
M E N S A G E M 

" As palavras da boca de urn homem sao aguas profundas. A 
fonte da sabedoria e uma corrente transbordante M. 

( Proverbios 18:4 ) . 



P E N S A M E N I O S 

"Educai as criancas, e nao sera preciso punir os homens". 

"Quern nada aprende com as criangas nada certamente apren-
dera com os adultos". 

"Educacao e como pao, alguma coisa em que consumimos. Mas 
e tambem alguma coisa em que investimos para construir o futu-
ro". 

"A verdadeira amizade e uma f orca i n f i n i t a que surge em no 
ssoa caminhos quando dela precisamos". 



Dedicamos este nosso trabalho a todos as criangas que 
nao tiveram a oportunidade de estudar "As deserdadas da • 
Educagao" que nao foram capazes de l u t a r para se l i b e r t a -
rem dessas opressoes e das i n j u s t i g a s s o c i a l s . 
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I n i c i a l m e n t e apresenta-se uma sintese de experienciag a d q u i r i -
dag e v i v i d a s na Egcola P r o f i g g i o n a l Duque de Caxiag, como tambem a 
atuagao no Movimento Crrevigta do Llagi g t e r i o Publico do Egtado da Pa 
r a f b a (AMPEP)• 

Neste t r a b a l h o preocupou-ee com o proceggo eneino-aprendizagem 
procurando i n t e g r a r o aluno no eeu meio como g u j e i t o , c o n t r i b u i n d o 
aggim para a relagao h o r i z o n t a l profeggor-aluno. A proporgao que de_ 
genvolveu-se as a t i v i d a d e s tentava-ge colocar em p r a t i c a a educagao 
eegundo Paulo F r e i r e , ou oeja uma Educagao L i b e r t a d o r a , gendo v o l t a 
da para a liberdade e c r i a t i v i d a d e , desenvolvendo o eengo c r i t i c o • 
do educando, sendo eete capaz de c r i a r , renovar e t r a n e f o r a a r a edu 
cagao e consequentemente a gociedade. 

Nag divereag etapag degta experiencia congegui-ge r e a l i z a r em 
parte as a t i v i d a d e g que eetavam p r e v i e t a g . I g t o ocorreu devido a pa 
r a l i z a g a o das escolas no movimento g r e v i s t a . 

Durante ease periodo de estagio tivemos como o b j e t i v o i n t c r v i r 
nag f a l h a g e x i e t e n t e e , propiciando meios para a melhoria g r a d a t i v a 
do processo educativo, procurando j u n t o com os professores adaptar 
e c r i a r tecnicas o meios para atender as necessidades do alunado. 

-•"(Rosa, Jose Guimaraes)-*"• 
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Uma vez d e f i n i d a a nossa l i n h a da agao, v o l t a d a ^>ara uma educagao 
l i b e r t a d o r a o f rente aos problemas detectados durante V gerxodo^o pr£ 
e s t a g i o , i n i c i o u - s e a execugao da proposta de trab a l h o como meio de 1 

atender as d i f i c u l d a d e s inorentes a agao educativa, t a i s como; D e f i c i -
encia cm l e i t u r a na 1^ s e r i e e f a l t a de pa r t i c i p a g a o dos pais nas esco 
l a s . 

Frente as d i f i c u l d a d e s acima citados realizou-se uma reuniao com 
os professores, aplicou-se muitos guestionamentos e chegou-se a uma 1 

conclusao de como poderxamos s u p r i r as necessidades dessa turma. Roalx 
zou-se como p r i m e i r a a t i v i d a d e urn contato com a turma em quostao e pr£ 
curou-se t o r n a r esse monento i n f o r m a l , aplicando~se tecnicas acompanlia 
das de cangao r e c r e a t i v a . 

Selecionou-se os alunos atraves de t e s t e de sondagom o observagoes 
f e i t a s em sa l a , para trabalharmos separadamente os que apresentavam um 
baixo n i v e l de aprendizagem e nao conseguiam acompanhar o programa de-
senvolvido pela professora. Sentindo as d i f i c u l d a d e s em l e i t u r a nos 1 

alunos da 1^ s e r i e , confeccionou-se m a t e r i a l d i d a t i c o para ac e l e r a r o 
processo da aprendizagem e tambem despertar o in t e r e s s e do aluno pela 
d i s c i p l i n a . 

Acompanhou-se in d i v i d u a l i i i e n t e cada aluno, para t e n t a r descobrir a 
causa que levava o mosmo a nao acompanhar o programa. Gonstatou-se que 
t r e s apresentava casos e s p e c i f i c o s , so que nao f o i p o s s i v e l v i s i t a r a 
r e s i d o n c i a decses alunos para s e n t i r de pert o o problema, devido o t e r 
mino do nosso estagio que nao ocorreu na escola. 

Realizou-se a p r i m e i r a reuniao com os p a i s . ITao tendo alcancado o 
nosso o b j e t i v o durante a mesma convocou-se novanente atraves de c o n v i -
tes para uma nova reuniao onde houvesse a pa r t i c i p a g a o a t i v a de todos, 
para mostrar a importancia da p a r t i c i p a g a o dos pais na escola e na edu 
cagao de seus f i l h o s . ITessa oportunidade d i s c u t i u - s e e questionou-3e, 
onde demonstraram suas i n s a t i s f a g o e s com o grande descaso e a f a l t a de 
escolas que vem ocorrendo em nosso p a i s . 

• i 
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Conf eccionou-se algun3 m a t e r i a l s d i d a t i c o para despertar no aluno de 1 

13 s e r i e o i n t e r e s s e pelo estudo da s f l a b a . Alem dessas a t i v i d a d e s comenorou-se as datas c i v i c a s e r e l i g i o s a s 
como: Pascoa, Dia do3 .Animals, Dia de Anchieta, Tiradentes, Dia do I n -
d i o , Dia do Trabalho, Dia das llaes e t c . . I'.ostrando o sentido r e a l e di_ 
scutindo j u n t o aos alunos, atraves de cartazes, poesias e dramatizagoes. 
Acreditando numa educagao que t i v e s s e um s i g n i f i e a d o r e a l , onde se de-
senvolvesse no aluno o senso p s i c o l o g i c o , socio, p o l i t i c o e c u l t u r a l , 
tambem usando como suporte a experiencia vivenciada por iladalena F r e i -
r e no seu l i v r o A Paixao de Conhecer £ I.Tundo, desenvolveu-se algumas * 
at i v i d a d e s oriundas das experiencias t r a s i d a s pelos alunos podendo-se 
observar o quanto essas criangas sao c r i a t i v a s e descobridora. 

Sendo interrompida as a t i v i d a d e s pedagogicas por ocasiao da greve 
dos professores do estado aproveitou-de para t r a b a l l i a r o aspecto p o l i 
t i c o da educagao, d i s c u t i u - s e j u n t o aos professores a importancia de * 
seu engajamento no movimento. Durante esse periodo desenvolveu-se a t i 
vidades j u n t o a Associagao do i/iagisterio Publico do Estado da Paraiba 
(AMPSP), p a r t i c i p a n d o de reunioes, atos p u b l i c o s , v i s i t as as cscolas, 
caminhadas, debates, discussoes dando o nosso apoio, na t e n t a t i v a de • 
s e n s i b i l i z a r alguns dos professores que se omitiam do movimento. 

Slaborou - 3 e v a r i o s t e x t o s , contando informacoe3 e esclarecimentos 
de cuniio p o l i t i c o da greve, alem de cartazes com slogan de i n s e n t i v o G 
apoio ao movimento p a r e d i s t a . 

Ao tenoino das nossas a t i v i d a d e s dentro do movimento g r e v i s t a rea 
l i z o u - s e uma reuniao de cunho a v a l i a t i v o j u n t o ao corpo docente. Com a 
eerteza de que c o n t r i b u i - s e de algum modo para o melhoramento da nossa 
EducaQao e cientes de que gduca,r nao e somente i n s t r u i r , c o ntestar, po 
s i c i o n a r - s e , mais v i v e n c i a , participagao d lfembuido com esses pensamentos 
encerraiaos nossas a t i v i d a d e s r e f e r e n t e s ao Sstagio Supervisionado. 



CONCLUSXO 

A realizagao do estagio supervisionado nos proporcionou conheci-
montos e v i v e n c i a da situagao f u n c i o n a l da Escola Profissionaj{. vDucjug 
de Caxias como tambem uma grande experiencia no m o v i m e ^ t ^ ^ ^ f ^ s t a . 

Atraves desse estagio de pesquisa, pudemos atuajg^P conhecer de • 
pe r t o os diversos angulos de uma escola (no caso a Escola P r o f i s s i o -
n a l Duque de Caxias), estudando, p a r t i c i p a n d o , descobrindo e analisan 
do as inumeras i n f l u e n c i a s que alteram o sisterna de ensino de forma a 
percebe-se que supe r v i s i o n a r e estudar, estender-se, doar-se, d e s a f i -
ar-se e atraves disso encontrar e entender os tantos f a t o r e s que fazem 
da supervisao urn t r a b a l h o p o l l t i c o - p e d a g o g i c o . 

Urn dos pontos p o s i t i v o s f o i a experiencia em s a l a de aula com os 
alunos da 19 s e r i e , crescimento como pessoa s enrrequecimento de novas 
exp e r i e n c i a s . De negativo podemos c i t a r : ha nao realizagao das a t i v i 
dades p r e v i s t a s nas escolas e o espago muito c u r t o para o desenvolvi-
mento das a t i v i d a d e s r e f e r e n t e s ao e s t a g i o , 

Podemos f r i 3 a r urn momento importante nesse t r a b a l h o f o i a p a r t i 
cipagao do movimento g r e v i s t a . ITesse tivemos experiencias bem d i f e r e n 
tes pois atuou-se em diversas etapas como: Fundo de Greve, Reuniocs, 
rebates, Atos Publicos, ilstudo de Texto, Divulgagao e t c , 

oentimos a necessidade de mais tempo para a realizagao do estagio. 
onde esse nao venha comegar apenas no VI periodo ( p r e - e s t a g i o ) . S e r i a 
de grande importancia que fosse reservado mais tempo para os atendime 
ntos i n d i v i d u a l s durante os encontros. 

E n t r e t a n t o , houve f a l h a s durante o estagio por exemplo: o nosso 
despreparo em nos comunicarmos diretamente com pessoas de n i v e i s de 1 

l e i t u r a i n f e r i o r e s , o que ocasiona de nossa parte f a l h a s de express-
oes desviando com i s s o , o verdadeiro sentido da comunicagao que se d£ 
s e j a r i a t r a n s m i t i r . 

Apesar das d i f i c u l d a d s s encontradas, e das f a l h a s t a n t o nossa 1 

como do ensino u n i v e r s i t a r i o , podemos confirmar que valeu a nossa ex
p e r i e n c i a , pelo menos agora conhecemos o que nao aprendemos e temos 1 

uma i d e i a do que s e j a o tra b a l h o do supervisor e s c o l a r . 
Pinalizando o estagio percebeu-se que para ser urn bom p r o f i s s i o -

n a l , nao basta so a t e o r i a , mas que se deve tambem v i v e n c i a r a r e a l i -
dade ou s e j a p r a t i c a r , que alem de importante f a c i l i t a a aprendizagem. 



B j p l i o g r a f i a ; ^ 

FREIRE, Madalena i n - A Paixao de Conhecer o Mundo, ed. Paz e 
Terra, Rio de Janeiro, 1983. 

PRE IRE, Paulo - Educador Vida e Morte. 

FREIRE, Paulo i n - Pedagogia do Oprimido- 112 ed. Paz e t e r r a 
Rio de Janeiro, 1982. 

CrADOTTI, Moacir - Educagao e Compromisso. 

RIZZO, Gilda - Educagao Pre-Escolar. 

RODRIGUES, Neidson - Por Uma Nova Escola. 

RIBEIRO, Darcy - Nossa Escola e Uma Calamidade. 



A IT B X 0 S 



H S L A T O D A S A T I V I D A D E S 

D E S E I T V O L V I D A 3 IT A E S C O L A 

F H 0 P I 3 S I 0 IT A L D U Q U E D E 

C A X I A S . 



PR0P03TA DE TRABALHO 

Ir- Ob ivos: \ *o*° , 
1.1 Desenvolver atividades pedagogicas junto ax^)'' 

escolar tendo em v i s t a a necessidade de planejalejf^o 3 p a r t i c i 
pativo e cooperativo. 

1.2 Promover sessoes de estudos pertinentes aos conteudos 
atualizagao de conhecimentos nas areas de: Comunicagao e Ex-
pressao, matematica, Estudo Sociais e Siencia3. 
2- Desenvolvimento do Trabalho: 

2.1 Fundamentacao t e o r i c a (e estudar, procurar a l t e r n a t i -
vas atraves de estudo). 

2.2 Treinamento em Servlgo: 
2.2.1 Planejamento part i c i p a t i v o 
2.2.2 Sessoes de estudo conteudos a atualizagao de co 
nhecimentos nas areas de ensino. 

3- Metodologia: 
3.1 Cooperativa 
3.2 Levantamento de questoes geradoras 
3.3 Sessoes de estudos 
3.4 Aplicagao de questionarios 
3.5 Conversas informais 
3.6 Reunioes 
3.7 Encontro. 

4- Avaliacao: 
4.1 Auto e hetero-avaliagao. 



ROTSIRO BE ATIVIDADES 1§ S&RIE 
CQMimiCACSQ E EXPRESSSO 

- OBJETIVOSI 

. Despertar o interesse pela l e i t u r a , atraves do l i v r o texto. 
- METODOLOGIA: 

. Leitura de palavras existentes na sua s a l a de aula obedecen 
do os seguintes c r i t e r i o s : 

. Palavras relacionadas a f i g u r a . 
• Palavras sem f i g u r a s . 

- OBJETIVO: 
• Aplicar tecnicas de l e i t u r a . 

- METODOLOGIA: 
a) Motivagao: 

• Analise de gravuras com as criangas • 
. Exploragao de experiencias sobre o assunto. 

b) Apresentagao de palavras novas utilizando os seguintes r e 
curs os: 
• Uso de fic h a s ; 
. Uso do fanelografo; 
• Uso do quadro de giz» 

c) Estudo de palavras de acordo com a necessidade da crianga 
. Uso de gravuras. 

- OBJETIVO: 
• Compor sila b a s em palavras. 

- METODOLOGIA: 
• Demonstragao de urn cartaz i l u s t r a t i v o da s i l a b a a ser estu-

da, 
- OBJETIVOSI 

. Estudo de palavras* 
- METODOLOGIA: 

• Apresentagao de cartazes, gravuras ou ainda uma hist&ria • 
relacionados a palavra. 

- DURACXO: 
• 0 refer!do piano f o i elaborado para ser executado num prazo 
de 30 dias. 

- AVALIACiO: 



AVALIACSO: 
• Exploragao de textos novos para incentivar o gosvt 

tura. 
• AplicagSo de exercicios v i s u a i s com u t i l i z a g a o de gravuras. 
• Atividades orals para exploragao de estudo de palavras. 







- METQDOLOGIA: 
• Uso do quadro de giz; 
• Uso de gravuras? 
• D i s t i n g u i r quantidade de elementos nos conjuntos, mostrando 

os elementos que pertencem ao mesmo con junto. 
- METODOLOCrlA; 

. U t i l i z a r o l i v r o texto mostrando a quantidade de elemento nos 
conjuntos* 

* I d e n t i f i c a r conjuntos quanto ao numero de elementos. 
• Reunir os objetos do aluno para formacao de conjuntos ( l a p i s 

cadernos, borrachas e t c ) . 
- METODOLOGIA: 

. Apresentaeao de material fazendo a diferenga de objetos. 

. Llostrar gravuras com os numeros naturals. 

. Pazer a diferenga dos conjuntos pertence e nao pertence a t r a -
ves dos sfmbolos £ e • 
- METODOLOGIA: 

. Utilizagao de fichas com os sfmbolos £ of em urn determinado * 
conjunto. 
- D U R A Q A O : 

. 0 ref e r i d o piano f o i elaborado para ser executado em 30 dias. 
- A V A L I A Q A O ; 

. A ut i l i z a g a o de f ichas com os simbolos L ou^» 

. Exercicios e s c r i t o s . 

. Atividades orais. 

. Diante dessa atividades planejadas despertara no aluno o i n t e -
resse pelo estudo de conjunto atraves de visualizagao de gravuras. 



Local: Escola Profissional Duque de Caxias. 
Data: 14/03/86 
Responsaveis: Rusineide e Zenaide. 

PAUTA DA REUHIXO 

OBJETIVOS: 
- Esclarecer, o nosso objetivo na e s c o l a . t * ^ 
PARTICIPATES: 
• Professores, Adminstradora e Estagiarias. 
ASSUNTO A SERSM PISCUTIDOS: 
- Debater junto aos professores e adminstradora a proposta 
de trabalho. 
- D i s c u t i r sobre o funcionamento da escola. 
- Aplicar questionario com professores pFi/a coleta de dados 
a f i m de inioiarmos nosso trabalho, 
I"]ET0D0L0GIA UTIDIZADA: 
<* Conversa informal com aplicagao de questionario. 
COITCLUSlO: 

Os professores da escola sugeriu que apresentasse no
vas tecnicas, novas metodologias, assim como orientacoes 1 

adequadas a f i m de que motivasse mais para uma melhor apre 
ndizagem no que se refere a l e i t u r a , j a que os alunos sent 
em muita dificuldades• 

Foi tambem concluido a nossa continuagao com o pelo-
tao de saude que e de muita importancia na escola. 

Houve tambem por parte da 1& serie uma orientagao 1 

que a professora sugeriu ajuda por parte de nos estagiarias 
por s e n t i r que os alunos na sua maioria nao forao bem a l f a 
betisados, havendo assim uma preocupacao da professora e 1 

estagiarias. 
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TABULACXO DE QUESTIONARIO 

Pesquisa: Ensino-Aprendizagem 
Consultados: Professores 
N2 de participantes: Todos os professores da escola? 

PERG-UNTAS 

1) 0 que fazer na escola? 
R. Orientar os professores, trazendo novas sugestoes, para f a c i -

l i t a r o ensino-aprendizagem. 
2) Qual a serie que deve t e r mais apoio? 

R. A serie que deve t e r maior apoio e a 19 se r i e . 1 de grande im. 
portancia a aplicagao de tecnicas, sendo tambem fundamental a confe^ 
egao de material didatico, por que e a serie que mais precisa de 1 

professor especializado. 
3) Q u a l £ problema que mais afeta £ ensino-aprendi zagem? 

R. Sao varios problemas entre eles podemos detectar: evasao de 1 

alunos nas escolas, f a l t a de material didatico, indice de reprova-
cao alarmente especialmente na i s s e r i e , f a l t a de orientagao dos 1 

pais, os professores nao sao treinados nas suas respectivas series, 
ausencia do supervisor escolar, salas de aulas inadequadas, pouco 1 

espago f i s i c o , f a l t a de material d i d a t i c o . 

4) Q u a l ^ melhor maneira que nos estagiarias poderemos ajudar nes-
te problema? 

R» Ajudando o professor confeccionar material didatico, trazen
do novas ideias de trabalhos, encaminhando o professor para urn me
l h o r desempenho de suas atividades. 

5) De sugestoes necessarias como trabalhar com estas l80h? 
R, Da continuidade ao pelotao de saude, a reativagao do Centro 

Civico etc. 
6) Qual a d i s c i p l i n a que os alunos da 13 e 2a serie sentem mais d i -
ficuldade? 

R. Na i s serie: eles sentem dificuldades na identificagao das f a 
mi l i a s s i l a b i c a s . Na 29 serie: eles sentem dificuldades na tabuada. 



00N7ITE 

Convidamos os Srs. pais a participarem de uma reuniao, 
que sera, realizada no dia 07 de a b r i l do corrente mes, as 1 

9*00 hs, na Escola Profissional Duque de Caxias logo apos 1 

sera servido um almogo a todos presentes. 
£ indispensavel a presenca de voces, pois iremos dialo 

gar para um melhor relacionamento entre a escola e os pais 
dos alunos. 

Atenciosamente, 

As Estagiarias do Curso de Pedagogia 



RSUNllO DE PAIS 

1. LOCAL: Escola Profissional Duque de Caxias. 
DATA: 07 de a b r i l de 1986 
HORA: 9«00 h i ^ U V B O H X O F O W 

2. OBJSTIVOS: 
2.1 Mostrar a importancia da participagao dos pais na escola; 
2.2 Di s c u t i r junto aos pais problemas que afetam o processo • 

ensino - aprendizagenu 
2.3 Debater assuntos referentes a aprendizagem dos alunos da 

1§ a 4 § s e r i e . 

3. ATIVIDADES: 
3.1 Conversa informal sobre o objetivo da reuniao; 
3.2 Discussao de problemas que afetam o processo ensino-apren 

dizagem; 
3.3 Aplicagao de um questionario; 
3.4 Impressoes (depoimentos) dos pais sobre o ensino at u a l ; 
3.5 Availagao ora l da reuniao; 
3.6 Informes da diregao (sobre o ano l e t i v o ) . 

4 . FOLHA DE FREQUfiNCIA: 

5. BBBBSB PARTICIPATES: 
- Estagiarias de Supervlsao; 
- Adminstrador; 
- Professores; 
- Pais; 
- Alunos. 

Estagiarias Responsaveis: 
Rusineide Batista Nogueira 
M» Zenaide Nogueira N&brega. 



TABULAC%0 DE Q U E S T I O I T A R I O 

ENTRE VIST ADOS: Pais de Alunos 

PERGrlTNTAS 
12 0 que voces acham da metodologia que esta, sendo aplicada na escola? 

R« 0 ensino esta muito bomf mas os alunos e que nao estao querendo 
nada. 0 atraso do material didatico e tambem um ponto negative A es
cola e muito boa, e bem organizada,os l i v r o s tambem nao correspondem 
as necessidades dos alunos, sao elaborados por euipe que nao conhece 
a realidade de cada regiao* 0 metodo antigo e bem melhor do que este 
que esta sendo aplicado. 

22 A escola que temos satisfaz as necessidades de seus f i l h o s ? 
R . A escola que temos nao satisfaz as necessidades de nossos f i l 

hos, seus metodos e padroes nao correspondem as suas espectativa. 

32 Como voces poderiam colaborar para um ensino que atingisse os ob.je 
t i v o s dos seus f i l h o s ? 
R. Ajudando os nossos f i l h o s a fazerem os seus deveres em casa e f> 

pedindo a eles que deixem de a s s i s t i r as novelas na televisao e que • 
estude mais nSo esperando so pela professora, 

42 Qual 0 major problema que voces veem diante da escolaxaluno? 
R. A f a l t a de um patio recreativo e motivo de muita preocupagao, 1 

pois as criagas nao tern espago f i s i c o , para brincar. 

52 p£ sugestoes necessarias ao desempenho para um melhor rendimento 1 

escolar? 
R. 0 uso da tabuada, pouca l e i t u r a e interpretagao de texto, t r e i n o 

ortogafico, muita t a r e f a para fazer em casa colocando muitos exercic-
ios que envolvam adigao e subtragao. 



Historinha 

Dona 3aratinha 
(adaptagao) 

I 

Era uma vez f uma baratinha, 
Sla estava varrendo sua casa, 
Sabem o que ela encontrou? 
Foi uma moedinha de ouro, 
Dona baratinha f i c o u muito 
contente. 
Ela pensou: 
You comprar um vestido de c h i t a , 
Vou comprar tambem um belo lago de f i t a . 

I I 
Dona baratinha v e s t i u seu 
vestido novo, 
Sla colocou, na cabega o lago de f i t a . 
Dona baratinha olhou-se no espelho, 
Como estou l i n d a disse e l a . 
Agora vou arranjar um marl do* 

I I I 

Dona baratinha chegou a jane l a 
Ela Gritou: 
Quern quer casar com dona 
baratinha, que tern dinheiro 
na caixinha? 
0 boi i a passando, 
Su quero disse ele 
Dona baratinha f u g i u assustada, 
Ela disse: 
Eu nSo quero, 
Voce muge muito a l t o . 



IV 

Dona baratinha voltou a janela, 
Seu burro i a passando, 
Ele disse: 
Como voce esta l i n d a ! 
Quer se casar comigo? 
Dona baratinha respondeu: 
Eu nao quero, 
Voce zurra muito f o r t e , 
Seu burro f i c o u tao t r i s t e 

V 

Veio depois o seu ratinho. 
Ele achou dona baratinha tao 
bonita! 
Quer se casar comigo? 
Dona baratinha respondeu-lhe: 
Sua voz e suave.... macia.... 
Voce e muito simpatico, 
Com voce eu me caso, 
E os dois se casaram 
E foram muito f e l i z e s . 



M&SICAS 

Bom Dia (ou boa tarde) 
Melodia: "0 Cravo Brigou 

I 
Bom dia, oh! professora 
De v o l t a a escola estou, 
Deixei a mamae em casa 
Seu amigo agora sou. 

I I 
Gosto muito da minha 
Escola e da professora 
Tambemt de todos os 
Coleguinhas. eu nao 
Esqueco ninguem. 

I l l 
Palma, palma. palma 
Pe, pe f pe 
Viva a minha escola 
Que gostosa ela 

BOA TARDE 
Boa tarde professora como vai? 
A sua presenga nos alegra 
Paremos o possfvel, 
Para sermos bons amigos. 
Boa tarde professora como vai? 



A T I V I D A D E S R E A L I Z A D A S 

DATA3 COMSMORATIVAS 

M2S DE MARCO 

15 de mar go - * Dia dos Animals". 
19 de margo - " Dia de Anchieta". 
25 de marco - H Festa da Pascoa". 
26 a 31 de margo - " Campanha da Saude e Nutrigao". 
31 de margo - " Revolugao do B r a s i l " • 

MfiS DE ABRIL 
19 de a b r i l - • Dia do Indi o " . 
21 de a b r i l - " Dia de Tiradentes, Funtfagao de B r a s i l i a , 

Morte de Tancredo Neves, e Descobrimento ' 
do B r a s i l " . 

MtS DE MAIO 
12 de maio - • Dia do Trabalho". 
22 domingo de maio - " Dia das Maes". 



COMEMORACXO 

As sunt oi L£ de marco HDia dos Anj^ais • 

Pixacao: 
- Os alunos da 1§ e 29 serie organizaram albuns de animals. 

pout 
- Gartazes sobre os animais. „ ;\ o k 

- Fizeram uma peque dramatizagao com os MfinalSf organizamos 
a fitl$fi ftS bicharada onde cada crianga interpretou um animal, d i -
zendo suas qualidades e u t i l i d a d e s . 

DRAMATIZACAO 
Utilidades dos Animais 

A l i , no chao, as galinhas 
Vao os bichinhos catar 
E quando encontram algum 
Comegam logo a br i g a r . 

I I 
Smpoleirado na tabua, 
0 galo estava a espiar; 
Quando ele v i u a briga, 
Comegou logo a cantar! 

I l l 
La, num belissimo lago, 
A pata estava a nadar. 
Sem perceber que suas penas 
Seu done i r i a usar. 

IV 
Os coelhos roedores, 
Os dentes estao a gastar. 
Comendo o dia i n t e i r o 
Para crescer e engordar. 



V 

0 porco sempre comendo, 
Para seu corpo aumentar. 
Muita gordura e carne 
Tudo para nos sustentar, 

VI 

A vaca nos da o l e i t e , 
Alimento sem i g u a l . 
Os bois trabalham no arado, 
Com forga descomunal. 

V I I 
A eles um grande dia, 
Nos devemos dedicar. 
Saudando em grande a l e g r i a , 
E todos juntos cantar. 



CQMEMORACAO 

Asgunto: 19 de marco "Dia de Anchieta" 

Pixacao: Q ^ 0 POW» 
- Cartazes sobre Anchieta. * A V B A ^ B U 0 T B C A 

- Jornal mural, com figuras e trabalhos coletados de jornais 
e rev i s t a s , pelas proprias criangas. 

- Copia da b i o g r a f i a de Anchieta f e i t a pelos alunos da 4 a se 
r i e e da 3* se r i e . 

- Pequenos trabalhos escritos sobre a vida de Anchieta pelos 
alunos da 29 se r i e . 

- Poesias. 

ANCHIETA 

Anchieta, o j e s u i t a , 
Muitos trabalhos prestou 
Junto com Duarte da Costa 
Na Bahia ele chegou. 
Fundou ele um colegio, 
E indio catequizou 
A escrever e a contar 
A muitos ele ensinou. 



1- Poesias e Lembrangas. 

POBSIAS 

OVOS DE CHOCOLATE 
I 

Se eu nao fosse pequena 
Goetaria de chegar 
Juntinho do coelhinho 
E a ele perguntar: 

I I 
Pol voce, seu orelhudo 
Que os ovinhos pegou 
Da galihha l a de casa 
E de chocolate os virou? 

I l l 
Mas, como sou pequenina 
E poderia apanhar, 
Pico assim bem caladinha 
Euns ovos eu vou ganhar. 

COELHINHO 
I 

De olhos vermelhos 
De pelo branquinho 
Eu pulo bem leve 
Eu sou o coelhinho 

I I 
Sou muito assustado 
Porem, sou guloso, 
Por uma cenoura 
Ja f i c o nervoso. 





OOMBMQRACAO 

Assunto: Gampanha da Saude Nutrioao, De 26 a 31 de ms 

Neste periodo nos esta g i a r i s , ficamos em cada classe 
las e informando as necessidades de uma boa higie^££'va^gejE£ 
adequada ao seu organ!smo. 

Colocamos num grafico uma crianga gorda # bem alimentada e ou-
t r a bem magra, palida, subnutrida. Explicamos a importancia da a l l 
mentagao. 

Fixapaoi 
1- C a l i g r a f i a : com dizeres r e l a t i v o s a semana da saude e nu-

t r i c a o . 
2- Album com figuras de alimentos e o resultado dos mesmos no 

nosso organismo. 
3 - Desenhos sobre alimentos. 
4- Poesias sobre a boa alimentagao. 

POESIAS 

VAMQS PLANTAR 

I 

Vamos, alegres criangas 
As nossas hortas formar; 
Of canteiros bem tratados, 
Multas verduras nao de dar. 

I I 
Vamos plantar multas arvores 
Um Undo pomar fazer; 
Prutos belos e gostosos, 
Logo havemos de colher. 

I l l 
Vamos agora ao jardim, 
As f l o r i n h a s c u l t i v a r ; 
Para termos belas rosas 
E a nossa casa e n f e i t a r . 



COMBMORACSO y^U^HT ^ 

Assunto: 19 de a b r i l "Dia do Indio. U.FP.1^ 

Fixapao: 
1- Desenhos de objetos indigenas. 
2- Ditado, sobre i n d i o . 
3- Varios cartazes com a f i g u r a do indio com as seguintes frases: 
- Manter escolas para o i n d i o . 
- Garantir a efetividade da posse das terras ocupadas pelo i n d i o . 
- Evitar que os c i v i l i z a d o s invadam as terras dos indios. 
- Prestar, ao i n d i o , assistencia s a n i t a r i a . 
- Garantir o respeito a f a m i l i a indigena. 
- Dar, ao indio protegao e assistencia. 
- Prestar, ao i n d i o , protegao e ensinamentos u t e i s . 
- Procurar estabelecer a paz entre as t r i b o s . 
- Envidar esforgos para melhorar as condigoes materials da vida 

indigena. 
- Conservar e respeitar a organizagao interna das t r i b o s : l i n 

gua, costumes, etc.... \ \ 

• 

Assunto: 21 de a b r i l "Fundagao de B r a s i l i a " . 

Cada uma das estagiarias orientou aos alunos mostrando atraves 
de gravuras a c a p i t a l do B r a s i l e a sua importancia. 





GOMEIiORAgSO 

Assuntoi 21 de a b r i l "Dia de Tiradentes". 
Fixacao: 
1- Oonfeccionamos alguns cartazes explicando quern t i 

o hero! Joaquim Jose da Silva Xavier, "0 Tiradentee M houve uma per 
quena dramatizacao de alguns alunos da 4 § serie. 

DRAMATIZACAO 

I 
Estou contente, Zezinho! 
Voce nem pode imaginar... 
Pois temos um bom f eriado 
Para brinear e folg a r ! 

I I 
Em vez dos nossos deveres, 
Da escola e da ••prisao", 
Vamos t e r a liberdade 
Numa boa "vadiaQao'*... 

I l l 
Pois eu, tambem, coleguinha, 
Estou hoje bem contente; 
Porem, s i n t o , de verdade, 
Que o motivo e d i f erente... 

IV 
Penso, neeta grande data, 
Num b r a s i l e i r o genial, 
Que l i b e r t o u nossa p a t r i a 
Do jugo de Portugal! 

V 
Pregando a independencia 
Desta gloriosa nagao, 
Poi ficando mais cativo 
A nossa l e a l gratidao... 



VI 
Voce, por certo, Carlinhos, 
Ha de compreender, agora, 
0 valor deste feriado 
Que hoje o B r a s i l comemora! 

V I I 
ft verdade, amiguinho, 
Que t i v e boa l i g a o . . . 
Mas, dei a este feriado 
Melhor signifieacao. 

V I I I 
Salve o imo r t a l Tiradentes, 
Que sonhou com a liberdade 
Que a nossa p a t r i a , a l t a n e i r a , 
Transformou em realldade. 

COMEMORACflO 

Assuntoi 22 de a b r i l "Descobrimento do Brasil» 
Fixapaoi 
1 - Cartazes sobre o descobrimento do B r a s i l . 



COMEMORAClO 

Assunto; 1£ de maio "Dia do Trabalho" 
Fixacao: 
1 - Cartazes: 0 homem trabalhando. ^ % U^* ^gptflO* 
2- Coletanea de figuras r e l a t i v a s a diferen|fctf* £A>lissoes • 
3- Versos. 
4 - Poesias. 

VERSO 
"Peliz quern pode, ergulhoso, 
Dizer. nunca f u i vadio, 
E, se hoje sou venturoso, 
Devo o trabalho o que sou. 

( OLAVO BILAC). 
POESIA 
0 TRABALHO. 

(OLAVO BILAC). 
I 

Tal como a chuva caida 
Pecunda a t e r r a , no e s t i o , 
Para fecundar a vida 
0 trabalho se inventou. 

I I 
Peliz quern pode orgulhoso 
Dizer: "nunca f u i vadio" 
E, se hoje sou venturoso 
Devo ao trabalho o que sou! 

I l l 
6 preciso desde a infa n c i a , 
I r preparando o fu t u r o ; 
Para chegar a abundancia, 
J) preciso trabalhar. 

IV 
Nao nasce a planta p e r f e i t a , 
Nao nasce o f r u t o maduro, 
E, para t e r a colheita 
i) preciso semear. 



22 Domingo de Maio "Dia das Maes". 

Fixagao: 
1- Composigoes, descrigoes, lembrangas, etc. 
2- Dar uma lembranga de presente a sua mae. 
3- Confecgao de cartazes. 
4- - Poesiaa, canticos etc... 

POESIA 

"Dia das Maes" 

I 
Mae nao ha outro nome 
Mais doce, meigo e g e n t i l 
No entanto, posso escreve-lo 
So com tres l e t r a s e um t i l . 

I I 
Como prova de amizade, 
De carinho e gratidaoi 
Teu nome, mamae querida, 
Eu trago no coragao. 

I l l 
Quanta bondade e ternura 
0 teu coragao encerra; 
Mamaezinha, es para mim 
0 anjo bom desta t e r r a ! 

IV 
Ao entregar-te, mamae, 
No teu dia, este presente 
Prometo que nunca mais 
Serei desobediente. 





S E S S 5 E S DE E S T U D O R E A L I Z A D O 

NA U N I V E R S I D A D E F E D E R A L DA 

P A R A 1 B A ( U P P B ) . 



T E X T 0 

"A LEITURA NA ESCOLA" 

0 emprego do l i v r o na escola remonta aos primordios des1 

te do aprendizado das primeiras l e t r a s . 0 l i v r o passou por diversas 1 

fases, ao longo da h i s t o r i a da educacao no B r a s i l . Camoes, as Seletas, 
as apostilas, o l i v r o unico, o didatico, o paradidatico, todos estes 1 

sao facetas de um mesmo l i v r o - aquele a quern se delegou a incumbencia 
de acompahar o estudante durante o transcurso das atividades discentes, 
servindo como deposito de informagoes e exercicios, sem negar nunca 1 

Seu carater u t i l i t a r i o que, se o degradou ( e mesmo Camoes f o i vitima 
deste aviltamento ), nao impediu sua expansao crescente. Por isso, t r a 
nscendeu o ambito da sala de aula e converteu-se numa vigorosa fonte • 
de renda para autores, editores e l i v r e i r o s , embora nem sempre na mes-
ma proporgao. 

Sendo imediatista, e por i s t o mesmo descartavel, este l i v r o , para 
doxalmente, so se j u s t i f i c a pelas promessas que contem. Pois o t i p o de 
ensinamento que propicia - de regras l i n g u i s t i c a s ou informagoes a res 
peito da h i s t o r i a l i t e r a r i a - apenas adquire sentido no f u t u r o , quando 
o estudante eventualmente precisar dele, no exame vestibular, em um • 
concurso ou na redagao de um o f i c i o ou requerimento. Assim, consumin-
do-se rapidamente e fazendo g i r a r os capitals da i n d u s t r i a l i v r e i r a • 
nacional, o l i v r o didatico - modelo pri v i l e g i a d o das outras especies 1 

citadas - explica-se tao-somente pelo que antecipa, fenomeno no qual 1 

esta incluido o sucesso de que e, ainda, o a v a l i s t a . 
Sao estes fatores que convertem o l i v r o didatico no avesso da l e i ^ 

t ura de que se falava antes. E, constituindo-se, de certa maneira, no 
arquetipo do l i v r o em sala de aula, acaba por exercer um e f e i t o que 1 

embacia a imagem que a pratica da l e i t u r a almeja alcangar. Pois esta 1 

se caracteriza por uma experiencia do presente, com a qual se compro-
mete o l e i t o r , j a que este c o n t r i b u i com seu mundo intimo no processo 
de decifragao da obra. 0 l i v r o didatico exclui a interpretagao e, com 
i s t o , e x i l a o l e i t o r . Propondo-se como auto-suficiente, simboliza uma 
autoridade em tudo contraria a. natureza da obra de ficgao que, mesmo • 
na sua autonomia, nao sob revive sem o dialogo que mantem com seu des-
t i n a t a r i o . E, enfim, o autoritarismo se apresenta de modo mais c a^ a%., 



CONTINUACSO: "A LSI TURA NA ESCOLA1' 

quando o l i v r o didatico se faz portador de normas l i ] 
gadas da ideologia do padrao culto e expressao de claj 
que exercem a dominagao social e p o l i t i c a . Ou quando a £k3^p*et^ao 
se imobiliza em respostas fechadas, de escolha simples, promovidas por 
fichas de l e i t u r a , sendo o resultado destas a anulagao da experiencia 
pessoal e i g u a l i t a r i a com o texto. 

Consequentemente, a proposta de que a l e i t u r a seja reintroduzida 
na sala de aula s i g n i f i c a o resgate de sua fungao primordial, buscan-
do sobretudo a recuperagao do contrato do aluno com a obra de ficgao. 
Pois e deste intercambio, respeitando-se o convivio individualizado 1 

que se estabelece entre o texto e o l e i t o r , que emerge a p o s s i b i l i d a -
de de um conhecimento do r e a l , ampliando os l i m i t e s - ate f i s i c o s , ja, 
que a escola se constroi como um espago a parte - a que o ensino se 1 

submete• 
Com e f e i t o , e o recurso a. l i t e r a t u r a que pode desencadear com • 

ef i c i e n c i a um novo pacto entre as criangas ou jovens e o texto, assim 
como entre o aluno e o professor, Pois, no primeiro caso, trata—se de 
estimular uma vivencia singular com a obra, visando ao enriquecimento 
pessoal do l e i t o r , sem finalidades preclpuas 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 mundo, procedida 
segundo a imaginagao e a experiencia i n d i v i d u a l , cumpre deixar tao 1 

somente que este processo se v i a b i l i z e na sua plenitude. Alem d i s t o , 
sendo toda a interpretagao em p r i n c i p i o v a l i d a , porque oriunda da r e -
velagao do universo representado na obra, ela impede a fixagao de uma 
verdade anterior e acabada, o que r a t i f i c a a expressao do aluno e de-
sautoriza a certeza do professor. Com i s t o , desaparece a hierarquia 1 

r i g i d a sobre a qual se ap&ia o sistema educativo, o que repercute em 
uma nova alianga, mais democratica, entre o professor e o estudante. 

£ com consequencias relevantes, ja. que o aluno se torna co-participan 
t e , e o professor menos sobrecarregado e mais f l e x l v e l para o d i a l o -
go. 

Surgindo no horizonte de profundas transformagoes sociais e c u l -
t u r a i s , a l e i t u r a escolar e o ensino moderno desenvolveram-se parale-
lamente, entrecruzando seus respectivos caminhos. TTeste processo, en-
volveram-se com uma ideologia do saber que resultou no seu comprome-



tim»nto com os ideais que beneficiavam a classe que buscava pooler k 
suas formas de dominagao. Porem, em decorrencia dê îiaPna*Egreza>» jr l e i 

CONTINUACXO "A LEITURA NA ESCOLA 

tura aponta a uma modalidade de experimentagao do tempo e do espago • 
circundante que transcende sua fungao escolar. 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 esterilizagao. Desta maneira, cabe recuperar 
seu papel primordial, o que determina uma rejeigao da f i g u r a caricatu-
r a l do l i v r o que c i r c u l a normalmente na sala de aula. Se e a l i t e r a t u -
r a de ficgao, na sua global!dade, que deflagra a experiencia mais am-
pla da l e i t u r a , sua presenga no ambito do ensino provoca transformag-
oes radicals que, por i s t o mesmo, lhe sao imprescindiveis. Alem disto 
ela e a condigao de o ensino tornar-se mais s a t i s f a t o r i o para seu pa-
pel p r i n c i p a l interessado - a crianga ou o jovem, i s t o e, o aluno de 1 

modo geral. Enfim, ela revela a possibilidade de ruptura com os lagos 
ideologicos que convertem a escola em sala de espera da engrenagem bur 
guesa. Nascida das entranhas desta, a escola alcanga seu justo sentido 
no momento em que retorna a. sua fungao o r i g i n a l ; e se esta e a de ensi. 
nar a l e r , que o faga de maneira i n t e g r a l , para e f e t i v a r a revolugao 1 

duradora no bojo da qual f o i gerada. 

LIVRO: "Leitura em Crise na Escola" 
AuTOrAs 1C Aguiar de Vera Texeira" ET ALLE 
PlGS : 20, 21 e 22. 



TEMAt Leitura e Qrise na Escola. 
AUTORAg Aguiar de Vera Texeira ET ALLE. 
PlOSi 20 e 22 

"LEITURA NA ESCOLA" 
Neste estudo f a l a as origens do l i v r o na escola, e das l e i t u r a s 

l i t e r a r i a s . Canos surge com as seletas, as apostilas, o l i v r o unico, 
d i d a t i c o , cooparativo, l e i t u r a de ficgao. 

OBJETIVO DO LIVRO. 
. Acompanhar o estudante durante o transcurso das atividades d i 

scentes, servindo como deposit© de informagoes e exercicios sem negar 
nunca seu carater u t i l i t a r i o . 

PONTOS POSITIVOS; 
• A descoberta do mundo; 
• Participagao a t i v a do professor e do aluno (dialogo); 
• De carater r e a l e necessario. 

PONTOS NECrATIVOS . 
. Exclui a inierpretagao do texto l i t e r a r i o ; 
• E x i l a a l e i t u r a ; 
• 0 l i v r o didatico e auto-euficiente; 
. A real!dade nao corresponds ao regionalismo; 
. Anulagao de experiencias pessoais; 
. Pixagao de gravuras; 
. Nao domina a realidade caracteriza mais a burguesia; 
. Descrimina fungoes. 

PROPOSTA DO AUTORl 
• A l e i t u r a seja reentroduzida em sala de aula significando o • 

resgate primordial. 
. Volta do sentido da l e i t u r a . 
• Uso da l e i t u r a com um novo pacto entre professorxaluno. 
. Leitura sem cobrangas u l t e r i o r e s (posteriores). 



TEXTO 

"VERDADES E MENTIRA5 SOBRE 0 IWDIO BRASILSIRO 

Subestimados muitas vezes nos cursos de H i s t o r i a dô  
indios sao, frequentemente, vftimas de preconceitos. 0 
que se comemora o Dia Nacioaal do tndio e uma "boa oportunidade 
para uma aula de revisao da f i g u r a do i n d i o , t a l como ela e ' 
apresentada na televisao, nos filmes e em l i v r o s didaticos. 1 

aqui, a antropologa Norma Abreu Telles, especialista neste as£ 
unto, vai ajudar voce a preparar essa aula. 

Quando eu era crianga, queria saber como viviam os habitantes 
de nossa t e r r a , antes dos Portugueses chegarem. Mas, na escola, a 1 

H i s t o r i a do B r a s i l era ensinada a p a r t i r do dia do descobrimento, • 
como se um pais pudesse come gar com data marcada. Fiz faculdade de 
Hi s t o r i a e continuei a quase so poder estudar a Suropa. Fui, entao, 
para o curso de Antropologia e escrevi um l i v r o sobre os preconcei
tos contra os indios nos l i v r o s didaticos. Se> entao percebi que t u -
do o que f i z e r a ate a l l tinha sido tentar responder as perguntas da 
minha in f a n c i a , 

OS JNPIOS VIVEM NA MIS§RIA? 

Ha alguns anos, um grande antropologo demonstrou que todas as 
sociedades geram necessidades em seus membros, E que a nossa socie-
dade c r i a necessidades que poucas vezes pode atender plenamente, Ja 
as sociedades indigenas nao so atendem inteiramente as necessidades 
que geram como ate vao alem: criam excedentes, Entao, por este an^u 
l o , nos e que vivemos numa sociedade de penuria, De qualquer forma, 
a indigencia e a mendicancia nao existem entre os indios. 

s LES SlO EEALMENTE PAGSOS? 

Antigamente pensavamos assim: se sxamos superiores, entac o no
sso Deus e, tambem, superior ao dos indios. Alguns l i v r o s didaticos 
die gam mesmo a apresentar a catequese como um bem maior que doamos 
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aos indios. NO entanto, na hora em que um indio e convene!da^dgi^Jiue 
tudo aquilo em que acredita I i n f e r i o r , ele p r o p ^ ^ e ^ a * acei-
i d e i a da superioridade do branco. iloje, felizmente, os missionaries 
come gam a deixar de lado a conversao dos indios para dedicarem-se • 
ai^enas a assistencia s o c i a l . A f i n a l , a palavra pagao so tern sentido 
se compreendida em relagao ao nosso Deus. Nem todos os indi03 tern um 
Deus, mas todos tern pelo menos alguma explicagao para o surgimento 1 

do mundo. Os Guaranis, por exemplo, tern uma f i l o s o f i a complicadissi-
ma que envolve nao um deus mas a "t e r r a sem males" que eles procura-
vam. Outro povo, o Tupi, as vezes e mostrado como adorador de Tupa, 
o trovao, que seria um deus. rra verdade, os Tupie nao supunham eneon 
t r a r deus na nature za e 

SlO ALEGRES COMO SE 0OMENTA? 

Apesar de todas a3 dificuldades que os indios enfrentam, ainda 
e possivel pensar neles como em pessoas alegres. As suas necessida
des sao atendidas pela sociedade em que vivem. Assim, nao tern 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 tambem sen 
tern ciumes, valorizam o status (que as acoes corajosas lhes dao, por 
exemplo) e tern a t r i t o s . Um motivo r e a l de in f e l i c i d a d e para eles e • 
ser s o l t e i r o . Quern e s o l t e i r o nao tern nem os cunhados para ajudar a 
fazer a parte dos servigos que lhe cabe dentro da divisao de t r a b a l 
hos, nem ten a mulher, que faz a outra parte dos servigos. E, portan 
t o , torna-se ainda mais pobre na comunidade. 

AGEM SEMPRE COM AGRESSIVIDADE? 

Para i n i c i o de conversa, acho que temos de reconhecer que nos 1 

proprios somos muito agres3ivos, a toda hora, no onibus, na rua. 
Quanto aos indios, ha um ti p o de agressividade neles que me parece 1 

j u s t i f i c a d a . B aquela provocada pela invasao das terras deles pelos 
brancos. A parte i s t o , e verdade que ha sociedades indigenas em que 
as criangas maiores batem nas menores. Em outras, sao as criangas • 
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maiores que apanham das menores. Porem, a impressao que ah^^mm^tern 
de que eles estao sempre se matando e se comendo nao e verdadeira. A l i 
as, o canibalismo indigena tern s i do mal compreendido entre nos. Os i n 
dios que comem gente nao fazem i s t o por estarem com fome. Ha entre 1 

eles a i d e i a quase r e l i g i o s a de que o canibalismo permite conservar ' 
dentro do grupo deles a forga de uma pessoa que morreu. Como se, ao c£ 
merem a carne de uma pessoa, pudes3em manter entre eles a energia dela. 

A C R I A N C A I N D I A T E M E D U C A C I O ? 

Muita gente v i u recentemente, na televisao, numa aerie de documen 
t a r i o s sobre o Xingu, a conviveneia amorosa que os fndios tem com suas 
criangas. Numa cena, homens treinavam uma danga guerreira. De repente, 
um menino resolve f i c a r cutucando os pes dos guerreiros. Ninguem "ceve, 
uma unica atitude de impaciencia com ele. Pois bem, a educagao entre ' 
os indios consiste em ver e fazer. Sem l o c a l nem Iiorario determinados. 
Em certa f a i x a de idade, todas as criangas do mesmo sexo come gam a f a 
zer a mesma coisa. Digamos, os meninos vao pescar. J& ouvindo as h i s t o -
r i a s dos mais velhos que as criangas aprendem os mito3. Entao, pelo f a 
to de a educagao deles t e r estas caracteristicas e que a questao da 1 

agfabetizagao dos indios se toma controvertida. Quando se i n s t a l a uma 
escola numa aldeia, impoe-se uma divisao que nao e x i s t i a antes. Passa 
a haver um lugar especifieo para a educagao. Alem dist o , leva-se a a l 
deia a convicgao, que e so nossa, de que aprender a l e r e fundamental. 
I s t o porque nao valorizamos, como eles, a tradigao da cultura o r a l . E 
p i o r : atraves da alfabetizagao outros valores da nossa cultura sao pa-
ssados a eles. por outro lade, no entanto, vemos nos Estados Unidos e 
no Canada que muitos indios foram para a universidade e, depois, passa 
ram a usar o conhecimento adquirido a l i em defesa dos grupos a que per 
teneiain. 
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SSO MAIS ATRASADQ3 QUE N&S? 

Ha l i v r o s didaticos em que os autores afirmam: " 0 indio esta. na Ida-
de da Pedra Pollda". E nos, naturalmente, estamos na Idade Atomica. Entao 
somos superiores. 0 maior problema destes l i v r o s e que ainda difundem a 1 

t e o r i a do evolucionismo s o c i a l , Cegundo t a l t e o r i a , a humanidade percorr-
eu ao longo da h i s t o r i a uina escala ascendente. Os indios estariam no p r i -
meiro degrau desta escala e o homem ocidental, europeu, burgues, estaria 
no topo. Beta t e o r i a e f a l s a . A h i s t o r i a da humanidade se desenvolveu em 
muitas diregoes. Os povos indigenas existem ha milenios e durante este ' 
tempo acumularam conhecimentos, aperfeigoaram tecnicas e se modifiearain, 
como nos. 0 conliecimento que dominam diz respeito a necessidade de vive -
rem bem. Eles conliecem as estrelas, as estagoes climaticas, as ervas, sa-
bem cagar, plantar e collier. S, alem dist o , tem dangas, r i t o s , mitos, p i n 
turas corporais e ma^nificas artes plumarias. 

| VERDADE QUE SlO PREGUIQOSOS? 

Temos um conceito de trabalho que e criado pelo nosso modo de produ-
gao economica. Como no calculo do valor dos nossos salarios e levado em 1 

conta o numero de horas que trabalhamos, acreditamos que tempo e dinli e i r o . 
Os indios trabalham apenas para satisfazer as suas necessidades. Si c r i a -
rem algum instrumento que reduza o tempo gasto no trabalho, nao irao apro 
v e i t a r , como nos fariamos, para acuinular mais dinli e i r o . Ha vida economica 
das tri b o s i s t o nao f a r i a sentido. Eles aproveitariam as horas ganhas pa
ra fazer algo que julgassem realmente importante. Viajariam, v i s i t a r i a m 1 

outras pessoas. S bom lembrar que os europeus do norte tambem acham os 1 

b r a s i l e i r o s preguigosos e dizem que por sermos assim e que ostanos atrasa 
dos culturalmente em relagao a eles• 0 que e claro nao e verdade. 

Nova 
Revistas Cscola 
Pags: 3 1 , 32 e 3 3 . 
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TfrPICOS (QUESTIONAMENTOS) 

l f i indios vivem na miseria? 
Nao tem medicanciaj 

- Nao exists competigao; 
- Tem solidariedade. 

22 Eles sao realmente pagao? 
- Alguns indios nao tem uma i d e i a certa de Deus; 
- Depende da concepgao de cada t r i b o , cada uma tem seu Deus; 
- E a questao de ser pagao depende de cada i n d i o . 

3fl Sao alegres como se comentam? 
- Eles tem dificuldade, mas a propria socledade dele e quern 

ajuda, sempre vem a f e l i c i d a d e ; 
- Sente ciumes, e o que mais provoca a sua i n f e l i c i d a d e ; 
- Uma sociedade que tem divisao de trabalho e nao divisao de 

classe; 
- Pobre o homem que vive so, s o l t e i r o . 

4fi Â em sempre com agressividade? 
- Agressividade contra o branco em favor de sua t e r r a ; 
- A agressividade e uma forma de defesa de qualquer raca; 
- Respeitar a ideologia do grupo, (eles comem carne humana • 

nao e por agressividade, e sim para manter sempre viva a 1 

lembranga daquela pessoa) 

5fi Crianca i n d i a tem educapao? 
- Nao tem lugar definido para a educagao, para eles em todo 

l o c a l se aprende, educa para vida. 
- Nao existe punigao, (e uma educagao organizada, quern e c r i 
anga faz como crianga, quern e adulto faz como adulto). 



62 Sao mais atrasados que nos? 
- Nao sao atrasados; 
- Tem sua propria c u l t u r a , e esta tem seus valores; 
* Sao altamente c r i a t i v o s . 

7fl J) verdade que sao preguicosos? *w--* ^ 
- Rao pois o trabalho e dividido e so trabalham ̂ a r a satisfazer 

suas necessidades sem terem a preocupacao de juntar dinheiro. 
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Sabemos que a experiencia i n f a n t i l de contato com oe^l&vr>r deve 

anteceder a idade escolar. Podemos dizer que a crianga deve descobrir 
o prazer da l e i t u r a muito antes de aprender a l e r , Tais afirmagoes re 
metem a. importancia do ambiente f a m i l i a r na formagao do habito de l e i 
t u r a . Mas, embora a atuagao dos pais seja fundamental, e para o profe 
ssor que convergem as maiores expectativas. Tal situagao configura-se 
liistoricamente, a p a r t i r do momento em que a escola passa a ser respp_ 
nsavel pela alfabetizagao da infancia e assume sua formagao educativa 
posterior. Cabe, entao, ao professor i n i c i a r a crianga nas l e t r a s e 1 

incentivar-lhe gosto, visando a desenvolver o habito de l e i t u r a . £ ele 
quern vai indicar os l i v r o s ao alunos, oferecendo-lhes um repertorio 1 

de t i t u l o s em que possam se movimentar, segundo suas preferencias e • 
interesses• 

Portanto, o primeiro passo para a formagao do habito de l e i t u r a 
na escola diz respeito a. selegao do material. Alguns c r i t e r i o s devem 
ser levad03 em conta: 

1- Finalidade da Leitura; 

As atividades de l e i t u r a em sala de aula atendem a dois o b j e t i -
vos basicos: informagao e recreagao. No primeiro caso, o texto forne-
ce dados especificos para um campo de estudo do cu r r l c u l o ou informa
goes genericas sobre fatos da atualidade. 0 professor v a i i n d i c a r , en 
tao, l i v r o s , j o r n a i s , revistas e outros periodicos sobre o assunto em 
pauta em determinado momento. 

A l e i t u r a recreativa nao visa a, aquisigao imediata de conhecimen 
tos, mas ela e necessariamente pedagogica, uma vez que passa sempre * 
ao l e i t o r uma mensagem, mesmo que seja: "Nao ha mensagem, o importan-
te"e nos divertirmos". 0 mesmo autor afirma que "um l i v r o para a j u -
ventude, antes de tudo, e um l i v r o que os jovens leem com prazer". 0 
l i v r o sera tanto mais agradavel quanto mais o aluno embrenliar-se no 1 

conteudo humano contido no texto. 
Snquanto a l e i t u r a informativa e alvo de todas as di s c i p l i n a s , a 

l e i t u r a recreativa, de l i v r o s de ficgao e poesia, diz respeito especi. 
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ficamente ao professor de Portugues. Portanto, ela deve 
vidade p r i o r i t a r i a no programa de estudos de linguagem. Seu exerci-
c i o p o s s i b i l i t a r a ao aluno uma forma habitual de lazer, ao mesmo tem 
po em que agncara seu e s p i r i t o de analise e c r i t i c a da l i t e r a t u r a co 
mo expressao c u l t u r a l . 

2- Qualidade do I l a t e r i a l : 

A qualidade do material e f a t o r decisivo para a ef i c a c i a do t r a 
balho 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 escola* Impoe-sef entao, o 
problema da adequagao dos textos ao publico. Escrita por um adulto 1 

para um l e i t o r crianga ou jovem, t a l l i t e r a t u r a apresenta na genese 
de seu processo comunicacional a relagao assimetrica entre os elemen 
tos. A adaptagao dos componentes do texto a realidade do l e i t o r e • 
uma forma de atenuar a assimetria. A qualidade das obras deve ser p£ 
nsada, portanto, a p a r t i r dos diversos niveis de adaptagao: 

2*1 Assunto; 
0 l i v r o destinado a criangas e jovens pode apresentar os mais va 

riados temas e assuntos, desde que adaptados a compreensao do l e i t o r 
e s i g n i f i c a t i v o s ao seu universo. % importante, sobretudo, que o tex 
t o , ao mesmo tempo em que fundone como um instrumento de integragao 
do s u j e i t o ao meio, atraves da aceitagao dos padroes socials, condu-
za-o a r e f l e t i r sobre a realidade, posicionando-se criticamente dian 
te da mesma. Para isso, e necessario que a f i g u r a do heroi, a qual o 
l e i t o r se i d e n t i f i c a r a , projete a imagem de uma crianga empreendedo-
r a , 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 
levara ao amadurecimento, a descoberta de valores e nao a simples 1 

aceitagao da norma adulta. 

2.2 Estrutura da I l i s t o r i a ; 

A l i t e r a t u r a 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 l o n a l , que a experiencia demonstrou ser o de maior sucesso jun 
to aos l e i t o r e s , A h i s t o r i a abre-se com uma situagao de carencia oM, 



(e objetos magicos) e lutando contra obstacuJjfl^impostos por inimigos 
e situagoes adversas. £ importante, contudo, que o f i n a l seja f e l i s : o 
heroi deve t e r sucesso em sua empresa, eliminar os antagonistas e a t i n 
g i r o alvo pretend!do. Sssa e exatanente a mensagem da l i t e r a t u r a i n f a 
n t i l : "que l u t a contra as dificuldades graves na vida e i n e v i t a v e l , e 
parte intrinseca da existencia humana - mas que se a pessoa nao se i n -
timida mas se defronta de modo firme com as opressoes inesperadas e • 
muitas vezes i n j u s t a s , ela dominara todos os obstaculos e t ao fi m emer 
g i r a v i t o r i o s a . 

2 . 3 E s t i l o ; 

0 desempenho l i n g u i s t i c o do e s c r i t o r deve estar de acordo com as 
capacidades cognitivas i n f a n t i s , para que a comunicagao entre ambos re_ 
almente se efetue. fe importante, entao, que o autor esteja atento as 1 

possibilidades do lin g u a j a r da crianga, que vao funcionar como modelo 
para a l i t e r a t u r a a ela indicada. Uma pesquisa de Bernhard Engelen * 
constatou o seguinte, quanto a f a l a i n f a n t i l s 

As ostruturas si n t a t i c a s u t i l i z a d a s pela crianga sao, como se sabe 
relativamente simples e podem ser assim caracterizadas: 

- Erases relativamente curtas. 
- Slos f r a s a i s relativamente curtos. 
- Poucas frases subordinadas, ^eralmente de primeiro grau. 
- Utilizagao minima da voz passiva # 

- Utilizagao muito pequena de atributos mais complexos. 
- Utilizagao muito pequena de nominalizagoes mais complexas(...) 
- Utilizagao minima do discurso i n d i r e t o . 
- Palta quase t o t a l de compostos nominais mais complexos. 
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Da mesma forma, 0 vocabulario u t i l i z a d o deve ser^a^.a^uad^^o l e i 
t o r , coloquial, expressivo. Isso nao s i g n i f i c a uma i n f aatilizagao da 1 

linguagem. Pois, se a imposigao da f a l a adulta expressa a soberania de 
nosso mundo sobre a crianga, a in s i s t e n c i a na reprodugao enfatica do 1 

discurso i n f a n t i l (como o uso exagerado do diminutivo e da onomatopeia) 
e menosprezo ao l e i t o r , desvalorizagao de sua capacidade de recepgao * 
da mensagem. 

0 e s c r i t o r deve, pois, u t i l i z a r as estruturas coloquiais e i n t r o -
duzir expressoes mais complexas e vocabulario no vo, cjue se e x p l i c i t s 1 

no proprio texto, ampliando, assim, o universe l i n g u i s t i c o do jovem 1 

l e i t o r . 

2.4 Forma: 

As h i s t o r i a s destinadas a infancia e a juventude devem c o n s t i t u i r 
se em narragoes lineares e alinamicas. A linearidade do texto diz res
peito a seu f l u i r temporal - i n f c i o , meio e fi m - sem introdugao de • 
flash-backs ou longas descrigoes, conceitos morais e explicagoes ou 1 

j u s t i f i c a t i v a s do autor. Tais recursos retardam a agao e toraam a na-
r r a t i v a mais complexa, menos acessivel aos pequenos l e i t o r e s . 

Uma pesquisa sobre os interesses de l e i t u r a no 12 grau constatou 
o exito da aventura entre criangas e j ovens e sua tendencia de i d e n t i -
ficagao com o hero i . Esses aspectos apontam para a necessidade de dina 
mismo do texto, em termos de ingredientes de agao e p e r f i l de persona-
gem. 

2.5 AspectOd Extemos: 

Os aspectos externos do l i v r o i n f a n t i l sao dados relevantes para 
a recepgao do mesmo. Devemos levar em conta: 

- Capa; e f a t o r determinante na escolha do l i v r o pela crianga. Lo 
go, ela deve ser sugestiva e atraente. 5 importante, ainda, que a capa 
seja resistente para nao se dani f i c a r facilmente com o manuseio. 
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Tipo de Letra: os tipos graficos devem ser bem legive*te--*ebanto 
maiores quanto menores forem os l e i t o r e s . ,̂ 0 

- Espessura dos Livros 5 a maioria dos alii?E|| e^tfc^istados pela 1 

pesquisa r e f e r i d a anteriormente demonstrou preferencia por l i v r o s f i -
nos, o que nos leva a propor que os textos i n f a n t i s nao sejam por de-
mais extensos, sobretudo aqueles destinados a f a i x a e t a r i a mais baixa. 

- Ilustragao: o interesse maior dos l e i t o r e s mirins volta-se para 
os textos acompanhados de muitas ilustragoes coloridas. $ aconselha-
v e l que o numero de gravuras seja maior naqueles l i v r o s destinados as 
criangas menores. 

Ilustragoes coloridas ou em preto e branco devem ser, sobretudo, 
sugestivas. Em um bom l i v r o i n f a n t i l encontramos gravuras ricas em 1 

ingredientes i n t e r p r e t a t i v o s , que completam e enriquecem 0 texto es-
c r i t o , nao funcionando apenas como redundancia do mesmo. 

LIVRO: "LEITURA EM CRISS NA ESCOLA". 
AUTORA: "Aguiar de Vera Texeira" 
PlGS: 36, 87, 88, 89 e 90. 
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TEMA; Leitura para o 13 Grau C r i t e r i o s de Avaliag 
AUTORA: Aguiar de Vera Texeira ET ALLE. 
PiGS: 86 e 87 

FINALIDADE DA LEITURA* 
• Informaoao - 0 professor vai orientar na l e i t u r a informativa, 1 

r e v i s t a s , recorde de jo r n a i s , l i v r o basico, panfletos f l i v r o s 1 

e d i t o r i a l s (nao visa a aquisigao ds conhecimentos trazendo sem
pre ao l e i t o r o momento re c r e a t i v e ) . 
• RecreacSo:Visa a aquisigao imsdiata ds conhecimentos mas s l a s 
nscessariamente pedagogica, uma vez que passa ssmpre ao l e i t o r • 
uma mensagem. 

QUALIDADE DO MATERIAL: 
. 0 material did&tico e essencial na escola; 
• As l e i t u r a s infanto juvenis deveriam ser f e i t a s por jovens i n 

dividuals ou grupais; 
• A h i s t o r i a deve ser de interesse de cada crianga, quanto mais 
gravuras chama atengao da crianga. 

0 MATERIAL DA HIST&RIA: 
• 0 assunto ss agrada a crianga, se vem de encontro com a re a l i 
dade dela, e descoberta de valores. 

ESTRUTURA DA HIST&RIAt 
. A maneira como v a i ser contada; 
. 0 tamanho; 
• A interpretagao; 

• Se na h i s t o r i a tsm enredos e quantos personagens. 

ESTILO DA HISTORIA: 
• A forma do e s c r i t o r ss e conto, poesias, romance etc; 
• Como a l e i t u r a e apresentada para o aluno, e s t i l o arcaico, mo
de rna, antiga otc. 

FORMA DA LEITURA: 
. Se vai trabalhar com o comego, o meio e o f i m da h i s t o r i a 
• Ss e um todo da h i s t o r i a ou so em parte. 



ASPECTCfr EXTERNOS: 
• A capa; 
.. 0 t i p o da l e t r a ; 
. Ilustragao; 
• Espessura, 
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D E S E N V O L V I D A S NA A S S O C I A { I O 

DO M A G I S T ^ R I O P U B L I C O DO E S T A D O 

D A P A R A t B A ( A M P E P ) . 



NOTAS 

As estagiarias ds Supervisao Escolar do Campus V da 
dade Federal da Parafba e a AMPEP estao solicitando a prei 
tod03 os professores da rede estadual e a comunidade Cajazsirense 
sm geral no debate que serao rsalizado logo mais as 15 s 00 h na Ca-
mara Municipal de Cajazeiras. 

Cajazsiras, 14 de maio de 1986. 

Professores da rede estadual de ensino da regiao de Cajazei-
ra s , estarao promovsndo numa agao conjunta com o clube de samarita 
nas dessa cidade, no proximo sabado na Area de Lazer uma ssrssta 9 

com o objetivo de arrecadar fundos para a grsve do magisterio pa-
raibano• 

Cajazeiras, 15 de maio de 1986. 

As alunas estagiarias do Csntro ds Formagao de Professores de 
Cajazeiras Campus V da UFPB e a AMPEP estao convocando todos os pro 
fessores da rede estadual ds ensino, sm greve ha nove dias, para a 
rsuniao que ssra, realizada logo mais as 14:00 h, tendo como l o c a l 
a Biblioteca Publica Municipal. 

Cajazeiras, 15 de maio de 1986. 

Logo mais as 15:00h na Biblioteca Publica Municipal de Caja-
zeiras, as estagiarias de Supervisao Eseolar do Campus V da Univer 
sidade Federal da Parafba e a AMPEP, estarao reunidos com os profs 
ssores em greve, da rede estadual de ensino, quando deverao d e f i n i r 
os estudos ds textos, dentro da programagao de paralizagao do proe 
cesso r e i v i n d i c a t o r i o da categoria. 

Cajazeiras, 16 de maio de 1986. 



N O T A 

A AMPEP e as estagiarias de Supervisao Escolar, convidam 
todos os professores grevistas a comparecerem amanha dia 05 • 
de junho, as 9:00h na sede da AMPEP para estudos sobre o tex
to "Desafio aos Educadores"• 



CARTA ABBRTA A POPULAC%0 / ^ ^ ' * "* 

I f \tf$' 

Nos, professores da rede estadual de ensino, usandd "aa - forjteV' 

que os trabalhadores dispoem para conquistar melhores condigSesVde^ 
vida e trabalho, decedimos paralizar nossas ativi< ^ | g S f iftn^^fcta?oe* 
aula ap6s i n f r u t i f e r a s tentativas de acordo com o governo a cerca 
de nossas reivindicagoes. 

Reivindicamos: 6.3 salarios minimos para o professor l i c e n c i -
ado 40 hs semanais ou 130 por mes; para o professor com o pedagogy 
co, 3 salarios minimos tambem para 40 hs de trabalho semanais, co
mo determina no Decreto Federal 67.322/70. 

A Paraiba e o estado que paga o s a l a r i o mais baixo aos profe
ssores embora o governo do estado gaste enormes somas de dinheiro 
em propagandas por todo o estado. 1 este 0 GOVERNO DO POVO? Esta f 

e a NOVA IMAGBM DA PARAIBA? Nao os trabalhadorss da rede o f i c i a l • 
de ensino estao cansados dos baixos salarios e d i f i c e i s condigoes 
de trabalho. 

Solicitamos o apoio de toda a comunidade por entendermos que 
esta e uma greve justa pois tanto busca melhoria para os professo
res como tambem visa melhorar o sistema de educagao. 

POR UMA EDUCAglO P&BLICA E GRATUITA! 
MELHORES CONDigOES DE VIDA E ENSINO! 

9 3 Regional da AMPEP. 



BOLETUS INFORMATIVO 

COLBGAS | N O S S A GREVE CONTINUA FIRME E C O E S A . 

Em todo o estado a revolta e geral. Se nos j a nao ac 
os 34#, agora imaginsm se iriamos aceitar os 10.54^ oferecidos na 
ultima mensagem. Alem disso o Ex-Governador nao deu nenhuma respos_ 
t a as outras reivindicagoes (concurso publico, atendimento do IPEP 
no i n t e r i o r , regularizagao dos conveniados e dos funcionarios do • 
Mutirao Escolar, Estatuto do Ilagisterio e t c . ) . 

Esta e uma greve na qual nos temos qus acred!tar nas nossas 1 

pr&prias forgas, na nossa unidade e capacidade de ganhar o apoio • 
da comunidade. 

0 COMANDO GERAL D E GREVE analisou o movimento na ultima reuni 
ao e deliberou sobrs algumas atividadss, cujo C A L E N D X R I O e O segui 
nte: 

j t Feira - V i s i t a 1 ASSEMLfelA LEGISLATIVA para s o l i c i t a r aos 
deputados a rejeigao da mensagsm. 

33 Feira - DIA ESTADUAL DE ARRECADAQXO• Todos os grevistas de 
verSo ajudar a comissao de finangas para arrecadar dinheiro para o 
movimento. 

Assembleias Regionais no i n t e r i o r (o horario f i c a a c r i t e r i o 
de cada regional) e logo ap&s v i s i t a s as Camaras de Versadores pa
ra s o l i c i t a r apoio ao nosso movimento. 

4 a Feira - Ate* publicos, nas cidades do i n t e r i o r ou a t i v i d a 
des publicas. Em Joao Psssoa v i s i t a s ao Centro Administrativo (na 
parte da manha) para arrecadar finangas na f i l a de pagamento e div 
ulgar a mobilizagao do mesmo dia. 

Na parte de. tarde navera a ASSEMBLfelA REGIONAL DE JOXO PESSOA 
as 14s00 hs, na AMPEP e depois ida ate o Palacio da Redengao para 
uma audiencia com o Governo, e neste mesmo momento da audiencia, • 
havera atividades c u l t u t a i s sm frente ao Palacio. 

5 3 Feira - as 15s00 hs. ASSEMBL&IA GERAL, precedida de a t i v i 
dades c u l t u r a i s . 

6a Feira - Debate sobre educagao com representante da CPB, • 
ANDES e UNE. 

Participe, Participe, Participe, Participe. 



Orgao Informativo da Associacao do Magisterio Publico/^ 
da Parafba. 11 vy,\ v' * 

Pili a d a a Confederacao dos Professores do B r a s i l e 1 

Central ftnica dos Trabalhadore. i>i 
Campina Grande - Pb idffS^S 

Todos os servidores do Estado estao pagando de 8^ a 10$ de seus 
salarios ao IPEP e a assistencia msdica e uma calamidade e na maioria 
das cidades nao e x i s t s . 

QUEREMOS SAuDE DECENTE. 

As escolas estao abandonadas a nsm papel existe para os traba
lhos de classe. 

QUEREMOS CONEigHES PARA TRABALHAH. 

Sobre a qualidade do ensino nao se pode f a l a r se nao ha concur-
so e os contratos sao f e i t o s so por politieagem. Ontem f o i o emergen 
ciado, agora e o conveniado e projeto mutirao. 

QUEREMOS CONCURS0 P&BLICO. 

0 Salario dos professores da Paraiba e o mais baixo salario do 
B r a s i l e o aumento que o governo BRAGA ofereceu e de 34$. 

QUEREMOS MELHOR SALARIO. 

POR TUDO ISTOfESTAMOS EM GREVE 
A PARTIR DO DIA 7 (QUARTA-PEIRA). 



ItT 

"Vamos debater juntos"? 0 d i r s i t o de greve: 0 que e diAlto e o 
que nao e. 

Durante o regime m i l i t a r os trabalhadores foram obriga2(6ftL:a' 
nao usaram de seus d i r e i t o s de reivindicarem principalmente a t r a 
ves de greve. 0 ano de 79 abriu novos rumos a. chamada Abertura f 

P o l i t i c a , com os metalurgicos do ABC paulista fazendo renascer 1 

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 instrumento de 

l u t a da classe trabalhadora. 
- 0 QUE £ MESMO UMA GREVE??? 

6 uma paralisagao p a c i f i c a ds trabalhadores para pressionar 
o emprsgador a mschorar ou manter condigoss de trabalho e sala
r i o . \ 

A l e i 4; 330 de 12 de junho de 1964, regula o d i r e i t o de gre 
ve na forma do ar t i g o 158 na Constituigao Federal. 
-E QUANDO UMA GREVE PODE SER LEGAL OU ILEGAL? Vejamos o que diz 
a l e i . 

So tem d i r e i t o a fazer greve os assalariadOs- os autonomos 
estao f o r a da danga. A greve so pods nascer da decisao de uma • 
asssmblsia organizada por uma entidade s i n d i c a l (Sindicato, Feds 
ragao ou Confederagao), nao pode ser p o l i t i c a ou de solidarieda-
de e deve obdecer a uma serie de prazos e procedimentos burocra-
t i c o s - como aviso previo a patroes a autoridadee - para que se-
j a considsrada l e g a l . 

Ela e i l e g a l quando nao cumpre os prazos estabelecidos na 1 

l e i ; se f o r f e i t a por servidores publicos ou por trabalhadores 1 

de atividades consideradas essenciais: (servigos de agua, energia 
l u z , gas, ssgotos, comunicagoes, transportss, cargas ou descar-
gas, servigos funerarios, hospitals, maternidades, venda de ge-
neros alimenticios de primeiras necessidades, farmacia e droga-
r i a s , hoteis e industrias basicas ou essencial a defesa nacional), 
conforms o capitulo I I I , a r t i g o 12 desta l e i . Tambem se sua r e i -
vindicagao houver sido considerada i l e g a l pela Justiga do Trabal. 
ho ha menos de um ano;se seus motivos nao forem estritamente li-



gados a salarios s condigoss ds trabalho; s f por y4§Lm, r p r e t&der 
a l t e r a r alguma norma basica da j u s t i g a do trabala$. ^(.^Odos esses 
casos a pena para os grevistas v a r i a ds uma simples advertenSife. a 
demissao por ju s t a causa. Se cumprir todas as condi^e< ( J ^ j^fegali-
dade, a greve e protegida pelo estado. A l e i garante que os g r e v i -
stas convengam ssus companheiros a aderirem ao movimento. sem v i o -
lencia. Podem colher donativos, fazer propaganda da greve em carta 
zes e faixas desde que nao sejam ofensiva a empresa ou ao governo. 
Sendo l e g a l , garante pagamento de salario dos dias ds greve e a e 
contagem desses dias como tempo de servigo. Q patrao f i c a p r o i b i -
do de contratar substitutos aos grevietas. E todoe que participare 
m pacificamente do movimento nao podem ser despedidos. 

Companheiros, mais uma vez, f i c a claro para nos que os tr a b a l 
hadores precisam se u n i r para r e i v i n d i c a r ssus d i r e i t o s e uma das 
formas encontradas e a greve. Nao devemos teme-la! 

PRECISAMOS CONHECER MELHOR NOSSOS DIREITOS, 0 MOMENTO 1 AGORA 
....VAMOS DISCUTIR E TIRAR NOSSAS DuTIDAS!!! 

Texto readaptado pela r e v i s t a NOVA, margo/86, n 2 150 e CLT -
1981. 

; \ | '. 
Preparado pela Comissao de Redagao de Estagiarias em Supervi

sao Escolar - do Campus V - Cajazeirass PB. 



GREVE E EDUCAClO POLITICA 

..."Os educadores e pedagogos modernos, entre elet, ^ ... ̂  
superaram essa contradigao mostrando que "Ninguem educa ninguem mas 1 

que todos nos educamos juntos", educadores - educandos e educandos -
educadores. $ provavelmente essa educagao co l e t i v a necessariamente po 
l i t i c a que um movimento grevista desencadeia, que educa para a " v i r t u 
de p o l i t i c a " , muito mais do que a escola. De f a t o , para o trabalhador 
a greve e o seu processo ds educagao enquanto classe. Sob o ponto de 
v i s t a da educagao nenhuma greve fracassa. Toda greve serve para reve
l a r essa "qualidade-base", do que nos f a l a Steinbeck. 

A capacidade de ser, apesar da brutalidade e da opressao, revela 
se em cada ato de um movimento grevista, A greve e uma escola, ou se-
j a , a escola da classe trabalhadora. Sob o angulo p o l i t i c o tem i g u a l -
mente as greves sempre um saldo p o s i t i v o : revelam a capacidade de uns 
s a incapacidads ds outros na condugao p o l i t i c a . Novos lideres se f o r 
mam na l u t a . Por isso, o atendimento ou nao as reivindicagoes s a l a r i -
ais nao pode ser considerado como unico indicador do, sucesso da greve. 

Alem disso, do ponto de v i s t a da educagao p o l i t i c a existem outro 
ganhadores, que nao sao os grevistas. Veja-se como a educagao p o l i t i 
ca do trabalhador e de quanto com eles se solidarizam, desenvolvendo 
campanha de fundos para p e r m i t i r a continuidade do movimento, ganha • 
forma na relagao estabelecida ao passar de casa em casa. 0 fundo de 1 

greve serve para ambos - para aqueles que pede e aquele que da ou nega 
como instrumento de aprendizagem c o l e t i v a dos problemas. Pergunta-se 
e explicagoes sao dadas. Estabelece-se uma relagao capaz de quebrar o 
individualismo que o modo de produgao c a p i t a l i s t a c r i o u e impoe, o 1 

que permite a sua propria reprodugao. A recusa em c o n t r i b u i r e tambem 
um ato educativo para ambos. Implica na decisao, essencia do ato peda 
gogico, da parte daquele que se recusa, sejam quais forem os motivos. 
Educar-se e tomar posigao, ser p a r t i d a r i o . A educagao e obra de p a r t i 
do. Por isso, uma greve educa muito mais do que os proprios grevistas. 
Estes fornecem apenas a ocasiao para muitos se educarem. Tenha-se, por 
isso, certeza de que toda greve e sempre um avango, "e uma prova de 1 

que um passo esta sendo dado." 



Quanto ao trabalhador, este se educa tomando cqn£cienqi& de 'Sua 
situagao, de seus d i r e i t o s . Luta por eles. Ao saber w hun&3&acag 
qual e submetido diariamente, conscietiza-se da flWpp 
ssibilidade de ultrapassar os seus 11.mites atuais, porque e^e'riador, 
e produtor de cul t u r a . Descobre a sua capacidade de ser f nao porque 
alguem (os "memtores" das greves, no discurso do poder) lhe esteja • 
insuflando no ouvido, mas porque, diante da humilhacao, decide ser. 
A escola, quanto nao lhe f o i negada, nao lhe ensinou a ser. I.Iuitas 1 

vezes humilhou-o ainda mais, incutindo-lhe a inferioridade e a inca-
pacidade de ser. Ela nao despertou nele - muito pelo contrario - a 1 

"virtude p o l i t i c a " . Ensinou-lhe talvez um o f i c i o porque era a escola 
do patrao - mas nao lhe ensinou a fazer c u l t u r a , a fazer h i s t o r i a . 1 

Com a greve ele se sente com a h i s t o r i a na mao".... 

Referenda B i n l i o g r a f i c a : 
Gadotti, Moacir. Educagao e_ Compromisso. 
Sao Paulo, Papirus, 1985. 

Comissao de Redagao de Estagiarias em 
Supervisao Escolar - do Campus - V 
Cajazeiras - PB. 

SEM PISO NXO PISO NA ESCOLA! ! ! ! (AMPEP). 



PAUTA DE REUNlSO 

Locals AMPEP Data; 12/05/86 
Horarios 15:00h. 

1- Participagao dos professores. 
- Que atividades n6s professores estamos desenvolvendo neste 
movimento para local!zagao? 

- 0 que representa a greve para agente? 

2- Participagao das estagiarias. 
- Informar sobre atividades quando estamos desenvolvendo. 

3- Reativagao das comissoes. 
- Divulgacao 
- Pundo de greve 
- Mobilizacao. 

4- Encaminhamentos. 
- Ssresta 
- Quando 
- Local 
• Prego 
- Portaria 
- B i l h e t e r i a 
- Debate (Informar) 

5- Avaliagao. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAtBA 
CENTRO DE FORMAglO DE PROFESSORES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAgXO E LETRAS 
CAMPUS V - CAJAZEIRAS. 

0 ^ ' 

OFicIOi Nfi 01/86 Cajazeiras, 13 de maio de 1986 
DAS: Estagia3 em Supervisao Escolar - Pedagogia 
PARA: Presidsnte da Camera Municipal de Cajazeiras 

Sr» Presidsnte, 

Nos estagiarias sm Supervisao Escolar - Pedagogia 
entendemos a justeza do movlmsnto da p a r a l i zagao dos profe
ssores da Rede Estadual de Ensino e estamos prestando nosso 
apoio e solidariedade a, classe. 

Desta f e i t a , estamos organizando um debate sobre 
o DIREITO DE GREVE no dia 14 de maio, as 15h, e solicitamos 
que a V. Sa. nos conceda a Camara Municipal de Cajazeiras a 
f i m ds qus o evento possa ser reallzado. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos votos 
de slevada estima e consideragao. 

Rusineide Batista Nogueira 

P/ Estagiarias sm Supsrvisao Escolar 



PESAFIO AOS EDUCADORES f f -

Um famoso f i l o s o f o alemao do seculo passado, Fredarico Nietzptfne 
tece lima c r f t i c a r a d i c a l a c i v i l i z a g a o ocidental, dizendo 4ue %i& edu 
ca os homens para desenvolverem apenas o i n s t i n t o da tartaruga. 0 que 
quer dizer isso? A tartaruga e o animal que diante do perigo da surp-
resa, recolhe a cabega para dentro de sua casca. Anula assim f todos • 
os seus sentidos e esconde, tambem na casca, os membros, tentando pro 
teger-se contra o desconhecido. Ests e o i n s t i n t o da tartaruga: defen 
der-ss, fechar-se ao mundo, recolher—se para dentro de s i mesma e em 
conssquencia, nada ver, nada s e n t i r , nada ouvir, nada ameagar. 

Formar boas tartarugas parece t e r sido objetivo dos processos ed 
ucacionais e p o l i t i c o de educagao desenvolvidos no mundo ocidental nos 
ultimos anos. Temos educados os homens para aprenderem a se defender-
em contra todas as ameagas externas, sendo apenas reativos. 

Ensinamos o e s p i r i t o da covardia e do medo. 
Precisamos assumir o desafio ds educar o homem para desenvolver 

o i n s t i n t o da aguia, A aguia e o animal qus voa acima das montanhas, 
qus desenvolve seus sentidos e habilidades, que aguga os ouvidos, o l -
hos e competencia para ultrapassar os perigos alcangando voo acima • 
deles. E capaz tambsm, ds a f i a r as suas garras para atacar o inimi.go, 
no momento que ju l g a r oportuno. 

As nossas escolas tem procurado fazer com que nossas criangas ss 
rscolham para dentro de s i e percam a agressividade o i n s t i n t o propr-
i o do homem-corajoso, capaz ds veneer o perigo que se lhe apresenta. 

Temos criado, neste pais, uma geragao-tartaruga, uma geragao me-
drosa, recolhida para dentro de s i . E sstamos todos impregnados a es-
ss e s p i r i t o de tartaruga. Nao temos coragem para contestar nossas d i -
rigentes para nos opor as suas propostas e c r i a r solugoes a l t e r n a t i -
vas agimos apenas de maneira r e a t i v a , negativa, covarde. 

Temos ensinado as nossas criangas qus os nossos i n s t i n t o s sao ps 
caminhosos. A parts mais r i c a do indivfduo que e a sua sensibilidads, 
sua capacidade de amar e odiar, sua capacidade de se relacionar de ma 
neira e r o t i c a , com o mundo tem sido despresada. Temos ensinado o hom
em a ser obediente, servio, p a c i f i c o , incompetente e depositar todas 
as suas esperangas num poder maior ou no f i m das tempestadss. 



Quando ensinaremos aos nossos alunos que eles nao p^cisam^e ^ 
esconder diante das ameagas? porq,ue todos nos temos capk^idaij^ ,de 
algar voo as alturas f ultrapassamdo as nuvens c arre gadaade tempes^ 
tade e perigo? Temos ensinado as nossas criangas a se arraa^'^; 
verme, e porque se arrastam como vermes, elas se tornam incapazes 
de reclamar ss lhes pisam a cabega. 

Que desejamos, a f i n a l , dessnvolver em nos mesmos e nos j ove
ns ? 0 i n s t i n t o da tartaruga ou o e s p i r i t o das agaias? 

Rodrigues, Neidson. Ligoes do Principe e outras Ligoes.2,ed, 
S.P Oortez Editora: Autores associados, 1984, pag: 110-111. 

Comissao de Redagao de Estagiarias em SupervisSo Escolar -
do Campus V - Cajazeiras-PB. 


