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D E T ) I C A T C 5 R I A 

Dedico este t r a b a l h o com g r a t i d a o ao raeu 
esposo, f i l h o s e irmaos. Bern como aos ori e n t a d o -
res que t i v e r a m presences era todos os mementos • 
desta l u t a , pelo apoio e i n c e n t i v o que nos f o i o-
f e r e c i d o e pela a l e g r i a que nos proporcionaram. 



A G R A D E C I M E N T O S 

A DEUS j 
Que nos deu as condicoes de chegarmos ao f i 

n a l desta b a t a l h a . Tudo e f a c i l , quando dedicamos 
nossa confianca em vos. 

AOS MESSES: 
Que acenderam as luzes do saber. 

AOS PAIS • 
^or tudo o que por raim f i z e s t e s . 



f( Educar e f a z e r o homem compreender e assumir 
sua condicao do ser complexo f totalmente envolvido • 
num e x i s t i r s o c i a l que se manifesta em v a r i a s dimen-
soes do modo de ser humano. I? educador todo homem • 
que assume um corar>romisso con a re a l i d a d e s o c i a l da 
comunidode onde v i v e . 1 

(Anaisa A n d r i o l a ) 
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1 A P R E S E N T A C X 0 

A Educacao vera sendo constantemente questionada e d u v i C\ 
das surgem com r e l a c a o a sua importancia e seus b e n e f f c i o s . T*$£e 
* ***** 

as indagacoes os educadores que consciences da sitiiacJ^ ve^cros • 
orobleraas vivenciados oela educacao b r a s i l e i r a tenta'm^Strapas -
Bar a fase t e o r l c a , para lentamente , encontrar as protjostas de 
raudancas era c o n f r o n t o com sua r e a l i d a d e a t u a l . 

A ^uoervisno Escolar tera sua funcao nesse oroces?o de #u 
dance t onde e responsnvel em t)romover a integracao escola - comu 
nidade, bera como assumindo ura c a r a t e r p o l i t i c o e nao somente tec 
n i c o . 

Cora esse nensaraento buscamos desenvolver ura t r a b a l h o de 
s e n s i b i l i z ' . c a o , tendo corao o b j e t i v o envolver o corpc docente e 
d i s c e n t e , f r e n t e as nossas a t i v i d a d e s . 

"Durante a refclizaqao do nosso e s t a g i o , etentamos para os 
o b j e t i v o o , ouais sejam-

. Promover sessoes de estudo p e r t i n e n t e s eos conteudos e 
a t u a l i z a c a o de conheciraentos aas areas de Coraunicncao e Expres -
sao, Ciencias e Estudos ^ o c i a i s . 

• Tiesenvolver a t i v i d a d e s pedagogicas t j u n t o a comunidade 
e s c o l a r , tendo em v i s t a a necessidade de ura alanejaraento p a r t i c i ^ 
p s t i v o e coo-perativo. 

i. 
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AO i n i c i a r o est.^gio, tivemos como pr i r a e i r a prrocupacao 
e n t r a r era contato com o adm i n i s t r a d o r e professores da e s c o l a t 

para ura raelhor entros-imento com o corpo d i s c e n t e . 
Nosso o b j e t i v o p r i n c i p a l , f o i desenvolver as nossas a t i 

vidades oedagogicps, com a cooperacao p a r t i c i p a t i v a da comuni-
dade e s c o l c r , promovendo sessoes de estudo nas areas de Corauni 
caoso e Expreesao, Oiencias e Estudos S o c i D i s . 

Peferente as sessoes de estudo realizamos uma r e u n i ^ o • 
pedagogical com a f i n a l i d a d e de obtermos melhores escl*-recimen 
tosVsobre as d i f i c u l d n d e s e x i s t e n c e s , entre o como docente e 
d i s c e n t e . Aplicamos questoes geradoras, as quais nos a;juda^ara•, 

era nossas sessoes de estudo. 
pando continuidade as nossas a t i v i d a d e s , apresentaraos ' 

uraa proposta, onde marcamos uma reuniao com os pais para conhe 
cermos de perto os problemas e as d i f i c u l d a d e s existences na 
aprendizagem dos seus f i l h o s . Pizeraos ura planejaraento p a r t i c i -
p a t i v o e cooperativo onde houve a c o n t r i b u i c a o , para o melhora 
mento educacional. 

Fizeraos constantemonte v i s i t a s as salas de a u l a , para • 
uma converse i n f o r m a l com os alunos e com a f a l t a dos professo 
res ministravamos a u l 3. 

Tivemos oportunidade de estudar e d i s c u t i r t e x t o s com • 
os docantes que ajuderiara na nossa aproximacao, bera como o n£-
vet de p p r t i c i p a c a o , desi.binic~o ye descontracao em f a i r r e ou-
v i r . 

Os t e x t o s analisados forara estudados conjuntamente en -
t r e professores - alunos, onde ambos demonstrarara i n t e r e s s e e 

2. 



um bom n i v e l de p a r t i c i p a p a o . Ainda r e f e r e n t e a estes t e x t o s • 
elaboramos e d i s t r i b u f r a o s q u e s t i o n a r i o s com os alunos, onde a-
valiaraos a iraoortancia deste estudo. 

Tivemos a oportunidsde de ajudar na elaboraqao do p l a 
ne jamento c u r r i c u l n r , com a cooperacao e p; r t i c i p a c a o de todo' 
corpo docente. 

As a t i v i d a d e s desenvolvidas, foram interromnidc-s com a 
d e f l s g r p c ~ o da greve dos professorea do Estado da Para£ba, que 
raesmo assira nos ofereceu condicoes de reslizarmos um t r a b a l h o • 
p o l i t i c o com o coraite g r e v i s t a e a comunidade. Participamos de 
Atos P u b l i c o s , estudos de t e x t o s , debates, b o l e t i m i n f o r m a t i v o 
a comunidade , p a l e s t r n s , enfocando a iraportancia do mov4mento t 

e a necessidade de rdesao de toda a c l a s s e . 
Motivadas pelo novo sistema de t r a b a l h o , onde apresen-

tamos os diversos angulos que t o t a l i z a m a verdadeira s u p e r v i -
sao, destacando SUP l i g a c a o com t i v i d a d e s de c a r a t e r p o l i t i c o , 
e que nos enga.jamos, visando uma maior uniao dos g r e v i s t a s , es 
clprecendo-lhes sobre a iraportancia de l u t a r , enquanto uma en-
tida d e de c l a s s e . 

Seguindo o c a l e n d a r i o de e s t a g i o , f i n a l i z a r a o s os nos -
sos t r a b a l h o s atraves de uma reuniao com os professores em gre 
ve para i v a l i a c a o da nossa p; r t i c i p a c a o durante o movimento. 

A t f t u l o de esclarecimento enviamos a escola, ura o f f -
c i o comunicando o nosso afastamento d e f i n i t i v o era v i r t u d e do 1 

prazo de encerraraento do e s t a g i o . 
G r a t i f i c a n t e nos f o i , ao ooderraos s e n t i r de p e r t o o va 

l o r do nosso t r a b a l h o na Supervisao E s c o l a r , constatando os djl 
versos caminhos da Supervispo e o desejo de que outros mais • 
lhe surjam. 

3. 



Quando iniciarao3 o nosso t r a b a l h o do e s t a g i o , chegamqa* 
a pensar que arduo s e r i a para a t i n g i r m o s a meta f i n a l . Gran^eV 
f o i o nosso equivoco, tivemo3 algumas d i f i c u l d a d e s . e bom^-^br-
dade t s sao atraves delas que poderemos sunerar ac vhps ssas de 
f i c i e n c i a s e continuarraos com a l u t a , 

Sabemos que e pre c i s o educar o homem com postulado de 
f e | corapreensao, aceitacao e adapta-lo a r e a l i d a d e da v i d a . E 
assim prosseguimo3 com o nosso t r a b a l h o , tentando compreender f 

os nossos corapanheiros de l u t a e aceitando as suas e nossas l i 
mitacoes. 

Concluindo as nossas a t i v i d a d e s de est agio vale ressal^ 
t a r que c o n t r i b u i r a m para a nossa e x p e r i e n c i a e a aquisicao de 
novos conhecimentos. 

4. 
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. 0 T?MB^a"T?N?0 PB&tlOQ • de gr nde ira p o r t a n c i a , nao 
so no e s t a g i o f como tambem no decorrer de todo o cur 
9o f onde torna-se~8 mais f a c i l a comunicacao e o de-
senvolver das a t i v i d a d e s . 

• Aumento do perfodo de e s t a g i o que f a c i l i t a r i a o de_ 
senvolver de nossas a t i v i d a d e s - . 

5. 



5. REFKR1?NCIA BIBLIOGRAFICA 

0 1 . POPRIGUES, We i d s on - Por Uma Nova Escola- o t r a n s i t o r i o e o 
permanence na educacao.29 ed. Cortez? Autores Associados 

1 9 8 5 . 

0 ? . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Licoes do Pri n c i p e e Outras Lipoes. 49 
ed. Sao Paulo, Cortez :Autores Associ dos ,1984. ( O o l e c a o ^ 0 ̂  

Poleraicas do Nosso Tempo). ^ ° ^ v N 0 ^ 

0 3 . PETEROSSI, Helena Gemignani e PA ZEND A, I v a n i Oa^&tfsT Ar an
t e s . Anotacoes Sobre Metodologia e "^ r a t i c a d e ^ n s i n o na 

Escola de 19 Grau. 29 ed., Edicoes Loyola,Sao Paulo - 198 5 . 

0 4 . BERUTTI, Maria Jose e NARDETiLI , Terezinha - Ciencias na Es-
col a Moderna. 79 ed., E d i t o r a Nacional de D i r e i t o , Rio • 

de Janeiro (GB) - 1967. 

0 5 . GAPOTTI, Moacir.- Educacao e Comproraisso. Sao Paulo, Papi -
r u s , 1985. 

0 6 . R e v i s t a j NOVA ESCOLA - £ara Professores do 19 Grau, Ano I , 
N9 1 , marco 1 9 8 6 . Fundacao V i c t o r C i v i t a . 

0 7 . R e v i s t a - NOVA ESCOLA - Para "Professores do 1» Grau, Ano I , 
N9 ?, a b r i l 1 9 8 6 . Pundacao V i c t o r C i v i t a . 

0 8 . R e v i s t a j SEM ̂ RONT^IRAS - A I g r e j a do B r a s i l Aberta "Para o 
Mundo. N9 l ? 9 F Volume 1 4 , a b r i l , 1 9 8 5 . 

0 9 . MUTTX) JOVEM - Eleger uma C o n s t i t u i n t e Popular e Transforraa-
dora. N9 1 8 0 , a b r i l , 1 9 8 6 . 

6. 



10. Revista NOVA, marco 86 f N° 150. 

11. R e l a t o r i o do TV CONGRESS0 - 0 Magiste'rio Paraibnno na Cons-
t i t u i n t e - AW^EV e CPB# 

7. 



V 

Hffffflffff|ff|fff$ffff$flHf f U f f | f | f f f f { f f | f 

C. A £ £ J 0 

§§§§§5§§5§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§? 



f i f f f f f i f i f f f i i f i i i i f f i i i { i i f i f H f | f { t S { f { | { | { 

P R 0 P 0 S T A ^ ^ * V 

v 

T R A B A L H O 



P R O P O S T A D E T R A B A L H O 

1 # O b j e t i v o s • 
1 . 1 . Desenvolver a t i v i d a d e s prdagogicas j u n t o & comunidade• 
•SOOlar tendo em v i s t a a neeessidade de um planejamento par 
t i c i p a t i v o e co o p e r a t i v o . 
1 • 2• ""romover sessoes de estudos pertinences aos conteudos , 
at u a l i z a c a o de conhecimentos nas areas de : Comunieacao e Ex 
pressao, Matematica, Estudos So c i a l s e Ciencias. 

2. Desenvolvimento do Trabalhoj 
2 . 1 . Pundamentacao t e o r i c a 

i 

Treinamento em Serviqo 
?.?.l . Planejnmento P a r t i c i p a t i v e . 
2.P.P. Sessoes de estudo: Conteudos e a t u a l i z a c a o de 
conhecimentos nas areas de ensino. 

3. Metodologiat 
3 . 1 . Cooperativo 
3.2. Levantamento de questoes gerodoras 
3.3. Sessoes de estudos 
3.4. Aplicacao de q u e s t i o n a r i o s 
3.5. Conversas i n f o r m a i s 
3.6. Reunioes 
3.7. Bncontro 

4. Avaliacao: 
4 . 1 . Auto e Hetero - av a l i a c a o . 

iO. 
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. FICHAMENTO POR AUTOR E POR ASSUNTO 
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P I C H A P O R A U T O R 

RODRIGUES , Neidson. 
Por Uma Nova Escola* 0 T r a n s i t o r i o e o Permanente na Educacao. 
Sao Paulo, Cortez. Autores Associados, 1985. 
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Uma Nova Abordagera Metodologica- A Metodologia Cooperativa. 
RODRIGUES, Neidson. Por Uma Nova Escola. Sao Paulo, Cortes^.985 

R E S U M 0 

RODRIGUES, Neidson. Uma Nova Abordagem Metodologica? A 
-Metodologia Cooperative". 

A nova abordagem metodologiea, e uma metodologia que 
v i s a a cooperacao de todos quanto fa^em educacao, e da f a m f l i a 
A metodologia cooperativa requer a p a r t i c i p a t e de todos e nao 
a mudanca de metodo do p r o f e s s o r ; Se o professor consegue a l f a 
b e t i z a r com o seu metodo, s e j a ele qual f o r . Nao i m p l i c a que a 
apli c a p o da metodologia cooperativa atrapalhe o seu raodo de en 
s i n a r , e sim, e l a v a i f a c i l i t n r a uniao entre p r o f e s s o r x a l u -
no, escola x f a m f l i a . 

£ um meio de conseguir a p a r t i c i p a c a o de todos. 



P I C H A P O R A S S U N T 0 

0 Ensino da Lingua e da Linguagem. 
RODRIGUES, Neidson. Por Uma Nova Escola.Sao Paulo fCorte*s, 1985. 

R E S U M 0 

RODRIGUES, Neidson. 0 Ensino da Lingua e da Linguagem. 
Atraves da f a l a o i n d i v i d u o r e l a t a o mundo que e l e ve e 

o mundo que e x i s t e no seu i n t e r i o r . 
0 homem encontra-se com o mundo por meio da f a l a , encon 

trando nessa o meio de d i z e r esse encontro, U t i l l z a - s e da l i n -
gu gem para expressar a vi s a o de mundo que ele tem. 

!? necessario que um povo re cone ca e v i v a a sua l i n g u a -
gem pars aue sua c u l t u r a s e j a u n i v e r s a l . 

Se um povo f a z uso d i a r i o de uma so f a l a em se# pais 9 

tornando a l i n g u a em c u l t u r a u n i c a , e p r e c i s o que todos dominem 
sua linguagem para essa t o r n a r - s e r i c a e mais i n f l u e n c e . Do con 
t r a r i o se o domfnio da l i n g u a f o r l i m i t , do tornar-se a menos • 
pr o d u t i v a a sua h i s t o r i c a . 

Cabe a escola c r i a r meios de in f o r m a r e c o n s c i e n t i z a r o 
aluno de seu papel de s u j e i t o no mundo, criando e r e g i s t r a n d o • 
sua h i s t o r i a e c u l t u r a . 

13. 



F I C H A P O R A U T O R 

RODRIGUES, Neidson. 
Por Uma Nova E s c o l a j 0 T r a n s i t o r i o e o Permanence na Educacao. 
Sao ^ a u l o , Cortes. Autores Associados, 1985. 

H C H i P B R H S U J T O c * * 

0 Ensino da Geografia- A Producao do Esnam S o c i a l . 
RODRIGUES, Neidson. *>or Uma Nova E s c o J c ^ a o Paulo,Cor 

t e s , 1985. 

R B S U M 0 

RODRIGUES, Neidson. 0 Ensino da Geografia? A Producao* 
do Espaco S o c i a l . 

0 ensino da geografia deve l e v a r o aluno a compreender 
o "Espaco Hum no". 

Durante os anos percebemos que, a geografia tem sido • 
estudada como algo n ro r e a l , nao v i v i d o por nos que, fazemos • 
parte da natureza humana, da formacao do mundo e somos compo -
nentes e ate mesrao f e i t o r e s da g e o g r a f i a * A preocupacao maior f 

desse ensino e l e v a r o aluno a memorizacao. 
Existem t e n t a t i v a s de se ensinar a geografia como meio 

de p r o d u t i l f i d a d e onde se transforma o n a t u r a l pel; acao do ho
mem ou do componente da p r o p r i a natureza. Essa t e n t a t i v a v i s a 
t r a z e r de v o l t a a identidade da geografia como c i e n c i a que e l a 
e, associando-a a v i v e n c i a humana e a outras d i s c i p l i n a s . MOS-
t r a n d o a relacao que e x i s t e da geografia com a vi d a s o c i a l e 

14. 



p o l i t i c o do cidadao. 
Pois a raesma tem os coraponentes que mostra so homem o 

meio de orga n i z e r o seu t i p o de v i d a apropriando-rse do esoaco 
n a t u r a l . 

Desse modo a geo g r a f i a que era ensinada como uma c i e n 
c i a de coisas paradas onde o aluno deve apenas memorizar, paa 
sa a ser uma c i e n c i a dinamica onde o aluno e o professor i r a o 
j u n t o s e n f r e n t a r os desafios por suas formacoes oomo cidadaos 
p o l i t i c o s . 
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P T C H A P O R A U T O R 

PETEPOSSI, Helena Gemignani e PAGENDA, Tvnni Catarina Arantes. 
?o ed. Edicoes Loyola. Sao Paulo, 1985. 
flnotacoes sobre metodologia e p r a t i c a de ensino na escola de 
15 grau. 

P I C HA P O R AS S U N T O 

Sobre Seres e fenoraenos. ( C i e n c i a s ) 
PETEROSSI, Helena Geraignani e PAZENDA, I v a n i Catarina* 

Arantea. 

R E S U M 0 

PETEROSST, Helena Gemignani e PA7ENPA, Tvani Catarina* 
Arantes• 

A c r i a n c a , o professor e as c i e n c i a s . 
Ciencias e uma das areas de estudo que tem p o s s i b i l i d a 

de f de despertar maiores i n t e r e s s e s na c r i a n p a . Mas os p r o f e s -
sores estao adorraecidos e nao dao t a n t a importancia ao ensino* 
de Ciencias. Apont*m como f a t o r e s de acumulo de d i s c i p l i n a s • 
f a i t a de tempo e f a l t a de recursos para o seu ensino. ^entimos 
pore'm, que ura dos f a t o r e s p r i n c i p a l s para a pouca importancia 
do ensino de C i e n c i a s , e a acomoda^ao, o nao esforco para mu -
dar e a f a l t a de conteudo e x p l f c i t o s juntamente com a p r a t i c a . 

Podemos c o n s t a t a r , que a cr i a n c a sente necessida.de , de 
conhecer a c i e n c i a atraves da p r o p r i a natureza, r e a l i z a n d o ex-
oeriraentaceo e comorovacao. C&be ao p r o f e s s o r , i n c e n t i v a - l o ca 

http://necessida.de


da vez mais, reforcando esse s e u i n t e r e s s e , e nao l i m i t a r - s e • 
so em t e x t o s d i d a t i c o s t que vem prontos castrando o desenvoi 
vimento i n t e l e c t u a l da c r i a n c a * 

.0 
O 
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R E S U M 0 

PETEROSSI, Helena Gemignani e FATENDAt I v a n i Catarina* 
Arantes. 

Aspectos Pedagogicos do Ens i n t das Ciencias. 
pentro dos aspectos oedagogicos do ensino das Ciencias; 

ao c o l o c a r o aluno em contacto com a natureza, Ihes oferece • 
oportunidade pare desenvolver sua imaginacao e aperfeicoamento 
das h a b i l i d a d e s , despertando e estimulando a c u r i o s i d a d e . T? 
atraves das c i e n c i a s que se deve i n c u t i r no aluno o sentiraento 
e r e s p e i t o a n a t u r e z a , observando os v a l o r e s das descobertas 1 

em todas as sues formas e manifestacoes. 
S importante o p r o f e s s o r saber se expressar, dentro da 

sala de a u l a , empregando termos p r o p r i o s e naturamente adequa-
dos as necessidades dos alunos; usando sempre o verdadeiro no-
me de cada o b j e t o . 

§§ ?§?§§§§§§§§§§§ 
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R E S U M 0 

PETEROSS10 Helena Gemignani e PAZENDA# I v a n i Catarina* 
Arantes. 

Metodologia do Ensino. 
A Metodologia do Ensino das Ciencias deve ser baseada* 

em experimentacao, observacao, solucao de problemas t unidades* 
de t r a b a l h o s , discussoes, l e i t u r a s e tambem o metodo c i e n t f f i -
co prooriamente d i t o . Contanto que qualquer um dos procedimen-
tos adotados dessem ooortunidades ao aluno de penser, f a z e r e 
d e s c o b r i r novas Ciencias; contando com a orientacao do p r o f e s 
s o r . 

Hfftfffltffffffl 
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R E S U M 0 

^TEROSSI, Helens Gemignani e FA3ENDA, Tvani Catarina 
Arantes. 

M a t e r i a l s de Ensino. 
As questoes de m a t e r i a l s de ensino geram, inumeros • 

problemas que surgem, ooluindo a mente e a capacidade do c o r -
oo docente5 que ao inves de question-Tern para o con c r e t o , na 
busca de solucoes v i a v e i s e criem novos recursos que envoivom 
os alunos e comunidade e s c o l a r na busca e confecpae de mate -
r i a l s simples, mns capazes de alcancar os o b j e t i v o s educacio-
n a i s . 

1? neces^ario que o pro f e s s o r de Ciencias tenha um co
nhecimento r a z o a v e l , informacoes, s e n s i b i l i d a d e 9 dando oportu 
nidades aos alunos de q u e s t i o n a r , i n v e s t i g a r e proaurar respos_ 
t a s . Que o p r o f e s s o r tenha c e r t a seguranca em conteudos e ha-
b i l i d a d e ; e in d i s p e n s a v e l que, e l e procure se a u t o - a v a l i a r , 
em seu conhecimento dentro de Ciencias. 

$§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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P I C H A P O R A S S U N T O 

Sobre Lugeres e Patos (Estudos S o c i a l s ) 
PBTEROSSI, Helena Gemigna.nl e PA^ENDA. I v a n i Catarina 

Arantes. Sao Paulo. Edicoes Loyola, 1985. 

R E s U M 0 

P^TE^OS^d, Helena Gemignani e PA EBITDA, I v a n i Catarina 
Arantes. 

Mo Campo da Educacao Moral e C i v i c a . 
Torna-se i m p r e s c i n d i v e l , net re l a c a o entre os homens f 

t r e s aspectos considerados basicos: o aspecto moral, c i v i s m o 1 

e compreensao i n t e r n a c i o n a l . 
Imagina-se que o homem democratico nao l u t a pelo bem 

e s t a r i n d i v i d u a l e sim de todo o grupo. Sao valores e i d e a l s • 
e x i s t e n t e s e que devem ser t r a n s r a i t i d o s a criancas e jovens . 
Contudo nao e p o s s i v e l uma educacao s o c i a l aem considerar a 
capacidade de c r i t i c a . 

Na escola de 1 ? gr a u , o professor deve mostrar aos a~ 
lunos que, ha regras a serem obedecidas para que se possa v i -
ver era harmonia, prooondo a cada aluno uma d i s c i p l i n a p r o p r i a . 

A escola tem o dever de o r i e n t a r o i n d i v f d u o , c o n s c i -
entizando-o das responsabilidades de seu p a i s , o v a l o r de • 
suas i n s t i t u i c o e s p o l i t i c a s e s o c i a l s , seu funcionamento, a 
natureza de suas relapoes com outros povos. 

Civismo e p a t r i o t i s m parte de cada um para formar um 
todo. 0 professor p r e c i s a r a de e x p e r i e n c i a , para com os alunos 
exercer uma c r i t i c a e f i c a z e fecunda. 

21. 

http://Gemigna.nl


P I C H A P O R A S S U N T O 

No que se r e f e r e a Educacao Moral e c f v i e a . 
PETEROSSI, Helena Gemignani e PAZENDA, Catarina Arantes 

Sao Paulo, Edicoes Loyola, 1985. 

R E S U M 0 rx^ 

_ ^ v ° 
PETEROSSI, Helens. Gemignani e PAZENPA, Ca t s j & i a ^ w a n t e s 
No que se r e f e r e a Educacao Moral e c f v i i a ^ Educacao Moral e c f v i c a esta i n s e r i d a na h i s t o r i a dos» 

pafses e dos povos. Para que o ensino de Educacao Moral e c f v i 
ca e s t e j a l i g a d o a h i s t o r i a , faz-se necessario que o i n d i v f d u o * 
tome conscieneia do seu papel enquanto s u j e i t o p a r t i c u l a r , ser 
s o c i a l e cidadeo do mundo, 

H uma area que melhor podera c o n t r i b u i r com o b j e t i v o e 
c r i a t l v i d a d e atraves da educacao e das informacoes anelisadas • 
em seus v a r i e s aspectos. 

A verdadeira c r f t i c a e aquela que e compreendida e ana-
l i s a d a sobre os dois aspectos, os s e j a j a c r f t i c a c o n s t r u t i v a e 
d e s t r u t i v a , sem f a l t a r o r e s p e i t o a s i mesrao ou o f a t o em s i . 

$ imoortante conseientizarmos os valores u n i v e r s a i s e 
situapoes h i s t o r l e a s j a d e f i n i d a s no passado ou no presente. 

Esse, d i s c i p l i n e deve e s t a r v o l t a d a para formacao i n t e -
l e c t u a l , s o c i a l e p o l i t i c a do educando. Onde procurar-se-a i n -
former o i n d i v f d u o para a v i d a s o c i a l com seus d i r e i t o s e deve-
r e s , despertando-o para os pros e os contras e x i s t e n t e s na sua 
r e g i a o , no seu p a f s , na sua sociedade. "Deve former sua concep -
cao de v i d a , essa surge do amor que ele venha a t e r ou tenha a 
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sua p a t r i a . 
Portanto o ensino de Educacao Moral e c f v i c a , nao po -

de ser ura ensino de memorizacao e sira que ele leve o aluno a 
p r a t i c a r a c r f t i c a consolentemente 9 dando espaco a sua l i b e r d a 
de pessoal e levando-o a l u t a r pelos d i r e i t o s da human!dade. 

*§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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0 E N S I N O D E C l | N C I AS 

Aos professores de Ciencias do 19 Grau 

Parece que o ensino das Ciencias e hoje aquele que em 
n f v e l do 1P grau padece de maior f a l t a de d e f i n i c a o de o b j e t i 
vos em nossas escola s . Poucas vezes se tem d i s c u t i d o entre os 
professores a sua funcao e os o b j e t i v o s que devem ser procura 
dos com o ensino de Ciencias no 19 grau. 

A questao fundamental do ensino de 1<? grau e, p o r t a n 
t o p o s s i b i l i t a r a cr i a n c a i n s e r i r - s e em sua realidade c u l t u -
r a l . Essa r e a l i d a d e c u l t u r a l e compreendida, expressa e desen 
v o l v i d a atraves da linguagem que c i r c u l a na realidade s o c i a l , 
incorporada e desenvolvida pelos v a r i o s homens que falam uma 
cer t a linguaPor i s s o a aprendizagem mais fundamental no 1Q • 

grau e a lfng u a p a t r i a , pois atraves dela a crianca passa a 
desenvolver da forma mais c o r r e t a p o s s f v e l sua relacao com o 
universo s o c i a l a que pertence... P o r t a n t o , o ensino da l f n -
gua comoreende nao apenas o seu aprendizado enquanto i n s t r u -
mento l i n g u f s t i c o de um grupo s o c i a l , mas tambem a aua i n c o r -
porapao na l f n g u a c u l t u r a l , s o c i a l , c i e n t f f i c a , t e c n i c a , l i t e _ 
r a r i a e a r t f s t i c a , que compoe o i n v e n t a r i o s o c i a l desse grupo. 

0 ensino de Ciencias no 19 grau deve orocurar i n s e r i r 
as crianqas no u n i verso da linguagem c i e n t f f i c a . Elas devem • 
conhecer que a Ciencia e uma producao humana e que o conheci
mento c i e n t f f i c o e o modo pelo qual o homem domina a natureza 
e a i n c o r p o r a , transformando-a de acordo com SUBS necessida -
des.tf necessario, o o r t a n t o , que a c r i a n c a s e j a conduzida a 
ver a Ciencia como instrumento para o desenvolvimento do co -
nhecimento i n d i v i d u / ^ l , s o c i a l . 
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A C i e n c i a , pgetanto, deve ser ensinada, no 1© grau,ten 
do por o b j e t i v o p o s o i b i l i t a r a c r i a n c a t e r acesso aos p r o c e d i -
mentos da producao do saber. 0 educando deve saber d i s t i n g u i r ^ 
o conhecimento do senso coraum e o conhecimento c i e n t f f i c o , com 
preendendo que este u l t i m o e conhecimento organizado e acumula 
do, enquanto que o conhecimento do senso coraum r e s u l t a da expe 
r i e n c i a que cada ura estabelece consigo raesmo e com o mundo de 
raodo desconexo e a s s i s t e r a a t i c o . 0 senso comum e importante,mas 
a c r i a n c a deve saber que ha uma heranca c u l t u r a l , uma heranca* 
s o c i a l , uma heranpa de c i v i l i z a c a o em forma de conhecimento • 
que e l a precise e pode i n c o r p o r a r . . . 

Vejamos aqui alguraas inforraacoes no que d i z r e s p e i t o a 
metodologia do ensino de Ciencias... 

Basicamente pode-se a f i r r a a r que as Ciencias devem t e r ' 
como orebcupacao metodologica nao apenas a transmissao de i n -
formacoes, mas aim e p r i n c i p a l m e n t e , promover a t i v i d a d e s e de-
senvolver h a b i l i d a d e s que p o s s i b i l i t e m o conhecimento da natu
reza a p a r t i r de v a r i o s pontos de v i s t a s - observar, experimen
t e r , i n f e r i r , a n t e c i p a r conclusoes, v e r i f i c a r e comparar. 

...Os orocediraentos metodologicos raais adequados ao en 
s i n o das Ciencias seriam: 

- observapao 
- experimentacao 
- SO1UQ~O de problemas 
- unidades de t r a b a l h o 
- discussoes 
- l e i t u r a s 
- metodo c i e n t f f i c o propriamente d i t o . 
0 que consideramos fundamental, qualquer que s e j a o * 
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proeedimento adotado, e que se criem atraves dele condicoes • 
para que os alunos , a p ? r t i r das informapoes de que venham a 
d i s p o r sejam levados a: 

- estabelecer relaceo de causa e efeifco; 
- comparar entre s i f a t o s e situacoes-
- i n t e r p r e t e r dados, r e s u l t a d o s , g r a f i c o s . 
E iraportante lembrar que embora estejamos i n s i s t i n g * ^ 

na necessidade de l e v a r o aluno a pensar, a f a z e r , a ^3§ty& 

b r i r em C i e n c i a s , nao estamos absolutamente p r e c 6 n ^ ^ t ^ S um 1 

ensino em que as i n f ormapoes propriamnete d i t a s , dacas pelo • 
p r o f e s s o r , sejam abandonedas••• $ necessario que o professor* 
informe o s u f i c i e n t e para que o aluno possa c o n t i n u a r a apren 
dizagem "sozinho". 

Observe as sugestoes dentro de M a t e r i a l s de Ensino: 
"Minha escola nao dispoe de m a t e r i a l s a p r o p r i a d o s , l o 

go nao posso e n s i n a r quase nada..." 
•••Prooomos, em p a r t i c u l a r no ensino das Ciencias,que 

ao inves de se lamentar a f a l t a de recursos se comece seguin-
do os p r o p r i o s passos do metodo c i e n t f f i c o , a t r a t a r esse da
do da nossa r e a l i d a d e como um problema que deve ser melhor de_ 
f i n i d o e para c u j a solucao se procurem a l t e r n a t i v e s concretes 
r e a l s e n o s s f v e i s , se criem e experimentem novos r e c u r s o s , se 
envolva os alunos e a comunidade e s c o l a r na busca e confeccao 
de m a t e r i a l s siraoles mas capazes de v i a b i l i z a r e m os o b j e t i v o s 
educacionais slmejados. 

- Recursos e m a t e r i a l s aproveitando a p r o p r i a natureza 
Aquarios, v i v e i r o s , j a r d i n s , h o r t a s , p i a n t a s , animals 

pedras. 
- Textos, l i v r o s , r e v i s t a s . 
- M a t e r i a l s a u d i o v i s u a i s , 
- Excursoes, aulas ao ar l i v r e , recursos da comunidade 
- L a b o r a t o r i e s , rauseu e s c o l a r , f e i r a de C iencias. 
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SECRETARIA DA EDUCACAO 
DTRETORIA GERAL DE EDUCACAO 
99 CENTRO REGIONAL DE EDUCACAO 
SUB-COORDENAPORIA DE SUPERVISE E EDUCAOXO 

Uma nova abordagem metodologica* »» METODOLOGIA COOPERATIVA " 

A melhor metodologia que e x i s t e e aquela que o profes -
sor conhece e domina, p o i s , uma te'cnica desconhecida pelo pro -
f ess or nao melhora muito o seu t r a b a l h o * 

A nova metodologia que anunciamos associa-se a nova pos 
t u r a dos educadores corapreendidos pelns v a r i a s c a t e g o r i a s de 1 

p r o f i s s i o n a i s e d i f e r e , substancialraente da metodologia t r a d i -
Clonal* Esta, estabelece uma responsabilidade i n d i v i d u a l ! z a d a • 
nas a t i v i d a d e s educacionais e uma determinacao de "Cima para • 
ba i x o " a r e s p e i t o de como devem ser t a i s a t i v i d a d e s , d i s t i n g u i n 
do-se os que "pensam* dos que "fazem* educapao. 

E e esta a ordera que tem que ser i n v e r t I d a , com a educa 
cao sendo f e i t a por p r o f e s s o r e s , e s p e c i a l i s t a s , direpao e f u n -
c i o n a r i o s da e s c o l a , pais e alunos, todos p a r t i c i p a n d o na t a r e -
f a c o l e t i v a de educar. A "Metodologia Cooperativa", que a r t i c u -
l a todos quantos se interessam pela educapao, permite-nos conhe 
cer os l i m i t e s dos alunos e a p o s s i b i l i d a d e o b j e t i v a da apaore
pent and o os alunos que mais necessitam da a t i v i d a d e eduvativa e 
aqueles que nao t i v e r a m e nao tera© nenhuma ou t r a oportunidade 
s o c i a l , senao a of e r e c l d a pelas escolas de l o Grau... 

Vejaraos a importancia do ensino da l f n g u a como processo 
de a l f a b e t i z a p a o . • . 

AO usar um instrumento da linguagem, a f a l a , por exem -
p l o , o homem se mostra i n t e i r o na sua relacao com os outros ho
me ns e com o mundo. 

A escola tem de c r i a r competencia para e s t i m u l a r , entre 
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seus alunos e os educadores, a ampliapao na capacidade do uso 
da l f n g u a . 0 que se tem a s s i s t i d o nos u l t i m o s anos na escola • 
b r a s i l e i r a e exatamente o i n v e r s o . $ o crescimento da incompe-
t e n c i a no uso da linguagem, a perda da capacidade da f a l a das 
crianQas, a criapao do mundo do s i l e n e i o . Ensina-se a l i n g u a • 
p a t r i a como se fosse lf n g u a estranha, Rejeita-se a f a l a dos f a 
l a n t e s como ponto de p a r t i d a e a l i c e r c e s do desenvolvimen^cr do 
ensino da i f n g u a desde a a l f a b e t i z a p a o e condena-se ^ " ^ u i a n d o 
a uma posipao de medo e de i n i b i p a o no uso da su^'S>t^.nguagem.. • 

Por f i m , julgamos que desde a a I f abetrg^ija'o t p r i m e i r o t 

passo da responsabilidade da educacao e s c o l a r , o dominio da • 
i f n g u a enquanto compreensao e domfnio da c u l t u r a tern de ser as 
sumido como a mais importance t a r e f a da educapao e s c o l a r . 

Vejamos,tambem, a i m p o r t a n c i a do ensino de H i s t o r i a - 0 
homem como s u j e i t o . 

0 ensino de H i s t o r i a p r e c i s a r e c u p e r a r , j u n t o aos edu
ce ndos t o r e a l v a l o r daquelejs que a f i z e r a m , para que eles pos 
sam de mencionar o l u g a r e o v a l o r daqueles que a fazem hoje . 
Ouando se examine atualmente os l i v r o s de H i s t o r i a , percebe-se 
que eles tentam i g n o r a r os grandes movimentos humanos que a • 
construirara. "Da h i s t o r i a da independencia b r a s i l e i r a , por exem 
p l o , r e t r a t a m - s e , apenas, as f i g u r e s de alguns personagens con 
siderados autores da Independencia! Jose B o n i f a c i o , D. Pedra* I 
e alguns poucos mais. 

Nos antecedentes da Independencia elevam-se a categoria 
de heroicos sonhadores as f i g u r e s dos seus nrecursores, como • 
os i n c o n f i d e n t e s e F e l i p e dos Santos. Mais nada se f a l a sobre• 
os milhares de raortos nas l u t a s c ontra a dominapao portuguesa* 
em todo o seculo X V I I I , l u t a s estas que consolidaram a r e s i s -
t e n c i a a dominapao e empurraram os p r o p r i o s governantes a mu -

23. 



dar a sua vontade pessoal. 0 mesrao se da quando se examinam os 
t e x t o s sobre o f i m da escravidao no B r a s i l . *>ouco se f a l a nos 
movimentos dos negros tnas milhares de r e b e l i o e s , nas centenas 1 

de quilombos e f i n c l u s i v e na pressao dos ingleses e nos i n t e — 
resses em jogo nessas pressoes, e de como tudo i s s o ocorreu pa 
r a a c r i a c a o de uma consciencia nacional contra a escravidao • 
A h i s t o r i a ensinada aparece como desdobramentos ocasionais pro 
duzidos pelas apoes de alguns homens n o t a v e i s . Ora f i s s o cega 1 

a consciencia dos educandos, pois lhes apresenta a h i s t o r i a co 
mo se e l e fosse o que e por obra e grape apenas de grandes f i 
gures h i s t o r i c a s , eventualmente ocupando posipao d i r i g e n t e na 
socied-de. T a l t i p o de ensino somente concorre para formar um 
e s p f r i t o acomodado no povo, que deve semore e s t a r a espera de 1 

um Re88las Salv-doa. A h i s t o r i a nao e a v a l i a d a e comoreendida* 
como o produto da apao humana, por i s s o o educando nao conse -
gue dimenaionar que o BRASTL de hoje e o r e s u l t a d o do modo co
mo f o i c o n s t i t u i d o e f p o r t a n t o , pode ser d i f e r e n t e se todos a-
girera para rauda-lo... " 

R e f e r e n d a B i b l i o g r a f i c a * 
RODRIGUES, Nelson, Por Uma Novo Escola — 0 t r a n s i t o r i o e o 

permanente na Educacao — Cortesia - Sao Paulo - 1985. 
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NO CAWPQ DA GEOGRAFIA 

Se o estudo do meio l o c a l e necessario para i n t r o d u z i r 
as criancas no l u g s r n a t u r a l , humane e s o c i a l no qual i r a o de 
senvolver-se a maior rjarte delas nos p r i m e i r o s anos de sua e-
x i s t e n c i a , e x i s t e tambem a pronosta de que se va mais ale'ra do 
hor i z o n t e s f a m i l i a r e s , ou s e j a , de que se descortine a o o s s i -
b i l i d a d e de estudo de tudo o que e x i s t e e passa no mundo. 

Em ge o g r a f i a nao se deve aprender apenas para saber, • 
mas sobretudo oara t r a b a l h a r , para compreender os problemas • 
humsnos de adaotapao dos homens a seu meio, seus esforcos pa
ra l i b e r t a r - s e da escravidao a que o meio o subordina,e tambai 
no que se r e f e r e aos raaleficios daf advindos t a i s como devas-
tac^o das mates, ma u t i l i z a p a o do s o l o para c u l t i v o , e t c . 

Reduzida a e x p l i c i t a r a r e a l i d a d e de um espapo morto • 
ou de urns natureza sem dlnaraismo, a Geogr-fia se tranforma,a-
no a ano, numa especie de s o f r i m e n t o para o estudante. Tsto • 
r»orque se ignore o fundamental no ensino dessa d i s c i p l i n e . , ou 
s e j a , que o aluno deve compreender o espapo nao como algo es-
t a t i c o que e x i s t e para ser d e s c r i t o , mas como uma re a l i d a d e • 
v i v a que esta sendo construida e r e c o n s t r u i d a pelos homens. 0 
esoapo geografico e o espapo ocupado pelo homem, e, p o r t a n t o , 
tranformado por ele.Este orocesso de transfoumacae ocorre • 
qu-ndo o homem rcroduz bens, c o n s t r o i e s t r a d a s , transforraa os • 
r i o s em meios de comunicapao,incorpora a natureza como i n s t r u 
mento v i t e l pare mudanpa de suas relapoes s o c i a l s onde e d i f i 
ce, cidedes, oontes e estabelece meios de l i g a p a o e n t r e v a r i a s 
r e g i o e s . 

Assim sendo, a geografia nao deve ser um t i p o de e s t u 
do v e r b a l que se r e s t r i n j a a memorizapao de f a t o s que nao cor 
resr>ondem em nada ao e s n f r i t o da c r i a n p a . . . A geografia deve 
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ser uma c i e n c i a v i v a tn:> quel as raontanh-s f os r i o s f s f l o r e s -
t a s , aa pais; gens f s cidades f e n f i m , sejam compreendidos na 
sua iraportancia.Nao se r e s t r i n g e a dados f r i o s . S a o importances 
na medida em que 3e relacionera com o homerafsao incorporados so 
cialraente e nassam a t e r uraa relapao v i t a l com o homem que es-
t a construindo e r e c o n s t r u i n d o t espapo. 

0 ensino da Geografia devera comepar pelo t r e i n o de ob 
servap~o... A t f t u l o de exeraolo fsugerimos a observapao do s o l 
em relapao a determined© oonto em v a r i a s horas do dia.Exemplo• 
nuraa f o l h a de papel colamos uraa caixa de f o s f o r o s em pe e anofc 
tamos em v a r i a s horas do dia o desenho em cores variadas que a 
sorabra da caixa p r o j e t a sobre o papel. 

Concluindo fenfatizemos que o ensino da Geografia, ba-« 
seia - s e essim como da raateraatica, na observapao e dedupao. No 
medida era que a observapao d i r e t a p r r m i t i r , a compreensao sera 
mais intenaa fqu<ndo nao fos meios i n d i r e t o s p e r m i t i r a o uraa apro 
xiraapeS dos dados da r e a l i d a d e f n a o devendo t o d a v i a descurar-se 
que t ao importance quanto observer individualmente e a t r o c a * 
de observarao e n t r e a c l a s s e , n o i s f n e l a t o s d e t a l h e s se acrescen-
t a r a o e p e r m i t i r a o uma deducao mais e q u i l i b r a d a . 

•••A Geografia tem a t a r e f a de t r a n s c r e v e r f e x p l i c a r , l o 
c a l i z a r e coTrm~rar(ressalvando-se que o aluno das s e r i e s i n i c j l 
a i s do p r i m e i r o grau,ainda nao a t i n g i u a maturidade i n t e l e c t u i 
para e x o l i c a r ) . P o r i s t o e que seu estudo deve c o n a i ' t i r em ob
serve poes d i r e t a s e i n d i r e t a s que conduza ao conhecimento dos 
f a t o s f o despetar da curiosidade e i n t e r e s t s f a t r o c a de pontos* 
de v i s t a e a relapao com os deraais aspectos das c i e n c i a s humaa 
nas era g e r e l . 
REFER^NCI/i BIBT.IOGR.^TCAf 
PFTFROS^J, Helena Geraignani e F/» TENDA, I v a n i Catarina Arantes-

Anotacoes sobre Metodologia e P r e t i c a de Fnsino na Escola de 
l f i Grau - Sao Paulo, Edipoes Loyola,1985. 
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NO £UE SE REFERE A EDUCACAO MORAL E CfVICA 

Pensando-se na necessidade basica de que na relapao en* 
t r e os homens deva e x i s t i r a obrigapao de r e s p e i t o as condipoes 
de v i d a era comura,para que es t a s e j a harmonica e p o s s i b i l i t e con 
dipoes normals de t r a b a l h o , t r e s aspectos deverao basicamente • 
ser considerados• o aspecto m o r a l , o civismo e a compreensao i n 

• 

t e r n a c i o n a l . <?0 
A questao moral i m p l i c a ura l i d a r com valores e y j u | • f 

pois r e f e r e - s e em u l t i m a anal i s e a conceppao do que^te £$ve sen 
estabelecendo padroes de conduta e designando metaa^' 

Esses v a l o r e s e i d e i a s , i n c l u e m nao somente normas ou pa 
droes p r a a conduta e l i n h a s orientadoras para o f u t u r o , como 
tarabem apreciapoes, i n t e r e s s e s e lealdades basicas... 

Embora tenhamos salientadoque i d e i a s e valo r e s nao i n -
cluem apenas padroes de conduta,consideramos que deva e x i s t i r • 
na escola de 18 grau,o e x e r c i c i o de uma d i s c i p l i n e , e que o pro 
feas o r deva t r a b a l h a r sistematicamente com os alunos,para l e v a -
l o s a reconhecer a necessidade da regra a que cada ura deva sub-
raeter-se para que s e j a p o s s f v e l e agradavel a v i d a em coraum... 
Enfim,deve proonr-se a dar a cada aluno,uma conduta de vidaa ,• 
uraa d i s c i p l i n e p r o p r i a * 

...Como capsula p r o t e t o r a aos ataques de uma competipao 
s o c i a l desenfreada e i n o b j e t i v a d a t a escola tem obrigapao de t r a 
balhar o i n d i v f d u o no se n t i d o de t o m a - l o mais huraano e f e l i z « 
Prepar-r os i n d i v f d u o s para serem huraanos e f e l i z e s , e s o b r e t u -
do t o r n a - l o s conscientes das responsabilidadesde seu pa£s, e • 
prepara l o s no domfnio da v i d a p o l f t i c a e defesa m i l i t a r , e an -
tes de mais nada,compreender com eles as razoes de ser de sau 9 

oafs,seus valores e s n i r i t u a i s e c u l t u r a i s , s e u s recursos econorai 
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cos, a natureza de suas relapoes com outros pafses proxiraos ou 
d i s t a n c e s , o v a l o r de suas i n s t i t u i p o e s p o l f t l o a s e sociais,bem 
como seu funcionamento. 

Assim sendo,civismo e p a t r i o t i s r a o envolvera a t i t u d e s e 
apoes que pressupoem antes de mais nada deveres consigo mesmo , 
podendo estes em seguide ser ampliados aos i n d i v f d u o s pertencen 
t e s a mesma comunidade, a comunidade proxima ao Estado, ao Pafs 
e aos outros povos e p a t r i a s . 

Em nosso entender a Educapao Moral e c f v i c a comepa e ta; 
mine onde comepara e terrainam as H i s t o r i a s dos pafses e dos povo 

Tal como a H i s t o r i a , d e v e r a basear-se era f a t o s e documen 
t o s , s e j a no osssado,seja no presente.Deve g a r a n t i r a formapao f 

da pessoa,enqu. nto seus d i r e i t o s e seus deveres,para que r e a l -
mente pos a i n i c i a r os alunos nuraa p r a t i c a de liberdade.Deve • 
pt r t i r das necessidades iraediatas doe alunos para que el e s pos— 
sam melhor perceber as necessidades desan pais e do mundo.Entre 
tanto,so oodera dar bons f r u t o s se a p o l f t i c a i n t e r n a do pafs•• 
f o r nraa p o l f t i c a de compreensao e colaborapao l o c a l e i n t e r n a c i 
o n a l . 

Enfira,Educapao Moral e C i v i c a deve por excelencia s e r f 

a d i s c i p l i n e ^ue i n t r o d u z a o aluno na p r a t i c a e ho e x e r c f c i o de 
uma c r f t i c a consciente ,visando sua li b e r d a d e p e s s o i l e impulsi(> 
nando-o a l u t a r pelo d i r e i t o de saas semelh; n t e s . 

Concluimos que,a Educacao Moral e C i v i c a deve p a r t i r da 
ana l i s e c r f t i c a de f a t o s visando um processo mais consciente de 
l u t a por d i r e i t o s e deveres,enfim,de l u t a pela l i b e r d a d e . 

REEEP#NCTA BTBLIOGRiPTOAt 
FBTEPOSSI, Helena Gemign- n i e PA*ENDAf Tvani Catarina Arantes -

Anotapoes sobre Metodologia e Pratica.de Ensino na Escola de 
19 Grau - Sao Paulo, Edipoes Loyola,1985. 
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D A S Q U E S T 5 E S*>^ 

G B P A D O R A S 
. PROCESSOPES 

• ALUNOS 
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ÊRGUNTA GERAPORA nARA OS PROFESSORBS 

Quais as d i f i c u l d a d e s que voces sentem em termos de conheci
mentos e conteudos? 

§*$$§§§§S$S«M$S« 
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1 . 0 que voce g o s t a r i a de estudar? 

2. 0 que voce e s t a estudando aqut na e s c o l a , esta a t i n g i n d o o 
8eu o b j e t i v o ? 

3. Quais as d i f i c u l d a d e s que voce sente em estudar aa m a t e r i -
as• Portugues, Materaatica, Ciencias e Estudos S o c i a i s ? 

4. Para voce qual o metodo mais v i a v e l pari uma boa aprendiza 
gem? 

5. Voce acha que, para haver uma boa aprendizagem, v a i depen-
der somente do p r o f e s s o r , aluno ou v i c e - versa? 

C a j a z e i r a s , 01.04.86 

Organizapao! Terezinha Alves de Almeida Viana 
I v e t e de Abreu Pessoa 

37. 



5S§S«5S5S§55§S5§§§§55§5S5§§§5SSSW5§558S o * V ^ 
sir 

<oA. P A U T A S 

D E 

R E U N I S E S 



Z A 2 1 A £ 2 . R E U N I X O - COM A EQUIPB DA ESCOLA 

LOCAL! Escola Estadual de 19 Grau Siraeeo Leal 
DATA: 17/03/86 
HORfelO! 15H e 30 min. 

1 . O b j e t i v o s -
1.1. D i s c u t i r j u n t o aos professores a p o s s i b i l i d a d e de par-
t i c i p e p ~ o dos pais e alunos na elaborapao do planejamento. 
1 . ?. Apresentar e d i s c u t i r a noasa proposta de t r a b a l h o , 

2. A t i v i d a d e s -
2 . 1 . Discussao acerca dos problemas, d i f i c u l d a d e s e p o s s i b i 
l i d a d e de um planejamento p a r t i c i p a t i v o . 
2. ?. Apresentapao da proposta de t r a b a l h o do Estagio Suoerv 
vi s i o n a d o . 

3. Metodologia-
3.1. Converse i n f o r m a l 
3.2. Avaliapao o r a l da reuniao 

4. P a r t i c i p a n t e s • 

Organizapao• 
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L AH A £ E R E U N I J E O - COM OS PAIS DOS ALUNOS 

LOCAL? Escola Estadual de 15 Grau Simeao L e a l . 
DATA ? 25/03/86. 

1 . Objetivos? 
1.1. Informer os oais sobre a nova proposta de planejamento 
da Escola. 
1 . ?. S o l i e i t a r a p a r t i c i p a p a o dos pais na elaborapao do p l a 
nejamento p a r t i c i p a t i v o . 

2. A t i v i d a d e s ; 
2.1. Informapao a r e s p e i t o do que seja essa nova proposta • 
de planejamento. 
2. ?. Discussao acerca de uma p.-rticipapao mais d i r e t a no 
planejamento. 

3. Metodologia1 
3.1. Converse i n f o r m a l 
3.2. Exposipao dialogada 
3.3. Discussao em p l e n a r i a 

Organizapaoj Terezinha Alves de Almeida Viana 
I v e t e de Abreu Pessoa 



P A U T A D E R E U N I 3 5 0 

LOCAL? AMPEP 
HOR/PIO? 15 horas 
DATA? 12/05/86 

1 . P' r t i c i o a p a o dos professores 
1.1. Que a t i v i d a d e s nos professores estamos desenvolvendo • 
neste movimento de paralizacao? 
1*9* 0 que re present a a greve para a gente? 

2. P a r t i c i o a p a o das e s t a g i e r i . s 
7ml* Informar sobre as a t i v i d a d e s que estamos desenvolvendo 

3. Reativapao das comissoes 
3.1. Divulgapeo da greve 
3.?. Comando 
3.3. Mobilizapao 

4. Encaminhemento 
- Porro 

Local 
Ouando 
Prepo 
P o r t a r i a 
P i l h e t e r i e 

- Da bata 
Informer 

QrganleaoaOf Equioe de Redapao. 



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

(Reuniao de e s t a g i a r i a s com professores) 

D E B A T E - D I R E I T O D E G R E V E 
LOCAL: CSMARA DE VEREADORES 
DATA: *5/05/86 
HORARIO? 15 horas e 30 rain. 

1 . O b j e t i v o do Debate? 
1.1. D i s c u t i r a questao l e g a l do raoviraento g r e v i s t a 

2. Metodologia: 
2.1. L e i t u r a do t e x t o . 
2.2. P l e n a r i a . 
2.3. Debate a b e r t o . 

Resoonsaveis• 
Equipe de Debate. 
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2 I 2 £ I o B R A S i n n o 

Neste mes celebramos a "SEMANA DO INDIO". 
Um povo ameapado de desaparecer por causa da ganancia 

de uns poucos homens que f para e n r i q u e c e r , nao se envergonham 
de matar seus irmaos. 

As comunidades i n d i g e n e s , sofrera as consequenci&s de 
todo um modelo economico implantado neste p a l s , ampliamente • 
f a v o r a v e l os grandes empresas. 

Na ocasiao da "Descoberta do B r a s i l " e x i s t i a um t o t a l 
de sete milhoes de f n d i o s , hoje vivem ainda cerca de POO m i l 
f n d i o s , concentrados principalmente na Amazonia e na Regiao 1 

Centro S u l . 
A m- i o r i a de nos pouco sabe sobre e l e s . Normalmente , 

0 pouquinho que aprendemos na escola ou que vimos na t e l e v i m 

sao. E i s t o , geralmente nos deixa com uma visao f a l s a ou mui-
t o p a r c i a l da situapao do f n d i o , de seus problemas e de sua • 
c u l t u r a . 

Nestes u l t i m o s 70 anos, mais de 80 povos indigenes dê  
sapareceram do B r a s i l . Muitos massacrados. De o u t r o s , restam 
os descendentes que se tornaram empregados de fazenda, p a i e s , 
b o i a s - f r i a s , f a v e l a d o s . 

Existem t r e s inimigos que opoem-se de os f n d i o s sobre_ 
viverenw Em p r i m e i r o l u g a r , todos nos da sociedade que d i z • 
t e r descoberto o B r a s i l , que aos poucos e de m i l maneiras f o -
raos encurralado e matando. 

Dentro destas sociedades, ou t r o i n i m i g o pouco se im -
po r t o u em r e a l i z a r o mfnimo s u f i c i e n t e para g a r a n t i r a v i d a 
do f n d i o : a deraarcapao e o r e a p e i t o da t e r r a do f n d i o , Poi en 
viado em 1 0 de novembro de 1983» um docuraento assinado pelo • 
Presidente da Republics, p e r m i t i n d o as empresas, que extraem 



ouro e denials m i n e r i o s , entrarem nas arees indigenes. 
Em t e r c e i r o l u g a r os inimigos dos i n d i o s sao os fa z e n -

d e i r o s . Eles querem aumentar as t e r r a s , suas fazendas e entre 
e l e s , ha rauitos que nao hesitam em a f i r m a r que o gado, que e-
le s c r i a m , e mais importance e rendoso do que os i n d i o s . 

Bo out r o l a d o , de alguns anos para ca os grupos indfge 
nas, apesar de todas as t r i b u l a p o e s e morte que os rondam, coi$^ 
seguem l e v n n t a r sua voz, r e s i s t i r , se <fefender e l u t a r . , , v \ ^ \ ¥ j * v 

Cabe auqi o depoimento do f n d i o bororo de Ma^j^^ofbsso, 
Txibae Ewororo: 

"... 0 homem branco, aquele que se d i z c i v i l i z a d o , p i -
sou duro nao so na t e r r e mas tambem na alma de um povo. 

Agora, porem, nos estamos animados de uma nova esperan 
pa e estamos r e s o l v i d o s a mudar os caminhos de nossa h i s t o r i a . 

Be onde nos vem esse esperanpa? Os c i v i l i z a d o r e s bran-
cos se tmmaram mais humanos? Nao, i n f e l i z m e n t e nao! Nos e que 
queremos ser t r a t a d o s como seres humanos e nao como c o i s a . 

E como vamos mudar os caminhos de nossa h i s t o r i a ? Va -
raos pegrr em arraas*? Vamos e n f r e n t e r os brancos como eles nos 
enfrentaram? Nao, os verdadeiros humanos nao fazera i s s o , por -
que s e r i a i g u a l a r - s e a e l e s , e as armas nao resolvera os proble_ 
mas... 

Neo vamos nos r e u n i r , vamos morrer ainda se f o r p r e c i 
s e mas nao vamos a c e i t a r mais a imposifao da vontade dos ou -
t r o s . Vamos e x i g l r que todos, desde o governo ate o nosso v i z i 
nho, nos tretem como gente l i v r e . . . " 

Os grandes p r o j e t o s de desenvoivimento economico, como 
o de Carajas, da Polonordeste ou mesrao da H i d r e l e t r l c a de Tucu 
r u i , continuara ignorando as comunidades indigenes e atendem a-
penas os i n t e r e s s e s do c a p i t a l i s m o e s t r a n g e i r o . 

Sobre o f u t u r o da causa indlgena oesam os desacertos e 
as v i o l e n c i a s de um longo passado. Nera por i s s o o f u t u r o e i n v 
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v i a v e l . Dependera tambem da apao s o l i d a r i a de toda a sociedade 
c f v i l para com o povo i n d l g e n a . 

Se nao quisermos presenciar a elArainapao dos u l t i m o s • 
duzentos m i l i n d i o s de unr t o t a l de sete milhoes e x i s t e n t e s por 
ocasiao da pescoberta do B r a s i l , fas-se necessario que a Assem 
b l e i a Nacional C o n s t i t u i n t e l e g i s t s com precisao sobre os pro
blemas que envolvem t a i s comunid des. Os p r o p r i o s i n d i o s prec:L 
sam ser ouvidos, ele'm das entidades envoividas nesta j u s t a cau 
8a, A f i n a l , ha seculos que seus d i r e i t o s sao v iolados e despre_ 
zados. 

0 g r i t o dos povos indlgenas QUEPEMOS VIVERl e um s i n a l 
do tempo, como um g r i t o das "classes t r a b a l h a d o r a s " d a s mu -
l h e r e s " , e dos "povos colonizr dos'l I? o g r i t o dos i n d i o s con
t r a o ooressor h i s t o r i c o de ontem e a opressao e s t r u t u r a l de 
h o j e , que ameapa a sua v i d a . 

i 

$ tambem o g r i t o do socorro pedindo t e r r a , j u s t i p a , 1:1 
berdade. 

Orgaos de A s s i s t e n c i a aos f n d i o s • 
- PUNAlt Pundapao N c l o n a l do I n d i o . 
- UNI: Uniao das Napoes Indigenes. 
- CIMI: Conselho I n d i g e n i s t a M i s s i o n a r i o . 

BIBLIOCrRAFlA5 
• Mundo Jo vera 
. Sam P r o n t e i r a s 
. Nova Escola 

RES^ONSAVEIS • Prancisca Evanda T» L e i t e 
Prancisca Pereira da S i l v a 
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0 I N D I 0 

0 d i a 19 de a b r i l , e dedicado aos fndi o s que forara os 
pr i m e i r o s h a b i t a n t a s da nossa t e r r a . 

Durante os t r e s p r i m e i r o s seculos da h i s t o r i a do Bra -
s i l g railhares de indfgenas morreram nas g u r r r a s , c o n t r a os • 
brancos, ou foram escravizados por e l e s , Nestes u l t i m o s seten-
t e anos, mais de o i t e n t a povos indfgenas desapareceram do Bra 
s i l . Muitos massacrados. De outros restam os descendentes, que 
se tornaram erapreg^dos de fazendas, peoes, pos s e i r o s , boia - • 
f r i a e favelados. 

Alguns autores mostram nos seus l i v r o s que o f n d i o e 
t i d o como uma pessoa ma que v i v e matando e comenAo os brancos. 
No entanto ele l u t e por seus d i r e i t o s , que tiv e r a m t e r r a , casa 
p a t r i a , f i l h o s e caminhos, e hoje nao tem mais devido os bron
cos terem tornado suas t e r r a s , suas casaSjvenderam sua p a t r i a , 
mataram e escravizaram seus f i l h o s e por f i m fecharam seus ca
minhos, Tsto tudo e causado pelos grandes fazendeiros empresa-
r i o s que receberam ordens do nosso governo para determinarem • 
tudo que o f n d i o tem d i r e i t o . 

Os f n d i o s sao pessoas como nos e merecem nosso r e s p e i -
t o e admir^cao. 

Poseuem i n t e l i g e h c i a , l i b e r d a d e , capacidade de amar e 
de i n v e n t a r coisas novas* P o r t a n t o , e l e s sao nossos irmaos de-
vemos r e s p e i t a r seus d i r e i t o s de: 

- viverem l i v r e s nas suas t e r r a s ; 
conservarera sua l i n g u a e seus costumes. 

RESPONSAVETSt Terezinha A. de Almeida Viana 
I v e t e de Abreu Pessoa 
Prancisca EVanda Tav- res L e i t s 
Prancisca Pereira da S i l v a 
Maria A l d e n i r Mendonpa R i b e i r o 
Lucia de Fatima 
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VAMOS DEBATER JUNTOS? " 0 DIREITO DE GRFVE: 0 QUE $ DIREITO B 
0 QUE NXO £ 

Durante o Regime M i l i t a r os trabalhadores foram obriga 
ads a nao usarem de seus d i r e i t o s de reivindicarem p r i n c i p a l -
mente atraves de greve. 0 ano de 79 abriu novos rumos a chama-
da Abertura P o l f t i c a , com os metalurgicos do ABC p a u l i s j ^ a ^ a -
zendo renascer uma nova h i s t o r i a . 4^^^ 

Novamente passou-se a u t i l i z a r a greve como ̂ nstrumen-
to de l u t a da cla s s e trabalhadora. 
- 0 QUE £ MESMO UMA GREVE??? 

$ uma paralisapao p a c f f i c a de trabalhadores para pres-
sionar o empregador a melhorar ou manter condipoes de trabalho 
e s a l a r i o . 

A l e i 4.330 de lo de junho de 1964» regula o d i r e i t o • 
de greve na forma do artigo 158 na Constituipao Federal. 
- E QUANDO UMA GREVE ^ODE SER LEGAL OU TLEGAL? Vejamos o que • 
diz a l e i . 

So tem d i r e i t o a f a z e r greve os assalariados - os autS 
nomos estao fora da danpa. A greve so pode nascer da decisao • 
de uma assenble'ia organizada por uma entidade s i n d i c a l ( S i n d i -
eato, Federapao ou Confederapao), nao pode s e r p o l f t i c a ou de 
solidariedade e deve obedecer a uma s e r i e de prazos e procedt-
mentos eurocraticos - como aviso previo a patroes e autoridades 
- para que s e j a considerada l e g a l . 

E l a e TLBGAL quando nao cumpre os prazos estabelecidoa 
na l e i ; se f o r f e i t a por servidores publicos ou por trabalhad£ 
res de atividades consideradas e s s e n c i a i s (servipos de agua,e-
nergia, l u z , gas, esgotos comunicapoes, transportes, cargas ou 
descargas, servipos funerarios, h o s p i t a l s , maternidades, venda 
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de generos a l i r a e n t f c i o s de pr i m e i r a s necessidades, farmacias e 
d r o g a r i a s , h o t e l s e i n d u s t r i e s basicas ou essenciais a defesa 
n a c i o n e l ) , conforme o Cap f t u l o I I I , a r t ! g o 1? desta l e i . Tarn -
bem se sua r e i v i n d i c a c a o houver s i d o considerada i l e g a l pela • 
J u s t i p a do Trabalho a menos de um ano; se seus motivos nao f o -
rem e s t r i t a m e n t e l i g a d o s a s a l a r i e s e condipoes de t r a b a l h o ; e , 
oor f i m , se pretender a l t e r n r alguma norma b'sic. da J u s t i p a • 
do Trabalho. Em todos esses casos a pena para os g r e v i s t a s va-
r i a de uma simples advertencia a demissao por j u s t a causa. Se 
cumorir todes as condipoes de l e g a l i d a d e , a greve e pro t e g i d a 
pelo Estado. A l e i garante que os g r e v i s t a s convenpam seus com 
panheiros a aderirem ao raovimento, sem v i o l e n c i a . Podem colher 
d o n a t i v o s , f a z e r propaganda da greve em cartazes e f a i x a s des
de que nao sejam ofensivas a emoresa ou ao governo. Sendo l e -
g a l , garante pagamento de s a l a r i o dos dias de greve e a conta-
gem desses dias como tempo de s e r v i p o . 0 patrao f i c a p r o f b i d o 
de c o n t r a t a r s u b s t i t u t o s aos g r e v i s t a s . B todos que o a r t i c i o a -
rera pacificamente do movimento nao podem ser desoedidos, 

Comoanheiros, mais uma vez, f i c a c l a r o para nos que os 
trabalhadores precisam se u n i r para r e i v i n d i c a r seus d i r e i t o s , 
e uma das formes encontradas e a greve. Nao devemos teme-la. 

PRECI^AMOS CONHECEP MELHOP NOSSOS PIR r ,ITOS. 0 MOMENTO 
B' AGORA... VAMOS DISCUTIR E TIRAR NOSSAS D u V I D / s l l l 

(Texto readaptado pela r e v i s t a NOVA,marpo/86, n^ 15 e CLT 
1981.) 

Preparado pela Comissao de Redapao de e s t a g i a r i a s em Super-
vi s a o Escolar - do Campus V - Caja z e i r a s . Edna, Neidinha, Evan 
da, benedita e Marta. 

C a j a z e i r a s , 1? de maio de 1986. 



CrEBVE E BDUCAOZO PQLfTICA 

" • • • Os educadores e pedagogos modernos f entre eles • 
Paulo F r e i r e , superaram essa contradipao raostrando que"nin -
guem educe ninguem, raas que todos nos educamos j u n t o s E d u c a 
dores - Educandos e Educandos - Educadores. I? provavelmente • 
essa educapao c o l e t i a a - necessariamente p o l f t i c a - que um mo 
vimento g r e v i s t a desencadeia, que educa para a v i r t u d e p o l f t i 
c a f muito mais do que a escola. De f a t o , para o t r a b a l h a d o r , 
a greve e seu process© de educepao enquanto c l a s s e . Sob o pon 
t o de v i s t a da educapao nenhuma greve f r a a a s s a . 

A capacidade de s e r f apesar da b r u t a l i d a d e e da ppres 
sao, revela-se em cada ato de um moviemto g r e v i s t a . A greve• 
e uma e s c o l a , ou s e j a , a escola da classe t r a b a l h a d o r a . Sob o 
angulo p o l f t i c o tem igualmente aa greves sempre um saldo posi^ 
t i v o : revelam a capacidade de uns e a incapacidade de ou t r o s * 
na condupao p o l f t i c a . Novos l f d e r e s se formam na l u t a . P o r iss-
so, o atendimento ou nao as r e i v i n d i c a p o e s s a l a r i a i s nao pode 
ser considerado como unico i n d i e a d o r do sucesso de uma greve, 

Alera d i s s o , do ponto de v i s t a da educapao p o l f t i c a e-
xistem outros ganh?dores, que nao sao os g r e v i s t a s . Veja-se • 
como a educapao p o l f t i c a do t r a b a l h a d o r e de quant os com eles 
se s o l i d a r i z a m , desenvolvendo campanhas de fundos para perrai-
t i r a continuidade do moviraento, ganha forma na relapao e s t a -
belecida ao passar de casa em casa. 0 fundo de trreve serve pa 
r a ambos - para aquele que pede e equele que da ou nega - c o T 

mo instrumenlro de aprendizagera c o l e t i v a dos problemas. pergun 
ta-se e explicapoes sao dadas. Estabelece-se uma r e l pao ca -
paz de quebrar o i n d i v i d u a l i s m o que o modo de produpao capita^ 
l i s t a c r i o u e inpoe, o que perraite a sua p r o p r i a reprodupao • 
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A recusa em c o n t r i b u i r e tambem um t o educativo para ambos.Im 
p l i c a n. decisao, essencia do ato pedagogico, da parte daquele 
que se recusa, sejam quais forem os motivos. Educar-se e toraar 
posipao, ser p a r t i d a r i o . A educapao e obra de p a r t i d o . Por i s 
so, uma greve educa muito mais do que os p r o p r i o s grevistas»Es 
tes fornecem apenas a ocasiao para muitos se educarem* Tenha -
se, por i s s o , c e r t e z a de que toda greve e semore ura avanpo," e 
uraa prove de que ura passo esta sendo dado*" 

Quanto ao t r a b a l h a d o r , este se educa tomando conscien-
c i a de sua s i t u a p a o , de seus d i r e i t o s . Luta por e l e s . AO saber 
de humilhapao a qua! e submettdo d i a r i a m e n t e , conscientiza-se• 
da necessid- de e da p o s s i b i l i d a d e de u l t r a p a s s a r os seus l i r a i -
t es a t u a i s , porque e c r i a d o r , e produtor de cultura.Descobre a 
sua capacidade de ser,nao porque alguem(os "mentores" das greveg/ 

no d i s c u r s o do poder) l h e e s t e j a i n s u f l a n d o no ouvido, mas por 
que,diante da humilhapao,decide s e r . Muitas ve7.es humilhou-o • 
ainda raais,incutindo-lhe a i n f e r i o r i d a d e e a incapacidade de • 
ser.Ela nao desoertou nele - muito oelo c o n t r a r i o - a " v i r t u 
de T>olfticai«Ensinou-lhe t a l v e z ura o f f c i o - porque era a escola 
do patrao - mas nao l h e ensinou a f a z e r c u l t u r a , a f a z e r histcJ 
ria.Com a greve e l e se sente com a h i s t o r i a na mao..*" 

Re f e r e n d a B i b l i o g r a f i c a • 
(JADOTTI, Moacir. Educacao e Corar>rorais o.Sao Paulo,Papirus , 

1 9 8 5 , 

Comissao de Pedapao de E s t a g i a r i a s em Supervisao E s c o l a r -
Carapus V - Cajazeiras - PB. 

SEM PISO, N7(0 PISO NA ESCOLA | f f (A?4PEP) 

C a j a z e i r a s , 1 6 de maio de 1986. 
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Um famoso f i l o s o f o alemao do seculo passado fFrederico • 

Nietzsche ftece uraa c r f t i c a r a d i c a l a c i v i l i z a p a o o c i d e n t a l t d i z e n 
do que e l a educa os horaens para desenvolverera apenas o i n s t i n t o 
da tartaruga.O que quer d i z e r i s s o ? A t a r t a r u g a e o animal que , 
diante do p e r i g o f d a surr>resa ,recolhe a cabepa para dentro de sua 
casca #Anula,assim,todos os seus sentidos e esconfle ftambem na cas 
ca fos raerabros,tentando proteger se contra o desconhecido.Este e 
o i n s t i n t o da t a r t a r u g a t defender-se,fechar-se ao mundo,recolher 
se nara dentro de s i mesraa e,era consequencia,nada ver tnada sen -
t i r , n a d a ouvir,nada araeapar. 

Formar boas t a r t a r u g a s parece t e r s i d o o b j e t i v o dos pro
cesses educacionais e p o l i t i c o de educapao desenvolvidos no mun
do o c i d e n t a l nos u l t i m o s anos. Temos educado os homens para a 
orenderera a se defender contra todas as ameapas externas fsendo • 
apenas r e a t i v o s . 

Ensinamos o e s p f r i t o da covardia e do medo. 
Precisamos assurair o d e s a f i o de educar o homem para de-

senvolver o i n s t i n t o da 'guia.A aguia e o animal que voa acima • 
das raontanhastque desenvolve seus sentidos e habi l i d a d e s # q u e agu 
ca os auvidos ,olhos e competencia para ultrar>assar os perigos a l 
canpando voo acima deles fe oapaz tambem, de a f i a r as suas g&rras 
oara a t a c a r o i n i m i g o t n o raoraento que Julgar mais ooortuno. 

As nossas escolas tem nrocurado f a z e r com que nossas c r i ^ 
anpas se recolham para dentro de s i e percam a agressividade 
o i n s t i n t o p r o p r i o do homem corajoso fcapaz de veneer o perigo * 
que se l h e apresenta. 

Temos criado,neste t>a£sfuma gerapao-tartaruga.uma gera -
cao raedrosa,recolhida oara d e n t r o de si . E estamos todos impregna 
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dos por esse e s p f r i t o de t a r t a r u g a . Nao temos coragem oara contes_ 
t a r nossos d i r i g e n t e s , p a r a nos ooor as suas propostas e c r i a r so-
lupoes alternatives.Agimos apenas de maneira r e a t i v a , n e g a t i v a , c o -
varde. 

Temos ensinado as nossas crianpas que os nossos i n s t i n t o s 
s^o pecaminosos.A parte mais r i c a do indivfduo,que e a sua s e n s i -
b i l i d a d e - sua capacidade de amar e odiar.sue capacidade de se r e 
l a c i o n a r de maneira e r o t i c a com o mundo - tem sido despresada.Te
mos ensinado o homem a ser obedience .servil,pacffico.incompetence 
era des-jbertar tod as as suas esoeranpas num poder raaior ou no f i m 
das tempestades. 

Quando ensinaremos aos nossos alunos que eles nao o r e c i -
sam se esconder d i a n t e das ameapas ,porque todos nos temos capnci-
dades de a l p a r voo as al t u r a s , u l t r a p a s s a n d o as nuvens carregadas* 
de tempestade e perigo? Temos ensinado as nossas crianpas a se ar 
r a s t e r como vermes, e porque se arrastam como vermes,elas se t o r -
nam incaoazes de reclaraar se lhes pAsara a cabepa. 

Que desejaraos,afinal,desenvoiver em nos raesmos e nos j o -
vens? 0 i n s t i n t o da t a r t a r u g a ou o e s p f r i t o das aguias? 

ROT^K tTJES t Neidson. Licoes do Prfnc i n e e Outras Lipoes. 2& 
ed. Sao Paulo. Cortez E d i t o r a . Autores Associados,1984 fp.110-111. 

Renroduzido oela ^omissao de Redapao. 
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Aasociapao ao Magiste'rio Publico do Estado da Parai'ba 

B 0 L E T I M X N P O R M A T I V O 

AMPEP 

COLEGAS , NOSSA GREVE CONTINUA FIRME E COESA* 
Em todo a estado a re v o l t a e g e r a l . Se nos j a nao ace:L 

tavamos os 34$, agora imaginem se irfamos a c e i t a r os 10*54$ o-
f e r e c i d o s na u l t i m a mensagem. Alera disso o Ex-governador nao 1 

deu nenhuma resposta as outras reivindicapoes(concurso Publico, 
atendimento do XPEP no i n t e r i o r , r e g u l a r i z a c a o dos Conveniados 
e dos Puncionarios do Mutirao e s c o l a r , E s t a t u t o do m a g i s t e r i o ) 

Esta e uma greve na q u a l temos que a c r e d i t a r nas nos -
sas p r o p r i a s f o r c a s , na nossa unidade e capacidade de ganhar o 
apoio da comunidade, 

0 COM'NDO GERAL DE GREVE a n a l i s o u o movimento na u l t i 
ma reuniao e d e l i b e r o u sobre algumas a t i v i d a d e s , cujo CALENDA-
^ 1 0 e o s e g u i n t e * 
21 y e ^ r a - V i s i t s I ASSEMBLE IA LEGISLATIVA para s o l i c i t a r aos 
de-outados a r e j e i e a o da mensagem. 
3» P e i r a - DIA ESTADUAL DE ARRECADACft). Todos os g r e v i s t a s de-
verao ajudar a comissao de finanpas para arrecadar d i n h e i r o pa 
r a o movimento. 

- Assemble'ias Regionais no i n t e r i o r ( o h o r a r i o f i c a a 
c r i t e r i o de cada r e g i o n a l ) e logo apos v i s i t a as Camaras de Ve_ 
resdores para s o l i c i t a r apoio ao noeso movimento. 
4ru p e i r a - Atos p u b l i c o s , nas cldades do i n t e r i o r ou a t i v i d a -
des p u b l i c a s . Em Joao Pessoa v i s i t a s ao Centro A d m i n i s t r a t i v e 1 

(na parte da raanha) para arrecadar finanpas na f i l a de pagamen 
t o e d i v u l g a r a raobilizapao do raesmo d i a . 

- Na parte da tarde havera a ASSEMBLEIA REGIONAL DE 



JOlO PESSOA as 14?OOHs, na AMPEP e depots i d a ate o Palacio da 
Redenpao para uma au d i e n c i a , havera a t i v i d a d e s c u l t u r a i s em 
f r e n t e ao P a l a c i o . 
5Q- P e i r a - as 15?OOHs. ASSEMBLEIA GERAL» precedida de a t i v i d a 
des c u l t u r a i s . 
— y e i r a ~ Debate sobre educapao com representante da CPB, 
ANDES e UNE. 

p a r t i c i o e , p a r t i c i p e , p a r t i c i p e , p a r t i c i p e 



C A R T A A B B R T A P O P U L A C A O 

Nos, professores da rede estadual de ensino, usando da 
forma que os trabalhadores dispoem para c o n q u i s t a r melhores con 
dicoes de v i d a e t r a b a l h o , decidimos p a r a l l a a r nossas atividades 
em s a l a de aula aoos i n f r u t f f e r a s t e n t a t i v a s de acordo com o go 
verno acerca de nossas r e i v i n d i c a p o e s . 

RBIVINPICAMOSt 6,3 s a l a r i o s minimos, professor l i c e n c i a 
do, 40 hs. semanais ou 180 par mesj para o professor com o peda 
gogico, 3 s a l a r i o s mfnimos tambem para 40 hs. de t r a b a l h o s sema 
n a i s , como determine no Pecreto Federal 67.3??/70. 

A Parafba e o estado que paga o s a l a r i o mais baixo aos 
profes s o r e s , embora o govemo do estado gaste enormes somas de 
d i n h e i r o em propaganda no r a d i o , na t e l e v i s a o e j o r n a l , alem de 
places espalhadas por todo o estado, $ este o GOVERNO DO POVO ? 
Esta e a MOVA IMAGEM DA PARAfBA? Naoi Os trabalhadores do e n s i 
no da rede o f i c i a l de ensino estao candados dos baixos s a l a r i o s 
e d i f f c e i s condipoes de t r a b a l h o , 

S o l i c i t a m o s o apoio de toda a comunidade por entendermos 
que esta e uma greve juste, pois t a n t o busca melhoria para os • 
professores como tambem v i s a melhorar o sistema de educapao. 

POR UMA EDUCACAO PUBLICA E GR'TUITA ;;; 

MELHORES C0NDI05ES DE VIDA E ENSINOill 

9«? REGIONAL DA AMPEP. 
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ORGAO INFORMATTVO DA 
ASSOCIACSO DO MAGISTERIO PUBLICO DA PARAfBA 

PILIADA / CONFEDERAL DOS PROPBSSORBDS DO BRASIL E 
CENTRAL tfNICA DOS TRABALHADORES 

Camoina Grande - *>B Mai0/86 

Todos os servido r e s do Estado estao pagando de 8$ a 10$ 

de seus s a l a r i o s ao IPEP e a a s s i s t e n c i a medica e uma calamida-
de e na maioria das cidades nao e x i s t e * 

QUEREMOS SAlfoE DECENTE 
As escolas estao abandonadas e nem papel e x i s t e para os 

tr a b a l h o s de c l a s s e . 

QUEREMOS CONDICSES PARA TRA3ALHAR. 
Sobre a qualidade do ensino nao se pode f a l a r se nao ha 

concurso e os c o n t r a t o s sao f e i t o s so por p o l i t i c a g e m . Ontem • 
f o i o eraergenciado, agora e o conveniado e p r o j e t o m u t i r a o . 

QUEREMOS CONCURSO PUBLICO. 
0 s a l a r i o dos professores da Parafba e o mais baixo sa

l a r i o do B r a s i l e 0 aumento qua o governo BRAGA ofereceu e de 
34$ . 

QUEREMOS MELHOR SAL/RIO. 

POR TUDO I^TO t ESTAMOS EM GREVE 

A p a r t i r do d i a 7 (QUANTA - PEIRA) 

5S, 



N 0 T A S 

14/05/86 

A 3 e s t a g i a r i a s de Supervisao Escolar do Campus-V da TJ -
niversidade Federal da Parafba e a AWPEP. estao s o l i c i t a n d o a 
oresenca de todos os professores da rede estadual e a comunida
de Cajaeeirense em g e r a l no debate que sera r e a l i z a d o logo mais 
as 15 horas na Camera Muni c i p a l de C a j a z e i r a s . 

Professores da rede estadual de ensino da r e g i a o de Ca
j a z e i r a s , estarao promovendo, numa apao conjunta com o Clube de 
Samaritanas dessa cidade, no proximo sabado na Area de Lazer • 
uma seresta com o o b j e t i v o de arrecadar fundos para a greve do 
ma g i s t e r i o paraibano. 

15/05/86 

As alunas e s t a g i a r i a s do Centro de Formapao de Professo 
res de Ca j a z e i r a s , Camous-V da Universidade Federal da ^ a r a f b o f 

e a AMPEP, estao convocando todos os professores da rede este -
dual de ensino, em greve ha nove d i a s , para a reuniao que sera 
r e a l i z a d a logo mais as 14 horas na B i b l i o t e c a Publica M u n i c i p a l 

16/05/86 
Logo mais as 15hs, na B i b l i o t e c a Publica M u n i c i p a l de 

Ca j a z e i r a s , as e s t a g i a r i a s de Supervis~o Escolar do Campus-V da 
TT.F.T>B e a AMPEP. estarao reunidos com os professores em greve, 
da rede estadual de ensino, quando deverao d e f i n i r os estudos • 
de t e x t o s , dentro da programapao de paralizapao do processo r e i ^ 
v i n d i c a t o r i o da c a t e g o r i a . 

g a 



03/06/86 

A AMPEP e as e s t a g i a r i a s de Supervisao Escolar, convi 
dam todos os professores g r e v i s t a s a comparecerem amanha d i a f 

03 as 15:OOHs na sede da AMPEP para estudar sobre o t e x t o ? BE 
SAFTO AOS EDUCAPOPES. 

€0, 
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C 0 N V I T E 

Senhores ""ais • 

Pensando em ajudar seu f i l & o venha a nos -
sa reuniao na ESCOLA SIMElo LEAL, para d i z e r o 
que seu f i l h o oode • prender. 

Voce e importance na v i d a do seu f i l h o . 

Data? P5/03/86 
H o r a r i o ; 15 horas e 30 minutos. 
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UNIVERSIDAPE FEDERAL DA PARAfBA 
CENTRO DE FORM AC Ko DE PROFESSORES 
PEP ART AME NTO DE EDTTCAOjO E LETRAS 
CAMPOS V - CAJA7ETRAS-PB 

OFfciO 01/86 C a j a z e i r a s , 14 de maio de 1986 
DAS ? E s t a g i a r i a s em Supervisao Escolar - Pedagogia 
PARA: Presidenta da Camara Mu n i c i p a l de Cajazeiras 

Sra Presidente 

Nos, e s t a g i a r i a s em Supervisao Escolar - Pedagogia enten 
demos a justeza do movimento de paralizapao dos professores da • 
rede estadual de ensino e estamos orestando nosso apoio de s o l i -
deriedade a c l a s s e . 

Desta f e i t a , estamos organizando um debate sobre 0 DIREI 
TO DE GREVE no d i a 14 de maio, as 15:00h, e s o l i c i t a m o s que V.Sa 
nos conceda a Camara Muni c i p a l de Cajazeiras a f i m de que o even 
t o possa ser r e a l i z a d o . 

Aproveitamos a oportunidade para r e i t e r a r m o s votos de e-
ievada estima e considerapao. 

P/ E s t a g i a r i a s em Supervisao Escolar. 
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UNIVERSIDAPE FEDERAL DA PARAfBA 
CENTRO DE FORMAC3(0 DE PROFESSORES 
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E LETRAS 
CAMPUS V - C A J A Z E I R A S - P B 

0?fciO N5 OP/86 C a j a z e i r a s , 06 de junho de 1986 
D A S • E s t a g i a r i a s era Supervisao Escolar - Pedagogia 
P A R A : AMTJEP 

Srs Professores, 

Nos, e s t a g i a r i a s do Curso de Pedagogia, H a b i l i t a p a o Su -
oervisao Escol r , Caraous V - Ca j a z e i r a s , f a z comunicar a AMPEP 
e a comunidade em g e r e l , o noaso afastaraento do raovimento g r e v i s 
t a em v i r t u d e do prazo de encerraraento do e s t a g i o . 

Outrossira, coraunicamos que f i c a a c r i t e r i o de cada uma* 
co n t i n u a r ou nao apoiando o movimento g r e v i s t a . 

Certos de contarmos com a compreensao de todos, apresen-
taraos nossos p r o t e s t o s de estiraa e considerapao. 

Atenciosamente. 

P/ E s t a g i a r i a s era Supervisao Escolar. 
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UNIVERS ID ABE FEDERAL DA PARAf BA 
CENTRO DE FORMA Oft) TIB PROFESSORES 
DBPARTAMENTO DE EDUOA(?XO E LETHAS 
CAMPUS V - CAJA7EIRAS- PB 

OFfdO CIRCULAR NO 01/86 
C a j a z e i r a s , 09 de junho de 1986 

Srs, D i r e t o r e s 

Vimos por intermedio do presente, comunicar a V.Sa. e 
demais raembros dest? r e p a r t i p a o que o nosso est a g i o nao t e v e f 

continuidade nesta e s c o l a , tendo em v i s t a a paralisapao das 
aulas. 

Na ocasiao comunicamos tambem o nosso afastamento de£i 
f i n i t i v o em v i r t u d e do prazo de encerramento do e s t a g i o , 

Aproveitarnos o ensejo para renovarmos p r o t e s t os de es 
tima e considerapao, 

Cordialraente , 

Terezinha Alves de Almeida Viana 
I v e t e de "breu Pessoa 
E s t a g i a r i a s , 

I l m o , ( a ) S r ( a ) A d m i n i s t r a d o r ( a ) E s c o l a r j 
P r o f . (a ) T * a r i - Cleonice de Azevedo 
Escola Estadual de 1 ° Grau Simeao Leal 
Munic£r>io Cajazeiras 
CEP 58900 
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