiros nas escolas publicas do 

pais. 

Tais politicas publicas serviram para amenizar os impactos causados pela 

chamada "crise da educacao vivenciada de forma aguda pela sociedade brasileira 

contemporanea" citada por Fonseca (2003, p. 29), alem de "controlar" e regular as 

manobras que permeiam as relacoes entre a educacao escolar e a propria sociedade. 

A responsabilidade de educar tanto e da familia quanta da propria escola, por isso 

que quando se educa, tambem se forma, sociabiliza o homem para o meio em que ele 

vive, para que ele nao se destrua ou desconstrua o mundo em que vive, dessa maneira 

como afirmou Fonseca (2003, p. 30), "pressupoe comunicacao, transmissao, 

reproducao", acoes estas que universalizam a educacao. 
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Analisando as propostas curriculares, percebemos o quanta elas estao permeadas 

de expressoes culturais, politicas e memorias, ja que sao elaboradas a partir das 

vivenclas e expcriencias das pessoas responsaveis pela construcao dos textos que 

compoe o material. 

Com relacao a cultura mais especificamente, Forquin (1993, p. 14) escreve, 

[...] a educacao nao e nada fora da cultura e sem ela; dir-se-a que e pela e na 
educacao, atraves do trabalho paciente e continuamente recomecado de uma 
tradicao docente, que a cultura se transmite e se perpetua: a educacao realiza a 
cultura como memoria viva, reativacao incessante e sempre ameacada, fio 
precario e promessa necessaria da continuidade humana. 

Ou seja, educacao e cultura caminham lado a lado, mantendo uma relacao de 

mutualidade, como se uma so existisse por causa da outra, alem de contar com a 

participacao do elemento da memoria, que faz com que a cultura se propague por meio 

da educacao e visse versa. 

Seguindo esta mesma linha de pensamento podemos destacar o papel que a escola 

assume diante dessa relacao triade educacao-memoria-cultura. Corroborando com as 

ideias de Giardinetto (2004, p. 03) podemos considerar que, 

A escola e o espaco proprio em que se realiza o processo de ensino-
aprendizagem dos conteudos das ciencias, bem como para promover a 
sensibilidade artistica, a postura filosofica, a analise politica, etc, a partir de 
atividades intencionalmente dirigidas pelo professor. A escola, portanto, 
revela-se como o legado historico que a faz ser instituieao formativa, 
necessaria e imprescindivel a todo individuo inserido no contexto social em 
que vivemos. 

Nesse sentido o que chamamos de cultura escolar1 compreende todo o unlverso 

educacional, desde a escola enquanto um simples predio, passando pelos sujeitos que a 

compoe e tudo o que e posto como saber constitutivo de sujeitos sociais partindo 

tambem de uma memoria individual e/ou coletiva. 

Diante dos PCN's no caso da disciplina de Historia, estabeleceu-se uma 

'Para melhor esclarecimento sobre o conceito aqui abordado, conferir na obra: FAR IA FILHO, Luciano 

Mendes de, VTDAL, Diana et all. ylzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cultura escolar como categoria de analise e como campo de 

investigagao na historia da educagao brasileira. Educagao &Pesquisa, vol. 30, nr. 1, jan./abr., 2004. 
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explicacao perante o conhecimento historico e de como ele foi sendo incorporado ao 

curriculo escolar mantendo umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA interlocucao com a Historia. Essa foi uma preocupacao 

de professores e de professionals responsaveis pela elaboracao de materials didaticos 

que sao ao mesmo tempo pesquisadores e produtores de um conhecimento 

historiografico. 

Por essas e outras foi que atraves do saber historico foram se constituindo 

metodos e recursos didaticos que buscassem a valorizacao do aluno como urn sujeito 

ativo no processo de ensino-aprendizagem, sendo este um dos objetivos almejados pela 

perspectiva escolanovista. Mesmo nao alcancando sempre os propositos, os professores 

de historia estao sempre buscando novos mecanismos para poderem compreender a 

relacao presente/passado e poder tambem historieizar situac5es cotidianas. 

Observamos o texto da Lei de Diretrizes e Base da Educacao Nacional e como ja 

citado outrora, tanto o ensino fundamental quanto o medio, devem ter um estudo 

pautado em um nacionalismo comum, integrando tracos regionais existentes devido a 

diversidade cultural apresentada pelo nosso pais, ja que cada Estado se apresenta a sua 

maneira, 

O texto da LD BEN/96, trata de diretrizes para a educacao de maneira mais 

generalizada, pois parte-se do principio que mesmo havendo diferentes disciplinas o 

objetivo e um so com relacao ao processo de ensino-aprendizagem, imprimir rumos a 

educacao no nosso pais, garantindo o conhecimento dos deveres e direitos dos cidadaos 

como um todo. 

Para o ensino de Historia do Brasil, segue-se o mesmo principio incorporando 

nos seus conteudos "as contribuicoes das diferentes culturas e etnias" (LDBEN-96) que 

constitufram o nosso povo, para que os alunos sejam capazes de conhecer, reconhecer e 

valorizar o que dispomos no nosso pais. 

Ja o texto dos Parametros Curriculares Nacionais de Historia nos direciona a 

desenvolver nos alunos um olhar mais critico acerca da Historia. Dentre os objetivos 

pensados pelos PCN's estao: 

• posicionar-se de maneira critica, responsavel e construtiva nas diferentes 
situacoes sociais, utilizando o dialogo como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisoes coletivas; 

• conhecer e valorizar a pluralidade do patrimonio sociocultural brasileiro, bem 
como aspectos socioculturais de outros povos enacoes, posicionando-se 
contra qualquer diseriminacao baseada em diferencas culturais, de classe 
social, de erencas, de sexo, de etnia ou outras caracteristicas individuals e 
sociais; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNSVERSiDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• utilizar as diferentes linguagens - verbal, musical, matematica, grafica, 
plastica e corporal - como meio para produzir, expressar e comunicar suas 
ideias, interpretar e usufruir das producoes culturais, em contextos publicos e 
privados, atendendo a diferentes intencoes e situacoes de comunicacao; 

Como bem sabemos, os textos das diretrizes, assim como os parametros sao 

"veiculadores de ideologias, propostas culturais e pedagogicas com grande poder de 

penetracao no meio escolar" (FONSECA, 2003, p. 33) e todo o meio social, interferindo 

na dinamica das escolas, das proprias editoras e graficas que criam e confeccionam os 

livros didaticos e os alunos que vao passar a estudar aquilo que e posto e tido como 

necessario para sua formacao enquanto estudante e sujeito social, 

Por isso, torna-se tao importante refletir sobre o impacto dessas duas politicas 

publicas na educacao e no nosso caso no Ensino de Historia, compreendendo a relacao 

dos saberes historicos transmitidos com a escola e os discentes. 

Desde o periodo de redemocratizacao do Brasil o ensino de Historia vem sendo 

alvo de reestruturacoes, sendo segundo Fonseca (2003, p. 34-35) uma, 

[..,] estrategia nao so na luta pelo rompimento com as praticas 
homogeneizadoras e acriticas, mas tambem na criacao de novas praticas 
escolares. O objetivo do saber historico escolarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e constituido de tradigoes, 
ideias, simbolos e significados que dao sentido as diferentes experiencias 
historicas. [...] 
[...] As experiencias curriculares contemporaneas em diversos paises tem-nos 
demonstrado possibilidades, caminhos, na construcao de currieulos de historia 
para uma educacao verdadeiramente democratica. [...] (Grifos nossos) 

A Historia assim como outras areas do conhecimento, e um campo de pesquisa e 

producao do saber que esta em constante transformacao e muito distante de um unico 

posicionamento, as diversas tradicoes, simbolos e experiencias nos faz percorrer um 

caminho de constantes questionamentos, principalmente quando se trata da educacao e 

do ensino de historia propriamente dito. 

Perceber de que maneira politicas publicas atuam na area da educacao e de que 

forma elas nos auxiliam em buscar melhoramentos para o ensino como um todo, nao e 

uma tarefa facil, mas se faz necessario para compreendermos e tentar encontrar um 

caminho para enriquecermos nosso sistema educacional e proporcionar ao ensino de 

historia todas as possibilidades de trabalho que se espera. 

Relacionando teoria e metodologia na Historia, podemos destacar ampliacoes 

nos temas de estudo que auxiliam cada vez mais os pesquisadores a pensarem sobre os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fatores quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA influenciam na construcao do conhecimento historico, j a que as maneiras de 

estudar o passado sao multiplas. 

O professor/pesquisador na area de Historia, a partir das mudancas realizadas no 

campo historiografico, teve uma flexibilidade maior em estudar certos temas, como no 

caso de uma historia social da mulher, da crianca e ate mesmo da historia da educacao, 

juntamente com essas novas perspectivas os metodos de pesquisa tambem se 

expandiram, proporcionando ao campo da historia novos rumos para a produeao do 

conhecimento historico e estabelecendo uma nova relacao entre o professor e a 

disciplina de Historia. 

3.2 Profissionais de Historia e o Ensino de Historia 

Enquanto professores temos um trabalho arduo a cumprir, precisamos ensinar 

para contribuir no processo de humanizacao de alunos historicamente situados, para que 

estes saibam conviver com as diversidades imprimidas pelo cotidiano de cada um, 

compreendendo que o ensino e uma realidade social inerente a todos. 

Para entendermos o profissional em Historia, precisamos primeiro entender 

como se configura a construcao de uma identidade, neste caso de ambito social 1. A 

identidade nao e algo imutavel, mas um processo de formacao de sujeitos 

historicamente situados. 

No caso da identidade do professor, assim como de outros, "emerge em dado 

contexto e momento historicos, como resposta a necessidades que estao postas pela 

sociedade" (PIMENTA, 2007, p. 02). Esta identidade profissional "se constroi, pois, a 

partir da significacao social da profissao, da revisao constante dos significados sociais 

da profissao, da revisao das tradicoes" (PIMENTA, 2007, p. 03). Por isso podemos 

dizer que ser professor assume um carater dinamico e partindo das analises diante das 

realidades sociais e que descobrimos referencias para nos modificar. 

No tocante a identidade docente, podemos destacar tambem o trabalho realizado 

por Emery Marques Gusmao2, no qual demonstra em um dos capitulos de sua obra 

'Para melhor cornpreensao desse termo ler : Ciarnpa, A. C. (1987).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A estoria do Severino e a historia da 
Severina. Sao Paulo: Editora Brasiliense. Neste trabalho, o autor aborda a identidade como categoria da 
Psicologia Social, cujo estudo se baseou no materialismo historico e no metodo dialetico para se 
estruturar, 
2Mestre em Historia, doutora em Educacao e trabalhou nove anos na rede estadual de ensino. Lecionou 
Didatica na UNESP, campus de Assis-SP. 
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"Memorias de quern cnsina Historia" como se deu "a ruptura na cultura e na identidade 

do professorado" apos as reformas curriculares do regime militar. Segundo ela, "o 

apreeo a formacao universitaria parece ter apagado os ultimos resquicios do 

missioneirismo do magisterio e imposto a profissionalizacao", ou seja, o que de fato 

passou a importar foi o magisterio como um mero emprego para complementar a renda 

em casa, sem qualquer preocupacao com uma identidade docente ou ate mesmo com o 

processo de ensino e aprendizagem. 

No entanto, considerando o espaco do Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, para 

as professoras entrevistadas, quando perguntadas sobre considerar a disciplina de 

Historia ser importante para uma formacao de identidade, ambas responderam que sim, 

pois segundo Socorro Costa, "esta disciplina oportuniza os alunos a falarem sobre 

diversos assuntos, estando sempre atualizado", e proporcionando uma analise e 

cornpreensao sobre a realidade que os cerca. 

Durante certo tempo o professor atuou como um simples executor de politicas 

publicas e pianos educacionais elaborados por "especialistas" e os alunos eram apenas 

seres passivos, que so recebiam as informacoes necessarias para se passar em prova, 

sem ter qualquer sentido em sua vida e torn ando a escola um lugar entediante. 

Pensando em minimizar esses efeitos sobre o Interesse dos alunos pela escola, a 

Secretaria de Educacao de Sao Paulo iniciou uma revisao nos currieulos educacionais, 

no interesse de inserir uma discussao sobre as ciencias humanas tanto no ensino 

fundamental quanto no ensino medio, para isso restituiu o ensino de Historia e o de 

Geografia. 

Segundo Martha dos Reis (2012, p. 283) foram varias as razoes para que 

houvesse uma revisao no curriculo do Estado de Sao Paulo, dentre elas estavam, 

[...] esvaziamento de conteudo pelo uso excessivo dos livros e/ou manuais 

didaticos; c) ensino sem significacao para os alunos e professores dado a 

compartimentacao dos conteudos e a repeticao dos manuais; d) processo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

descaracterizacao das disciplinas que vitimavam professores e alunos. 

Alem de sanar com estes problemas, havia o "drama" da quantidade de 

reprovacoes que eram recorrentes nas escolas paulistas e para responder aos apelos da 

sociedade paulistana que almejava uma educacao de mclhor qualidade para com os 

seus, abolindo um ensino seletivo. 
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No entanto, tais medidas de fato nao foram implementadas pelos professores de 

Sao Paulo por diversas razoes, como as questoes teoricas que nao estavam claras, dentre 

outras, mas podemos dizer que essa revisao curricular foi um pontape in i t i a l para se 

pensar novas propostas curriculares de ambito nacional para injetar animo no sistema 

educacional brasileiro. 

Dessa maneira os Parametros Curriculares Nacionais elaborados em 1997, 

buscou proporcionar ao profissional em Historia novas perspectivas de se trabalhar a 

disciplina fosse na parte metodologica, nos conteudos e/ou ate mesmo na parte 

avaliativa, beneficiando um aprofundamento nas questoes sociais, culturais que 

envolvem o ambiente escolar e os proprios alunos, objetivando tambem uma 

transformacao positiva no sistema educacional brasileiro. 

Portanto, e relevante conhecermos como se configurou a partir da decada de 

1990 com essas novas propostas curriculares o que funcionou e o que aiterou na relacao 

do professor com a disciplina de historia e quais praticas pedagogicas foram 

incorporadas no ensino de historia. 

Tais propostas curriculares deveriam considerar alguns pontos importantes para 

que os objetivos desejados fossem alcancados, "como a adequacao dos conteudos a 

serem ministrados para que todos os alunos pudessem compreender, a escola deveria se 

enquadrar nas exigencias do mundo moderno, preocupando-se em ensinar o que fosse 

fundamental" (REIS, 2012, p. 283) e condicoes de trabalho mais adequadas para os 

professores, mas essas reformas e maneiras de formacao e capacitacao de professores so 

o tempo revelara os resultados. 

Com novas propostas curriculares e ate mesmo diretrizes gerais para a educacao, 

o papel do professor ganhou ainda mais notoriedade. U m exemplo e a metodologia 

progressista que, coloca o professor como um mediador entre o conhecimento e o aluno, 

mas nao e um mediador como qualquer outro, o professor passou a fornecer as 

ferramentas necessarias aos alunos para que estes cheguem a um conhecimento partindo 

de vivencias cotidianas e relevantes para sua formagao enquanto um sujeito critico e 

reflexivo e um cidadao no sentido pleno da palavra. 

O profissional da area de Historia tornou-se imprescindivel para proporcionar a 

sociedade uma cornpreensao do meio social, bem como dos aspectos culturais, politicos 

e economicos que engendram a comunidade. 

O consideravel aumento no acervo metodologico para a disciplina de Historia 

proporcionou ao profissional de Historia diversas possibilidades para atuar em sala de 
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aula, os recursos tccnologicos ampliaram as possibilidades metodologicas. A utilizacao 

de documentos de multiplas qualidades, como cartas, musicas, fotografias, ate mesmo 

figurinos de outrora, tudo para despertar nos alunos interesse e curiosidade para com o 

mundo que o cerca. 

Nao querendo desmerecer, mas em certos momentos a metodologia se torna bem 

mais importante do que a propria teoria, nao que essa nao seja importante, no entanto, 

quando preparamos nossas aulas adequando a metodologia ao aluno, considerando a 

multiplicidade de uma sala de aula, nos enquanto professores espcramos conseguir 

alcancar o maior numero de alunos possivel, para que o objetivo de torna-los criticos e 

reflexivos funcione. 

A metodologia, assim como o sistema avaliativo e os conteudos sao necessarios 

ao trabalho do professor de Historia e isso flea claro no PCN's, j a que o mesmo buscou 

direcionar melhores condicoes de utilizar cada um dos recursos supracitados. 

No processo de avaliacao e importantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA considerar o conhecimento previo, as 
hipoteses e os dominios dos alunos e relaciona-los com mudancas que 
ocorrem no processo de ensino e aprendizagem. O professor deve identificar 
a apreensao de conteudos, nocoes, conceitos, procedimentos e atitudes como 
conquistas dos estudantes, comparando o antes, o durante e o depois. A 
avaliacao deve ser mensurar simplesmente fatos ou conceitos assimilados. 
Deve ter um carater diagnostico e possibilitar ao educador avaliar o seu 
proprio desempenho como docente, refletindo sobre as intervencoes didaticas 
e outras possibilidades de como atuar no processo de aprendizagem dos 
alunos (BRASIL, 1998, p. 62). 

Os criterios de avaliacao para o terceiro e quarto ciclo, assim como os metodos 

didaticos se tornam funcao do professor para criar situacoes de ensino para que os 

alunos compreendam as relacoes entre passado e presente, acoes individuals ou 

coletivas e as articulaeoes sociais. 

Sendo assim, podemos corroborar com a ideia de que as reform as educacionais 

influenciaram na atuacao dos professores de historia, favorecendo a pratica docente e 

contribuindo para uma melhor formacao dos alunos, para enquadra-los na sociedade 

como devidos cidadaos. 
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3.3 Mudancas e permanencias do Ensino de Historia no Colegio Nossa Senhora 

Auxi l iadora 

Tratamos a seguir sobre as respostas obtidas a partir da aplicacao dos 

questionarios do grupo um e dois, aplicado as duas professoras de Historia, sobretudo o 

ultimo que buscou perceber as mudancas operacionalizadas no Colegio Nossa Senhora 

Auxiliadora com relacao ao Ensino de Historia, a partir das novas politicas publicas 

implantadas no final da decada de 1990. 

Ambas as professoras dividem a sua Jornada de trabalho em duas instituicoes de 

ensino e possuem cerca de vinte e cinco anos de servicos prestados ao CNSA. A 

participacao em cursos de aperfeicoamento sao feitos pelas duas, Socorro Costa 

atualmente faz parte do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), 

curso oferecido pelo Estado para todos os professores estaduais. Fatima Mangueira 

costuma participar de Jomadas Educativas. A o nos referirmos a escolha de uma outra 

profissao, tanto uma quanta a outra nao optariam por outra profissao, pois segundo 

Socorro Costa "o professor continuant tendo a sua importancia no cenario da educacao 

brasileira, sendo este um profissional do futuro". 

A o acreditarmos na potencialidade dos professores, bem como, dos alunos, 

podemos dizer que isso e algo que nos impulsiona a seguir em frente para tentarmos 

transformar a educacao brasileira. Podemos dizer que "e na sala de aula que se realiza 

um espetaculo cheio de vida e sobressaltos" (SCHMIDT, 2004, p. 30), isso porque cada 

aula que o professor planeja e unica e os sentimentos nela impressos sao diferentes, nos 

proporcionando momentos singulares. 

Antes de ingressarem no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, ambas foram 

alunas deste educandario, Fatima Mangueira cursou o pedagogico e pelas atividades 

empenliadas durante o curso recebeu o convite para ser professora, iniciando seu 

trabalho como docente em 1978. Algo parecido aconteceu a Socorro Costa, ingressando 

como professora em 1982, cuja "admiracao pela escola, pelos profissionais que tanto 

amor dedicavam as suas atividades, pela metodologia aplicada" foi crescendo ao longo 

dos seus anos enquanto aluna e so se reafirmaram quando ingressou na escola como 

profissional. 

Com relacao ao planejamento que deve ser feito pelo professor seja de que 

disciplina for, para ambas e algo mdispensavel, j a que segundo Socorro Costa, "o 

planejamento e um companheiro permanente do bom desenvolvimento e de uma boa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aula do professor", e para Fatima Mangueira, apesar da "experiencia que o professor 

tenha e impossivel entrar na sala de aula" sem qualquer planejamento, por mais simples 

que ele possa parecer. 

Na questao 06 do segundo questionario perguntamos se "houve mudancas na 

forma de planejar do final da decada de 1990 para os dias atuais". Fatima Mangueira 

afirmou que houve uma preocupacao maior em inserir os conteudos mais significativos 

para o aluno e sua participacao nas aulas; ja Socorro Costa afirmou que houve 

mudancas especialmente pela contribuicao tecnologica e de novos instrumentos para a 

melhoria das aulas. 

As mudancas atribuidas aos planejamentos das professoras levaram em 

consideracao os direcionamentos elencados pelos PCN's, pois segundo elas, o mesmo 

proporcionou um pensar e agir diferenciados em torno do planejamento. 

Na questao 08 perguntamos sobre a concepcao do ensinar e aprender, as 

respostas se complementaram, pois para Socorro Costa "ensinar e aprender caminham. 

juntos, nao existe aquele que saiba mais ou menos, mas aquele que esta eternamente 

querendo aprender", postura essa que nao e deixada de lado pelo professor que, de 

acordo com Fatima Mangueira "e um eterno aprendiz, e nao existe o ensinar sem 

aprender". 

Em consonancia com o trabalho do professor, alem dele se propor a ensinar 

conteudos, utilizar metodologias que atraiam os alunos, se faz necessario que haja um 

bom relacionamento entre o mestre e o aluno, o respeito mutuo para que tudo transcorra 

bem na sala de aula e fora dela. Sendo assim, Socorro sempre procurou ter um bom 

relacionamento com os alunos, defendendo uma opiniao de que "uma boa convivencia 

ajuda na melhoria da aprendizagem". Ja Fatima deixou claro que havia um bom 

relacionamento, mas j a havia tracos de "rebeldia por parte de alguns alunos", mas nada 

que nao fosse possivel de resolver. 

Ao perguntarmos a respeito de mudancas ocorridas no ensino de Historia no 

final da decada de 1990, afirmaram que "sim", Fatima destacou que a 

interdisciplinaridade com as demais areas do conhecimento foi um ponto bem 

explorado; para Socorro "o tempo que nao para" trouxe mudancas, nas quais foram 

acompanhadas pelo ensino de Historia, vindo somar ao ato de ensinar mais significacao 

e nisso tanto os PCN's quanto a LDBEN/96 contribuiram voltando um olhar mais 

profundo no conhecimento do aluno, observando-o como um todo, tendencia muito 
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explorada pelos PCN's que pensou partir do espaco social do aluno para que este possa 

desenvolver a criticidade e a cornpreensao dos fatos historicos que Ihe sao intrinsecos. 

As reunioes por departamento ou por area sempre foram praticadas na escola, os 

professores costumavam se reunir para discutir sobre o andamento da disciplina e o que 

fazer de diferente. Neste sentido, perguntamos "como aconteciam estas reunioes apos as 

mudancas curriculares no ensino de Historia". Fatima frisou que "sempre realizava uma 

avaliacao da disciplina por serie", e apos as conclusoes se planejava de forma a superar 

as dificuldades enfrentadas, complementa ainda afirmando que "sempre havia a 

preocupacao com a formacao do professor", por isso tinham sempre um texto para ser 

lido e debatido nas reunioes, alem e claro, costumavam ver a Historia nao como uma 

disciplina decorativa, mas uma materia que "pudesse ajudar na formacao de cidadaos 

conscientes do seu presente, passado e future"; corroborando com essa ideiaSocorro 

afirmou que estas reunioes "sempre a motivava a trata-la como uma ciencia da vida, 

complementando as outras disciplinas". 

O Ensino de Historia pode desempenhar v arias funcoes dentro do ambiente 

escolar. No caso do Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, o mesmo, segundo Fatima, 

despertava uma preocupacao com os conteudos, na intencao de trabalhar "com os mais 

significativos para os alunos", mas de acordo com Socorro, sem deixar de dar 

oportunidade aos alunos, para "poderem criticar, opinar e expressar seus pensamentos 

com liberdade", corroborando assim com os objetivos elencados pelos PCN's para o 

ensino de Historia. 

No tocante ao uso dos PCN's e da LDBEN/96 nas reunioes de departamento, 

Fatima afirmou que os mesmos "nao eram utilizados com muita frequencia", mas por 

ter feito um curso no qual pode estudar os Parametros Curriculares Nacionais isso 

facilitou o trabalho no departamento. 

Dessa maneira, podemos refletir sobre como devemos/podemos utilizar os 

Parametros Curriculares Nacionais para melhorar e transformar o ensino de Historia, 

para que cada vez mais nossos alunos sejam e se sintam verdadeiros sujeitos historicos 

dentro do ambiente onde eles vivem e trocam experiencias. 

Alem da analise efetuada nos questionarios aplicados, observamos tambem as 

cadernetas escolares citadas no primeiro momento no segundo capitulo. Pois os diarios 

escolares sao instrumentos legais de reglstro dos desenvolvimentos das atividades 

pedagogicas desenvolvidas pelo professor, devendo conter informacdes basicas como o 

objetivo, a metodologia e o conteudos de cada aula lecionada. 



Ao analisarmos as cademetas corrcspondentcs a 6 a serie, concluimos que nao 

houve alteracao nas formas de resumir como as aulas teriam acontecido, de um ano para 

outro (1997-1998), mesmo com a insuficiencia de dados, j a que as mesmas 

apresentaram de maneira sucinta os resumos das aulas1. As aulas ministradas pela 

professora Socorro Costa baseava-se em explicacao do conteudo, atividade referente ao 

conteiido e depois para finalizar era feita a correcao da mesma, como podemos observar 

no exemplo a seguir, das cademetas dos anos de 1997 e 1998 respectivamente: 

Poderiamos pensar que o espaco para que fossem registradas as aulas eram 

insuficientes, por isso tamanha objetividade. No entanto, observou-se que o espaco para 

que fossem registradas as informacoes basicas pertinentes as cademetas escolares era 

suficiente. 

O mesmo foi observado nos registros de aulas realizados pela professora Fatima 

Mangueira durante os anos de 1997-1998-1999, a mesma costumava realizar perguntas 

orais, textos complementares e estudos dirigidos, como observamos abaixo: 

Cf. em ANEXOS. 

(Caderneta, 1997, 6 a serie) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.)H*TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <  \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .v rnb d a :x*u_t<i.a. i r k 

(Caderneta, 1998, 6 a serie) 



(Caderneta, 1998, 8 a serie) 

Sendo assim, podemos perceber que o discurso que se faz presente nos 

questionarios e um, no qual e pertinente desenvolver nos alunos a capacidade critica, 

trabalhar os conteudos com novas tecnicas para que as aulas nao se tornem "chatas" 

para o alunado. No entanto nas cademetas analisadas nao e possivel perceber o objetivo 

pretendido durante as aulas, j a que muitas vezes os conteudos foram apresentados, 

porem a metodologia aplicada ficou esquecida pelas professoras ao resumir as aulas em 

seus registros. 

Diante disso podemos pensar em uma questao: Sera que para os registros 

escolares, que sao tidos como documentos oficiais, e mais importante deixar exposto o 

conteiido ministrado, do que a propria metodologia ou os objetivos almejados em cada 

aula? Qual seria a conexao existente entre os conteudos ministrados e a vida cotidiana 

dos alunos? As atividades realizadas em sala de aula apresenta alguma metodologia 

diferenciada? E possivel inferir outras metodologias nos diarios? 

Observamos que todos os registros de aulas analisados parti ram da mesma 

organi/.aeao, conteudos ministrados e depois a "metodologia" aplicada ou avaliacao e 

em nenhum momento ficou exposto qual seria o objetivo das aulas, algo que de acordo 

com o Ministerio Publico de Educacao e Cultura (MEC), nao deveria ser deixado de 

lado, no entanto nos registros das cademetas das professoras do CNSA isso nao 

aconteceu, denotando aos conteudos maior importancia em relacao aos objetivos. 

Considerando que os PCN's direcionaram os professores a se apropriarem do 

conhecimento previo dos alunos e de sua vida cotidiana para pensar os assuntos 

relevantes a serem estudados, o mesmo nao se fez presente nos registros das aulas, uma 

vez que, os conteudos lecionados em cada serie seguia nitidamente a sequencia 

esquematizada pelos livros didaticos, o que nos fez perceber que nao havia nenhuma 
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relacao entre conteiido e o cotidiano dos alunos, houve uma simples transposicao 

didatica. 

Vimos que de acordo com os PCN's as metodologias e as avaliacdes sao tao 

importantes quanto os conteudos lecionados, dessa forma, nao teria necessidade de 

haver uma distincao deste das demais ferramentas utilizadas pelos professores para 

atuar na sala de aula. 

Contudo, no que diz respeito as atividades ou avaliacoes realizadas as 

metodologias aplicadas por ambas as professores nao se diferenciaram, uma vez que 

elas utilizaram,como ja mencionado e exempliIIcado anteriormente, praticas como 

estudos dirigidos, exercicios de verificacao da aprendizagem, textos complementares 

sem evidentemente especificar como eram realizadas tais atividades. 

Sendo assim, de acordo com as leituras realizadas nos registros de aulas, nao 

ficou perceptivel a inferencia de outras metodologias em relacao aos conteudos 

lecionados, tanto antes dos PCN's serem criados, quanto no ano de sua fundacao como 

um ano apos sua implantacao efetiva. 

Portanto, uma vez realizada nossa pesquisa com duas das quatro professoras de 

Historia do Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, durante os anos de 1997-1998-1999, 

podemos perceber que diante dos direcionamentos dos questionarios na perspectiva do 

discurso inferido nas respostas dos mesmos pelas docentes houve transformacoes no 

ensino de Historia na instituieao. considerando as propostas e objetivos apresentados 

pelos Parametros Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Base da Educacao 

Nacional, julgando ser de interesse destas a qualificacao cada vez mais do ensino de 

Historia e a potencializacao da criticidade dos alunos, vinculando-o a realidade dos 

mesmos. Entretanto o discurso nao e eompativel com os registros das cademetas 

escolares, j a que diante dos mesmos nao foi possivel perceber tais mudancas, pois a 

apresentacao dos resumos das aulas expressaram apenas os conteudos a serem 

ministrados, uma metodologia bem sucinta e sem qualquer objetivo almejado, 

denotando uma objetividade das mesmas, minimizando a disposicao de informacoes 

acerca desta pesquisa. Os proprios conteudos sao expressao de realidade que foge do 

cotidiano dos discentes. 
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Em nosso trabalho monografico o foco foi a identificacao das possiveis 

transformacoes no Ensino de Historia no final da decada de 1990, tendo como 

referenda o Colegio Nossa Senhora Auxiliadora no municipio de Sousa-PB, utilizando 

como fontes, os diarios escolares, entrevistas, questionarios e conteudos curriculares 

proposto pelo Ministerio da Educacao e Cultura para a educacao brasileira e disciplina 

de Historia, bem como a Lei de Diretrizes e Base da Educacao Nacional e os PCNs. 

O estudo sobre disciplinas escolares tern constituido um importante objeto de 

analise e elaboracao de um conhecimento social e historico acerca das propostas 

curriculares, suas praticas e seus promotores. De acordo com nosso estudo, observamos 

que a historia do Ensino de Historia se articula ao processo de transformacoes 

curriculares pertinentes a cada mudanca educacional que ocorreu em nosso pais, assim 

como nao devemos compreender a escola como um simples espaco de absorcao de um 

conhecimento "limpo e seco". 

Percebemos os caminhos suntuosos pelo qual a disciplina de Historia teve que 

percorrer para se constituir como conhecimento, quando efetivada como disciplina 

escolarmanteve o objetivo de constituir um espirito nationalists nos brasileiros, so a 

partir da decada de 1980 com as Intensas mudancas operacionalizadas nos currieulos 

houve consideraveis alteracoes que fizeram toda a diferenca, tornando-a uma disciplina 

com essentia (trans)formadora de cidadaos e pautada em novas concepcoes 

historiograficas, buscando romper com uma perspectiva reprodutivista ate entao 

praticada. 

Antes de verificarmos as transfonnacoes ou permanencias efetivadas no ensino 

de Historia no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, narramos a fundacao da instituieao, 

baseado nos relates de Madre Aurelia e consultas ao site da escola. Mediante a pesquisa 

foi possivel perceber quao relevante se tornou o colegio referenciado para a educacao 

local. 

Posteriormente realizamos uma revisao bibliografica acerca da trajetoria do 

Ensino de Historia no Brasil desde sua instituieao como disciplina escolar, bem como, 

das alteracoes nos conteudos e metodos tanto na escola primaria quanto na secundaria, 

j a que estas sofreram maiores influencias diante das mudancas curriculares ao longo do 

seculo X X , mudancas essas que foram significativas principalmente na decada de 1980 

apos o periodo de redemocratizacao do Brasil e se intensificaram nos anos 1990. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Depots de termos efetivado a revisao bibliografica, analisamos as politicas 

publicas da Educacao no final da decada de 1990 - a Lei de Diretrizes e Base da 

Educacao Nacional sancionada em 1996 e os Parametros Curriculares Nacionais 

elaborados em 1997 e distribuido em 1998 - para perceber quais mudancas haviam sido 

imprimidas na educacao, bem como, no Ensino de Historia. 

Por fim analisamos os questionarios aplicados as professoras de Historia da 

instituieao que lecionavam durante o recorte temporal da pesquisa, bem como as 

cademetas escolares, para percebermos as transfonnacoes ou pennanencias no ensino 

de historia na referida escola e compreendermos ate que ponto tais mudancas se 

adequaram as politicas publicas de educacao vigentes e propostas curriculares. 

Mudancas sao necessarias quando buscamos imprimir o melhor naquilo que 

fazemos, foi nesse pensamento que as politicas publicas de educacao do Brasil foram 

criadas, para proporcionar ao pais novas perspectivas para se trabalhar o processo 

educativo das criancas e jovens, e no caso dos professores de Historia, poder trabalhar a 

criticidade e a reflexao diante dos processos historicos da sociedade que esta em 

constante mutacao, reverberando assim, sobre sua participacao na mesma e qual a sua 

funcao diante do processo de ensino e aprendizagem. 

A o nos referimos ao trabalho do professor de Historia, dizemos que este requer 

cuidados no que se refere as praticas pedagogicas, porem, nao podemos despir este 

profissional de sua funcao enquanto pesquisador, por mais que seu titulo seja de uma 

Licenciatura, nas suas praticas diarias de sala de aula, ele deve considerar o seu lado de 

pesquisador, j a que estima-se que os professores estejam sempre buscando formas de 

apcrfeicoamento e novos metodos para que consiga da melhor maneira possivel chegar 

ate o aluno e fazer com ele perceba seu papel dentro do processo historico e se sinta 

como um verdadeiro sujeito historico. 

O que ilea desta pesquisa e que ainda ha muito o que pensar sobre as praticas 

didaticas e ate mesmo das propostas curriculares que permeiam a educacao, mas 

principalmente o Ensino de Historia, j a que este assim como outras disciplinas das 

ciencias humanas assumem um papel de grande responsabilidade, pois trabalham com a 

formacao do homem e sua interacao e cornpreensao da sociedade em que vive. 

Sabemos que diretrizes existem, porem ainda nao ha uma apropriacao total do 

que estas colocam para a disciplina de Historia, os PCN's servem como exemplos para 

cada um dos estados brasileiros, estes por sua vez elaboram seus parametros a nivel de 

Estado, j a os municlpios organizam suas proprias politicas curriculares e por ultimo as 

Clfc.,. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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escolas criam seus proprios prejetos pedagogicos inspirados nas vcrsdcs das instancias 

maiores, ou seja, ha uma hierarquizacao curricular, na qual as escolas se detem a seguir 

o projeto pedagogico da mesma, deixando muitas vezes de lado objetivos importantes 

apresentados pelos PCN's por julgarem os projetos completos e de acordo com a 

proposta pedagogica da escola. 

O Colegio Nossa Senhora Auxiliadora desde a sua fundacao trabalhou com o 

Ensino de Historia e se inseriu no contexto historico e educacional da cidade de Sousa-

PB, buscando realizar um ensino com qua] idade e compromisso com os lemas 

defendido pela instituieao: ciencia, fe e cidadania. 

As mudancas operacionalizadas no Ensino de Historia no CNSA aconteceram de 

acordo com as transformacoes operadas no pais, principalmente as engendradas a partir 

da decada de 1950, entretanto, as mutacoes ocorridas nos currieulos de Historia, bem 

como, as politicas publicas de educacao, nao foram absorvidas por complete pela 

instituieao, havendo assim permanencias com relacao a metodologia, os conteudos 

trabalhados em sala de aula. 

O metodo traditional que virou alvo de todas as criticas envolvendo o meio 

educacional parece ter permanecido nas aulas de Historia do Colegio Nossa Senhora 

Auxiliadora, apesar dos professores afirmarern o contrario. 

Diante do exposto a analise dos questionarios nos fez perceber que as 

professoras do CNSA, em seus discursos diante das respostas se apropriaram dos 

Parametros Curriculares Nacionais para tentar seguir as transformacoes que estavam por 

vir, as que destacando principalmente a metodologia aplicada, pois segundo elas houve 

uma insercao de novos instrumentos metodologicos, como os filmes, no entanto os 

objetivos pretendidos durante as aulas, bem como, essa apropriacao dos PCN's nao 

ficaram claros se foram ou nao atingidos ou utilizados, uma vez que estes nao ficaram 

evidentes nos registros das cademetas escolares, denotando um pouco de dificuldade em 

nossa pesquisa. Mesmo sem haver uma relacao entre o que foi registrados nos diarios 

escolares o que propoe as politicas publicas de educacao, as professoras se mostraram 

conscientes sobre as perspectivas da LDBEN/96 e principalmente dos PCN's. 

Dessa maneira podemos concluir que enquanto professores e pesquisadores 

devemos compreender os currieulos que norteiam nosso trabalho para que possamos 

adequa-lo a nossa realidade de ensino e consigamos atingir os objetivos inerentes a 

disciplina de Historia e a Educacao como um todo, pois nao e apenas teoria e pratica, e 

sim iniciativa, perseveranca e comprometimcnto. 
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O conjunto de ferramentas que nos apropriamos fazem. valer o processo de 

ensino-aprendizagem, destacando sempre a busca por melhores metodologias, pois as 

praticas didaticas norteiam e alicercam as aulas para que se consiga atingir os objetivos 

almejados. 

A Historia enquanto conhecimento escolar tern um grande caminho a percorrer 

elaborando juntamente com outras disciplinas os saberes escolares e principalmente o 

entendimento sobre o real, para que isso se efetive e necessario que deixemos de lado o 

reprodutivismo dos materiais didaticos, pautando-se em uma postura investigativa, 

reflexiva e problematizadora acerca do conhecimento historico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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U N I D A D E A C A D E M I C A DE CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O DE CONCLUSAO DE CURSO 

T I T U L O : TRACOS DO ENSINO DE HISTORIA NO COLEGIO NOSSA SENHORA 

A U X I L I A D O R A , N A C I D A D E DE SOUSA-PB 

OBJETIVO: Analisar as transfonnacoes ocorridas no Ensino de Historia nos anos de 

1997 a 1999, no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, apreendendo ate que tais 

mudancas se adequavam as politicas publicas ou a educacao na nossa 

contemporaneidade. 

1 2 

HarlanneKrislenBelarmino Dantas , Prof. Isamarc Goncalves Lobo 

ENTREVISTA ESTRUTURADA 

Nesta entre vista, pretendemos realizar uma pesquisa, para a elaboracao da 

historia da Instituieao supracitada, bem como, alguns tracos do ensino de Historia na 

mesma. 

I D E N T I F I C A C A O DO(A) E N T R E V I S T A D O ( A ) 

1- Nome: 

^Aluna do curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 
hkrislen@hotmail.com ., 
Wessor, Onentador UACS/CFP/UFCGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PROFtbSOKts 

B1BU0TECA SET0R1AL 

CAJAZEIRAS-PARAiBA 

mailto:hkrislen@hotmail.com


2- Idade: anos 

3- Cidade onde mora: 

4- Cargo que ocupa no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora: 

5- Como se deu a fundacao da Escola? Quais pessoas estavam envolvidas? 
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6- Desde a fundacao se ensinava Historia? 

7- Quem foram as primeiras professoras de Historia da instituieao? 

8- Como esta disciplina costumava ser transmitida aos alunos? 

9- Apos a instauraeao do Regime Mili tar no Brasil, houve alguma recomendacao 

para a escola sobre o que os professores podiam ensinar nas aulas de Historia? 



10- Ainda durante o periodo da Ditadura, como a escola se preparou para conciliar 

as exigeneias do govemo militar diante dos parametros de educa9ao e a doutrina 

seguida pela instituieao? 

11- Durante o periodo de "redemocratizaeao" do Brasil, a escola tambem se 

redemocratizou? 
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12- Qual o papel da instituieao dentro da sociedade sousense, desde a sua fundaeao 

ate os dias atuais? Mudou alguma coisa ao longo dos 55 anos? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE C A M PIN A GRANDE 

CENTRO DE F O R M A C A O DE PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A DE CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O DE CONCLUSAO DE CURSO 

T I T U L O : TRACOS DO ENSINO DE HISTORIA NO COLEGIO NOSSA SENHORA 

A U X I L I A D O R A , N A C I D A D E DE SOUSA-PB 

OBJETIVO: Analisar as transformacoes ocorridas no Ensino de Historia nos anos de 

1997 a 1999, no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, apreendendo ate que tais 

mudancas se adequavam as politicas publicas ou a educacao na nossa 

contemporaneidade, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HarlanneKrislenBelarmino Dantas', Prof. Isamarc Goncalves Lobo 2 

QUESTIONARIO: 1° Grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a i dentin cacao do 

profissional. Responder as questoes de 1 a 19. 

I D E N T I F I C A C A O D O P R O F E S S O R 

1- Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

2- Idade: anos 

Aluna do curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 
likrislen@hotmail.com 
"Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:likrislen@hotmail.com
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3- Cidade onde mora: 

4- Trabalha em mais de uma instituieao de ensino? Quantas? 

( ) Sim ( ) Nao 

5- Ha quanto tempo trabalha nas instituicoes? 

6- Qual a modalidade que leciona? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Modalidade de Ensino N° de alunos 

( ) Educacao Infantil 

( ) Fundamental - I 

( ) Fundamental- I I 

( ) EJA- Fundamental - I 

( ) EJA- Fundamental- I I 

7- Formacao academica: (Caso marque a opcao pos graduacao, responder a questao 9) 

( ) Ensino Medio/ Tecnico 

( ) Ensino Superior Incomplete 

( ) Ensino Superior Complete 

( ) Pos-Graduacao 

8- Instituieao, na qual realizou o curso de graduacao. Qual o ano da formacao? 

9- Qual a pos-graduacao realizada? Em que ano aconteceu? 

10- Costuma participar de cursos, para se manter atualizado(a)? Cite algum. 

11- Possui mais de uma graduacao no curriculo? 

( ) Sim ( ) Nao 

Se sim, qual? 

12- Desempenhou algum a atividade antes de atuar como professora de Historia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DECAMPINA GRANDE 

CENTRO DE PORMACAQ Dl PROFEssO 
B1BUCTECA SET0R1AL 
CAJAZESRAS - PARAlBA 
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13- Cargahoraria semanal: 

-Tumos em que trabalha? ( ) Manha ( ) Tarde ( ) Noite zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

horas de aula de Historia 

horas de aula em outra disciplina. Quais e em que series? 

14- Faixa salarial, levando em consideracao o salario minimo (R$ 678,00): 

( ) De 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

15- Professor(a), voce esta satisfeito(a) com o seu salario? 

( ) Sim ( ) Nao 

16- E sindicalizado(a)? ( ) Sim ( ) Nao 

17- Voce considera o trabalho do professor importante? Por que? 

18- Em algum momento voce cogitou a possibilidade de trocar de profissao? Por que? 

19- Professora, como a senhora avalia a educacao brasileira? 
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U F C G 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE C A M P I N A GRANDE 

CENTRO DE F O R M A C A O DE PROFESSORES 

U N IDADE A C A D E M I C A DE CIENCIAS SOCIAIS 

T R A B A L H O DE CONCLUSAO DE CURSO 

TITULO: TRACOS DO ENSINO DE HISTORIA NO COLEGIO NOSSA SENHORA 

A U X I L I A D O R A , N A C I D A D E DE SOUSA-PB 

OBJETIVO: Analisar as transformacoes ocorridas no Ensino de Historia nos anos de 

1997 a 1999, no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, apreendendo ate que tais 

mudancas se adequavam. as politicas publicas ou a educacao na nossa 

contemporaneidade. 

HarlanneKrislenBelarmino Dantas , Prof. Isamarc Goncalves Lobo 

QUESTIONARIO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2° grupo 

^Muna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus Cajazeiras, PB. E-mail: 

hkrislen@hotmail.com 

"Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B'BUO i c'vA oc 

mailto:hkrislen@hotmail.com
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Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a relacao do 

professor com o Colegio Nossa Senhora Auxiliadora e o ensino de Historia. Responder 

as questoes de 1 a 21. 

- SOBRE A CONCEPgAO D O ENSINO DE HISTORIA 



7G 

1- Qual o ano de admissao no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora? 

2- Havia alguma relacao com a Escola antes da sua admissao? Qual? 

3 - 0 que lhe motivou a buscar uma vaga nesta instituieao de ensino? 

4- No final da decada de 1990, o Brasil, presenciou mudancas significativas, no que diz 

respeito a educacao. Voce acredita que a escola seguiu estas transformacoes? De que 

maneira? 

5- Voce enquanto professora, considera importante a pratica do planejamento? Por que? 

6- Costuma planejar suas aulas? O que mudou na sua forma de planejar de 1997 para os 

dias atuais? (Caso tenha havido mudancas, responder a questao 7, se nao polar para a 

questao 8.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 
DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO OE FORMAQAO DE PROF t&OKtw 
BIBUOTECA SETOKtftt 
CAJAZEIRAS-RARAIBA 
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7- As mudancas ocorridas levaram em consideracao a criacao dos Parametros 

Curriculares Nacionais? 

8- Qual a sua concepcao sobre o ensinar e o aprender? 

9- Como costumava conduzir suas aulas no final da decada de 1990? 

10- Costumava utilizar algum material alem do livro didatico, durante o mesmo periodo 

citado na questao anterior? Qual ou quais? 

11- Como era sua relacao com os alunos no final da decada de 1990? 

12- Em sua opiniao, qual e a funcao dos docentes nas escolas? E a funcao do 

profissional em Historia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO OE FORMAQAO DE PROFESSORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BIBUOTECA SETORtAl 

CAJftZEiRAS - PARAiBA 
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13- Considerando os anos de 1997-1998-1999, voce considera que houve 

transformacoes significativas no Ensino de Historia, dentro da escola? 

14- Houve alguma relacao das mudancas ocorridas, com os PCN's e a Lei de Diretrizes 

e Base da Educacao de 1996? Quais seriam? 

15- Neste mesmo periodo de transformacoes curriculares, durante as reunioes de 

departamento, como costumavamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tratar o ensinar Historia? 

1 6 - 0 ensino de Historia na instituieao desempenhava algum papel para a formacao dos 

cidadaos? De que maneira isso acontecia? 

17- Voce considera a disciplina de Historia importante para uma formacao de 

identidade, seja ela Individual ou coletiva, nos alunos? 
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18- De acordo com os graficos do rendimento dos alunos na disciplina de Historia, ha 

alguma relacao dos resultados com as praticas metodologicas em sala de aula? 

> Observacao: So responda as proximas questoes, se caso tenha sido a coordenadora de 

departamento durante algum desses anos: 1997-1998-1999. 

19- Como eram conduzidas as reunioes de departamento da disciplina de Historia? 

20- Apos a elaboracao dos PCN's e da LDB-96, esses documentos costumavam ser 

utilizados durante as reunioes de departamento? 
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2 1 - Houve alguma alteracao nas praticas pedagogicas nas aulas de historia, 

considerando os objetivos colocados pelos PCN's? 



TERMO DE AUTORIZACAO 

Pe!o presente instrumento, eu, abaixo firmado e identificada autorizo, graciosamente, 

o aluno (a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WX}%laif)IY\9, faxljUrb W m j m ^ A f e p o r t a d o r (a) do RG 

mmm-w e cpfott-%i-554'14 _ 

utilizar minha entrevista, a ser veiculada, primariamente, no material em texto 

desenvolvido como Trabalho de Conclusao de Curso, ou ainda destinadas a inclusao 

em outros projetos educativos, organizados e/ou licenciados peia Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, sem limitacao de tempo ou de numero de 

exibicSes. 

Esta autorizacao inclui o uso de todo o material criado que contenha a entrevista 

concedida no dia , pelo aluno (a) da forma que melhor Ihe aprouver, 

notadamente para toda e qualquer forma de comunicacao ao publico, tais como 

material impresso, CD ("compact disc"), CD ROM, CD-I ("compact-disc" interativo), 

"home video", DAT ("digital audio tape"), DVD ("digital video disc"), radio, radiodifusao, 

televisao aberta, fechada e por assinatura, bem como sua disseminacao via Internet, 

independentemente do processo de transporte de sinal e suporte material que venha a 

ser utilizado para tais fins, sem limitacao de tempo ou do numero de 

utilizacoes/exibigSes, no Brasil e/ou no exterior, atraves de qualquer processo de 

transporte de sinal ou suporte material existente, ainda que nao disponivel em territorio 

nacional, sendo certo que o material criado destina-se a producao de obra intelectual 

organizada e de titularidade exclusiva da UFCG, conforme expresso na Lei 9.610/98 

(Lei de Direitos Autorais). 

Na condicao de titular dos direitos patrimoniais de autor da serie de que trata o 

presente, o aluno (a) e a UFCG podera dispor livremente da mesma, para toda e 

qualquer modalidade de utilizacao, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais 

fins. Para tanto, podera, a seu unico e exclusivo criterio, licenciar e/ou ceder a 

terceiros, no todo ou em parte, no Brasil e/ou no exterior, a titulo gratuito ou oneroso, 

seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim qualquer direito e/ou remuneracao, 

a qualquer tempo e titulo. 

Cajazeiras, PB,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l D dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mB^mhx/^ 2013. 

Assinatura: 

Nome:jfflnniA rW> C?)i9ffV(XrJ P r ^ t o , YflnifD 

cpf: 065 B 4 £ - n £ 



TERMO DE AUTORIZACAO 

Pelo presente instrumento, eu, abaixo firmado e tdentificado, autorizo, graciosamente, 

o aluno (a) jfoanSLn/nLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA YlwJliWu feJoMYUyn^0amfe portador (a) do RG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m % m - f t K J e CPF flrt-A^5S4 

utilizar minha entrevista, a ser veiculada, primariamente, no material em texto 

desenvolvido como Trabalho de Conclusao de Curso, ou ainda destinadas a inclusao 

em outros projetos educativos, organizados e/ou licenciados pela Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, sem limitacao de tempo ou de numero de 

exibicoes. 

Esta autorizacao inclui o uso de todo o material criado que contenha a entrevista 

concedida no diazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \Q I \ \ I$01*5 , pelo aluno (a) da forma que melhor Ihe aprouver, 

notadamente para toda e qualquer forma de comunicacao ao publico, tais como 

material impresso, CD ("compact disc"), CD ROM, CD-I ("compact-disc" interativo), 

"home video", DAT ("digital audio tape"), DVD ("digital video disc"), radio, radiodifusao, 

televisao aberta, fechada e por assinatura, bem como sua disseminaeao via Internet, 

independentemente do processo de transporte de sinal e suporte material que venha a 

ser utilizado para tais fins, sem limitagao de tempo ou do numero de 

utilizacoes/exibic5es, no Brasil e/ou no exterior, atraves de qualquer processo de 

transporte de sinal ou suporte material existente, ainda que nao disponivel em territorio 

nacional, sendo certo que o material criado destina-se a producao de obra intelectual 

organizada e de titularidade exclusiva da UFCG, conforme expresso na Lei 9.610/98 

(Lei de Direitos Autorais). 

Na condicao de titular dos direitos patrimoniais de autor da serie de que trata o 

presente, o aluno (a) e a UFCG podera dispor Itvremente da mesma, para toda e 

qualquer modalidade de utilizagao, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais 

fins. Para tanto, podera, a seu unico e exclusive criterio, licenciar e/ou ceder a 

terceiros, no todo ou em parte, no Brasil e/ou no exterior, a titulo gratuito ou oneroso, 

seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim qualquer direito e/ou remuneracao, 

a qualquer tempo e tftulo. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE C AMPIN A GRANDE 

CENTRO DE FQRMACAO DE PROFESSORES 

UNI DADE ACADEMIC A DE CEENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

TITULO: TRACOS DO ENSINO DE HISTORIA NO COLEGIO NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA, NA CIDADE DE SOUSA-PB 

OBJETIVO: Analisar as transformacoes ocorridas no Ensino de Historia nos anos de 

1997 a 1999, no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, apreendendo ate que tais 

mudancas se adequavam as politicas publicas ou a educacao na nossa 

contemporaneidade. 

HarlanneKrislenBelarmino Dantas1, Prof. Isamarc Gon^alves Lobo2 

ENTREVISTA ESTRUTURADA 

Nesta entrevista, pretendemos realizar uma pesquisa, para a elaboracao da 

historia da Instituicao supracitada, bem como, alguns tracos do ensino de Historia na 

mesma. 

IDENTIFICACAO DO(A) ENTREVISTA DO(A) 

1- Nome.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % / a M & ( d m m \ \ ) m ( f s m ( M ( A u £ u A ? u i ( a ) 

2- Idade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 ^  anos ( T T T ^  ^  1 

3- Cidade onde mora: 

1Aluna do curso de Licsnciatora em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras., PB. E-mail: 
likrislen@hotmail.com 
zProfessor, Orientador UACS/CFP/UFCG JMVFR^T," \jc ff^fP 

OK > , '' >% '' •• 

CAjA2.tifW> -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I-AKAID*  

mailto:likrislen@hotmail.com


4- Cargo que ocupa no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora: 

5- Como se deu a fundacao da Escola? Quais pessoas estavam envolvidas? ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u Qy j \ x m k i s ^ ^ > ^ r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jam 

'•^Ao\py{ky ,9/0 

o c^fesyxA) ^AcAs&i*\ _ 



6- Desde a fundacao se ensinava Historia? 

u~ f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..0 (UVVMCoi 

I & m m v + O ^ ^ (t^jXhltjif deters' dfa&yfyyi^^. 

I 

8- Como esta disciplina costumava ser transmitida aos alunos? 

J ^ w y ^ m ^ a , W p o m 

9- Apos a instauraeao do Regime Militar no Brasil, houve alguma recomendacao 

para a escola sobre o que os professores podiam ensinar nas aulas de Historia? 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMAQto DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS - PARA18A 



10-Ainda durante o periodo daDitadura, como a escola se preparou para conciliar 

as exigencias do governo militar diante dos parametros de educacao e a doutrina 

seguida pela instituicao? 

11-Durante o periodo de "redemocratizacao" do Brasil, a escola tambem 

seredemocratizou? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DECAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FQRMAQAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORiAL 

CAJAZEiRAS - PARAiBA 



12-Qual o papei da instituicaodentro da sociedade sousense, desde a sua fundacao 

ate os dias atuais? Mudou alguma coisa ao longo dos 55 anos? 

asLi 

4 a 

^ K c f o ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO OE FORMAQAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORiAL 

CAJAZEiRAS--PARAiBA 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMIC A DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

TITULO: TRACOS DO ENSINO DE HISTORIA NO COLEGIO NOSSA SENHORA 

AUXELIADORA, NA CIDADE DE SOUSA-PB 

OBJETIVO: Analisar as transformacoes ocorridas no Ensino de Historia nos anos de 

1997 a 1999, no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, apreendendo ate que tais 

mudancas se adequavam as politicas publicas ou a educacao na nossa 

contemporaneidade. 

HarlanneKrisIenBelarinino Dantas1, Prof. Isamarc Goncalves Lobo2 

QUESTION ARK): 1° Grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a identificacao do 

profissional. Responder as questoes de 1 a 19. 

IDENTIFICACAO DO PROFESSOR 

1- Sexo: QO Feminino ( ) Masculino 

2- Idade: 5§f anos 

3- Cidade onde mora:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOJJUT^- -^i> 

4- Trabalha em mais de uma instituigao de ensino? Quantas? 

'.Aluna do curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 
hkrislen@hotmail.com 

"Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

mailto:hkrislen@hotmail.com


§() Sim ( ) Nao 

5- Ha quanta tempo trabalha nas instituicoes? 

6- Qual a modalidade que leciona? 

Modalidade de Ensino N° de alunos 

(V) Educacao Infantil 

( ) Fundamental - I 
Fundamental- I I 

( ) EJA- Fundamental - I 

( ) EJA- Fundamental- I I 

7- Formacao academica: (Caso marque a opcao pos graduacao, responder a questao 9) 

( ) Ensino Medio/ Tecnico 

( ) Ensino Superior Incomplete 

(X) Ensino Superior Completo 

( ) Pos-Graduacao 

8- Instituicao, na qual realizou o curso de graduacao. Qual o ano da formacao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ufce - 3 S ^ 

9- Qual a pos-graduacao realizada? Em que ano aconteceu? 

10- Costuma participar de cursos, para se manter atualizado(a)? Cite algum. 

11- Possui mais de uma graduacao no curriculo? 

( )Sim (X)Nao 

Se sim, qual? 

12- Desempenhou alguma atividade antes de atuar como professora de Historia? 



13- Carga horaria semanal: 

-Turnos em que trabalha? ( ) ManhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0$ Tarde ( ) Noite 

horas de aula de Historia 

horas de aula em outra disciplina. Quais e em que series? 

14- Faixa salarial, levando em consideracao o salario minimo (R$ 678,00): 

Q )̂ De 1 a 2 salarios minimos ( ) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

15- Professor(a), voce esta satisfeito(a) com o seu salario? 

( ) SimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Nao 

16- E sindicalizado(a)? ( ) Sim (j^)Nao 

17- Voce considera o trabalho do professor importante? Por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ n o | ^ 4 ^ & \  V>/o.H?J! ^ w u j r f o J^^^Q<JCIA^L 

18- Em algum momento voce cogitou a possibilidade de trocar de profissao? Por que? 

19- Professora, como a senhora avalia a educacao brasileira? 



UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DECAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFE8SGRE8 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS - PARAiBA 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE C AMPIN A GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UN ID AD E ACADEMIC A DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

TITULO: TRACOS DO ENSINO DE HISTORIA NO COLEGIO NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA, NA CIDADE DE SOUSA-PB 

OBJETIVO: Analisar as transformacoes ocorridas no Ensino de Historia nos anos de 

1997 a 1999, no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, apreendendo ate que tais 

mudancas se adequavam as politicas publicas ou a educacao na nossa 

contemporaneidade. 

HarlanneKrislenBelarmino Dantas1, Prof. Isamarc Goncalves L6bo2 

QUESTIONARIO: 2° grupo 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a relacao do 

professor com o Colegio Nossa Senhora Auxiliadora e o ensino de Historia. Responder 

as questoes de 1 a 21. 

- SOBRE A CONCEPCAO DO ENSINO DE HISTORIA 

Aluna do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus Cajazeiras, PB. E-mail: 
lilaisleni@.hotmail. com 

"Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
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BBUOTcCAScfORlAi  
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1- Qual o ano de admissao no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora? 

2- Havia alguma relacao com a Escola antes da sua admissao? Qual? 

<"k> 

3-0 que Ihe motivou a buscar uma vaga nesta instituicao de ensino? 

"^fy l̂A-ilo-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (̂ X>lAAxk> nud A/V^̂ tO-rxrxX) P>- "loofahzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QL<? v^nVvUM 

4- No final da decada de 1990, o Brasil, presenciou mudancas significativas, no que diz 

respeito a educacao. Voce acredita que a escola seguiu estas transformacoes? De que 

maneira? 

5- Voce enquanto professora, considera importante a pratica do planejamento? Por que? 



6- Costuma planejar suas aulas? 0 que mudou na sua forma de planejar de 1997 para os 

dias atuais? (Caso tenha havido mudancas, responder a questao 7, se nao pular para a 

questao 8.) 

7- As mudancas ocorridas levaram em consideracao a criacao dos Parametros 

Curriculares Nacionais? 

8- Qual a sua concepcao sobre o ensinar e o aprender? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qv-' jTU^iAxdl JL7V -

9- Como costumava conduzir suas aulas no final da decada de 1990? 

10- Costumava utilizar algum material alem do livro didatico, durante o mesmo periodo 

citado na questao anterior? Qual ou quais? 

11- Como era sua relacao com os alunos no final da decada de 1990? 



12- Em sua opiniao, qual e a funcao dos docentes nas escolas? E a funcao do 

profissional em Historia? 

Q „ iV7 r 

13- Considerando os anos de 1997-1998-1999, voce considera que houve 

transformacoes significativas no Ensino de Historia, dentro da escola? 

14- Houve alguma relacao das mudancas ocorridas, com os PCN's e a Lei de Diretrizes 

e Base da Educacao de 1996? Quais seriam? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S 

15- Neste mesmo periodo de transformacoes curriculares, durante as reunioes de 

departamento, como costumavam tratar o ensinar Historia? 

16-0 ensino de Historia na instituicao desempenhava algum papel para a formacao dos 

cidadaos? De que maneira isso acontecia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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17- Voce considera a disciplina de Historia importante para uma formacao de 

identidade, seja ela individual ou coletiva, nos alunos? 

18- De acordo com os graficos do rendimento dos alunos na disciplina de Historia, ha 

alguma relacao dos resultados com as praticas metodologicas em sala de aula? 

> Observacao: So responda as proximas questoes, se caso tenha sido a coordenadora de 

departamento durante algum desses anos: 1997-1998-1999. 

19- Como eram conduzidas as reunioes de departamento da disciplina de Historia? 

20- Apos a elaboracao dos PCN's e da LDB-96, esses documentos costumavam ser 

utilizados durante as reunioes de departamento? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUAA fMjvVO Vi/cuvc-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aXtlxxk)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAJQ-? ^Ch/^ .Xy>^b> 



21- Houve alguma alteracao nas praticas pedagogicas nas aulas de historia, 

considerando os objetivos colocados pelos PCN's? 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMRINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAQ DC PROFESSORES 

BIBUOTECA SEfORiAL 

CAJAZEIRAS - PARAiBA 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMIC A DE CIENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

TITULO: TRACOS DO ENSTNO DE HISTORIA NO COLEGIO NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA, NA CIDADE DE SOUSA-PB . 

OBJETIVO: Analisar as transformac5es ocorridas no Ensino de Historia nos anos de 

1997 a 1999, no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, apreendendo ate que tais 

mudancas se adequavam as politicas publicas ou a educacao na nossa 

contempprarieidade. 

I I a rla n n eK r i s ie n Bel a r in i n o Daiitas1, Prof. Isamarc Goncalves L6bo2 

Neste grupo procuramos reaiizar uma pesquisa voltada para a identificacao' do 

profissional. Responder as questoes de 1 a 19. 

1Alima do curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus de Cajazeiras, PB. E-mail: 
hkiislen@hotmail.com 
2Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

QUESTIONARTO: 1° Grupo 

IDENTIFICACAO BO PROFESSOR 

1- Sexo: (X) Feminine ( ) Masculino 

2- Idade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 IQ)\ anos 

3- Cidade onde mora: Q Q f l U f l f l / 

4- Trabalha em mais de uma institui?ao de ensino? Quantas? 

mailto:hkiislen@hotmail.com


(XJSim ( )Nao 

5- Ha quanto tempo trabalha nas instituicoes? 

6- Qual a modalidade que leciona? 

Modalidade de Ensino N° de alunos 
( ) Educacao Infantil 

(X) Fundamental - I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf i f )  
$Q Fundamental- I I 

( ) EJA- Fundamental - I 

( ) EJA- Fundamental- I I 

7- Formacao academica: (Caso marque a opcao pos graduacao, responder a questao 9) 

( ) Ensino Medio/ Tecnico 

( ) Ensino Superior Incomplete 

(X) Ensino Superior Completo 

( ) P6s-Graduacao 

8- Instituicao, na qual realizou o curso de graduacao, Qual o ano da formacao? 

9- Qual a pos-graduacao realizada? Em que ano aconteceu? 

10- Costuma participar de cursos, para se manter atualizado(a)? Cite algum. 

11- Possui mais de uma graduacao no curricula? 

( )Sim ( )Nao 

Se sim, qual? 

12- Desempenhou alguma atividade antes de atuar como professora de Historia? 



13- Carga horaria semanal: 

-Turnos em que trabalha? (X) ManhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QQ Tarde ( ) Noite 

horas de aula de Historia ( $ OdAjOJd) 

horas de aula em outra disciplina. Quais e em que series? {2 GdshCiB ck/ ^ 

14- Faixa salarial, levando em consideracao o salario minimo (R$ 678,00): 

( ) De 1 a 2 salarios minimos (X) De 2 a 3 salarios minimos 

( ) De 4 a 5 salarios minimos ( ) De 5 a 7 salarios minimos ( ) Mais de 7 salarios 

15- Professor(a), voce esta satisfeito(a) com o seu salario? 

( ) SimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0<Q Nao 

16- E sindicalizado(a)? CK) Sim ( ) Nao 

17- Voce considera o trabalho do professor importante? Por que? 

? t e w /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vJLLBrifajyiizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj j OLnj a,  j j nA& .no'  

18- Em algum momento voce cogitou a possibilidade de trocar de profissao? Por que? 

.0 

19- Professora, como a senhora avalia a educacao brasileira? 

tigs Ardn, Q^mnu 
tt 

CLL-
J l 

ifSjiAAxxriii.nnj Hana^.- \h Bm"mAyd Vary, mm) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UN I DADE ACADEMIC A DE CEENCIAS SOCIAIS 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

TITULO: TRACOS DO ENSINO DE HISTORIA NO COLEGIO NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA, NA CIDADE DE SOUSA-PB 

OBJETIVO: Analisar as transformacoes ocorridas no Ensino de Historia nos anos de 

1997 a 1999, no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, apreendendo ate que tais 

mudancas se adequavam as politicas publicas ou a educacao na nossa 

contemporaneidade. 

HarlanneKrislenBelarmino Dantas1, Prof. Isamarc Goncalvcs Lobo2 

Neste grupo procuramos realizar uma pesquisa voltada para a relacao do 

professor com o Colegio Nossa Senhora Auxiliadora e o ensino de Historia. Responder 

as questoes de 1 a 21. 

1Alima do Curso de Licenciatura em Historia, UACS/CFP/UFCG, Campus Cajazeiras, PB. E-mail: 
likrislen@ hotmail .com 

"Professor, Orientador UACS/CFP/UFCG 

QUESTIONARIO: 2° grupo 

- SOBRE A CONCEPCAO DO ENSINO DE HISTORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u n i ve ;v 

CENTRO Ot rO 



1- Qual o ano de admissao no Colegio Nossa Senhora Auxiliadora? 

2- Havia alguma relacao com a Escola antes da sua admissao? Qual? 

3- O que lhe motivou a buscar uma vaga nesta instituicao de ensino? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j 2 

4- No final da decada de 1990, o Brasil, presenciou mudancas significativas, no que diz 

respeito a educacao. Voce acredita que a escola seguiu estas transformacoes? De que 

maneira? 

DO* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MJiDv a J l a r u f ? ) ^ ^Lmj^sia^^ Uiclet 

5- Voce enquanto professora, considera importante a pratica do planejamento? Por que? 

19 ^^xx^Sf^&^o \miA&m)(hc\pa\\Q\r\^ L u l l , 

UMdJJJUU-

imTt WajnoMXji u w , mmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MMJ mnmmyi/w (u 

4 a n 

* 5 i 



6- Costurna planejar suas aulas? O que mudou na sua forma de planejar de 1997 para os 

dias atuais? (Caso tenha havido mudancas, responder a questao 7, se nao pular para a 

questao 8.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mi 

7- As mudancas ocorridas levaram em consideracao a criacao dos Parametros 

Curriculares Nacionais? 

8- Qual a sua concepcao sobre o ensinar e o aprender? 

^akij^fw^iQw n f e m f c rim 7mmj mm^mii 

9- Como costumava conduzir suas aulas no final da decada de 1990? 

.0/ nnimM Ait Sxrrflci, ^x^lmJ/ ?_,nrri Qui/ & nhi.ntf 

10- Costumava utilizar algum material alem do livro didatico, durante o mesmo periodo 

citado na questao anterior? Qual ou quais? 

(TlKrr), 1.0 . U i " n n ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <\JV?J, mM\} f) Mimedj,mr^nn 

11- Como era sua relacao com os alunos no final da decada de 1990? 

f a i t , \mim^m> ̂ nimiAPh j f a j jim irGm, iwlanjd^ 



12- Em sua opiniao, qual e a funcao dos docentes nas escolas? E a funcao do 

profissional em Historia? 

t l 

13- Considerando os anos de 1997-1998-1999, voce considera que houve 

transformac5es significativas no Ensino de Historia, dentro da escola? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/mm 
y\7Y)er\W 

14- Houve alguma relacao das mudancas ocorridas, com os PCN's e a Lei de Diretrizes 

e Base da Educacao de 1996? Quais seriam? 

15- Neste mesmo periodo de transformacoes curriculares, durante as reunioes de 

departamento, como costumavam tratar o ensinar Historia? 

i£UV 

xw 

16-0 ensino de Historia na instituicao desempenhava algum papel para a formacao dos 

cidadaos? De que maneira isso acontecia? 

m 1 

daokj am) °M.tm h'/7d cjy pyufuxxjvj opLrifih; „JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 

nam. 



17- Voce considera a disciplina de Historia importante para uma formacao de 

identidade, seja ela individual ou coletiva, nos alunos? 

18- De acordo com os graficos do rendimento dos alunos na disciplina de Historia, ha 

alguma relacao dos resultados com as praticas metodologicas em sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9, himtDrm^ ^H)nm Mnnfimro rnp. 

WWhj ok L?OCU-

Observacao: So responda as proximas questoes, se caso tenha sido a coordenadora de 

departamento durante algum desses anos: 1997-1998-1999. 

19- Como eram conduzidas as reuni5es de departamento da disciplina de Historia? 

20- Apos a elaboracao dos PCN's e da LDB-96, esses documentos costumavam ser 

utilizados durante as reunioes de departamento? 
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21- Houve alguma alteracao nas praticas pedagogicas nas aulas de historia, 

considerando os objetivos colocados pelos PCN's? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTROf. 

CA,K,'.- ÂS FARM?* 

.53RES 



(0-j&LfUJL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A® BIMESTBE 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ 10?) a 4 ° J o l ) 199J? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A T E R I A L E G I O N A D A 

QiAS RE S 1 M 0 en 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 s.ii M A 

Aj^fljtmjgJLl  
I S 

DJQllfiflMli 

fipS I B tlfauilinriP. .AO firaoim^TTTiS us«T\.n-rinTTif.Titn mmri 
la 

1U£. £» & £ 

"jn.i Ta w ffft j j i'.Hnr\ B' 

ML 
I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

to 
23 

I M S 1 

US 
llzLCk 

Hi p . 

M L 

3 

lie 

H i 
2EH I I I 

M j n d f o a n d fa . c m i t n »»I ? i n n , " • 

£<6 
15 T^ASJOOP .riot U;huifixxdf, ^15 . . . ;Li C7 . 

71 nrnftntpjun 

is, woo): 

4^ asilfl^ 



I L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB J M E S T R EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VI 

M A T E R I A L E C I O N A D A 

R E S U MO 

iUILCU 

i s 1 E S I 

An. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQSL-Qj RWl 
m 

..Caiuidfljete. 0 1 

rib .Armn?lo/ i Jn-

r3,0 

ilOdDQJLCfifflL 

fiatfl"wnm%nicb V, '̂ K?dw .'rTn? 
SO 

Ml 

M i l l 
pt.n.m>x> 

,rvmjslgmrim>r.> 
.9£ 

I D 

do/ da 
li/b.i>/ft 4lnK}pi^pWn jsniffito. a n 

mwXm') ji£Jcjt£.n.h-; <UFJ .cob.^ 

ffli .PffiP>QHfl.Q.' 10 J i b u t i Tot- \h-wm) 

^nJjKuM tin) o i u ^ . u - a o k y , Qj \aoJi m 
Si 
~M 

a i l l i p r r r v c y i ^  

3 5 1 

ftvirjun,Q) Ax>p IA-QJ SI 
20 

I E 

m 

^ j ^ j l ^ a ^ 

11 

4g Q j i J ^ , 

file:///h-wm
file:///aoJi


. . . I ^ L B M E S T R E ^ ^ 

M A T l R ' I A L E C I O N A D A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1E S 11 H I IIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ha 

10 
I t iUidaALl 

12 ife1 sfLnu (.•mm.dndft ^ -^ki i£ft5B 

Mil  OJnsifindg,' 

SO 
•fltiilfrteirk rip ̂ Hmip/. 

t?TUQ -fid; oKSh. f l f i l W 

Ml 
H'Dontiimrnn , rJ n; , / i t . i nrjn.dp" 

3D Did one .jrltiJQiiUtfiL 

S i s 

9 l a 

2 L 

9Si 

2Q 

50 
5 i  331 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ft 

I D E S 

Uj 21l £ LQ 

H i t ? rtTl.htUAfic.ryiO' .An, nturt rlxjdfi^ 
dc, acuLann! 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO OE FORMAQAO- DE PROFESSO! 

BIBUOTECASETORIAL 

CAJAZEiRAS - PARAIBA 

http://rtTl.htUAfic.ryiO'


_-....^IMESTREjli0.a..3...1iHi 199_£_ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A T E R I A L B C I O N . A D A 

R E S I) M 0 1 E S I I I 

si zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m 
50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W&^%u\n-AflJ AD . Qrare I )Afn:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D 

LpuJH??^-l(o,)p--\f)) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ft 

••an "to? () Cu> 

r Tj l i 7Lr )Dr l p /  ylP.fcsiP/ nk n n . m h , - ] ? , . 

80 f 
mm 
3fe 

aw 

ML 

TTkgflpjaWntnfnb An infant 

Af)Pj >.? 

(_i,b.'i>izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OJDASS,. 90 32 
80 

a m 

do jii mmxMu •miUrnju oj a Q.mt. 'Waff fflnTnipu 

As-r,.nPrpp J?, p.arfoUrnr-ppAi?.na-
5fl £0-

SE •^iQrilmmznv *.A$i >8xY?\\fnrno><&0-

50 

as 
.2Q 
.5 f i  

_ i £ U , - ^ ... 

iu)AQ.d.P, (>; 
M i 9? 



B I M ESTRE D e ; . . l l . J j l . ^ A _ J i y . 0 L j 9 . I H . . , 

M A T E R I A L E G I O N A D A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IIS izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E s y I 0 B E S « I 0 

1 

l£MlDtuim£jlJil 
Ipnn'h n 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \  prop", rJLo; J\an a a r r=¥o~Z5o 

E 

3<0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlUMAJf ^ . & +-• 

10 
! § 1S 

^%rttnQtpa .Aa> nfcinrWip, 

Ttfi.TfAodp,. 0 . 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMP1NA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZEiRAS-PARAiBA 



as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

? i ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB I M E S T R E De ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 \)k a M I Gl 19 98 

as 

M A T E R I A L E C I 0 N A D A 

as Bias ^ R E S II It 8 Dias BE S i M 0 

m W\\ 
m 

- j ) h i  a fi n j  P>*?, n? 1 n n ' On a d Cu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

?& 1 

n Oo i l u n D. . ,r t o ,n»)G&TiTb; Ipj 'w i i ^ n f QC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
« € , 

A.. 1 'L 

t  

9,% •~N \ ^ , p ^ -ca—D——:— H\xi\iiAf)As>, .AP, aHeui'wn 
M Of i o , rn | ? ) 0 : ^  & Pi. 

Ml 
?,0 
afc 

v -
bnJl ' -n i i Qr n.o . r ) r x /  o f 

#  cU 

\m ^ V ^ t a u m r n o r l n . f i l l i n finiip, fin 

«,\ s ! f ,Tr r .f .r .l / i »i j r ; 

m * I V r t i h ' - r a u i r n D .riru r n n Ajuiao Ax: 
OIBT^  r f r J n  v As> , H 6 U f W f r 

9,0 u% »l T) r X'b ] i , c n ^ D , An . r ^ s s o i  s r f t j b • ( \ J '• 
15? 0$ 3 if ; j lV? i n r / \p *^»3.npt> :p ,n u 

P 

«o 

• AUnnncrno do.. Of u W.d / l Hr ,-rjn-
J-Jt; . ; i ; ' Cu ;f l i y . ,nrnr> t t^ fmtmo. 

".dprctrlkrnrno HiV" n Kw o i Vh Xo : f e t e 

• ' n h r rVo .? . < | ' :n c.i.;• r l  A) d ?, • I 

>t\h\7i Ann's:-
« t f i v , T n r l o AD / a v o t o i . n t b : OA'AW-

. . . ! 
W . n r n . o n • :< • ] «& . 

SO 

£0 
* ' I t - OK He c a o \r)n, n ' h i j i d / v d i i /  

mi ^ ' ^ r f - . ' h r r s r n f ) .-do . nK>K>HTi tH mi 
r  i bm 1^0 r a T - < . « X Q l i ' f -

?,f> 
w> 

m I5;h':.•.- ( l Y' ; " i U i ' \ ' t ^ o r o o . n . i n f ' - p , . _  

»f i r p l J> O . d i i  P.n-O 5 - ^ i r ,Yo t K »: y i n t ? \  

V)p .r ]'m" .i .r ; H'.C .»*(*ud o l i r r n l O »> r *9 

rntoH r --« J f l l f l f l w T i r e . f CJQP. 

^ : _ ^ L _ _ 

SO , 1 — • ' ' ' f i—) 
: » ' f f ) r x ^ j . m r n o , r Vr r > n > r «- a .JT f l t m ) , . ' o 

h" ,-n'rriD £» r> " Jl JJr i a O - r v u n ^ 
L ' ' . 

- h o • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- . #8 .On • 

z 

DE- v , , ( - ' • 
CENTROnf ( ' '> • -t -ORES 



^ B I M ES T RE De ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %? I 0?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a %} 0% 19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A T E R I A L E G I O N A D A 

I E S I I B lias I £ S 8 H 

afou 
-4w 

LTIJDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '.• ?lenttdj 
d a 

^ / vn n ? t q Ji i r i 7 fl , ^ " ft j ~Hi.An> -for t i -

UQL ML 
£ 6 imp , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ O jr*r^\\x0tO% { 

enxrtan^ l j  ,K)-rri.o  JL^OJ I ^ m p n f e f l m i  0 
CO-

Luliiidi 
mma 

f)9,-4\)o^^r.ao 

QygK))j .TiTj Oi (J J 

31 

SO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto 

xtuui  fl fi rna 

1 
60 5,0 TO 

20. 
mm 

\htu 0:,ymx)Xia£2^ ; ,—: 

. E M 

5 i 

g i l l 
4 r i ' . c i f i , 

ilMmbnftb* rincorin.ijurat? 
. j.(yti TTinnv nVndi>•»riitnUS 
YDCL. . 

2 0 . 

of 

211 \ay\mhnrvh. 

Ml 

m 
1 1 

ixh 

SI jp>nprnn .f^a nTjin'Anrk. .ton, 

i2->rng.7iti-AA.('x? 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE' 

CENTRO 0E FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORiAL 

CAJAZEiRAS - PfRASA. 

file:///ay/mhnrvh


1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 

ta. aa 

C O 

n 
bra 
3EE 

n^BIMESTRE De;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 ( & a 0<? / - l l 1908 1. 

2 

ta. aa 

C O 

n 
bra 
3EE 

M A T E R I A . L E G I O N A D A . 

1. 

2 

ta. aa 

C O 

n 
bra 
3EE lis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 E S 0 M 0. Dies • . 1 E S 1 1 0 

# P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TO 

#  

~$ -CL- 1— ___ ) ^ . L 

?,0 • lcmfi.iwiiir.nD .(in) n u i n d n n ^ . 

fshrorDo .do nvojpi».nir>*. u u ; 
teomn ,ftn> 1 Ijmiypjm, .2; ,n, iwo. 

•tflratfifio . dx) j ^ Yo *DU-r ) t f > ; \ \ ) o-fs.-

»( iTn-nrtnrto, .<;, oxxm -}pnm jo dD.-n»-

HO cJjd_ornrrvn . cio.ro orowj.) n t ? K 3 ,

( 

9,0 l^Yneriib Ontaririx^T?), *>„ ri/^0Jn»rmo l 
Hinql if fma>|>, fb Pi>rffj?n, - Ifc jnvirri/x. 1 -
'C\ iPi^ ^ aAijhiAlio tensm : M$ 8M7- • ! 

1 

•(ftyzfiidjft /J/? / nYinu.rifjn: 0ok i t lx -
-tlVilJO ^ fti Jl fAijtaji Irt J O . f f n. V->. JJ ) 
»UTjmdlxdp,. ' 

| t • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
mil •/(UnTltt''njjjnrnp ,r)n. .ot?rbH>nron 

- dr) psftainte^ (hpj^nifub ^}pnpdi"--
Ttiffi'fyo. 1 ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- — 
tpto: TSnirnozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %\  on Pr: i fnnin £>' - — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--
'{Jflxi'fr\ nn£ jaD ..dr.u . r r i i upmo 

5 0 J d n / niTi-ri f^l A £ P.., lojf^rjijpj: IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ti C Q -
tei.TTrkux»o <Cbtn ? d I ' T T L I xxx  ,K>. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-v*A \ Q — - - v \^ H 

0 § | | bi&lm rlnrke. r)& JteiJi'vaoO . d.c*\) 
DSOJOI mfeo . OKLT"' i rj CI i :..©c). 

x. 

i 4 § Wlcu©-

http://cio.ro


0' gixxnxju zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i . i _ . B I M E S T R E ^ j ^ a....j.lk„ 199J_ 

M A T f i R I A L E C I O N A D A 

R E S U M 0 

14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u s R E S U M 0 

-Vi ///I /C . K< 

4 ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATA. 

$4M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA9W cc-nfl-fciA cut, •vy-v-ajn / - O— 

£1 
ML zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

££ 

£5. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

££ 

l i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

££.  

4£ 

H i 

,?̂ /l<Vft.,, z . 

°3h 
etc 

9s" 
Vvo vq inJx. -

Z3i 
/̂ t̂ f̂cljCofej .i 

52^ 
^ A ... 

^ ^ s i i ^ 

| 1 

XT 

-4 

MM J ^ 

1, .sua y?̂ i, u'-^. 
SQwaU>a,.„ r - j J 3 l 



^L.BIMESTRE__j^fl]|OJj, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lObi 199.2;..... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A T E R I A L E C I O N A D A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D1AS R E S U M 0 

3X. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XL 

Q.„ &.^<i^L?iJ-\^^-£&, 1 _Jt. . .Cu_-t&Arl..<S._ 

I S f t  E S U M 

1 It, — 
„8, 09 WffiVW-*a» £2 kuEi. j)' dttX. , ' 1 . 

1L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAJSS so. v w v a azjaJka^2_ 

3 4 ^ 

„SAJ WAAJ-AAA, 
[d*xA,. \AA~J. 

11 

40.0 

U S 

hJL O-

£51 

T l 
,oo- -

I 

- cx t o aid 0  O^ ^ S2J^ d..O J A ' - W - I 

.'V\̂  : ; 

3L^ 

3 1 

~M1 

file:///AA~J


Ji_BIMESTRE_ a Ji/.Q.i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 199j£_ 

M A T E R I A L E C I O N A D A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I S R E S U M 0 i S R E S U M 

53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

go. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 3 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V W S JSUO 

.6«£ c6c— 

10 

53; 

SSL 4  f-VtX^WVob- K £ t A g . £ l A C - a - 0 /T^JOCO 

^ 4 
U " -A 

, i , . . p Q . ^ ° 

I S 5,0 u2. 
cb2 A\*iA&%b&' i A LA, 

1 £ 
- 2.  is. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. i £ 
9S c  a. 1W •̂ Liiz ^X^̂ Vt/rj 

15 
C1S 

TOO 

15^ 

<e£L 

lid.; 

3 %0 

ill 
•Jo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  T M 

A ^3 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DECAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMA# 0  DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 



MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA BIMBSTRE 33 /€&} &j5iji 199 > „ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A T E R I A L E C I O N A D A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01 R E S U M 0 

•14' 

i9M 
do 

1 I S U MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 
ji- fazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VP. ^AAC<£bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RAOI^. 

..<a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f,AXA.M<o.. 

40 C2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

 ̂ •* - *• 

"ft. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-&7 J\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J3« OtA-<X A / 3 *~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8, 0 

22f. 
A) 

• 4 o . 
f1 

Jxhmc&i— =— 12= C^Mfi* tfUAtst HA^—J^z. 
_=—12= 6«4 IJM̂  III 

ML 

A^UA^ d^ I 1 5 

3̂kACAOAj 
9 / 5^3 

3£ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• ^wf ./J^K'fe- . CA^~ Sr  

3 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JUtv\  • 

9i£. 

Iff 

XjOrUXsAA CA3,f<? «-. 

I F 
_CLA^-j-\-

tula** PC*XAJ(A^7 - <f ^ 

E 



is 
is zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-.0  

JLs^A oOo old—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "S/cjcocQt. ~W] a A*vp 

u^MUA^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\9Q^A rAtX^>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B£?= \X cjgjQf^o d*-

il <w\. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 g C^ C A ^ C< ; A UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ> HA \A CCLOOEO 

l®jA£Jk^^-^^Q Qj\6aJCl 
CAPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SLAOAS^AQJ( ~> 

a, n^j-
C^O— J 2 - C O IAAA 0 3 * 

XA> 

PP , . = - , ^ S ^ ^ ^ . -

CAA3*-C-g 

I ^ A * < 0 \ A IAAA^> ** C<7 ~* 



BIMESTRE De:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a P6 (4 19.31 

M A T E R I A L E C I O N A D A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I E 8 0 M - I R EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^  
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