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A principal tarefa do historiador nao e julgar, mas 

compreender, mesmo o que temos mais dificuldade 

para compreender. O que dificulta a compreensao, 

no entanto, nao sao apenas nossas conviccoes 

apaixonadas, mas tambem a experiencia historica 

que as formou. (Eric Hobsbawn, 2012). 
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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 objetivo deste trabalho monografico e tecer reflexoes sobre o ensino e a aprendizagem 

atraves de entrevistas realizadas em duas escolas de ensino fundamental do municfpio de Sao 

Joao do Rio do Peixe-PB. As entrevistas foram direcionadas aos professores de historia das 

escolas analisadas e teve como objetivo problematizar a formacao de professores, a 

constituicao de concepcoes metodologicas e a fundamental importancia na sua formacao. 

Assim sendo, efetivou-se um estudo sobre os PCN's, a LDB e toda a trajetoria contextual que 

marcaram os anos de 1990. A pesquisa indica quais representacoes foram criadas pelos 

professores quando a tematica se refere as escolhas teorico-metodologicas da pratica doeente, 

mostrando o investimento em um discurso que ainda aponta os motivos externos como o 

principal fator para o desestimulo da pratica doeente. 
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A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The purpose of this monograph is to weave reflections on teaching and learning through 

interviews conducted in two elementary schools in Sao Joao do Rio do Peixe-PB. The 

interviews were directed to the history teachers o f the schools analyzed and aimed to discuss 

the training o f teachers, the establishment of methodological concepts and fundamental 

importance in their training. Thus a study of the NCP's, the LDB and the whole context path 

that marked the 1990s being effected up. Research indicates which representations were 

created by teachers when the issue concerns the theoretical and methodological choices of 

teaching practice, showing investment in a speech that also shows the external reasons as the 

main factor discouraging the teaching practice. 

Key-words: Teacher Training. History. Methodology, learning 
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1. I N T R O D U C A O 

A tematica abordada nesse trabalho se refere a formacao de professor e sua atuacao em 

sala de aula em duas escolas de ensino fundamental na cidade de Sao Joao do Rio do Peixe-

PB. E um tema que possui relevancia social, por refletir acerca de algo marcante no contexto 

atual, haja vista a preocupapao de uma consideravel parcela de profissionais que fazem a 

educacao, tentando garantir qualidade e efetividade aos que a procuram. 

A disciplina Historia, e capaz de favorecer uma reflexao sobre a sociedade e a sua 

historia tendo em vista sua conexao com o passado. Para haver a apropriacao do saber escolar 

nessa disciplina e necessario que o professor possa conduzir as aulas de modo que, as 

metodologias, currfculos, avaliacoes, planejamentos e objetivos estejam articulados em uma 

perspectiva de promocao da criticidade de cada aluno. 

A escola e a veiculacao de conteudos historicos, nao devem reproduzir as 

desigualdades socials ou de genero que perpassam nossa tradicao cultural. Para promover um 

ensino contextualizado e significativo, o professor deve dispor de uma formacao capacitada 

que venha atender as necessidades nao so do aluno, mas tambem das suas obrigacoes 

docentes, o que nao impede de gerenciar sua formacao continuada. 

O presente trabalho tern como objetivos desenvolver uma analise teorica sobre as 

concepcoes metodologicas do ensino de historia a partir da visao dos professores, explicitando 

seus principals fundamentos para a atuacao doeente, verificar a coneepcao de professores 

sobre este tema e posteriormente confronta-las a fim de que possam trazer contribuicoes 

significativas para o ensino. 

A escolha dessa tematica surgiu ao longo do curso, onde foi possivel compreender que 

para um efetivo processo de ensino aprendizagem e necessario propiciar uma pratica de 

ensino reflexiva, onde o aluno seja sujeito do processo e nao apenas um mero expectador. 

Ao escrever esse texto, redimensionamos uma trajetoria acerca da institucionalizapao 

da LDB 9.394/96, que descreve o curriculo nacional como base comum, sugerindo temas 

transversais para o ensino escolar. Essa Lei substanciou modificacoes que ressignificam 

diversas praticas escolares desde a decada de 1990. Ainda nessa perspectiva fomos levados a 

refletir sobre a construcao dos PCN's e seu contexto historico. Sendo um rico documento, este 

promove um eixo orientador das praticas de todo profissional da educacao. Ainda que tenha 

sido elaborado por imposicoes sociais e politicas este documento e de suma relevancia para o 

contexto educativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para escrever este trabalho monografico nos fundamentamos nos pensamentos de 

autores como Circe Bittencourt, Maria Auxiliadora Schimdt, Joao Batista Zanardini, Selva 

Guimaraes Fonseca, entre outros estudiosos que ofereceram norteamentos para melhor 

compreensao da nossa proposta. Iniciamos discutindo em torno da implementacao das leis e 

documentos que regem o ensino em geral e mais particularmente o ensino da Historia. No 

primeiro capitulo, daremos enfase a uma discussao sobre a criacao dos Parametros 

Curriculares Nacionais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, abordando suas conotacoes 

e nuances propostas naquele momento historico de criacao, marcados por interesses 

economicos e politicos. 

Logo em seguida efetivaremos uma breve reflexao a respeito da formacao de 

professores, suas metodologias e concepcoes teoricas, que eram substancialmente importantes 

para veiculacao de conteudos na disciplina Historia. Neste sentido, para a conducao de uma 

pesquisa pautada em dados e analises condizentes com a problematica investigada, fomos 

levados a aplicar um questionario com alguns professores de duas escolas publicas do 

municipio de sao Joao do Rio do Peixe - PB. Vale lembrar que, as analises referentes aos 

questionarios aplicados aos professores, foram realizadas a partir das teorias e pensamentos 

dos autores supracitados, para que pudessemos verificar a clareza das afirmacoes. 

O questionario foi pensado a partir da necessidade de obter as informaeoes precisas 

em relacao ao perfil dos professores investigados. Os questionarios eram compostos de 11 

(onze) perguntas versando sobre temas relacionados a formacao doeente, avaliacao, 

planejamento, tempo de atuacao e metodologias usadas na sala de ala. Foram entrevistados 05 

(cinco) professores que atuam na rede publica do municipio de Sao Joao do Rio do Peixe-PB. 

Queremos afirmar que, o desenvolvimento desta pesquisa, foi de fundamental 

importancia no sentido de abranger questoes relacionadas ao ensino/aprendizagem, servindo 

de base para varios questionamentos subjacentes a metodologia e formacao profissional dos 

docentes envolvendo o Ensino da Historia. Podemos acrescentar que, procuramos contribuir 

de forma positiva, de acordo com diversos parametros envolvendo nossa formapao pessoal e 

profissional. 
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2. T E C E N D O R E F L E X O E S A C E R C A DA F O R M A C A O DO P R O F E S S O R P A R A O 

ENSINO D E H I S T O R I A 

O objetivo deste capitulo e suscitar alguns questionamentos pertinentes a preparacao 

teorica e metodologica que capacitara os profissionais aptos a lecionarem na area de 

conhecimento do ensino da Historia. Para realizar tal proposito, nossa discussao esta 

fundamentada nos pensamentos de Bittencourt (2009), Karnal (2009), Fonseca (2009), entre 

outros. Ainda acrescentamos que se trata de um trabalho de consideravel relevancia social, no 

sentido de mediar uma reflexao sobre a importancia, bem como a historicidade da formacao 

doeente relativa ao ensino da Historia. 

Diante de tal pressuposto, se faz necessario realizar uma incursao no contexto 

historico cultural do cenario educational a partir dos anos 80 tendo como palco a 

redemocratizacao social, politico e educacional, ate a sociedade hodierna, com sua 

caracteristica pos-moderna, tendo como necessidade a desconstrucao de tudo aquilo que 

possui um carater absoluto, impositivo. 

No processo de democratizacao nos anos 80 os conhecimentos escolares 

passaram a ser questionados e redefmidos por reformas curriculares. As 

transformaeoes da clientela escolar composta de varios grupos sociais que 

viviam um intenso processo de migracao do campo para a cidade e os 

Estados, com acentuado processo de diferenciacao economica e social 

forcavam mudancas no espaco escolar. (BRASIL, 2001, p, 27). 

A partir do que foi exposto nos Parametros Curriculares Nacionais para o ensino de 

Historia, inferimos que os anos de 1980 se apresentavam como desafio aos professores que 

estavam diante de uma realidade complexa, tendo em vista que o contexto escolar estava se 

formando a partir da diversidade de classes sociais. Nessa perspectiva, a escola teria que 

acolher os alunos advindos das classes menos favorecidas e isso foreava o doeente, nao so da 

area de Historia, mas qualquer profissional da Educacao, a se adaptar a diversidade cultural 

ora apresentada. Lembrando que a escola abriu as portas para os alunos das classes menos 

favorecidas em periodo anterior, mas que essa democratizacao se refere ao contexto historico 

social que culminava com reflexos de uma Constituicao cidadao promulgada em 1988. 

Desde o final dos anos 1980 e initio dos anos 1990 tenho registrado um dos 

cammhos da renovacao das praticas de ensino de historia em muitas escolas 

brasileiras: a crescente incorporacao e diversifica^o de fontes e linguagens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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no processo de ensino e aprendizagem. Esse processo nao e recente 

(FONSECA, 2009, p. 172). 

Fonseca (2009) reflete sobre as mudancas ocorridas no contexto escolar advindas de 

inovac5es metodologicas provenientes do impulso ocasionado pelas mudancas sociais que 

atingiram tambem a Educacao. Tais mudancas podem ser descritas com a democratizacao dos 

direitos dos cidadaos, fruto do movimento que culminou com a efetivacao de uma sociedade 

sedenta por mudancas. Com o advento da carta magna de 1988, o pais conclamava novas 

regras sociais e tambem educacionais. Claro que as portas da escolarizacao foram abertas nos 

anos 70, mas em anos consecutivos houve preoeupaeoes em efetivar uma equidade de ensino 

e aprendizagem. 

Surge, com isso, a urgencia de uma formacao doeente que qualifique o professor para 

atuar de forma efetiva e equanime na veiculacao dos conteudos escolares em sala de aula. 

Este profissional deve partir do pressuposto de que com a inovaeao social e o progresso 

avaneado dos diversos setores sociais, como o ensino e a aprendizagem, ja nao pode ser feito 

em moldes tradicionais. O aluno, sujeito de direitos, deve atuar de forma ativa no processo de 

construcao de seu conhecimento. 

A formacao do professor de Historia deve permear a concepcao de que cada aluno 

possui caracteristicas proprias, niveis de aprendizagem heterogeneos, que pertencem a 

contextos sociais singulares. Dessa forma, ser educador se configura como uma profissao 

ardua, fascinante e ao mesmo tempo passivel de reflexoes. Tais exigencias passam a ser 

requisites essenciais na formacao desses professores, como esta expresso nas palavras de 

Marilia Cruz: 

Com certeza a formacao dos professores tern contribuido para dificultar a 

superacao desses problemas. Nao podemos ignorar, obviamente, as 

dificuldades que afetam a educacao como um todo, mas uma solida 

formacao, que aliasse o prepare nas questoes relativas ao conhecimento a 

uma consistente formacao pedagogica, provavelmente poderia ajudar a 

reverter esse quadro insatisfatorio. (CRUZ, 2004, p.76) 

Nessa perspectiva, percebemos que a formacao do professor do ensino de Historia e 

algo muito serio, que requer uma atencao maior ao contexto historico no qual a educacao esta 

sendo veiculada. E valioso atentar para o fato de que as estrategias de ensino do professor, 

deixam transparecer que tipo de cidadao ele deseja formar e que tipo de sociedade ele planeja 

construir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nao se pode negar que o contexto escolar enfrenta muitas problematicas que 

dificultarn a proposta de efetivacao de um ensino de Historia pautado na formacao de uma 

cidadania plena. Contudo, a formapao do doeente e algo capaz de amenizar esses percalcos e 

apontar um eixo condutor para que cada profissional possa atuar de maneira positiva na 

construcao do saber historico. 

Ainda refletindo sobre os anos de 1980, podemos mencionar que o ensino de Historia 

tinha o objetivo de preparar o aluno para reivindicar melhores condicoes de vida e rejeitar 

qualquer situacao de dominacao ou alienacao social. Neste sentido, recorremos a Selva 

Guimaraes Fonseca que nos oferece uma reflexao favoravel a nossa discussao: 

A disciplina escolar Historia certamente nao e mais a mesma desde sua 

constituicao no seculo XIX, muito embora ainda guarde alguns elementos de 

origem, alguns ligados as praticas de ensino e outros as concepcoes 

historiografieas. (FONSECA, 2006,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p.7 0 ) . 

A autora esclarece que diante das mudancas transcorridas nos anos de 1980, a 

disciplina de Historia sofreu uma reformulacao de conceitos ja consagrados. A teoria de 

carater marxista ja nao dava conta da realidade social que vigorava. Mesmo assim, o ensino 

de Historia continuava a ter uma ideologia subjacente. Este apontava para a necessidade de 

um ensino que formasse o aluno numa concepcao libertadora, talvez capaz de desconstruir 

tudo aquilo que fora imposto durante decadas passadas no contexto escolar e social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Os Parametros Curriculares Nacionais e a emergencia de um novo paradigma 

educacional 

Os anos de 1990 se configuram como periodo de demarcacao de um novo contexto 

educacional brasileiro. Cabe destacar que isso nao significa uma mudanca radical, com 

melhoria instantanea, para o ambito escolar e os sujeitos do processo ensino e aprendizagem. 

Considerada como a decada da Educacao, os anos de 1990, tem como pano de fundo a 

elaboracao pelo Ministerio da Educacao do Piano Decenal de Educacao para Todos (1993-

2003). Esse documento significou um conjunto de diretrizes politicas e educacionais que 

consubstanciavam o Ensino Fundamental de carater obrigatdrio, com qualidade e destinado a 

todos os alunos sem distincao de classes, etnias ou qualquer outro aspecto segregador. Na 

pratica isso nao se efetivou de todo, pois ainda permaneceram os rancos de centralizacao do 

poder, de exclusao e a proposta de uma educacao elitizada que nao beneficiava a classe menos 

favorecida. Esta, ainda, continua tendo acesso a um ensino de qualidade duvidosa. 
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Foi tambem nos anos de 1990 que outorgou-se a Carta Magna que rege os principios 

curriculares da educapao nacional. Em 20 de dezembro de 1996 foi lancada a LDB 9.394/96. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educapao Nacional (Lei Federal n. 

9.394), aprovada em 20 de dezembro de 1996, consolida e amplia o dever do 

poder publico para com a educacao em geral e em particular com o ensino 

fundamental. (BRASIL, 2001, p.15). 

Nessa perspectiva a LDB 9.394/96 se configura como um importante catalisador de 

mudancas para o cenario pedagogico. Muitas inovapoes foram realizadas, a exemplo do 

curriculo, avaliacao e formacao do professor. A aprendizagem tomou um novo sentido, com 

maior sistematizacao e rigor para que a educacao se tornasse um direito constitucional de cada 

aluno. Em relacao a formacao doeente, a LDB 9.394/96 em seu artigo 62, estabelece a 

seguinte determinacao: 

A formapao de docentes para atuar na Educacao Basica far-se-a em nivel 

superior, em cursos de licenciatura, de graduacao plena, em universidades e 

institutes superiores de educacao, admitida, como formapao minima para o 

exerefcio do magisterio na educacao infantil e nas quatro primeiras series do 

ensino fundamental, a oferecida em nivel medio, na modalidade Normal. 

(BRASIL, 1997, p. 52). 

Tendo em vista o conteiido da referida Lei, a formacao de professores passa a ser 

criteriosa e em nivel superior por excelencia. Essa preocupacao demonstra que o fazer 

pedagogico e algo exigente, pois lidamos com pessoas em desenvolvimento. Dessa forma a 

praxis doeente precisa ser pensada de maneira clara, sistematica e fundamentada em 

principios legais. 

Para fazer uma problematizacao dos PCN's e da LDB 9.394/96, pode-se destacar que 

as escolas passaram a receber maior autonomia no gerenciamento de recursos. Os governos 

estaduais e federais enviam anualmente verbas destinadas a melhoria da oferta do ensino 

publico. Com isso gerou uma competitividade entre os estabelecimentos de ensino que estao 

preocupados em sobressair-se no que se refere ao recebimento de tais provimentos. Houve 

uma maquiagem dos dados em prol de beneficios proprios: 

Acerca dessa tematica, observamos que se instala a competitividade entre as 

instituipoes em busca das melhores notas e prerniapoes, entre elas o projeto 

"Dinheiro na Escola", estimuladas pelo Ministerio da Educapao e Cultura, 

com o argumento que a escola com a meihor nota e a mais "cientifica e 
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competente", o ensino-aprendizagem e trocado por notas devido a pressao da 

competitividade e dos resultados exigidos pelo MEC, em funpao do controle 

de qualidade. (LIMA; ZANLORENSE, 2009, p. 12) 

O que fica implicito e que com a implantapao da nova Lei maxima da educapao, o 

processo de autonomia das escolas atua como elemento catalisador de verbas, ao passo que a 

qualidade do ensino fica condicionada a indices como 1DEB, que leva em consideracao os 

dados referentes a aprovacao, numero de matn'culas e evasao escolar. 

A formapao doeente sempre foi alvo de debates no contexto educacional, ainda mais 

quando se tern um cenario marcado por profundas transformapoes. O publico educacional esta 

cada vez mais complexo e ha a necessidade de um professor comprometido com o seu fazer 

cotidiano e atento a todas as nuances proprias do pos-modernismo. 

Em relapao ao ensino de Historia isso toma uma configurapao ainda maior, tendo em 

vista a concretizapao de um ensino pautado na historicidade de cada aluno. O professor 

precisa capacitar o aluno para ser sujeito de sua historia e sistematizar a sua linha do tempo de 

forma que se perceba ativo nessa participapao social. Diante de tantas exigencias, e que se faz 

necessario uma formapao doeente qualificada, bem pensada, bem como de um profissional 

consciente de sua responsabilidade, enquanto agente mediador do conhecimento. 

A LDB trouxe novas propostas de ensino e aprendizagem. Em seus artigos, ela 

prescreve a necessidade de um curriculo nacional comum aplicado, tendo em vista o contexto 

de cada aluno, bem como, uma avaliapao que perpasse os aspectos qualitativos em vez dos 

quantitativos. A aprendizagem dos alunos toma uma evidencia maior e este passa a ser 

legitimado como um sujeito de direito e capaz de gerenciar sua formapao, tendo o professor, 

como agente mediador. 

Em linhas gerais podemos eleger a LDB como ponto fundamental de 

institucionalizapao da profissionalizapSo doeente nos ambitos legais. Dessa forma essa lei 

assume uma importancia singular e traz consigo os eixos orientadores da pratica doeente. O 

contexto em que esses documentos foram criados e marcado por uma disputa de 

reconhecimento do sujeito como cidadao portador de direitos e deveres. Ha nesse sentido uma 

busca por autonomia e igualdade de rapa ou genero. 

Esta perspectiva de reconhecimento dos grupos sociais que eompoem uma 

coletividade parece ser norteada por um principio de cidadania igualitaria. 

Os PCN's assumem um compromisso com a equidade, tida como um valor 

universalmente aceito. Ao mesmo tempo, o reconhecimento dos grupos por 

eles mesmos e por outros, assim como pela sociedade abrangente, passa pela 

afirmapao das diferenpas. (ABREU; SOIHET, 2009, p. 64) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse sentido percebemos que ha uma constante preocupapao dos principals 

documentos, como a LDB e os PCN's, de efetivar uma igualdade em aplicar os curriculos 

escolares para que todos tenham acesso a uma educapao de qualidade. 

Abreu e Soihet (2009) apontam a necessidade de que o curriculo escolar favoreca a 

construcao de identidades plurais capazes de se identificarem como iguais na diferenca. 

A partir dos pensamentos de Lima e Zanlorense, houve algumas (re)conceituacoes no 

sistema produtivo brasileiro nas decadas de 1970 e 1980 e isso impulsionava novas maneiras 

de sistematizacao nas organizapoes sociais que refletiriam por consequencia nas politicas 

educacionais. 

Neste contexto, o governo brasileiro nao possuia uma proposta unificada e concreta 

em ambito educacional capaz de gerenciar e prosseguir em moldes eficientes. Nas palavras 

de Arelaro, "nao havia propostas educacionais por parte do governo brasileiro capazes de 

mobilizar a sociedade para apoes mais abrangentes em educapao". (ARELARO, 2000, p. 96). 

Dessa forma, os orgaos internacionais (Banco Mundial, FMI) fizeram dessa realidade social 

um momento propicio para propor financiamentos com "a intenpao de diminuir a pobreza nos 

paises subdesenvolvidos e garantir participapao das camadas mais pobres nos beneficios do 

desenvolvimento" (FONSECA, 1995, p. 169). Diante de tal proposta fica evidente que a 

educapao e o trabalho estao associados e interdependentes, regendo e orientando o 

desenvolvimento economico. 

Um acontecimento pertinente e que vale ser salientado no contexto da criapao da LDB 

e a Conferencia Nacional de Educapao para Todos, em 1990, evento realizado na Tailandia 

pelo Banco Mundial e outros orgaos internacionais, que segundo Fonseca (1995) passa a 

elaborar novas diretrizes politicas entre outras, uma que se faz positiva que e a eliminapao do 

analfabetismo ate o fim do seculo. Sob esta assertiva ficava entao pertinente realizar uma 

insistencia no sentido de pressionar os paises dependentes quanto ao seu atraso com relapao 

ao desempenho educacional. 

Entao, o Brasil assina o compromisso frente a proposta de "educapao para todos" e 

lentamente se apropria e obedece a regra do Banco Mundial e do F M I , incorpora a politica do 

capital financeiro e passa a organizar-se segundo as propostas dos organismos fmanciadores e 

busca a elaborapao de suas propostas curriculares. Todos esses acontecimentos foram 

defmitivos para a defmipao do surgimento do documento que orienta os eixos educacionais do 

nosso pais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O fato de a LDB 9.394/96 propiciar de certa forma a implementapao e 

posterior implantapao de uma ampla reforma curricular, traduzida nos 

PCN's, serve para ilustrar a flexibilidade e a relativizapao da Lei, enquanto 

elemento determinante. Vale ressaltar, porem que posteriormente como 

justificativa para a elaboracao dos PCN's tambem se apresentou o contido na 

Constituicao de 1988, que determina como dever do Estado, fixar conteiidos 

minimos para o ensino fundamental, tendo em vista assegurar a formapao 

basica comum e o respeito aos valores culturais e artisticos nacionais e 

regionais. (ZANARDINI, 2003, p. 15) 

Com isso infere-se que a LDB coaduna algumas propostas que ja estao sugeridas nos 

PCN's. O fato e que o ensino e a aprendizagem da disciplina de Historia devem privilegiar as 

bases nacionais comuns de um curriculo pautado na contextualizapao de vida de cada aluno, 

bem como em particularidades regionais que levem em considerapao sua cultura popular. 

A justificativa para criacao e aprovacao da nova LDB 9.394/96 foi a necessidade de 

reformas relacionadas ao ensino em todas as suas modalidades, aos curriculos que deveria ter 

uma base nacional comum e aos direitos e deveres dos sujeitos que atuam no contexto escolar 

(docentes e discentes). 

Ha, porem, uma ressalva a ser feita pelo fato de que com a implantaeao da LDB 

houveram apenas reformas pontuais, e o que realmente necessitava-se era de uma reforma 

global no ensino: 

O contexto de elaborapao e promulgapao da nova LDB permitiu a 

implementacao de reformas pontuais que podem ser identificadas em 

medidas como o Fundo de Valorizacao do Magisterio (FUNDEF), A lei de 

reforma do ensino profissional e tecnico, a Lei que preve a avaliapao 

mediante testes aos alunos tanto do ensino fundamental e medio quanto do 

ensino superior e os Parametros Curriculares Nacionais. (ZANARDINI, 

2003, p. 14). 

O autor esclarece o motivo pelo qua! as reformas propostas pelo MEC nao tenham 

sido globais. Isso fez parte de uma politica proposital para que a comunidade escolar nao se 

assustasse ou apresentasse revelia contra tais propostas. A Lei parecia contraditoria mas, o 

que ela preconizava era uma educapao como sinonimo de direito de todos, dever do Estado e 

da familia, um direito que ja estava estabelecido em nossa Constituipao. 

A LDB tern como proposito orientar um curriculo que respeite a diversidade cultural e 

valorize as competencias individuals de todos os alunos. Tanto a LDB quanto os PCN's foram 

formulados em uma perspectiva neoliberal na qual a escola forma o sujeito para o mercado de 

trabalho, visando a atuapao de um individuo capitalista e competitivo por excelencia. 
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Esses documentos trazem a ideia de que a escola tem como objetivo a formapao de 

cidadaos capazes de atuar com efetivo sucesso em uma sociedade caracterizada pelo sistema 

capitalista neoliberal, impositivo de condipoes individualistas aprimoradas pela necessidade 

de lucro constante. Com isso, a educapao vai refletir o contexto historico no qual esta inserida 

permeada pelos ideais neoliberais. 

Diante dessa conjuntura, ha uma expectativa na sociedade brasileira para que 

a educapao se posicione na linha de frente da luta contra as exclusoes, 

contribuindo para a promopao e integrapao de todos os brasileiros, voltando-

se a construpao da cidadania, nao como meta a ser atingida num futuro 

distante, mas como pratica efetiva (BRASIL, MEC, 1998, p.21) 

Isso significa dizer que ha uma valorizapao dos conhecimentos que o aluno carrega 

consigo. Por isso, cabe a escola formar um individuo com os conhecimentos necessarios para 

atuar nessa sociedade globalizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A criacao dos Parametros Curriculares Nacionais 

Em 1997, foi criado os Parametros Curriculares Nacionais como orientadores das 

praticas docentes. Isso foi feito tendo em vista a preocupapao em eleger um curriculo nacional 

comum que atendesse as exigencias peculiares de cada realidade escolar brasileira. 

Os PCN's focalizam a formapao cidada, reforpam a ideia do pertencimento 

do sujeito a esse mundo, ao mercado, ao pais globalizado. A construpao de 

competencia pelos estudantes vincula-se aos quatro alicerces da educapao 

redigidos pela Comissao Internacional sobre a Educapao para o Seculo XXI . 

(FONSECA, 2009, p. 241). 

Com isso, percebemos a funpao dos Parametros Curriculares Nacionais como 

ferramenta orientadora para a pratica doeente. Eles consubstanciam em elementos importantes 

no fazer eficiente. Realizado com a ajuda de grandes educadores internacionalmente 

renomados, essa proposta revolucionou o ensino brasileiro em meados de 1990. 

Pensar a formapao de professores na cotidianidade e fazer uma breve incursao acerca 

das mais importantes propostas relacionadas ao contexto educacional. Dessa maneira, a 

institucionalizapao de um curriculo que permeasse as ideias inovadoras do ensino poderia 

contribuir de forma excepcional para o progresso do ensino. 
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Dentre tantas outras coisas, os Parametros curriculares instituiram que o professor ao 

lecionar o ensino da Historia precisa estar atento aos fatos historicos, sujeitos historicos e 

tempos historicos: 

O saber historico escolar, na sua relapao com o saber historico, compreende, 

de modo amplo, a delimitapao de tres conceitos fundamentais: o de fato 

historico, de sujeito historico e de tempo historico. Os contornos e as 

definicoes que sao dadas a esses tres conceitos orientam a conceppao 

historica, envolvida no ensino da disciplina. Assim, e importante que o 

professor distinga algumas dessas possiveis conceituapoes. (BRASIL, 2001, 

p. 35). 

Diante disso, fica entendido que ha uma importancia sublime de se compreender esses 

tres conceitos fundamentais, que sao o fato historico, o sujeito historico e o tempo historico 

para se efetivar com qualidade o ensino da Historia. E nesse momenta que se questiona a 

urgencia de uma formapao doeente de qualidade, comprometida com as principals 

caracteristicas dessa area do conhecimento. 

Pensando a formapao doeente para o ensino de Historia e pertinente falar sobre a 

institucionalizapao do ensino da Historia afrodescendente e a consolidapao de uma 

preocupapao com as minorias, a exemplo dos indigenas, ciganos, homossexuais, as questoes 

de genero e rapa. Essa formapao doeente para o ensino da Historia precisa estar atenta as 

mudanpas fruto do contexto pos-moderno, que requer uma desconstrupao de velhos 

paradigmas e a emergencia de uma postura inovadora e despida de preconceitos ou crenpas 

falidas. 

E preciso atentar para o fato de que um profissional bem preparado dara conta 

minimamente de atuar mediante as problematicas que assolam o contexto educacional 

hodierno. Ele nao estara ileso de duvidas e angustias, mas com certeza tera apontamentos para 

resolupao de algumas questoes que o afligem. Claro, que a teoria nao pode ser aplicada tal 

como esta sendo posta pelos autores, ate porque o cenario educacional e outro e os sujeitos 

historicos passam por mudanpas constantes. Mas os aspectos teoricos podem se ajustar aos 

praticos para beneficiar o doeente no seu fazer cotidiano. 

A formapao de professores passa a ser um elemento essencial e ate um pre-requisito 

para uma pratica pedagogica de qualidade e capaz de formar o aluno para exercer seu 

exercicio de cidadania. 

Uma das criticas feitas aos Parametros Curriculares Nacionais refere-se a sua 

elaborapao. Muitos autores questionam que este documento tenha sido pensado e escrito por 
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autores alheios ao contexto historico social brasileiro. Parte dai uma dificuldade na 

contextualizacao do ensino. De acordo Karnal, que desenvolveu um estudo sobre o assunto 

em pauta, podemos observar o seguinte argumento: 

Com as mudanpas no ensino brasileiro, a partir das Leis de Diretrizes e 

Bases (LDB), dos PCN's e das novas perspectivas para o ensino medio, mais 

elementos foram adicionados a esse quadro complexo. Novos termos 

formam hoje um turbilhao de ideias que vem modificando o conceito de 

escola, professor, aula e aluno: ensino tematico, ensino transdisciplinar, 

ensino por competencias, Historia Integrada, Historia Retrospectiva, Historia 

do Cotidiano, projetos didatico-pedagogico, conteudos atitudinais, conteudos 

factuais etc. (KARNAL, 2009, p. 178). 

A partir do que foi dito fica claro que houve mudanpas em todo o contexto 

educacional por consequencia da implantapao da LDB e dos PCN's. Os conceitos e 

entendimentos do papel do professor, bem como, da atuapao do aluno em sala de aula foram 

ressignificados. Mesmo assim, ainda ha a predominancia de um ensino centralizado na figura 

de um professor que apenas comunica os assuntos abordados no livro didatico. O aluno 

permanece passivo, memorizando datas e fatos isolados do seu contexto, como bem afirma 

Bittencourt: 

As propostas curriculares inserem-se em um momenta importante da historia 

do ensino de Historia, e cabe analisar com rigor metodologico os novos 

rumos projetados pelos curriculos para se poder discernir o que efetivamente 

esta em processo de mudanpas e como atualmente ocorre a 'selepao cultural' 

do conhecimento considerado essencial para os alunos. Ha propostas de 

mudanpas que precisam ser identificadas, mas devem-se verificar 'tradipoes 

escolares' que permanecem e as reinterpretapoes dadas a antigos conteiidos e 

metodos. (BITTENCOUT, 2009, p. 99). 

Bittencourt (2009) revela que mesmo diante de muitos avanpos, frutos de 

preocupapoes e debates acerca de metodologias convincentes para o novo cenario 

educacional, ainda persistem antigas tradipoes arraigadas. Entre elas destacam-se a pratica de 

memorizapao dos conteudos e a utilizapao demasiada do livro didatico como bussola 

condutora do processo de ensino. 

A LDB 9.393/96, em seu Artigo 26, descreve as premissas relacionadas ao curriculo 

do ensino fundamental e medio. O mesmo recomenda uma base nacional comum, 

necessariamente complementada por uma parte diversificada. Na pratica, isso nao acontece. 

Verifica-se um curriculo descontextualizado, disciplinar, sem relapao direta com o cotidiano 
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de cada educando. No que se refere ao ensino da Historia do Brasil, a referida Lei prescreve 

que "O ensino de Historia do Brasil levara em conta as contribuipoes das diferentes cultures e 

etnias para a formapao do povo brasileiro, especialmente das matrizes indigena, africana e 

europeia". (Brasil, 1996, Art.26). 

Nessa perspectiva, seria necessario realizar um ensino de Historia fundamentado em 

uma visao que pudesse reconhecer a riqueza cultural dos afrodescendentes, levando em 

consideracao toda a historicidade de suas lutas em prol de uma autonomia, liberdade em seu 

sentido mais amplo. 

E notoria nas escolas atuais a divulgacao dos negros como individuos marginalizados. 

Isso se estende as outras categorias exeluidas, conhecidas como minorias sociais (mulheres, 

indios, homossexuais, ciganos, idosos entre outros). Essas questoes nao foram plenamente 

resolvidas com a implantaeao da LDB e dos PCN's. 

Vale salientar que, nao basta a mera implantaeao da leis ou reformulacao do curriculo 

nacional. O que se torna importante e uma reflexao seria sobre o papel do professor na 

veiculacao dos conteudos, assim como, uma postura adequada do aluno na construpao da sua 

aprendizagem. A escola tem vida, nao pode ser vista como algo estatico. Ha uma historicidade 

que precisa ser valorizada, conforme as afirmapoes de Fonseca: 

Avaliam-se tanto o processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno 

quanto as intervenpoes do professor, o projeto curricular da escola e todos os 

outros aspectos inseridos no processo educative O aluno e o cognitivo 

deixam de ser os unicos avaliados. (FONSECA, 2003, p. 115). 

O que fica implicito e a necessidade de considerar o contexto educativo na sua 

complexidade e ampla conotapao. Os sujeitos que o envolvem devem ser vistos como 

elementos que possuem ligapoes. 0 curriculo e um elemento que os une, tendo em vista ser 

ele um recorte cultural que demonstra a conceppao de homem e de sociedade que se deseja 

formar, como Fonseca afirma: 

As escolas sao instituip5es que produzem, controlam e distribuem 

significados. Elas podem ou nao legitimar a cultura da classe detentora do 

poder econdmico e politico. Nessa perspectiva, o curriculo e um territorio, 

delimitado pelas relapoes politicas e de poder, que seleciona a cultura 

considerada valida. Por isso e um espapo de poder. (FONSECA, 2009, p. 

240). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonseca (2009) atribui um significado valioso e preponderance ao curriculo escolar, 

sendo este, delimitador da figura do sujeito que se deseja formar. "Por isso e um espaco de 

poder, que seleciona a cultura considerada valida". 

A implementacao dos Parametros Curriculares Nacionais elegeram um recorte cultural 

que leva em consideracao a interdisciplinaridade. Isso se tornou um desafio para os 

profissionais docentes, pelo fato de sua formapao ter sido feita em um paradigma 

disciplinador. O que ocasionou entraves, e ate mesmo uma insuficiencia na elaboracao dos 

pianos de ensino. O aluno ainda nao conquistou o seu papel ativo na construpao do 

conhecimento. A formapao doeente em nivel universitario ainda nao oferece ao doeente as 

condipoes proprias para que isso seja efetivado na pratica. Diante disso encontramos 

Bittencourt (2009) que nos proporciona a seguinte afirmapao: 

Atualmente, considera-se necessario ao publico escolar das mais diferentes 

faixas etarias-crianpas, jovens e adultos- partir do conhecimento do vivido, 

denominado tambem de senso comum, para que se possam situar as 

problematicas enfrentadas na vida em sociedade, no mundo do trabalho e nas 

relapoes de convivio e se efetivem aprendizagens provenientes do 

conhecimento acumulado e sistematizado por metodos cientificos. 

(BITTENCOURT, 2009, p. 190). 

Bittencourt (2009) nos sugere que o ensino e a aprendizagem partam de 

conhecimentos previos relacionados ao cotidiano de vivencias de cada aluno, Segundo a 

referida autora "dar aula e uma apao complexa que exige dominio de varios saberes 

caracteristicos e heterogeneos". 

Em relapao a formapao doeente em nivel universitario a LDB 9.394 em seu Artigo 43 

descreve alguns principios essenciais para uma profissionalizapao doeente capaz de atender a 

complexa estrutura social. Sao privilegiados aspectos como incentivo a pesquisa, pensamento 

reflexivo e problematizapao de sua pratica pedagogica: "Formar diplomados nas diferentes 

areas de conhecimento, aptos para inserpao em setores profissionais e para a participapao no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formapao continua". (BRASIL, 

1996, p. 48). 

Sendo assim, verifica-se a importancia de uma formapao doeente baseada em uma 

conceppao continua. Conveniente seria que cada professor gerenciasse sua formapao 

pedagogica da nielhor forma possfvel. 

Um importante fator a ser mencionado na implantapao dos Parametros Curriculares 

Nacionais e a reivindicapao dos docentes por maior autonomia na escolha dos conteudos a 
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serem ministrados em sala de aula. Diversos profissionais da educapao lutavam contra a 

imposipao de propostas curriculares sugeridas pelas secretarias municipais e estaduais: 

Ainda na questao da forma, na decada de 1990, ha uma preocupapao comum 

de parte das propostas curriculares em evitar que sejam entendidas como 

pacotes impostos aos sistemas de ensino pelas secretarias municipais e 

estaduais de educapao. Quase sempre as propostas trazem em seus textos de 

apresentapao a descripao do percurso de discussao com os docentes, alvos 

principals de qualquer mudanpa curricular. (ABREU; SOIHET, 2009, p. 

174). 

Dessa forma, entendemos que os anos de 1990 foram palco de inumeras discussoes 

acerca da educapao brasileira em todos os ambitos. Ja nao se concebia a implantapao de um 

programa curricular impositivo por pessoas que desconhecessem o contexto de sua aplicapao. 

Fica entendido que os professores sao sujeitos que sofrem influencias diretas de todas as 

decisoes tomadas pelos orgaos competentes da educapao nacional. 

Ainda falando sobre os Parametros Curriculares Nacionais e preciso citar a cidadania 

como caracteristica principal para a formapao do aluno. Essa nao e uma questao facil, haja 

vista, o sujeito participar de um contexto plural em que ha a presenpa de fatores como 

exclusao e preconceito. Cada vez mais o aluno passa a ser visto como um sujeito portador de 

varios direitos. E os PCN's mencionavam a necessidade de que a educapao fosse uma 

ferramenta capaz de propor ao aluno direito e participapao social com dignidade da pessoa 

humana: 

A questao da cidadania e caracterizada como o problema-chave do seculo 

XX. A fim de dimensionar o problema, os PCNs lanpam mao do recurso de 

delimitar duas epocas: o ontem e o hoje. Se, em outras epocas a cidadania 

estava relacionada, sobretudo, com mas questoes da participapao politica no 

Estado e dos direitos sociais, hoje ela tern de enfrentar a questao da inclusao 

de novos direitos. (ABREU; SOIHET, 2009, p. 176). 

Infere-se com isso, que a cidadania passa a ser um criterio importantissimo no ensino 

da disciplina de Historia nos anos de 1990. Esse conceito toma uma nova configurapao. A 

partir do momento que houve mudanpas no contexto social, tambem aconteceu uma nova 

definipao de cidadania. Esta passa a ser vista como um direito proprio de cada cidadao ter 

assegurado os beneficios sociais que lhe sao proprios. 

Tudo isso leva a crer que o processo de ensino e aprendizagem e algo complexo, 

dinamico e que precisa de profissionais qualificados para exerce-lo. De acordo com Fonseca, 
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a formapao doeente deve contemplar tais aspectos e privilegiar uma constante reflexao da 

praxis educativa: 

A Historia se preocupa com as apoes, as experiencias humanas; busca 

compreender as diversas maneiras como homens e mulheres vivem e 

viveram, como pensam e pensaram suas vidas e a de suas sociedades nos 

diferentes tempos e espapos. O ensino e a aprendizagem de historia nos 

permitem ver as experiencias sociais em movimento, as transformacoes e 

permanencias, um processo que assume formas muito diferenciadas, produto 

das apoes e relapoes dos proprios homens. (FONSECA, 2009, p. 91). 

Fonseca (2009) reflete que a disciplina de Historia e relevante para que cada sujeito 

perceba as transformapoes pelas quais a sociedade passou ao longo das decadas. E isso pode 

ser relativo a todos os segmentos da sociedade: politica, cultura, religiao, economia etc. 

Inclusive hoje, ao estarmos mediante um momento peculiar da historia, em que algumas 

verdades sao questionadas: 

Muitas viradas teoricas e metodologicas foram identificadas como 

expressoes fieis do pos-modernismo, termo largamente utilizado para 

desqualificar, em bloco, o distanciamento dos modelos de explicapoes 

universais. Nesse movimento intelectual de crescente aproximapao das 

ciencias humanas em geral, ocorrem, todavia, diferentes modos de 

observapao e de analise da vida social. (ABREU; SOIHET, 2009, p. 188). 

Abreu e Soihet (2009) descrevem a pos-modernidade como momento especifico de 

liquidez de muitos acontecimentos considerados como certos e acabados. A historia pode ser 

uma disciplina capaz de habilitar os alunos a enxergarem tal fato e compreender as relapoes 

sociais que ora vigoram em nossa sociedade. Dessa forma, cabe ao ensino de historia garantir 

as possibilidades de construpao de uma consciencia historica e social e a partir disso o aluno 

se reconhepa como sujeito historico capaz de promover mudanpas sociais. 

Nesse sentido, muitas sao as ditas funpoes, legadas ao ensino de historia. Pensa-se a 

partir do ensino de historia construir uma consciencia e uma identidade social, aliada as 

nopoes de rupturas e permanencias, bem como a nopao do eu e do nos. No entanto, para que 

se possa criar a partir do ensino de historia uma sociedade justa e democratica e necessario 

pensar um ensino pautado nas demandas sociais e nas apoes de cidadania. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. Q U E S T O E S M E T O D O L O G I C A S P A R A O ENSINO D E H I S T O R I A 

Metodologias para o ensino de Historia se refere a toda estrategia que o professor 

utiliza para facilitar o ensino e a aprendizagem na sala de aula. Sao questionamentos acerca de 

que tipo de metodos e recursos usar em suas aulas. Como afirma Bittencourt: 

O ensino de Historia tem-se caracterizado pelo uso do metodo 

dedutivo/indutivo, num movimento que parte do geral para o particular ou 

vice-versa, apresentando de forma inquestionavel os conteudos historicos 

ordenados do mais proximo ao mais distante, quanto ao espaco, e do mais 

distante quanto ao espaco, e do mais distante ao mais proximo quanto ao 

tempo. (BITTENCOURT, 2009, p.230) 

Dessa forma, o ensino e aprendizagem da historia toma uma conotacao diferenciada 

que privilegia uma reflexao critica acerca de tempo e espaco. As aulas de tal disciplina 

requerem estrategias inovadoras que motivem os alunos a participar. A escolha desses 

metodos sao essenciais para o sucesso dos alunos e uma boa atuacao dos docentes. 

Metodologia e o fazer doeente, sao praticas diarias usadas pelo professor para mediar 

os conteudos para seus alunos. Sao aulas expositivas e dialogadas, exercicios escritos, debates 

coletivos, enfim uma variedade ou conjunto de tais metodos forma a metodologia do ensino 

de historia. Para iniciar as discussoes acerca das metodologias relativas ao ensino de Historia 

e preciso esclarecer que este termo nao se limita apenas aos recursos utilizados pelo professor 

como subsfdios didaticos na mediacao das aulas. Metodologia tambem significa recortes 

curriculares, ou seja, a escolha dos conteudos a serem trabalhados em sala de aula. 

As concepcoes teoricas que perpassam o contexto educacional sao reflexos de 

escolhas metodologicas. Sao comuns exemplos de professores que optam por trabalhar de 

forma mais pertinente o meio cultural, ao passo que ha outros que privilegiam o meio politico. 

De uma forma geral a metodologia esta ligada as praticas pedagogicas orientadas por 

curriculos progressistas ou tradicionais. De acordo com Santos e Schiavon: 

A insereao da disciplina escolar Historia no curriculo oficial das escolas 

mantem o establishment curricular dessa disciplina caracterizada pela 

reproducao de praticas pedagogicas construidas a partir do livro didatico, de 

forma acritica, em que o recorte temporal aplicado esta diretamente ligado 

ao modelo eurocentrico nas ciSncias sociais. (SANTOS; SCHIAVON, 2012, 

p.93). 
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E importante dizer que curriculo e metodologia nao se separam, pois sua relapao e de 

tal forma explicita que a escolha do recorte cultural influencia no conjunto de metodos usados 

pelo doeente: 

A escolha dos materiais depende, portanto, de nossas conceppoes sobre o 

conhecimento de como o aluno vai aprende-lo e do tipo de formapao que 

estamos lhe oferecendo. O metodo para a utilizapao dos diversos materiais 

didaticos decorre de tais conceppoes e nao pode ser confundido com o 

simples dominio de determinadas tecnicas para a obtenpao de resultados 

satisfatorios. (BITTECOURT, 2009, p.299) 

E importante nao confundir metodos com metodologia. A metodologia e representada 

pelo conjunto dos metodos e estes sao escolhidos tendo em vista a conceppao ou teoria de 

cada professor. Se o profissional e adepto do tradicionalismo ele vai usar recursos que o 

representem, mas se o doeente tiver uma linha inovadora sua metodologia sera nessa 

perspectiva. 

Diante disso, a metodologia de ensino que visa o acompanhamento unico e exclusivo 

do livro didatico esta sujeita a ser caracterizada como negativa. Tendo assim, um carater que 

considera a Europa como o centra do mundo desprestigiando as outras Napoes. 

Diversos autores como Sacristan (1998), Tomaz Tadeu da Silva (1995), Bittencourt 

(2004) refletem sobre os procedimentos metodologicos para o ensino da disciplina Historia. 

Esses autores afirmam a necessidade de uma renovapao metodologica pautada nos preceitos 

da Escola Nova. E preciso segundo os mesmos que o metodo tradicional seja substituido pelo 

ensino inovador. 

Ainda sobre isso Bittencourt (2004) ressalta que "outro aspecto a ser levado em conta 

no processo de renovapao e o entendimento de que muito do tradicional deve ser mantido". 

Diante dessa afirmapao percebe-se que as praticas pedagogicas consideradas como 

"tradicionais" nao podem ser vistas de forma totalmente pejorativas, pois muitas gerapoes 

foram educadas a partir desse metodo. Isso e o que diz Bittencourt (2009, p. 60): "a selepao 

dos conteudos e metodos escolares e um problema relevante que merece intensa reflexao". 

Santos e Schiavon, afirmam que seria necessario um ensino de Historia critico que 

favorecesse a reflexao critica de cada aluno. Usando uma apropriada metodologia, o professor 

pode construir nos seus alunos uma consciencia historica para que eles percebam os 

conhecimentos dessa disciplina de forma dinamica. 

Falando das possibilidades metodologicas no ensino de Historia vemos a necessidade 

de articular uma transposipao didatica dessa disciplina com os temas transversals presentes 

nos Parametros Curriculares Nacionais (Bittencourt, 2009). A partir dai e que o ensino da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Historia sera intercalado entre a formapao cultural e intelectual dos estudantes. A escolha das 

metodologias de ensino sera responsabilidade do professor que tem a liberdade para construir 

o curriculo escolar, ousando, inovando, tornando-o dinamico, interativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Concepcoes de curriculo e escolhas teoricas 

Sabendo que as conceppoes de ensino e suas respectivas metodologias sofreram 

mudanpas ao longo dos anos. Tais mudanpas devem-se a implementapao de alguns 

paradigmas educacionais (ensino tradicional, ensino inovador, ensino tecnicista). 

De acordo com Santos e Schiavon (2012) "os educadores podem tornar a construpao 

de suas praticas pedagogicas de forma mais crftica, seja na selepao de materiais diversos ou na 

leitura critica dos livros didaticos". Ainda segundo os referidos autores e preciso realizar uma 

transversalidade deslocando a figura do educador da situapao passiva para uma construpao do 

conhecimento. 

De acordo com os Parametros Curriculares Nacionais: "o saber historico tem 

possibilitado alternativas para metodos de ensino e recursos didaticos que valorizem o aluno 

como sujeito ativo no processo de aprendizagem" (BRASIL: 1998, p. 30). 

Portanto, e relevante construir metodologias que favorepam praticas pedagogicas 

contemplando as diversas perspectivas envolvidas no ensino de Historia. O professor precisa 

articular o dialogo da Historia com as demais disciplinas. 

Segundo Santos e Schiavon, durante as ultimas decadas ha diversas pesquisas no 

campo da disciplina de Historia sobre as metodologias de ensino e isso esta ligado aos saberes 

apropriados pelos educadores nas Universidades. O que nos faz entender que alem de se 

apropriar dos saberes relacionados a essa disciplina, ha uma necessidade de boas escolhas 

metodologicas. 

Falar sobre metodologias de ensino e refletir sobre questoes pedagogicas inerentes ao 

contexto escolar. Diante de tal perspectiva queremos salientar nosso interesse pelas 

metodologias relacionadas ao ensino e aprendizagem da disciplina de Historia. 

E importante dizer que a formapao do professor influencia muito nas escolhas, bem 

como na efetivapao das praticas pedagogicas em sala de aula, mais precisamente no ensino de 

Historia. De acordo com Lima (s/a,p.2): "Partimos da premissa de que toda oppao pelo 

recurso teorico metodologico se transforma em perspectivas que atendem a intenpoes 

diferenciadas" 
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Partindo desse principio fica entendido que o campo do curriculo, bem como as 

metodologias de ensino apontam as premissas ideologicas pertinentes a cada professor. Por 

issozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e importante haver uma formapao solida e perspicaz no sentido de capacitar os 

professores para realizacao de um ensino de qualidade. 

O que se sabe e que o ensino de Historia requer praticas sistematicas na intenpao de 

promover um ensino esclarecedor. Os professores devem perceber a importancia de promoeao 

de uma transversalidade nas aulas de Historia, sabendo que os alunos devem ser sujeitos de 

sua propria historia. 

Ha ausencia de politicas que manifestem uma preocupacao real em garantir a 

necessaria formapao inicial doeente. Nessa sociedade contemporanea existe uma demanda por 

bons profissionais que saibam lidar com as problematicas do cotidiano. 

A proposta de formapao de professores instaurada no Pais a partir da 

LDBEM e disciplinada por meio das Resolupoes CNE/CP 1/2002 e 2/2002 e 

das Diretrizes Nacionais especificas aos cursos, trouxe ideias inovadoras e 

animadoras acerca deste tema, visto que propuseram reflexoes mais amplas 

que as reformas anteriores promovendo um processo de reconstrupao das 

Licenciaturas. (COSTA, 2012, p.2) 

Pelo que foi exposto houve uma melhoria conceitual em relapao a formapao de 

professores no sentido de refletir sobre a finalidade da profissao doeente e sua consequente 

importancia no contexto social. Durante muito tempo pensou-se em praticas que realmente 

reconhecessem o valor e a importancia desta profissao, embora saibamos que a todo momento 

e notorio casos de menosprezo, preconceito e descaso a essa profissao. 

Algumas politicas publicas tem se manifestado em prol da mudanpa desse fator. Muito 

ainda deve ser feito para que o professor realmente seja reconhecido como um profissional 

valioso para a sociedade. Mesmo assim, esse profissional e visto apenas como mero 

reprodutor de conteudos em sala de aula. Suas praticas metodologicas podem contribuir para 

que a sociedade o veja como competente ou nao. Percebemos que o seu desempenho em sala 

de aula pode favorecer a sua identidade, seja ela positiva, ou negativa. 

O ensino e aprendizagem de Historia e algo serio e precisa ser assumido por um 

profissional capacitado para isso. A Historia pode ser instrumento de legitimapao de poderes e 

formapao de individuos cidadaos. Para Fonseca: 

A tarefa de fazer do ensino de Historia um instrumento de legitimapao de 

poderes e de formapao de individuos adaptados a ordem social nao poderia 
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se resumir, em imposipao de uma abordagem que privilegie determinadas 

apoes constituidoras da identidade de cada cidadao. (FONSECA, 2006, p.71) 

Mediante tal afirmapao percebe-se como e importante um profissional bem qualificado 

para escolher o curriculo e as metodologias de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Possibilidades metodologicas para o ensino de historia 

As metodologias devem ser perpassadas por novas perspectivas para a pratica 

pedagogica. Diante disso, as escolhas metodologicas possuem grande relevancia, visto que, 

proporcionam a construpao da identidade profissional do professor. Sobre isso Lima esclarece 

que: 

Partimos da premissa de que toda opcao pelo recurso teorico metodologico 

se transforma em perspectivas que atendem a intencoes diferenciadas. 

Trabalhamos deste modo, com uma ciencia nao neutra e entendendo que 

cada perspectiva teorica, com seu aporte metodologico empreende disputas 

atraves dos processos pelos quais gravam os acontecimentos historicos na 

Historia. (LIMA: s/d, p.2) 

Nesse sentido, metodologia e um caminho dentre tantos outros, escolhidos pelo 

professor para chegar a aprendizagem. Referindo-se ao campo da disciplina Historia pode-se 

perceber que desde sua institucionalizapao como disciplina escolar, ate os dias atuais, ha 

varias problematicas relacionadas aos paradigmas metodologicos. Temos sempre que saber 

analisar o contexto historico, os jogos de poderes estabelecidos para escolher a correta 

metodologia do ensino. 

Lima (s/d) deixa claro que no momento atual, e correto assumir os avancos e 

influencias positivas propostas pelas metodologias dos Annales e a incorporacao do 

relativismo como uma ferramenta positiva para veiculapao dos conhecimentos historicos. 

Muitas vezes, confunde-se metodos de ensino com tecnicas de ensino. Sendo preciso 

esclarecer que metodo e uma escolha ou um caminho, enquanto que tecnicas de ensino sao 

recursos utilizados pelo professor. Ao tratar da formapao de professores, devemos nos pautar 

no que disse Costa (2012, p. 12) "e preciso considerar todas as formas de conhecimento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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teoricos e praticos, os conhecimentos pessoais historicamente acumulados e articulados aos 

novos conhecimentos" 

E importante saber que diversas pesquisas no campo educacional na disciplina de 

Historia tem considerado os resultados e conhecimentos advindos das pesquisas do campo 

educacional. No ensino de Historia dialoga-se com diversas metodologias sejam elas 

dedutivas e indutivas nas quais ha a veiculapao dos conteudos de maneira inquestionavel nao 

havendo, portanto, espapo para questionamentos. Enquanto que se houver a oppao pela 

metodologia dialetica havera o confronto das teses. Nesse caso, o conhecimento sera obtido a 

partir do embate entre diferentes versoes. Ha duas formas de ensinar e aprender a historia, isso 

vai depender de como as aulas sao conduzidas. Se os alunos nao participam das discussoes em 

sala, somente memorizam datas e fatos essa metodologia pode ser vista como indutiva. Ao 

passo que se os alunos exprimem suas visoes, seus questionamentos e expoe suas duvidas e ha 

um dialogo entre doeente e discente, entao, o ensino e dialetico. 

No cenario atual e mais interessante optar e privilegiar as contradipoes. Assim, o 

professor de Historia precisa usar uma metodologia que oportunize a perceppao dos multiplos 

aspectos envolvidos no conhecimento historico. A partir disso, Lima e Zanlorense afirmam 

que, 

Quanto a proposta elencada pelos PCN em educar a partir da realidade do 

aluno e a apresentapao dos preceitos basicos pelos documentos que propoem 

uma educapao valorizando a dignidade da pessoa humana, a co-

responsabilidade na vida social denominado como temas transversais. 

Procurando relacionar tanto valores quanto conhecimentos visando 

desenvolver um conhecimento amplo do aluno. (LIMA; ZANLORENSE, 

2009, p. 22) 

Com isso, infere-se que os temas transversais sao excelentes oppoes metodologicas 

para efetivar a contextualizapao do ensino pautada na realidade de vida de cada aluno. Com 

isso, a escola assume a responsabilidade de valorizar os conhecimentos de vida dos alunos e 

seus saberes socialmente acumulados para que acontepa a participapao efetiva do individuo na 

sociedade. 

A metodologia, ou seja, a escolha dos metodos de cada professor corrobora com a 

ideia de educapao enquanto atuapao e atividade politica, visto que essas oppoes evidenciam 

uma apao comprometida e intencional. Ha diversas propostas e pesquisas que apoiam as 

propostas de flexibilizapao do ensino e implantapao de disciplinas utilitarias, primordiais para 

a atuapao do sujeito na sociedade. 
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Zanlorense e Lima(2009) ao refletirem sobre os estudos curriculares de Goodson 

apontam uma permanencia de uma disciplina no curriculo como sendo o processo seletivo da 

organizacao do conhecimento escolar para o qual valorizam os fatores logicos, intelectuais, 

interesses de hegemonia e de controle, conflitos culturais e questoes pessoais. Sendo assim, o 

curriculo pode reproduzir os interesses da classe dominante. 

Percebe-se a enfase na pratica como componente curricular dos cursos de 

formapao inicial de professores como uma oportunidade de refletir sobre o 

processo inicial de construpao da identidade profissional. E, tambem, o 

espapo de contato com a realidade educacional, como possibilidade de 

apropriapao do cotidiano escolar, entendendo sua complexidade. (COSTA, 

2012,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p.3 )  

O autor deixa claro a importancia dos cursos de formapao de professores, pois estes, 

promovem o debate e a importancia da reflexao sobre a apao, sendo que esta pratica podera 

ajudar na melhoria das escolhas metodologicas feitas pelo professor. 

Em uma atividade pedagogica baseada na criticidade, o conhecimento veiculado na 

sala de aula podera ampliar a realidade historica e social do aluno levando em conta o 

contexto no qual ele esta inserido. 

Ha varios autores dedicados a investigar as premissas basicas da formapao de 

professores e em que medida essa preparapao inicial auxilia o doeente para a melhor atuapao 

profissional. Libaneo e Pimenta (1999), ressaltam que: 

As investigapoes recentes sobre formapao de professores apontam como 

questao essencial o fato de que os professores desempenham uma atividade 

teorico-pratica. E diffcil pensar na possibilidade de educar fora de uma 

situapao concreta e de uma realidade defmida. A profissao de professor 

precisa combinar sistematicamente elementos teoricos com situapoes 

praticas reais. (LIBANEO; PIMENTA, 1999, p.267) 

Diante disso percebe-se que a formapao do professor devera superar a racionalidade 

tecnica que perpassa os cursos de formapao inicial de professores ha varios anos. Hoje se faz 

necessario outra visao, uma em que o conhecimento possa ser promissor fazendo com que o 

aluno seja um ser critico e o professor seja capaz de resolver todas as complexidades do 

cotidiano doeente. 

Desde 1930, periodo em que foram reformados os cursos de professores, ate os dias 

atuais, a proposta de ensino e aprendizagem da pratica doeente foi e continua sendo 

resignificada. Durante a decada de 1990 o contexto educacional foi palco de diversas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reformas, producao de doeurnentos ofieiais, implementacao de leis e diretrizes, e implantaeao 

de Parametros Curriculares Nacionais. Orgaos como UNICEF, UNESCO e Banco Mundial 

forparam debates com conflitos, interesses e tensoes, fazendo da formapao doeente estrategias 

de implantapoes politicas. A formapao doeente foi repensada de forma estrategica para 

favorecer politicas educacionais que articulassem as exigencias do sistema produtivo e as 

possibilidades de respostas do sistema educativo para a preparapao de recursos humanos 

capacitados para o mercado de trabalho. Segundo Costa: 

A educapao superior continua a obedecer aos principios do paradigma 

econdmico, visto que e submetida as regras do Estado avaliador que impoe 

avaliapoes de programas das instituipSes e seus produtos- os profissionais 

egressos como fator preponderante para o acompanhamento dos niveis de 

competitividade institucionais. (COSTA, 2012, p.6) 

A partir disso, percebe-se que o ensino superior, os cursos de formapao de professores 

pautam seus curriculos e suas exigencias nos criterios dominantes e caracteristicos do 

neoliberalismo. Isso e algo negativo pois a realidade socio-polftico-histdrico e economica, 

confirma a formapao de sujeitos que atendem a aspectos como individualismo e 

competitividade. O que acaba comprometendo a escolha de metodologias pautadas nos 

criterios de etica e solidariedade. 

A formapao de professores deve propiciar metodologias de ensino coerentes, com uma 

pratica investigativa e uma dimensao criativa. As metodologias precisam refletir a apao e 

reflexao consequencias da pratica doeente. Costa (2012) aponta para a necessidade de que "a 

pratica apresenta-se, na situapao ensino-aprendizagem, tambem como elemento constitutivo 

da teoria". Dessa forma todas as experiencias do professor servirao como aprendizado e 

consequente melhoria de sua atuapao pedagogica. 

A metodologia doeente serve como eixo condutor dos conteudos de ensino. Na sala de 

aula o professor nao deve possuir uma visao conteudista, tradicional, E mais interessante 

contar com uma metodologia embasada na interdisciplinaridade onde haja conexao entre a 

Historia e as outras areas de ensino. Sobre isso Silveira afirma que: 

A metodologia em si, destituida do conteudo, desvirtua-se em tecnicismo, 

isto e, em uma postura de acreditar que os 

procedimentos/meios/instrumentos para conhecer preponderam sobre o que 

conhecer. Em outras palavras, que a forma e mais importante do que o 

conteudo, que a forma pode se aplicar da mesma forma a todo e qualquer 

conteudo. Nao existe significante sem significado. (SILVEIRA, 2001, p. 66) 
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Isso quer dizer que os conteudos precisarn ser trabalhados com metodologias 

apropriadas, de maneira que os tornem mais compreensiveis. Como diz Silveira (2001) "por 

sua vez, o conteudo, se nao tratado mediante procedimentos adequados, desvirtua-se em mais 

um angulo do conteudismo". Cada professor ao adotar sua metodologia de ensino estara 

consequentemente representando suas conceppoes tradicionais ou inovadoras. A metodologia 

e muito importante para que o aluno compreenda os conhecimentos que estao sendo mediados 

pelo professor. Ainda sobre isso Silveira diz que: 

Este entendimento do ato educativo em situaeao, e nao em abstrato, requer 

um concurso de campos do saber que trabalham com curriculos, teorias da 

aprendizagem, avaliapao da aprendizagem, relapoes interpessoais, 

comunicapao social, que tem seus metodos proprios de trabalho. 

(SILVEIRA, 2001, p. 66). 

Nessa perspectiva, a autora revela a necessidade de encarar a educapao como realidade 

praticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e, portanto, sujeita as influencias que perpassam o contexto escolar. Logo, anterior a 

escolha metodologica se faz necessario idealizar que tipo de homem se deseja formar e em 

qual sociedade ele vai atuar. 

A ligapao entre conteudo e metodologia e um ponto interessante e que merece muita 

reflexao. Sabendo que o conhecimento e veiculado pelo professor e so sera apropriado de 

forma correta pelo aluno se a mediapao for realizada de maneira correta e contextualizada. 

Fonseca (2010) ressalta que, no exercicio da pratica doeente, sabemos que aquilo que 

o professor ensina ou deixa de ensinar, bem como aquilo que o aluno aprende ou deixa de 

aprender vai muito alem do proposto nos curriculos e livros. 

E importante saber que a sala de aula e um espapo onde ha uma enorme pluralidade 

cultural. De acordo com Fonseca: 

Os saberes, os valores culturais e politicos e os habitos sao transmitidos e 

reconstruidos na escola por sujeitos historicos, que trazem consigo um 

conjunto de crenpas, significados, valores, atitudes e comportamentos 

construidos nos varios espapos de vivencia, antes e durante o processo de 

escolarizapao. (FONSECA, 2010, p.400) 

Sendo o aluno um sujeito historicamente situado, o doeente precisa trabalhar a partir 

da realidade de vida de cada um, ensinando-os, tomando por base o que cada um ja sabe. 

Fonseca (2010) reflete que na atualidade ha imimeros desafios na formapao do professor, 
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sendo muito complexa a trajetoria de tornar-se professor. E necessario enfrentar as diferenpas 

sociais e culturais do cotidiano escolar. 

Fonseca (2010) revela que "a formapao e a atuapao do professor em sala de aula sao 

resultantes de multiplas determinapSes e relapoes, de vontades/responsabilidades individuals e 

coletivas, da obrigapao institucional do Estado e da sociedade". Sendo assim, todas as 

metodologias de ensino precisam ser escolhidas e efetivadas na complexa e dialogica relapao 

pedagogica. 

Pinsky (2009) diz que e preciso no atual momento historico mostrar que e possivel 

desenvolver uma pratica de ensino de Historia adequada aos novos tempos (e alunos): rica de 

conteudo socialmente responsavel e sem ingenuidade ou nostalgia. Nesse sentido entende-se 

que o professor deve escolher as metodologias de ensino tendo em vista a realidade atual e as 

caracteristicas do alunado fruto dessa realidade. 

Bittencourt (2004) ressalta o desejo de mudanpas para melhor desempenhar o trabalho 

com os alunos, pois isso representa uma reflexao permanente na trajetoria da pratica doeente. 

De outra forma, e preciso entender que metodos e conteudos sao fatores construidos 

historicamente e representam uma produpao escolar arraigada pela sociedade. 

Falando sobre a necessidade de contextualizapao do ensino de Historia Bittencourt 

(2004) aponta que, tanto conteudos, como metodos, passaram a ser selecionados, a fim de 

atender aos problemas levantados e utilizar a potencialidade das experiencias dos alunos e seu 

conhecimento do senso comum. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. A P R E S E N T A C A O E A N A L I S E DOS R E S U L T A D O S DA P E S Q U I S A R E A L I Z A D A 

E M DUAS E S C O L A S DA C I D A D E D E SAO J O A O DO R I O DO P E I X E - PB. 

A cidade de Sao Joao do Rio do Peixe possui em media 20 instituip5es de ensino entre 

publicas e privadas. O ensino e a aprendizagem nessas instituicoes sao razoaveis, haja vista o 

pouco investimento das referidas redes nessas modalidades. O municipio enfrenta as mesmas 

problematicas concernentes a outras localidades situadas no Sertao da Paraiba. 

Mediante aplicacao do questionario para colher dados que oferecesse um eixo 

norteador sobre a formacao doeente para o ensino de Historia, e que passamos a apresentar os 

referidos resultados conseguidos. 

A metodologia de trabalho usada foi a aplicapao de questionarios, elaborados com a 

intencao de investigar a formapao de cada doeente e sua metodologia em sala de aula. Esse 

instrumento foi pensado e elaborado na perspectiva de detalhar o perfil dos professores 

entrevistados. 

As questoes foram pensadas baseadas em uma pesquisa que permitisse saber mais 

sobre os professores. O fundamental nao era ir direto para a questao da pesquisa, ou seja, para 

como eles pensam a sua pratica em sala de aula, mas antes saber o que esses professores 

pensam sobre a formapao doeente e suas escolhas. Em bora o questionario possa limitar 

algumas problematicas, uma vez que os entrevistados podem resumir suas falas na escrita, ele 

tambem possibilita perceber como eles estruturam as suas falas quando o tema e ensino. 

Foram entrevistados 05 profissionais do ensino de Historia da rede publica Municipal 

e Estadual de ensino da cidade de Sao Joao do Rio do Peixe-PB, entre eles 02 sao do sexo 

feminino e 3 sao do sexo masculino. 

Em relapao ao estado civi l , 03 (tres) professores sao casados; 01 (um) deles e solteiro e 

o outro profissional se declara como em outra condipao oferecidas pelo questionario (solteiro, 

casado, viuvo). 

No que se refere a formapao academica, 04 (quatro) professores possuem Pos 

graduapao sendo que apenas 02 (dois) deles com especializapao especifica na area de Historia. 

Enquanto que l(um) profissional tem sua formapao academica em Licenciatura em Geografia. 

O que evidencia algo importante para refletirmos. Se a propria LDB institucionaliza e 

sugere que para lecionar em qualquer area do ensino o profissional devera ter formapao 

especifica na area. Verificamos assim uma contradipao entre o que esta na Lei e o que 

acontece na pratica. Libaneo e Pimenta afirmam que: 
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As investigapoes recentes sobre formapao de professores apontam como 

questao essencial o fato de que os professores desempenham uma atividade 

teorico-pratiea. E dificil pensar na possibilidade de educar fora de uma 

situacao concreta de uma realidade definida, A profissao de professor precisa 

combinar sistematicamente elementos teoricos com situaeoes praticas reais 

(LIBANEO; PIMENTA: 1999, p. 267). 

Sendo assim, fica claro que aliar a teoria e a pratica em sala de aula e em exercicio 

doeente. Isso requer que cada doeente se qualifique sistematicamente e se considere um 

sujeito inacabado por excelencia. 

Questionados sobre o tempo de atuapao profissional 03(tres) professores responderam 

que possuem 30(trinta) anos de servipo; 01 (um) deles tem 02(dois) anos de atuapao pratica; 

01 (um) possui 8(oito)anos de servipo. 

_ Uma das perguntas do questionario indagava sobre "quais foram as experiencias 

marcantes na formapao academica que contribuiram para a pratica doeente". 

Como resposta, obtivemos que 03(tres) entrevistados consideram como experiencia 

positiva para aperfeipoamento da pratica pedagogica as experiencias vividas na Graduapao 

provenientes de base teorica, pesquisa e extensao universitaria e as metodologias praticas 

adotadas pelos professores do nivel superior. Um dos entrevistados respondeu que o exemplo 

e a dedicapao de seus professores da graduapao em Historia foram elementos importantes para 

a formapao de sua identidade doeente, embora, a identidade doeente seja construfda na relapao 

ensino aprendizagem, autoras como Pimenta e Lima ja discutiam que a pratica de tomar como 

exemplo a pratica de outros professores dificulta a problematizapao de um entendimento entre 

teoria e pratica, ou seja, e como se apenas a pratica atraves de exemplos fosse suficiente, sem 

a necessidade da reflexao. 

Contudo, 01 (urn) outro dos profissionais entrevistados respondeu que na epoca de sua 

formapao academica o ensino era tradicional e sendo assim, ele nao pode utilizar de tais 

praticas no seu fazer cotidiano, haja vista as mudanpas metodologicas de cunho inovador que 

ora se requer para o ensino e aprendizagem na atualidade. Dos 5 (cinco) entrevistados, 3 (tres) 

estao ha trinta anos nas escolas e apenas um admitiu que esse tempo o distanciou das 

discussSes atuais de ensino. 

Essa estimativa e positiva, pois a maioria ainda esta a par das discussoes academicas e 

isso favorece a atualizapao de praticas que contemplam a teoria como base teorica solida. 

Todo e qualquer profissional nao pode estar alheio as discussoes que ocorrem no contexto 

educacional, pois isso sera capaz de influenciar a sua atuapao em sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os saberes docentes que constituem a pratica profissional de cada professor sao 

provenientes tanto do campo teorico quanto da acao direta que consubstancia os anos que 

cada um tem no que se refere ao tempo de servipo. Sobre isso, Pimenta reflete que: 

Sao os saberes da area especifica, os saberes pedagogicos e os experiencia 

que compoem os saberes da docencia [...]. Nas areas do conhecimento o 

professor encontra o referencial teorico, cientifico, tecnico, tecnologico e 

cultural para garantir que os alunos se apropriem tambem desse instrumento 

no seu processo de desenvolvimento humano, encontrando nas areas 

pedagogicas o referencial para trabalhar os acontecimemos enquanto 

processo de ensino, que se da em situacoes historico-sociais (PIMENTA, 

2002, p. 08). 

A formapao pedagogica de um professor e uma relapao entre seus saberes adquiridos 

no proprio curso de graduapao ou formapao continuada e suas experiencias cotidianas. Essa 

articulapao forma a identidade doeente. 

Questionados sobre as dificuldades encontradas para conduzir o ensino de Historia 02 

(dois) professores responderam que indisciplina e falta de interesse dos alunos sao fatores 

negativos, que se tornam barreiras para veiculapao dos conteudos de Historia em sala de aula. 

Outros 02(dois) profissionais disseram que a falta de informapao, bem como a dificuldade de 

entendimento dos conteudos escolares sao desafios a serem superados pelos docentes. 01 (Um) 

deles cita a questao salarial e a desvalorizapao da carreira como sendo as principals 

dificuldades encontradas no dia a dia escolar na condupao da disciplina de Historia. Percebe-

se que dos 05 (cinco) entrevistados, 04 (quatro) apontam que a dificuldade esta nos discentes, 

seja, por falta de interesse ou indisciplina ou ate mesmo de problemas no processo de ensino 

aprendizagem. E outro embora, nao aponte o problema exclusivamente nos discentes, elenca 

que um fator externo como a dificuldade cotidiana e salarial sao as principais dificuldades. 

Nenhum aponta como dificuldade a formapao do doeente ou a falta de formapao. 

Em relapao as dificuldades que o professor sente para administrar e mediar saberes 

relativos ao ensino de Historia pode se perceber que o mais importante e que o doeente 

apresente um sentido para o conteudo que esta sendo veiculado em sala de aula. A 

metodologia e oppao teorica que favorecem o interesse dos alunos, visto que a partir disso, o 

professor pode resignificar o conteudo para os alunos. Nesse sentido, cabe destacar que a 

ausencia de sentido dos conteudos veiculados em sala de aula,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um dos fatores causadores do 

desinteresse dos educandos em relapao a disciplina. E preciso, antes de tudo, que o professor 

busque a contextualizapao do ensino, para que os alunos percebam utilidade pratica em 

estudar tais conteudos. 



39 

Os professores precisam exarninar os propositus e as consequencias de sua 

pratica de ensino desde o inicio de seus cursos de preparapao. A menos que 

os aspectos tecnicos como os aspectos morais da docencia sejam parte da 

formapao do professor desde o inicio, e provavel que os aspectos morais, 

eticos e politicos de seus trabalhos continuem a ser marginalizados 

(ZEICHNER; TEITELBAUM, 1982, apud PEREIRA: 2008, p. 70) 

Nessa perspectiva, percebe-se que a pratica cotidiana deve ser refletida para que o 

professor encontre solucoes e respostas para suas diividas e problemas que o afligem em seu 

oficio. 

Dando continuidade ao questionario foi perguntado para os entrevistados "como e a 

receptividade dos educandos para com o componente curricular Historia". Como resposta 

02(dois) dos entrevistados disseram que seus alunos consideram a disciplina de Historia 

"enfadonha, chata e de dificil compreensao"; 01 (um) deles disse que o interesse pela 

disciplina esta relacionado com a preferencia e facilidade que os alunos possui nas ciencias 

humanas. Ou seja, os alunos que mais gostam de estudar Historia sao aqueles que se 

identificam com os conhecimentos relativos a area humana. Enquanto que 02(dois) 

profissionais destacaram como boa a receptividade dos alunos em relapao a disciplina de 

Historia. 

Ha uma questao interessante a ser refletida. O fato de os alunos considerarem a 

disciplina de historia como chata ou desinteressante. Talvez isso tenha a ver com a propria 

metodologia do professor, pois e ele quem conduz as aulas e dele emana todas as 

metodologias e metodos capazes de estimular ou desestimular os discentes. 

A escola como instituipao de ensino responsavel pela formapao do aluno precisa estar 

consciente do seu dever de contextualizar o ensino e a aprendizagem de cada um de seus 

alunos. Os Parametros Curriculares Nacionais apontam que: 

E importante que a escola, em seu projeto educativo discuta a realidade local 

onde se insere, o perfil dos alunos que recebe, as experiencias dos 

professores que nela trabalham e procure apoios para o desenvolvimento do 

seu trabalho na comunidade, [...]. Destaca-se a necessidade de que os 

professores selecionem, criem, reorganizem os conteudos de acordo com 

seus pianos de trabalho e da discussao das experiencias vividas e das 

expectativas em torno do tema (BRASIL, 1998, p. 377). 

Com isso fica clara a importancia de que a escola opte por temas que fapam sentido e 

tenham relapao com as necessidades de cada aluno. 
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A concepcao que os alunos possuem de uma disciplina pode de eerta forma determinar 

seu sucesso e desempenho nela. 

Perguntamos aos entrevistados "qual e a sua contribuicao na elaborapao do Projeto 

Politico Pedagogico da sua escola". Os 05(cinco) profissionais entrevistados revelaram que 

contribuem e participant efetivamente da construpao, elaborapao, e execupao do Projeto 

Politico Pedagogico - PPP. Isso se configura como algo positivo, pois a construpao do PPP e 

um aspecto primordial para desenvolver a participapao e autonomia dos profissionais em 

educapao. 

A indisponibilidade de tempo, nao permitiu que o PPP fosse analisado de forma 

criteriosa, mas percebeu-se que estava bem elaborado, embora, ainda precise de uma 

afirmapao teorica no que se refere a adesao a uma corrente de ensino pautada na 

contextualizapao das praticas interdisciplinares, uma vez que o mesmo se direcionava a 

Disciplina Lingua Portuguesa e seu ensino e aprendizagem. 

O PPP e um documento importante e que reflete os interesses e sonhos de uma 

instituipao. Ele deve ser formulado por toda equipe pedagogica e doeente da escola e ser 

reformulado anualmente de acordo com as necessidades de cada aluno ou situapao didatica de 

ensino e aprendizagem. Esse documento define a identidade da escola. Sobre P.P.P, Veiga 

reflete: 

E pedagogico porque deve subsidiar o ensino/aprendizagem. Dai a 

necessidade de refletir as apoes educativas a serem desenvolvidas na escola, 

cuja meta deve ser a de encontrar meios que viabilizem a melhoria da 

qualidade do ensino; E politico porque deve estar vinculado aos interesses 

sociais do aluno, que vive e convive no meio social. Assim sendo deve 

contribuir para a formapao do cidadao consciente e critico que ao ser 

transformado possa tambem transformar seu meio ambiente. (VEIGA, 2005, 

p.14). 

E de extrema relevancia que a escola tenha um projeto politico pedagogico e que este 

seja construido tendo em vista a realidade desta instituipao e seus nfveis de ensino. 

Em outra pergunta questionamos sobre "se a formapao academica foi suficiente para o 

seu bom desempenho como educador de Historia". 

A afirmapao de 01 (um) deles pautou-se no fato de haver concluido seu curso ha alguns 

anos e os conhecimentos adquiridos na faculdade se tornam insuficientes, sendo preciso uma 

aquisipao maior de saberes teoricos; os outros 04(quatro) entrevistados responderam que a sua 

formapao academica contribuiu muito e de forma positiva para o seu desempenho como 

educador de Historia, mas destaca tambem a necessidade de uma formapao continuada no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sentido de aprimorar cada vez mais a pratica doeente. Novamente, dos 03 tres) professores 

mais antigos, apenas 01 (um) admite que o tempo e insuficiente para a formapao. Os outros 

apontam positivamente a formapao, no entanto, sabemos que existem muitas questoes a serem 

resolvidas, mas que na opiniao dos professores foi satisfatdria. 

A pratica aperfeipoa a apao, mas deve sempre vir acompanhada de uma reflexao. E 

evidente que ha uma certa distancia entre o que se estuda na teoria e aquilo que acontece na 

realidade cotidiana em sala de aula. Como bem afirma Bordas: 

Os conflitos intemos sobre a natureza e o espapo institucional do 

conhecimento dito cientifico e as caracteristicas do conhecimento 

educacional/pedagogico nao se esgotam no terreno das oposipoes 

epistemologicas, entre elas abrigam/ escondem tambem a preocupapao com 

a perda/ espapo conferida a cada area, mais perceptivel na area das 

Licenciaturas (BORDAS, 2008, p. 45). 

Nessa perspectiva refletimos acerca da preocupapao entre o fazer academico e teorico 

e a sua relapao coma pratica em sala de aula, feita pelo doeente. E comum escutarmos de 

alguns professores a frase de que "teoria e pratica sao diferentes". Isso nao procede, e 

impensavel teoria desvencilhada de pratica. Ambas sao correlacionadas e dependentes. 

Quando o professor acredita que somente a pratica basta, ele acaba se engessando e nao 

procura descortinar novos horizontes. 

Foi perguntado tambem "qual e a contribuipao do ensino de Historia para a 

aprendizagem dos alunos nos dias atuais". 

Obtivemos como resposta de 03 (tres) dos profissionais entrevistados que o ensino de 

Historia oferece condipoes para que os alunos observem o mundo e os fatos de forma ampla e 

critica; enquanto que 02 (dois) dos entrevistados disseram que os conhecimentos de Historia 

somente contribuirao para a aprendizagem dos alunos se estiver contextualizado com o 

cotidiano de vida do aluno. Parece uma contradipao, mas os alunos assumem uma posipao 

contraria ao ensino de Historia ao passo que os doeente alegam que o ensino pode contribuir 

para a criticidade de cada discente. Acredita-se que o discurso deveria coincidir com a pratica 

em sala de aula. 

A contextualizapao dos saberes historicos podera se configurar como aprendizagem 

significativa para os alunos em sala de aula. De acordo com os PCNs: 

Cabe uma reflexao permanente por parte dos profissionais que lidam 

diretamente com a aplicapao dos conhecimentos em sala de aula quanto as 

possibilidades que se apresentam de, observando a legislapao e sua relapao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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corn a historia local, vislumbrar e criar eondip5es para a sua utilizacao, ja 

que, como vimos, nos documentos oficiais se define expressamente a 

negaeao de uma proposta curricular fechada a ser seguida por todos, dai 

podendo ser questionada, adaptada ou mesmo modificada (BRASIL, 2006, 

p. 84) 

Dessa forma, infere-se que o ensino de historia e orientado por um curriculo nacional 

comum, mas que pode ser adequado a realidade de cada aluno, para que a partir disso ele 

possa fazer sentido para o aluno. 

Foi questionado sobre "o processo de avaliacao do componente curricular historia". 

A partir dessa pergunta 04(quatro) professores responderam que a avaliacao da 

aprendizagem de Historia e realizada a partir dos principios da LDB 9394/96 sendo portanto 

continua e processual; e apenas 01 (um) deles respondeu que usa como metodologia avaliativa 

o comportamento dos alunos, exercicios de verificacao da aprendizagem e o dominio dos 

conteudos pelos alunos. 

A avaliacao escolar do desempenho dos alunos precisa levar em consideracao seus 

niveis de aprendizagem e se adequar a cada situacao, obedecendo assim o que diz a LDB 

9.394/96 em seu artigo 24: Avaliacao continua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalencia dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

perfodo sobre os de eventuais provas finais (BRASIL: 1996, p. 44). 

A lei e bem clara no sentido de que a avaliacao precisa privilegiar os aspectos 

qualitativos e observar todo o processo de ensino, sendo, portanto, processual. E alem do 

mais, nos dias atuais cada doeente deveria saber que ja nao e concebido velhos metodos 

tradicionais de avaliacao como meras provas que levam os alunos a memorizapao mecanica. 

Questionamos os entrevistados sobre "quais as metodologias utilizadas no trabalho 

com os conteudos de Historia para uma melhor aprendizagem dos alunos". 

Todos os 05 (cinco) profissionais responderam que utilizam aula expositiva e 

dialogada como metodologia. Quanto aos recursos didaticos, usam filmes, documentarios, 

seminarios, debates que privilegiem a interacao entre os alunos e o professor. 

E muito importante que cada professor reflita sobre que metodologia que ira adotar em 

suas aulas de Historia. Os metodos devem servir para desenvolver a criticidade do aluno e 

fazer despertar neles o gosto por essa area do saber. 

As criticas sobre os metodos de ensino levaram os educadores, no fim dos 

anos 60 do seculo XX, a dar maior enfase a esse aspecto e a renovapao do 

ensino, recaiu assim, nas questoes metodologicas. A enfase na necessidade 

de renovapao metodologica favoreceu o surgimento de propostas que 
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separavam os metodos de ensino dos conteudos explicitos 

(BITTENCOURT, 2004, p. 225). 

Os anos 60 foram marcados pela crftica aos principios metodologicos vigentes, em 

vista dessas criticas tornou-se necessario uma renovapao metodologica, que pressupunha uma 

revisao e reconstrucao dos metodos, a fim de possibilitar maior eficacia no processo de 

ensino- aprendizagem. 

Em sequencia ao questionario foi pedido que os professores "definissem sua escolha 

teorico metodologica enquanto professor de Historia". 

04(quatro) profissionais responderam que sao adeptos de uma metodologia que 

ofereca aos alunos condicoes para que possam participar criticamente e ativamente das aulas; 

01 (um) deles nao apresentou reposta para essazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pergunta. Podemos perceber que nessa resposta 

eles definiram o que era metodologia, enquanto que um preferiu nao responder, sera porque 

ele nao sabia ou porque nao quis defmir? Percebemos que os professores compartilham 

valores e opinioes parecidas quando o assunto e a escolha teorico-metodologica, mas tambem 

analisamos que ha uma distancia entre teoria e metodologia, pois na pergunta anterior a 

maioria escolheu aula expositiva, filmes, etc. mas nao associaram a questao a uma escolha 

teorica. 

Escolhas teoricas e metodologicas se referem ao ensino tradicional ou inovador. E 

pode-se dizer que esta e uma discussao ate mais ampla, pelo fato de nao se resumir escolhas 

teorica a ensino tradicional ou inovador, mas a propria conceppao do que e a educapao e de 

que sujeito se deseja formar, a partir de eu curriculo e por quais metodos. O primeiro define o 

ensino e a aprendizagem como transmissao mecanica e passiva de saberes do professor, 

detentor de todo conhecimento para o aluno, sujeito que nada sabe. Enquanto que a segunda 

conceppao leva o professor para posipao de mediador e o aluno como sujeito de sua 

aprendizagem. Os PCN's afirmam que: 

O saber historico tem, desse modo, possibilitado e fundamentado alternativas 

para metodos de ensino e recursos didaticos, principalmente para valorizar o 

aluno como sujeito ativo no processo de aprendizagem. [...] Alem disso, os 

profissionais da escola tem procurado manter relapSes e compromissos mais 

estreitos com a realidade social, propondo uma melhor compreensao dessa 

realidade e encarando-a como diversificada, multipla, conflituosa, complexa 

e descontinua (BRASIL, 1998, p. 30). 

Em relapao ao questionamento sobre "qual avaliapao voce faz sobre sua pratica 

pedagogica? Esta satisfeito? O que mudaria?" 
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04(quatro) profissionais responderam que possuem uma boa atuacao pedagogica, mas 

que necessitam investir em formacoes continuadas para melhorar ainda mais sua praxis 

pedagogica; 01 (um) deles disse que se considera um excelente profissional por valorizar o 

dialogo e a interapao na sala de aula e portanto nao pretende mudar. 

Percebe-se que todos mostram que estao satisfeitos, embora admitam que poderiam 

melhorar, enquanto um acredita nao precisar mudar, A questao e que eles apontam sempre as 

dificuldades no externo, mas no momento de realizarem uma auto avaliacao sobre a sua 

pratica, nao admitem que muitas das dificuldades podem estar neles. Eles acreditam que estao 

bem, embora nao percebam que os alunos nao gostam da disciplina pelo fato de suas escolhas 

teorico metodologicas nao suscitarem interesse. 

A primeira vista, a relapao teoria e pratica e bastante simples. A pratica seria 

a educapao em todos os seus relacionamentos praticos e a teoria seria a 

ciencia da Educapao. A teoria investigaria a pratica sobre a qual retroage 

mediante conhecimentos adquiridos. A pratica, por sua vez, seria o ponto de 

partida do conhecimento, a base da teoria e, por feito dessa, torna-se pratica 

orientada conscientemente (PIMENTA, 2002, p. 99). 

Nessa perspectiva, percebe-se a estreita e dependente relapao entre teoria e pratica. 

Nao se pode pensar teoria desvencilhada de pratica e vice versa, nem tao pouco pensar a 

pratica sobreposta a teoria. A pratica nao e auto suficiente e a supervalorizapao desta pode 

engessar a pratica doeente. 

Terminando o questionario foi perguntado "como voce define o ensino tradicional 

para a Historia? O que seria possivel para superar essa conceppao?". 

03(tres) professores caracterizam o ensino tradicional como de carater positivista, 

baseado somente em ensino e aprendizagem de datas comemorativas, valorizando o livro 

didatico de forma excessiva. Os mesmos profissionais sugerem como forma de superapao 

dessas praticas apoes que valorize os saberes dos alunos e sua realidade. 01 (um) deles 

respondeu que o ensino tradicional e aquele que privilegia a transmissao de informapoes e 

para mudar esse quadro seria necessario uma melhor interpretapao do significado e da 

importancia do conhecimento historico; 01 (um) profissional nao apresentou resposta para 

essa pergunta. 

Essa questao e bem perspicaz pelo fato de que o ensino tradicional e inovador nao 

podem ser vistos de forma estanques. Eles se entrecruzam e isso vai depender da conceppao 

de cada doeente, pelo fato de que o novo nao se faz sem o velho. Para lecionar o doeente 

precisa ativar e mobilizar alguns saberes, sejam eles advindos dos metodos tradicionais ou 



45 

nao. Ensinar nao se resume a mera transmissao de saberes ou conteudos, mas criar 

oportunidades para que os alunos construam suas identidades. Sobre isso, Santos; Schiavon 

(2011, p. 91) afirma que: "O curriculo tradicional reproduz as amarras e muitas vezes mascara 

as problematicas da realidade escolar, por esta ancorado em generalizaeoes, assim como em 

um deslocamento grosseiro de qualquer orientacao critica de construpao do curriculo". 

Nesse sentido o curriculo parece estar distante da realidade escolar. Sendo 

eurocentrico, ocidental e "branco" o curriculo acaba velando as complexidades do contexto 

escolar. Por conseguinte, distancia-se de qualquer vies e ou orientapao critica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Ao concluir este trabalho monografico podemos afirmar que, a formacao de professor 

e um tema importante e que mereee ser refletido de forma incessante. O doeente precisa ser 

capacitado, capaz de transformar informapoes em conhecimentos e assim desenvolver e 

transformar o individuo. Essa formapao devera ser solida e ter uma continuidade linear, 

obedecendo aos ditames de uma sociedade marcada pelo desenvolvimento tecnologico e 

informacional. 

A disciplina Historia e profundamente importante para formapao do cidadao, sendo 

considerada como relevante, no conjunto das disciplinas escolares, bem como nas escolas 

locus de pesquisa desse trabalho. Podemos perceber que, a disciplina Historia precisa ser 

direcionada, considerando que todos os professores devem investir em sua formapao para 

oferecer um ensino pautado na qualidade e nos pilares educacionais contemporaneos. 

Ao entrevistar os professores, percebemos que a maioria possui uma conceppao 

metodologica razoavel, que precisa ser reelaborada e certamente ampliada. Os referidos 

docentes, sao conscientes do valor e da importancia da Historia, como area do conhecimento e 

da formapao dos alunos, porem, reclamam dos problemas que enfrentam no seu dia-a-dia, 

como por exemplo, a sua precaria formapao e o desinteresse dos alunos. Podemos arriscar em 

afirmar que, esse desprendimentos do alunado, pode estar ligado a falta de dominio 

metodologico, certamente acarretado pela ausencia de cursos de aperfeipoamento que 

pudessem ampliar a formapao do profissional da sala de aula. 

E importante acrescentar que, o conhecimento historico deve estar em conexao com a 

realidade de cada aluno, favorecendo as transformapoes necessarias para que a sociedade saia 

do atual estado de alienapao. Por isso, a disciplina Historia, deve ser ministrada por pessoas 

capacitadas, com formapao academica adequada e que possa atender as necessidades basicas 

educacionais. E preciso uma equivalencia maior entre teoria e pratica, discurso e atuapao 

profissional. 

Uma questao interessante que se verificou nas analises dos dados, trata-se do fato que 

ainda ha a premissa de que alguns alunos consideram a disciplina Historia como 

desinteressante e cansativa. Podemos considerar que, esse fato pode estar conectado com a 

ausencia de uma metodologia que venha transformar essa realidade ou contribuir com um 

redirecionamento metodologico que possa instigar o alunado e reestabelecer o seu interesse. 
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Temos a certeza de que isso precisa ser mudado com uma intervenpao pratica consciente do 

professor, profissional responsavel pela conducao das aulas. 

As aulas e os conhecimentos referentes a Historia precisam ser seguidos e 

questionados, nao podendo ser de carater absoluto, pelo fato de nos situarmos em um contexto 

historico marcado por mudanpas e relatividade. Em virtude disso, observamos a necessidade 

de uma formapao profissional capaz de atenuar as dificuldades e implementar metodos 

favoraveis ao bom aprendizado de cada aluno. 

Neste sentido, concluimos sobretudo que a disciplina Historia passou por mudanpas e 

continua relevante para o curriculo escolar. Portanto, cabe ao professor, se aperfeipoar, 

dignificando os liames da sua profissao e assim se transporter rumo a uma abertura 

educacional que venha beneficiar nao so o seu potential profissional, mas acima de tudo, 

promover o conhecimento do alunado e seu desenvolvimento. Para o professor, cabe mediar 

boas aulas, estimulando os alunos e assim despertar o interesse baseado no questionamento e 

na construpao da aprendizagem. 



48 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. R E F E R E N C I A S 

ARELARO, Lisete Regina Gomes. Resistencia e Submissao. A reforma educacional na 

decada de 1990. In: Nora Krawczyk, Maria Malta Campos, Sergio Haddad, (organizadores). 

O cenario educacional latino-americano no limiar do seculo X X I : reformas em debate. 

Campinas: Autores Associados, 2000. 

ABREU, Martha; SOIHET, Rachel. Ensino de Historia tematico e metodologico. Rio de 

Janeiro: Casa da Palavra, 2009. 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de Historia: Fundamentos e metodos. 

Sao Paulo: Cortez, 2004 

BORDAS, Merion. Educacao e Politicas Publicas: encontros e desencontros. In: Escola de 

Inverno. Porto Alegre: FACED/UFRGS, 2008. 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional. LDB 9.394/96. MEC Brasilia, 

1996. 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional. Secretaria de Educapao 

Fundamental. Brasilia MEC/SEF,1996. 

BRASIL, Parametros Curriculares Nacionais: Introducao aos Parametros Curriculares 

Nacionais. Secretaria de Educapao Fundamental. Brasilia MEC/SEF, 1997. 

BRASIL, Parametros Curriculares Nacionais. Brasilia: MEC/SEF, 2001. 

COSTA, Flavia Fernanda. Formapao inicial de professores: novas politicas para velhas 

praticas! I X Encontro de Pesquisa da ANPEDSul. 2012. Disponivel em: < 

www.ucs.br/etc/conferencias/index. php/ anpedsul/9anpedsul/.../466> Acesso em: 10 de jan 

de2014. 

CRUZ, Marilia Beatriz Azevedo. O ensino de Historia no contexto das transipoes 

paradigmaticas da Historia da Educapao. In: Pensando o Ensino de Historia. Sao Paulo: 

Cortez, 2007. 

FONSECA, Selva Guimaraes. O trabalho do professor na sala de aula: relapoes entre 

sujeitos, saberes e praticas. R. bras. Est. pedag., Brasilia, v. 91, n. 228, p. 390-407, 

maio/ago. 2010. Disponivel em: <http://rbep.inep.gov.br/index.php/ RBEP/article/ 

viewFile/1619/1344> Acesso: 10 de jan de 2014. 

FONSECA, Selva Guimaraes. Fazer e ensinar Historia. Belo Horizonte: Dimensao, 2009. 

KARNAL, Leandro. Conceitos, praticas e propostas. 2. ed. Sao Paulo: Contexto, 2009. 

LIBANEO, Jose Carlos; PIMENTA, Selma Garrido. Saberes Pedagogicos e Atividade 

Doeente. Sao Paulo: Cortez, 2002. 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.%20php/%20anpedsul/9anpedsul/.../466
http://rbep.inep.gov.br/index.php/%20RBEP/article/viewFile/1619/1344
http://rbep.inep.gov.br/index.php/%20RBEP/article/viewFile/1619/1344


49 

L I M A , Guilherme Pontieri de.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metodologias da Historia e Educacao:Quest6es pertinentes 

a construpao de uma nova Utopia historica: apontamentos. s.a. Disponivel em: 

<www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr /seminario/.../ RoYpnVt.doO Acesso: 10 de jan 

de 2014. 

RIBEIRO, Renilson Rosa. O saber (historico) em parametros: O ensino de Historia e as 

reformas curriculares das ultimas decadas do seculo X X . Mneme - Revista Virtual de 

Humanidades, n. 10, v. 5, abr./jun.2004. Disponivel em: <http://www.seol.com.br/mneme> 

Acesso: 10 de jan de 2014. 

SCHIAVON, Carmem Gessilda Burgert; SANTOS, Tiago Fonseca dos. O ensino de historia 

em revista: Algumas possibilidades de atividades a partir dos PCNs. Historia?, Rio 

Grande, 3 (1): 91-104, 2012. Disponivel em: < http://www.seer.furg.br/hist/article 

/view/2563/1804> Acesso: 10 de jan de 2014. 

SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Ensinar Historia. Sao Paulo: Scipione, 2004. 

SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. Relapao entre conteudo e metodologia no ensino de 

Historia: Uma classica questao em um novo tempo. Saeculum - Revista de Historia 

01/2001.. Disponivel em: < periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article 

/download/11265/6380> Acesso: 10 de jan de 2014. 

VEIGA, IlmaPassos Alencastro. Projeto Politico Pedagogico. Sao Paulo: Papirus, 2005. 

ZANARDINI , Joao Batista. Os PCNS como proposicao de curriculo do contexto historico, 

politico e economico das politicas educacionais neoliberais.2003. Disponivel em: < 

www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/... /PCNs% 20como.doc> Acesso: 10 de jan de 

2014. 

ZANLORENSE, Maria Joselia; L I M A , Michelle Fernandes. Uma analise historica sobre a 

elaborapao e divulgacao dos P C N no Brasil. V I I I Seminario Nacional de Estudos e 

Pesquisas "Historia, Sociedade e Educapao no Brasil". 2009. Disponivel em: < 

www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/... /PCNs% 20como.doc> Acesso: 10 de jan de 

2014. 

ZEICHENER, K. M . A Formapao reflexiva de professores: ideias e praticas. Lisboa: 

Educa, 2008. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr
http://www.seol.com.br/mneme
http://www.seer.furg.br/hist/article
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/...%20/PCNs%25%2020como.doc
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/...%20/PCNs%25%2020como.doc


50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A N E X O S 



TERM OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE AUTORIZA£AO 

Pelo presente instrumento eu, abaixo firmado e identificado, autorizo, graciosamente, o 

aiuoo{a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JJlifiamu fb 6mky fmdrfin . p o r t a d o ^ d o 

_ , a utilizar a minha 

entrevista, a ser vinculada, primariamente, no material em texto desenvolvido como trabalho 

de conclusao de curso, ou ainda destinadas a mclusao em outros projetos educativos, 

organizados e/ou licenciados pela untversidade 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 

dia , dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aluno(a) da forma que mefhor Ihe aprouver, notadamente 

para toda e qualquer forma de comunicacao ao publico, tais como material irnpresso, CD 

("compact disc"), CD ROM, CD-I, ("compact disc" interativo), "home video", DAT ("digital 

audio tape"), DVD ("digital video disc"), radio, radiodifusao, teievisao aberta, fechadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 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 utiiizagoes/exibigdes, 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 

inteleetual organizada e de titularidade exdusiva da UFCG, conforme expresso na Lei 9.610/98 

(Lei de Direitos Autorais). 

Na conditio de titular dos direitos patrimoniais de autor da serie de que se trata o presente, 

aluno (a) e a UFCG podera dispor Uvremente 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 generoso, seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim 

qualquer direito e/ou remuneracao, a qualquer tempo e titulo. 

Cajazeiras, PB, 

Assinatura: y 

de 2014. 

Endereco: ^ m ^ c ? y ^ L - v w zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CPF: Q ^ o - o - a y ^ a U - V ^ t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UNMERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENWO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BiBLIOTECA SETORIAl 

CAJAZEIRAS - PARAlBA 



TERM O DE AUTORIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pelo presente instrumento eu, abaixo firmado e identificado, autorizo, graciosamente, o 

alunofa)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WlMfh Ah £U(AOu fhjAf\>filQ , portador(a) do 

, a utilizar a minha 

entrevista, a ser vinculada, 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 campirta 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 

dia _ __— , do aluno(a) dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma que melhor Ihe aprouver, notadamente 

para toda e qualquer forma de comunicacao ao publico, tais como material irnpresso, CD 

("compact disc"), CD ROM, CD-I, ("compact disc" interativo), "home video", DAT ("digital 

audio tape"), DVD ("digital video disc"), radio, radiodifusao, televisao aberta, fediada 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 utifizacoes/exibicoes, 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 exdusiva 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 se trata o presente, 

aluno (a) e a UFCG podera dispor Uvremente da mesma, para toda e qualquer modalidade de 

utilizacao, por si ou por terceiros por el a 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 generoso, seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim 

qualquer direito e/ou remuneracao, a qualquer tempo e titulo. 

Cajazelras, PB, de 2014. 
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TERM O DE AUTORIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pelo presente instrumento eu, abaixo firmado e identificado, autorizo, graciosamente, o 

aluno(a) , , , , portador(a) do 

RGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .-JlBSlll e CPFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'JC>'/ ' / ^ JH-3$ , AirMlfaaraminto 

entrevista, a ser vinculada, primariamente, no material emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t ext o 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 cont enha a entrevista concedida no 

dia , do aluno(a) da forma que melhor Ihe aprouver, notadamente 

para toda e qualquer forma de comunicacao ao publico, tais como material irnpresso, CD 

("compact disc"), CD ROM , CD-I, ("compact disc" interativo), "home video", DAT ("digital 

audio tape"), DVD ("digital video disc"), radio, radiodifusao, televtsao aberta, fechada e por 

assinatura, bem como sua disseminacao via internet, independentemente do processo de 

transporte de sinal e suporte material que venha a ser ut il izado para tais fins, sem limitacao de 

tempo ou do numero de utilizacoes/exibicoes, no Brasil e /ou no exterior, atraves de qualquer 

processo de transporte de sinal ou suporte material 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 exdusiva da UFCG, conforme expresso na Lei 9.610/98 

(Lei de Direitos Autorais). 

Na condicao de titular dos direitos pa t rimonia is de autor da serie de que se trata o presente, 

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 generoso, seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim 

qualquer direito e/ou remuneracao, a qualquer tempo e titulo. 

Cajazeiras, PB, de 2014. 
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TERM O DE AUTOR1ZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pelo presente instrumento eu, abaixo firmado e identificado, autorizo, graciosamente, o 

aluno(a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^MiMQi 5l)tM&/ (jlllO/Un , portador(a) do 

RG y g S / f JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e CPFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M M .yrt-ty , a uti.izar a mipha 

entrevista, a ser vinculada, 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 

limitacio de tempo ou de numero de exibicSes. 

Esta autorizacao inclui o uso de todo o material criado que contenha a entrevista concedida no 

dia _ — , do a\uno(a) da forma que melhor Ihe aprouver, notadamente 

para toda e qualquer forma de comunicacao ao publico, tais como material irnpresso, 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 dissemtnacao 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 utilizagoes/exibigoes, 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 dest ina-se a producao de obra 

intelectual organizada e de titularidade exdusiva 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 se trata o presente, 

aluno (a) e a UFCG podera dispor livremente da mesma, para toda e qualquer modaitdade de 

utilizacao, por si ou por terceiros por ela autorizados para tais fins. Para tanto, podera, a seu 

unico e exclusivo crtterio, licenciar e/ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, no Brasil e/ou 

no exterior, a titulo gratuito ou generoso, seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim 

qualquer direito e/ou remuneracao, a qualquer tempo e titulo. 

Cajazeiras, PB, de 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ;„;„:.„.C,,A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV~: 2014. 
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TERM O DE AUTORIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pelo presente instrumento eu, abaixo firmado e identificado, autorizo, graciosamente, o 

aiuno(a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JdM lM llzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jjj^MJJMP j0MJ£l , portador(a) do 

RGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^MMm e CPF JMJUllML^, a utHizar a minha 

entrevista, a ser vinculada, 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 camptna grande - UFCG, sem 

limitacao de tempo ou de numero de exibicoes. 

Esta autorizapao inclui o uso de todo o material criado que contenha a entrevista concedida no 

dia , do aluno(a) da forma que melhor Ihe aprouver, notadamente 

pan toda e qualquer forma de comunicacao ao publico, tais como material irnpresso, CD 

("compact disc"), CD ROM, CD-I, ("compact disc" interativo), "home video", DAT ("digital 

audio tape"), DVD ("digital video disc"}, radio, radiodifusao, tefevisao 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 utilizagoes/exibigoes, 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 

inte/ectual organizada e de titularidade exdusiva 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 se trata o presente, 

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 generoso, seus direitos sobre a mesma, nao cabendo a mim 

qualquer direito e/ou remuneracio, a qualquer tempo e titulo. 

Cajazeiras, PB, de 2014. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE C A M P I N A GRANDE 

CENTRO DE F O R M A C A O DE PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A DE CIENCIAS SOCIAIS 

CURSO DE L I C E N C I A T U R A E M HISTORIA 

Q U E S T I O N A R I O 

0 presente questionario objetiva coletar dados para a pesquisa intitulada "Conceppoes 

metodologicas do Ensino de Historia a partir dos professores do Municipio de Sao Joao do 

Rio do Peixe-PB" que culminara na tessitura de um trabalho para a disciplina TCC. 

Garantiremos o sigilo dos entrevistados. 

Socio-Demografica 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminine 

EstadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA civil: 

( ) Solteiro (a) ( ) Casado (a) ( ) Viuvo(a) ( ) Outro 

Qual: 

Formacao Academica: 

( ) Nive l superior ( ) Pos-graduacao ( ) Mestrado 

( ) Outros: ^ _ _ 

Especificar o curso: 

Tempo de atuacao profissional: 

Idade: 

1. Na sua opiniao quais foram as experiencias marcantes na sua formapao academica que 

ajudaram na sua pratica enquanto doeente? 

2. Quais as dificuldades encontradas para conduzir o ensino de historia na escola em que 

leciona? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVfcKSlUADE FEDERAL 
BE CAMPH^ GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMACAO OE PROFESSORES 
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3 .Como e a receptividade dos educandos para com o components curricular historia? 

4. Como educador do componente curricular historia, qual a sua contribuicao na elaborapao 

do Projeto Politico Pedagogico da sua escola? 

5. A sua formapao academica foi suficiente para o seu bom desempenho como educador de 

historia? 

6 .De acordo com a sua formapao e conhecimento, que contribuipao o ensino de historia 

oferece aos educandos para a aprendizagem nos dias atuais? 

7 No Componente Curricular Historia como e o processo de avaliapao? 



08.Quais as metodologias utilizadas no trabalho com os conteudos de historia para uma 

melhor aprendizagem do educando? 

9. Poderia definir a sua escolha teorico-metodologica enquanto professor de Historia? 

10. Qual avaliacao voce faz sobre a sua pratica pedagogica? Esta satisfeito? 0 que mudaria? 

11. Como voce define um ensino tradicional para historia? 0 que seria possivel para superar 

essa conceppao? 




