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DSDICO, A minha avo, Antonia Pereira 

primeira e grande Educadora que conheci, a 

qual dedicou 65 anos de sua vida a Educacao. 



Agradeco, a DEUS pela fore a e o apoio es-

piritual que me da, principalmente nos momen-

tos de angustia. 

A tod os os mestres e colegas, que souce- f 

ram enfrentar com amizade a Jornada cot id i ana. 

Aos meus pais, Viceate e Alzira, por me ' 

proporcionarem a oportunidade que eles nao ti 

veram. 



" 0 Est ado exerce sua coercao de uma forma 

concentrada, isto e, concentrando em suas institui^ r 

co-es cada uma das moleculas do corpo social, uma das 

quais a farnilia, onde os pais atuam como individuos 1 

que sao igualraente, em sua ind ivid ualid ade, molecu-' 

las ou elementos do Estado. Estas duas coercoes nao' 

podem ser cistintas no piano teorico; por conseguin-

te, a psdagogia e a politica coincidem entre S i " . 

Antonio Cramsci 
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1 - APRS SENT AC710 

Sendo o supervisor rotulado de "Fiscal das Atividades 1 

do professor" e com o pouco conhecimento dos problemas enfrenta-

dos pelo professor e aluno em sala de aula, torna-se cad a vez ' 

mais dificil a conquista da sua verdadeira identidade. 

Como pode o supervisor trabalhar os problemas de uma 1 

sala de aula ou de uma comunidade escolar, onde ele nao convive' 

com os participantes, nao vivenciando os seus problemas? 

Pensando em examinar com minucias a clientela e os pro 

blemas por ela enfrentados, em conquistar c real sentido do tra-

balho de um supervisor - educador, onde esse viesse acompanhar o 

trabalho sistematico do corpo docente e foi trabalhando o aspec-

to politico da educacao, que sentiu-se a necessidade da elabora-

cao e execucao ce uma proposta nova de trabalho no periodo de es 

tagio, est and o baseada em dois pontos essenciais, quais sejam: A 

Fundamentaeao Te6rica e o Treinamento em Servico e com isso pas-

sou-se a conhecer em parte as dificuldad.es ylvenciadas pela comu. 

nidade escolar. 

Para integrar escola - comunidade e desenvolver ativi

dades pedag6gicas junto a mesma, utilizou-se o planejamento par̂ fc 

ticipativo atendendo a necessidade de se conhecer melhor os con* 

teudos estudados nas areas de ensino e os conhecimentos atuais,' 

rcalizou-se sessoes de estudos com os professores. 

Cons id e rand o educacao tambem um ato politico e acred i-

tando que o educador tambem precisa ser educado, apoiamos entao 1 

o movimento paredista dos professores do est ado da Paraiba. 

http://dificuldad.es
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2 - DLiG3:-:voi,viy':':TO 

0 embasamento te6rico se faz necessario no campo espe 

cifico da Educacao escolar, passando em seguida a se redefinir* 

numa pratica concceta dos conhecimentos adquiridos. Dentro da 1 

realidade educacional brasileira em que vivemos, o educador de-

ve assumir o compromiseo ae renovar a educacao, procurandftOsen-r 

sibilizar seus educandos, levando-os a conYie cerj^p&l^gtfm era* 

que estao inseridos, com o ideal ce torna-los ajjgjffcFs participa 

tivos de mudanca na historia de sua sociedade, de seu mundo. 

Sem desconsiderar trabalhos e esforcos de outros cole 

gas, mas sentindo a carencia de mudar algo,.no tocante as tare># 

fas desenvolvidas pelo supervisor, procuramos desenvolver ativj 

dades ped agogicas junto a comunidade escolar, visando assira, uma 

melhor participacao e cooperacao dos seus component es. Por sen-

tirmos a necessidade de um fundamento mais solido, realizamos ' 

sesse-es de estudo references aos Conteudos nas Areas de Ensino' 

e Atualizacao de Conhecimentos. 

Como tod a e qualquer tarefa a se desenvolver, princi-

piamos o nosso estagio visitando a escola, com o intuito de con 

tactar com a direcao, corpos do cent e e d. is cent e, conf irmando-se 

a nossa presenca durante o periodo de estagio, como tambem o 1 

nosso objetivo que havia sido trans form ado em parte, diante do' 

que tinhamos pens ado no periodo do pre-est agio. Levamos uma no

va proposta com o objetivo de realizar eetudos junto aos profes 

sores, integrando tambem a comunidade na execucao do planejamen 

to . 

Diante da conversa mantldad com a diretora, marcamos' 

uma reuniao pedag&gica com os professores, onde laneamos ques-' 

t$es geradoras que nos ajudaram na elaboracao do plane jamento ' 

participativo, como tambem na escolha dos textos que forara uti-

lizados nas sessc-es de estudo. Por nossa proposta ser acatada, ' 

marcamos entao uma reuniao com os pais que teve a finalidade de 
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obter algumas informacoes, as quais serviram de subsidios na ' 

preparacao do ensino recebido por seu filho, 

A nossa precenca em sala de aula se faz impreseindl- 1 

vel, para melhores centatos com os alunos e aplicacao de questi 

onario, ocorrendo assim, a participacao dos mesmos na elabora-' 

cao do plane jamento. 

Passamos a seguir para realizacao das sessoes de est u. 

do, com o professorado, continuando assim o nosso trabalho no ' 

setor pedag6gico e politico. Pedag6gico por se estudar os con-' 

tend os, e politico por se etudar os acontecimentos do pass ado e 

do presente, tentandc—se mostrar os dois lados da historia, ou' 

seja, despertar a critica como tambem a busca de solucoes, ele-

vando-se assim, o nosso nivel de consciencia politica. Para rea. 

lizacao das sesso'es de estudo, formamos um cronograma que ocupa 

va as aula.s de departamento dos professores, procurando juntos' 

encotrar metodos nao cansativos. Todos estavamos empenhados na' 

concretizacao dos estudos, contribuindo com questionamentos e ' 

ate- mesmo em trazer novas temas a serem estudados. 

Para tentar despertar o nivel critica cos individuos, 

exige-se o conheciraento das verdairas forgas que mobiliaam a '' 

acaoc do homem na producao historica de sua realidade. Pensando 1 

assim, foi que produzimos textos reais que enfocavam algumas da 

tas eivicas, consider ad as de grande importancia no aspecto mo-' 

ral e civico de cada individuo, para formacao do todo. Esses ' 

textos baseados teoricamente em alguns autores, foram est ud ados 

com pcofessores e alunos. 

Apos reunioes, estudos, discuss^es, levantamento de ' 

quest?3es geradoras, apli cacao de quest ionarios, chegamos entao' 

a realizacao do cesejado Planejamento Participative Um pouco ' 

atrasado, mas com interesse de todos. Peu-se, entao, a sua rea-

lizacao, e reservamos um dia, onde diretora, professores e esta 

giarias estavam coesas, discutindo e analisando as respostas e' 

posicionamentos dados por pais e alunos, pretendendo engloba- ' 

las no planejamento. Tambem existiu o intento de troca de expe-



riencias na organmzacao dos conteudos. Aproveitamos a organize^ 

cao Vertical e Horizontal, ou seja, a centinuidade, a sequencia 

e a integracao, que seria dar continuidade e sequencia ao estu

do desenvoliic o numa serie para outra, e a integracao de disci-

plinas, atividades ou areas de estudo dentro da mesma serie. 

rem, um dia nao foi suficiente para toda a elaboraeao do plane-

jamento. Trabalhamos entao com os professores nas aulas de. J " 

partamento para conclusao do mesmo. ^ t p ^ 

No desenrolar das atividades tivemo|||/t^Og£^^rrompe-1 

-las para executarmos um outro tipo de estagio^xambem de gran-

de valor na vida de um educador, que foi o apoio a greve. 

0 desrespeito pelo Magisterio do estado da Paraiba, 1 

vem se agravando cada vez mais. A Categoria nao aguentando tama 

nhas ofensas, decidiu dectetar GREVE por tempo indeterminado, * 

sendo assim, o nosso estagio nao pode ter continuidade na insti 

tuicao escolar. Has nos que nos sentimos comprometidas com a ' 

Educacao, querendo desenvolver atividades dignas de um "Educa-' 

dor", nao exitamos em apoiar e transferir o nosso estagio para' 

atividades politico-sociais dentro do movimento paredista. 

Sentimos que era chegado o momento de coaiocar em pra-

tica a teoria por nos est ud ad as e discursada. Qftrabalho se desen 

volveUi com um maior n'mero de estagiarias. Decidimos formar co-

missc-es para facilitar o nosso trabalho. Essas comisse-es foram' 

divididas em comissoes de Redacao, Pivulgacao, Tobilizae^o, D e 

bates e a de Fundo de Creve, que tinha a participagao de todas. 

Trabalhamos em conjunto com os professores, fazendo ' 

vis it as as es colas, eolocando not as nas radios, boletins infor-

mativos, reunites, debates, estudo de textos por nos reproduzi-

d o s , visitas as cutras cidades. E na parte financeira, houve a 

venda de rifas, a realizacao de uma seresta, com a rcnda d ivi-

dida entre professores com o Clube das Samaritanas da Cidade. 

Apoiamos tambem o movimento grevista dos ^uncionarios 

do Hospital Regional, que reivindicavam suas contratacoes pelo' 

Estado, que ate entao nao tinham sido concretizad as. 
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No entanto, tivemos que retirar c nosso apoio formal' 

a greve, por que tinhamos que concluir o estagio, mas nos senti 

mos conscientes da necessidade de mudangas na escola com a in- 1 

trodueao de mais leituras. Isso ficou comprovado durante a nos

sa participagao nas atividades da greve, quando chegamos a sen-

sibilizar os professores com a importancia dos textos est ud ados. 

Achamos que a educacao, neste pais, sempre teve ligae 

ctSes profundas com os momentos historico- politico-social e cul

tural, e qualquer mudanga passa, necessarlamente, por uma parti 

cipagao efetiva de todos nos no processo. 
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3 - CONCLUSAG 

A nossa sociecade passa por um momento de transforma-

cao em todos os seus segiaentos: social, cultural, economico e ' 

historico. Sendo assim, se faz nefeessario que a Escola acompa-' 

nha esse desenvolvimento, tornando-se responsavel pela formacao 

do horaem na sua totalidade, incentivando-o a ser um agente de ' 

mudanea na realidade social. 

Objetivamos por urn trabalho cooperative, participati

ve, visando a integracao de todos quant os fazem a comunidade es 

colar; estimulando-se tambem a leitura, no que se refere aos 1 

conteudos e conhecimentos atuais. Atraves desta, descobrir o it 
seu SU e o mundo que o cerca. 

Foi importante para nos podermos, mostrar atraves da 1 

Fratica que mesmo num sistema educacional como este em que vive 

mos, onde as instituicoes escolares estao arraigadas as ordens' 

vindas de cima para baixo, se pode fazer um trabalho, onde bus-

que a cooperacao de todos, com os objetivos volt ados para reali 

dade local, e nao continuar presas aos programas e as tecnicas, 

sem verificacao dos resultados na vida do educando. 

0 nao cumprimento das tarefas desejadas na escola, po 

de ser citado como falha, principalmente por nao termos termina 

do as sessc-es de estudo com os professores. for outro lado foi' 

compensadora esta nao realizacao em virtude do nosso engajamen-

to no movimento grevista. 

Tivemos o privilegio de sentir que os nossos esforcos 

em contribuir para melhoria da Educacao e em fazer um estagio ' 

diferente, foi valido, pois sentimos que na escola ficou o dese 

jo ce fazer leituras, informando-se para melhor informar, "0 ' 

que re r mudar". No movimento grevista, o valor dos textos estuda 

dos e outras tarefas, sensibilizou os professores participantes 

e nao participantes, pois como sabemos, um momento historico - 1 

politico e cultural enriquece nao so os grevistas, mas toda co

munidade, como tambem a integracao Educacao - Saude, quando pas 

I 



samos a apoiar a greve dos funcionarios do setor de Baude. 

Por isso, tenha-se certeza de que toda greve e sempre um 

avanco, e Lima prova de que urn passo esta sendo dado," (CAPOTTI 

1985, p- 52 ) . 

f*0 
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4 - SUSEST2SS 

- A auto e hetero - avaliacao deve ser uma const an 

te nas atividades, tanto das Estagiarias quanto das Orienta-

doras. 

- £ necessario a exigencia do embasamento te&rico,' 

principalmente durante o Estagio, porem deve existir antes, 

- f S imprescindivel o Compromisso, tanto da estaf?' 1 

giaria quanto do professor - orientador,para um bom rendimen 

to no Estagio, 

- 0 aspecto Pedag&gico e Politico devem estar in-' 

terligados, nas atividades do Supervisor. 
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0 > PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Catarina Aran 
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I 
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6. A £f E 



6 . 1 . PROPOSTA DE TRABALHO 
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P R O P O S T A D E T R A E A L H O 

OBJETIVOS: 

1.1. Desenvolver atividades pedagogicas junto a comunidade esce 

lar tendo em vista a necessidade do planejamento participa 

tivo e cooperativo. 

1 .2 . Prornover sessoes de estudos pertinentes .aos^qo^fceud os atua 

lizacao de conhecimentos nas a ca^j^e: 0̂ftteini cacao e Exp res 

sao, Matematica, Estudo Sociais ^jflftencias. 

DE SENVOLV1ME NT 0 DO TRABALHO: 

2.1. Fundamental Ho Teorica. 

2 . 2 . Treinamento em Servico. 

2 . 2.1. Planejamento Participativo 

2 . 2 . 2 . Sessoes de est ud o: Cant eud os e atualizacao de conhe

cimentos nas areas de ensino. 

METOD OLOGIA: 

3.1. Cooperativa 

3 . 2 . Levantamento de questSes geradoras 

3 . 3 . Sessoes de Estudos 

3.4. Apli cacao ce Qnesiionarios 

3 . 5 . Conversas Informais 

3 . 6 . Reunites 

3 . 7 . Encontro 

AVALIA£A0 

4.1. Auto e Hetero-Avaliacao 

Responsaveis 

Francisca Percira da Silva. 

Francisca Evanda Tavares Leite. 

Estagiarias. 



17 

6.2. LEVANTAMENTO DE QUESTOES GERADORAS 

.PROFESSORES 

.ALUNOS 
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PERGUNTA PARA OS PROFESSORES 

12 Quais as dificuldadeB que voces sentem em termos de conheci

mentos atuais e contend os? 
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QUEST IONAR10: 

( Para os alunos da 2? e 3- serie ) . 

1° - 0 que voces tern mais vontace de aprender em: 

- Comunicacao e Expressao 

- Hat emat ica 

- Estudo Sociais 

- Ciencias. 

2° - Voces querem estudar coisas do passado ou o que esta aconte-

cendo agora? 



6 , 3 . FUNDAMEKTAQ & 0 TEORICA 

.FICHAMENTO POR AUfOR E POR ASSUNTO 
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PICK A POR AUTOR 

ROPRIGUES, Neidson. 

Por Uma Nova Escola: o transitorio e o pe rmanente' 

na educacao, Sao Paulo, Cortez?- Autores Associados 

1985. 

RODRIGUES, Neidson, Por uma nova escola, Sao Paulo, 

Cortez, 1985. 

RESUMO 

ROPRIGUES, Neidson. Uma nova abordagem metodologi-

ca: "Metodologia Cooperat iva. " 

A nova abordagem metodologica, e uma metodologia ' 

que visa a cooperacao de todos quant os fazem educacao, e da' 

familia. A metodologia cooperativa requer a participacao de' 

todos e nao a mudanca de rnetodo do professor; se o professor 

consegue alfabetizar com o seu rnetodo, seja ele qual for,nao 

implica que a aplicacao da metodologia cooperativa atrapalhe 

o seu modo de ensinar, e sim, ela vai facilitar a uniao en-' 

tre professor - aluno, escola - familia. 

FICHA POR ASSUNTO 

E um meio de conseguir a participacao de todos. 



FICHA FOR ASSUNTO 

0 Ensino da Lingua e da Linguagem. 

RODRIGUES, Neidson.Por uma nova escola. Sao Paulo, ' 

Cortez, 1985. 

RESUMO 

RODRIGUES, Neidson. 0 Ensino da Lingua e da Lingua -

gem. 

Atraves da fala o individ uo re lata o mundo que 1 

ele ve e o mundo que existe no seu interior, 

pag. 0 homem encontra-se com o mundo por meio da fala, 

1Q1 a encontrando nessa o meio de dizer esse encontro. Uti 

105. lizaeee da linguagem para expressar a visao de mundo 

que ele tern. 

£ necessario qiae um povo reconheca e viva a sua' 

linguagem, para que sua cultura seja universal. 

Se um povo faz uso diario de uma so fala em seu 1 

pais, tornando a lingua em cultura unica, e preciso' 

que todos dominem sua linguagem para essa tornar-se' 

rica e mais influente. Do contrario se o dominio da' 

lingua for limit ad a tornar-se-a menos produtiva a $iia 

historia. 

Cabe a escola criar meios de informar e conscien 

tizar o aluno de seu papel de sujeito no mundo, cri-

ando e registrando sua historia e cultura. 
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FIGHA PCT. ASSUNTO 

0 Ensino da Geografia: A Produgao do Espago Social,' 

ROPRIGUES, Neidson. Por uma nova escola. Sao faulo,' 

Cortez, 1985. 

RESUMO 

RODRIGUES, Neidson. 0 ensino da Geografia: A produgao 

do espaco social, 

pag. 0 ensino da Geografia deve levar o aluno a comef 

113 a preender o "Espaco humano." 

115. Durante os anos percebemos que, a Geografia tern' 

sido estudada como algo nao real, nao vivido por nos 

que, fazemos parte da natureza humana, da formagao 1 

do mundo e somos componentes e ate mesmo feitores da 

Geografia. A preocupaeao rnaior desse ensino e levar' 

o aluno a inemorizacao. 

Existem tentativas de se ensinar a Geografia co

mo meio de produtividade onde se transforma o natural 

pela acaa do homem ou dos componentes da propria na* 

tureza. Essa tentativa visa trazer de volta a identi 

dade da Geografia como ciencia que ela e, associando 

-a a. vivencia humana e a outras disciplinas. Most ran 

do a relacao que existe da Geografia com a vida so-' 

cial e politica do cidadao. 

Pois a mesma tern os componentes que mostra ao ho 

mem o meio de organizar o seu tipo de vida apropian-

do-se do espaco natural. 

Desse modo a Geografia que era ensinada como uma 

ciencia de coisas paradas, onde o aluno deve apenas' 

memorizar, passa a ser uma ciencia dinamica onde o ' 

aluno e professor irao juntos enfrentar os desafios' 

para suas formago-es como cidadaos politicos. 

I 



ICHA POR AUTOR 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Cata-

rina Arantes. 

Anotagoes Sobre Metodologia e Pratica de Ensino na 

Escola de 12 Grau, 2^ edicao, Edigc-es Loyola - Sao 

Paulo - 1985. 

FIGHA POR ASSUNTO 

Sobre seres e fenomenos ( ciencias ) . 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Cata-

rina Arantes. 2^ edigao, Edigoes Loyola - Sao Pau

lo - 1985. 

RESUMO 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Cata* 

rina Arantes. 

A crianga, o professor e as ciencias. 

Ciencias e uma das areas de estudo que, tern ft 

possibilidade, de despertar maiores interesses na 1 

pag. crianga. Mas os professores estao adormecidos e hr 

122 a nao dao tanaa import ancia aqfensino de ciencias. A-

123. pontam como fatores o acumulo de disciplinas, fal 

ta de tempo e falta de recursos para o seu ensino. 

Sentimos porem que um dos fatores principals para 1 

a pouca importancia do ensino de ciencias, e a aco 

modagao, o nao esforgo para mudar, e a falta de c ! 

conteudos explicitos, juntamente com a pratica. 

Podemos constatar que a crianga sente necessi

dade de conhecer a ciencia atraves da pr6pria natu 

reza, realizando experiment acao e comprovagab. Ca-

be ao professor, incentiva-lo, cada vez mais, refer 

gando esse seu interesse; e nao limitar-se so em ' 

textos did aticos, que vem prontos, castrando o de-

senvolvimento intelectual da crianga. 
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R E S U M O 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Cata-

rina Arantes. 

Aspecto Pedagogicos do Ensino das Ciencias. 

Dentro dos aspectos pedagogicos do ensino das ' 

ciencias; ao colocar o aluno em contato ccmr a jaatu 

pag. reza, oferece*lhes oportunidade paraJIesen•^Lverem, 

123 - sua imaginacao e aperfeigoainentJ^cl^Vftabilidades, 1 

125. despertando e estimulando a curiosidade. £ atraves 

da ciencia. que se devd incutir no aluno o senti- 1 

raento e respeito a natureza, observando os valores 

das descobertas em tod as as suas formas e manifes-

tacoes. 

£ importante o professor saber se expressar, 1 1 

dentro da sala de aula, ernpregando terrnos proprios 

e naturalmente adequados as ne cess id aces dos alunos; 

usando sempre o verdadeiro nome de cada objeto. 

R E S U M O 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Cata-

rina Arantes. 

Metodologia do Ensino. 

A metodologia do ensino das ciencias deve ser,' 

pag. baseada em experiment acao, observacao, solueao de 1 

125 - problemas, unidades de trabalhos, discussSes, lei-

126. turas e tambem o rnetodo cientifico propriamente d.i 

to. Contanto que qualquer um dos procedimentos ado 

tad os de-em oportunidades ao aluno de pensar, fazer 

e descobrir novas Ciencias; contando com a orienta 

gao do professor. 

1 



RESUMO 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Cata-

rina Arantes. 

Materials de Ensino. 

As questees de materials de ensino geram inume 

ros problemas que surgem, poluindo a mente e a ca-

e comunidade escolar na busca e eonfeccao de mate

rials simples, mas capazes de alcancar os objeti-' 

vos educacionais. 

£ necessario que o professor de Ciencias tenha 

um conhecimento razoavel, informacoes e sensibili-

dade, dando oportunidades aos alunos de questional} 

investigar e procurar respostas. Que o; professor ' 

tenha uma cert a seguranca em conteudos e habilida-

de; e indispensavel que ele procure se auto - ava-

liar, em seu conhecimento dentro de ciencias. 

pag. 

128. 

126 -

pacidade do corpo docente; que ao inves de questio 

narem para o concreto, na busca de solug5es via^' 1 

veis, criem novos recursos, que envolvam os alunos 



?ICHA PGR ASSUNTO 

Sobre lugares e fatos ( Estudo Sociais). 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Cata 

rina Arantes. 2^ edicao, Edicoes Loyola - Sao Pau 

lo - 1985. 

RESUMO 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Cata 

rina Arantes. 

No Campo da Educacao Moral e Civica. 

Torna-se imprescindivel, na relagao entre os 1 

homens, 3 aspectos considerados basicos: o aspec-

pag. to moral, o civismo e a compreensao internacional. 

97 - Imagina-se que o homem democratico nao luta ' 

9 9 . pelo bem estar individual, e sim de todo o grupo. 

Sao valores e ideais existentes que devem ser '' 

transmit id os a criancas e j ovens. Contudo nao e J> 

possivel uma educacao social sem considerar a ca-

pacidade de critica. Na escola de 12 grau, o prof 

fessor deve mostrar aos alunos que ha regras a se 

rem obedecidas, para que se possa viver em harmo-

nia; propondo a cada aluno uma disciplina propria. 

A escola tern o dever de orientar o individuo, 

conscientizando-o das responsabilidad es de seu 1 1 

pais, o valor de suas instituicoes politicas e so 

ciais, seu funcinamento, a natureza de suas re la-

gees com outros povos. 

Civismo e patriotismo parte de cada um para 1 

formar um todo. 0 professor precisara de experien 

cia, para, com os alunos exercer uma critica efi-e 

caz e fecunda. 
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PICKA POR ASSUNTO 

No que se refere a. Educacao I'oral e Civica. 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Cata. 

rina Arantes, 2^ edigao, Edigoes Loyola - Sao Pau 

lo - 1985. 

RESUMO 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Cata 

rina Arantes. 

No que se refere a. Educagao Moral e Civica. 

Educagaa Moral e Civica esta. inserida na his*' 

t&ria dos paisas e dps povos. 

Para que o ensino de Educagao Moral e Civica 1 

esteja ligado a historia, faz-se necessario que 1 

o individuo tome consciencia dqfeeu papel enquanto 

sujeito particular, ser social e cidadao do mundo. 

£ uma area que melhor podera. contribuir com ' 

objetivo e criatividade atraves da Educagao e das 

informagSes analisadas em seus varios aspectos. 

A verdadeira critica e aquela que e compreen-

dida e analisada sobre os dois aspectos, ou seja: 

a critica construtiva e a destrutiva sem faltar o 

respeito a si mesmo ou o fato em s i . 

£ importante conscientizarmos os valores uni-

versaia e situago-es historicas ja. def inida£ no ' 1 

passado ou no presente. 

Essa disciplina deve estar voltada para a for 

magao intelectual, social e politica do educando. 

Onde procurar-se-a. informar o individuo para a vi 

da social com seus direitos e deveres despertando 

-o para os pros e os contras existentes na sua re 

giao, no seu pais, na sua sociedade.Deve formar ' 

sua concepgao de vida, essa surge do amor que ele 

I 



venha a ter ou tenha a sua Patria. 

Portanto o ensino de Educacao Moral e Civica, 

nao pode ser o ensino de memorizacao e sira que le 

ve o aluno a praticar a critica conscientemente, 1 

d.ando espaco, a sua liberdade pessoal e levando-o 

a lutar pelos os direitos da humanidade. 
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Uma Nova Abordagem Metodol&gica: 

"METODOLOGIA COOPERATIVA". 

A melhor metodologia que existe e aqiuela que o professor' 

conhece e domina, pois, uma tecnica desconhecida pelo professor nao 

melhora muito o seu trabalho. 

A nova metodologia que anunciamos associa-se a nova postu 

ra dos educadores corapreendidos pelas varias categorias de profissi 

onais e difere, substancialmente da metodologia tradicional. Esta, ' 

estabelece uma responsabilidade individualizada nas atividades edu-

cacionais e uma determinagao de "cima para baixo" a respeito de co

mo dcvem ser tais atividades, distinguindc—se os que "pensam" dos ' 

que "fazem" educagao. 

E e esta a ordem que tem que ser invertida, com a educa-' 

cao sendo feita por professores, especialistas, direcao e funciona-

rios da escola, pais e alunos, todos participando na tarefa coleti-

va de educar. A "Metodologia Cooperativa", que articula todos quan-

tos se interessam pela educagao, permite-nos conhecer os limites dos 

alunos e a possibilidade objetiva da agao, apontando os alunos que* 

mais necessitam da atividade cducativa e aqueles que nao tiveram e' 

nao terao nenhuma outra oportunidade social, senao a oferecida pe-' 

las escolas de 12 Grau... 

Vejamos a importancia do ensino da lingua como processo ' 

de alf abetizagao... 

Ao usar um instrumento da linguagem, a fala, por exemplo, 

o homem se mostra inteiro na sua relagao com os outros homens e com 

o mundo. 

A escola tern de criar competencia para estimular, entre ' 

seus alunos e os educadores, a ampliagao na capacidade do uso da '' 

lingua. 0 que se tem assistido nos ultimos anos na escola brasilei-

ra e exatamente o inverso. £ o crescimento da incompetencia no uso' 

da linguagem, a perda da capacidade da fala das criangas, a criagao 

do mundo do silencio. Ensina-se a lingua patria como se fosse lin-' 

gua estranha. Rejeita-se a fala dos falantes como ponto de part id a' 

e alicerces do desenvolvimento do ensino da lingua desde a alfabeti 

zagao e condena-se o educando a uma posigao de medo e de inibigao ' 

no uso da sua lingugem... 

i 
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Por fim, julgamos que desde a alf abet izacao, primeiro pas 

so da responsabilidade da educacao escolar, o dominio da lingua en-

quanto compreensao e dominio da cultura tem de ser assumido como a' 

mais import ante tarefa da educacao escolar. 

Vejaraos, tambem, a importancia do ensino de Historia: 0 ' 

homem como sujeito. 

0 ensino de Historia precisa recuperar, junto aos educan-

dos, o real valor daqueles que a fizeram, para que eles possam d i - ' 

mensionar o lugar e o valor daqueles qrue a fazem hoje. Quando se 1 ' 

examina atualmente os livros de Historia, percebe-se que eles ten-' 

tam ignorar os grandes movimentos humanos que a construiram. Da his 

toria da independencia brasileira, por exemplo; retratam-se, apenas, 

as figuras de alguns personagens considerados autores da Incependen 

cia: Jose Bonifacio, D . Pedro I e alguns poucos mais. 

Nos antecedentes da Tndependencia elevam-se a categoria 1 

de her&icos sonhadores as figuras dos seus precusores, como os in-* 

confidentes e Felipe dos Santos. Mais nada se fala sobre os milha*-* 

res de mortos nas lutas contra a dominacao portuguesa em todo o se-

culo X V I I I , lutas est as que consolidaram a resistencia a dominacao 1 

e empurraram os proprios governantes a mudar a sua vontade pessoal. 

0 mesmo se da. quando se examinam os textos sobre o fim da escravi-' 

dao no Brasil. Pouco se fala nos movimentos dos negros, nas milhares 

de rebelifces, e fugas, nas centenas de quilombos e, inclusive na 1 ' 

pressao dos ingleses e nos interesses em jogo nessas pressors, e de 

como tudo isso concorreu para a criacao de uma consciencia nacional 

contra a Escravidao: A historia ensinada aparece como desdobramen-' 

tos ocasionais produzidos pelas acoes de alguns homens notaveis. Is 

so cega a consciencia dos educandos, pois lhes apresenta a historia 

como se ela fosse o que e por obra e graca apenas de grandes figu-' 

ras historicas, eventualmente ocupando posigao dirigente na socieda. 

d e . Tal tipo de ensino somente concorre para formar um espirito aco 

mod ado no povo, que deve sempre esta a espera de um Messias Salva-' 

dor. A historia nao e anal is ad a e corapreendida como o produto da 

a?ao humana, por isso o educando nao consegue dimensionar que o B R A 

SIL de hoje e o resultado do modo como foi construido e, portanto, 1 

pode ser diferente se todos agirem para muda-lo"... 
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R e f e r e n d a Bibliografica: 

RODRIGUES, Neidson. For uma Nova Escola: 0 transitorio e o permanen 

te na educacao - 2 * Edicao, Sao Paulo, Cortez: Autores Associados, 

1985. 
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0 ENSINO D E ClfiNCIAS 

Aos professores de Ciencias do 12 grau. 

Parece que o ensino das Ciencias e hoje aquele que em nivel do 12' 

grau padece de maior falta de definicao de objetivos em nossas escolas. 1 

Poucas vezes se tem discutido entre os professores a sua funcao e os obje 

tivos que devem ser procurados com o ensino de Ciencias no 12 grau. 

0 ensino de Ciencias na escola de 12 grau deve ser pensado em fun

cao dos objetivos mais gerais da escola de 12 grau... 

A questHo fundamental do ensino de 12 grau e, portanto possibili-' 

tar a crianga inserir-se em sua realidade cultural. Essa realidade cultu

ral e compreendida, expressa e desenvolvida atraves da linguagem que cir-

cula na realidade social, incorporada e desenvolvida pelos varios homens' 

que falam uma certa lingua. Por isso a aprendizagem mais fundamental no 1 

12 grau e a Lingua Patria, pois atraves dela a crianga passa a desenvol-' 

ver da forma mais completa possivel sua relagao com o universo social a ' 

que pertence... Portanto, o ensino da lingua compreende nao apenas o seu 1 

ap rend iz ado enquanto instrumento linguistico de um grupo social, mas tam

bem a sua incorporagao na lingua cultural, social, cientifica, tecnica, 1 

literaria e artistica, que compete o inventario social desse grupo... 

0 ensino de Ciencias no 12 grau deve procurar inserir as criangas 

no universo da linguagem cientifica. Elas devem conhecer que a Ciencia e f 

uma produgao humana e que o conhecimento cientifico e o modo pelo qual of 

homem domina a natureza e a incorpora, transformando-a de acordo com suas 

necessidad.es. £ necessario, portanto, que a crianga seja conduzida a ver' 

a Ciencia como instrumento para o desenvolvimento do conhecimento indivi

dual, social. 

A Ciencia, portanto, deve ser ensinada, no 12 grau, tendo por obje 

tivo possibilitar a crianga ter acesso aos procedimentos da produgao do ' 

saber. 0 educando deve saber distinguir o conhecimento do senso comum e o 

conhecimento cientifico, compreendendo que este ultimo e conhecimento or-

ganizado e acumulado, enquanto que o conhecimento do senso comum resulta' 

da experiencia que cada um estabelece consigo mesmo e com o mundo de modo 

desconexo e assistematico. 0 senso comum e importante, mas a crianga deve 

saber que ha uma heranga cultural, uma heranga social, uma heranga da ci-

vilizaga.o em forma de conhecimento que ela precisa e pode incorporar... 

Ill 

http://necessidad.es


Vejamos aqui algumas informacoes no que diz respeito a metodolo-' 

gia do ensino de Ciencias... 

Basicamente pode-se afirmar que as Ciencias devem ter como preocu 

pacao mctodologica nao apenas a transmissao de informacoes, mas sim e ' 

principalmente, promover atividades e desenvolver habilidades que possi-

bilitem o conhecimento da natureza a partir de varios pontos de vista: ' 

observar, experimentar, inferir, antecipar concluso-es, verificar e compa 

rar. ,, * 

- experimentagao 

- soluga.o de problemas 

- unidade de trabalho 

- discuss<5es 

- leituras 

- rnetodo cientifico propriamente dito. 

0 que consideramos fundamental, qualquer que seja o procedimento' 

adotado, e que se criem atraves dele condigSes para que os alunos, a par 

tir das informagc-es de que venham a dispor sejam levados a: 

- estabelecer relagao de causa e efeito; 

- comparar entre si fatos e situagoes; 

- interpretar dados, resultados, graficos. 

£ importante lembrar que embora estejamos insistindo na necessida. 

de de levar o aluno a pensar, a fazer, a descobrir em Ciencias, n&o esta. 

raos absolutamente preconizando um ensino em que as informagoes propria ~ 

mente ditas, dada pelo professor, sejam abandonadas... £ necessario que' 

o professor informe o sufieiente para que o aluno possa continuar a a-1 

prendizagem "sozinho". 

Observe as sugestoes dentro de Materials de Ensino: 

"Minna escola nao dispoe de matnriiais apropriados, logo nao posso 

ensinar quase nada"... 

...Propomos em particular no ensino das Ciencias, que ao inves ' 

de se lamentar a falta de recursos se comece seguindo os proprios passos 

do rnetodo cientifico, a tratar esse dado da nossa realidade como um pro-

blema que deve ser melhor definido e para cuja solugao se procurem alter 

nativas concretas, reais e possiveis, se criem e experimentem novos re- ? 

curs os, se envolva os alunos e a comunidade escolar na busca e confecgao 
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de materials simples mas capazes de viabilizarem os objetivos educacio 

nais almejados. 

-Recursos e materials aproveitando a propria natureza: 

. Aquariosj 

. Viveiros; 

. Jardins; 

. Hortas; 

• Plantas, Animais, Pedras; 

• Textos, livros, revistas; 

. Materials audiovisuais; 

. Excursoes, aulas ao ar livre, recursos da comunidade; 

• Laboratorios, museu escolar, feira de ciencias. 

R e f e r e n d a bibliografica: 

RODRIGUES,Neidson - Licoes do Principe e Outras Ligoes - 4^ edigao, Sao 

Paulo, Cortez : Autores Associados, 1984 ( Pole-micas do Nosso Tempo) 

ROPRIGUES,Neidson - Por uma Nova Escola: 0 Transitorio e o Permanente 1 

na Educacao - 2̂ - edigao, Sao Paulo, Cortez : Autores Associados, 

1985. 

PETEROSSI,Helena Gemignani e FAZENDA,Ivani Catarina Arantes - Anotagces 

Sobre Metodologia e Pratica de Ensino na Escola de l 5 Grau - Sao Pau 

lo, Edigoes Loyola, 1985. 
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0 ENSINO DA GEOGRAFIA 

No cariipo da Geografia. 

Se o estudo do meio local e necessario para introduzir as 

criancas no lugar natural, humano e social no qual irao desenvolver 

-se a maior patte delas nos primeiros anos de sua existencia, exis-

te tambem a proposta de que se va mais alem dos horizontes familia-

res, ou seja, de que se descortine a possibilidade de estudo de tu-

do o que existe e passe no mundo. 

Em geografia nao se deve aprender apenas paaa saber, mas,1 

sobretudo para trabalhar, para compreender os problemas humanos de f 

ad apt agao dos homens a seu meio, seus esforgos para libertar-se da 1 

escravidao a que o meio o subordina, e tambem no que se refere aos* 

malificios dai ad vi rides tais como c e vast agao das matas, ma utiliza-

gao do solo para cultivo etc. 

Red uz id a a explicitar a realidade de um espagc morto ou d 

de^ima natuerza sem dinamismo, a Geografia se transforma, ano a ano, 

numa especie de sofrimento para o estudante. Isto porque se ignora' 

o fundamental no ensino dessa disciplina, ou seja, que o aluno deve 

compreender o espago nao como algo estatico que existe para ser des 

crito, mas como uma realidade viva que esta sendo construida e re- 1 

construida pelos os homens. 0 espago geografico e o espago ocupaco' 

pelo homem, e, portanto, transformedo por ele. Esta processo de '1 

transformagao ocorre quando o homem produz bens, constroi estradas, 

transforma os rios em meios de comunicagao, incorpora a natureza co 

mo instrumento vital para mudanga de suas relagc-es sociais onde edi 

fica cidades, pontes e estabelece meios de ligagao entre varias re

gimes. 

Assim sendo, a geografia nao deve ser um tipo de estudo ' 

verbal que se restrinja a. memorizagao de fatos que nao correspond em 

em nada ao espirito da crianga... A geografia deve ser uma ciencia 1 

viva, na qual as moititannas, os rios, as florestas, as paisagens, as 

cidades, enfim, sejam compreendidas na sua importancia. Nao se res-

trigem a dados frios. Sao importantes na medida em que se relacic- 1 

nam com o homem, sao incorporados socialmente e passam a ter uma re 

lagao vital com o homem que esta construindo e reconstruindo o espa. 
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C O . 

0 ensino da. Geografia devera comecar pelo treino de obsex 

vagao... A titulo de exeraplo, sugerimos a observacao do sol em rela 

cao a determinado ponto em varias horas dcjBia. Sxemplo: numa folha' 

de papel colamos uma caixa de fosforos em pe e anotamos em varias 1' 

horas do dia o cesenho em cores variadas que a sombra da caixa pro-

jeta sobre o papel, 

Concluindo enfatizamos que o ensino da Geografia, baseia-

-se assim como da matematica, na observacao e deducao, Na medida em 

que a observacao direta permitir, a compreensao sera, mais intensa,' 

quando nao, os meios indiretos permitirao uma aproximacao dos dados 

de realidade, nao cevendo todavia descurar-se que tao importante , ! 

quanto observar individualmente e a troca de observacao entre a ' 

classe, pois, nela, os detalhes se acrescentarao e perrnitirao uma ' 

deducao mais equilibrada. 

...A Geognafia tem a tarefa de transcrever, explicar, lo-

calizar e comparar (ressalvando-se que o aluno das series iniciais' 

do primeiro grau, ainda nao atingiu a maturi&ade intelectual, para' 

explicar). Por isto e que seu estudo deve consistir ern observances' 

diretas e indiretas que conduza ao conhecimento dos fatos, o cesper 

tar da euriosidade e interesse, a troca de pontos de vista e a rela. 

Ccio com os demais aspectos das ciencias hurnanas era geral. 

R e f e r e n d a bibliografica: 

RODRIGUES, Neidson - Licoes do Principe e Cutras Lieoes - 4^ edigao, 

Sao Paulo, Cortez : Autores Associados, 1984 ( Polemicas do Nos

so Te m p o ) . 

- Por uma Nova Escola: 0 Trans it orio e o Permanen 

te na Educacao - 2$- edigao, Sao Paulo, Cortez : Autores Associa

dos, 1985. 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Catarina Arantes - Ano 

tage-es Sobre Metodologia e Pratica de Ensino na Escola de 1^ Grau 

- Sao Paulo, Edigoes Loyola, 1935-
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J2 ENSINO PA EDUCACAO MORAL 

E CIVICA. 

No qsae se refere a Educacao Moaal e Civica. 

Pensando-se na necessidade basica de que na relagao en-

tre os homens deva existir a obrigagao de respeito as condicoes ' 

de vida em comum, para que esta seja harmonica e possibilite con-

digftes normais de trabalho, tres aspectos deverao basicamente ser 

considerados: 0 aspetto moral, o civismo e a compreensao interna-

cional. 

A questao moral implica um lidar com valores e ideais,' 

pois refere-ese em ultima analise a concepcao do que deve ser, es-

tabelecendo padrcSes de conduta e designando metas. 

Esses valores e ideais, incluem nao somente normas ou ' 

padaftes para a conduta e limites orientadoras para o futuro, como 

tambem apreciacoes, interesses e lealdades basicas... 

Embora tenhamos salientado que ideais e valores nao in

cluem apenas pad roes de conduta, consideramos que deva exist ir na 

escola de 12 grau, o exercicio de uma disciplina, e que o profes

sor deva trabalhar sistematicamente com os alunos, para leva-los* 

a reconhecer a necessidade da regra a que cada um deva submeter-' 

-se para que scja possivel e agradavel a vida em comum... Enfim, 1 

deve propor-se a car a cada aluno, uma conduta de vida, uma disci 

plina pr&pria. 

... Como capsula protetora aes ataques de uma competie 1 

gao social desenfreada e inobjetivada, a escola tem obrigagao de' 

trabalhar o individuo no sentido de torna-lo mais humano e feliz. 

Preparar os individuos para serem humanos e felizes, e sobretudo' 

torna-los conscientes das responsabilidades de seu pais, e prepa-

ra-los no dominio da vida economica, da vida politica e defesa '' 

militar, e antes de mais nada, compreender corn eles as razoes de 

ser de seu.;pMs, seus valores espirituais e culturais, seus recur 

sos economicos, a natureza de suas relagoes com outros paises pro 

ximos ou distantes, o valor de suas instituigoes poiiticas e sc-e' 

ciais, bem como seu funcionamento. 
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Assim sendo, civismo e p.triotisrao envolvem atitudes o' 

agocs qiae pressupSem antes de mais nada deveres consigo mesmo, po 

dendo estes em seguida ser ampliados aos individuas pertencentes* 

a mesma comunidade, a comunidade pr&xima ao Estado, ao Pais e aos 

outros povos e patrias. 

Em nosso entender a Educacao Moral e Civica comega e 1 ' 

termina onde comegam e terminam as Hist&rias dcs paises e 0 9 ^ 9 0 -

Tal como a T'ist&ria, devera basear-se* dA £&£«3 e docu- 1 

mentss, seja no passado, seja no presente. Dej^fcarantir a forma-

gao da pessoa, enqiuanto seus direitos e seus deveres, piaaa que re 

almente possa iniciar os alunos numa pratica de liberdade. Deve ' 

partir das necessidades imediatas dos alunos para que eles possam 

melhor perceber as necessidades de seu pais e do mundo. Entretan

te, so podera dar bons frutos se a politica interna do pais for 1 

uma pfl.itica de compreensaa e colaboragao local e, internacional. 

Enfim, Educagao Moral e Civica deve por excelencia ser' 

a d.isciplina que introouza o aluno na pratica e no exercicic de 1 

uma critica consciente, visando sua liberdade pessoal e impulsio-

nand0-0 a lutar pelo diroito de seus semelhantes. 

Conclimos que, a Educagao Moral e Civica deve partir da 

analise critica de fatos visando um processo mais consciente de ' 

luta por direitos e deveres, enfim, de luta pela liberdade. 

R e f e r e n d a bibliografica: 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FAZENDA, Ivani Catarina Arantes 

- Anotagoes Sobre Metoddikogia e Pratica de Ensino na Escola de 

12 Grau - Sao faulo, Edigoes Loyola, 1985. 

http://pfl.it
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6.4. PAUTAS DE REUNIAO 

9. 7~ 0. P. ? . 9- 9» 5. ". 0, 0, 9. 0 . 9 . 5. 9, j?. 9. ] 
o c i 0 o 1 O r> o 9 P n o p o ra o o o p o p o_ o. o . n 



P A U T A D E R E U N I A O 

(Reuniao com Professores) 

LOCAL: Esco&a Estadual de 12 grau Luiz Rolim. 

DATA: 17 / C>3 /86. HORARIO: 9 :30 h. 

1 - OBJETIVOS: 

1.1. Discutir junto aos professores a possibi lidade ce partici

pacao dos pais e alunos na e lab or agao do planejamento. 

1.2. $pi?esentar e discutir a nossa proposta de trabalho. 

2 - ATIVIDADES5 

2.1. Discussao acerca dos problemas, dificuldades e possibilida 

de de um planejamento participative 

2.2. Apresentacao da proposta de trabalho do estagio Supervisio 

nado. 

3 - METODOLOGIA: 

3.1. Conversa Informal 

3.2. Avaliacao Oral da Reuniao 

4 - PARTICIPANTS: 

" V l n^i^s=. 

Cajazeiras - Pb, 14 de margo de 1.986 

Equipe Responsavel 

Francisca Pereira da Silva. 

Francisca Svanda Tavares feeite. 

ESTAGIARIAS 



4S 

PAUTA DE REUNIAO 

( Reuniao com os Pais ) . 

LOCAL: Escola Estadual de 1̂  Grau Luiz Rolim. 

DATA: 21/03/86 

HORARIO: 9: 15 h. 

1 . OBJETIVOS: 

1 .1 , Informar os pais sobre a nova proposta de planejamento da 

escola. 

1.2. Solicitar a participacao dos pais na elaboracao do plane

jamento part icipat ivo. 

2. ATIVIDADES: 

2 . 1 . Informagao a respeito do que seja essa nova proposta de* 

plane j an.ento. 

2 . 2 . Discussao acerca de uma participacao mais direta no plane 

jamento. 

3. METODOLOGIA: 

3 . 1 . Conversa informal. 

3.2. Exposicao dialogada. 

3 . 3 . Discussao em plenaria. 

Cajazeiras, 21 de margo de 1986. 

Responsaveis: 

Francisca Pereira da Silva. 

Francisca Evanda Tavares Leite. 

Estagiarias. 

I 
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PAUTA DE REUKIAO 

LOCAL: AMPEP - 9 - Sede Regional 

DATA: 12/05/86 

II ORAR10: 15 : OOh. 

1. PARTICIPACAO DOS PROFESSORES: 

1.1. Que atividades nos professores estamos desenvolvendo neste 

movimento de paralizacao? 

1.2. 0 que representa a greve para a gente? 

2, PARTICIPAQftO DAS ESTAGIARIAS: 

2 . 1 . Informar sobre as atividades que estamos desenvolvendo. 

5. REATTVAgAO DAS CGMISSTJES: 

3 . 1 . Divulgafao da greve. 

3 . 2 . Comando. 

3 . 3 . Mobilizacao. 

4 . EKCAMINHAMENT 0: 

.Forro 

Local 

Quand o 

Freg o 

Port aria 

Bilheteria 

• Debate 

Informar 

Responsaveis: 

Comissao de Debate 



PAUTA DE REUNIAO 

(Reuniao ele Estagiarias com Professores) 

DEBATE - DIRE IT 0 DE GREVE 

LOCAL: Camara de Vereadones. 

DATA: 15/05/86. 

HORARIO: 3: 30 h. 

0 1 . Obejetivo do Debate: 

1.1 . Discutir a questao legal do movimento grevista. 

02. Metodologia: 

2 . 1 . Leitura do texto. 

2 . 2 . Pienaria. 

2.3 . Debate aberto. 

Cajazeiras-PB, 15 de maio de 1986. 

Responsaveis: Equipe de Debate. 

Neidinha, Edna, Julia e Francisca Bezerra. 



PAUTA DE REUNIAO 

(Reuniao de Estagiarias com Professores) 

LOCAL: AMPEP - 9^ Sede Regional 

DATA: 09/06/86 

H0RARI0: 9:30 h. 

1, OBJETIVOS: 

.Avaliar nossa participacao no movimento grevista, 

2. PONT OS A SEREM DISCUTIDOS: 

, Part icip agao 

. Integracao 

.Cumprimento de Tarefas 

.Validade do Estagio 

Cajazeiras, 09 de junho de 1986. 



PAUTA DE RSUNiaO 

( Reuniao de Sstagiarias com Professores) 

LOCAL:AMPEP - 92 Sede Regional 

DATA: 1G/06/S6 

HORARIO: 9 h . 

. Aval&acao do Estagio em Supervisao Escolar - Pedagogia. 

1 

1. I N F O R M E S : 

1*1, Resultados da assembleia geral em Joao Pessoa. 

1.2. Informes locais. 

2. ENCAMINHAMENT0: 

2.1. Atividades para a semana. 

2.1.1. 0 que fazer. 

2.1.2. Programacao e data. 

2.1.3. Quern assume. 

3. AVALIAgAO DA REUNIAO: 

3.1. Plenaria. 

Responsaveis: Estagiarias de Pedagogia - Super

visao Escolar. Campus - V. Periodo 8 6 . 



6.5. TEXTOS APLICAD OS 



C INDIO BRAG IDEIRQ 

Neste mes celebramos a SEKANA DC INDIO. 

Um povo ameagado de desaparecerem por causa da ganancia 

de una poucos homens que, para enriquecer, nao se envergonha de ' 

matar seus irmaos. 

As comunidades indigenas, sofrem as consequencias de to 

do um modelo economico implantado neste pais, amplamente favora-' 

vel as grandes empresas. 

Na ocasiao da "descoberta do Brasil" existia um total 1 

de sete milhSes de indios, hoje vivem ainda cerca de 200 mil in-* 

dios, concentrados principalmente na Amazonia e na regiao Gentro' 

Sul. 

A maioria de nos pouco sabe sobre eles, Normalmente, o 1 

pouquinho que aprendemos na escola ou que vimos na televisao. E 1 

isto, geralmente nos deixa com uma visao falsa ou muito parcial ' 

da situagao do indio de seus problemas e de sua cultura. 

Nestes ultimos 70 anos, mais de SO povos indigenas desa 

pareceram do Brasil. Nuites massacrados. De outros, restam os des 

cendentes que se tornaram eaipregados de fazenda, peoes, boias-fri 

as, favelados. 

Existem tres inimigos que op^em-se de os indios sobrevi 

verem. Em primeiro lugar, todos n&s da sociedade que diz ter des-

coberto o Brasil, que aos poucos e de mil maneiras fomos encurra-

lando e mat and o. 

Dentro destas sociedades, outro inimigo pouco se iuvpor-' 

tou em realizar o minimo suficiente para garantir a vida do indio: 

a demarcagaoee o respeito da terra do indio. Foi enviado em 10 de 

novembro de 1983, um documento assinado pelo presidente da Repd-' 

blica, permitindo as empresas, que extraem ouro e demais minerios^ 

entrarem nas areas indigenas. 

Em terceiro lugar os inimigos dos indios saa os fazen- 1 

deiros. Eles querem aumentar as terras, suas fazendas, e entre 1 

eles, ha muitos que nao hesitam em afirmar que o gado, que eles 1 

criara, e mais import ante e rendoso do que os indios. 

Do outro lado, de alguns anos para ca os grupos indige-
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nas, apesar de todas as tribulacoes e mortes que os rctlam, conse-

guem levantar sua voz, resistir, se defender e lutar... 

Cabe aqui o oepoimento do indio boror6 de Mato Grosso, 1 

Txibae Ewororo: 

" . . . 0 homem branco, aquele que se diz eivilizado, pisou 

duro nao so na terra mas tambem na alma de um povo. 

Agora, porem, nos estamos animados de uma nova esperanea 

e estamos resolvidos a mudar os caminhos de nossa historia. 

De onde nos vem essa esperanea? Os civilizadores bran- 1 

cos se tornaram mais hum anos? Nao, infelismente nao I Nos e que 1 

queremos ser tratados como seres humanos e nao como coisa. 

E como vamos mudar os caminhos de nossa historia? Vamos 

pegar em armas? Vamos enfrentar os brancos como eles nos enfrenta 

ram? Nao, os verdadeiros humanos nao faze-m isso. porque seria igua 

lar-se a eles, e as armas nao resolvem os problemas... 

Nos vamos nos reunir, vamos morrer ainda se for precise 

mas nao vamos aceitar mais a imposicao da vontade dos cutros. Va

mos exigir que todos, desde o governo ate o nosso vizinho, nos ' 

tratem como gente livre..." 

Os grandes projetoe de desenvolvimento economico, como' 

o de Carajas, da Polonordeste ou mesmo da H id re let r ica de Tucuruij 

continuam ignorando as comunidades indigenas e atendem apenas os 1 

interesses do capitalismo e estrangeiros. 

Gobre o futUro da causa indigena pesam os desacertos as 

violencias de um longo passado. 

Nem por isso o futuro e inviavel. Dependera tambem da 1 

acao solidaria de toda a sociedade civil para com os povos indige 

nas. 

Se nao quisermos presenciar a eliminacao dos ultimos du 

zentos mil indios de um total de sete millvoes existentes nor oca-

siao da descoberta do Brasil, faz-se necessario que a Assembleia' 

Nacional Const ituinte legisle com precisao sobre os problemas que 

envolvem tais comunidades.Os proprios indios precisam ser ouvidos, 

alem das entidades envolvidas nesta justa causa. Afinal, ha secu-

los que seus direitos sao violados e desprezados. 
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0 grito dos povos indigenas QUE R E M OS VIVERl e um sinal' 

do tempo, como um grito das "classes trabalhadoras", "das mulhe-' 

res" e dos "povos colonizados". £ o grito dos indios contra o o-' 

pressor historico de ontem e a opressao estrutural de hoje, que 1 

ameaca a sua vida, 

E tambem o grito de socorro pedindo terra, just ica, li

berdade. 

tjrgaos de Assistencia aos Indios: 

- FUNAI: Fundacao Nacional do Indio. 

- UNI: Uniao das Naples Indigenas. 

- CI:-':I: Conselho Indigenasta Missionario. 

R e f e r e n d a Bibliogrfifica: 

Revista - Sera Fronteiras: A Igreja do Brasil Aberta para o' 

Mundo. n° 129, vol.14, abril de 1985. 

Revista - Nova Escola: Para Professores do 1^ Grau. Ano I,1 

n^ 2, abril 1986, Fundacao Victor Civita. 

Revista - Mundo Jovem: Eleger uma Constituinte Popular e • 

Transformedora, n? 180, abril,86. 

Rep^DdoSi^-aor 

Francisca Pereira da Silva. 

Francisca Evanda Tavares Leite. 

i 
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0 INDIO 

0 dia 19 de abril, e dedicado aos indios que forara os 1 

prirneiros habitantes da nossa terra. 

Durante os tres prirneiros seculos da hist6ria do Brasi], 

milhares de indigenas morreram nas guerras, contra os brancos, ou 

foram escravizados por eles. Nestes ultimos setenta anos, mais de 

oitenta povos indigenas desapareceram do Brasil. T.uitos massacra-

dos. De outros restam os decendentes, que se tornaram empregados' 

de fazendas, peoes, posseiros, bdias-frias e favelados. 

Alguns autores mostram nos seus livros que o indio e ti 

do como uma pessoa ma que vive mat and o e comendo os brancos. No * 

entanto ele luta por seus direitos, que tiveram terra, casa, pa- 1 

tria, filhos e caminhos, e hoje nao tem mais devido os brancos te 

rem tornado suas terras, suas casaa, vendcram sua patria, mataram?, 

e escravizaram seus filhos, por fim fecharam seus caminhos. Tsto 1 

tudo e- causado pelos grandes fazendeiros, empresarios que recebe-

ram ordens do nosso governo para destruirem tudo que o indio tem 1 

d ireito. 

Os indios sao pessoas como nos e raerecem nosso respeito 

e admiracao, Fossuem inteligencia, liberdade, capacidade de amar' 

e de inventar coisas novas. Portanto, eles sao nossos irmaos deve 

mos respeitar seus direitos de: 

- viverem livres nas suas terras; 

- conservarem sua lingua e seus costumes. 

Texto produzido pela equipe: 

Francisca Pereira 8a Silva. 

Francisca Evanda Tavares Leite. 

.-"aria Aleenir Ribeiro r.endonca, 

Lucia de Fatima Formica Feitosa. 

Terezinha Alves de Almeida Viana. 

Ivete de Abreu Pessoa 
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"REVEND0 A HISTORIA DA ESCOLA ESTADUAL DE 

12 GRAU LUIZ ROLIM". 

Localizada na rua Eausto Rolim, 55 em Cajazeiras, a Esco 

la Estadual de 12 Grau Luiz Rolim, comemora neste dia 19 de abril' 

de 1986, 42 anos de existencia. 

Fundada em 1944, com o norne de Escola Reunida Capoeiras, 

o estabelecimento de ensino recebe alunos do bairro de Capoeiras e 

funciona nos turnos da manna e tarde, com 12 e 25 series, sendo mi 

nistrada por uma unica professora, que era tambem diretora, as con 

dicc-es fisicas da escola era bastante precarias, pois a professora 

nao tinha uma mesa para escrever e os alunos sentavain-se em tambu-

retes que eles traaiam de casa. 

Existiu uma epoca em que a escola funcionou em.tres tur

nos, quando passou a funcionar em outubro de 1944, o bairro nao 1 1 

contava com nenhuma escola para atender aos alunos em idade esco-' 

lar. 

Essa escola ja. funcionou com outros nomes: inicialmente, 

Escola Reunida Capoeiras, depois, Escola Reuinida Luiz Rolim e por 

ultimo, Escola Estadual d e l 2 Grau Luiz Rolim, Aqui percebemos que' 

o nome da escola foi trocado em homenagem ao pai do candid at o a De 

putado na epoca, Acacio Eraga Rolim, e de se lamentar, mas na nos

sa sociedade brasileira acontece dessas coisas, o nome de um esta-

belecimento de ensino nao e escolhido pela comunidade ou pessoa 9 1 

que lute pela mesma, mas pelo o governador ou putroa politicos. 

A escola foi criada em 19 de abril em homenagem a Oetu-' 

lio Vaggas, sendo governador da Paraiba nessa epoca, Rui Carneiro. 

A primeira Diretora da Escola foi Delzuite Cesar de Oli-

veira, que tambem foi fundadora e exerceu o cargo durante 33 anos. 

A segunda foi Mar luce Cartaxo Batista e atualmente o cargo e ocupa 

do por Maria Vieira. 

A Escola Luiz Rolim ja funcionou em quatro locais impro-

visados, passou a funcionar em 58 no atual predio, ainda nao tendo 

sua sede propria, funcionando numa casa residencial em precarias 1 

condicees, nao oferecendo assim, condicoes, basicas de funcionamen 

to para um bom desempenho de suas atividades. 

Existem atualmente na Escola, 7 funcionarios entre dire

tora, professoras e auxiliares para 128 alunos. 0 maior problema 1 
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enf rent ado pela escola e o espaco fisico, bast ante pequeno para 1 ' 

atender a todos, Por isso propomos e convidamos todos a aproveitar 

esse dia e pensarrnos raelhor como conseguir um predio proprio, 

Tambem queremos aproveitar para parabenizarmos, as tres' 

dirctoras que a escola ja recebeu, a todos os ex-profess ores e pro 

fessores, ex-alunos e alunos, pais de alunos, ex-funcionarios e ' 1 

funcionarios e aos que direto ou indirelamente contribuiram para ' 

criacao e desenvolvimento da mesma. 

Parabens aos que fizeram e fazem essa escola, nunca parem 

de lutar pelo seus direitos e ideais, Pois: "Nada do que se faz ' * 

por amor e pequeno". (Proverbio popular), 

0 verdadeiro educador tem que ser dotado tambem de Amor 1 

ao proximo f 

Francisca Pereira da Silva. 

Francisca Evanda Tavares Leite. 

Responsaveis. 



TR£S DAT AS ClVICAS COMKHCRA-SE 

NO DIA 21 DE ABRIL. 

- Norte de Tiradentes; 

- Aniversario de Brasilia; 

- Morte de Tan credo Neves. 

"Tiradentes foi um brasileiro que se sacrificou pela liber 

dade de nossa Patria." Ele queria tornar o Brasil independente de 1 

Portugal, por isso juntou-se a alguns amigos que pensava do jeito de 

le e comecaram a pensar como fazer isso. A rainha de Portugal estava 

na Colania Brasil, ao ficar sabendo do piano deles, ordenou que pren 

dessem todos. Como Tiradentes era o enfrentante e nao negou o seu ' 

ideal, ele recebeu a sentenca de rnorte. Korreu enforcado e foi esqugr 

tejado, no dia 21 de abril de 1792. 

Brasilia e Capital do Brasil, ela foi programada, e cons- 1 

truida no centro do pais. Foi fund ad a em 1956, sendo inaugurada no 1 

dia 21 de abril de I960 no governo de Juscelino Kubitschek de Olivei 

ra. 

Tancredo foi mais um brasileiro que lutcbu pela liberdade 1 

do povo do seu pais. Ele era um politico que defendia igualdade para 

todos. Tomaria posse no dia 15 de marco, quando adoeceu vindo a mor-

rer no dia 21 de abril de 1985. 

Foram tres mineiros que marcaram a historia do Brasil. 

- Joaquim Jose da Silva Xavier (Tiradentes), nasceu na ci-

dade de Pombal, estado de Minas C-erais. 

- Juscelino Kubitschek de Oliveira, (J.N)> nasceu na cida-

de de Diarnantina, estado de Minas Gerais. 

- Tancredo de Almeida Neves, nasceu na cidade de Sao Joao 1 

Del Rei, tambem no estado de Minas Gerais. 

30 anos ap&s a morte de Tiradentes foi proclamada a Inde-' 

pendencia do Brasil de Portugal. 

0 Brasil passou a ser independente de Portugal. 

I 
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Texto produzido pelas estagiarias. 

francisca Pcreira da Silva. 

francisca Evanc a Tavaix^cfl^t 
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VAMOS DEBATER JUNTOS? "0 DIRE IT 0 DE GREVE o que e direit 

que nao e. " 

Durante o Regime Militar, os trabalhadores foram obrig.ados 

a nao usarem de seus direitos de reivindicarem, principalmente atra

ves de greve. 0 ano de 79 abriu novos rumos a chamada Abertura Poli-

tica, corn os metalurgicos do ABC paulista fazendo renascer uma nova* 

historia. 

Novamente passou-se a utilizar a greve como instrumento de 

luta da classe trabalhadora. 

- 0 QUE £ MESMO UMA GREVE??? 

£ uma paralisacao pacifica de trabalhadores para pressio-' 

nar o empregador a melhorar ou manter condigc5es de trabalho e sala-' 

rio. 

A lei 4 . 3 3 0 de 1^ de junho de 1964, regula o direito de ' ' 

greve na forma do artigo 158 na Constituicao Federal. 

- E QUANDO UMA GREVE PODE SER LEGAL OU ILEGAL? Vejarnos o • 

que diz a lei. 

So tem direito a fazer greve os assalariados - os autono-' 

mos estao fora da dang a. A greve s6 pode nascer da decisao de uma as 

sembleia organizada per uma entidade sindical (Sindicato, Fedeaagao' 

ou Conf ederagao) , nao pode ser politica ou de solidariedade e deve 1 

obedecer a uma serie de prazos e procedimentos burocraticos - como a 

viso previo a patrces a autoridades - para que seja considerada le-' 

gal. 

Ela e ILEGAL quando nao cumpre os prazos estabelecidos na 1 

lei; se for feita por servidores publicos ou por trabalhadores de a-

tividades consideradas essenciais; (servigos de agua, energia, luz, 1 

gas, esgotos, comunicagoes, transportes, cargas ou descargas, servi

gos funerarios, hospitals, maternidades, venda de generos alimentici 

os de primeiras necessidades, farmacias e drogarias, hoteis e indus-

tria basicas ou essenciais a defesa nacional), conforme o capitulo ? 

III, artigo 12 desta lei. Tambem se sua reivind icagao houver sido 1 1 

considerada ilegal pela justiga do trabalho ha menos de um ano; se 1 

seus motivos foram estritamente ligados a salarios e condigc-es de 1 1 

trabalho; e, por fim, se pretender alterar alguma norma basica da 1 ' 
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justiga do trabalho. Em todos esses casos a pena para os grevistas • 

varia de uma simples advertencia a demissao por just a causa. Se eum-

prir todas as condig5es de legalidade, a greve e protegida pelo Esta 

co. A lei garante que os grevistas convengam seus companheiros a ade 

rirem ao movimento, sem violencia. Podem colher donativos, fazer pro 

pagandas da greve em cartazes e faixas desde que nao sejam ofensiva' 

a empresa ou ao governo. Sendo legal, garante pagamento de salario ' 

dos dias de greve e a contagem desses dias como tempo de servigo. 0' 

patrao fica proibido de contratar substitutes aos grevistas. E todos 

que participarem pacificamente do movimento nao podem ser despedidos. 

Companheiros, mais uma vez, fiea claro para nos que os tra 

balhadores jreecisam se unir para reivindicarem seus dereitos e uma ' 

das formas encontradas e a greve. Nao devemos teme-la' 

PRECISAMOS CONHECER MELHOR N0SS0S DIREITOS, 0 MOMENT0 E " 

AGORA... VAMOS DISCUTIR E TIRAR NOSSAS DUVIDSS T I f 

Texto read apt ado pela revista NOVA, margo/86 ,n2 150 e CLT' 

- 1981. 

Preparado pela Gomissao de Redagao de Estagiarias em Su-'' 

pervisao Escolar - do Campus V - Cajazeiras,PB: Edna, Neidinha, Evan 

da, Benedita e Mart a. 

Cajazeiras, 12 de maio de 1986. 
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GREVE E EDUCACAO POLlTICA 

. . . " O s Educadores e Pecagogos modernos, entre eles Paulo Freire, 

superaram essa contradicao, mostrando que"ningue::; educa ninguem, rnas 1 

que todos nos educamos juntos", educadores - educandos e educandos- edu 

cadores. £ provavelmente essa educacao coletiva/necessariamente politi-

ca que um movimento grevista desencadeia, que educa para a "virtude po-

litica, " muito mais do que a escola. De fato, para o trabalhador, a gre 

ve e o seu processo de educacao enquanto classe. Sob o ponto de vista T 

da educacao nenhuma greve fracassa... 

A capacidade de ser, apesar da brutalidade e da ppressao, revela. 

-se cm cada ato de um movimento grevista. A greve e uma escola, ou ceja, 

a escola da classe trabalhadora. Sob o angulo politico tem igualmente ' 

as greves sempre um saldo positivo: r eve lam a capacidade de uns e a in-

capacidade de outros na condugao politica. Novos liceres se formam na ' 

luta. Por isso, o atendimento ou nao as reivindicacc-es salariais nao po 

de ser considerado como unico indicator do sucesso de uma greve. 

Alem disso, do ponto de vista da educacao politica existem outros 

ganhadores, que nao sao os grevistas. Veja-se como a educacao politica' 

do trabalhad or e de quantos com eles se solidarizam, d esenvolvendo cam 

panha de fundos para permit ir a continuidade do movimento, ganha forma 

na relacao estabelecida ao passar de casa em casa. 0 fundo de greve ' 

serve para ambos - para aquele que pede e aquele que da ou nega - como 

instrumento de aprendizagem coletiva dos problemas. Pergunta-se e ex-* 

plicae oes sao dad as. Estabelece-se uma relacao capaz de quebrar o indi 

vidualismo que o modo de produgao capitalista criou e impoe, o que per 

mite a sua propria reproducao.A recusa em contribuir e tambem um ato e 

ducativo para ambos. Implica na decisao, essencia do ato pedagogico, ' 

da parte daquele que se t e c u s a , sejam quais forem os motivos. Educar-' 

-se e tomar posicao, ser pstrtidario. A educagao e obra de part id o. Por 

isso, uma greve educa muito mais do que os proprios grevistas. Estes ' 

fornecem apenas a ocasiao para muitos se educarera. Tenha-se, por isso, 

certeza de que tod a greve e sempre um avango, " e uma prova de que um' 

passo esta sendo dado". 

Quanto ao trabalhad or, esta se educa tomando consciencia de sua' 

situagao, de seus direitos. Luta por eles. Ao saber de humilhagao a ' ' 

I 
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qual e submetido diariamente, conscient iza-se da necessidade e da possi-

bilidade de utrapassar os limites atuais, porque e criador, e produtor ' 

de cultura. Descobre a sua capacidade de ser, nao porque alguern (os "men 

tores" das greves, no discurso do poder) lhe esteja insuflando no ouvido5 

mas porque, diante da humilhacao, decide ser. A escola, quanto nao lhe 1 

foi negada, nao lhe ensinou a ser. Muitas vezes humilhou-o ainda mais, ' 

incutind o-lhe a inferioridade e a incapacidade de ser. Ela nao despertou 

nele - muito pelo contrario - a "virtude politica". Ensinou-lhe talvez ' 

um oficio - porque era a escola do patrao - mas nao lhe ensinou a fazer' 

cultura, a fazer historia. Com a greve se sente com a historia na mao..." 

R e f e r e n d a bibliografica: 

GADOTTI, Moacir. Educacao e Compromisso. Sao Paulo, Papirus, 1985. 

Comissao de Red agao de Estagiarias em Supervi&ao 

Escolar - do Campus V - Cajzeiras - PB: Evanda, Neidinha, Edna, 

Mart a e Benedita. 

S E M P I S O NAO P I S O N A E S C O L A ! ! ' , ( A M P E P ) ; 

Cajazeiras, 16 de maio de 1986. 
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DESAPIO AOS EDUCADORES 

Um famoso filos&fo alemao do seeulo passado, Frederico' 

Nietzsche, tece uma critica radical a civilizagao ocidental, d i - ' 

zendo que ela educa os homens para desenvolverem apenas o instin

to da tartaruga. 0 que quer dizer isso? A tartaruga e o animal ' 

que, diante do perigo, da surpresa, recolhe a cabega para dentro' 

de sua casca. Anula, assim, todos os seus sent id os e esconde, tam 

"bem na casca, os membros, tent and o proteger-se contra o desconhe-

cido. Este e o instinto da tartaruga: defender-se, fechar-se ao ' 

mundo, recolher-se para dentro de si mesraa e, em consequencia, na 

da ver, nada sentir, nada ouvir, nada ameagar. 

Formar boas tartarugas parece ter sido objetivo dos pro 

cessos educacionais e politicos de educacao desenvolvidos no mun

do ocidental nos ultimos anos. Temos educado os homens para apren 

derem a se defender contra todas as ameacas externas, sendo ape-' 

nas reativos. 

Ensinamos o espirito da covardia e do medo. 

Precisamos assumir o desafio de educar o homem para d e 

senvolver o instinto da aguia. A aguia e o animal que voa acima ' 

das montanhas, que desenvolve seus sentidos e habiladades, que ' 

aguga os ouvidos, olhos e competencia para ultrapassar os perigos 

alcangando voo acima deles. E capaz tambem, de afiar as suas gar-

ras para atacar o inimigo, no momento que julgar mais oportuno. 

As nossas escolas tem procured o fazer com que nossas ' 

criangas se recolham para dentro de si e percam a agressividade ' 

o instinto proprio do homem corajoso, capaz de veneer o perigo ' 

que se lhe apresenta. 

Temos criado, neste pais, uma geragao-tartaruga, uma ge 

ragao medrosa, reocblhida para dentro de s i . E estamos todos impre 

gnados por esse espiribo de tartaruga. Nao temos coragem para con 

testar nossos dirigentes, para nos opor as suas propostas e criar 

soluc^es alternativas. Agimos apeaas de maneira reativa, negativa, 

covarde. 

Temos ensinado as nossas criangas que os nossos instin-

tos sao pecaminosos. A parte mais rica do individuo, que e a sua 1 
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capacidade de amar e odiar; sua capacidade de se relacionar de ma 

neira erotica com o mundo tem sido despresada. Temos ensinado 1 

o homem a ser obediente, servil, pacifico, incompetente em deposi 

tar tod4s as suas esperangas num poder maior ou no fim das tempes 

tades. 

Quando ensinaremos aos nossos alunos que eles nacrpiNeci 
... o ~" 

sam se esconder diante das ameagas, porque todos nos ^eTbbs ^il^aci 
dades de algar voo as alturas, ultrapassando as^u^enajV^areegadas 

IP* 

de tempestade e perigo?Temos ensinado as nossaa^Sriangas a se ar-

rastar como vermes, e porque se arrastam como vermes, elas se tor 

nam incapazes de reclamar se lhes pis am a cabega. 

Que desejamos, afinal, desenvolver em nos mesmos e nos 1 

jovens? 0 instinto da tartaruga ou o.espirito das aguias? 

R e f e r e n d a bibliograf ica: 

RODRIGUES, Neidson - Ligoes do Principe e Outras Ligoes - 4*- edif 

cao, S3.0 gaulo, Cortez : Autores Associados, 1984 ( Polemicas' 

do Nosso Tempo^. 

Reproduzido pela comissao de RedagHo 
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C A R T A A B E R T A A P 0 P U L A £ A 0 

Nos, professores da rede estadual de ensino, usando da forma ' 

que os trabalhadores dispftem para conquistar melhores condigoes de vi 

da e trabalho, dececimos paralisar nossas atividades em sala de aula 1 

apos infrutiferas tentativas de acordo com o governo a cerca de nos-' 

sas reivindieag c-es. 

REIVINDICAMQS: 6 , 3 salarios minimos professor licenciado - 40' 

h s . Semanais ou 180 por mes; para o professor com o pedagogico, 3 sa

laries minimos tambem para 40 h s . de trabalho semanais, como determi-

na no Decreto Federal 67 . 3 2 2/70. 

A Paraiba e o estado que paga o salario mais baixo aos profes

sores embora o governo do estado gaste enormes somas de dinheiro em ' 

propaganda no radio, na televisao e jornal, alem de placas espalhadas 

por todo o estado. E este 0 GOVERNO DO POVO? Esta e a NOVA IMAGEM DA 

PARAIBA? Nao Os trabalhadores da rede oficial de ensino estao cansa-' 

dos cos baixos salarios e dificeis condigoes de trabalho. 

Solicitamos o apoio de toda a comunidade por entendermos que 1 

esta e uma greve justa pois tanto busca melhoria para os professores' 

como tambem visa melhorar o sistema de educagao. 

POR UMA EDUCAgXO PUBLICA E GRATUITAI 

MELHORES CONDIQ^ES DE VIDA E ENSINO} 

9& REGIONAL DA AMPEP 
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A M P E P 

ORGAO INFOEMATIVO PA 
ASSOCIAgAO PO MAGISTERIO PUBLICO DA PARAIBA 

FILIADA A CONFEDERALAO DOS PROFESSORES DO BRASIL E 
CENTRAL ONICA DOS TRABALHADORES 

CAMPINA GRANDE - PB Maio /86 

Todos os servidores do Estado estao pagando de &fo a lOf1 

de seus salarios ao IPEP e a assistencia medica e uma calamidade e 

na maioria das cidades nao existe, 

QUEREMOS SAUDE DECENTE. 

As escolas estao abandonadas a nem papel existe para os' 

trabalhos de classe. 

QUEREMOS CONDigDES PARA TRABALHAR; 

Sobre a qualidade do ensino nao se pode falar se nao ha' 

concurso e os contratos sao feitos so por politicagem. Ontem foi o 

emergenciado, agora e o conveniado e projeto mutirao. 

QUEREMOS CONCURSO PUBLICO 

0 salario dos professores da Paraiba e o mais baixo sala 

rio do Brasil e o aumento que o governo BRAGA ofereceu e de 

QUEREMOS MELHOR SALARIO. 

POR TUDO ISTO, ESTAMOS EM GREVE 

A PARTIR DO DIA 7 (QUARTA-FEIRA) 
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AMPEP Boletim Informalivo 

COLEGAS. KQ5SA GREVE CONTINUA FIRME E CQSSA. 

Em todo o estado a revolta e geral. Se nos ja nao aceitava 

mos os 34#» agora imaginera se iriamos aceitar os 10,54$ oferecidos 

na ultima mensagem. Alern disso o Ex-Governad or nao deu nenhuma 1 1 

resposta as outras reivind icag oes (concurso Publico, atendimento' 

do IPEP no interior, regularizagao dos Conveniados e dos Funciona 

rios do Mutirao escolar, Estatuto do Miagisterio E T C . ) . 

Esta e uma greve na qual nos temos que acred itar nas nossa^ 

proprias forgas, na nossa unidade e capacidade de ganhar o apoio' 

da comunidade. 

0 COMAND0 GERAL DE GREVE analisou o movimento na ultima 1 1 

reuniao e de liber ou sobre algumas atividades, cujo CALENDAR 10 e o 

seguinte: 

2 ^ Feira - Visita A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA para solicitar' 

aos deputados a rejeigao da mensagem. 

^eira - DIA ESTADUAL DE ARRECADAQAO.Todos os grevistas' 

deverao ajudar a cornissao de finangas para arrecadar dinheiro pa

ra o movimento. 

- Assemble-ias Regionais no interior (o horario fica a cri-

terio de cada regional) e logo apos visita as Camaras de Vereadc—1 

res para solicitar apoio ao nosso movimento. 

42- Feira - At OS pub li cos, nas cidades do interior ou ativi 

dades publicas.Em Joao Pessa visitas ao Centro Administrative (na 

parte da manha)para arrecadar finangas na fila de pagamento e di-

vulgar a mobilizagao do mesmo dia. 

- Na parte da tarde havera a ASSEMBLE IA REGIONAL^ 

DE JOAO PESSOA as 14:00Hs, na AMPEP e depois ida ate o Palacio da 

Redencao para uma audiencia com oGoverno, e neste mesmo momento * 

da audiencia, havera atividades culturais em frente ao Palacio. 

55*. Feira - as 15: OOHs. ASSEMBLE IA GERAL,precedida de ativi

dades culturais. 

62i Feira - Debate sobre educagao com representante da CPB, 

ANDES e UNE. 

participe, participe, participe,participe 
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OTAS : 

14/ 05 / 86 

As estagiarias de Supervisao Escolar do Campus - V da Univer 

sidade Federal da Paraiba e a AMPEP, estao solicitando a presenga de ' 

todos os professores da rede estadual e a comunidade cajazeirense em 1 

geral no debate que sera realizado logo mais as 15:OOh, na Camara Muni 

cipal de Cajazeiras. 

Professores da rede estadual de ensino da regiao de Cajazei

ras, estarao promovendo, numa agao conjunta com o Clube de Samaritanas 

dessa cidade, no proximo sabado na Area de Lazer uma seresta com o ob

jetivo de arrecadar fundos para a greve do magisterio Paraibano. 

15/ 65 / S6 

As alunas estagiarias do Centro de Formagao de Professores • 

de Cajazeiras Campus - V da Universidade Federal da Paraiba e a AMPEP, 

estao convocando todos os professores da rede estadual de ensino, em 1 

greve ha nove dias, para a reuniao que sera, realizada logo mais as 14: 

00 h, tendo como local a Biblioteca Publica Municipal. 

16/ 05 / 86 

Logo mais as 15: 00 h, na Biblioteca Publica Municipal de Ca

jazeiras, as estagiarias de Supervisao Escolar do Campus - V da Univer 

sidade Federal da Paraiba e a AMPEP, estarao reunidos com os Professo

res em greve, da rede estadual de ensino* quando deverao definir os es 

tudos de textos, dentro da programagao de paralizagao do processo rei-

vindicatorio de categoria. 
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NOT A : 

02 / 06 / 8 6 . 

A AMPEP e as estagiarias de Supervisao Escolar, convidam ' 

todos os professores grevistas a comparecerern amanha dia 05 de junhoj 

as 9: 00h na sede da AMPEP para estudar o texto "Desafio aos Educado

res". 



6.7. CORRESPONDENCES EXPEDIDAS 
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CONVITE: 

Senhores Pais, 

Pensando em ajudar seu filho, venha a nossa reuni 

ao na Escola Estadual de 12 grau Luiz Rolim, para dizer o que 1 ' 

seu filho pode aprender. 

Voce e importante na vida do seu filho J 

DATA: 21/03/86. 

H0RARI0: 9 : 1 5 h . 

Contamos com Voce Iff 

D iregao 

Francisca Pereira da Silva. 

Francisca Evanda Tavares Leite 

Estagiarias. 
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U N I V E R S E ) A D E FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO D E F O R M A Q A O DE PROFESSORES 
TiEHRTAMEMTO DE EDUCA? AO E LETRAS 
CAMPUS V - CAJAZEIRAS - PB 

OFlCIO N'S 01/86 Cajazeiras, 14 de maio de 1986 

DAS: Estagiarias era Supervisao Escolar - Pedagogia 

PARA: PRESIDENTS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

Sra, Presidente, 

N&s, estagiarias em Supervisao Escolar - Pedago 

gia emeBndemos a justeza do movimento da paralizacao dos pro--' 

fessores da rede estadual de ensino e estamos prestando nosso' 

apoio de solidariedade a classe. 

Desta feita, estamos organizando um debate so-' 

bre 0 DIREITO DE GREVE no dia 14 de maio, as 15:00 h, e solici 

tamos que V. Sa. nos conceda a Camara Municipal de Cajazeiras' 

a fim de que o evento possa ser realizado. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos vo 

tos de elevada estima e consideracao. 

P r a n p i p C a EfiXBJXa <2 a S i l v a . 

P/ Estagiarias em Supervisao Escolar. 
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UNIVERSE)ABE FEDERAL DE PARAIBA 
CENTRO DE FORMA?AO DE PROFESSORES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAQAO E LETRAS 
CAMPUS V - CAJAZEIRAS 

OFICIO m 02/86 Cajazeiras, 06 de junho de 1986 
DAS: Estagiarias em Supervisao Escolar - Pedagogia 
PARA: AMPEP 

Srs. Professores, 

Nos, estagiarias do Curso de Pedagogia, Habilitacao 

Supervisao Escolar, Campus V - Cajazeiras, faz comunicar a ' 

AMPEP e a comunidade em geral, o nosso afastamento do movimen 

to grevista em virtude do prazo de encerramento do estagio. 

Cutrossim, comunicaraos que fica a criterio de cada 1 

uma continuar ou nao apoiando o movimento grevista. 

Cert as de contarmos com a compreensao de todos, a-' 

presentamos nosso protestos de estima e consideracao. 

Atenciosamente. 

P/ As Estagiarias em Supervisao Escolar. 

i 
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UNIVERSIBADE FEDERAL DA PARAlBA 

CENTRO DE FORMALAO DE PROFESSORES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E LETRAS 

CAMPUS V - CAJAZEIRAS - PB 

OFICIO CIRGtAR N^O 1/86 Cajazeiras, 09 de junho de 1986 

Senhores (as) Diretoras (as), 

Vimos por intermedio do presente comunicar 1 1 

V.sa. e demais membros desta reparticao que o nosso estagio' 

nao teve continuidade nesta escola, tendo em vista a parali-

zacao das aulas. 

Na ocasiao comunicamos tambem o nosso afasta-

mento definitivo em virtude do prazo de encerramento do esta 

gio. 

Aproveitamos o ensejo para renovarmos protes-

tos de estima e consideracao. 

Cordialmente 

Francisca Pereira da Silva,— 

Francisca Evanda Tavares Leite. 

Estagiarias em Supervisao Escolar. 

Ilmo. S r.(a) Administrador (a) Escolar. 

Prof, (a) Karia Vieira. 

ESCOLA ESTADUAL de 19 Grau Luiz Rolim. 

Municipio: Cajazeiras - PB. 

CEP: 58900. 


