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"Os homens fazem a sua historia, mas nao a 

fazem como querem; nao a fazem sob 

circunstancias de sua escolha e sim sob 

aquelas com que se defrontam diretamente, 

legadas e transmitidas pelo passado..." 

Marx (1988, p.7) 
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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A historia veiculada em sala de aula pode constituir-se em importante espaeo de discussao 

sobre a formacao do aluno com o sujeito historico e cidadao responsavel pelo destino da sua 

historia e da sua sociedade em que vive. Este trabalho e resultado de uma pesquisa acerca da 

historia veiculada em sala de aula. O referido estudo tem como objetivo compreender a 

percepcao dos alunos do 5° ano do Ensino Fundamental sobre a historia ensinada e aprendida 

em sala de aula, no desenvolvimento do seu processo de escolarizacao. Para atingir tal 

proposito foram utilizados, para coletar os dados, dois instrumentos, quais sejam: o 

questionario e a entrevista. O questionario, composto por questoes objetivas e subjetivas, 

buscou captar informacoes gerais sobre a disciplina historia, no que se refere ao seu ensino e 

aprendizagem. A entrevista, realizada atraves do grupo focal, buscou aprofundar o 

entendimento dos alunos sobre a historia veiculada em sala de aula e a sua compreensao 

como sujeito historico. Os rcsultados indicam que os alunos compreendem a historia como 

uma disciplina que estuda fatos e personagens do passado, resumindo-a ao estudo de datas 

comemorativas. Conclui-se que os alunos tem uma nocao restrita da ciencia historica, 

resultado da forma como a disciplina e veiculada em sala de aula. Os referidos alunos 

consideram a historia como algo realizado por outros, distanciando-se da possibilidade de 

agirem como sujeitos historicos. 

Palavras-chaves: historia veiculada, percepcao dos alunos, sujeito historico. 
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Introdu^ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A concepeao dos alunos acerca da Historia veiculada em sala de aula constitui o objeto desta 

pesquisa. Compreender como a Historia e ensinada e aprendida pelos alunos situa-se como 

elemento chave desta investigagao. 

O interesse em realizar uma pesquisa sobre a Historia veiculada na sala de aula surgiu da 

minha empatia por esta disciplina. Sempre gostei das aulas de Historia e me fascinava pela 

beleza de suas narraeoes. Com o passar dos anos fui percebendo que as aulas de Historia 

eram realizadas com um carater decorativo e com pouca oportunidade de discussao. E isso 

acabava minimizando a sua grande importancia no conjunto dos saberes escolares. 

Diante do exposto surgiu a necessidade de compreender o entendimento dos alunos sobre a 

Historia veiculada em sala de aula. A disciplina Historia constitui-se como espaco 

fundamental para que o aluno entenda o passado da sociedade. Quando trabalhada de forma 

reflexiva, autonoma e critica podera formar no aluno o espirito de cidadania. 

Na Escola Estadual de Ensino Infantil e Educacao Fundamental de Bandarra, as aulas desta 

disciplina sao feitas mediante aulas expositivas. O momento reservado para debates ainda e 

pouco e os alunos concebem a Historia como disciplina decorativa. Isso foi constatado por 

ocasiao de uma observacao feita por mim na sala do 5° ano da referida escola. Os conteudos 

ministrados passam por uma selecao e a professora escolhe aqueles com maior 

correspondencia aos interesses dos alunos. O espaco para a reflexao e questionamento da 

Historia ensinada acontece, embora seja de forma limitada. A avaliagao da aprendizagem e 

feita a partir da discussao e explanacao feita pela professora e de atividades escritas com 

perguntas e respostas, denominada de questionarios. 

Esta pesquisa possui relevancia social no sentido de buscar compreender a Historia ensinada 

em sala de aula e aprendida pelos alunos o que demonstra ser uma questao importante de ser 

analisada. No dizer de Lima (2000:85): 

A preocupacao deste ensino esta em desenvolver um conhecimento que 
sirva de temporalidade, passado, presente, foturo e das relagdes sociais 
educando /educador / sociedade e modo de vida. 
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Para realizacao desta pesquisa defini como objetivos: 

1 -Compreender a concepeao dos alunos acerca da Historia veiculada em sala de aula; 

2-Analisar como se dar o processo que determina como a Historia e ensinada e aprendida em 

sala de aula. 

A realizacao desta pesquisa e relevante porque alem de obter esclarecimentos sobre como os 

alunos pensam a Historia em sala de aula, enaltece a importancia do estudo desta disciplina 

como elemento formador de alunos conscientes de seu papel na Historia. 

Como forma de apresentacao este texto esta estruturado da seguinte maneira: de inicio consta 

a introducao justificando a relevancia deste trabalho. No capitulo 1 encontra-se a contribuicao 

de varios autores que form am o referenda! teorico. Este, serviu de sustentacao para 

realizacao desta pesquisa, entre os autores citados estao Ferro(1983); Nadai(1997); 

Bittencourt(l998); Freire(1996); Alves(20()5); Favero(2005); Schmidt(1997); Cabrini(1994). 

No capitulo I I e apresentada a metodologia adotada para efetivacao deste estudo. Em 

seguida, no capitulo I I I , a concepgao dos alunos sobre a Historia sera desvelada na analise 

dos dados provindos do questionario e da entrevista realizada atraves do grupo focal. 

O capitulo IV relata a experiencia do estagio curricular e as consideracoes finais em que e 

ressaltada a importancia desta pesquisa para melhor compreensSo do processo de ensino e 

aprendizagem da Historia. Sera desvelada tambem a conclusao juntamente com resultado da 

pesquisa baseado nos dados coletados. Finalizando o trabalho aparecem as referencias usadas 

na pesquisa e o anexo contendo o texto referente ao Prqjeto de Agao Docente desenvolvido 

no Estagio Curricular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Referenda! teorico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho versa sobre a Historia veiculada em sala de aula nos anos miciais do ensino 

fundamental. Tem como aporte teorico os estudos de Marc Ferro (1983) que considera de 

fundamental importancia as formas como as criancas aprendem a Historia. Nas palavras de 

FERRO (1983:1): 

NSo nos enganemos: a imagem que fazemos de outros povos e de nos 

mesmos, esta associada a Historia que nos ensinaram quando eramos 

crianga. Ela nos marca para o resto da vida. 

Se a Historia que a crianga aprende acaba infiuenciando-a para o resto da vida no que se 

refere a sua maneira de perceber o mundo e as pessoas, isso tem relacao com a Historia 

veiculada em sala de aula, local onde ha Historias sendo contadas. Atraves do estudo desta 

disciplina a crianca aprende sobre o passado e isso tem consequencias para o presente, uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vsg; que o presente e o resultado das acoes ocorridas no passado. 

A Historia pode ajudar o aluno a fazer a relacao entre o passado e o presente por que ela 

explica as acoes dos homens em momentos e epocas especificas. A historicidade dos fatos 

requer do aluno o entendimento da nocao de tempo historico. Essa e uma categoria complexa 

para ser apropriada pelo aluno, o que pode ser auxiliado pelo trabalho do professor. Nas 

palavras de Nadai (1997:75): 

Cabe ao professor explicitar e indagar qual a nocao de tempo tem sido (ou 
sera) objeto do trabalho em sala de aula, a medida que se supSe a nivel 
tedrico ser a Historia a disciplina encarregada de situar o aluno diante das 
permanencias e rupturas das sociedades e de sua atuacao enquanto agente 
histdrico. 

Para o aluno apropriar-se das nocoes temporais e preciso que haja um ensino eficiente e com 

objetivos tracados nessa perspectiva. Cabe a cada docente estraturar seuJrabalho baseado nas 

concep?5es de uma Historia que forme o aluno para saber lidar com a temporal idade 

historica. 

Os autores nos quads me apoio para elaboracao desta pesquisa Bittencourt-|l998^ Nadai 

(1997), Ferro (1983), Favero (2005), entre outros relatam que o estudo e a aprendizagem de 



Historia e configurada por uma nova concepeao de aluno. Este nao e mais um sujeito 

passivo, e sim considerado o centro do processo ensino e aprendizagem. Isso se observa no 

dizer de Favero (2005; 478): 

... Aquela imagem do aluno, como sujeito estritamente racional, inventada e 
reafirmada pela tradicao pedag6gica de carater iluminista e essencialista, 
nao se sustenta mais considerando que o nosso cotidiano esta contaminado 
por uma pluralidade de imaginarias sociais e pela revalorizacao da 
imaginacao simbolica. 

O estudo da Historia influencia na construcao da personalidade do aluno, de forma que sua 

aprendizagem ajude-o a construir uma identidade propria. 

Na identidade vao esta presente varias interferencias feitas pela Historia veiculada em sala de 

aula. A nocao de ensinar tambem foi e esta sendo ressignificada. Para que o aluno seja visto 

qomo alguem capaz de construir seu saber Historico, o professor deve atentar para o que disse 

Freket(lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9%->4Xi;, 

...ensinar nao e transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para-s 
sua construcao. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um sex 
aberto a indagacoes, a curiosidade, as perguntas dos alunos, a suas 
inibicdes; um ser crftico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho a 
de ensinar e nao a de transferir conhecimento. 

O professor de Historia nao pode ser um mero tarefeiro, reprodutor do livro didatico. Ele 

deve dar condicoes para o aluno construir seu proprio saber historico. O aluno deve estudar a 

sua realidade proxima. O estudo de Historia deve ser feito na perspectiva de um ensino que 

tenha significado para o aluno, para que em seguida ele saiba utiliza-lo em seu cotidiano. 

Segundo Alves (2005:95): 

Durante o processo de aprendizagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 necessario que o professor trabalhe 

as representac8es dos conceitos espontSneos das criancas e a sua capacidade 

de defini-los. O aluno aprende um conceito no momenta em que sabe usa-

los em situacSes concretas. 

A aprendizagem de Historia feita pelos alunos atraves do estudo pode proporcionar saber 

usar conceitos relativos a temporalidade, simultaneidade e a historicidade dos fatos. A 

aprendizagem nao vai ocorrer da mesma forma, com todos os alunos, ainda que todos 
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estudem o mesmo conteudo com a mesma professora, usando a mesma metodologia, alguns 

alunos vao aprender mais rapidos do que outros. 

Da mesma maneira que a aprendizagem ocorre de forma heterogenea, pois cada aluno tem 

seu nivel de desenvolvimento proprio, a concepeao acerca do significado da Historia tambem 

e diferenciada. Para alguns alunos o estudo desta disciplina se resume a decorar datas e 

enaltecer feitos gloriosos. Em outros casos, o estudo da Historia e visto como uma construcao 

de sentidos entre presente e passado. Essa percepcao vai esta ligada a maneira como os 

conteudos de Historia sao veiculados em sala de aula. 

E procedente afirmar que o aluno ao estudar Historia, se assuma como sujeito historico, que 

possui uma dimensao temporal. Essa dimensao temporal possui uma multidimensionalidade, 

pois se refere ao passado da humanidade e a fatos que ocorrem no momento presente. Ser 

sujeito historico significa articular aspectos de simultaneidade, o aluno lida com fatos do 

passado e fatos que ocorrem cotidianamente e que entram pra historia da humanidade. 

Elza Nadai (1997) propoe que os alunos e professores, ambos se compreendam como sujeitos 

da historia. Isso nfto se limita apenas ao contexto escolar, mas se estende ao trabalho e a vida 

diaria de cada um. Sobre isso Favero (2005:477) destaca: 

Considerando as novas condic5es historicas de ser sujeito na 
contemporaneidade e as contribuicdes teoricas mais recentes das varias 
linhas de pesquisa da historiografia e dos estudos culturais, proponho que o 
aluno seja considerado um sujeito historico, cuja identidade nfiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 dada, mas 
e fundamental e refundada pela historia. 

Para provocar no aluno o sentimento de se ver como sujeito historico, a disciplina de Historia 

deve ser de interesse do aluno. O estudo da referida materia deve partir da realidade mais 

proxima do educando. A partir do instante em que o aluno e considerado pelo professor como 

um ser partlcipe da historia na qual atua o ensino passara a ter uma nova configuracao. 

Os Parametros Curriculares Nacionais destacam como referenda! curricular para Historia um 

ensino como um processo de ressignificacao de metodos e conteudos. Os PCN's (Brasil, 

2001:30) denunciam que: 

Muitas vezes no ensino fundamental, em particular na escola primaria, a 
Historia tem permanecido distante dos interesses do aluno, presa as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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formulas prontas do discurso dos livros didaticos ou relegada a praticas 

esporMicas pelo calendario cfvico. 

Aqui o documento (PCN) afirma que uma possivel causa para o desinteresse manifestado 

pelos alunos em relacao a Historia e a metodologia usada pelo professor. Essa se prende ao 

livro didatico como bussola unica e indiscutivel no processo ensino-aprendizagem. E em 

outros casos a Historia ensinada na sala de aula segue um processo linear que obedece ao 

calendario das festas civicas. 

Alem de ser sujeito da Historia, o aluno pode desenvolver com o estudo em sala, sua 

identidade propria. Ele podera se ver inserido numa historia que tem a contribuicao da 

sociedade do passado como do seu grupo de convivio. O aluno estuda presente e passado 

fazendo constantemente uma artieulacao entre o geral e o particular. Ele percebera as 

continuidades e rupturas de uma historia que tambem e sua. 

A partir do estudo do passado e de outros povos o aluno fica fascinado com as descobertas 

que construira em si uma nova identidade. Para isso, ele devera conhecer a historia mais 

proxima (historia local) ate vislumbrar a historia dos lugares mais longes. Consta nos PCN's 

(Brasil, 2001:33) que: 

O conhecimento do 'outro' possibilita, especialmente, aumentar o 
conhecimento do estudante sobre si mesmo, a medida que conhece outras 
formas de viver, as diferentes historias vividas pelas diversas culturas de 
tempos e espacos diferentes. 

Em sala de aula podemos observar como os alunos gostam de estudar a historia de outros 

povos e suas respectivas culturas e habitos. Nesse processo de estudar outras formas de viver, 

o conhecimento do aluno aumenta em relacao a sua propria historia e a historia do seu povo, 

pois ele faz comparacoes entre uma e outra historia. 

O aluno precisa obter, com o estudo da Historia, o habito de observar a realidade a sua volta. 

Deve estabelecer relacoes, comparer e ser capaz de fazer inferencias. Estudar historia nao 

significa ser passivo ou obediente ao que diz os livros didaticos de Historia. O aluno deve 

questionar duvidar e inquietar-se com o conteudo da historia que esta sendo veiculado em 

sala de aula. 
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E importante que o professor esteja aberto ao dialogo e pronto para agucar a euriosidade dos 

alunos. Ensinar Historia nao e somente repetir o que os autores disseram ou o que diz as 

narracoes dos livros. Alunos e professores devem construir a historia num processo de devir. 

Nada pode ser visto como estatico, pronto e acabado, como diz Walter Benjamin (1990): "a 

historia e uma construcao cujo lugar nao e o tempo homogeneo e vazio, mas um tempo 

saturado". 

Durante o processo de aquisicao do saber, o aluno deve ser um agente construtor da sua 

aprendizagem. Ele precisa adquirir o habito de indagar, questionar e tirar duvidas com o 

professor. Na sala de aula o clima deve ser de reciprocidade entre aluno e professor. Este 

deve ser um mediador de conhecimentos e nao ser autoritario ou pensar que sabe tudo e que 

manda em todos. Como diz Cabrini (1994:20): 

A relacao de poder em sala de aula faz parte de toda uma hierarquia de 
fontes de competencia: a primeira delas e o professor, que sabe mais do que 
o aluno, pois detem o saber dos especialistas e do livro didatico. Ele 6 um 
elo dessa cadeia, pois exerce esta dominacao, mas tambem a sofre, por sua 
situacao de dependencia em relacao ao 'saber produzido pela academia'. 

Na sala de aula, locus de ensino e aprendizagem, muitas vezes o aluno e relegado a condicao 

de dominado, agente passivo e subserviente ao professor. O estudo e encarado como uma 

absorcao mecanica do saber. O professor e o unico que sabe ou domina o conhecimento e o 

livro didatico e o meio mais eficaz para auxilia-lo nesta tarefa. O que se propoem e um 

ensino e um estudo baseado no dialogo e na interacao entre professores e alunos. 

Sabe-se que na escola, e, especificamente na sala de aula, o aluno possui uma oportunidade 

impar de aprender Historia. Isso acontece porque existe neste ambiente uma intencionalidade 

para que o aluno aprenda alguns assuntos da disciplina Historia. Podemos aprender sobre 

Historia com livros ou filmes, mas nada se compara ao estudo feito em sala mediado pela 

interveneao do professor. Isto faz desse momento uma excelente oportunidade de aprender os 

conteudos de historia. Segundo Miceli (1997:33): 

Alem disso, convem lembrar que fora dos bancos escolares, e alem do livro 
didatico, sao pouqufssimas as pessoas que podem aprender historia, mesmo 
aquilo que ao longo da existencia, vai sendo acrescentado a este minusculo 
conhecimento pelos veiculos de comunicacao de massa (TV, jornais e 
radios) ou pelos fasciculos coloridos que enfeitam estantes ou 'ajudam' a 
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criancada nos trabalfaos escolares (as arrepiadoras 'pesquisas') e um auxilio 

duvidoso e ate dispensavel. 

O estudo de historia feito em sala de aula pelos alunos e mediatizados pelo professor e um 

momento oportuno para que eles aprendam sobre a historia do pais, das pessoas, dos povos. 

E alem do mais, e um aprendizado para que se compreenda o presente a partir dos 

acontecimentos do passado. A disciplina Historia e um componente curricular que auxilia 

fortemente na formacao do aluno, enquanto ser humano consciente de si e do mundo. 

O estudo de Historia feito na sala de aula deve se pautar na compreensao dos alunos a 

respeito do conteudo estudado. Alem de ler e escrever o educando precisa ser incitado a 

escrever sobre aquilo que esta sendo veiculado pelo professor como materia de estudo. Em 

cada aula, em cada assunto, o aluno precisa discorrer, com suas proprias palavras a respeito 

daquilo que aprendeu e nao vai esquecer. Nas palavras de SeffherzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 1 9 9 9 : 5 1 7 ) : 

Ao pedir que o aluno escreva um texto de analise historica, estaremos 
sempre buscando extrair dele uma posicSo frente a discussao. Portanto, 
estamos trabalhando no sentido de que cada aluno desenvolva uma 
capacidade argumentativa prdpria, utilizando conceitos claros, num 
ambiente democratieo de troca de ideias e convivio de opinides 
diferenciadas. Isso colabora para a formacao da identidade politica de cada 
aluno. 

Nao basta expor o conteudo e preciso verificar se o aluno realmente entendeu e aprendeu. 

Uma forma eficaz e fazendo-o falar oralmente ou escrever sobre isso de maneira coerente. 

Dessa maneira o estudo da disciplina Historia se tornara mais atraente e mais qualitativa. 

Alem disso, a leitura e a escrita sao otimos auxiliares em qualquer area de ensino. 

Outro fator citado por Seffher ( 1 9 9 9 ) como aprendizado de Historia e a formacao da 

identidade politica do aluno. Atraves deste ensino-aprendizagem dos fatos e acontecimentos 

do passado o aluno pode se posicionar em relacao a eles. Seu posicionamento a favor ou 

contra vai ser influenciado sobre como se esta sendo estudado esses conteudos de Historia. 
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Percurso metodologico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza qualitativa no sentido de aprender 

a concepeao dos alunos a respeito da Historia veiculada em sala de aula. A justificativa pelo 

metodo qualitativo se deu porque segundo Richardson (1985, p:38): 

A abordagem qualitativa de um problema al&n de ser uma opeao do 

investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenomeno social. Tanto assim e que existe 

problemas que podem ser investigados atravfe de uma metodologia 

qualitativa. 

Foi usado como instrumento de coleta de dados o questionario e a entrevista realizada por 

meio do grupo focal. Os sujeitos desta pesquisa foram os alunos do 5° ano do Ensino 

Fundamental da escola E.E.E.I.F. de Bandarra, localizada no municipio de Sao Joao do Rio 

do Peixe. 

O questionario compunha-se de 10 perguntas objetivas e subjetivas sobre o estudo de 

Historia em sala de aula. As perguntas subjetivas possuiam 5 altemativas (a,b,c,d,e) para 

serem assinaladas pelos alunos. De acordo com Richardson (1985, p:146): 

Frequentemente, os pesquisadores elaboram questionarios com ambos os 

tipos de perguntas. As perguntas fechadas, destinadas a obter informacgo 

socio demografica do entrevistado e as respostas de identificacao de 

opinioes e as perguntas abertas, destinadas a aprofundar as opinides do 

entrevistado. 

A entrevista foi feita tematizando sobre o estudo da Historia e suas concepeoes a respeito 

disso. Para esclarecer ainda mais a visao dos alunos sobre a Historia veiculada em sala de 

aula utilizei a tecnica do grupo focal. Como afirma Matos (2002:36): 

Grupo focal e uma tecnica de entrevista em grupo que busca coletar 

informac5es dos sentimentos e opinioes dos investigados, sobre uma 

determinada questao. Alcanca maior niimero de pessoas num menor tempo, 

e aprofunda o tema em funcao das diversas opini6es. Pode ser tamb6m 

utilizado para promover a interacao entre os membros de um grupo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Reuni a turnia do 5° ano, composta por 15 alunos, de faixa etaria entre 11 a 13 anos e realize! 

uma conversa informal sobre a disciplina Historia e sua veiculacao em sal de aula. Alguns 

dos topicos discutidos foram: 

- Quern faz Historia 

- Qual a concepeao deles sobre a Historia 

- O que gostavam de estudar em Historia 

- Personagens da Historia 

Os dados coletados no questionario e no grupo focal foram analisados atraves do metodo de 

analise de conteudo, na perspectiva de Bardin (1979). Procurou-se tambem estabelecer 

relacoes entre as informacoes coletadas e os referenciais teoricos da pesquisa. 

A escolha por trabalhar com dois instrumentos (questionario e entrevista por meio do grupo 

focal) permitiu maior clareza das respostas dadas, alem de ter estabelecido o contato direto 

com o publico entrevistado. 
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Em busca do entendimento da concepeao dos alunos sobre a Historia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta parte do trabalho sera feita uma tentativa de analisar as concepcoes dos alunos acerca 

da Historia veiculada em sala de aula, a partir das respostas dadas ao questionario. 

Para saber a concepeao dos alunos busquei captar o entendimento deles sobre o que pensava 

ser Historia. Para 20% dos alunos Historia e uma disciplina obrigatoria do curriculo escolar. 

Na visao desses alunos, a disciplina em questao e parte do rol de disciplinas a serem 

estudadas na escola, sendo considerada como uma materia obrigatoria do curriculo escolar. 

Para 20% dos alunos a Historia e uma materia "chata" e decorativa. Esse total representa a 

opiniao dos que encaram a disciplina com antipatia. Para eles, o estudo da Historia resume-se 

a decorar datas e fatos, tornando-se assim, desmotivante e chata. 

Ninguem optou por responder que a Historia e uma disciplina menos importante do que as 

outras. Pelo menos e confortavel saber que eles consideram a Historia tao importante quanto 

as outras. Isso pode ser comprovado pelo total de 33% dos alunos que responderam 

considerar a disciplina Historia necessaria como as demais que sao estudadas por eles, na 

escola. 

Para 26,7% dos alunos que responderam ao questionario a Historia e mais uma disciplina a 

estudar. Eles possuem um entendimento de que essa area de ensino e mais uma a compor o 

curriculo escolar. 

Com tantas respostas oferecidas pelos alunos para conceituar a disciplina Historia, presume-

se que o entendimento dos alunos acerca da referida disciplina deve-se, em parte, ao processo 

vivenciado pelos alunos, em sala de aula no que se refere a aprendizagem da Historia. Como 

disse Zamboni (1998:95): 

Durante o processo de aprendizagem e necessario que o professor trabalhe 
as representacoes dos conceitos espontineos dos alunos e a sua capacidade 
de definic2o, O aluno aprende um conceito no momento em que sabe usa-lo 
com situacQes concretas e paulatinamente, va interiorizando-o a ponto de 
aplica-lo em outras situacSes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Leva-se em conta, por conseguinte, a necessidade de se trabalhar em sala de aula com os 

alunos o sentido da Historia, como forma de possibilitar aos alunos uma compreensao mais 

significativa sobre esse componente curricular. 

Com relacao a dinamica na sala de aula e da forma como a disciplina e vista no momento da 

avaliacao, foi perguntado para os alunos como eles se preparam para fazer a prova da 

disciplina Historia. 6,7% afirmaram que fazem a prova pela explicacao dada pelo professor 

em sala. Supoe-se que eles assistem a aula ministrada pela professora e a partir dessa 

explicacao respondem as questoes da prova. 

66,7% dos questionados responderam que se preparam para fazer a prova de Historia 

estudando e decorando o questionario (exercicio) que o professor prepara para eles. De 

acordo com a resposta dos alunos a pratica dos questionarios e fortemente presente na sala de 

aula. Com essa resposta os alunos indicam que essa opcao metodologica utilizada em sala de 

aula oferece pouca oportunidade de espaco para pensar e fazer inferencias acerca dos 

assuntos estudados. 

Seria importante oportunizar aos alunos situates de analise e interpretacao dos conteudos 

estudados limitando a utilizagao dos recursos do questionario. Nas palavras de Schmidt 

(1998:65): 

Os educando podem adquirir a capacidade de realizar analises, inferencias e 
interpretacoes acerca da sociedade atual, alem de olhar para si e ao redor 
com olhos histdricos, resgatando, sobretudo, o conjunto de lutas, anseios, 
frustragoes, sonhos e a vida cotidiana de cada um no presente e no passado. 

O papel do aluno ao estudar a disciplina Historia e bem mais do que "decorar" listas imensas 

de questionarios. Por esse motivo alguns alunos percebem a disciplina em questao como 

materia decorativa, pela falta de pratica em refietir, questionar, deduzir e analisar os fatos. 

Para 6,7% dos alunos a preparacao para a prova de Historia e feita atraves da leitura do 

conteudo do livro didatico de Historia. Outros 13,3% dos alunos disseram que preparam o 

seu proprio questionario e em seguida o decoram. Esses alunos provavelmente estao 

acostumados a estudar atraves de questionarios. Mesmo quando a professora nao passa o 
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questionario, eles proprios elaboram o seu material, dada a constancia da pratica com este 

tipo de atividade. 

6,7% dos investigados revelam que nao se preparam para fazer a prova de Historia. Esse 

percentual demonstra que os referidos alunos nao tem a preocupacao em estudar para a 

prova. Nesse caso, ou a prova e uma coisa secundaria ou eles consideram suficiente o estudo 

em sala de aula e sentem-se preparados para enfrentar a prova. 

Na questao sobre de onde sao retirados os conteudos de Historia estudados por eles em sala 

de aula, 100% afirmaram que esses conteudos sao retirados do livro didatico. Os alunos sao 

unanimes em afirmar que o livro didatico de Historia e o unico recurso de onde sao retirados 

os conteudos a serem estudados. Bittencourt (1998:72) afirma que: 

O livro didatico e um instrumento pedagogico inscrito em uma longa 
tradicao, inseparavel tanto na sua elaboraclo como na sua utilizacao das 
estruturas dos metodos e das condigoes de ensino de seu tempo. O livro 
didatico elabora as estruturas e condigoes do ensino para o professor, sendo 
inclusive comum existirem os livros do professor. O livro didatico produz 
uma serie de tecnicas de aprendizagem: exercicios, questionarios, sugestSes 
de trabalho, enfim as tarefes que os alunos devem desempenhar para a 
apreensao ou, na maior parte das vezes, para a retengao dos conteudos. 

As escolas ainda oferecem pouca diversidade de materials para o trabalho com a disciplina 

Historia. O professor possui no livro didatico um suporte para desvendar aos alunos os 

misterios da Historia. Os conteudos sao ministrados a partir da perspectiva adotada pelo 

livro. Os alunos, por conseguinte, se apropriam daquilo que o livro traz como recorte de 

conteudos sem uma concepeao mais apurada da Historia. Isso se da porque as fontes e 

recursos didaticos dificultam o acesso dos alunos a isso. As respostas dos alunos indicam que 

o conteudo e estudado de maneira reduzida ao que diz o livro didatico de Historia. 

Na pergunta como eles analisam a Historia do livro didatico de Historia que eles possuem, 

60% dos alunos consideram que o livro c suficiente para dar conta do estudo de Historia feito 

em sala de aula. 

Para 13,3% dos alunos a Historia do seu livro didatico e educativa. Isso porque eles associam 

educacao e boas maneiras ao conteudo do livro didatico de Historia. Educativo no sentido de 

ter a funcao de oferecer regras de convivencia, aprendizagem e educacao. 
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20% dos questionados consideram que os textos do livro didatico de Historia que eles 

possuem nao e livro bom nem ruim. Essa resposta reflete algo positivo, demonstram que eles 

nao acham excelente e nem pessimo assim a Historia do livro didatico que eles usam na 

escola. Porem, pode significar a apatia deles em relacao a questao. 

Para 6,7% dos questionados a Historia do seu livro didatico de Historia e boa para ler. Essa 

resposta representa o s argumentos dos alunos acerca dos textos. Na visao dos mesmos a 

leitura de tais textos e prazerosa. No dizer de Bittencourt (1998:73): 

O livro didatico e portador de textos que auxiliam, ou podem auxiliar, o 
dominio da leitura escrita em todos os niveis de escolarizacao, serve para 
ampliar informagoes, veiculando e divulgando, com uma linguagem mais 
acessivel, o saber cientifico. Possibilita, igualmente, a articulacao em suas 
paginas de outras linguagens al6n da escrita, que podem fornecer ao 
estudante uma maior autonomia frente ao conhecimento. 

E inegavel que o livro didatico serve como instrumento para a aprendizagem. E, quando bem 

utilizado, pode vislumbrar a aprendizagem efetiva dos alunos. Ha alguns alunos que gostam 

do livro, apreciam seu conteudo e o fazem de guia para o saber. 

Os alunos foram convidados a responder sobre a utilizacao de questionarios em sala de aula. 

53% dos questionados afirmararn que gostam da utilizacao do questionario. Eles admitem 

que a utilizacao do questionario torna o estudo mais efetivo. Eles consideram mais facil 

decorar as questoes do que pensar e questionar o conteudo. Muito provavelmente pela pratica 

dessa atividade em sala. 

Para 40% dos alunos em questao, o fato de estudar a prova de Historia por meio do 

questionario dar-se porque sao obrigados pelo professor. Faz parte da metodologia de ensino 

o processo de decorar questionarios para realizacao das provas. As respostas ja estao prontas 

e cabe ao aluno apenas memoriza-las. O aluno recebe um conteudo cristalizado que nao 

requer questionamentos e sim o consumo do mesmo. De acordo com Cabrini (1994:21): 

Geralmente, o que e apresentado aos alunos sao conteudos ja cristalizados 
do ensino de Historia e que parecem muito distante da realidade imediata 
por eles vivida. Em outras palavras, os alunos reclamam uma Historia que, 
para eles, tenha a ver com o seu presente, com a realidade que conhece um 
pouco mais de perto. NSo parece necessitar que eles a repensem: e aceita-la 
e consumi-la, quern sabe pra que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O ensino de Historia atraves do questionario caracteriza-se como pratica tradicional e pouco 

criativa. Essa metodologia nao contribui para formar alunos criticos e reflexivos. 

6,7% dos alunos afirmam que estudam a prova por meio de questionarios porque sempre foi 

assim. Isso indica que o questionario e uma constante na rotina de sala de aula, para que os 

alunos se apropriem do conhecimento e estudem os conteudos de Historia. 

Na questao sobre a importancia de estudar Historia, 53% dos sujeitos da pesquisa 

responderam que e importante estudar Historia porque se aprende mais. Os alunos aprendem 

que os conhecimentos da disciplina Historia contribuem para aumentar seus saberes. Eles 

veem como positivo o estudo da Historia para sua formacao pessoal. De acordo com 

Bittencourt (1998:130): 

Consideremos que a escola e, em particular o ensino de Histdria, tem um 
papel fundamental nesse processo. E ela, em ultima instancia, o locus 
privilegiado para o exercicio e formacao da cidadania, que se traduz, 
tambem, no conhecimento e na valorizacao dos elementos que compoem o 
nosso patrimonio cultural. 

Alguns alunos entendem que a disciplina Historia constitui uma oportunidade de se formar 

como alguem melhor. Nesse sentido a referida area de ensino se torna elemento constrator de 

cidadania e os alunos percebem nela uma possibilidade de crescimento. 

Para 33,3% dos questionados e importante estudar Historia porque precisam conhecer o 

passado do Brasil. Para os alunos o estudo da disciplina Historia comporta apenas o estudo 

do passado. Eles se reportam ao passado do Brasil muito provavelmente pelos conhecimentos 

que dispoem. De acordo com Cabrini (1994:33): 

Uma vez que a Historia estuda as transformacSes sociais, seu objeto de 
estudo e sempre uma determinada sociedade, em determinado momento, 
sempre pensada como um todo, embora nem sempre analisada 'in totun'. 
EssazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 sempre pensada em suas transformacSes permanentes ou seja, em 
processo. 

Ainda que a disciplina Historia abranja os acontecimentos ocorridos em varios tempos e em 

muitos lugares, e se ocupa com o presente e o future de toda sociedade, porem o que se 

percebe e que os alunos nao demon strain esse conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E 13,3% dos alunos responderam que nao sabem a importancia de se estudar Historia. Essa 

incapacidade de definir a importancia desta disciplina revela que o aluno nao percebe o 

"porque" de se estudar a Historia. 

Na pergunta sobre se o conteudo dos livros de Historia sao verdadeiros ou sujeito a criticas, 

80% dos questionados concordam com o livro de Historia. Eles consideram verdade tudo o 

que e veiculado pelo livro didatico. Entender como e a relacao do aluno com o seu livro 

didatico de Historia e muito importante. Da mesma forma que e pertinente revelar como se 

da a relacao do proprio professor com esse recurso. Segundo afirma Bittencourt (1998:71): 

O livro didatico tem sido objeto de avaliacSes contraditorias nos ultimos 
tempos. Existem professores que abominam o livro escolar culpando-o pelo 
estado precario da educaclo escolar. Outros docentes calam-se ou se 
posicionam de forma positiva pelo auxilio que os livros prestam ao seu dia-
a-dia complicado. 

Essa afirmaeao acerca do livro didatico reforca a ideia do que ele continua a ser o principal 

elemento presente nas salas de aula. Nao se deve divinizar ou diabolizar o livro didatico. O 

que se vislumbra e estabelecer entre ele e o aluno uma relacao de reflexao sobre o que esta 

sendo posto como conteudo de estudo. O aluno nao deve ser um mero espectador passivo de 

uma Historia contida nos livros didaticos de Historia. 

Entretanto 20% dos alunos questionados responderam que nao consideram como verdade os 

conteudos de Historia. Eles dizem que questionam determinados fatos e acontecimentos, 

perguntando: sera que isso aconteceu mesmo? 

Mas, segundo os proprios alunos, eles os fazem somente as vezes. Pode-se inferir que esses 

alunos nao sao de todo passivos; porque vez ou outra, eles refletem e questionam o que esta 

sendo instituido pelo livro de Historia. Afinal de contas, e preciso dizer tambem que o livro 

nao diz somente inverdades, pois nas palavras de Pinsky (1997:107): 

Se considerarmos o livro didatico em sua relacao dialetica com a sociedade 
e se concebermos a sociedade em conflito, plena de contradigoes, mesmo 
admitindo e ate reforcando a tese da manutencao do 'ethos capitalista' que 
seu conteudo muitas vezes tem por objetivo, perguntarmos ate que ponto 
podemos afirmar que o livro didatico content apenas 'mentiras', que 
correspondent diretamente a reproducao das relacoes de producao. 
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O que se revelou com estas respostas e que o livro didatico de Historia esta sendo um suporte 

pedagogico muito presente na sala de aula. Os alunos o utilizam como fontes de estudos para 

aprender os conteudos da disciplina Historia. Alguns alunos concordam com a Historia 

contada pelos livros didaticos. Entretanto outros alunos chegam a questionar a validade 

desses conteudos. 

Na pergunta o que eles mais gostam de estudar na disciplina Historia, 53,3% responderam 

que gostam de estudar tudo da disciplina Historia. Eles se revelam adeptos da disciplina em 

questao e gostam dela por completo. Entretanto isso deixa parecer poucos criterios para dizer 

do que gostam e do que nao gostam. Esta resposta e muito aberta, funcionando como uma 

saida para nao eleger algo como favorito. 

Para 40% dos alunos, que responderam ao questionario, o que eles mais gostam de estudar na 

disciplina Historia e a independencia do Brasil. Eles relacionam a disciplina em questao a 

datas comemorativas e alusivas ao pais. 

Ao que parecem os alunos estudam a Historia na perspectiva de fatos civicos. Por isso e 

comum citarem como preferencia de estudo na disciplina Historia, a independencia do Brasil 

ou outra data marcante para o calendario. 

Para 6,7% dos participantes da pesquisa, nao gostam de estudar nada da disciplina de 

Historia. Essa repulsa pelos conteudos e resultado dos alunos perceberem a Historia como 

pouco relevante para suas vidas. 

Do ponto de vista metodologico, na indagacao como e feito o estudo de Historia feito na sala 

de aula, 100% dos questionados responderam que o estudo de Historia e feito atraves da 

copia ou transcricao do conteudo do livro para o caderno e da explicacao dada pela 

professora. Isso indica que a metodologia usada pelo professor e a aula expositlva e se faz 

pela copia de textos pelos alunos. Os alunos nao participam delas em questionamentos e 

debates. Fica assim evidente que o debate e o questionamento nao fazem parte das aulas. 

De acordo com Schmidt (1998:57): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O professor de Historia pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de 
trabalho necessario; o saber fazer, o saber-fazer-bem, lancar os germes do 
histdrico. Ele e o responsavel por ensinar o aluno a captar e a valorizar a 
diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a 
levantar problemas e a reintegra-los num conjunto mais vasto de outros 
problemas, procurando transformar, em cada aula de Histdria, temas em 
problematicos. 

O estudo de Historia, para ser de fato, efetivo e transformador, deve ser permeado pela 

reflexao, debates e questionamentos. O professor deve mediar situacoes nas quais o aluno se 

mostre curioso, aberto as descobertas e envolvendo-se em debates em sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A concepeao dos alunos sobre o estudo de Historia captada pelo grupo 

focal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que dizem os alunos sobre a Historia veiculada em sala de aula foi captado atraves da 

tecnica do grupo focal. Alguns alunos discutiram e social izaram suas opinioes, formando 

uma reflexao acerca da Historia. De inicio eles ficaram um pouco timidos mas ao longo da 

conversacao eles conseguiram superar a timidez. A escolha pelo grupo focal se deu pelo que 

disse Baver e Gaskell (2002: 75): 

O objetivo do grupo focal e estimular os participantes a falar e a reagir 
aquilo que outras pessoas no grupo dizem. E uma interacao social mais 
autentica do que a entrevista em profundidade, um exemplo da unidade 
social minima em operacao, e como tal, os sentidos ou representacoes que 
emergem sao mais influenciados pela natureza social da interacao do grupo 
em vez de se fundamentar na perspectiva individual, como no caso da 
entrevista em profundidade. 

O que se objetivou com a utilizacao do grupo focal foi fazer com que os alunos expusessem 

opinioes a respeito da veiculac&o da Historia em sala de aula. A apreciacao dos alunos de 

certa forma relevou o sentido de como eles se apropriam dos conteudos de Historia. Isso 

representeou um momento impar e muito rico no tocante a desvelar como se da o estudo da 

Historia por esses alunos em sala de aula. Essa representacao nao foi totalmente aprendida no 

questionario e suscitou o interesse pelo grupo focal. 

Na discussao sobre o que trata a disciplina Historia, ou seja, qual o objeto de estudo dessa 

disciplina, percebeu-se que alguns alunos definem o objeto de estudo dessa area de ensino 

como o passado da humanidade. Na visao desta parte dos alunos, esta disciplina limita-se a 

isso. Os alunos nao deram a entender que a Historia abrange presente, passado e futuro. Nas 

palavras de Cabrini (1994: 33): 

A Histdria estuda as acdes dos homens, procurando explicar as relacoes 
entre seus diferentes grupos. Essas relacoes estao em permanente 
movimento, sao essencialmente dinamicas e contraditorias. Produzir 
Historia e procurar captar, recuperar essas relagoes que se estabelecem 
sobre os grupos humanos no desenvolvimento de suas atividades, nos mais 
diferentes tempos e espacos. 
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A afirmacao da autora revela que o objeto de estudo da Historia nao se restringe somente no 

passado e seria muito limitado querer dizer que a Historia e uma disciplina que investiga 

apenas o passado. Ela pretende desvelar o social em suas v arias dimensoes de tempo e 

tambem de espaco, sempre em movimentos continuo de estudos. 

Dando continuidade ao debate outro grupo de alunos disse que a funcao da Historia e estudar 

os feriados do calendario, ou seja, as datas comemorativas. Nessa perspectiva a representacao 

que os alunos tem de feriados sao as datas comemorativas. A ideia do que o estudo da 

Historia se restringe a fatos que estao no calendario como sendo marcantes simplifica os 

conteudos e os reduz a meras identificacoes de fatos e datas comemorativas; nas quais ha a 

valorizacao dos vultos ou personagens historicos. 

Para o referido grupo de alunos a representacao social da Historia e que a mesma possui a 

ateneao de estudar fatos, datas e festas civicas. Isso reflete uma construcao historica ou talvez 

seja fruto da maneira como eles estudam a disciplina no cotidiano da sala de aula. Bittencourt 

(1997:44) afirma que: 

As atividades programadas para a escola oficial compunha-se de 
comemoracoes relacionadas as "datas nacionais", de rituals para 
hasteamento da bandeira nacional e hinos patrios, alem de uma serie de 
outras atividades que foram englobadas sob o titulo de "civicas", compondo 
com as demais disciplinas o cotidiano escolar. 

Percebe-se a partir da afirmacao da autora que ha uma relacao implicita da disciplina Historia 

com datas comemorativas alusivas a festas civicas. Atraves da analise da fala destes alunos 

fica submetido que o estudo feito por eles na citada disciplina possui ligacao entre ela, os 

fatos e datas comemoradas pelo calendario. 

Alguns participantes do grupo focal conferem a responsabilidade da Historia em estudar 

coisas educativas. Os alunos nao definem claramente o que seriam essas "coisas educativas". 

Com isso eles possuem a concepeao do que o estudo da Historia possibilita a eles aprender 

sempre mais e se tornarem pessoas educadas. 

A visao deles sobre coisas educativas como objeto da Historia se da porque faz, parte do 

pressuposto de que a escola e um lugar de aprendizagem e a Historia e um componente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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curricular que permite tal saber para os alunos.Sendo assira eles fazem uma associacao logica 

entre o estudo, a aprendizagem e a disciplina de Historia. 

Durante o debate surgiu a curiosidade sobre quern faz Historia. As opinioes foram divididas e 

parte do grupo considerou que quern faz Historia sao os homens que ja morreram. Eles se 

reportam a herois do passado. A afirmacao dos alunos reflete a forma como a Historia e 

veiculada em sala de aula. Nessa concepeao de Historia o heroi e consagrado e elevado ao 

mito. Como bem afirma Nadai (1997:74): 

Os herois naeionais sSo apresentados de maneira geral, isolados do contexto 
historico em que viveram, dos movimentos de que participaram. A 
imprecisSo do momenta em que ocorre a acSo dos personagens e um dado 
significativo para a reflexao desse carater atemporal com que sao 
revestidos. 

Para esses alunos a imagem de heroi que eles estao incutidos na cabeca, e de alguem que ja 

morreu, que ficou no passado distante. E como se as pessoas do presente nao fossem capazes 

de marcar seu nome na Historia. 

Outra parte dos alunos disse que quem faz Historia e gente que tem coragem. Para esses 

alunos a premissa para fazer Historia e a coragem, o destemor para lutar, brigar e enfrentar 

desafios. E como se fazer Historia fosse algo inacessivel a pessoas comuns, e sim, somente 

aos herois . De acordo com Miceli (1997:70): 

Exemplo disso e a aparente valorizacao do individuo no livro didatico, onde 
se conta a historia apenas a partir da aclo de grandes e destacados 
personagens. Nem todo mundo se sente a altera de imitar esses herois, 
pondo-se timidamente a margem de qualquer processo de decisao, ou 
recolhendo-se a mais absoluta e apatica veneracao. 

Os alunos percebem a Historia como disciplina que divulga os feitos, acdes e realizac5es dos 

grandes herois e esses estao distantes da sua realidade. Eles nao se sentem sujeitos 

construtores da Historia, isso e algo alheio e distante de sua realidade. 

Uma outra parte dos alunos respondeu que quem faz Historia sao pessoas que viveram ha 

varios anos. A ideia de que a Historia tenha relacao com o passado esta fortemente incutida 

na mente dos alunos. Suas apreciaeoes sempre vinculam Historia e passado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A discussao tomou outro tema e debateu-se sobre quem sao os personagens da Historia. Uma 

parte da turma respondeu que sao aquelas pessoas que luta para salvar o povo. Dessa 

maneira, a concepeao de personagem da Historia esta ligada a herois que marcaram seu nome 

em meio a lutas enfrentadas. Para esse grupo de alunos aquele que luta por um ideal em prol 

do povo, pode ser considerado personagem da Historia. 

Outros alunos, entretanto, responderam que os personagens da Historia sao aqueles que 

foram mortos por pessoas mas. Nessa perspectiva os personagens da Historia sao vistos como 

pessoas que lutam em prol de coisas boas e em nome do bem. 

Durante o debate houve um aluno que respondeu que o personagem da Historia e Deus. 

Verifica-se a partir dai uma interferencia da religiao. Em outra acepcao pode-se inferir que 

este aluno possui poucos criterios para elaborar um pensamento sobre quem seriam os 

personagens da Historia. 

Os alunos, em sua grande maioria, responderam que nos tempos atuais e muito dificil alguem 

fazer Historia. Segundo eles os motivos que comprovam essa acertiva e que o livro didatico 

de Historia nao registra pessoas do presente como sendo personagens da Historia. Os alunos 

nao se identificam como capazes de fazer historia pelo fato dos conteudos do seu livro de 

Historia nao conter registro de pessoas comuns e atuais como personagens ou herois da 

Historia. 

O restante dos alunos que compunha o grupo focal respondeu que nao tinha elementos para 

responder quem fazia Historia. Eles nao souberam estabelecer um comentario sobre a 

possibilidade de fazer Historia nos tempos atuais. O que demonstra a falta de percepcao deles 

como construtores da Historia. Eles nao se reconhecem capazes de fazer Historia. 

O entendimento sobre a capacidade ou nao de fazer Historia, deve-se a maneira de como a 

disciplina e veiculada em sala de aula. A maneira como as aulas sao ministradas tambem 

contribuem e interferem na percepcao que os alunos tem sobre serem construtores da 

Historia. De acordo com Schimidt (1998:57): 

Ensinar passa a ser, entio, dar condigoes para que o aluno possa participar 
do processo do fazer, do construir a Historia. O aluno deve entender que o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conhecimento historico nao e adquirido como um dom nem mesmo como 

uma mercadoria que se compra bem ou mal. 

0 estudo e a aprendizagem da Historia precisa vincular-se a nocao de que o aluno e 

construtor da Historia. A construcao dessa Historia passa a ser todas as acoes humanas que 

perpassam a sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Analise do estagio curricular: tecendo reflexoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 proposito do presente texto e fazer uma reflexao sobre os momentos vividos por mim 

durante a realizacao do Estagio Curricular do Curso de Pedagogia. 

Durante o mes de setembro estive na sala do 5° ano do Ensino Fundamental da E.E.E.I.F de 

Bandarra, localizada no Distrito de Bandarra, municfpio de Sao Joao do Rio do Peixe - PB. 

A sala de aula possuia 16 alunos. 

Ao chegar na sala de aula, campo de Estagio, confesso que cheguei a sentir um certo receio 

mediante a indisciplina dos alunos. Fui muito bem recebida pela professora que se colocou 

ao meu inteiro dispor para me ajudar no que fosse precise 

Os alunos demonstraram gostar da minha atua^ao, nosso relacionamento foi otimo. No que 

se refere ao desenvolvimento das atividades me esforcei para tomar as aulas significativas 

para os alunos. Isso nao foi facil, como dizia minha professora orientadora "era hora da teoria 

explodir, surgir (...)". E muito complicado preparar as aulas e ministrar os conteudos de uma 

forma que chame a aten9ao dos alunos do inicio ao fim da aula. Ensinar exige muita reflexao 

sobre a pratica, como afirma Freire (1996:38): 

E fundamental que, na pratica da formacao docente, o aprendiz de educador 
assuma que o indispensavel pensar certo nao e" presente dos deuses nem se 
acha nas guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o 
centra do poder, mas, pelo contrario, o pensar certo que supera o ingenuo 
tem que ser produzido pelo proprio aprendiz em comunhao com o professor 
formador. 

Concordo com o que revela nosso grande mestre Paulo Freire quando ele reforca a ideia de 

parceria entre o formando e o orientador. A contribui9ao da minha professora orientadora foi 

impar no momento de veneer os problemas do estagio curricular. 

Os alunos participavam ativamente das aulas, embora existissem momentos de distra9ao. Ate 

porque eles estao numa faixa etaria que tem como caracteristica a agita9&o e a ansiedade. 

Eles sao imediatistas, querem respostas prontas e nao querem "pensar o fazer". 
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Considerando ser a Historia veiculada em sala de aula o eixo condutor do meu trabalho no 

Estagio, passei a desenvolver as atividades de sala de aula atentando para a Historia e sua 

divulgacao. 

Entre as tantas atividades realizadas em sala, posso citar o trabalho sobre a "semana da 

patria". Nesta ocasiao cantamos os hinos (da independencia e o hino brasileiro); debatemos 

em grupo sobre a democracia, cidadania e liberdade. Construimos cartazes sobre os referidos 

temas. 

A cada aula eu saia mais alegre e satisfeita, pois cada dia eu aprendia mais sobre "dar aulas 

as criancas". Eu percebi que o tao falado ato de "construir conhecimento" nao e facil. E uma 

tarefa ardua, mas muito gratificante. 

Outras tarefas realizadas no Estagio foram producoes de texto, cada aluno escrevia sobre o 

que tinha acontecido durante a aula naquele dia. Constnu'mos mapas, trabalhos com jogos, 

cantamos musicas, em fim, foram dias prazerosos. 

Tive oportunidade de perceber como a Historia e veiculada na sala de aula. Percebi que os 

alunos possuem dificuldade de se perceber como sujeitos da Historia. Tentei convence-los de 

que a Historia e uma disciplina eneantadora, importante e rica em aprendizados. Expliquei 

para eles que mesmo sem realizar grandes feitos ou atos heroicos nos estamos a todo 

momento fazendo Historia. 

Foram dias inesqueciveis que marcaram minha trajetoria de vida e minha formacao 

profissional. Levo comigo a certeza de que ensinar exige reflexao e reconhecimentos de que 

estamos sempre inacabados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31 



Consideraeoes Finals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Estagio Curricular para mim configurou-se como um aprendizado unico, tanto referente 

aos conteudos curriculares ministrados quanto a minha formacao docente. Cresci muito como 

pessoa e como profissional, agora entendo o significado do termo "identidade docente" 

enfatizado por Tardiff (2005). 

O profissional docente carrega consigo as marcas da pessoa que ele e. E por isso que o meu 

jeito de ser influencia tanto na minha atuacao em sala de aula como docente. E bem verdade 

o que disse Antonio Novoa (2000). "O professor e uma pessoa; e uma parte importante da 

pessoa e o professor". 

A realizacao deste trabalho possibilitou um aprendizado sobre a grande importancia da 

disciplina Historia na formacao dos alunos. Por ser ela um componente curricular destinados 

a estudar os fatos historicos das sociedades, ela traz consigo uma grande riqueza de herancas 

cultural s. 

A Historia veiculada em sala de aula influencia os alunos para o resto de suas vidas. O modo 

como eles concebem a Historia determina sua percepcao como sujeitos da sua propria 

Historia. E por isso que seu ensino nao pode se dar no vazio. O estudo da Historia contribui 

para o aperfeicoamento do sentimento de cidadania nos alunos. 

Os resultados da pesquisa indicam que a Historia veiculada em sala de aula faz com que 

esses alunos do 5° ano da Escola de Bandarra vejam a referida disciplina como materia 

decorativa, responsavel por estudar somente as datas comemorativas. Alem disso esses 

alunos nao se veem como sujeitos historicos. A pratica das aulas de Historia nao possibilita 

aos alunos espaco para reflexoes e questionamentos sobre o sentido desta disciplina. Segundo 

a opiniao dos alunos questionados, esta disciplina estuda os herois do passado e pessoas 

atuais nao sao capazes de fazer Historia. 

Esta pesquisa permitiu tambem identificar algumas barreiras que impedem a compreensao da 

Historia de forma critica. Dentre esses obstaculos destaca-se o uso do questionario como 

metodologia empregada para fazerem os alunos estudarem para a avallacao de Historia. Com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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essa pratica os alunos sao impedidos de estabelecer um pensamento que os levem a construir 

saberes significativos sobre os fatos da Historia. 

E preciso ainda ressaltar que os dados aqui apresentados nao possui carater conclusive Isso 

pode ser revertido, os alunos podem ser convencidos de que sao sujeitos da Historia, de que 

ela e uma disciplina cientifica, importante e com uma beleza inigualavel. 

Os dados aqui apresentados serao uteis para fins estatisticas e de estudos para aqueles que se 

interessam pela Historia. Alem de ter fornecido elementos importante para a minha formacao 

docente. 

No tocante ao Estagio Curricular considero muito produtivo e de grande valia para o 

enriquecimento da minha profissao docente. Resta colher os frutos deste trabalho e procurar 

continuar aprendendo com as licdes fornecidas pelo mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Projeto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acao docente: Propostas que foram realizadas no Estagio Curricular 

0 objetivo do presente texto e apresentar o projeto de acao que foi desenvolvido por ocasiao 

do Estagio em docencia, caracterizando as atividades que foram realizadas durante essa etapa 

da atividade academica. 

Esse e um momento muito importante, considerado como a parte pratica do Curso de 

Pedagogia, na qual teremos oportunidade de contribuir com a escola, campo de estagio. 

Segundo Pimenta (2004: 69), o estagio Curricular e: 

Um espaco para onde convergem as perspectlvas, as esperaneas e os 
problemas dos professores orientadores de estagio, dos gestores, dos alunos 
em formacao que convivem no mesmo momento historico da educacao no 
pais. Expressa o vigor teorico e pratico de pesquisadores e docentes da 
pratica de ensino. 

O estagio se configura como um espaco propicio para que cada estagiario possa praticar seus 

projetos e propostas de ensino. Sera um momento de reflexao e acao no sentido de fazer o 

melhor para a aprendizagem dos alunos. 

O estagio foi realizado na E.E.E.I.F. de Bandarra, localizada no Distrito de Bandarra, 

municipio de Sao Joao do Rio do Peixe - PB. No decorrer do estagio foram ministradas aulas 

das disciplinas que compoem o Curriculo do 5° ano do Ensino Fundamental. Tais aulas foram 

ministradas numa perspectiva interdisciplinar, tomando como fio condutor o ensino de 

Historia. Assim, a partir da Historia, os demais conteudos foram abordados de modo 

constrativo, dinamico e significativo para os alunos. 

Participei das reunioes de planejamento junto a professora titular da turma com vistas a 

preparar as aulas. Tive total apoio da minha professora orientadora que me ajudava no 

momento de planejar as atividades para serem desenvolvidas na turma. 

Na pesquisa realizada sobre a Historia veiculada na sala de aula, os resultados indicaram que 

os alunos ainda concebem a Historia como algo feito pelos outros e como verdade absoluta. 

Tomando por base tais resultados o presente projeto tem a intencao de realizar o ensino de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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modo a contribuir minimamente para a construcao de novos sentidos para a Historia que se 

ve em alguns livros didaticos. 

Para realizar tal proposito estabeleci como objetivos: 

* Utilizar textos historicos como premissa para conduzir as aulas; 

* Proporcionar experiencias de leitura e interpretacao de textos; 

* Utilizar diversos tipos de linguagem para trabalhar textos; 

* Reconhecer nos textos as variacoes gramaticais; 

* Propor situacoes problemas envolvendo as quatro operacdes com numeros naturais; 

* Estudar o corpo humano e seu sistema nervoso; 

* Reconhecer como acontece a Reprodueao humana; 

* Identificar o processo de Regionalizaeao do Brasil; 

* Discutir os fatos historicos; 

* Propor uma reflexao sobre a historicidade brasileira; 

Em busca da realizacao destes objetivos estabeleci as seguintes metas: 

* Construir um ambiente favoravel para a realizacao das lcituras ("cantinho da leitura"); 

* Elaborar jogos para o trabalho com numeros e palavras; 

* Organizar roteiros de debates com a turma sobre problemas socials, ambientais e regionais; 

* Fazer quebra-cabeca dos mapas; 

* Ler, escrever e can tar algumas musicas significativas para o aprendizado dos alunos; 

* Produzir textos a partir dos conteudos ministrados; 

* Realizar din arnicas de grupo; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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