
CAIilNIIAIIDQ 

• 1 . 0 caminho e longo. 
2 . fi prec iso chegar ate o f i m . . . 
1 . 0 caminho e psaregoso, 

2 » fi preciso desv iar das pedras, q u ^ q a t f t ^ ^ f j o c i ^ e seguir 
avante. \>>- ttvVU' 

19 0 caminho e per igoso . 

2 « fi prec iso t e r coragem, c o r r e r os r i s c o s , enfirentar o pe 
r i g o e ser c o n s t a n t s . . . > 

1 . 0 caminho nao es ta f e i t o * 
2 . fi prec iso contru£-lo todos 03 d i as , arrandando espinhos, 

derrubando b a r r e i r a s , aterrando v a l e s . . . 
1 . 0 caminho, as vezes, escurece, 
2m fi prec iso es tar prevenido, nao deixando nunca a lampada 

sem a z e i t e . Estar proato tudo que acontece. 
Xm I s vezes chove, faz f r i o , e a vento s i b i l a furiosamente 

en t re a se l va . 
2 t fi prec iso um a b r i g o . . . j 
1» Its vezes o caminho e s o l i t a r i o . 
2 . £ prec iso um aa igo . 
1# Xs vezes o s o l queima, a sede devora, 
2 . fi prec iso uma sombra, uma fonte onde a gente se r e v i go * 

r e . 
1 . AS vezes, toda a perpec t i va de um caminho desaaarece. 
2 . fi prec iso uma osperanga profunda, sem l i m i t e s . Uma espe 

ranca que nunca desvanece. 
1 . A cer teza do que ALGtJfiH f a l o u e sua pa lav ra nunca fa lhe , 
2 . A cer teza de que nao estamos sos nesta Jornada, mas so-

mos um povo construindo a sua es t rada , rumo a um mesmo f i m . 
l t Onde a promessa se cumprira plenamente, 
2 « Onde nao havera mais chuva, nem f r i o , nem t r e vas . 
I t Tu que andas por este caminho, d i a a d i a , nao em t e r r a * 

de a r e i a , mas em chao f i r m e . 
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1 . Caminha serapre. 

2. Nao importa que haja quedas. 
l . I m p o r t a sempre comecar de novo.• .Conf iar sen 

ami Senpre seguir ad iante , como peregr ino e como povo 
e cresce do na mesma "e t alimentados pe la mesma esperanca, em busca 1 

plena de camunhao - CAMINHANDO SEMPRE. 

2.De mao8 dadas com a mesma coragem e mensagem. Eis o lema 
do c r i s t a c u 

T—Caminhante, nao ha caminho; faz-se caminho, caminhando* 



D E D I C A T f l R I A 

A Jose e Terezinha, voces que foran os meua pr ime i roa • 
r a e 3 t r e s , a ibinha eterna saudade e a cer teza de que a& suas preaenoaa* 
perraanecerao v i v a era meu coracao* 



KG A 

A 0 £ C Q L 5 G A 3 

Que ac l on^o d e a t a b a t a l h a aoube noa a c o i h e r de c o r a c S o 

saudade da aeparapao e a c e r t e z a de „ 0 v a 3 e n c o n t r o a . 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA ?ARAfBA 
CENTRO DE FORMAQBO DE PROFESSORES 
CAMPUS V - CAJAZEIRAS 

c/ 

OFfCIO Nfi 02/86 Cajaze i ras , { ^ r f o de 1936 
DAS: Estag far ias em Supervisao Escolar - Pedagogia 
PARA: AMPEP 

Srs . Professores, 

Nos, es ta^ i a r i as do Curso de Pedagogia, Hab i l i tacao Su- 1 

pervisao Escolar , Campus V - Cajaze i ras , faz comunicar AMPEP e a co-
munidade em g e r a l , o nosso afastamento do movimento g r e v i s t a em v i r -
tude do r>razo de eneerra^cr.tc do eat ag io . 

Outrossim, comunicamos que f i c a a c r i t S r i o de cada uma • 
con t inuar ou nao apoiando o movimento g r e v i s t a . 

Certos de contarmos com a compreensao de todos, apresen-
tamos nosso proteatoe de est ima e consideracao. 

Atenciosamente, 

As Es tag ia r i as em Supervisao Escolar . 
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Com o i n t u i t o de r e l a t a r as exper iencias rea l i zadas durante 1 

o periodo do Estagio Supervisionado em Superviaao em Supervisao Escolar 
o r e f e r i do r e l a t o ^ l o nos t ra o t raba lho desenvolv ido, enfocando os p r i n 
c i p a i s problemas que afetam diretamente o ensino aprendizagem, i 'ats co 
mo jde f i c i enc i a de recursos d idc t t i co , f a i t a de consc iencia c r i t i c s por 1 

par te dos professores, entre o u t r o s . 
Foram muitas as d i f i cu ldades mais precisamente no campo de 1 

atuacao da Supervisao esco lar , mas com o propos i to e o in te resse de co 
locar-^era p r a t i c a as t eor ias reoebidas, procurou-se na medida do p o s s i -
v e l r e a l i z a r - s e a t i v idades que fossera de encontro a rea l idade educacio 
nal e ao mesmo tempo t ra ze r al^o de produt ivo pr lnc ipa lmente no proces 
so ensino aprendizagem, como taabem a todos que de forma d i r e t a ou i n -
diretamente con t r i bu i ram para o desenvolviraento das t a r e f a s , disou.^r-
soes e ana l i se de t e x t o s , or ientacoes e spec i f i c a aos professores e 1 

aplicaoao de t e cn i cas . 
Ao longo desse t r a b a l h o , houve a para l isacao das aulas com a 

greve dos pro fessores , fazendo uma ae r i e de re i v ind icacoes ao governo 1 

es tadua l . 
Em decorrencia desse acontecimento var ias a t i v i dades , deixa?-

ram de aer r ea l i zadas , havendo assim o engajamento das es tag ia r i as • 
apoiando o movimento g r e v i s t a , f icando a turraa d i v i d i d a em grupos para 
o desempenho dos trabalhos na SUB-SEDE da AMPEP. 



D S S E N V O L V I M E N T fi 

Educacao e um processo cont inuo que nao tem i n i i 
f i m . fi uma deacoberta, por que se es ta r sempre ladeadas por s i tuacoes 
novas e f o i com algumas exper iencias v i v i das que desenvolveJU-se o Es
tag io Supervisionado em Supervisao Escolar , rea l i zado na Escola Esta
dual de 19 grau Desem&argador Botto de Meneses. 

Aa a t i v idades Pedagogicas P o l i t i c a s e Educa^c^^i^ib^^fen— 
vo l v idas no r e f e r ido estabelecimento, constaram dades * 
entre e l as ; rea l i zacao de tare fas em p r o l do educ^ando como:aplicacao 1 

0 <V 

de tecn icas , dfescunsao enfocando os p r i n c i p a l s problemas que afetara • 
diretamente a escola ; f a l t a de recursos d i d a t i c o s , a necessidade de m 
melhores condicoes f i s i c a s da escola e o u t r o s # 

Orientacoes aos professores de 1$ e 4^ serdea, sessao de 
estudo com os t e x t o s : A v ida na Escola e a Eacola na Vide, f i na l i dade 
da L e i t u r a , A L e i t u r a na Eaco la* . . Todaa as discuasoes i i n h a como ba
se, quest ionar e d i s c u t i r juntos aos professores afim de que pOssam 1 

despertar nos seus educandos o verdadeiro v a l o r pe la educacao. 
. 1"0 educador deve l e va r o aluno a compreender a r e a l i d a 

de c u l t u r a l , s o c i a l e p o l i t i c a a f im de que se torne capaz de p a r t i c i ^ 
par do processo de consturcao da sociedade. 0 educador deve l e va r o a 
luno a compreonder e organ izer aua exper ienc ia de v i d a , para que ele* 
possa deaemvolver a capacidade de c r i t i c a r a rea l idade onde v i v e " . 

0 t rabalho o r a rea l i zado teve um amplo acoapanhamento maas 
d i r e t o com a turma da 1 a e r i e , aendo por tanto p r i o r i t a r i o em v i r t u d e * 
dos alunoa na sua ma io r i a apresentareia d i f i cU ldades tan to na e s c r i t a 1 

como em l e i t u r a , para isso se fez necessario a real izacao de diveraoa 
trabalhos C O M O : observacao das aulas a f im de descobr i r as causes que 
d i f i c u l t a v a a aprendizagem, orier i taoao espec i f i ca a pro fessors , confec 
§Jo de m a t e r i a l d i da t i c o e aplicaoao do mesmo $e l a equipe de estagia^ 
r i a para, consequentemente aer trabalhado pe la f r o f e s s o r a . 

0 t rabalho constou ainda de comeracoes era homenagem as da 
tas c i v i c a s e s o c i a l s , como d i a do I n d i o , onde f o i preparado musica a 
ser centada pelas cr iancas discussao do texto Verdades e Ment iras So* 
bre o fnd i o B r a s i l e i r o , mostra. do sua impor tanc ia , seus costumes e • 
t r ad i coe3 . Para o d i a do t r aoa lho , foram or janizado d e s f i l e de c r i a n -

.1 -C i tacao : Rodrigues Neidson, por uma Nova Escola-pag. 84 . 
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com fa ixas horaenageando a l ;umas pro f issoes como: medico, pla^eirp, f ; ,es4 
tudante , a g r i c u l t o r , alem da confeccao de cartazes afim de deapertar 
nos alunos a importanciaa do t raba lho na v i da do homem, •;>»•• * N 

A educacao e um processo de mudanca e tranaformacaa a alji 
da os seus planejamantos torn a f l e x i b i l i d a d e p o s a i b i l i t a n d o aasim uma 
mudanca de acao cont inuar por tan to va l e r eaaa l t a r que as a t i v i d a d e 3 * 

pedagogicas planejadas para um atendimento mais d i r e t o Junto ao profes 
sor aluno a comunida.de nao executada na aua t o t a l i d a d e mediante a um1 

movimento g r e v i s t a def lagrado pelos professores da rede estadual de 1 

ens ino. 
Na t e n t a t i v a de colocar em p r a t i c a as t e o r i a s recebidas a> 

longo do curso, procurou-se fazer qoa que o t raba lho t ivease um melhor 
rendimento tan to no processo ensino aprendizagem, como tambem na des, 
coberta de melhores buscas para o desenvolvfcmento da metodolo^ia ap l i , 
cado em sa l a de au l a . 

Dando cont inuidade ao perfodo de esta ;io tambem foram rea 
l i zadas a t i v idades que nao esteyam p r e v i s t a s , tendo em v i a t a a p a r a l i , 
zacao das aulas ; em decorrenc ia da greve def lagrada pelos professores 
da rede es tadua l , r e i v ind icando do governo es tadua l : p iso s a l a r i a l de 
6 , 3 a a r a n i v e l supe r i o r , 03 s a l a r i o 3 minimos para n i v e l medio: c on t ra 
tacao de professores conveniados; e le icao d i r e t a p a r a escolha de adra:L 
n i s t rado res esco lar , e concurao de magiater io p u b l i c o , e para nao ha
ver uma in te r rupcao nesta fase de es tag io , resolveu-se pe la equipe de 
professores or i entadores dar prodseguimento as a t i v idadea com o enga-
jaraento das e s t a g i a r i a s , apoiando aasim, o movimento g r e v i s t a dos pr£ 
feasores. 

0 p r ime i ro passo a ser tornado f o i a d iv iaao da turma emf 

grupoa com d i a t r i b u t c a b de t a r e f a s , f icando d i v i d i d a s da seguinte f o r 
ma: comissao de redacao, comissao de d ivulgacao, comissao de debate e 
uma comissao de v i s i t s as escolas, Tendo cada uma dessas comissoes de 
terminadaa a t i v idades a serera deseiapenhada. A equipe de redacao preo-
cupou-se em r e d i g i r ou prepara t e x t o s , abordando os temas; 0 d i r e i t o 1 

de greve, greve e Eduoacao Pol£tica, deaafio ao3 educadores, alem de 1 

prepaaa notas a serera d ivu lgadas . F ic ndo a cargo da equipe de debate 
coordenar as discuasoea rea l i zadas na AMPEP, a cerca do movimento. En 
quanto o grupo de v i s i t a as escolas enoarre gou-ae em pe r co r r e r todas 1 

as escolas da rede es tadua l , envolv idad pe la greve, a f im de conscien 
t i z a r ou mob i l i z a r junto os professores g r ev i s tas na impor tanc ia na 1 
l u t a pelos d i r e i t o s dessa ca t ego r i a . 

Realizou-se va r ias reunioes para ana l i z a r as propostas e 
b o l e t i n s in fo rmat i vos com declaracoes do governo es tadua l . Onde cons-

http://comunida.de
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tatava-ae o deacanao quanto as re i v ind ieacoes exig idaa p£$os l^lre^lssoj^ 
res g r e v i s t a s , 0 n i v e l de negociacoes quase nao e x i s t * eat re ^ r ^ e a a o 
res e governador em consequencia disso o movimento de estenda e i 
vez mais se f o r t a l e c e . 

Tentou-se na medida do poss l ve l fazer um traba lho conjun-
to com os professores g r ev i s tas procurando co le t ivamente , meios ou • 
sub-s id i os para a g i l i z a r o f o r ta l ec imento deste movimento. 

0 engo j amen to das e s t a^ i a r i a s nab cont inuou jun to ao movi, 
men to g r e v i s t a em v i r t u d e do teraino da darga h o r a r i a exigida^pief a^ f i s 
c i p l i n a Eetagio Supervisiona&> de Supervisao Eaco^gff ^^o.$ Vjeaae moti. 
vo encerrou-se as a t i v idades p r e v i s t a s para a fase*ti§ e s tag i o . 



Apois real izacao de am traba lho p r a t i c o , d eduz-^b^tif f^srff 
por demais grafic'fecaride, uma vez que oportunizou-se t r aba lha r com s i -
tuacoes d i v e r s i f i e d - 3 e ao mesmo tempo co locar em p r a t i c a algumas * 
t e o r i a s recebidaa ao longo do curso . 

Diante das exper iencias v i v i das durante o estagio ra l i zado, 
nota-se a acoraodacao do pro fessor , como tambem a f a l t a de preparacao • 
consc i ente f no aentido de l e va r o educando a comecar l u t a r uma educa—* 
cao condi~ua com a aua r ea l i dade . Por isso teve-se a preocupacao em re 
r e a l i z a r eatudos juntaraente com 0 8 professores e administrate res , abor 
dando temas, fazendo r e f l e t t r a a consc iencia c r i t i c a dos meamos para u 1 

uma poss i ve l mudanca no ensino, pois sabe-ae que nao ocorre mudanca de 
cima para ba ixo , mas o pre tex to e o propos i to ae a r t i c u l a na medida em 
que cada am aasume uma pos tura f r en te a determinada s i tuagao . 

Tentou-ae na medida do poss i ve l fazer em trabalho conjunto 
comoo professor mostrando aasim o verdadeiro papel do a u p e r v i 8 o r esco
l a r e ainda a i n p o r t a n c i a em o educador t r aba lha r tomando por base a r 
rea l idade concreta do educando. 

Nao esquecendo de r e l a t a r as d i f i cu ldades aurgida durante 1 

o periodo de formacao academica como tambem especif icamente durante a 
p r a t i c a pedagogica na i n s t i t u i c a o do es tag io , algumas a t i v idades deixa, 
ram de ser roalizada em decorrencia da paral izacao das aft la* acontecen 
do a greve dos professores da rede es tadua l . 



P O N T O S P O S I T I V O S 

- Oportunidade de contac tar raais de per to con os |>roblemas 
educacionais. 

- 0 apoio recebido pe la escola que o ra r e a l i z a o s par te do 
es tag io , 

- A par t i c ipacao das s s t a g i a r i a s no movimento g r e v i s t a , 

- A rec iproc idade de exper iencias entre e s tag i a r i a s x p r o 
fessores. 



P O N T E S N E G A T I V O S 

- Sendo o e s t a ; i o a u l t i m a etapa do eurso, e por isso 
considerada a mais impor tante , nao dever ia ser apenas 
um per iodo , 

- Fa i t a de or ientacoes por par te da equipe de o r i en ts , 
dores, diretamente nas escolas. 

- A nao cont inuidade do estagio nas escolas. 

- Q descompromisso de alguns alunos nas reunioes . 



S U G E S T O E S 

- uue haja em acompanhamento mai3 d i r e t o por pa r t e da 
equipe de o r i en tadores , 

- Que haja em especie de planejamento p a r t i c i p a t i v o * 
juntamente com as e s t ag i a r i a s para d i s c u t i r junto as 
a t i v idades a sere::: desenvolvidas, 

i» Que a u n i v e r s i d a i e c r iasse uma Hescola mole lo " para* 
real izacao do es tag io . 
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PAUTA DE BBgBdfl 

LOCAL: Escola Estadual de 12 Grau Desembargador J3oto de MenesesT 

DATA: 11/03/86 

RESPONSXVEIS: 

03 j : ] r i /03 : 

- Bsclarecer nosso ob j e t i v o na escola. 

PARTICIPANTES: 

- Professores, adminis t rador e e s t a g i a r i a s . 

ASSu::roj A SE:L;M D I S C U T I D O S : 

- Ap l i c a r ques t i onar io com profe33ores para c o l e t a de dados 
a f im de in i c i a rmos :o o t rabalho na esco la , 

- D i s c u t i r a r espe i to do funcionaraento da escola, 
- D i s c u t i r junto aos professores nossa proposta de t raba lho , 

MfiTODOLOOIA U T i l l ZAPA: 

- Conversa in f o rma l com aplicaoao de ques t i ona r i o , 

CONCLUSflO: 

Foi sugerido pelos professores da escolr que se apresente • 
novas t ecn icas , assim como or ientacoes adquadas, ou mesmo novas meto-
l o g i a s , a f im de s e r v i r de subsid ios para melhorar o n i v e l de aprendi. 
zagem no que se re fere a l e i t u r a , j a que os nesmos alegara d i f i c u l d a - * 
des e n c o n t r a d a 3 nesse 3ent ido . 

Aprovacao da cr iacao do polo tab de saude, ou mesmo CANTINHO 
DE SAtJDE, por a escola tambem ser parr demais carente nesse* 
aspecto. 
Necessidade de uma maior or ientacao a turma da l a 3 e r i e , • 

por es ta ser alen de numerosa, heterogonea e pr inc ipa lmente 
se c o n s t i t u i r em sua ma ior ia por a l uno3 nao a l f abe t i zado , • 



.Aera/ 

exig indo por sua vez uma aa i o r preocupagao e prepa/fcgao do' 
pro fessor , D i f i c u l t a n d o assim o ritrao de aprendizagem « e a l v 

guns dos alunos. V 3 

<• 

M S S I I O N A R I Q AOS PROFESSORES 

1) - Voce sente d i f i c u l d a d e em ensinar alguaa d i s c i p l i n a 2 ^ u ^ ( f e ^ p o r ' 

que? ^ 2 T 5 » ^ 

2) - Voce sente necessidade de uma or ientagao supervisora? 

3) — Qual o papel do 9 f i Centro Regional aqui na Escola? 

4 ) - Qual a 3e r i e que raerece ou necess i ta de maior orientagao? 

5) - Que sugestoes voce ( s ) apontar ia para que possamos desempenhar um 
bom trabalho junto a escola? 



TABULACfo) DO ^ U E Q T I O N X R I Q APLICADO AOS PROF J33ORES 

As d i f i cu ldades encontradas no tocante a metodologia d i z 
r e s p e i t o , p r i n c i p a l - pnte a f a l da de m a t e r i a l d i da t i c o por a escola 1 

ser por demais carente , tanto nesse sent ido como em o u t r o s . Ficando a 
cargo do professor c r i a r meios ou forraas de ensinar para quebrar a me. 
no ton ia que as mermas alegam estar e x i s t i n d o . E ju3tarnente por i s s o , ' 
reclamam uma maior or ientagao superv isora nes3e aspecto. 

Por out ro lado a s e r i e que necess i ta de uma maior o r i e n t a - 1 

goo e a l a s e r i e , uma vez que os alunos desta s e r i e na sua ma io r i a 1 

nao sao a l f abe t i zados . 

Os professores sugerem d iante tudo expos to acima que se ja 1 

t r a z i d a novas tecnicas ou meios que venham dinamizar e rootivar, v i san 
do maior n i v e l do aprendizagem. 

Com esta discussao, ooservamos as d i f i cu ldades ex i s t en t e na 
escola no tocante nao so a metodologia ap l i cada em s£, nao dispoe de 
r e c u r s o 3 que po3sam b ene f i c i a r o educando, uma vez que nao a escola 1 

recebe qualquer t i p o de orientagao,- f icando assim a cargo do profesv* 
sor descobr i r formas para raelhorar e/ou raudar a r o t i n a das au las . Por 
ou t ro l ado , naoresta duvida que o professor nao deve a g i r somente co
mo agente de informagoes, mas como um verdadeiro educador. Nao promos 
vendo uma oducagao meramente raecanicista, nao abr'ndo a33im espago pa 
r a o lado c r i a t i v o que toda c r ianga tem. 



ROTBIRO DE ATIVIDADES; l a Ser ie 

Comunicagao e Eapressao 

Q B J E T I V O : 

- Despertar o in teresse pe la l e i t u r a , atraves do l i v r o t a x -
t o . 

METODOLOGIA; 

- L e i t u r a de palavras ex is tentes na sa la de aula obedecendo 
as seguintes etapas: 
• Palavras relacionadas e f i gu ras 
• Palavras sera f i g u r a s . 

Q B J E T I V O ; 

- Ap l i c a r tecnicas de l e i t u r a 

METOJOLOGIAl 

a) Incentivagao 
• Anal ise de ^ravuras com as criangas 
• Exploragao de exper iencias BObra o assunto. 

b) Apresentagao de palavras novas u t i l i z a n d o os seguintes 9 
recursos: 
. Uso do quadro de g i z 
• Uso do f l ane logra fo 
. Uso de f icha3 

c) Exploragao de palavras de acordo com a rea l idade da cr ian 
ga: 
. Uso de gravuras 

ftBJETIVQ; 

- Compor o i labas em pa lavras . 

M ; - T 0 D 0 L 0 G I A : 

- Apresontacao de um car taz i l u s t r a t i v o da s i l a b a a ser os* 
tudada. 



- Iraprovisao de uma h is t o r i a r e l a t i v a a s i ' a b 
os alunos fiquem interossados . 

03JETIV0: 

- Estudav palavras de acordo con a rea l idade v ivenc iada pe 
l o a luno. 

METODOLOGIA; 

- Apresentaoao de car tazes , gravuras ou ainda atraves de * 
h is t o r i a relacionados a palavra* 

0 3 J E T I / 0 ; 

- Observar espacamento r egu la r entre pa lavras . 

METODOLOGIA; 

- Observagao da e s c r i t a f e i t a pelo professor no quadro de 1 

g i z . 

- Copias de palavras e pequenos trechos apresentando domi* 1 

nio no trago das l e t r a s 5 c-spagamento entre pa lavras . 

D U R A C X Q I 

AVALIACKO; 

0 r e f e r i do piano f o i elaborado para ser executado num pra 
zo de 3 0 d i a s . 

Os alunos apresentarao in te resse pe la l e i t u r a , atraves de 
exerc i c i os i s u a i s com u t i l i z a g a o de gravuras, 
Exerc ic io e s c r i t o envolvendo situagoes ou exper iencias vi^ 
v idas pelo a luno. 
At iv idades o r a i s para exploragao de estudo de pa lavras . 
Exploragao de textos novos para i n c e n t i v a r o gosto pe la 1 

l e i t u r a . 



R0T2IH0 DE ATI7IDADE3: 1 S e l l 

Matematica 

I OBJETIVO; 

- Representar conjuntos com respect ivos elementos: 
f l o r e s , arvores , f r u t a s , objetos e e t c . 

METODOLOGIA: 

- Uso do quadro de g i z 
- Uso de gravuras 
- Comparagoes com situagoes d i v e r s i f i c a d a s . 

OBJETIVO: 

- I d e n t i f i c a r quantidade de elementos nos con juntos f mos— • 
trando os elementos que pertencem ao mesmo conjunto . 

METODOLOGIA: 

- D i s t r i b u i c o o de m a t e r i a l d i da t i c o para i d e n t i f i c a r os e le 
mentos que^pertencem ao mesmo con junto , 

- U t i l i z a gao do l i v r o - t e x t o mostrando a quantidade de e le 
mentos nos con juntos . 

- Reuniao de objetos do aluno para formagao de conjuntos 1 

Como: l a p i s , borracha, cadernos) 

OBJETIVO: 

I d e n t i f i c a r conjuntos quanto ao numero de elementos, 

METODOLOGIA: 
- Vi3ualizagao de gravuras com os numero3 n a t u r a i 3 . 

- Apresentagao de m a t e r i a l , fazendo a d i ferenga de ob j e tos . 

OBJETIVO: 

- D i s t i n g u i r conjuntos i gua i s de conjuntos d i f e r en tes a t r a 
ves de simbolos m e ^. 



METODOLOGIA; 

- U t i l i z a c a o de f i chas com os sirabolos = e ^ em um 
nado con junto , a f im de mostrar a quantidade de elementos. 

I I DUKACTfo: 

0 r e f e r i do piano f o i elaoorado para ser executado num prazo 
de 3d d i a s . 

H I AVALIACRO; 

As a t i v idades p**anejadas a ••rem apl icadas despertarao i n t o 
resse pelo estudo de conjunto atraves de v isua l i zacao de gravuras. 

- U t i l i z a c a o de f i chas com os simbolos 8 e 5*. 
- Exerc ic ios e s c r i t o s atraves do l i v r o - t e x t o . 
- At iv idades o r a i s envolvendo s i tuac f es d i v e r s i f i c a d a s . 



TEXiQ DIoCIJTIDQ 

5emana Janta 

Jesus C r i s t o , o F i lho de Deus, nasceu em Belem, 
Depois, mudou-se coia seus p a i s f Jose e Mar ia , para a c i d a -

dezinha de Nazare. i t a 

Quando completou t r i n t a anos f comecou a enaj^pajV^B ^ovo^ue: 
- Deus e nosso Pai e nos devemos v i v e r ur^jjgftop^&zendo o • 

bem a todos. 
Durante sua v i d a e le ajudou a todos que iam p r o c u r a - l o , 
- curava os doentesj 
- consolava os a f l i t o s ; 
- r e s t i t u i a a v ida aos mortos , 
Mesmo assim, algumas pessoas qu i3e ram mata - l o , Por isso e le 

f o i condenado a. morte numa c ruz . 
Durante a semana santa lembrarao-nos do grande amor de Jesus 

para conosco, Ele deu sua v ida por nos, para nos alcancar o perdao de 
nossos peuados. 

BI3LI0GRAFIA: 

tiDUCAgXO INTEGRADA - RELIGlXO MORAL E CIVI3M0 



TSXTO SfiSBB 2. H A L L E Y 

Na sua passagera a n t e r i o r pelas proximidades da t e r r a . En 1 

1970 o cometa de Hal ley deslumbrou e atemorizou as pessoas com a sua* 
cauda. E como os c i e n t i s t a s da epoca dispunham. apenas de equipamentos 
rudimentares e poucas, - i "ormacces sobre o a s t r o , a populacao nao po 
d e r i a mesrao r e s i s t * ' * a cauda de boatos que surg i ram. Diz ia-se por 1 

exemplo, que a fusao da atmosfera da t e r r a com o cometa d a r i a or igem' 
a um gaz venenoso, o que fez com que algumas pessoas r i c a s mandassem* 
c o n s t r u i r abrigos bl indados para a protecao de suas f a m i l i a s , Outras, 
de menos recursos, fecharam desesperadamente as fendas de p&oftaa e j a 
nelas de suas cases a f im de e v i t a r a penetracao do gas, E nao f a l t o u 
ate quem inventasse um cer to " e l i x i r ant i comota" . 

Com estes sentimentos encanto e temor, em Minas Gerais , 1 

um menino que se t o r n a r i a um grande poeta s s i s t i u a passagem do come
t a . Seu nome: Carlos Drummand de Andrade. Em I960, meio seculo mais 1 

t a rde , e le escrever ia numa c ron i ca para a r e v i s t a Mundo I l u s t r a d o : • 
"Aos sete anos imagine ! que i a preser ic iar a morte do mundo ou morre - ' 
r i a com e l e 0 Um cometa mal—humor ado v i s ! t a r l a o espaco. Sua cauda t o -
c a r i a a Terra e tudo e s t a r i a acabado. Preparei-me para morrer com t e 
mor e cur i os idade . 0 que aconteceu a n o i t e f o i maravi lhoso. 0 cometa 
apareceu denso de l u z , E airosamente d e 3 l i z o u sobre nossas cabecas 1 

sem nos dar conf ianca de nos ex t e rminar " . 

0 HALLEY g UM SINAL DE DESGRAOA? 

Nao f o i em 1910 que o Hal ley provocou angust ia e panico pe 
l a p r i m e i r a vez, Nas c i v i l i z a c o e s mais an t i gas , sempre se ac red i tou k 
ant i gas , sempre se acred i tou que as chuvas de meteoros e os cometas • 
tinham origem d i v i n a e eram usados pelos deuses para mostrar a l e g r i a * 
ou c o l e r a . Desde 240 a.C. , quando se fez o pr ime i ro r e g i s t r o do come
ta de Ha l l ey , a3 sua3 passagens foram aasociadas e grandea t raged ias . 
Entao, o Hal ley prenuncia desgracas? Os c i e n t i s t a dizera que nao Paulo 
C a m i l l i , engenheiro e l e t r on i co do I n s t i t u t o de Pesquisas Espoc ia is , • 
a f i rma : "Nao ha nenhuma relacao necessaria entre a passagem do cometa 
e esses acontecimentos". 



"Coraetas sao astros que se parecem oom uma es£r-ela eii 
t a em uma nuvem de f raca luMnos idade . Ess a nuvem e que sugerf, a ima/ 
gem de uma c a b e l e i r a " . Os cometas podem apreoentar t res pa r t es : 

1 — 0 nucleo e a regiao c e n t r a l do cometa e a que possui* 
maior b r i lho# 

2 - A como, segunda par te do cometa, contem gases e M ^ * * 

r a . E l a envoi ve o nucleo , ^ ^ j t f c 0 * 
3 - As caddas, u l t i m a parte do cometa,g j^Eduas, ambas • 

formada3 pelos gases e poe i ra que tambem compoem a coma, Bstas duas ' 
caudas pddem chegar a medir ate 150 milhoes de qu i l omet ros . a d i s t a n 
c i a entre a Terra e o So l , Em 1910, a cauda do Hal ley a t i n g i u dois* 
tercos desta extensao: 100 milhoes de qu i l ome t ros , 

QUEM DB3C08RIU Q. HALLEY? 

Foi Edmund Hal ley quern, em 1682, peeviu pe la pr i rae i ra vez 
que o cometa de Hal ley v o l t a r i a a que isso se repet i fc ia a cada 76 anos 

QUAL 0 MELHOR PSRI0D0 PAR. * u 

No f i n a l de f e ve re i ro e i n l c i o de marco, o Hal ley podera' 
ser v i s t o a olho nu , e o melhor momento para observa-lo e um pouco an 
tes do na3cer do S o l . Na Seaana Santa e le es tara a l t o no ceu e mu i t o 1 

b r i l h a n t e , Mas sua menor d i s t a n c i a da Terra sera no d i a 12 de a b r i l , * 
quando e le b r i l h a r a do lado esquerdo do Cruzeiro do S u l . 



VSRDADES & MENTIRA3 

SOBRE & fNDIO BRASILEIRO 

Subestimados muitas vezes nos cursos de H i s t o r i a do Bra-
a i l , os fnd ios sao f frequentamente, v f t imas de preconce i tos , 0 mia 1 

em que se comemora o Dia Nacional do fnd io e uma boa oportunidade pa, 
r a uma aula de revisao da f i g u r a do f n d i o , t a l como e l a e apresentar-
da na t o l e v i aao , nos f i lmes e em l i v r o s d i d a t i c o s . Aqui a an t ropo l o -
ga Norma Abreu T e l l e s , e s p e c i a l i s t a neste assunto, v a i a judar voce a 
preparer essa au l a , 

Quando eu era c r i anca , que r i a saber como v iv iam os h a b i -
tantes de nossa t e r r a , antes dos Portugueses chegarem, Mas na escola, 
a H i s t o r i a do B r a s i l e ra ensinada a p a r t i r do d i a descobrimento como 
se um pais pudesse coraecar com data marcada. F i z faculdade de H i s t o 
r i a e c on t i nae i a quase so poder estudar a Europa. B u i , entao, para 1 

o curso de Antropo log ia e escrev i um l i v r o aobre oa preconceitos con 
t r a os fnd ios nos l i v r o s d i d a t i c o s . So entao percebi que f i z e r a a t e 1 

a l i t i n h a sido t en ta r responder as perguntas da minha i n f a n c i a . 

Os fndios vivem na miser ia? 

Ha alguns anos, um grande antropologo demonstrou que t o -
das as sociedades geram necessidades em seua membroa. E que a noasa 1 

aociedade c r i a necessidade que poucas pode atender planamente. Ja as 
sociedades indfgenaa nao ao atendem in te i ramente as necessidades que 
geram como ate vao alem: criam excedentes. Entao, por este angulo, * 
noa e que vivemos numa aociedade de penur ia . De qualquer forma, a i n 
d igenc ia e a mendicancia nao exiatem entre oa f n d i o s , 

Eles sao realmente pagaos? 

Antigamente pensavamos assim: se somos super io rea , entao 
o nosso Deus e, tambem, super io r aoa dos f n d i o s . Alguns l i v r o s d ida * 
t i c o s chegam meamo a apresentar a catequese como um bem maior que • 
doamoa aos f n d i o s . No entanto , na hora em que um fndio3e convencido^ 
de que,tudo aqui lo em que acreditando a i d e i a da super ior idade do • 
branco t Hoje, f e l i zmente , 03 m i s s i onar i e s , comegam a de ixar de lado* 
a conversao dos fndios para dedicarem-se apenas a. a s s i s t enc i a s o c i a l . 



A f i n a l , a pa lavra pagao so tem sent ldo se compreendida em r a ^ g a o j a a 
nosso Deus. Nem todos os fnd ios tem um deus, mas todos teW^pelo me~*^l 
nos alguma explicagao para o surgimento do mundo. Os Guajrania* °por * 
exemplo, tem uma f i l o s o f i a complicadfssima que envolve n%o um deus • 
mas a " t e r r a sem males" que eles proeuravam. Outro povo/to I f cp i , e a / 
vezes e mostrado como adorador de Tupa, o t rovao , que s e r i a \tra*«4«tfs. 
Na verdade, os Tupis nao supunham encontrar deus na natureza . 

Sao alegres como se comenta? 

Apesar de todas as d i f i cu ldades que os fnd ios enfretam,* 
aimda e possfve l pensar neles como em pessoas a l egres . As suas neceg 
sidades sao atendidL pe l a sociedade em que vivem. Assim, nao tem ml. 
maiores motivos para a i n f e l i c i d a d e . Apesar d i s t o , como nos, eles • 
tembem sentem ciumes, va lor izam o a ta tua (%ue as agoes corajosas lhes 
dao, por exemplo) e tem a t r i t o s . Um motivo r e a l de i n f e l i c i d a d e para 

0 0 £0 

eles e ser s o l t e i r o . ^uem e s o l t e i r o nao tem aem oa cunhados para 1 

ajudar a fazer a pa r t e dos serv icos 4ue lhe cabe dentro da d iv i sao * 
t raba lhoa , nem tem a mulher, que faz a o u t r a par te dos s e r v i c os , E,1* 
portanbo, torna-se a inda mais pobre na comunidade, 

Agem sempre com agresaividade? 

Para i n f c i o de converaa, acho que temos de reconhecer • 
que nos p ropr i o s somoa muito agress ivos , a toda hora, no on ibus , na 
r u a . Quanto aos f n d i o s , ha um t i p o de agresaividade neles que me par-
rece j u s t i f i c a d a , fi aquela provodada pe la invasao das t e r r a s deles ( 
pelos brancos, \ pa r t e i s to e verdade que ha sociedades indfgenas em 
que as cr iancas maiores batem nas menores, Em o u t r a s , aao as c r i an^ * 
gas que apanham das menores. Porem, a impressao que as vezes se tem 
de que eles estao se matando e se comendo nao e verdade i ra . A l i a s , o 
canibal ismo indfgena tem sido mal compreendido entre nos. Os fnd ios* 
que comem gente nao fazera i s t o por estarem com fome. Ha entre elea a 
i d e i a quaae r e l i g i o s a de que o canibal ismo permite conservar dentro* 
do grupo deles a f o rga de uma pessoa que morreu. Como se, ao comerem 
a came de uma pessoa, pudessem manter entre e les a energ ia d e l a . 

A cr ianga f n d i a tem educagao? 

Mui ta gente v i u recentemente, na t e l e v i s ao , numa se r i e • 
de documentarioa sobre o Xingu, a conv ivenc ia amorasa que os fnd i ea ' 
tem com suas c r i ancas , Numa cena, homens tr inavam uma danga guerrei— 
r a . De repente , um menino resolve f i c a r cutudando os pes dos guerre^, 
roa . Nlguem teve uma unica a t i i u d e de impaciencia com e l e . Pois bem, 
a educagao entre os fnd ios cons i s t s em ver a fazer , Sem l o c a l nem • 



hora r i o determinados. Em c e r t a f a i x a de idade, todae as fl^ancas^d^V 
mesmo sexo comegam a fazer c o i sa . Digamoa, os meninos v fe pes,oja$. fi*% 
ouvindo as h i s t o r i a s dos mais velhos que as cr iangas a i t o n d e n o ^ m i * 
t oa . Entao, polo fa to de a educagao deles t e r estas c a r a ^ t e r s t i c a a < ^ 
que a questao da a l fabet izagao dos fnd ios se to m a controver ' t ida>> / * 
Quando ae i n s t a l a d a uma escola numa a l d e i a , impoease uma d iv i sao que 
nao e x i s t i a antes . Passa a haver um luga r especf f ico para a educagao. 
Alem d i s t o , leva-se asa lde ia a convicgao, que e 80 nossa, de que • 
aprender a l e r e fundamental. I a to porque nao va l o r i z anos , como eles, 
a t radigao da c u l t u r a o r a l . E p i o r : atraves da a l fabet izagao outros* 
va lores da nossa c u l t u r a sao passados a e l ea . Por out ro l ado , no en* 
t a n t o , veraos nos Estados Unidos e no Canada que muitos foraa para a 
univers idade e, depois, paaaaram a usar o conhecimonto a4qui r ido a l i 
em defesa dos gaupos a que pertenciam. 

Sao mais atrasadoa que nos? 

Ha l i v r o s d i d a t i c o s em que os auto res afirmam: "0 fnd io * 
eata na Idade da Pedra P o l i d a " . E nos natura lmente , estamos na Idade 
Atomica. Entao, somos supe r i o r es . 0 maior problems destea l i v r o s e 1 

que ainda difundera a t e o r i a do evo lucionisno s o c i a l , Segundo t a l teo 
r i a , a humanidade percorreu ao longo da H i s t o r i a uma eacala ascanden 
t e . Os fnd ios estariam no pr ime i ro degrau deata eacala e o homem oc-L 
d e n t a l , europeu, ljurgue8, e s t a r i a no topo. Esta t e o r i a e f a l s a . A 1 

h i s t o r i a da humanidade se desnvolveu em muitas d i regoes . Os povos in , 
dfgenas existem ha mi l en ios e durante este tempo acuraularam conheci— 
mentos, aperfeigoaram tecnicas e ae modi f icaram, como nos. 0 conheci, 
mento que dominam d i z respe i ro a necessidade de viverem bem. Eles co, 
nhecem as e s t r e l a s , as estagoes c l i m a t i c a s , as eraas, aabem cagar, $ 
p l a n t a r e c o l h e r . ' E , alem d i s t o , tem dangas, r i t o s , m i toa , p in tu raa * 
corpora ia e magnfficas ar tea p lumar ias , 

fi verdade que aao preguigoaos? 

Temoa um concei to de t raba lho que e c r iado pelo noaso mo. 
do de produgao economica. Como no ca lcu lo do v a l o r dos nossos a a l a - 1 

r i o a e levado em conta o numero de horaa que t r a b a l h a m o 8 , a c r e d i t a - ' 
mos que tempo e d i n h e i r o . Oa fnd ios trabalham apena8 para a a t i s f a z e r 
aa suas necessidades. Se cr iarem algum instrurasnto que reduza o tem
po gasto no t r aba lho , nao i r ao ap ro v e i t a r , como nos o farfamoa, para 
acumular mais d i n h i e r o . Na v i d a economica das t r i b o s i s t o nao f a r i a * 



s e n t i d o . Eles aprove i tar iam as horas ganhas para fazer A lgo que 
gassem realmente impor tan te # V ia j a r i am, v i s i t a i a m outvgs peaeo/'as 
bom lembrar que os europeus do norte tambem acham os tyrasileirasv 

dizem que por sermosaassim e que estamos atrasados cul ' turalmente < 
relacao a e l e s , 0 que, e c l a r o , nao e verdade, ^ J A 

e 

•ATP *>* 



D I A DO fNDIO 

M C S I C A J 0 cravo br i gou com a rosa 

0 fnd io usava o arco 
A f l echa e o tacape 
Seu Deus era Tupa 
Ciue adorava to da manha 

Cora a caca e com a pesca 
0 fnd io v i v i a f e l i z 
Andando de r r i o a r i o 
Coraendo sua r a i z 

Foram eles os p r ime i ros 
Habitantes do B r a 3 i l 
tfiva o ind i o f a -ue i r o 
No 19 de a b r i l . 







At iv idades desenvolvidas g ara comemoracao do Di 
balho: 

- Conversa in fo rma l com os alunos de l a e A 
trando a importanc ia do d i a do t rabalho descando as p r i 
so es; 

DESFILE DAS PROFISSDES 

Organizacao: nomeia-se um coraentarista (a luno ) para n a r * 1 

r a r a impor tanc ia de cada p r o f i 3 s a o , durantte o d e s f i l e 1 

f o i t o pelas c r iangas . 
- Um grupo de 05 alunos recebe uma f a i x a em homenagem a 
cada p ro f i s sao ; 

1 a luno: Homenagem ao medico. 
1 a luno: Homenagem ao a g r i c u l t o r . 
1 a luno: Homenagem ao pro fessor . 
1 a luno: Homenagem ao estudante . 
1 a luno: Homenagem ao padei£o« 



SESSBO DE ESTUDOS NA UNIVERSIDADE 



T E X T O 

LEITURA3 PARA 0 1£ GRAU 

CRITgRIOS DE SELECSO E 3UG53T0E3 

Saberaos que a exper ienc ia i n f a n t i l de contato com os l i 
vros deve anteceder a idade esco lar . Podemos d i ze r que a c r i anca de 
ve descobr i r o prazer da l e i t u r a muito antes de aprender a l e r . Tais 
afirraagoes remetera a importanc ia do ambiente f a m i l i a r na formagao do 
hab i to de l e i t u r a . Mas, embora a atuagao do3 pa is se ja fundamental , 1 

e para o professor que convergem as maiores expec ta t i vas . Tal s i tua?~ 
gao con f i gura -se , h ia tor i camente , a p a r t i r do raomento em que a esco* 
l a passa a ser responsavel pe la a l fabet izagao da i n f a n c i a e assume 1 

sua formagao educauiva p o s t e r i o r . Cabe, entao, ao professor i n i c i a r ' 
a c r ianga nas l e t r a s e i n c e n t i v a r - l h e gosto , visando a desenvolver o 
hab i to da 3e i t u r a . fi e le quem va i i n d i c a r os l i v r o s ao a lunos, o fere 
cendo-lhes um r e p e r t o r i o de t i t u l o s em que possam se movimentar, se-* 
gundo suas pro ferenc ias e i n t e r e sses . 

Por tanto , o p r ime i ro passo para a formagao de habi to de' 
l e i t u r a na escola d i z respe i to a selegao do mate * ' . a l . Alguns c r i t e - -
r i o s devem ser levados em con..a: 

l . F i n a l i d a d e da l e i t u r a 

As a t i v idades de le i turaera sa l a de aula atendem a dois • 
objfetivos basicos: infornagao e recreagao. No pr ime i ro caso, o texto 
fornece dados espeef f icos para um campo de estudo do curracu lo ou i n 
formagoes genericas sobre fa tos da a tua l i dade . 0 pro fessor va i i n d i 
ca r , entao, l i v r o s , jo m a i s , r e v i s t a s e out ros per iod icos sobre o as 
sunto em pauta em determinado momento. 

A l e i t u r a r e c r e a t i v a nao v i s a a aquisigao imediata de 
conhecimentos, mas e l a e necessariamente pedagogica, uma vez que pas 
sa sempre ao l e i t o r uma mensagem, mesmo que se ja : "Nao ha raensagem,o 
iraportante e nos d i v e r t i r m o s " . 0 mesmo autor a f i rma que "um l i v r o s p a 
r a a juventude, antes de tudo, e um l i v r o que os jovens leem comppra 
zer " , 0 l i v r o sera tanto aa is agradavel quanto mais o aluno erabre— 1 

nhar-se no conteudo humano cont ido no t e x t o . 

Enquanto a l e i t u r a i n f o rma t i v e e alvo de todas as d i s c i -
p l i n a s , a l e i t u r a r e c r e a t i v a , de l i v r o s de f icgao e poesia, d i z res, 

p o i t o especif icamente ao professor de Portugues. Por tan to , e l a deve' 
ser uma a t i v i dade p r i o r i t a r i a no pro;raraa de estudos de l inguagem. 



Seu exe rc i c i o p o s s i b i l i t a r a ao aluno uma forma h a b i t u a l /^ i lazer^ ad* 
memso tempo em que agugara seu e s p i r i t o de ana l i se e cr f t f ica- 'da Xkte 

r a t u r a como expressao c u l t u r a l . 

2. Qualidade do m a t e r i a l /../.«•'.<*•'• 
••«•«»•«* 

A qual idade do m a t e r i a l e f a t o r dec is ivo para a e f i c a c i a 
do t raba lho com a l i t e r a t u r a i n f a n t o - j u v e n i l na esco la . Impoe«se f en 
tao , o problema da adequagao dos textos ao p u b l i c o . E s c r i t a por um • 
adul to para um l e i t o r c r i anca ou jovem, t a l l i t e r a t u r a apresenta na 
genese de 3eu processo oomunioaolonal a relagao ass imet r i ca entre os 
elementos. A adaptagao dos componentes do tex to a rea l idade do l e i t o r 
e uma forma de atenuar a a s a i n e t r i a 9 A qual idade das obras deve ser 
oensada, p o r t a n t o 9 a p a r t i r dos diversos n i v e i s de adaptagao: 

2 . 1 . Assunto 
0 l i v r o descinado a cr iancas e .lovens pode apresentar os 

mais var iados temas e assuntos f desde que adaptados a compreensaaodo 
l e i t o r e s fegni f icat ivos ao seu u n i v e r s e fi impor tante , sobretudo, • 
que o t e x t o , ao mesmo tempo em que funcione como um intrumento de i n 
tegragao do suje i toaao meio, atraves da aceitagao dos padroe3 social, a, 
conduza-o r e f l e f c i r sobre oa r ea l idade , posicionando-se c r i t i camente * 
d ian te da mesma. Para i s so , e neceosario que a f i g u r a do h e r o i , a qft 
quel o l e i t o r 3e i d e n t i f i c a r a , p r o j e t e a imagem de uma c r i anca em- 1 1 

preendedora, que age e i n s t i g a as demais personagens a. agao. Sua t r a 
j e t o r i a a l evera ao amadareciraento, a d e 8 c o b e r t a de valores e nao a 
simples aceitagao da norma a d u l t a . 

2 .2 . E s t r u t u r a da h i s t o r i a 
A l i t e r a t u r a i i n f a n t i l deve r e p e t i r o modelo do conto de 

fadas t r a d i c i o n a l , que a exper i enc ia demonstrou ser o de maior suoes 
30 junto aos l o i t o r e s . A h i s t o r i a abre—secom uma si tuacao de caren- 1 

c i a ou c o n f l i t o , a qual sobrevem uma agao saneddora. Para reso lver o 
problema, o hero i v i ve uma s e r i e de pe r i p e c i a s , contando com a ajuda 
de amigos (e objetos magicos) e lutando con t ra obstaculos impostos 1 

por i n i m i ;os e situagoeo adversas. S impor tante , contudo, que o f i n a l 
se ja f e l i z : o he ro i deve ser sucesso em sua empresa, e l i m i n a r oa an-
tagonista3 e a t i n g i r e alvo pre tend ido . Essa e exatamente a men3agem 
da l i t e r a t u r a i n f a n t i l : "que a l u t a c on t ra as d i f i cu ldedes graves * 
na v i d a e i n a v i t a v e l , e par te i n t r i n s e c a da e x i s t enc i a humana - mas* 
que se a possoa nao se i n t i m i d a mas se de f ron ta de modo f i rme com as 
opressoes inesperadas e muitas vezes i n j u s t a s e l a dorainara todo3 os* 



obstaculos e, ao f i m , emergira v i t o r i o s a . 
2 .3 . E s t i l o A? ,o?>' 
0 desempenho l i n g u i s t i c o do e s c r i t o r deve Vestar de v acor r 

\ ' ; 

do com as capacidades cogn l t i vas cogn l t i vas i n f a n t i s , p^ra que a 0< 
municagao entre anbos realraente 3e e f e tue . E impor tante , entao>',- que 1 

o autor es t e ja atento as poss ib l idades do l i n g u a j a r da c r i anca , que' 
VPO funcionar como mcdelo para a l i t e r a t u r a a e l a ind i cada , Uma pes-
qu i sa de Bernhard Engelen constatou o segu inte , quanto a f a l a i n f a n -
t i l l 

As estouturas s i n t a t i c a s u t i l i z a d a s pela c r ianga sao, co, 
mo se sabe, re la tivamente simples e podera ser assim oa- 1 

cacter i zadas : 
- Frases re la t ivamente c u r t a s . 
- Slos f r a s a i s re la t i vamente c u r t o s . 
- foucas frases subordinadas, geralmente de p r ime i ro C'-4 

g rau . 
- U t i l i z agao minima da voz pass iva . 
U t i l i z agao rauito pequena de a t r i b u t o s mais complexos. 
- U t i l i z a gao muito pequena de no ra i na l i z agoes mais com—' 
plexas (...) 
- U t i l i z a c a o minima do discurso i n d i r e t o . 

- F a l t a quase t o t a l de compostos nominais mais comple

xes* 

Da mesma forma, o vocabular io u t i l i z a d o deve ser adegftfe. 
da ao l e i t o r , c o l o q u i a l , e x p r e s s i v e laso nao s i g n i f i c a uma i n f an— 
t i l i z a c a o dalinguagem. Po is , se a imposicao de f a l a a d u l t a expresaa 
aoberania denosso mundo sobre a c r ianga , a i n s i s t e n c i a na reprodu—• 
gao en f a t i c a do discurso i n f a n t l l (como o uso exageracb do d i m i n u t i , 
vo e da onomatopeia) § menosprezo ao l e i t o r , desvalorizagao de sua 1 

capacidade de recepgao da mensagem, 
0 e s c r i t o r deve, p o i s , u t i l i z a r as e s tu r tu ras coloquiais 

e i n t r o d u z i r expressoes mais coraplexas e vocabular io novo, que se • 
e x p l i c i t e no p ropr i o t e x t o , ampliando, assim, o universo U n g u i s t i -
co jovem l e i t o r . 

2 .4. Forma 

As h i s t o r i a s destinadas a i n f a n c i a e a juventude devem* 

c o n s t i t u i r - s e em narragoes l i nea res e dinamicas. A 11neartidade do* 

texto d i z respe i to seu f l u i r temporal - i n i c i o , meio e f im - sem i n 



troducao de f lash-backs ou longas deserigoes, conceitos^piorais e '©3 
p l icagoes ou Just I f icat . ivas do au to r . Tais recursos re^rdaa^a^'acao 1 

e tornam a n a r r a t i v a raai3 complexes, meaos acess ive l ifra 

l e i t o r e s . 

Uma pesquisa sobre os interesses de l e i t u r a nV4Silr^rau , 

constatou o ex i t os do. aventura entre cr iancas e jovens e sua tenden-
c i a de i d en t i f i c agao com o h e r o i . Esses aspectos apontem para a heae 
cessidade de dinamismo do t e x t o . em ter^os de ingredie^t^s^rt i t^SJao e 
p e r f i l de personagem, flG** ^*t f\ftVA0 v B ' * 

2.5* Aspectos exterr.os 

Os a s p e c t s do l i v r o i n f a n t i l sao dados re levantes para* 
a recepgao do me3rao. Devemos l e va r em conta : 

- Capa?- e f a t o r determinante na escolha do l i v r o pe la 
c r i anoa . Logo, e l a deve ser sugest iva e a t r a en t e . S i m - ' 
p o r t an t e , ainda que a capa se ja r ea i s t en t e para nao se 1 

d a n i f i c a r fac i lmente com o manuaeio* 
- Tipo de l e t r a - os t i p o s g ra f i c os devem ser bera l e g ! - * 
ve is e tan to maiores quanto menores foreni os l e i t o r e s . 
- Espossura dos l i v r o s - a ma io r i a dos alunos ent revas ta -
dos pe l a pesquisa r e f e r i d a ante r i c uiente demons i;rou p r e -
f e r enc i a por l i v r o s f i n o s , o que nos l e va a propor qu i 
os textos i n f a n t i s nao sejam por demais ex ternso3 f sobre 
tudo a^ueles destinados a f a i x a e t a r i a mais ba ixa . 
- I l u s t r a g a o : o in t e resse maior do3 l e i t o r e s m i r i n s v o l -
ta-se para os textos acompanhados de mu i t a3 i l u s t r agoes * 
c o l o r i d a s . 2 aeonselhavel qua o numero de gravuras s e j a ' 
maior naqules l i v r o s destinados as oriangas menores. 
I lus t ragoes co l o r idas ou em pre to e branCo devem ser . sc. 

bretudom suges t i vas . Em um bom l i v r o i n f a n t i l encantramo3 gravuras 1 

r i cas em ingred ientes i n t e r p r e t a t i v o s f que completara e enriquecem o 
texto e s c r i t o , nao funcionando apenas como redundancia do me3mo. 



A JAHSLINHA 

A j ane l i nha fechada 
Quando es ta chovendo 
A j ane l i nha abre 
3e o s o l es ta apareeendo 
pra. ca. pra l a 
Pra. ca, p ra l a . pra ca. 



1 £ s i c 4 

VEM CA 31TU! 

Vem ca B i t u ! ( b i s ) 
Vera ca meu bem, vem caj 

Mao vou l a j ( b i s ) 
Tenho raedo de apanhar. 
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SAPO CURURU 

Sapo c u r u r u , na b e i r a do r i o 
Quando o sapo canta oh maninha 
fi po rq.ua tem f r i o 
A mulher do sapo 
Deve es tar l a dentro 
Fazendo rendinha da maninha 
Pra seu casamento* 

http://rq.ua
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P o s s i b i l i t a r a cada mombro do grupo a d q u i r i r conf ianca em s i 
mesmo. alem de c r i a r conf ianca ent re os p ropr i os membros do' 
grupo. 

PREP RACSO: 

Aluno3 andando l i v remente na p r o p r i a s a l a de au la . 
1 . Dado um s i n a l . os alunos agrupam-se de t r es era t r e s . 

2. Dos t r gs alunos que formam cada grupo, um sera o Ppeft* -
du l o , esto e. aquele que f i c a no racio. Os outros do i s ' 
deverao empnrra-lo pelo ombro. de urn lado para o o u t r o . 

3. 0 aluno que desempen a o papel de pendulo devera f i c a r 
com o corpo re to como um f i o de prumo. nao podendo cur 
var o t r onco . 

4 . Os outros d o i s . quo i r ao empurrar o pendulo, devem man 
t a r uma perna para f r e n t e com o joe lho dobrado e a ou— 
t r a para t r as e s t i cada # 



SSSSSO D E JESTGTX) COM PROFESSORES 
( E S C O L A ) 



E3TUDQ DE TEXTO (Sessao de eetudo) 

A S o U I I T O ; A l e i d i z que a escola e x i s t s para todos: 

A l e i assegura que a escola deve ser democratica, i s t o e , 1 

e l a deve es tar aberta a todos. 
Isso nem sempre f o i assim. Durante rauito cempo a ueoola es-fe 

teve reservada a uma pequena m ino r i a , os f i l h o s do pessoal que t inha* 
posses, aos f i l h o s dos doutores que estudavam para se t o rna r , eles 1 

tambem, doutores , A grande ma ior ia dos f i l h o s de operar ios e a g r i c u l -
t o r e 3 nao tinham prat icamente qualquer oportunfcdade de estudar e f i c a 
va condenada ao anal fabet ismo. 

Hoje em d i a , pelo menos no pap >1, a l e i d i z claramente que* 
o ensino de p r ime i ro t j r a u sera o b r i g a t o r i o dos 7 aos 14 a n o s . 

A grande esperanga de todos os que lutaram pe la escola obr i . 
g a t o r i a e g r a t u i t a e que com um ponto de p a r t i d a i g u a l para todos e £ 
com o mesmo percurso percor r ido por todos - Esse3 oato anos de ensino 
basico — Ricos e pob.-'es, gente da cidade e do campo, men!nos e rtieni-* 
nas ter iam agora oportunidades i gua i s de sucesso, 0 sucesso nos e s t u -
dos passar ia a depender e .c lusivanente da i n t e l i g e n c i a , esforgo e per 
serveranga de cada um, E outras pa lav ras , o degrau a que cada aluno 1 

f 0 

ch^gar ia na escada da escola nao dependeria de p r e v i l e g i o ou de di '-V, 
nheiro de sua f a m i l i a mas de 3eus t a l en tos e m e r i t o s . 

A escola s e r i a realmente democratica porque e s t a r i a aberta* 
a todos ne la permaneceriam pelos menos 8 anos. 

P O S . ' / t Q N A M S N T O BRENTE 0 TEXTO 

Na verdade a l e i e bem organizada, mas seu funcionamento e 
bem d i f e r e n t e , Sabemos que nem todos tern acesso a escola, p r i n c i p a l - ' 
mente a c lasse ba ixa . po is a ma io r i a das escolas estabelecem um l i m i -
te *xm para o numero de vagas, alem de e x i g i r que a cr ianga es te ja na 
f a i x a e sa r i a de 7 : r 14 anos, E os que nao se enquadram n e s s a f a i x a 
e ta r i a? Onde estudam? Nesse sent ido a escola s e r i a realmente demoera 
t i c a? 



A respoata imediata s e r i a nao t pois se a escola j8SSm dfre 
to de todo ':idadao b r a s i l e i r o porque es tabe lecer -se norm 
que veem provar exatamente o con t ra r i o ? J ^ 

ffi^ou sa^coek: 
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A VIDA NA E3C0LA E A ESCOLA NA VIDA. 
• Claudins Ceecon 
. Miguel Darcy de O l i v e i r a 
. Rosiska Darcy de O l i v e i r a 



A3JUNTO; Os pais estao preocupados e i n s a t i s f e i t o s . 

Os pais estao muito preocupados porque nem todos os f i l h o s * 
conseguera t e r vaga na esco la , e, mesmo os que conseguem, lo^q*(3$# cara 
comecam a t e r resul tados muito r u i n s . 3ao reprovadojp^^em^tttf S?epe--" 
t i p o ano e cor re o r i s co de s a i r da escola sem^^^^prend ido nada. E 
os pais sabem muito bem que esse fracasso esco lar , v a i pesar muito no 
fu tu ro dos f i l h o s porque, sem diplomas e qual i facagoes quern e que po-
de ar "anjar um bom emprego. 

Para a ma io r i a dos pais e raao3 os responsaveis pelos maus • 
resul tados • b t idos por s e u s f i l h o s sao -a p r o p r i a cr iancas ou entao ' 
os pro fessores . Eles acham que as cr iancas nao t i ram boas notas po r - ' 
que sao pre.guicosos, pouco estudiosos e d i 3 t r a ! d o s . Ou entao acham f 

que a cu l$a e d a professora que nao ob r i ga a cr ianga a estudar . E les ' 
acham que os professores f a l t a m R U i t o , nao ajudan como deviam, nao te 

interresaam realraente pelas c r i ancas . 
Os pais tambem s e s e n t e n , ele3 propr ios meio culpados p o r - ' 

que nao sao capazes de ajudar os f i l h o s como gostariam nos deveres de 
casa e na preparacao dos exames. Bles chegam exautos lo t r aba lho , a i n 
ca tem que se ocupar dos f i l h o s menoreo, mu i t a3 vezes, nao dorainam os 
conhecimentos e as materia3 que a escola ox i :e. 

E la t a ensinar o men-r-no a fazer a l i gao e e le f a l ava : 
- Ah! mae, pode de i xa r , a senhora nao sabe, esse aqui nao e 

i g u a l o que a senhora estudou naoi 

POSICIQi-JAaSHTO FRENTS £ TEXTO 

Ainda hoje o B r a s i l nao ofecece escola para todos, e muitos 
dos que estao frequentando a escola nao se interessam muito pelo estu 
do, as causas sao c l a r a e j u s t a, pois a c r i anca mal alimentadas nao 1 

tem condicoes de a s s im i l a r os conhecimentos t ransmi t idos ou mesno par 
t i c i p a r ativaraente das a t i v idades esco lares . Por out ro lado o p ro f es 
sor alega ser mal-remunerado, alem de se sobrecarregar de tare fas pa
ra ganhar um pouco mais. E a f i n a l de que e a culpa? Pela reprovacao o 



jvasao do alunado? Se r i a dos p a i s , dos propr ios alunos o 
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V 
0 eraprego do l i v r o n a ©soola remonta aos p r t a q r d i a ^ ^ e s 

t a . Suporte do aprendizado das priraeirao l e t r a o , o l i v r o passou per* 
d iversas fases, ao Ion go da h i s t o r i a da educagao do B r a s i l . Camoos • 
as Se le tas , ae a p o s t i l a s , o l i v r o un i c o , o d i d a t i c o , o pa rad ida t i c o , 
todos estes sao facetas de urn mesno l i v r o -aquole a quern delegou a 
incumbencia de acorapanhar o estudante durante o transcurso das a t i v i 
dades d iscentes , servindo como deposito de inf<.~Eagoos e exe rc i c i os * 
sen negar seus ca ra t e r u t i l i t a r i o que. se o degradou (e mesmo Camoes 
f o i v i t i m a deste a v i l t amen to ) , nao impediu sua expanaao crescente . f 
Por i s 3 0 , transcendeu o ambito da aa la de aula ecconverteu-se numa f 
v i go rosa f f on te de renda para autores , ed i t o res e l i v r e i r o s , emoora * 
nem sempre na mesma proporgao. 

Sendo i m e d i a t i s t a , e por i s to mesmo descar tave l , este 14 
v r o , paradoxalmente, so s e j u s t i f i c a pelas promessas que contem. Pol 
Pois o t i po de ensinamento que $ r o p i c i a - de regras lingu£sticas ou 
informagoes a respe i to da h i s t o r i a l i t e r a r i a - apenas adquire s e n t i -
do no f u t u r o , quando o estudanteeeventualmente p r e c i sa r de le , no exa 
me v e s t i b u l a r , em um concurso ou na redagao de um o f i c i o ou r e q u e r i -
mento. Assirn, consumindo-se rapidarnente e fazendo g i r a r os c a p i t a l s 1 

da i n d u s t r i a l i v r e i r a nac i ona l , o l i v r o d i da t i c o - modelo p r i v i l e g i a 
do das outras especies d i tadas - e x p l i c a - s e tao-3omente pelo que an— 
t e c i p a , fenSraeno no qual esta i n c l u i d o o sucesso de que a a inda, o k 
a v a l i s t a . 

3ao estes fa tores que convertem o l i v r o d i da t i c o no ave* 
so da l e i t u r a de que se f a l ava antes . E, c ons t i t u indo - s e , de c e r t a 1 

maneira, no arquet ipo do l i v r o em sa l a de au la , acaba por exercer um 
e f e i t o que embacia a ima em que a p r a t i c a da l e i t u r a almeja alcangar. 
Pois esta se c a r a c t e r i z a por uma exper ienc ia do presents , com a qual 
se compronete o l e i t o r , j a que este cont rabu i corn seu mundo fnt imo ft 
no processo de decifragao da obra. 0 l i v r o d i da t i c o e x c l u i a i n t e r - 1 

pretagao e, con i s t o , e x i l a o l e i t o r . Proprondc-se como a u t o - s u f i c i -
ente , s i n b o l i z a uma autor idade em tudo c o n t r a r i a a natureza da abra 1 

de f icgao que, nesmo na sua autonomia, nao sobrevive s e n o dialogo 1 

que mantem com 3eu des t ina ta rLo . E, e n f i n , o autorifcarismo se anre—' 
senta de mode mais caba l , quando o l i v r o d ida t i c o se faz protador do 

normas I m g u i s t i c a s , delegada da i d eo l o g i a do padrao cu l t o e expreo-
sao 



0 
sao de classes e setores que exercom a dominacao soc i ; 
6u quando a in terpre tagao se i m o b i l i z a oa resposta fe< 
l h a s imples , prorsovidas por f i chas de l e i t u r a , sendo 
tas a anulagao da exper i enc ia pessal e i g u a l i . t a r i a com\v 

Consequentemente, a proposta de que a l e i tura-^e/Jg^re ln-
t roduz ida na s a l a de aula s i g n i f i c a o resgate de sua funcao p r i m o r - ' 
d i a l , buscando sobretudo a recuperagao do contra to do aluno com a * 
obra de f i c c a o . Pois e desto in te rcambio , respeitando-.se o c o n v i v i o ' 
i nd i v i dua l ! z ado que se estabelece entre o texto e o l e i t o r , que emer 
ge a poss ib i l i dade deum conheciraento do r e a l , ampliando os l i m i t e s -
ate f i s i c o s , j a que a escola se c o n s t r o i como um espa§o a pa r t e - a 
que o ensino se subrcete. 

Com e f e i t o , e o recurso & l i t e r a t u r a que pode deseneade— 
ar com e f i c i e n c i a um novo pacto entre as cr iancas ou jovens e texto 
assim como entre o aluno e opprofeasor. Po is , no p r ime i ro caso, t r a -
ta~se de estimularuuma v i v enc i a s i n g u l a r com a obra , visando ao enr i , 
quecirnento pessoal do l e i t o r , sem ffcnalidades precipuas ou cobrangas 
u l t e r i o r e s . Ja que a l e i t u r a e necessariamente uma descoberta de mun 
do, procedida segundo a imaginagao e a exper ienc ia i n d i v i d u a l , eumpr 
pre de ixar tao somente que este processo se v i a b i l i z a na sua p l e n i t u 
de. Alem d i s t o , sendo toda a in te rpre tagao em p r incJp i o v a l i d a , por.. 
que o r iunda da revelagao do universo representado na obra, e l a impe
de a f ixagao de uma verdade a n t e r i o r e acaba, o que r a t i f i c a a expres, 
sao do aluno e desautor i za a cer teza do pro fessor . Com i s t o , des&pa 
rece a h i e r a r q u i a r i - I d a sobre a qua l se apoia o sistema educat ive,o 
que repercuteem uma nova a l i anga , mais democratica, entre o profes«6 
sor e o estudante . E com conaegueneias r a l e van tee , j a que o aluncr 3e 
to rna c o -pa r t i c i pan t e^ e o professor menos sobrecarregado e mais f i e 
x i v e l para o d i a l ogo . 

Surgindo no hor i zonte de profundas t rans form ago ea so--"*** 
c i a i s e c u l t u r a i s , a l e i t u r a escolar e onensino moderno d e 3 e n v o l v e - * 

ram -se parale lamente, entrecruzaddo sues r e 3 p e c t i v o 3 camin l io3 , Ileste 
processo, envoiveram-se com uma i d eo l o g i a do saber que r e a u l t o u no* 
seu comproiaentimenbo com os i d e i s que benevidiavam a J l a a a e que bus 
cava o poder e suas formas de dominagao,.Porera, em decorrencia de 1 

sua natureza, a l e i tu raaapon ta a uma modalidade de experiBanfcfegao do 
tempo e do espago d l rcundante que tranacende sua fungao esco lar . E 
r e s t r i n g i r - s e a esta pode s i g n i f i c a r mesmo sua e s t e r i l i z a g a o . J e 3 t a ' 

maneira, cabe recuperar seu pa$el p r i m o r d i a l , o que determina uma re 
je igao de f i g u r a c a r i c a t u r a l do l i v r o que c i r c u l a normalmente na sa-

http://respeitando-.se


l a de au la . Se e a l i t e r a t u r a de f i c c ao , na sua g l oba l i/fg&Ie, que d e ^ 
f l a g r a a exper ienc ia aa is ampla da l e i t u r a , sua presence! no^imbitsn G 
do ensino provoca trans form agoes r a d i c a l s que, por i s tcV^esmo^V Ihe S>j 
sao imcresc ind ! ve l a . Alem d i s t o , e l a e a condicao de o ensino to rnar 
-se raai3 s & t i a f a t o r i o para seu p r i n c i p a l interessado - a c r i ah^a ou 
o jovem, i s t o e, o aluno de modo g e r a l . Enfim, e l a r eve la a p o s s i b i -
1idade de r u p t u r a com oa lacos i d so l o g !cos quo converted a escola 1 

em sa l a de espera da engrenagem burguesa. Nascida da3 entranhas d e 3 -

t a , a escola aleancar seus jus to s en t i do , no momento em que re to m a ' 
a sua funcao o r i g i n a l ; e se esta e a de ensinar a l e r , que c rvxea de 
maneira i n t e g r a l , para e f e t i v a r a rovolucao duracourca no bo jo da qual 
f o i gerada. 



C N V I T E 

A Escola Estadual de 12 Grau Dezembagador Botto de Me no
ses tem a ho r ra de convidar as mass para se fazerem presentes a uma 
reuniao , assirn como p a r t i c i p a r das cometaor agoes a lus ivas ao d i a das 1 

macs, a r e a l i z a r - s e - i no d i a 09 de Maio de 1986 as 15:00hs. 
A reuniao tem como ob j e t i v o d i s c u t i r a v ida do aluno na 1 

escola que acontecera em uma das salas de aula da r e f e r i d a escola. * 
Contamos com suas presencas. 

Agra3ecem# 

Direcao, 
Professores, 

filunos e 

Es tag ia r i as em Supervisao Escolar 

Cajaze iras , 02 de Maio de 1986 

# 0 b s # : A t i v idade plane,iada e nao-rea l i zada , em dedorrencia da p a r a l i 
zagao das aulas . 

4 



" CARTA ABERTA X COMUNIDADE " 

Por ocasiao do nosso estagio suoervisionado em Supervisao 
Escolar na Escola Estadual de 12 Grau Besembargador Boto de Menesos • 
nesta cidade de Cajaze iras , viemos comprovar em observacoe3 f c i t aa^ • 
que a escola e por demais carente no tocante ao m a t e r i a l ^ e l W t i ! ^ a 
saude e por isso estamos pedendo sua colaboracao 0f%^o^<fBft\^armos o 
C A N T I N H O D A SAtJDE. **** 

Esperamos contar c o i sua ajuda com alguns destes produtos: 

MArERIAL NECESOARIO ; 

A L G O D X O 

E S P A R A D R A P O 

GASE 

M E R T H I O L A T E 

X L C O O L 

BAND-AID 
C O N T O N E T E S 

CO IPRIMIDOS ARALGfiSICOS E O O U T R O S 

E L I X I R PEREGflRICO 
C O L E S CASE 

P O : : A D A P A R A P A N C A D A S 

S A A D E £ EDUCACKO F A T O H S S I N D I S P E H S A V E I S A V I D A 

AS E S T A G I X R I A S : 

03s . : At iv idades p r e v i s t a e nao r ea l i z ada , era decorrencia da p a r a l i z a 
cao das au las . 



ANSXOS 

I I 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO DE FORMAĈ O DE PR0FEJ30RES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAS&) E LETRA3 
CAMPUS V - CAJAZEIRAS - PB. 

CURSO: L i c eno i a tu ra Plena era Pedagogia 

HABILITAgXOt Supervisao Escolar 

INSTITUigKo DO ESTXGIO: Escola Estadual de 12 Grau Desem-
bargador Botto de Meneses. 

ENDEREgOl Rua Higino Tavares S/N - Cajazeiras-Pb 

ADMIHISTRA OR ESCOLAR: Maria Bandeira de Melo Barbosa 

COORDENADORA DO ESTXGIO: Maria E l i zabe th Gualberto Duarte 

ESTAGlXRIA: 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 
CENTRO DE FORMAyXO DE PROFESSORES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAQXO E LETRAS 
CAMPUS - V - CAJAZEIRAS _ PB. 

OFICIO Nfi 01/86 Cajaze i ras , 14 de naio de 1986. 
DAS: Es tag ia r i as em Spursvisao Escolar - PedagogLas* 
PARA: Presidenfce da Camara Munic ipa l de Cajazo'? ^as, 

S r a . P res idents , 

Nos, e s tag i a r i a s era Supervisao Escolar-Pedagogia, enten-
demos a j j us t e za do movimento de para l i zacao dos professores da rede 1 

estadual de ensino e estamos prestando osso apoio de so l idar iedade* 
a c lasse . 

Desta f e i t a , estamos organizando um debate sobre o DlhEJ, 
TO DE GREVE no d i a 14 de Maio, as 15:00ns, e sc ic i tamos que V.S*\, t 

nos conceda a Camara Kun i c i pa l de Cajazeiras a f im de que o evento 
possa ser r ea l i z ado 0 

Aproveitanos a oportunidade para re i terarmos votos de 
elevada estima e consideracao. 

P/Estag iar ia era Supervisao Escoiar 



5 > 

Im?LEKE!ITA?X0 DO PLAKO D 3 A?XO - 1 9 8 6 . 1 

* u - — 1 • , 

^ < 

OPEfcACIOlfALIZAStfO 
C 0K00 

* u - — 1 • , 

^ < 

OPEfcACIOlfALIZAStfO 
MAIO JUNHO 

l i 3« 4* 15 3* 4* 

-Apoirr o movimento g rev i s ta dos profea 
scores atrave8 da diversas atividades 
lrn mib-sede da AMPEP. 

-Discursao com professores ma AMPEP, a 
fim de encontrar raeios para f o r t a l e c i 
memte da grove. 

-debater temae l i j ados diretamerte a 
grave • 

• 

-Assemble in gor-vl co-i prof os - oror e an 
tor i iadee , aeordamdo temae r e l ac iona -
doe a grove. 

-Mobi l izar o corpo docente a ader i r ao 
rovimento. 

-Aeompamhamento nas esco las , com obje-
t ivo de consc ient izar OB profeosores 
mao greviatas na importamcia e l u t a r 
pelos d i r e i t o s deesa aategoria . 

-Informer a popmlacao e aeomunidade em 
f e r a l e verdadeiro sentido do movlmem 
to g r ev i s t a . 

-Divulgacao de cartas aberta a comunida 
de atraves dos meios de eomunioacao, ' 
corn a f inal idade de esc larecor as cau
sae da greve. 

-Angariar fundor para a nanutencao do 
comando geral de greve. 

-Real izacao de sorteiasp festas dam^ajr 
tea para adqui r i r fundoa para menu ten 
gas do eomando f e r a l da greve. 

LEGENDA: 
X-rAtividade rea l i zada e nao planejada. 



TS££& 

YAMOS DEBATER JUNTOS? "0 DIREITO DE GREVE: 0 que e d i r e i t o 

nao e". 

Durante o Regime M i l i t a r , os trabalhadores foram ob r i g a -
dos a nao usafcem de seus d i r e i t o s de r e i v ind i ca r em, pr inc ipa lmente • 
atraves de greve. 8 ano de 1979 a b r i u novos rumos a chamada Abertura 
P o l i t i c a , oom os metar lugicos do ABC p a u l i s t a fazendo renascer uma 
nova h i s t o r i a . 

Novamente passou-se a u t i l i z a r a greve como ins trumentol: 
de l u t a da c lasse t raba lhadora . 

- 0 QUE 2 MESMO MA GREVE? 

2 uma paral i zacao p a d f f i c a de trabalhads res para preasio. 
nar o empregador a melhorar ou manter oo ndicoes de t rabalho e a a l a - ' 
r i o . 

A l e i 4.330 de I s de Juftho de 1964, regu la o d i r e i t o de 
greve na forma do a r t i g o 158 na Conat i tu igao Federa l . 

- E QUANDO UMA GREVE PODE SER LEGAL OU I LEGAL? Vejamos o que d i z a • 
l e i . 

So tem di r e i t o a fazer greve os assalar iados - os autonp. 
mos es ta f o r a da danga. A greve so pode nascer da decisao de uma as~ 
sembleia organizada por uma entidade s i n d i c a l ( S ind i ca t o , Federagao* 
ou Confederagao), nao poderser p o l i t i c a ou de so l idar i edade e deve 6 
ob"ecer a uma s e r i e de prazos e procedimentos burocr* -icos - como * 
aviso prev io a patroes e autor idades - para que se ja considerada l e -

E la e ILEGAL quando nao cumpre os prazos estabelecidos 1 

na l e i ; se f o r f e i t a pro serv idores pub l i cos ou por trabalhadores de 
a t i v idades consideradas essenc ia is ; ( se rv i cos de agua t energ ia , l u z t 

gas, esgotos,comunicacoes, t r anspo r t e s , cargas ou descargas, sefvi—• 
gos f u n e r a r i o s , h o s p i t a i 3 , matemidades, venda de generos a l i m e n t l - ' 
c ios de pr ime i ras necessidades, farmacias e d roga r i as , ho te i s e i n - 1 

d u s t r i a s basicas ou essencia is a defesa n a c i o n a l ) , conforms o cap f tu 
l o I I I , a r t i g o 12 desta l e i . Tambem se sua re iv ind icagao houver aido 
conaiderada i l e g a l pe la Jus t i g a do Trabalho hamenos de um ano; se 1 

seus motivos nao forem es t r i tamente l i gados a a a l a r i o s e condigoea 1 

de t raba lho ; e, por f im ae pretender a l t e r a r alguma norma basica da ' 



j u s t i c a do t r a b a l h o . Em todos esses casos a pena para os raevii 
r i a de simplee adver tenc ia a deraissao por j u s t a causa. sJ&uap, 
das as condicoea de l e ga l i dade , a greve e pro teg ida pelo 
l e i garante que os gr v i 3 tas convecam seus conpanheiros a 
ao movimento, sera v i o l e n c i a . Podem co lher donat i vos , Fazer propagan
da da greve era cartazos e fa ixas desde que nao sejam o fens iva a^m*'*' 

presa ou ao :overno. Sendo l e g a l , garante pagamento j j a^aggr lo^ dias 
de greve e a oo&i&Mm desses dias comd tempo d ^ S j ^ g ^ ^ ^ ^ p a t r a o f i 
ca p ro ib ido de c o n t r a t a r s u b s t i t u r o s aos g r e v i s t a s . E todos que par* 
ticipaarem pac i f i c a - t -n t e do movimento nao podem ser despedidos. 

Companheiros, mai3 uma vez f i ca c l a ro para nos que os • 
trabalhadores precisara se u n i r para r e i v i n d l c a r seus d i r e i t o s e uma 
das formas encontradas f a greve. Nao devemos tem'e-fafi 

PRECISAMOS CONHECER MELHOR NOSSOS DIREITOS? 0 MOMENTO 2 

AGORA...VAMOS DI3C0TIR E TIRAR NOSSAS DtJviDAS;!! 

Texto readaptado pe la r e v i s t a NOVA, marco/86, n» 150 e 

CLT - 1981). 

Preparado pe la Comissao de Redacao de Es tag ia r i as em Su

pervisao Escolar - do Campus V - Ca jaze i ras . 

Ca jaze i ras , 12 de Maios de 1986. 



GREVE E BDUCACSO POLfTICA 

f 

•••Os Educadores e Pedagogos modernos entre eles 
F r e i r e , superam essa contradigao mostrando que ninguem educa ninguem 
mas que todos nos educadores j u n t o s . Educacb res e Bducancb s, Educan-' 
dos e Educadores. fi provavelmente essa educacao co l e t i va/necessar ia -
mente p o l i t i c a que um movimento g r e v i s t a deaencadeia, que educa para 
a " v i r t u d e p o l i t i c a " , muitoddo que a esco la . De f a t o , para o t raba** 
lhador , a greve e o seu processo de educagao enquanto c lasse . Sob o 
ponto de v i s t a de educacao nenhuma greve f racessa. Toda greve serve* 
para r e ve l a r essa "qual idade-base% do que nos f a l a Ste inbeck. 

A capacidade de se r , apesar da b ru ta l i dade e da opressao, 
reve la-se em dada ato de um movimento g r e v i s t a . A greve e uma escola, 
ou se ja , a escola da classe t raba lhadora . Sob o angulo p o l i t i c o tem 
igualmente as greves sempre um saldo pos i t i v e : - revelam a capacidade' 
de uns e a incapacidade de outros na conducao p o l i t i c a . Novos l l d e * * 
rea ss formaamna l u t a . Por i s s o , o atendimento ou nao as r e i v ind i cae~ 
goes s a l a r i a s nao pode ser considerado como unico ind i cador do sucea 
so de uma greve. 

Alem d i sso , do ponto de v i s t a da educagao p o l i t i c a ea i s -
fcem outros ganhadores, que nao sao os g r e v i s t a s . Veja—ae como a edua 
cagao p o l i t i c a do t rabalhador e de quanto8 com elea se s o l i da r i z am, • 
desenvolvimento dampanha de fundos para p e r m i t i r a cont inuidade do 
movimento, ganha forma na relagao es tabe lec ida ao passar de caaa em* 
casa. 0 fundo de greve aerve para am bos - para aquele que pede e ' 
aquele que pede e aquele que da ou nega - como intrumento de apreadi, 
zagem c o l e t i v a dos problemas. Pergunta-se e explicagoes sao dadas. 

Estabelece-se uma relagao capaz de quebrar o i n d i v i d u a - ' 
lisrao que o modo £e produgao c a p i t a l i s t s c r i a u e impoe, o que pe rmi -
re a sua p r o p r i a reprodugao. A recuda em c o n t r i b u i r e tambem um a t o ' 
educativo para anbos. I m p l i c a na decisao do ato pedagogicof da pa r t e 
(aquele que se recusa, sejam quais forem os mot ivos . Educar-se e t o - ' 
mar posigao, ser p a r t i d a r i o . A educagao e obra de p a r t i d o . Por i a so , 
uma greve aduca muito nais do que os p rop r i o s g r e v i s t a s , Egtes forne 
cem apenas a ocasiao para muito de educarem. Tenha^-se, por i s s o , cer 
teza de que toda greve e sempre um avango, we uma prova de que um ' 
passo es ta sendo dado". 



Quanto ao t raba lhador , este se educa toraj 
de sua s i tuacao , de seus d i r e i t o s . Lu ta por e l e s . Ao 
lhacao a qua l e submetido d ia r iamente , conac ient iza-se 
de e da po s s i b i l i d ade de u l t r apassa r os seus l i r a i t e s atui 
e c r i a d o r , e produtor de c u l t u r a . Descobre a sua capacidade de a e r , ' 
nao porque alguera (oe "mentores" das graves t no discurso do poderj 1 

Ihe es t e ja insuf lando no ouv ido , mas porque, d ian te da humilhaeao, • 
decide s e r . A escola , quanto nao lhe f o i negada, nao Ihe enainou a 1 

aer . Muitas vezes humilhou-o ainda mais, i n c u t i n d o - l h e a i n f e r i o r i d g 
de e a incapacidade de s e r . E la nao despertou nele - muito pelo con* 
t r a r i o - a " v i r t u d e p o l i t i c a " . Enainou-lhe t a l v e z um o f l c i o - porque 
era a escola do patrao - mas nao lhe enainou a fazer c u l t u r a , a fa*fe 
zer h i a t o r i a . Com a greve ele ae aente com a h i a t o r i a na m a o . . . " 

Re f e renda B i b l i o g r a f i c a : 
GADOTTI, Moacir . Educacao e, Compromisso. Sao Paulo, 

Pap i ru8, 1985. 

S E M PISO NXO PISO NA E S C O L A S 1 ! (AMPEP); 

Cajaze iraa, 16 de Maio de 1986 



A M P E P 

ORGXO I N F O R M A T I V O D A 11 v X ' , : y 

AS30CIAgXO DO MAGISTfiRIO PUBLICO DA PARAIBAN^ 
FILIADA X CONFEDERACY DOS PR0FE330RE3 DO 3RASIL fr^t^^ 

CENTRAL tlNICA DOS TRABALHADORES 

Campina Grande - Pb 

Todos os serv idore3 do Estado estao pagando de 8"* a 16#* 
de seus 3a l a r i o s ao IPEP e ass la teno la raedica e uma claraidade e na I 
ma io r i a das cidades nao e x i s t e , 

QUEREMQ3 SAflDE DECSNTE 

Ae escolas estao abandonadas a nee papel ex i s t e para os* 
t raba lhos de c lasse . 

aUERSMQS CONDICuES PARA TRABALHAR 

Sobre a qual idade do ensino nao se pode f a l a r se nao ha* 
concurso e os co nt ra toe sao f e i t oa so por po l i t i c agem. Ontem f o i o 
ernergenciado, agora e o conveniado e p ro j e to mut i r ao . 

QUEREMOS CONCURSO P U B L I C O 

0 s a l a r i o dos professores da Paralba e o mais baixo sa la 
r i o 8o B r a s i l e o aumento queoo governo BRAGA cfereceu e de 24#. 

UUERgMOS MSLH0RE3 3ALXRI0 

P03 TUDO ISTO, ESTAMOS EM GREVE 
A PARTIR DO DIA 7 (QUARTA-FEIRA) 



BOLETIM INFORMATIVQ 

COLEGAS. N033A GREVE COIITINUA FIRME E CQE3A. 

Em todo o estado a r e v o l t a e g e r a l . Se nos j a nao a c e i t a 
vanos os 34#, agora imaginem se ir£amos a c e i t a r os 10,54^ o ferec ido 
na u l t i m a mensagem. Alem disso o Ex—Governador nao deu nenhuma r es 
posta as outras re iv ind icagoes (concurso Pub l i co , atendimento do • 
IPEP no i n t e r i o r regular izagao dos Gonveniados e dos Funcionarios do 
Mutirao esco lar , Estatuto do Magis ter io ETC.). 

Esta e uma greve na qual nos temos que a c r e d i t a r nas nos3 

sas p ropr i as forgas , via nosaa unidade e capacidade de ganhar o apoio 
da comunidade. 

0 C0MAND0 GERAL DE GREVE ana l i sou o movimento na u l t ima* 
e da l i be rou aobre algumas a t i v idades cujo CALEMDARIO e o seguinte : 

2 a F e i r a - V i s i t a A ASSEMBLSlA LEGISLATIVA para s o l i c i t 
t a r aos deputados a re je igao da mensagem. 

3 a F e i r a - DIA E3TIBUAL DE ARrtEGADA$Xo. Todos os g r e v i s 
tas deverao ajudar a comissao de finangas para arrecadar d inhe i ro pa, 
r a o movimento. 

- As3emb$5ias Regional8 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 eg i ona l ) e logo apos v i s i t a as Cameras de Vereado* 
res para s o l i c i t a r apoio ao nosso movimento. 

a * 
4 Fe i r a - Atos pub l i c o s , nas cidades do i n t e r i o r ou a t i , 

vidades p u b l i c a s . Em Joao Pesaoa v i s i t a s ao Centro Admini3trativo (• 

(na par te da manhao) para arrecadar f inangas na f i l a de pagamento e 
d i v u l g a r a mobil izagao do mesmo d i a . 

- Na par te da tarde havefa a ASSEMBLlSlA REGIONAL DE JOlO 

PESSOA as 14:00hs f na AMPEP e depois i da ate o Palacio da Redengao 1 

para uma audiencia com o Govcrno, e n e 3 t e mesmo mome to da audiencia 
havera a t i v idades c u l t u r a i s era f r en t e ad Pa lac io . 

5 a F e i r a , - la 15:00ns. ASSEMBLEIA GERAL, precedida de * 
a t i v idades c u l t u r a i s , 

a ~ 
6 Fe i r a --Deo-- sobre educagao com representate da • 

CPB, ANDES e UNE. 
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 , p a r t i c i p e 



CARTA ABSRTA I POPULACSO IE \N* ' V. 

Nos, professores da rede estadual de ensino, usando da 
forma que as trabalhadores dispoem para conquis tar melhores condigoes 
de v i da e t raba lho decidimos p a r a l i s a r no3aas a t i v idades em sa l a de • 
au la apos* " i n f r u t l f eras t e n t a t i v a s de acorardo com o governo a cerca ' 
de nossas r e i v ind i cagoes . 

RBIVINDICAMOSi 6 , 3 s a l a r i o s minirnos professores l i c enc iado 
40:00hs, semanais ou 180:00hs, por mes; para o professor com 0 pedagg. 
g i c o , 3 s a l a r i o s minimos tambem 40:00hs. de t rabalho semanais, como • 
determina no Decreto Federal 67.322/70. 

A Paraiba e o est ado que paga o s a l a r i o mais baixo aos pro 
fessoras erabora o governo do estado gaste enormes somas de d i n h e i r o s 1 

em prooaganda no r a d i o , na te lev isao e j o r n a l , alem de placas espalha 
das por todo o estado. fi este 0 GOVERNO SO P0V0? 2s ta e a NOVA IMAGEM 
DA PARAIBA? Nao, os trabalhadores da rede o f i c i a l de ensino estao can 
sado3 dos baixos s a l a r i o s e d i f f c e i s condigoes de t r aba lho . 

So l ic i tamos o apoio de toda a comunidade por entendermos • 
que esta e uma greve j u s t a po is tan to busoa melhor ia para os professp, 
res como tabbed v i s a melhorar o sistema de educagao. 

POR UMA EDUCACXO PtlBLICA E GRATUITAj 
MELHORES CONDIgOES DE VIDA E ENSINO!• 

9 A Regional da AMPEP 

» 



DSSAFIQ A Q 3 EDUCADORES 

Um faraoso f i l o s o f o aleraao do seculo passadoV^e^ep ico 1 

Nietzsche, tece uma c r i t i c a r a d i c a l a c i v i l i z a g a o o c i d e n t a l , d i z en-
do que e la aduca os homens para desenvolverera apenas o ins t i n t o da 
t a r t a r u g a . 0 que d i z a r isso? A t a r t a r u g a 5 o animal que, d ian te do' 
p e r i g o , da surpresa, recolhe cabeca para dentro de sua c a 3 c a . Anula 
assiin, todos os seus sent idos e eiconde, tambem na casca, os mem- 4 

b-ros, tentando proteger-se con t ra o desconhecido. Este e o i n a i t a t o 
da t a r t a r u g a : defender-se, fechar-se ao mundo, reco lher-se para den 
t r o de s i mesma e, em consequencia, nada ver,nada s e n t i r , nada ouv i r 
nada ameacar, 

Formar boas t e r ta rugas parece t e r sido ob j e t i v o dos pro 
cessos e 'ucac ionais e p o l l t i c e s de educagao desenvolvidos no mundo1 

oc identa l nos ultimes anos. Temos educado3 os homens para aprenderem'. 
a se defender con t ra todas as ameagas extornas, apenas r e a t i v o s . 

Ensinamosoo e s p f r i t o da covard ia e do medo. 
Precisamos assumir o desafio de educar o homem para de— 

senvolver o inst into da a;;uia. A n ;uia o o animal que voa acima das 
montanhas, que desenvolve seus sent idos e hab i l i dades , que a ;uga os 
o u v i i o s , olhos e conpetencia para u l t r apassa r os per igos alcangados 
voo acima de les , fi capaz tambem, de a f i a r as suas :;arras para a t a - 1 

car o i n i m i g o , no momento que Ju l gar mais oportuno. 
As nossas escolas tem procurado fazer com que nossas 1 

cr iangas se recolha:: para dentro de s i e percam a aTrossivi<lade—o • 
i n s t i n t o p ropr io do homem-corajoso, capaz de veneer o perigo que ae 
lhe aprosonta. 

Te ;o3 cr iadoo neste p a i s , uma geragao- tar ta ru ;a, umas J 
geragao nedrosa, r e co lh ida para dentro de s i , E estamoa todoa impre 
gnados por esse' e s p i r i t o de t a r t a r u g a . Nao temos coragem para con- ' 
t e s t a r nossas d i r i g e n t e s , para nos opor as suas propostas c c r i a r * 
solucoes a l t e r n a t i v a s , Agimos apenas de maneira r e a t i v a , negat iva , • 
covarde. 

Temos ensinado as nossas cr iangas que os nossos i n 3 t i n -
bos sao pecaminosos. A par te mais r i c a do i n d i v l d u o , que e a sua 1 

s ens i b i l i d ade sua capacidade de amar e o d i a r , sua capacidade de se 
r e l a c i ona r de maneira e r o t i c a con o mundo, tem sido desprezada. Te
mos ensinado o homem a ser obedience, s e r v i l p a c i f i c o , incompotente 
era depos i tar todas as suas esperangas num poder maior ou no f im das 



3am se eaconder d ian te das ameacas, porque todos nos 
des de a l ca r voo as a l t u r a s , u l t r ap ass ando as nuvens) 
tenpestade e perlgo? Temos ensinado as nossas cr ian( 
como vermes, e porque se arrastara como vermes, elas Y e ttfrnam 
zea de areclamar se Ihes p isan a cabeca. 

Que desejaraos, a f i n a l , desenvolver um nos mesmos e nos' 
iovens? 0 i n s t i n t o da t a r t a r u g a ou e e s p f r i t o das aguias? 

RODRIGUES, Neidsom, Licoes do P r i n c i p l e outras L icoes . 
2.ed« S. P. Cortez E d i t o r s : Autores Associados f 1984, 

p . 110-111. 



J O I A S 

14/5/86 

As e s tag i a r i a s de Supervisao Escolar do uunpus v a f i y n i -
versidade Federal da Paralba e a AMPEP estao so l i c i tando^a^-w^ 
de todos os professores da rede estadual e a comunidade Qajazeirense 
em ge ra l do debate que sera rea l i zado logo mais aa 15:00hs na Camara 
Munic ipa l de Ca jaze i ras . 

15/5/86 

Professores da Hede Estadual de ensdno da regiao de Ca^. 
z e i r a s , estarao promovando numa agao conjunta com o c lube de Samari-
tanas dessa c idade, no proximo sabado na Area de Lazer uma seres ta 1 

com o ob j e t i v o de arrecadar fundo para a greve do Magis ter io Paraiba 
no. 

15/5/86 

As alunas e s tag i a r i a s do Centro de Formagao de professo-
res de Cajazoiras Campus V UFPB e a AMPEP estao convocando todes os 
professores da rede Estadual de Ensino, em greve ha novo d i a s , para* 
a reuniao que sera r ea l i zada logo mais as 14:00hs, tendo, como l o c a l 
a B i b l i o t e c a Pub l i c s Munic ipa l * 

16/5/86 

Logo mais as 15:00hs na B i b l i o t e c a Pub l i c s Munic ipa l de 
Cajaze i ras , as Es tag ia r ias de Supervisao Escolar do Csmpus V da U n i -
versidade Federal da Paralba e a AMPEP, estarao reunidos com os p ro 
fessores 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 programagao de paral izagao do 1 

processo r e i v i n d i c a t o r i o de Categor ia . 

03/6/86 

A AMPEP e as e s tag i a r i a s de Supervisao Escolar , convidam 
todos os professores g r e v i s t a s a comparecerem amanha d i a 04 as 9:00h. 
na sede da AMPEP estudos sobre o t e x t o . Desafio aos Educadores. 



PAUTA DE RKUNIXO 

IflCALi Sub, Bade da AMPEP 

DATA: 12/05/06 HORA: 15:00hs. 

1 . PARTIClPACflO DOS PROFESSORES: 
' . Que a t i v idaden noa profesoores eatamoa desenvolvendo neata movj^ 

mento de paral izacao? 

2. ^ARTICIPACEO DAS ESTAGIaRIASi 

• Informar sobre a t i v idades que estamos desenvolvendo 

3. REATIVACflQ DAS CQHISSOES; 

. D i v u l acao 

m Bundo de Greve 
..Comando 
. Mobil izacao 

4 . ENCAMINHAMENT03: 

. 3ere3ta 
• Data 
. Local 

• Preco 
. P o r t a r i a 
. B i l h e t e r i a 
. Debates ( In f o rmar ) 

5. PARTICIPATES: 

# Professores 

# Es tag ia r ias 

6. RESPQNSflVElS 

. Equipe de Eatag iar iaa 



DEBATE 

TEXTOt DIREI :o DE Gft\y3 

LOCAL; Camara Munic ipa l 

DATA; 14/05/86 ffQRA; 15:00hs 

1 . OBJETiyQ DO DEBATE 

• D i s c u t i r a questao l e g a l do movimento g r e v i s t a 

2. METODOLOGIA 

. L e i t u r a do Texto 

• Debate aberto 

3 * ELEMENT03 PARTICIPANTS 

. Es tag ia r i as 

• Professores 
• Orientadores 

PAJTA 

. P l ena r i a 

4. RSSPONSXVEIS; 

. Equipe de Esta i a r i a s 



I - Q3J...TIV08 

- A v a l i a r nossa par t i c ipacao no movimento g r e v i s t a . 

I I - i NTOS 4 3ERE:u DI3CUI1D03: 

-Par t i c ipacao 
- Integracao 
-Cumprimento de Tarefas 
-Vai idade do Estagio 

Cajaze i ras , 0 9 de Junho de 1986. 


