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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho docente e o eixo articulador desta pesquisa. O estudo esta direcionado as questoes 

relativas a formacao dos professores de Historia que atuam na rede publica estadual e na rede 

particular de ensino na cidade de Cajazeiras-PB (1980-2004). Assim, a pesquisa foi 

estruturada a partir da concepcao de que a formacao do professor nao acontece apenas em 

decorrencia da sua atuacao profissional e de sua formacao academica, e sim, do processo pelo 

qual a pessoa se constitui, atraves de suas experiencias vividas e sentidas e que, de uma forma 

ou de outra, contribuem para a formacao da identidade profissional. E um estudo sobre 

historias de vida com diferentes explicacoes sobre o modo de ser, ensinar e refletir sobre o 

oficio e o ensino de Historia. Situa-se, ainda, no campo metodologico de Historia Oral, haja 

vista, a importancia deste como campo interdisciplinar de estudo e pesquisa. 

Palavras-chave: Formacao de Professores. Historias de Vida. Historia. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The work of teacher is the enunciate pivot of this research. This is directionated the relative 

questions about the formation of History teacher that works at public and private schools in 

Cajazeiras-PB (1980-2004). So, the research was organized in the conception that the 

formation of teacher doesn't happen only concerning of your professional action and 

academic formation, but also, it involves the personal process through of your experiences of 

life and feelings that contribute to your professional identity. It's a study about histories of life 

with different explanations which refer to way of life, work like teacher and think about teach 

of History. This research lies in elbow-room of Oral History, considering the importance of 

this content to the process of teaching History. 

Key-words: Teaches formation. History of Life. History. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Considerando que a origem de um trabalho academico esta relacionada, em geral, 

com as necessidades e interesses decorridos do cotidiano de quern o produz, a natureza desta 

pesquisa esta inserida nessa perspectiva. 

E para o professor de Historia que este estudo se volta. 

O interesse em estudar a trajetoria de vida profissional destes professores partiu de 

experiencias proprias como aluna do Curso de Historia da UFPB - Campus V, e 

consequentemente, como professora da disciplina na escola publica, onde leciono ha 18 anos. 

O presente trabalho e fruto da realizacao do I I Curso de Especializacao em Teoria e 

Metodologia da Historia e esta organizado em quatro capitulos. 

No primeiro capitulo, sao apresentados os pressupostos metodologicos da 

pesquisa ao tracar um mapeamento de leituras no campo da Historia Oral e as implicacoes 

destas nas pesquisas educacionais, explicitando a opcao pela Historia Oral de vida. 

No segundo capitulo, procura-se ainda que de maneira breve, caracterizar a area 

escolhida para o desenvolvimento do estudo, e ressaltar a trajetoria historico-educacional de 

Cajazeiras. 

No terceiro capitulo, e feito um breve comentario acerca do processo de formacao 

dos professores e seus vinculos com as transformacoes socio-politica-economicas que 

ocorreram ao longo das ultimas decadas, e suas possiveis implicacoes para a 

descaracterizacao que perpassa a disciplina, e consequentemente, o curso. 

O quarto capitulo e constituido pelos relates dos professores. Estao registradas 5 

Historias de vida, as quais expressam diferentes trajetorias pessoais e profissionais. 

A ultima parte, intitulada Consideracoes Finais, sao tracados os resultados 

alcancados pelo trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I 

METODOLOGIA E PRATICA DE PESQUISA 

Este estudo tematizara a carreira docente, as praticas pedagogicas, a pessoa do 

professor, sua formacao a partir do vies metodologico de Historia Oral de vida de professores 

que tem em comura nas suas trajetorias, o ensino de Historia. Trazer para o centro da pesquisa 

o professor, implica um processo de selecao metodologica dentre as possibilidades existentes. 

O campo metodologico da Historia Oral se apresentou como o caminho para reflexoes sobre 

as experiencias dos professores. 

Assim, esta pesquisa foi estruturada a partir da concepcao de que a formacao do 

professor nao acontece apenas em decorrencia da sua atuacao profissional e da sua formacao 

institucional, mas sim do processo pelo qual a pessoa se constitui, atraves de suas 

experiencias vividas e sentidas e que, de uma forma ou de outra, contribuem na formacao da 

identidade profissional. 

A utilizacao dos depoimentos orais como recurso metodologico reafirmou esta 

opcao pela Historia Oral de vida. 

1.1 A Historia oral como Possibilidade Metodologica 

A Historia Oral e um campo de estudos e de praticas de pesquisa que se 

caracteriza pela captacao, reconstruct e estudos da trajetoria de vida de pessoas e da relacao 

destas com as questoes histoncas e culturais da sociedade no presente. 
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Sua Historia1 esta ligada a publicacao e lancamento, em 1948, dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hie Oral 

History Project da Universidade de Columbia nos Estados Unidos pelo professor Allan 

Nevis. Foi a partir desta publicacao que a Historia Oral assumiu um perfil institucional e se 

caracterizou como uma atividade organizada. 

A partir da decada de 60 e 70, o campo da Historia Oral ampliou-se e solidificou-

se nos Estados Unidos com a proliferacao de programas de Historia Oral em outras 

universidades, bem como em outros centres de pesquisa e instituicoes ligadas aos meios de 

comunicacao como o New York Times Oral History Program. Em 1967, foi criada a Oral 

History Association (OHA) com a publicacao anual de sua revista Oral History Review. 

Na Gra-Bretanha, a Historia Oral tem sua origem no Departamento de Sociologia 

da Universidade de Essex e se voltava para o depoimento de pessoas comuns, ordinary 

people, cujos resultados eram publicados em seu boletim inicialmente chamado Oral History 

Newsletter. Em 1973, foi fundada a Oral History Society (OHS) e o boletim se transformou no 

Journal of the Oral History Society com o objetivo de divulgar artigos sobre metodo e 

resultados de pesquisa com Historia Oral. 

Atualmente, a Historia Oral esta consolidada em diversos paises como os Estados 

Unidos, Gra-Bretanha, Italia, Alemanha, Canada, Franca dentre outros. Aparece em titulos de 

livros, teses e artigos de pesquisadores de diversas disciplinas, sendo divulgada e aprofundada 

em oficinas, seminarios e cursos, inclusive de pos-graduacao. 

No Brasil, a primeira experiencia com Historia Oral ocorreu em 1971, em Sao 

Paulo, no Museu da Imagem e do Som. No Parana, outra experiencia ocorreu em 1972, no 

Museu do Arquivo Historico da Universidade de Londrina, onde foi implantado um 

laboratono de Historia Oral em 1975. 

Foi tambem em 1975 que foi criado o programa de Historia Oral e o Setor de 

1 Sobre este assunto veja Thompson (1992), Amado e Ferreira (1996), Revista do Nucleo de Estudos de Historia 

Oral n° 0, junho de 1998 e n° 1, novembro de 1999. 
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Historia Oral pelo Centra de Pesquisa e Documentacao de Historia Contemporanea do Brasil 

(CPDOC), sediada na Fundacao Getulio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro, contribuindo para o 

desenvolvimento e consolidacao do movimento de Historia Oral no Brasil. 

Inicialmente, a Historia Oral no Brasil esteve voltada para os depoimentos de 

personagens da historia politica contemporanea no pais. Entretanto, as pesquisas 

desenvolvidas, nos dias atuais, tem se caracterizado pela predominancia de projetos de 

enfoque socio-cultural que trazem para o centra da pesquisa as pessoas comuns, seus relatos, 

sua trajetoria de vida, suas visoes e versSes sobre o ocorrido, o vivido, o pensado e o escrito. 

O dinamismo de interesse por essa area de estudo se acentuou no pais a partir dos 

anos 90, experimentando uma significativa expansao. Em 1994 foi criada a Associacao 

Brasileira de Historia Oral que atraves do seu Boletim tem estimulado discussao, divulgacao 

dos programas e da producao de grupos de pesquisadores e praticantes de Historia Oral. 

Alguns encontros realizados nesta decada podem ser considerados como pontos 

de referenda sobre a importancia e a contribuicao que as pesquisas recentes ligadas a Historia 

Oral no pais tem desenvolvido. O II Encontro Nacional de Historia Oral realizado no Rio de 

Janeiro em 1994, o I Encontro Regional da Regiao Sul-Sudeste em Sao Paulo e Londrina, em 

1995 e o I I I Encontro Nacional de Historia Oral em Campinas, em 1996 com predominancia 

de representantes do meio academico, porem tendo a participacao de grupos sindicais, 

associacoes de moradores e arquivistas. 

Embora a quantidade de livros e artigos sobre o tema produzidas no Brasil seja 

ainda incipiente frente a historiografia tradicional, esforcos tem sido lancados por muitos 

pesquisadores interessados na expansao da area no pais e na qualidade da producao. 

A criacao de associacoes e micleos de estudos e pesquisa sobre Historia Oral sao 

indicatives de seu processo de expansao, desenvolvimento e consolidacao das pesquisas e 

estudos nesta area. 
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Como centres de pesquisa e documentacao neste sentido destacam-se: o Setor de 

Historia Oral do CPDOC/FGV, o Laboratorio de Historia Oral do Centre de Memoria da 

Unicamp, Acervo de Historia Oral do Nucleo de Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Centro de Estudos Rurais e Urbanos da USP. 

0 Nucleo de Estudos em Historia Oral (NEHO), formado no inicio da decada de 

1990 e sediado no Departamento de Historia/FFLCH da Universidade de Sao Paulo, visa 

desenvolver projetos de pesquisa e atividades academicas baseadas no uso dos procedimentos 

metodologicos da Historia Oral e, atraves de sua publicacao, Revista do Nucleo de Estudos 

em Historia Oral, divulgar e publicar artigos e ensaios que aprofundem a reflexao sobre 

aspectos teoricos e metodologicos de pesquisa com fontes orais, com enfoque particular na 

divulgacao da Historia a partir da oralidade. 

A importancia da metodologia de Historia Oral diz respeito, ainda, ao seu carater 

interdisciplinar
2

, pois possibilita o transito e o dialogo entre os varios saberes, como a 

Antropologia, a Historia, a Sociologia, a Psicossociologia, a Literatura, Educacao, Curriculo 

dentre outros, bem como uma variedade de temas, dentre os quais destacam-se os estudos que 

problematizam a cultura. 

Em seu livro "A Voz do Passado", Paul Thompson (1992, p. 137) discute a 

importancia do uso das fontes orais como registro historico. Para ele "a evidencia oral, 

transformando os "objetos" de estudo em "sujeito", contribui para uma Historia que nao so e 

mais rica, mais viva e mais comovente, mas tambem mais verdadeira." 

E Thompson ainda, que reafirma a importancia da Historia Oral como metodo e 

pratica de pesquisa reforcando a ideia de um encontro direto entre o sujeito que investiga e o 

objeto investigado. 

A historia oral e uma historia construida em torno de pessoas. Ela lanca a 

2 SOARES, M. C. C. Banco Mundial: politicas e reformas. In: TOMASSI, L. de. et al. (Org).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Banco Mundial 

e as politicas cducacionais Sao Paulo: Cortez. 1998. p 1472. 
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vida para dentro da propria historia e isso alarga seu campo de acao. Admite 

herois vindos nao so dentre os lideres, mas dentre a maioria desconhecida do 

povo. Estimula professores e alunos a se tornarem companheiros de trabalho. 

Traz a historia para dentro da comunidade e extrai a historia de dentro da 

comunidade. [...] E oferece os meios para uma Uansformacao radical do 

sentido social da historia. (THOMPSON, 1992, p. 44). 

A Historia Oral redefine o sentido social da Historia na medida em que ela 

possibilita um entrecruzamento da Historia vivida em suas multiplas dimensoes do social com 

as relacoes macro-estruturais da sociedade. 

Eclea Bosi (1994), em seu livro "Memoria e Sociedade: lembrancas de velhos", 

apresenta a ideia de memoria como trabalho. Como fruto de um estudo de psicologia social, a 

Historia de vida dos sujeitos da pesquisa sao colhidas pelas lembrancas desses atraves da sua 

memoria. 

A partir do conceito de contexto e funcao social da memoria e apoiada em 

Halbwachs e Bartlet, Eclea assim se posiciona: "Na maior parte das vezes, lembrar nao e 

reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiencias do 

passado. A memoria nao e sonho, e trabalho." (BOSI, 1994, p. 55) 

Nesse sentido, o passado evocado pela memoria nao e manifestacao pura do fato 

ocorrido, mas uma experiencia da releitura, uma construcao social.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tXMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*A* 

A experiencia da releitura e apenas um exemplo, entre muitos, da ĴSTyl f~\ 

dificuldade, senao da impossibilidade, de reviver o passado tal e qual; LJ-

impossibilidade que todo sujeito que lembra tem em comum com o ^rf^ 

historiador. Para este tambem se coloca a meta ideal de refazer, no discurso ^ 

presente, acontecimentos preteritos, o que, a rigor, exigiria se tirassem dos 

rumulos todos os que agiram ou testemunharam os fatos a serem evocados. 

Posto o limite fatal que o tempo impoe ao historiador, nao lhe resta senao 

reconstruir, no que lhe for possivel, a fisionomia dos acontecimentos. (BOSI, 

1994, p. 59). 

-1 HALBWACHS, Maurice e BARTLET. Charles sao ambos estudiosos do campo da teoria psicossocial. 
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0 sentido do tempo historico e aqui redefinido. O passado se faz presente ao se prolongar 

neste e se projeta no futuro, nao por um movimento de rememorar os fatos tal como 

ocorreram, mas como uma re-leitura em que o processo de reconstrucao do passado se faz 

relacionada com as ingerencias da vida atual. 

0 trabalho de Antonio Torres Montenegro (1992) intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia Oral e 

Memoria: a cultura popular revisitada, e outro exemplo da importancia do estudo da 

memoria no campo da Historia Oral. 

A partir de entrevistas com trabalhadores e trabalhadoras idosos da cidade do 

Recife, MONTENEGRO percorre nas lembrancas dessas pessoas, os episodios historicos dos 

anos 20, 30 e 40 da Historia do Brasil. 

A ideia do passado como reconstrucao e aqui tambem defendida por este 

historiador, para quern memoria e Historia, embora distintos sao inseparaveis e mantem 

significativas intersecoes. 

tornado cada vez mais fluidas as fronteiras entre memoria e historia. Ao possibilitar a presenca 

do passado no presente imediato das pessoas, a Historia Oral nos coloca frente a uma nova 

concepcao de Historia, em que as vers5es individuals tem sua importancia pelo seu estatuto de 

raridade, isto e, pelo seu sentido mesmo de experiencia singular. "A historia oral se apresenta 

como forma de captacao de experiencias de pessoas dispostas a falar sobre aspectos de sua vida 

mantendo um compromisso com o contexto social." (MEIHY, 1998, p. 18). 

Por estar centrada na singularidade do depoimento oral das pessoas a historia oral 

nao visa atender a um criterio de "representatividade", pois cada depoimento tem valor em si. 

Afinal, compreendemos a historia como uma construcao que, ao resgatar o 

passado (campo tambem da memoria), aponta para formas de explicacao do 

presente e projeta o futuro. Este operar, proprio do fazer historico na sociedade, 

encontraria em cada individuo um processo interior semelhante (passado, 

presente e futuro) atraves da memoria. (MONTENEGRO, 1992, p. 17). 

Concordamos com esta posicao do autor, entretanto, cremos que a Historia Oral tem 
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Dessa forma, a entrevista e a base de sua existencia e e no contato direto, humano, 

que estao envolvidos os elementos constituintes de seu procedimento, quais sejam: o 

entrevistador, o entrevistado e a aparelhagem de gravacao. "A base da existencia da historia oral e 

o depoimento gravado. Sem gravacao nao se pode falar de historia oral." (MEIHY, 1998, p. 23). 

Para Meihy (1998), embora a Historia Oral utilize depoimentos orais atraves de 

entrevistas como forma de registro e analises sociais, existem aspectos que a diferencia de 

outros procedimentos de pesquisa e estudo e que tambem se utiliza daqueles recursos. Como 

procedimento para o seu desenvolvimento, a Historia Oral requer: 1. Uma postura nova na 

forma de realizar a entrevista, o que implica mediacoes quanto a apropriacao e utilizacao da 

palavra dita, "isso implica um acordo sobre as formas de uso do produto conseguido" 

(MEIHY, 1998, p. 36). 2. uma redeflnicao do significado dos papeis e da postura do 

entrevistador e do entrevistado. Aquele, vivencia o papel de autor, assumindo publicamente a 

responsabilidade sobre o que esta dito e gravado e este o de colaborador, participando das 

etapas de transcricao e revisao do texto, 3. Questao de autoria e da carta de cessao. Mesmo a 

autoria sendo assumida pelo entrevistador, cabe ao depoente autorizar a utilizacao da 

entrevista atraves da assinatura de uma carta de cessao (ouvir a fita, e ler e utilizar a 

transcricao). "E por meio deste documento que se garante a existencia publica do depoimento 

e os direitos de uso da entrevista (gravada ou escrita)." (MEIHY, 1998, p. 37). 

Ainda, para Meihy, a Historia Oral se caracteriza pela existencia de tres tempos 

principals: o da gravacao, o da confeccao do documento escrito, o de sua eventual analise. 

O primeiro - o instante da gravacao - e fundamental por ser o ato de 

materializacao do documento inictal. Dele depende a sequencia dos demais 

passos da formulacao da fonte capaz de dar sentido ao projeto. O segundo -

a confeccao do documento e complexo, ja que dele depende uma serie de 

cuidados tecnicos que muitas vezes escapam a consideracao de quem ve o 

resultado pronto. O terceiro - a analise propriamente dita - pode ou nao 

exisrir em relacao ao pnmeiro e segundo tempo. (MEIHY, 1998, p. 24). 

De acordo com a classificacao de Meihy (1998), e possivel destinguir no campo 



16 

da Historia Oral tres modalidades: a Historia Oral de vida, Historia Oral tematica e a Tradigao 

Oral. 

A Historia Oral de vida trabalha com "a narrativa do conjunto da experiencia de 

vida de uma pessoa" (MEIHY, 1998, p. 45), caracterizando-se por sua base subjetiva. 

A Historia Oral tematica busca versoes de pessoas que presenciaram um 

acontecimento, objeto de estudo do pesquisador "ou que pelo menos dele tenha alguma versao 

que seja discutivel ou contestatoria" (MEIHY, 1998, p. 51). Neste caso a Historia Oral tematica 

admite o uso do questionario. 

A Tradigao Oral trabalha com a permanencia dos mitos e com a visao de grupos 

sociais, cujos valores sao assegurados em referencias do passado remoto e sao transmitidos 

atraves de geragao de pais para filhos, ou de individuos para individuos. 

De uma maneira geral, a bibliografia em torno da Historia Oral aponta para a 

existencia de divergencias entre as diferentes linhas que a compoe. Amado e Moraes (1996) 

no livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Usos & Abusos da Historia Oral reuniram uma coletanea de textos de varios 

autores de diferentes paises que abordam e discutem ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status da Historia Oral, sua relevancia 

como metodologia, enfocando estudos sobre memoria. 

No campo da educacao, novos objetos tem suscitado a busca por novos caminhos 

que apontam para a utilizacao da Historia Oral como metodologia sobre a internalidade dos 

saberes e fazeres do cotidiano escolar. A Historia Oral permite um novo olhar sobre as 

questoes educacionais, as instituicoes educativas, os agentes educacionais e, sobretudo, o 

professor. 

A literatura pedagogica foi invadida por obras e estudos sobre a vida de 

professores, as carreiras e os percursos profissionais. as biografias e 

autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal dos professores. Toda 

essa producao acabou por recolocar os professores no centro dos debates 

educativos e das problematicas da investigacao. (VIDAL. 1998, p. 915). 

E, ainda, Vidal (1998) que afirma a importancia da utilizacao da metodologia de 
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Historia Oral para a compreensao do professor como pessoa e profissional, para a descricao 

das praticas educativas e suas mudancas. 

Investigar a pranca docente, compreendendo-a na intersecao do saber e da 

acao de professores, tem levado os pesquisadores a indagar-se sobre essa 

mistura de vontades, gostos, experiencias, acaso que foram consolidando 

gestos, rotinas, compoitamentos, identificados como docentes. O modo 

particular de organizar aulas, de se movimentar, de se dirigir aos alunos, de 

utilizar os meios pedagogicos. (VIDAL, 1998, p. 22). 

Alguns trabalhos privilegiam a Historia de vida dos professores por entenderem que: 

as limitacoes das metodologias utilizadas na area educacional, que priorizam 

as observacoes como tecnica de coletas de dados, nos colocam frente as 

Historias de vidas profissionais, os relatos orais e os relatos autobiograficos 

como procedimentos metodologicos. (OLIVEIRA, 1998, p. 935). 

Sao trabalhos que tematizam a carreira docente, as praticas Opedagogicas, a 

pessoa do professor, sua formacao a partir do vies metodologico da Historia Oral de vida de 

professores. 

—t-'Um trabalho de pesquisa significativo deste campo no Brasil e o da professora 

Selva Guimaraes Fonseca (1997). Em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ser Professor no Brasil, Fonseca faz um 

estudo sobre Historia de vida de professores que tem em coraum nas suas trajetorias o ensino 

de Historia. 

Para ela, a Historia Oral de vida permite, atraves do registro das Historias, uma 

compreensao do modo de ser do individuo e do contexto social de sua profissao, nao como 

realmente existiu, mas como os sujeitos reconstroem suas experiencias passadas. 

Fazer historia oral de professores consiste numa tentativa de produzir 

documentos e interpretacoes, nos quais os personagens - sujeitos que 

produziram e ensinaram - explicitam e atribuem diferentes sentidos as suas 

experiencias, mostrando como suas producoes, e suas acoes profissionais 

estao intimamente ligadas ao modo pessoal de ser e de viver. (FONSECA, 

1997, p. 43). 

A Historia Oral e, especificamente, a Historia Oral de vida, ao colher o ponto de 



18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vista de pessoas comuns e de grupos sociais pouco ou nada documentado possibilita que o 

individuo se constitua no mundo social e se constitua para si mesmo a partir da sua narrativa, 

da sua trajetoria. 

Dessa forma, a Historia Oral de vida baseia-se numa construgao mais subjetiva. 

Sendo o sujeito da pesquisa o proprio depoente, ao narrar-se, constitui para si uma identidade 

no tempo. 

A cultura como espaco das experiencias humanas e espaco politico de formas 

estrategicas de subordinagao e controle do social. Em seu interior estao relagoes de poder que 

se manifestam nas formas mais fluidas de dominacao, mas e onde tambem se manifestam 

formas menos visiveis e "classicas" de resistencia. A cultura e pois, campo de possibilidades, 

neste sentido, campo da Historia. "Os diferentes sujeitos sociais tem diferentes formas de 

pensar o real e, portanto, formas diferentes de intervir no real" (VIEIRA et al., 1989, p. 29). 

Dessa forma, a Historia e aqui entendida como narracao, interpretacao em que o 

conhecimento historico nao busca recuperar uma dada verdade ja existida nos registros, 

porem visa recuperar as elaboracoes do real segundo interesses e valores em que foram 

construidos. ^ 

A Historia Oral enquanto metodologia de pesquisa permitiu-nos lancar um olhar 

sobre os professores de Historia e a partir do relato das trajetorias de vida encontrar elementos 

que possibilitaram-nos perceber como eles se constituiram enquanto professores de Historia, 

as formas assumidas pela sua pratica de ensino, tal como foram relatadas nas suas falas, a 

compreensao destes em relacao aos aspectos macro-estruturais da educacao. 

A Historia Oral de vida, ao trazer o depoimento do sujeito, permite que a sua 

trajetoria apresentada na narrativa se estabeleca como uma verdade, a sua verdade. 

Sendo assim, a pesquisa foi encaminhada atraves da producao, registro e analise 

da Histona Oral de vida dos professores. Como o processo de narracao e recordacao e 
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construtivo e depende da situacao presente lancamos mao do conceito de transcriagao. 

Este conceito perrnite que durante os procedimentos da pesquisa haja uma acao 

dos seus participates na transformagao da fala em texto ao longo de todo o processo de 

formagao textual. 

Para Caldas (1999, p.73) a transcriagao e um trabalho que permite "tornar uma 

malha de perguntas e respostas em um texto, em uma malha ficcional." 

Desta forma, as perguntas sao suprimidas para garantir a individualidade da voz. 

A ideia de "suprimir as perguntas para proporcionar ao leitor um texto 

corrido e facil de ser lido" e a que vai ser o centro da criagao textual e 

a que permitira maior compreensao nao somente do texto e da leitura, 

mas, fundamentalmente daquelas dimensoes interiores que e preciso 

conhecer e criar de maneira a se respeitar aquele que fala e o vivido na 

sua dimensao de sujeito. (CALDAS, 1999, p. 73). 

E sobre esse texto que o professor e sujeito, narrador e personagem que iremos 

debrugar-nos para descrever como ele constroi uma resposta as expectativas em relagao ao 

oficio do professor, a partir da sua trajetoria de vida, da sua historia. Texto este, entendido 

como artefato cultural discursivamente construido. 

Nao se pode perder de vista que o texto transcriado surge a partir de uma questao 

inicial elaborada pelo pesquisador e que passado por varias entrevistas, transcrigoes, 

transcriagoes, encontros de leitura e por todo o processo de formagao textual - supressao das 

perguntas e respostas, o texto 

jamais teria sido pronunciado daquela maneira por nosso interlocutor, no 

entanto, cada palavra, cada frase, cada estrurura lhe pertence, cada historia, 

cada rinno, cada momenta narrado pertence a ele e somente a ele, a ponto do 

interlocutor nos dizer, eu vivi cada uma dessas palavras [...] o texto 

transcriado e, para o interlocutor, sua vida no papel, aquela vida escolhida 

por ele para ser a sua vida para ser o representante, para ele do vivido. 

(CALDAS, 1999, p. 109). 
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1.2 Procedimentos da Pesquisa 

A Historia Oral enquanto metodologia de pesquisa permitiu-nos lancar um olhar 

sobre os professores de Historia e a partir dos seus relatos, perceber como eles se constituiram 

enquanto professores de Historia. 

Sendo assim, a pesquisa foi encaminhada atraves da producao, registro e analise 

da Historia Oral de vida profissional destes professores. 

A principio escolhemos como criterio de selecao, professores com as seguintes 

caracteristicas: ser professor de Historia que atuam nas escolas publicas e/ou privadas na 

cidade de Cajazeiras e lecionam no Ensino Fundamental e Medio entre 1980 e 2004, e por 

ultimo, a disponibilidade para nos contarem suas historias de vida. Objetivando assim, 

registrar as trajetorias de vida, o processo de formagao, a pratica de ensino de Historia em sala 

de aula, relatados em suas falas. 

Estabelecemos um numero de 06 (seis) narradores. Escolha justificada pela opcao 

para se trabalhar com Historia Oral, o que demanda tempo para realizacao das entrevistas. No 

entanto, so 05 (cinco) entrevistas orais foram feitas por completo. Dessa forma, realizamos 

entrevistas com dois professores que atuam desde a decada de 80, uma professora que atua 

desde a decada de 90 e duas professoras que atuam ha menos de dez anos. 

O contato inicial com os professores, na totalidade das vezes, foi feito 

pessoalmente. A todos, nos ja os conheciamos. Uma das professoras havia sido colega de 

graduacao, uma professora havia sido nossa professora no 2° grau, outro professor e 

atualmente colega de trabalho e outras duas professoras, tivemos contato na Universidade. 

No primeiro contato, explicavamos o trabalho e a partir do interesse e das 

possibilidades das pessoas, a entrevista era marcada, explicando, de antemao, que os 

depoimentos orais seriam registrados atraves do gravador. Todos os professores se 
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dispuseram a colaborar e estabelecer um trabalho de colaboracao mutua. A maior dificuldade 

encontrada foi a questao do tempo, pois estes tem uma sobrecarga de trabalho que deixa os 

horarios muito pouco disponiveis. 

As entrevistas foram realizadas nos locais, horarios e dias definidos pelos 

narradores. A maioria foi desenvolvida nas proprias residencias dos colaboradores. Uma foi 

realizada na Universidade e outras duas foram realizadas no proprio local de trabalho dos 

mesmos. Ao iniciar as entrevistas, sempre procuravamos explicar que se tratava de um estudo 

em que a participacao do entrevistado, o dialogo que se estabelecia tinha por objetivo destacar 

alguns aspectos: sua formagao docente, suas trajetorias profissionais e pratica pedagogica. A 

principio, procurava encaminhar as questoes para os objetivos estabelecidos na pesquisa, 

sempre deixando o depoente o mais livre possivel para expressar suas experiencias pessoais, 

pois se tratava de um coloquio mais subjetivo do que objetivo. Nossa interferencia era feita 

apenas no momento e no sentido de esclarecer uma ou outra coisa que, num primeiro 

momento, escapava do nosso entendimento ou que os professores se distanciassem muito do 

assunto priorizado. O tempo de duracao das entrevistas variou de uma hora e meia a duas 

horas por encontro. Em relacao a veracidade dos relatos, tivemos como prioridade respeitar a 

exposicao do entrevistado. Considerando a afirmativa de Meihy (1998, p. 45): "A historia oral 

de vida e o retrato oficial do depoente. Nesta direcao, a verdade esta na versao oferecida pelo 

narrador, que e soberano para revelar ou ocultar casos, situagoes e pessoas." 

Neste sentido, as significagoes imaginarias do depoente sao mais importantes do 

que as verdades absolutas. 

Apos as entrevistas, foi iniciada a fase de transposigao dos depoimentos orais 

gravados para o texto escrito. As transcrigoes foram feitas diretamente no computador. Para 

cada entrevista foi aberto um arquivo por narrador, assim como para o processo de 

textualizagao e para o texto final. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAWSPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para o processo de textualizagao, consideramos a concepcao de transcriagao de 

Caldas (1999, p. 76), para quern 

[...] o conceito de transcriagao traduz uma agao criativa e uma relagao 

viva entre as classicas dicotomias (sujeito-objeto, eu-tu, oral-escrito, 

documento-pesquisador) superando-as sem fazer-lhes concessoes [...] 

criamos, em conjunto, o texto, que, no caso, deixa de ser um "dado 

concreto" e juridicamente certo. 

Neste processo, procuramos suprimir a voz do entrevistador, nao a omitindo, mas 

construindo um texto continuo e sem os desvios linguisticos. Assim, suprimimos algumas 

perguntas para tornar a compreensao e a leitura do texto mais prazerosa. 

Finalmente, o texto final sao narrativas penneadas de subjetividades, 

contradigoes, resignificagoes, representagoes e reflexoes sobre as historias e a vida dos 

professores. "Sao textos vivos, pulsantes, que [...] abrem-se a multiplas interpretagoes." 

(CALDAS, 1999, p. 109). 
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C A R A C T E R I Z A C A O DO CAMPO DE ESTUDO 

2.1 Breve Caracterizacao da Cidade de Cajazeiras 

Este nosso estudo tem como "locus" a cidade de Cajazeiras, localizada no extremo 

oeste do Estado da Paraiba. 

Abrangendo uma area de 516 Km 2 , Cajazeiras limita-se ao norte com os municipios 

de Sao Joao do Rio do Peixe e Santa Helena; ao sul com Sao Jose de Piranhas; a leste com Sao 

Joao do Rio do Peixe e Nazarezinho; a oeste com Cachoeira dos Indios e Bom Jesus. 

De acordo com o ultimo censo demografico realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica - IBGE (2000), a cidade contava com 54.715 habitantes. Destes, 41.964 

residiam na zona urbana, e 12.751 na zona rural. 

No momento, seu parque industrial nao e muito representative A economia 

move-se apoiada na agropecuaria e no comercio. A agricultura possui no algodao a cultura 

tradicional basica agricola do municipio. 

No setor educacional, este municipio sedia a 9a Regional de Ensino do Estado da 

Paraiba que engloba outros 15 municipios. 

A sede do municipio dispoe de 90 escolas do Ensino Infantil, Fundamental e 

Medio, atendendo a 16.345 alunos na faixa etaria de menos de 7 a mais de 18 anos. Ja o corpo 

docente e constituido de 1.063 professores com formacao academica em Normal Nivel Medio 

e Licenciatura Plena. 

As escolas municipals em numero de 35 atendem a aproximadamente 6.501 

alunos e contam com 327 professores. As 24 escolas pertencentes a rede estadual de ensino, 
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atendem a 7.448 alunos, com um corpo docente de 489 professores. Ja as 31 escolas 

particulars atendem a 2.396 alunos e tem um quadro composto por 247 professores. 

Cajazeiras conta ainda com uma Escola Tecnica de Enfermagem, um Centra Federal de 

Erjucagao Tecnologjca da Paraiba, duas Unidades de Ensino Supletivo em nivel de Ensino Fundamental 

e Medio e com o Projeto LOGOS - Programa de Aperfeicoamento de Professores Leigos. 

Nos dois ultimos anos, o setor educacional so tem crescido na terra do Padre 

Rolim, com a implantagao de novos centros de formagao superior na cidade. 

"^Alem da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Cajazeiras - FAFIC, que 

reabriu o seu curso de Filosofia e o Centro de Formacao de Professores - CFP - Campus da 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG onde funcionam os Cursos de Licenciatura 

em Ciencias, Letras, Pedagogia, Historia e Geografia, foram implantadas as seguintes 

facuidades: Centro de Ensino Superior Sao Francisco que oferece o Curso Normal Superior, a 

Fundacao Francisco de Assis Pereira com os cursos de Administracao, Servigos Sociais e 

Turismo como tambem a Faculdade de Enfermagem Santa Maria. 

O Ensino Superior de Cajazeiras atrai estudantes de varios municipios e estados 

do Nordeste. Hoje sao aproximadamente dois mil e duzentos academicos em Cajazeiras. 

Em fase de elaboragao encontram-se alguns projetos para a implantagao de novos 

cursos nos referidos Centros de Ensino Superior, alem da construgao de novas instalagoes que 

buscam ampliar as ja existentes e por conseguinte, o proposito de desenvolver melhoria na 

qualidade der ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Cajazeiras, os Registros da Historia 

O marco inicial do povoamento de Cajazeiras e atribuido a chegada aos sertoes do 

Rio do Peixe, em meados do seculo XVIII , do sesmeiro Francisco Gomes de Albuquerque. 
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Segundo historiadores
4, Francisco Gomes de Brito fixou-se como pioneiro do 

povoamento das terras compreendidas em sua sesmaria, onde fundou a fazenda Vital Rolim, 

que deu origem a cidade. Essas terras foram recebidas por Vital Rolim como dote do seu 

casamento com Ana de Albuquerque, filha de Luis Gomes de Albuquerque um grande 

proprietario de terras da epoca. 

O desenvolvimento do povoado motivou a promocao da Capela Nossa Senhora da 

Piedade a categoria de Sede Paroquial, nos termos da Lei provincial n.° 5, de 29 de agosto de 

1859. Essa mesma Lei criou o Distrito de Cajazeiras, sob a dependencia politica do municipio 

de Pombal a qual pertenceu o seu territorio ate a criacao do municipio de Sousa. 

A criacao do municipio de Cajazeiras deu-se no dia 22 de novembro de 1863, 

quando o entao Presidente da Provincia da Paraiba do Norte, Francisco Araujo Lima 

sancionou a Lei de n.° 92. Por esta mesma Lei a povoacao de Cajazeiras foi elevada a 

categoria de Vila. 

No dia 10 de M h o de 1876, pela Lei de n.° 616, a entao Vila de Cajazeiras, foi 

elevada a categoria de cidade. 

A formagao do nucleo residencial do qual a cidade de Cajazeiras originou-se e 

explicado pelo Professor Rubismar Marques Galvao
3. De acordo com o seu entender, a 

ocupacao da Regiao do Alto Piranhas paraibano e fruto da proibicao regia, ainda no seculo 

X V I , das atividades voltadas para a pecuaria nas areas produtivas de acucar no Nordeste do 

Brasil. 

Dessa forma, os primeiros niicleos habitacionais aqui instalados tiveram por base 

a pecuaria e a cotonicultura. Assim sendo, o povoamento da Regiao e um produto das 

atividades socio-economicas desenvolvidas com o desbravamento do sertao paraibano. 

4 LEITAO, Deusdedit.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O educador dos sertoes: vida e obra do Pe. Inacio de Sousa Rolim Teresina: Grafica 

Estado do Piaui Impressora e Editora Ltda, 1991. 
5 Professor do Curso de Historia - Centro de Formagao de Professores da UTCG - Cajazeiras. 
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O processo de ocupacao dos espagos sertanejos contou tambem com a Igreja 

Catolica, desempenhando um papel importante, tornando-se um dos pilares da sociedade que 

surgia por aquelas terras. A construgao de capelas pelos ministros da Igreja simbolizava a 

posse da terra para a Instituigao. 

A influencia da fe catolica em toda a Colonia influenciava o piano cultural e dava 

sustentagao ao projeto de conquista. 

Dessa forma e que uma outra versao sobre a expansao e o povoamento da cidade 

de Cajazeiras, e atribuida a figura do Padre Inacio de Sousa Rolim. 

Segundo Pires
6 e Leitao

7, a discussao preponderante colocada em torno da figura 

do Padre Rolim envolve a ligagao entre o trabalho desenvolvido por ele na area de educagao 

com o surgimento e a existencia da cidade. Neste enfoque, a questao definitiva para a 

consolidagao de Cajazeiras foi a fundagao de um colegio pelo padre-mestre em 1843. Nessa 

perspectiva, e a propria Historia do Padre Rolim que se confunde com a Historia da cidade. 

Tudo comegou com a Escolinha da Serraria, fundada provavelmente, em 1829 

pelo Padre Inacio de Sousa Rolim que, em 1825 havia se ordenado padre no Seminario de 

Olinda - Pernambuco. 

A Escola da Serraria, cuja nomenclatura ja era entao Escola de Cajazeiras, foi 

elevada a categoria de colegio em 1843, quando o presidente da Provincia da Paraiba do 

Norte deferiu requerimento do padre educador. Tal instituigao constituiu-se como a pioneira 

no Sertao paraibano. Dai Cajazeiras ser reconhecida como "a cidade que ensinou a Paraiba a 

ler". 

6 PIRES. Heliodoro.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Padre Mestre Inacio Rolim: Um trecho da colonizacao do Norte brasileiro e o Pe. Inacio 

Rolim. Teresina, Grafica e Editora Estado do Piaui. 1990. 
7 LEITAO, Deusdedit O educador dos sertoes: vida e obra do Pe. Inacio de Sousa Rolim. Teresina: Grafica 

Estado do Piaui Impressora e Editora Ltda, 1991. 
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2.3 A EducacSo em Cajazeiras 

Com a criacao da Diocese de Cajazeiras, em 1914, e consequents posse do seu 

primeiro Bispo, Dom Moises Coelho, em 29 de Junho de 1915, foi reaberto o Colegio 

Diocesano que havia cerrado suas portas anos atras em razao de problemas economicos. 

Logo no inicio de suas funcoes como bispo, Dom Moises reabriu o Colegio Padre 

Rolim, desdobrando-o posteriormente, em duas secoes: uma masculina para meninos e 

rapazes, denominada Colegio Diocesano Padre Rolim que passou a funcionar na antiga Casa 

da Caridade, exatamente no local onde esta localizado ate hoje; e outra feminina, no proprio 

Colegio Padre Rolim, atualmente Colegio Nossa Senhora de Lourdes, denominagao dada 

pelas Irmas Doroteias, educadoras as quais Dom Moises, por conveniencia, entregou a Escola 

Normal de Cajazeiras, a segunda criada no Estado, e a primeira a atender a alguns Estados 

como Pernambuco, Ceara e Rio Grande do Norte. 

Na decada de 1920, os colegios Diocesano Padre Rolim e Nossa Senhora de 

Lourdes, que ofereciam 1° e 2° graus, por serem privados, poucas pessoas tinham acesso. / 

Existiam tambem grupos escolares publicos sob a responsabilidade do municipio e escolas 

particulares que funcionavam com o ensino primario. 

No inicio da decada de 50, essa situacao comecou a mudar em virtude da criacao 

do Grupo Escolar Dom Moises Coelho, pertencente ao Estado e do Colegio Municipal 

Monsenhor Constantino Vieira, no ano de 1951. O ensino de Cajazeiras ganhou um grande 

impulso com a fundacao do Colegio Estadual de Cajazeiras, em 1954. 

Na decada de 60 era angustiante a carencia de professores habilitados para 

naquela epoca lecionarem nos entao denominados Cursos Ginasial, Cientifico, Pedagogico e 

Tecnico em Contabilidade. 

Assim, naquela situacao clamorosa de falta de mestres devidamente qualificados, 
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era inadiavel a necessidade de melhor nivel de ensino nos educandarios publicos e privados. 

A Diocese de Cajazeiras impulsionada pela experiencia da qual ja dispunha no 

ensino secundario, trata de implantar o Ensino Superior neste municipio. 

No ato de instituigao da Faculdade de Ensino Superior de Cajazeiras - FESC, 

objetivando dar uma resposta as deficiencias regionais da educagao, foi criada a Faculdade de 

Filosofia, Ciencias e Letras de Cajazeiras - FAFIC. 

A FESC, instituida pela Diocese de Cajazeiras, em 19 de margo de 1965, com 

sede e foro na cidade de Cajazeiras-PB, e a Entidade Mantenedora da FAFIC, que tem seu 

funcionamento autorizado pelo Decreto Federal n° 66.472, de 22 de abril de 1970. 

Em 1969, o entao bispo de Cajazeiras, Dom Zacarias Rolim de Moura, nomeou o 

Conego Luis Gualberto de Andrade como diretor da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 

de Cajazeiras. 

Inicialmente, a Faculdade funcionou com os cursos de: Estudos Sociais, Ciencias, 

Historia, Geografia, Letras e Filosofia. A FAFIC ministrou esses Cursos, atendendo alunos de 

52 municipios do alto sertao da Paraiba e dos Estados circunvizinhos. 

A Fundagao de Ensino Superior de Cajazeiras manteve, em pleno funcionamento, 

a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Cajazeiras ate o primeiro semestre de 1980. 

Com a fundagao do Campus V - Centro de Formagao de Professores -

Universidade Federal da Paraiba - UFPB, nesta cidade de Cajazeiras, implantando os mesmos 

cursos ministrados pela FAFIC, a FESC em comum acordo com a UFPB, resolveu solicitar a 

desativagao de seus cursos. 

O Campus V da Universidade Federal da Paraiba funcionou, inicialmente no 

predio da Faculdade da Filosofia, na Rua Pe. Rolim, enquanto era construido no Alto da Bela 

Vista um edificio com tres pavimentos, que cuja edificagao teve inicio, em setembro de 1979. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~-$-A presenga da Universidade Federal da Paraiba e marcada, inicialmente, atraves 
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de um convenio com a Fundagao de Ensino Superior de Cajazeiras, para funcionamento dos 

cursos de licenciatura plena em Matematica, Fisica, Quimica e Biologia, em 1978. 

No dia 1° de agosto de 1979 foram assinados todos os contratos com o corpo 

docente e administrativo, para dar inicio oficialmente ao funcionamento da UFPB em 

Cajazeiras. 

Em abril de 2002, o Campus de Cajazeiras integrou a recem-criada UFCG -

Universidade Federal de Campina Grande. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A FORMACAO DO PROFESSOR: TRACOS DE UMA T R A J E T O R I A 

3.1 O Ensino de Historia no Brasil 

Para melhor elucidar o processo pelo qual passa a atual habilitacao em Historia, 

langamos mao de uma retrospectiva acerca da Historia e da legislacao no Brasil sobre esta 

disciplina. 

A trajetoria que a Historia tem percorrido, no contexto curricular, para firmar-se 

como disciplina escolar, apresenta caracteristicas especificas, relacionadas ao momento 

historico-social em que tem sido produzida. 

Segundo Abud (1998), a Historia passa a ser incluida como disciplina escolar, em 

1837, com a criacao do Colegio Pedro I I . No mesmo ano e criado o Instituto Historico 

Geografico Brasileiro - IHGB, a quern compete construir a genealogia nacional, dar uma 

identidade a nacao, edificando uma Historia hierarquizada e linear. Nesse contexto, os 

programas da disciplina sao elaborados pelos professores do Pedro I I , que tambem sao 

membros do IHGB. Toma corpo, portanto, a referida disciplina, seguindo a mesma otica do 

parametro da identidade nacional. 

De acordo com Fonseca (1995), na escola fundamental, o ensino de Historia ja se 

faz presente nos programas escolares, desde o seculo XIX, privilegiando-se o ensino da 

Historia Universal, porem, a partir de 1940, durante o Estado Novo, e instituido o ensino de 

Historia do Brasil como disciplina autdnoma. 

Por todo esse periodo, privilegiava-se o Estado como principal agente da Historia 

brasileira, concepcao esta que permeara o ensino de Historia ate os anos 80. 
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As mudangas educacionais durante o periodo que vai dos anos 50 aos 80, tendem 

a suprimir o ensino de Historia com a criacao dos Estudos Sociais. A homologacao da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n.° 4024, sancionada em 1961, apos 13 anos de 

debate, e um indicativo das tendencias presentes na educacao. Conhecida como "Lei de 

Conciliagao", a primeira LDB representa a emergencia de uma concepcao de educacao 

vinculada ao ideario de desenvolvimento e seguranca nacional completa durante o Governo 

Medici. 

O ensino de Historia e exemplo das intervencoes e modificacoes que sofreu a 

educacao no pais, a partir de 1971, em que seus conteudos foram englobados pela disciplina 

de Estudos Sociais. Paralelamente a este fato, ocorreu a implantagao de cursos de licenciatura 

em Estudos Sociais. 

A implantagao dos Estudos Sociais vem descaracterizar o ensino de Historia e 

Geografia, reduzindo os propositos destes dois campos do conhecimento, impondo uma 

doutrinagao escolar de nao subverter a ordem, porquanto a preocupagao dos Estudos Sociais 

nao e refletir sobre a Historia construida pelos homens mas "localizar e interpretar fatos" 

(FONSECA, 1995, p. 42). 

Os anos 80 e 90 se caracterizam pela ampliacao de debates sobre a educacao no 

pais e sobre o ensino de Historia, em particular, culminando com a elaboracao dos PCNs para 

a area de Historia. 

Os anos 80 sao marcados por discussoes e propostas de mudangas no ensino de 

modo geral e, consequentemente, no Ensino Fundamental de Historia. Alguns Estados iniciam 

um processo de revisao curricular, sendo pioneiros os Estados de Sao Paulo e Minas Gerais 

que elaboram suas propostas sob a perspective de mudar-se o processo de ensino, o fazer 

pedagogico na sala de aula, tentando romper com a visao tradicional e excludente do ensino. 

Elas apresentam formulagoes diferenciadas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAM PINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO CE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 
CAJAZEIRAS - PARAlBA 



32 

A proposta de Sao Paulo, inspirada no movimento tostoriografico 

contemporaneo, sobretudo na Historia Social Inglesa e Nova Historia 

Francesa, defende um ensino de Historia atraves de eixos tematicos como 

forma de resgatar a multiplicidade de experiencias vividas pelos sujeitos 

historicos [...]. A proposta de Minas Gerais, a partir da critica a Historia 

tradicional, caracteriza uma outra Historia baseada na evolucao dos modos 

de producao. (FONSECA, 1995, p. 153). 

No decorrer de 1990, outras Secretarias de Estado tem eiaborado suas propostas, 

assegurando a Historia como disciplina escolar nos niveis Fundamental e Medio. A autonomia 

da Historia como disciplina passa a figurar na Lei n.° 9394/96 e nos Parametros Curriculares 

Nacionais que no momento atual determinam o ensino de Historia no Ensino Fundamental (5
a 

a 8
a series) e os Parametros Curriculares Nacionais para o Ensino Medio, embora a elaboracao 

destes parametros nao tenha contemplado as experiencias acumuladas pelos profissionais, na 

elaboracao das propostas, desconsiderando as reformas curriculares que estavam acontecendo 

nos Estados. 

Bittencourt (1998, p. 25), ao analisar as propostas curriculares referentes ao 

Ensino Fundamental elaboradas pelos Estados brasileiros, no periodo de 1990 a 1995, 

considera que a maioria delas apresenta superacao quanto ao modelo tecnicista dos anos 70, 

tendendo a delimitar a areazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA especifica da disciplina, a partir de fundamentacao teorico-

metodologica da ciencia de referenda. Ressalta que muitas das propostas aparecem como 

fruto de discussoes com os professores, descaracterizando o "pacote" e constata que as 

mudangas mais significativas ordenam o conhecimento historico por temas ou eixos 

tematicos. As que introduzem eixos tematicos, em numero minoritario, apontam como 

inovagao uma flexibilidade curricular para a montagem e organizagao de conteudos 

significativos para cada realidade escolar. 

A maioria das propostas tem como premissa a ''formagao do cidadao critico". 

Trata-se assim de um objetivo politico que, dependendo da situagao e condigao, tanto pode 

servir para desenvolver o senso critico como para justificar determinados contextos. Deste 
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modo, o que e considerado cidadania necessita de uma explicitagao, mesmo porque essa 

expressao tornou-se palavra de moda e esta presente na maioria dos textos e discursos 

academicos, politicos e, com muita propriedade em muitas propostas curriculares. Por vezes, 

o conceito de cidadao enfoca o aluno como sujeito historico, unico responsavel pelas 

transformacoes sociais; outras vezes refere-se a informagao sobre os direitos civicos, 

obscurecendo a cidadania social. 

0 ensino de Historia constitui-se, assim, num desafio a ser enfrentado pelos 

educadores, o que implica um aprofundamento do conceito de conhecimento historico escolar. 

Para Bittencourt (1998, p. 25): 

O conhecimento historico escolar e uma forma de saber que pressupoe um 

metodo cientifico no processo de transposigao da ciencia de referenda para 

uma situacao de ensino, penneando-se em sua reelaboragao, com o 

conhecimento proveniente do "senso comura", de representacoes sociais de 

professores e alunos e que sao redefinidos de forma dinamica e continua na 

sala de aula. 

A Historia, enquanto disciplina, ocupa importante papel no processo de 

construgao de conhecimento do aluno. Bittencourt (1998, p. 20), citando Segal, chama a 

atencao sobre esta questao, afirmando que a Historia no Ensino Fundamental e Medio deve 

contribuir para a formagao do individuo comum que enfrenta um cotidiano contraditorio, de 

violencia, desemprego, greves, congestionamentos, que recebe informacoes simultaneas de 

acontecimentos internacionais e que deve escolher seus representantes para ocupar os varios 

cargos da politica institucionalizada. 

Entre avangos e continuidades, a disciplina Historia no curriculo do Ensino 

Fundamental e Medio envolve interesses diversificados e diferentes projetos teoricos e 

politicos, constituindo-se em espago possivel de construgao de conhecimento, podendo voltar-

se para as necessidades sociais e educacionais de alunos, professores e escolas, na construgao 

de um ensino que viabilize a compreensao do processo historico. 
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3.2 O Processo de Formacao do Curso de Historia da U F C G 

O Curso de Graduagao em Historia da UFCG tem origem no curso criado em 

1971 na antiga FAFIC, fundada em 1970. 

A FAFIC, iniciou suas atividades em 1970, com o primeiro ciclo de estudos para 

os cursos de Licenciatura Plena em Filosofia e Licenciatura de curta duracao em Letras e 

Estudos Sociais. 

Em fevereiro de 1971, a direcao da faculdade propos ao Conselho de Educacao do 

Estado da Paraiba a implantacao dos cursos de Letras, Geografia e Historia - todos de 

Licenciatura Plena em substituicao aos cursos de Letras e Estudos Sociais. 

A partir de 1972, a Diretoria da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras em 

consonancia com o seu Conselho Departamental, resolveu nao mais realizar Vestibular para 

os cursos de Historia e Geografia. Foi realizado em 1973, o Vestibular somente para o curso 

de Estudos Sociais. 

A autorizacao para funcionamento dos cursos de Historia e Geografia foi 

concedida atraves do Parecer 731/74 aprovado em 05/03/74. O Decreto n° 78.052 de 

15/4/1976 concede reconhecimento ao curso de Historia da FAFIC. 

A Resolucao n° 62/79 do Conselho Universitario da Universidade Federal da 

Paraiba autoriza a implantacao do Campus V, na cidade de Cajazeiras, com os cursos ora 

ministrados pela FAFIC. 

O Curso de Licenciatura Plena em Historia, ministrado pelo Centro de Humanidades 

da UFPB, criado pela Resolucao 136/79, de 19/04/79 com duracao minima de 2.310 horas assim 

distnbuidas: Curso minimo - 1.815 horas; Complementacao obrigatoria - 285 horas e 

Complementacao optativa - 210 horas. tem o seu reconhecimento atraves da Portana Ministerial 

n° 17, de 08/01/1982. A l a turma concluinte, colou grau em 25/07/80, com 46 alunos. 
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Atualmente o curso tem uma duracao minima de 06 e maxima de 14 periodos 

letivos e carga horaria minima de 2.280 horas/atividade, correspondentes a 144 creditos. 

Ao longo destas decadas, a graduagao em Historia tem recebido alunos provenientes 

de classe media da cidade de Cajazeiras e uma parcela importante, vindos de cidades e estados 

circunvizinhos. No periodo 2004.1, o curso possui cerca de 380 alunos inscritos. 

O profissional de Historia especializa-se no estudo do processo social, sob a 

perspectiva da temporalidade e nos varios niveis que compoem a realidade: economicos, 

politicos, sociais e culturais. Pode desenvolver o seu trabalho em duas atividades basicas: 

magisterio e pesquisa; atua em centros de pesquisas e documentagao, em arquivos publicos e 

privados e museus, na prospeccao, sistematizagao e analise critica das fontes primarias e 

secundarias; exerce fungoes de assessoria tecnico-cientifica para assuntos culturais, 

relacionados as Ciencias Humanas; leciona em Escolas de Ensino Fundamental e Medio e em 

Instituigoes de Ensino Superior. 

O corpo docente do curso e formado por professores qualificados, sendo a maioria 

especialistas, 02 professores mestres, 02 professores doutores e 02 doutorandos. Com 

previsao para, dentre em breve, o curso de Historia contar com 04 professores doutores. 

A reformulagao do curso tem sido objeto de discussao, sendo promovidos debates 

com professores e alunos, pela atual Coordenagao, buscando identificar o perfil do 

profissional formado por este curso. Reformar a estrutura curricular do curso de Historia da 

UFCG e vontade unanime dos que fazem o curso. 

Segundo os professores8 Francisco das Chagas Amaro e Osmar Luiz Silva Filho, 

esta necessidade tornou-se premente devido a evidencia das deficiencias do curriculo em 

vigor. 

De acordo com os depoimentos dos referidos professores, a estrutura curricular e 

s Professores do Curso de Historia do Campus da UFCG - Cajazeiras. 
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praticamente a mesma da FAFIC com algumas modificagoes que foram feitas em nivel de 

UFPB, com o consentimento do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa Extensao -

CONSEPE. Nesse sentido, foram inseridas algumas disciplinas, nas chamadas disciplinas 

optativas, a exemplo de Formagao Social do Semi-arido, Metodos e Tecnicas de Pesquisa e 

Topicos Especiais em Historia, com o intuito de reforgar determinadas areas que a grade 

curricular vinda da FAFIC nao permitia. 

A nova proposta curricular tem por base a ideia de repensar o papel do professor, 

a questao do conteudo na educagao, e o profissional que o curso esta formando. 

Na visao do professor Chagas Amaro, 

[...] o curriculo atual do curso de Historia e criticado a medida em que nao 

oferece a demanda oportumdade de aprofundar conhecimentos maiores para 

aqueles que pretendem fazer pesquisa historica. O curso e de licenciatura, as 

cadeiras de licenciaturas sao privilegiadas, por conta disso ha uma serie de 

disciplinas que sao colocadas no curriculo em debimento de oufras 

disciplinas mais apropriadas para o curso que poderiam ate instrumentalizar 

o aluno, no sentido dele sair do curso com condicoes de se nao quisesse ir 

para a sala de aula, poder sobreviver como um pesquisador, um historiador. 

Isso e uma critica que a gente faz e que as discussoes que foram feitas para 

melhoria do curso, para modificar o curriculo do curso de Historia a gente 

levou na verdade em consideragao [...] nos estamos eliminando, com a nova 

proposta curricular, uma serie de disciplinas que julgamos desnecessarias em 

favor de outras que venham aprofundar, melhorar a qualidade do Curso e ao 

mesmo tempo oferecer oportunidade ao aluno que concluir o curso nao sair 

somente professor, mas com alguma instrumentalizagao para exercer a 

pesquisa historica parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  fazer historico. Alem das disciplinas inerentes a 

formacao do professor, na nova proposta estao inseridas algumas disciplinas 

que vao melhorar os conhecimentos em termos de metodologia, de 

aprofundamento em metodos e tecnicas do estudo de Historia, de forma que 

o aluno vai poder ter condigoes de desenvolver projetos de pesquisa, projetos 

de extensao, enfim, adquirir um conhecimento minimo que ele possa ter no 

sentido de, concluido o curso, inserir-se em detenninados projetos e, fazer 

realmente a Historia sem a necessidade de ter que ganhar a vida apenas 

como professor, ser um pesquisador. Esse e um perfil que a gente esta 

tentando dar ao curso de Historia alem de formar docentes para o ensino 

dessa propria Historia. 

O professor Osmar Luiz, corroborando com as afirmagoes de Chagas Amaro diz que: 

[...] o referido curriculo coloca o professor numa camisa de forca, uma vez 

que nao se tem um curriculo onde o aluno que vai se formar professor, sejam 

observadas as teorias da Historia, as historiografias, as metodologias do 
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ensino [...] a Pratica de Ensino, disciplina que esta no ultimo semestre devera 

ser distribuida em tres disciplinas na nova proposta curricular. Assim, o 

aluno vai repensando, reformulando, analisando sua pranca docente. [...] O 

curriculo atual e um entrave, voce pode trazer os melhores doutores em 

Historia do pais que eles irao ter as mesmas dificuldades [...] o atual 

curriculo nao e capaz de fornecer consciencia critica, um indicador disso e 

quando a gente vai para os congressos dentro e fora de nosso Estado e leva 

os nossos alunos, comparando as coniunicacoes de pesquisa, observa a 

maturidade intelectual dos alunos de fora e dos alunos daqui, como ha um 

descompasso pelo fato dos outros alunos estarem cercados de uma melhor 

estrutura curricular. Isso reflete na avaliagao do curso, que por duas vezes 

tirou nota C no Provao do MEC, enquanto que o curso de Campina Grande 

ja tirou nota A. O Curso de Graduagao em Historia de Cajazeiras nao 

consegue obter nota B, esta caminhando para Regular. 

Nesse sentido, percebe-se que a estrutura curricular vigente no Curso de Historia 

nao atende as necessidades e as exigencias sociais na atualidade. 
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ANALISE E ENTERPRETACAO DOS DADOS 

Pensar sobre a formagao do professor e compreender a trama dos sentidos 

produzidos durante os processos de formagao nos quais esse profissional se constituiu. 

Segundo Isaia (2000, p. 22), 

A trajetoria profissional e vista como processo complexo, um conjunto de 

movimentos em que revolugao e involugao estao presentes, em que fases da 

vida e da profissao se entrecruzam, mas nao sao uma so e, 

fundamentalmente, em que grupos geracionais de diferentes constituigoes 

encontram-se em uma mesma duragao historica, podendo interagir, repelir-se 

ou mesmo se desconhecer mas, mesmo assim, sendo responsaveis pela trama 

de uma trajetoria que em muitos aspectos e unica. 

E possivel observar, atraves dos relatos orais dos professores, os sentidos 

atribuidos ao magisterio ao longo de suas praticas pedagogicas e que estas vao se modificando 

mediante os processos de formagao experimentados. A singularidade do trabalho docente, a 

construgao dos saberes, que, muitas vezes, sao descartadas pelos centros academicos, 

comegam a despertar o interesse dos pesquisadores, desencadeando um processo de reflexao 

sobre esta pratica. 

Os professores que fazem parte da pesquisa, na grande maioria, estudaram em 

escolas de Cajazeiras, com excegao de uma professora que num detenninado periodo da sua 

vida, estudou na capital Joao Pessoa, sendo que a maioria do grupo estudou em escolas 

publicas e fizeram seus cursos de graduagao em Universidade Publica. 

As primeiras influencias recebidas pelos professores que ajudaram na sua 

formagao, vieram em grande parte, de seus pais. Nas falas dos professores e unanime a 

presenga marcante da familia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na minha formacao, a primeira influencia que eu rive foi dos meus pais, 

principaknente da minha mae (D. Alaide), uma educadora que aos 55 anos 

conseguiu entrar na Universidade, ser professora de Artes do NEC (Nucleo 

de Extensao Cultural da UFPB) e isso me orgulha muito. (Reginaldo) 

[...] Sempre gostei de ser professora. Desde pequena, a minha mae era 

professora primaria, entao ela me levava para a sala de aula [...] sempre 

gostei de fazer de conta que estava em uma sala de aula. Minha mae 

professora, meu pai professor, meus tios professores, entao acabava quase 

que levada por uma fradicao [...]. (Ana Paula) 

[...] sempre simpatizei com a profissao de professor. Minha mae e professora 

tambem, pode ter sido influenciada por isso [...]. (Cleidismar). 

Outro fator foi a referenda que os sujeitos da pesquisa fizeram acerca de seus 

professores inesqueciveis. Enquanto alunos, esses professores que, para eles, foram 

inesqueciveis, sao grandes referencias para nos espelharmos, pois deixaram marcas 

significativas, positivas ou nao, que ficaram, tambem em nossas memorias, e que, de uma 

maneira ou de outra, serao lembrados com muitos detalhes. A presenca de caracteristicas 

como a paciencia para ensinar, a valorizacao do conhecimento do aluno, as aulas criativas, o 

fato de serem sensiveis, carismaticas, o respeito as diferencas, a maneira de se vestirem, o 

incentivo, rememorados nos relatos, sao indicadores que devem ser levados em conta nesta 

analise, pois eles nao eram relapsos e nem ignoravam os limites deles e de seus alunos. Em 

alguns casos, nossas escolhas acontecem sob a influencia de alguns professores, pela sua 

maneira de ser, pelo seu modo de agir, pelas oportunidades concedidas aos alunos, enfim, sao 

nossos modelos de docencia, que, de uma certa maneira, contribuem para compor e propagar 

nossos saberes. 

[...] A professora Aldineide, o jeito dela dar aulas, a seguranca, o poder que 

tinha em sala. o dominio de controle que nao era autoritario. Um professor 

de Biologia que cantava em sala de aula, despertou o meu interesse pela 

musica e hoje utilizo essa pratica. A professora Andreia (Literatura e 

Gramatica), o dominio da disciplina e a maneira como ela expunha em sala 

de aula, o raciocinio pratico no quadro, o direcionamento em relacao a uma 

turma numerosa. era inspirador. A professora de Religiao (lima Terezinha). 

tratava os alunos com um carinho que era cativante, hoje eu acho que tenho 

um pouco desse lado carinhoso com o aluno [...]. (Ana Paula). 
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Durante a nossa escolarizagao, convivemos com os modelos de docencia e, aos 

poucos, nossos saberes docentes vao se compondo e sendo repassados no dia-a-dia espelhados 

nesses professores. As vezes, nem percebemos o quanto eles nos fascinam pela sua maneira 

de ser e de ensinar. Sao exemplos positivos ou negativos, carregados de significados, que 

fazem parte de nossas trajetorias de vida e, ao optannos pela docencia, certamente os 

seguiremos como modelos. 

Oriundos de setores sociais de classe media e baixa, os narradores provem de 

familias que viviam com sacrificio e muitos valorizam a educacao escolar. Para Reginaldo, a 

importancia que a educacao escolar tinha para sua familia foi um dos motivos que os levou a 

sair do seu local de origem para centros maiores. Assim, relata Reginaldo: 

[...] vim de Sao Jose de Piranhas para estudar no Colegio Estadual de 

Cajazeiras [...] pessoas pobres, vindas do sitio morar em Cajazeiras, uma 

dificuldade muito grande, a oportunidade naquele momento que meus pais 

me ofereceram foi justamente fazer Universidade aqui na cidade de 

Cajazeiras e com muito orgulho eu agradeco aos meus pais, eles foram 

baluartes na lriinha educacao. (Reginaldo). 

Todos os depoentes, por residirem em Cajazeiras, fizeram suas opcoes pelo curso 

de graduacao em Historia oferecido pela Universidade desta cidade. 

Analisando as narrativas, observa-se que alguns professores localizam a origem 

do gosto e a opcao pelo curso de Historia nas experiencias de criancas, a partir do habito da 

leitura. 

O meu interesse pelo estudo da Historia se deu desde pequeno. Minha mae 

me contava que eu gostava de contar historias para criancas e isso sempre 

gostei de fazer com a linguagem facil, porque eu trabalho tambem nos meios 

de comunicacao. (Reginaldo) 

[...] a formacao dos meus pais. Meu pai e professor de Histona, minha mae 

se fonnou em Historia entao, por ter a facilidade de abertura a livros de 

Historia dentro de casa, comecei a fazer leituras e me interessar pela 

disciplina inclusive pelo ato de lecionar. (Ana Paula) 
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Aldineide e Reginaldo afirmam que despertaram para a Historia, a partir da 

influencia de professores que marcaram significativamente suas vidas, enquanto estudantes: 

[...] rive uma professora que apesar da sua idade um pouco avancada, ela 

ministrava as aulas de Historia usando metodos que divertia, atraia a atencao 

do aluno e despertava interesse em conhecer mais sobre o tema lecionado. 

(Aldineide) 

[...] a disciplina que eu mais gostava era justamente Historia five bons 

professores e as aulas de Historia me chamavam muito a atencao [...] gosto 

muito de Historia, aprendi a gostar de Historia. (Reginaldo) 

Para alguns, a identificacao com o ensino de Historia se deu no andamento do 

proprio curso de graduacao. 

[...] a coisa foi acontecendo ao longo do curso, nas primeiras cadeiras eu fui 

descobrindo como era o curso de Historia e fui gostando, me apaixonando e 

tendo contato mais com os professores e buscando ler mais para conseguir 

realmente atingir o objetivo de fazer um curso bem feito e de repente eu 

estava apaixonada por Historia e estava lendo mais livros de Historia e 

estava tendo amizade com os professores do curso e hoje eu me vejo como 

uma pessoa que realmente gosta muito do curso. (Viviane). 

No relato dos professores, a opcao por estudar Historia ou outro curso superior 

esta diretamente ligada as circunstancias socio-economicas e a capacidade de mobilidade 

espacial. 

[...] compreender a Historia do nosso pais. Foi nesse sentido, que fui levada, 

motivada a fazer tanto o curso de Historia como tambem o curso de Direito. 

(Cleidismar). 

[...] na verdade eu sempre gostei da area de humanas, lidar com pessoas, 

conhece-las a fundo, sua historia suas opinioes, ajudar as pessoas a refletir 

sobre suas vidas [...]. (Ana Paula). 

A opcao de fazer o curso de Historia ou nao, foi para mim uma trajetoria de 

vida, porque a minha opcao no pnmeiro Vestibular foi para a area de saiide e 

depois por voltar a morar em Cajazeiras, eu tenninei fazendo Vestibular- para 

Historia. (Viviane). 

O final dos anos 70 e o inicio da decada de 80 e marcada pela crescente 
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impopularidade do regime militar tornando-o insustentavel. A emergencia de movimentos 

sociais rurais e urbanos eram indicatives da crise do regime militar e da necessidade de 

redemocratizacao do pais atraves da abertura politica e reformas sociais. 

Neste contexto, alguns narradores decidiram fazer o curso de Historia: 

O meu interesse pelo estudo da Historia se deu nos anos 70, quando tive uma 

professora chamada Eunice. Com a influencia desta professora, somada aos 

problemas terriveis da ditadura militar em que passava o Brasil, fiz o 

Vestibular para o curso de Historia na intencao de me aprofundar no estudo 

desta disciplina para procurar entender o porque de tantas desigualdades e se 

era possivel encontrar solucoes para tanta opressao de um povo. (Aldineide). 

[...] a partir do movimento estudantil, final da decada de 70, foi que me 

incentivou a enveredar pelo estudo da Historia [...] analisando a compostura 

politica do pais, a economia, procurando realmente compreender a Historia 

do nosso pais [...]. (Cleidismar). 

Nas lembrancas dos narradores, as imagens de algumas pessoas marcaram 

significativamente suas vidas neste periodo, ao transformarem o espaco escolar em local de 

resistencias e questionamentos. 

[...] a gente se reunia para ler jomais, obras de Jorge Amado que tem muito 

da Historia do Brasil [...] alem de estudantes como eu que na epoca estavam 

a frente do movimento estudantil, alguns professores integravam esse 

movimento, eram professores do Estado e da Universidade, a exemplo dos 

professores Chico Ferreira, Rubismar, Osmar, Fatima Cartaxo, entre outros. 

(Cleidismar). 

Para Cleidismar, a experiencia vivenciada em movimento estudantil contribuiu 

para uma melhor analise e compreensao da realidade: 

[...] participei de movimento estudantil no Colegio Estadual [...] na 

Universidade fui presidente do Diretorio Academico, continuando a Historia 

do movimento estudantil, de participacao da cidadania a partir da escola e 

tambem unindo essa questao da vida academica e do curso de Historia. 

Reginaldo destaca a propria sala de aula como espaco de resistencia atraves de 

praticas metodologicas que visavam a renovacao e um redimensionamento do ensino de 
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Historia. Segundo ele: 

[...] a professora Beta, na Universidade, mostrava os caminhos por onde 

devia seguir o ensino de Historia isso ha vinte e sete anos arras. Tudo que 

esta professora pregava na modernidade da Historia na epoca, eu estou 

vendo hoje. Parecia que ela estava prevendo que o ensino de Historia teria 

uma mudanca muito grande ou pela esperteza, pela experiencia, pela 

sapiencia da professora Beta ela tinha certeza absoluta que o ensino de 

Historia ia ser modificado e gracas a Deus foi. 

Nas reflexoes sobre os cursos superiores, alguns criticam a qualidade da 

formacao, principalmente no que diz respeito a pratica didatica.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Universidade e vista como 

espaco de grandes teorizagoes sem relacionar suas discussoes academicas com o cotidiano de 

sala de aula dos outros niveis de ensino, notadamente do Ensino Fundamental e Medio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  

Na minha formagao academica, a maioria dos professores usavam o metodo 

tradicional, ainda aquela Historia fatual, personalista, a Historia dos 

vencidos e dos vencedores, a coisa memorizada, valorizava a memorizagao, 

os conteiidos de forma fundamental, isolada e isso norteou todo o curso de 

Historia na epoca com algumas excegoes [...] a estrutura curricular da epoca 

deixava muito a desejar, era tradicional, nem as tendencias da nova 

historiografia, a Escola dos Annales. Isso ai a gente nunca nem viu na 

Universidade da epoca veio ver ja depois, dependendo do interesse 

particular de cada um [...]. (Cleidismar). 

Na academica, pelo menos no meu tempo, se via apenas conteiido, nao se 

preocupando na reflexao dos temas e nem despertar o aluno para o seu papel 

de transformador. (Aldineide). 

E extremamente dificil voce sair de uma Universidade pronta para uma sala 

de aula. A academia nao prepara para uma sala de aula, ela aprofunda a parte 

teorica, mas ainda tem uma falha muito grande no que se refere a didatica, 

no que se refere a pratica em si na sala de aula as necessidades que o 

professor tem dentro de uma sala o conteiido que e utilizado, a preparagao 

para a organizagao de planejamento de aula, todas essas coisas que 

envolvem o habito de lecionar, ainda tem muito a desejar. (Ana Paula). 

[...] existe um deficit do proprio curso de Historia aqui no Centro. Nao existe 

essa preocupagao em si, de como vai ser quando voce chegar em sala de 

aula, existe uma dificuldade nesse sentido e o curso esta passando por uma 

reestruturagao das disciplinas e da propria disciplina de Pratica, que precisa 

acontecer uma pratica bem mais atuante e talvez isso realmente faga com 

que os proximos profissionais da area de Historia realmente consigam fazer 

esse elo maior. (Viviane). 

As narrativas demonstram o conhecimento dos professores sobre a crescente 
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desvalorizagao social do professor e da escola publica e do crescente agravamento das 

condicoes de vida, denunciam a falta de ambiente fisico, seguranca e higiene. 

[...] o ambiente e a primeira dificuldade encontrada, uma sala de aula quente, 

sem ventilador, as vezes mal iluminada com cadeiras inadequadas para um 

aluno que vai ficar quatro horas sentado [...]. Segundo, o incentivo 

economico, porque o meu salario nao e dinheiro pra comprar material para 

ser usado em sala de aula [...]. Terceiro, apoio pedagogico [...]. Por fim, 

salario digno para nao precisarmos trabalhar em outro lugar [...]. (Ana 

Paula). 

Nas escolas voce tem bons professores, so que o proprio Estado nao da 

condicoes para que voce possa desenvolver um nabalho coneto com os 

alunos, [...] local apropriado para que voce possa trabalhar [...]. (Reginaldo). 

[...] passa muito pela questao da valorizacao e do reconhecunento 

profissional. Eu acho que toda base parte dai [...] as questoes sociais que 

envolvem nossos alunos, a estrutura familiar, o meio ambiente em que o 

aluno esta inserido, estudantes de classes menos favorecidas e ai a gente se 

depara tambem com as condicoes de trabalho e isso angustia o professor ao 

ponto de chegarmos a ficar desestimulados, desmotivados e gostar menos de 

dar aulas. (Cleidismar). 

Tratam ainda das relacoes de poder que se materializam sob a forma de controle 

burocratico a que os professores sao submetidos. 

Na maioria das escolas, principalmente piiblicas, o ensino continua muito 

distante do seu papel, pois o professor tem que seguir um programa exigido 

pelo "vestibular" e que o aluno tem que ver de todo jeito o conteiido 

programado. (Aldineide). 

[...] ha uma preocupacao na escola com relacao a se direcionar mais a 

questao do PSS, seguir o programa do PSS [...]. (Cleidismar). 

Na maioria das narrativas, o livro didatico e a referenda para o trabalho docente 

como curriculo que determina os conteiidos considerados necessarios. 

[...] acontece com a rede estadual de 5
a

 a 8
a

 series do 1° segmento, existe o 

livro didatico para o aluno e o professor geralmente segue esse livro didatico 

e a Historia de forma tradicional, realmente memorizada [...]". (Cleidismar). 

Embora o livro facilite o desenvolvimento do trabalho docente, em sua maioria 

dos professores procuram produzir textos que complementem os conteiidos trabalhados. 
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[...] eu procuro dentro dos temas abrir debates e reflexoes sobre as mudangas 

historicas e destacando sempre o papel do cidadao como elemento 

responsavel pela evolugao de um povo. Adoro fazer confrontos: Ontem x 

Hoje e deixo o aluno refletir sobre as diferengas no tempo. (Aldineide). 

[...] todo conteiido para o aluno e preciso que ele fraga para a realidade do 

que ele esta vivendo arualmente. Entao, o professor tem que fazer o aluno 

entender que qualquer conteiido tem que ser trazido para sua realidade, para 

que ele possa sintoniza-lo [...]. (Reginaldo). 

Sao professores que trazem marcadas em suas trajetorias profissionais, visoes 

teoricas, politicas e sociais antagonicas, mas em geral demonstram uma profunda preocupagao 

com os alunos e a necessidade de contextualizar o ensino de Historia para torna-lo o mais 

proximo da realidade do aluno. 

[...] tentar fazer uma aula de Historia diferente, com uma maior patticipagao 

dos alunos, ate porque eles precisam e a gente vai ver a atuagao deles como 

cidadaos e a gente vai consttuir nao so um aluno conhecedor de Historia 

mas um aluno atuante, um aluno que procura buscar sua realidade, associar o 

conteiido a realidade que ele esta vivendo e ai a gente vai colaborar mais 

com a propria formagao pessoal desse aluno [...]. (Viviane). 

[...] o processo de ensino-aprendizagem de Historia so alcangara sucesso na 

medida em que resultar da agao conjunta e aiticulada de todos os envolvidos 

e interessados de modo especial professor e aluno. Estes nao separados, os 

professores so ensinando e os alunos so aprendendo, mas ensinando e 

aprendendo juntos, embora com responsabilidades e fungoes especificas, 

deve-se destacar que o ensino-aprendizagem depende de cada um e de todos 

e que nesse sentido o minimo que o aluno fizer para sua propria fonnagao 

sera mais importante do que o maximo que o professor possa fazer [...]. 

(Reginaldo). 

Eu nao entendo a Historia como uma grade apenas curricular que tem os 

seus conteiidos pre-determinados, mas a Historia de cada coisa, a Nova 

Historia lida com isso, e a mtisica, e a arte, e a parte de construgao, e a 

V
economia junto com o social. E importante conhecer o passado para 

construir melhor o que voce e, de forma mais consciente e influenciado com 

o meio. (Ana Paula). 

Ha elementos mais gerais quanto ao modo de ensinar Historia. Algumas narrativas 

revelam o choque existente entre a realidade das escolas piiblicas e a realidade das escolas privadas. 

O ensino publico tem como clientela um grupo de jovens que nao tem aquele 

acompanhamento dos pais, diferente das escolas particulares (nem todas), 

mas na maioria os pais sao formados, tem uma carga de cultura e educagao 
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que os filhos vem como um certo amparo. Na escola publica a gente acaba 

sendo pai e professor ao mesmo tempo [...] a gente acaba sendo pai, 

professor, psicologo, conselheiro [...]. (Ana Paula). 

A realidade da escola publica e realmente bem diferente da realidade das 

escolas particulares [...] aprender Historia numa escola com a maior 

dedicacao de todos e bem diferente, porque ai a Historia nao esta so em sala 

de aula a Historia esta na encenagao que aconteceu no Colegio, a Historia 

esta numa apresentacao de danca, a Historia esta na producao de um texto 

que o aluno fez [...] coisa que ja acontece com maior facilidade na escola 

particular [...]. (Viviane). 

Os narradores se veem como professores atuantes e criticos que buscam dinamizar 

e tornar suas aulas interessantes com o objetivo de despertar o interesse do aluno e a sua 

curiosidade pela Historia. Para isso utilizam diferentes materials e recursos pedagogicos, 

como filmes, retroprojetor, slides. No entanto, eles analisam os pontos positivos e negativos 

no uso desses recursos. 

A tecnologia educacional e muito importante. E fundamental, mas ela so 

nao e nada. Usar uma fita de video, um filme, so porque voce esta cansado e 

nao quer dar aula (expositiva ou explicativa), nao constitui um recurso 

eficaz.. Eu vejo a tecnologia como um auxilio para o professor que esta na 

sala e nao como um meio do professor escapar da aula. E importante sim, e 

algo que quebra a monotonia [...] quando a tecnologia e auxiliar do professor 

eu a acho positiva, quando ela e a principal dentro da sala eu acho ela 

negativa porque ai ela perde o seu sentido. (Ana Paula). 

Em geral, os narradores apontam como objetivo da Historia ou do seu ensino a 

transformagao da sociedade por meio do conhecimento historico a partir da compreensao das 

questoes passadas em sua relacao com o presente para que o aluno se perceba como agente 

transformador. 

O objetivo do ensino da Historia e levar as pessoas a fazer uma reflexao 

sobre o seu meio, para que eles possam compreender melhor a sua 

identidade e do que esta ao seu redor [...]. (Ana Paula). 

O objetivo que busco ate hoje na sala de aula e tentar mostrar a cada aluno 

sua importancia como elemento transformador e o seu papel como cidadao. 

(Aldineide). 

Entao, o objetivo com que eu tenho trabalhado a Historia dentro da mmha 

escola e o seguinte: eu sempre procuro dizer para o aluno que em primeiro 
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lugar jamais perca tempo decorando datas, listas de nomes de reis, 

presidentes, guerras, nomes de tratados e batalhas [...] o importante e 

aprender a raciocinar historicamente, para isso toda vez que voce for ler 

qualquer assunto de Historia em qualquer l izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ T O , deve fazer perguntas 

pensaveis como: O que esses acontecimentos tem a ver com o mundo atual? 

Como eles influenciaram a maneira de viver e de pensar das mullieres e dos 

homens de hoje? Como eles ajudaram a explicar o que esta acontecendo 

agora? As coisas nao poderiam ter sido diferentes? (Reginaldo). 

E no trajeto docente que os professores narradores vao aprendendo a fazer a 

docencia. Muitos sao os desafios que se colocam. Ao mesmo tempo que falam das 

dificuldades, falam das suas facilidades e das qualidades adquiridas pela pratica. Em seus 

relatos, ha a preocupacao em estar bem informado, procurando sempre a formacao 

continuada. 

Apesar de que a gente sabe que as escolas publicas de um modo geral tem 

uma dificuldade muito grande, dificuldade de se conseguir material, mas eu 

acho que talvez por estar comecando a ensinar, gostar de ensinar, querer que 

os alunos aprendam, querer mosfrar possibilidades de se ensinar, isso 

independe de como esta a escola ou de como esta o salario do professor [...] 

de alguma forma voce consegue driblar as dificuldades [...]. (Viviane). 

Todos nos professores temos conhecimentos das deficiencias do ensino em 

todo o pais, mas mesmo assim o professor pode abracar essa profissao, ele 

nao pode dizer jamais que nao gosta de dar aulas e de fazer aulas [...] apesar 

das deficiencias do ensino, eu gosto de trabalhar com o aluno, de estar na 

sala de aula [...]. O professor tem que ser atualizado, adquirir novos 

conhecimentos, ler muito para ir com dignidade para uma sala de aula. 

(Reginaldo) 

Apesar de todas as deficiencias do ensino, eu adoro dar aulas, gosto do que 

fago, me sinto bem nas escolas que leciono. (Aldineide). 

[...] a licenciatura e para mim a minha vocacao. Eu me realizo como 

professora, eu amo o que fago, eu dou aula por paixao, mas tambem com 

profissionalismo [...] eu lido com amor, mas tenho o meu lado profissional, 

racional. (Ana Paula). 

E no cotidiano de sala de aula que o professor exerce o seu oficio e mergulha num 

mundo atravessado pelas dispandades, contradigoes e conflitos sociais. Em alguns relatos e 

possivel identificar como a pratica em sala de aula permite ao professor, nao so entrar em 

contato com a diversidade, e como de fato perceber como ela se torna cada vez mais presente 
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na vida cotidiana. 

[...] o contato com o aluno nesse dia a dia, nesse cotidiano porque assim 

tambem voce aprende, porque nos somos os construtores da nossa propria 

Historia. (Reginaldo). 

[...] que a gente nao consfrua a Historia em sala de aula so aquela coisa 

como vem no livro, mas que a gente abra possibilidades, qualquer situacao 

que surja em sala de aula a gente pode tentar ver isso na Historia [...] tentar 

aproveitar dentro do conteiido qualquer situacao extra que surja denn
-

o de 

sala. (Viviane). 

A Historia lida com a memoria, com mentes, com decisao, com o subjetivo, 

porque a Historia e tipicamente humana, algo que lida com homens. Tudo 

gira em torno de uma construgao social, entao, nao existe coisa 

racionalizada. [...] A Historia proporciona isso porque voce esta trabalhando 

com ideias e com agoes individuals e coletivas e isso faz parte do dia a dia 

pois o tempo inteiro ele esta tomando decisoes em contato com o coletivo e 

esse coletivo que influencia no individuo. (Ana Paula). 

Nas narrativas, o modo como os professores se inserem no cotidiano escolar, a 

pessoa e o profissional que habita em cada professor ganha visibilidade. Em todas as falas 

esta implicito e explicito que ser professor e ser educador e todos se percebem como 

educadores. 

[...] ser professor acaba sendo tambem um meio de estar em contato com as 

pessoas, um contributo no que tange a ajuda-las a construir conhecimentos. 

Eu ougo o que eles tem a dizer, converso, troco ideias [...]. (Ana Paula). 

[...] o professor tem a sua tarefa mais abrangente no que se trata da 

responsabilidade educacional, pois alem de conteiidos programados, temos 

que formar cidadaos conscientes, preparando-os para o seu papel de 

elemento ftansformador denfro da comunidade em que vive. (Aldineide). 

Atraves da Historia voce pode ser um cidadao critico, voce ja pode ter, fazer 

seus proprios conhecimentos. Porque quem faz a Historia e o ser humano. 

Entao, nos temos que formar cidadaos conscientes, criticos, capazes de 

estudar a evolugao do mundo e que ele possa afraves do seu raciocinio, com 

a sua inteligencia transformar essa nossa sociedade para melhor. 

(Reginaldo). 

Estas sao as colocagoes de Reginaldo em relagao ao momento historico atual: 

Eu considero o momento marcante. e as mudancas mais recentes, ja houve e 

continua havendo uma historia que vai privilegiar o fato politico, a agao de 
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grandes homens que ocupam posto de destaque na esfera do poder politico, 

ja houve tambem e vai continuar havendo uma historia que vai privilegiar o 

fato economico, a determinagao das estruturas sociais economicas sobre os 

individuos e as sociedades. Impoe-se atualmente uma nova historia e sao 

essas justamente as mudangas que tem na totalidade dos fatos o seu objeto de 

estudo que nao vai privilegiar nem o politico nem o economico, mas procura 

mostrar com a veracidade dos fatos sobre a totalidade da vida dos individuos 

em suas organizacoes sociais abrangendo metas do possivel para que todos 

os aspectos sejam estudados: o politico, o economico, mas tambem o social, 

o artistico, o ludico, as estruturas economicas e materials mas tambem as 

mentais espirituais, os grupos dominantes mas tambem os dominados e 

principalmente as relacoes enfte ambos os vencedores e os vencidos, entao 

ha uma mudanga muito grande no contexto de Historia a Historia passa a 

mostrar nao so os herois como tambem aquelas pessoas mais simples que 

fizeram a Historia. Quando a Historia passou a ser entendida, dessa maneira, 

teve ai uma mudanga do estudo convencional para um estudo novo onde 

atraves das novas metodologias aplicadas pelos autores dos livros voce 

procura sempre transmitir para os alunos tudo aquilo que acontece na sua 

vida
 n

a vida das pessoas que passaram e que estao vivendo atualmente. 

Longe de reduzir-se ao estudo passivo e neutro do passado, historia deve ser 

um estudo ativo, participativo, e critico do passado mas em suas relacoes 

com o presente e com vista as suas transformagoes para um futuro melhor, 

nao podemos esquecer que a educagao de acordo com a nossa Constihiigao 

tem como objetivo formar o cidadao consciente o que so sera possivel com 

sua compreensao critica da sociedade em que vive e dos fatores que a 

produz. Dai a importancia fundamental do estudo critico da historia sem 

diivida, um dos elementos essenciais na formagao do cidadao capaz de 

paiticipar conscientemente da transformagao da sociedade e do mundo em 

que vive. 

Nas narrativas apresentadas esta a revelagao das descobertas vivenciadas que sao 

enfatizadas como fator relevante para o prazer em ser educador e especificamente por lecionar 

Historia e poder atuar com uma dinamica inovadora que favorega o processo ensino-

aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 trabalho com Historias de vida possibilitou conhecer os caminhos percorridos 

pelos professores entrevistados, ao longo de suas vidas e as questoes que envolviam suas 

relacoes com a escola. Tais questoes foram sendo sentidas e transformaram suas acoes e os 

seus significados enquanto alunos e, tambem, como professores. Para Castoriadis (1999, p. 

221) "nao ha sentido que nos seja dado no presente, ou que seja fiador e garantia de sentido, 

so ha o sentido que criamos na e pela Historia". Isso contribui para que lancemos um olhar 

mais significativo as trajetorias de vida dos professores como mobilizadores de sentidos e de 

outros saberes nao valorizados nos seus processos de formagao inicial e continuada. 

A enfase dada por cada professor-narrador as marcas registradas de suas vidas, 

por meio de suas narrativas, representa a relevancia dos fatores que influenciaram tanto na sua 

escolha profissional, quanto na sua realizagao pessoal em fazer da sua pratica docente uma 

acao prazerosa que sendo divulgada, a partir da oralidade, implicara em mudangas na agao 

docente. 

Cada professor-narrador, aqui presente por meio de suas narrativas, compareceu 

com as marcas registradas de suas vidas. E na singularidade dos depoimentos que "cada um 

desses textos representa, a meu ver, o nucleo vital de seus mais reveladores achados". 

(FAZENDA, 1995, p. 9). 

As imagens instituidas dos professores em relagao a sua formagao, a sua escolha 

profissional, a sua performance numa sala de aula, as mudangas socio-educacionais sao 

reconduzidas para o presente atraves da memoria. 

Cremos que um trabalho de pesquisa que mobiliza o campo de metodologia da 

Historia Oral, especificamente as experiencias de vida de pessoas, nao pode se assumir como 
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um estudo conclusivo, fechado em si mesmo, senao, como momentos de reflexoes, acrescidos 

de algumas consideracoes finais sobre o tema a que se propos, cuja intencao maior e ampliar 

as discussoes nesse sentido, com vistas a possiveis acoes que possam vir a favorecer o 

processo ensino-aprendizagem de Historia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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