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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo tern como finalidade analisar a util izacao do Livro Didatico de 

Historia no processo de Construcao do conhecimento no ambito das Escolas 

Publicas de Ensino Fundamental em Cajazeiras, Paraiba. Procura-se dar enfase a 

compreensao acerca da concepcao de Historia no cotidiano escolar que permeia a 

pratica pedagogica e a relacao entre o referido ensino e o processo de construcao 

da cidadania. O universo da pesquisa e formado por quatro professores da segunda 

metade do Ensino Fundamental. Foram utilizadas como estrategias (de busca de 

informacoes), as entrevistas na modalidade estruturada e a consulta as atividades 

que visam dirigir a pratica pedagogica escolar: o livro didatico adotado, alguns 

pianos de ensino dos professores e quando possivel, algumas atividades 

desenvolvidas em sala-de-aula pelos alunos. As tecnicas de Anal ise de Conteudo 

definidas por Laurence Bardin direcionaram a interpretagao das entrevistas, cujos 

temas deram origem ao processo reflexivo, com base nos fundamentos das novas 

tendencias historiograficas, numa abordagem que privilegia o aspecto qualitativo. A 

partir deste estudo, constatou-se que a construcao do conhecimento historico 

escolar vinculado ao Livro Didatico indicado pelas Escolas Publicas faz parte de um 

contexto, cuja pratica pedagogica esta atrelada a condicionantes sociais, polit icas e 

culturais, constituindo-se em espaco de formacao da cidadania, tendo como 

referenda a identidade social do aluno. Como resultado da pesquisa, o argumento 

consiste em expressar atraves de um principio metodologico que parte do local para 

se entender o geral, dimensionando uma perspectiva interdisciplinar, a medida que 

concebe o Livro Didatico, como um espaco de produgao cultural ao se utilizar de 

temas para desenvolver o espirito criativo numa leitura contextualizada do cotidiano 

em que o aluno esta inserido, constituindo-se em novas perspectivas para o Ensino 

de Historia. 

Palavras-chave: Ensino de Historia. Livro Didatico. Construcao do Conhecimento. 



ABS T R AC T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The recent study has the aim to show the utilization of the History didact book 

through the process of knowledge construction that covered a wide area in "Escolas 

Publicas de Ensino Fundamental" in Cajazeiras, Paraiba, Brazil. It has empharized 

the importance of the level of comprehension on the History conception that connects 

the pedagogic practice to the relationship betwen the teaching process and the 

formation of the citizenship during the shool's daily life. The research sources 

consisted of four History teachers, considering from 5 t h grade to 8 t h grade from 

highschool. The strategies has taken stock of (search of information), structured 

interview and also consultation; centred on the class experience that enable us to 

indicated didatic book, teaching plans and activities performed by the students. 

Laurence Bardin's techniques defines the analysis of content directing an 

interpretation of the activities, brought whose themes has tout the out origin of the 

thinking process, based on the backgrounds of the new historiographical trends, 

whieh give us approach an that support the qualitative aspect. Starting from this view, 

we remark that the knowledge construction connected to the indicated History didact 

book in "Escolas Publicas de Ensino Fundamental" that takes part in a context that 

the pedagogic practice has been tied to social, political and cultural condit ionants, in 

this way forming a space for citizenship, that makes possible a reference to the social 

identity of the student as his own reference. As a result of the survey, the argument 

consists on expressing through a methodological principle that has developed from a 

local area in which we comprehend the general one, so as to ext end to an 

interdisciplinar perspective kept in the utilization of the indicated didact book, so long 

as this conception can briny out a cultural production, when interesting themes are 

presented by a creative thinking, in a contextualized reading throng the daily life's 

student, that shows the ability to create a new perspective in History teaching. 

Key-words: History teaching. Didact book. Knowledge construction. 
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I N T R O D U C AO 

Os motivos que determinam a concretizagao de um trabalho academico 

definem-se, a partir de circunstancias e interesses influenciados por quern o produz. 

A ideia de desenvolver este estudo, no nivel de Especializagao em Historia, tern 

origem na vivencia ao longo de nossa historia de vida e atuagao profissional, a lem 

da preocupagao em aprofundarmos, no espago da reflexao academica, um tema 

cuja relevancia tern se tornado, progressivamente, objeto central nas preocupagoes 

de professores e pesquisadores que atuam nos mais diversos niveis de ensino: o 

Livro Didatico de Historia. 

Sempre visto como o principal recurso didatico utilizado por professores e 

alunos nas mais variadas condigoes da pratica pedagogica, cuja influencia marcante 

no processo historico e cultural se expressa nos textos e ilustragoes que apresenta, 

e na metodologia de ensino e nas sugestoes de atividades que os Livros Didaticos 

de Historia tornam-se referenda e objeto de analise de propostas curriculares. 

Nesse sentido, o papel que o Livro Didatico de Historia desempenha na 

vida escolar define-se como um veiculo difusor de elementos culturais e da formagao 

da cidadania, quando aliado ao ensino, permite que os professores ao se uti l izarem 

dos procedimentos especificos para a construgao do conhecimento historico, tomem 

consciencia de que o educagao escolar, no caso o da Historia, ocorre a partir da 

propria experiencia do educando, da sua construgao do conhecimento. 

De qualquer forma, o torn de destaque dado por setores da educagao, no 

ambito das escolas sobre o Livro Didatico de Historia tern ressonancia, ao refletirmos 

sobre sua presenga na sala de aula, a maneira como ele e usado, quais recursos 

oferece aos professores e alunos e como os livros destinados as escolas publicas 
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incorporam as novas tendencias historiograficas. Todo esse enfoque em torno do 

livro didatico como recurso na pratica pedagogica torna pertinentes algumas 

questoes, acerca do sentido que Ihe e dado nas escolas e sob que perspectiva esse 

ensino e realizado. 

Tais questoes foram acompanhadas ao longo do tempo, levando-nos a 

direcionar o olhar para o ensino da Historia nas series fundamentals e como ele 

acontece na escola, onde os alunos enquanto sujeitos, que se configuram na inter-

relagao complexa, duradoura e contraditoria entre as identidades sociais e as 

pessoais, sao os verdadeiros construtores da Historia. 

Com efeito, o sentido que o professor da ao livro didatico indicado no 

ensino de Historia, a concepgao de Historia veiculada pelo livro, os temas abordados 

e o enfoque dado as questoes socio-culturais const i tuem-se em indagagoes a serem 

investigadas. Dai questionarmos: que conhecimento historico esta sendo construido 

a partir da utilizagao do Livro Didatico? Que procedimentos metodologicos sao 

utilizados pelos professores na realizagao do processo ensino-aprendizagem? Como 

os conteudos e atividades apresentados pelo livro didatico contr ibuem para a 

formagao da cidadania? 

Com essas indagagoes, iniciamos a investigagao academica desse 

processo, com o objetivo de analisa-lo em circunstancia voltada, especif icamente, 

para o ensino de Historia no contexto da pratica pedagogica das Escolas de Ensino 

Fundamental, atentando-se para a compreensao desse ensino, na perspectiva 

historiografica contemporanea do processo de produgao/reprodugao do 

conhecimento. Este e o desafio da pesquisa, o de contribuir para a discussao acerca 

do Livro Didatico de Historia como recurso metodologico capaz de proporcionar ao 

professor os procedimentos necessarios para o processo de construgao do 
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conhecimento historico escolar, uma vez que cada conteudo abordado tern sua 

peculiaridade metodologica apropriada para compreende-lo. Para isso, na tentativa 

de obtermos algumas dimensoes da realidade investigada, objet iva-se: 

• compreender a presenga do Livro Didatico de Historia no processo de 

construgao do conhecimento no ambito da pratica pedagogica da escola 

de Ensino Fundamental; 

• refletir sobre as concepgoes de Historia veiculadas pelo Livro Didatico no 

processo de ensino-aprendizagem; 

• identificar a postura dos professores diante dos procedimentos 

metodologicos sugeridos pelo livro didatico indicado pela escola para o 

processo de construgao do conhecimento; 

• analisar a importancia do Livro Didatico de Historia no cotidiano escolar. 

As reflexoes aqui realizadas indicam que este e um campo de estudo que 

tern sido alvo de interesse por parte dos docentes envolvidos com a questao do 

ensino de Historia. Tal interesse de contribuir com os professores de Historia na 

busca de um ensino de qualidade, que proporcione ao aluno uma aprendizagem 

mais prazerosa e consequents por intermedio dos conteudos e at iv idades 

apresentadas pelo Livro Didatico de Historia, deu or igem a pesquisa que ora 

apresentamos. Em termos de exposigao, a monografia esta organizada em tres 

capitulos. 

No primeiro capitulo expomos a trajetoria do ensino de Historia ao longo 

do tempo, no Brasil e, sobretudo, suas multiplas faces, privi legiando os processos de 

construgao de procedimentos metodologicos para sua insergao no cotidiano escolar, 

a perspectiva do Ensino de Historia hoje, sua concepgao dentro dos pressupostos 

metodologicos da Nova Historiografia, seus limites, as relagoes entre as propostas 
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de ensino e as implicagoes politicas e ideologicas. Si tuamos a Historia 

Contemporanea, entendida em seu processo de construgao, como a sintese do 

estudo no contexto dessas novas tendencias, enquanto possibil idade de rompimento 

com os pressupostos tradicionais para se repensar a Historia no Ensino 

Fundamental. 

Apresentamos, ainda, nesse capitulo, as discussoes historiograficas que 

incorporam as inovagoes do Ensino de Historia provenientes da Nova Historiografia, 

na qual apontamos a necessidade de sua analise para o processo de construgao da 

cidadania, sobretudo ao buscar na Historia Oral, na Historia Local, na Historia 

Narrativa os segmentos que favorecem o reconhecimento de um ensino que permite 

ao educando o contato com as mais diversas fontes de informagoes historicas. 

A relagao entre o Livro Didatico e o ensino de Historia e discutido no 

segundo capitulo, onde sao apresentados os aspectos relevantes para a construgao 

do conhecimento escolar, sua importancia no processo ensino-aprendizagem, 

sistematizado atraves do Livro Didatico, enquanto recurso metodologico da pratica 

pedagogica. 

Ainda no segundo capitulo, procedemos com a reflexao dos aspectos 

teorico-metodologicos apresentados pelo Livro didatico de Historia na apreensao do 

conhecimento historico, conclamando os professores a se util izarem das at ividades, 

chamadas estrategias, por meio das quais os alunos sao levados a perceber todos 

os meandros da construgao do conhecimento historico, instados a envolverem-se 

nas problematicas comuns ao presente e ao passado estudados, e encorajados a 

assumir atitudes que os levem ao posicionamento como cidadao. 

No terceiro capitulo, empreendemos a analise das informagoes 

propriamente dita. Optamos por dividi-lo em duas partes: constitui-se a primeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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parte, da trajetoria metodologica, indicando o universe- de estudo que abrange a 

pesquisa, considerando-se a problematizagao que se originou sobre o Livro Didatico 

enquanto objeto de investigacao cientifica. Ci tamos os percalgos da caminhada, 

bem como os desafios que emergiram para real izarmos uma analise criteriosa que 

nos apontasse as propostas, os fundamentos da pratica de ensino de Historia que 

se adequassem aos novos tempos. 

Apresentamos ainda, nessa primeira parte, a descrigao das estrategias de 

coleta de dados, do universo da pesquisa, da analise das informagoes. Na segunda 

parte deste capitulo, procuramos fazer uma anal ise do discurso dos professores 

acerca da concepgao do ensino de Historia, focal izando a relevancia atribuida ao 

Livro Didatico no cotidiano escolar. Anal isamos ainda, a dimensao das formas de 

utilizagao do Livro Didatico de Historia nas escolas publicas, bem como os 

depoimentos dos professores envolvidos quanto ao desenvolvimento das atividades 

sugeridas no livro que contribuem para a compreensao das informagoes extra-classe 

oriundas da vida cotidiana dos sujeitos da aprendizagem. 

As conclusoes possiveis sao apresentadas nas consideragoes finais. A 

presente pesquisa nao tern a pretensao de apresentar suas conclusoes como 

definitivas, nem de ter esgotado uma reflexao que esta apenas dando continuidade a 

um tema tao discutido. Novos estudos sao imprescindiveis, para dar continuidade e 

o aprofundamento que o tema requer. 



C AP I T U LO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 

Perspectivas do Ensino de Historia 

Pensar o Ensino de Historia na sua historicidade significa buscar uma 

compreensao sobre o que significa, hoje, ensinar Historia enquanto campo do 

conhecimento que mudou com o tempo, conforme o debate cientif ico de uma forma 

geral e com as ciencias humanas, em particular. 

A Historia ensinada nas escolas nao correspondeu, necessar iamente, a 

Historia, campo do conhecimento, mesmo porque, durante muito tempo, da Idade 

Media ao seculo XIX, parte dela confundiu-se com a Historia Sagrada, isto e, com a 

Historia Biblica, que era ensinada nas escolas onde a influencia de igrejas cristas 

era significativa. 

No seculo XVIII, as preocupagoes ilustradas com a educagao levaram a 

que varios conteudos fossem introduzidos no elenco das materias escolares, no 

contexto do reformismo inspirado pelo l luminismo, que na intengao de explicar a 

origem das nagoes, seria cada vez menos a Historia Sagrada e cada vez mais a 

Historia da Humanidade. Associadas as concepgoes universalistas dos iluministas, 

ela se constituiu na Franga revolucionaria, em instrumento de re ferenda para a 

reflexao sobre as civilizagoes e sobre o progresso da humanidade. 

A organizagao dos sistemas de ensino publico variou conforme as 

conjunturas nacionais, mas pode-se dizer que, em comum, havia a preocupagao 

com o fortalecimento das identidades nacionais, momento em que a Historia, 

enquanto campo do conhecimento, comegou a apresentar maior sistematizagao em 

termos de investigacao e de seus metodos, procurando o equil ibrio entre as 
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dimensoes erudita e filosofica. 

Assim, ao constituir-se como disciplina escolar, a Historia ocupando 

posigao central no conjunto das disciplinas escolares, deveria apresentar as cr iancas 

e aos jovens o passado glorioso da nagao e os feitos dos grandes vultos da patria. 

Estes foram os objetivos da historiografia comprometida com o Estado e sua 

produgao alcangava os bancos das escolas por meio dos programas oficiais e dos 

livros didaticos, elaborados sob estreito controle dos detentores do poder. Esse 

sistema prevaleceu na Europa e tambem na America, onde os paises recem-

emancipados necessitavam da construgao de um passado comum e onde os grupos 

que lideravam os processos de independencia lutavam por sua legitimagao. 

Porem, ao longo do seculo XIX, a questao do metodo dizia respeito nao 

apenas a investigagao historica propriamente dita - a objetividade, as tecnicas, a 

critica documental - mas tambem ao Ensino de Historia nas escolas primarias e 

secundarias, que deveriam obedecer a procedimentos especif icos, como a 

adequagao da l inguagem, a definigao de prioridade em termos de conteudos, a 

utilizagao de imagens uteis a compreensao da Historia da nagao. 

No entanto, em analises da produgao historiografica sobre o Ensino de 

Historia no Brasil, observa-se, basicamente, a predominancia das mesmas 

tendencias ocorridas em outros paises, quando dados comprovam a enfase para 

questoes ligadas ao cotidiano da sala de aula, ou seja, as questoes referentes as 

praticas pedagogicas, mais precisamente, a analise de metodologias de ensino, 

programas curriculares ou de livros didaticos. 

As mudangas curriculares ocorridas no Brasil a partir da decada de 1980, 

criaram a necessidade de materials condizentes com os novos programas e, 

evidentemente, tal situagao foi aproveitada por importantes editoras do pais e 
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muitas colegoes destinadas ao Ensino Fundamental sobretudo de 5 a a 8 a series -

foram apresentadas aos professores e alunos. Exemplos bastante conhecidos sao 

os trabalhoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Construindo a Historia e Os Caminhos do Homem, ambos de 

Ademar Marques, Flavio Berutti e Ricardo Faria. 

O primeiro foi produzido, especialmente, para acompanhar o programa de 

Minas Gerais, considerado por muitos, como uma sintese das expectativas de um 

ensino de Historia democratico e part icipative e que reflita o momento politico vivido 

naquele momento. O segundo surgiu como uma nova versao, adaptada para o 

consumo mais amplo, em varias regioes do Brasil. Em outros casos, autores da linha 

mais tradicional, que publicavam livros ha muitos anos, tentaram acompanhar as 

novas tendencias, promovendo a reestruturagao em suas obras, adaptando-as as 

novas propostas, agora tambem novas necessidades do mercado. Exemplo disso 

foram os livros que passaram a ter uma l inguagem mais "materialista", um enfoque 

que acentuava os fatores economicos sem, no entanto, abandonar suas inspiragoes 

historiograficas tradicionais e suas metodologias baseadas em resumos, 

questionarios, sinopses cronologicas, etc. Entre esses casos de adaptagao de obras 

tradicionais podem-se mencionar a colegao HistoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Consciencia, de Gilberto 

Cotrim e Historia do Homem, de Francisco de Assis Silva. 

Se num primeiro momento a nova historia a ser ensinada nas escolas 

apoiava-se teoricamente no materialismo historico - e o momento politico favoreceu, 

sem duvida, essa escolha - logo no final dos anos 1980 e 1990 a historiografia 

brasileira experimentava um acelerado e significativo processo de renovagao, 

expondo cada vez mais nitidamente da chamada "Nova Historia", part icularmente a 

tendencia de origem francesa. 

E importante destacar que a qual idade do ensino de Historia ministrado 
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nas escolas, estaria diretamente relacionada a capacidade desse componente 

curricular em levar para o Ensino Fundamental as discussoes historiograficas mais 

recentes em curso no Brasil. Isso tomou desejavel, a partir de meados da decada de 

1990, que os programas curriculares e os livros didaticos incorporassem as 

tendencias da historiografia contemporanea, como foi o caso da historia das 

mentalidades e da historia do cotidiano, ainda hoje predominantes quando se fala 

em inovagao no ensino de Historia. 

Rapidamente a historia das mentalidades e a historia do cotidiano, 

tornaram-se sinonimos de inovagao no ensino, e, em fungao delas, estava a 

disposigao do professor um elenco consideravel de publicagoes didaticas e 

paradidaticas que se apresentavam como vinculadas aquelas tendencias. Colegoes 

paradidaticas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Cotidiano da Historia ou didaticas como Historia -

Cotidiano e Mentalidades, de Ricardo Dreguer signif icavam, num primeiro 

momento, a experiencia num campo ainda inexplorado no Ensino Fundamental . 

Com o tempo, na medida que o debate se aprofundou, isso passou a significar 

mudanga de paradigmas no Ensino de Historia. Como tambem, houve um boom 

editorial na area, combinando as novas politicas educacionais sobretudo no que toca 

a criagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD), que procedeu a primeira 

avaliagao dos livros didaticos em 1996 e do sistema de compras de livros, pelos 

governos federal e estadual, para distribuigao nas escolas publicas. 

Essa renovagao da produgao historiografica desmisti f icou a historia dos 

preconceitos de um saber historico que estudava as classes dominantes como 

produtoras de fatos relevantes e conduziu a percepgao de processos historicos 

diferentes, simultaneos, esclarecendo que as classes dominadas produzir iam tantos 

vestigios quanto as documentagoes existentes nos registros dos vencedores. 
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Nessa perspectiva, a historiografia contemporanea recorreu a analise de 

conceitos e tecnicas que a historia-conhecimento construiu a partir do real, e como 

tal, compreende e recupera o movimento, a contradigao que esta presente na 

determinagao do sujeito, enquanto agente transformador da historia. 

Portanto, a partir da produgao historiografica brasileira dos anos de 1990, 

percebemos que na maioria das propostas curriculares, o Ensino de Historia visa a 

contribuir para a formagao de um "cidadao critico", em que o aluno adquire uma 

postura critica em relagao a sociedade em que vive. As introdugoes dos textos 

oficiais reiteram, com insistencia, que o Ensino de Historia, ao estudar as sociedades 

passadas, tern como objetivo basico fazer o aluno compreender o tempo presente e 

perceber-se como agente social capaz de transformar a realidade, contr ibuindo para 

a construgao de uma sociedade democrat ica. 

Tais metas, a "formagao do pensamento critico", a formagao de "posturas 

criticas dos alunos" ou ainda "estudar o passado para compreender e transformar o 

presente" nao e objetivo novo, diante do papel exigido para as sociedades em 

transformagao que exigem atuagoes criativas para manutengao de estagios de 

desenvolvimento tecnologico, exigencias de uma sociedade industrial urbanizada. A 

inovagao que ocorre quanto aos objetivos e a enfase atual do papel do Ensino de 

Historia para a compreensao do sentir-se sujeito historico e em sua contr ibuigao 

para a formagao de um cidadao critico. 

Uma expectativa decorre deste aspecto enfatico da relagao entre Ensino 

de Historia e seu papel formativo de uma cidadania critica, ou seja, qual i tat ivamente 

espera-se eu seu ensino seja capaz de promover uma contribuigao relevante a 

formagao de um cidadao especif ico. 

E importante destacar os objetivos do Ensino de Historia para a 
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compreensao do sujeito historico, enquanto cidadao critico, no nivel fundamental , ao 

concordar com o historiador Andre Segal, quando chama a atengao para o papel do 

Ensino de Historia como sendo aqueles que tern competencia contribuir para a 

formagao do individuo comum, que enfrenta um cotidiano contraditorio de violencia, 

desemprego, greves, congestionamentos, que recebe informagoes simultaneas de 

acontecimentos internacionais, que deve escolher seus representantes para ocupar 

os varios cargos da politica institucionalizada. Este individuo que vive o presente, 

pelo Ensino de Historia, devera ter condigoes de refletir sobre tais acontecimentos, 

localiza-los em um tempo conjuntural e estrutural, estabelecer relagoes entre os 

diversos fatos de ordem politica, economica e cultural, de maneira que a partir da 

historia-conhecimento, construida a partir dessas concepgoes, possa compreender e 

recuperar o movimento, a contradigao que esta presente na multipla determinagao 

do seu papel de sujeito, enquanto agente transformador da Historia. 

Ao pensar o Ensino de Historia no periodo contemporaneo, dentro de 

uma perspectiva historiografica, a Nova Historia abriu campos importantes, pelos 

quais o contemporaneo passou a ser pensado. Em alguns casos, suas perspectivas 

metodologicas e objetos inovadores foram matizados por uma Historia Social de 

influencia marxista ou pela psicanalise. Como decorrencia, o Ensino da Historia, seja 

em diregao as mentalidades, quando as vezes utilizada nos livros didaticos dentro de 

uma conceituagao rigorosa, sendo confundida com o estudo dos fatos diversos, seja 

em diregao a Historia da Vida Privada e Cotidiana, como aconteceu com o novo 

olhar sobre a sociedade burguesa dos oitocentos, vem sendo analisada por 

inumeros livros e pesquisas, gerando novos conteudos escolares. 

No contexto pedagogico, a Historia Contemporanea, tendo em vista estar 

mais proxima do cotidiano do aluno, tern sido valorizada como ponte para o estudo 
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do passado mais remoto, nao descartando a possibil idade de que o Ensino de 

Historia enfrenta o risco de voltar-se para um certo presentismo subjetivista e 

cometeu um dos (ou todos) oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tres pecados capitals da explicagao historical o 

anacronismo (cobrar dos agentes do passado valores que sao contemporaneos 

nossos), o voluntarismo teorico (aplicar teorias e sistemas ideologicos a priori para 

explicar o passado, desconsiderando processos especif icos e concretos) e o 

descritivismo nominalista (um risco muito comum ao estudo enviesado da Historia do 

Cotidiano que consiste em supervalorizar o anedotico e factual). 

Em meio a proposta da atual politica educacional , a abordagem subjetiva 

e espontaneista tern, em alguns casos, comprometido o conhecimento crit ico do 

aluno em vez de aprimora-lo, ao se privilegiar os saberes dos alunos construidos ao 

longo da produgao de sua existencia, e nao produzindo um dialogo dele com o que o 

professor ensina, ocasionando muitos equivocos. Dentre eles, o de nao exigir do 

aluno um patamar minimo de conhecimento ou supervalorizar opinioes arbitrarias e 

pouco articuladas, em nome de uma pretensa subjetividade ou l iberdade opinativa 

em sala de aula. 

Diante do desafio para o Ensino de Historia quanto a Nova Historia, 

destacada como uma das correntes historiograficas predominantes na atual idade, ha 

historiadores que apontam a necessidade de sua adogao na Educagao Basica, a 

exemplo de Ferro (1989, p. 122), quando diz: 

Quando a comissao Girault Legoff considerou necessario para a 

analise historica o conhecimento do passado da nacao e estimou que 

sua inteligibilidade tinha como condicao necessaria, senao suficiente, 

o estudo cronologico, um certo numero de professores, animados por 

uma pedagogia inovadora, bradaram indignados: estava se voltando 

a "historia dos avos". Ora, nao e nada disso; e eles teriam percebido 

o engano se simplesmente tivessem lido uma unica obra de Legoff 

de Girault. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Posto dessa maneira, faz-se necessario consultarmos o proprio Legoff, 

que discute a questao a volta da chamada historia-narrativa. 

[...] Seja como for, se e desejavel que o espirito da nova historia 

possa se encontrar no ensino e na divulgacao, e preciso adapta-lo a 

seus destinatarios nao especializados e carentes de conhecimento. 

Um mal entendido particularmente surpreendente produziu-se no 

dominio da cronologia, onde a introducao das novas concepcoes do 

tempo e da duragao em historia levou, as vezes, uma quase 

liquidacao da cronologia, ao passo que esta continua sendo um 

conjunto de referencias que sem duvida deve ser enriquecido, 

flexibilizado, modernizado, mas que permanece fundamental para o 

proprio historiador, para os jovens e para o grande publico (LEGOFF, 

1993, p. 6-7). 

Essas colocagoes nos fazem acrescentar os efeitos mais imediatos sobre 

o ensino, da adogao de pelo menos, um dos contributos mais recorrentes da Nova 

Historia: a revisao historiografica que acabou por trazer a cena atores e temas 

ignorados pelas correntes anteriores, rotuladas, ate certo ponto com alguma 

impropriedade, de "tradicionais" ou, pior ainda, "oficiais". Os novos atores e temas 

constituiram, dentre outros, o importante campo dos excluidos dos beneficios sociais 

e das decisoes da sociedade que, com certeza, merecem os espagos que 

conquistaram na historiografia. E tern sido muito importante a incorporagao deles 

pelos diferentes niveis de ensino. 

Dentro da perspectiva de reaproximagao dos saberes passados, 

necessarios ao entendimento do presente e a construgao do futuro, a historiografia 

contemporanea brasileira tern dirigido olhares transdisciplinares para recontar, 

reconstruir, restabelecer a ordem natural do tempo. 

A partir da constatagao de discutir em sala de aula questoes presentes no 

cotidiano escolar, podemos tambem admitir que, nos ultimos anos, houve 

consideravel diversificagao e um sensivel ressurgimento do interesse por temas que 

eram marginais as preocupagoes de leigos que passaram a ser iniciados em 
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Historia, embora tais temas fossem negligenciados. A Historia da Humanidade como 

o relato dos feitos, das conquistas, das guerras, das revolugoes, das invengoes, das 

experiencias do homem individual ou em grupo, que se sucedem pela ordem natural 

do tempo e se configuram como passado, presente e futuro na sua forma mais 

primitiva, ao longo dos tempos, tern sido resgatada pela oral idade. 

Porem, nos dias atuais um numero consideravel de historiadores ve na 

narrativa, a possibilidade de (re) escrita da historia vista de baixo, que nao faz parte 

dos grandes tratados historicos, porque se reporta a vida dos homens, do povo, 

desprovidos de titulos nobres, que t iveram a sua historia sepultada no tempo. A 

Historia Oral surge, entao, como possibilidade metodologica para registrar a historia 

de pessoas comuns, o que nao impede que outras historias sejam trabalhadas (a 

historia dos "grandes herois"). 

Pode-se sugerir que um dos elementos dessas mudancas reflete o 

notavel alargamento do campo da historia nos ultimos vinte anos, 

caracterizado pela ascensao da "historia social", esse recipiente 

amorfo para tudo, desde mudanca no fisico humano ate o simbolo e 

o ritual, e sobretudo para as vidas de todas as pessoas, de mendigos 

e imperadores (STONE, 1991, p. 203). 

Sob esse prisma e que enxergamos a narrativa como possibil idade de 

percorrer as dimensoes do tempo, sempre postas em relagao aos fatos historicos 

sob as mais diversas experiencias humanas, e v imos que o esquecimento forgado 

da historia dos vencidos nos tratados historicos, nestes novos dias e quebrado ao 

proclamarmos o fim do silencio, a quebra do sono dos anonimos, dos "sem-historia". 

Na analise da contribuigao da Nova Historia para repensar a Historia no 

Ensino Fundamental, os projetos de educagao orientados pelas Diretrizes 

Curriculares para a Educagao Basica (1997), sugerem a adogao do Ensino de 

Historia, a partir da realidade historica, social e cultural do educando. E, portanto, a 
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construgao da identidade do individuo enquanto sujeito social que objetiva esse novo 

projeto de Ensino de Historia. 

Os ensinos de historia possuem objetivos especificos, sendo um dos 

mais relevantes o que se relaciona a constituicao da nocao de 

identidade. Assim, e primordial que o Ensino de Historia estabeleca 

relagoes entre identidades individuals, sociais e coletivas, entre as 

quais as que se constituem como nacionais (BRASIL, 1997, p. 32). 

Essa nogao de Historia no Ensino Fundamental favorece ao aluno o 

contato com as mais variadas fontes de informagoes, o conhecimento e a anal ise do 

fato historico. E, pelo modelo investigativo, a Nova Historia no Ensino Fundamental 

possibilita ao aluno perceber que a Historia e um processo que, enquanto produto 

inacabado nao se esgota em textos fragmentados, vinculado aos livros que 

obedecem ao "discurso oficial" da Historia. 

No Brasil, rotulado de "pais sem memoria", assist imos a emergencia dos 

movimentos sociais, populares, protagonizados pela mobil izagao de trabalhadores, 

mulheres, negros, indios, homossexuais, etc, que ate hoje, reivindicam para si o 

exercicio dos direitos de cidadania e a participagao politica no processo decisorio 

nacional. 

Nesse sentido, a Historia Oral no Ensino Fundamental tern um papel 

indispensavel nesse processo, ao privilegiar o exercicio e a formagao da cidadania, 

e trabalhar tambem na sala de aula, o conhecimento e a valorizagao do nosso 

patrimonio cultural, sem esquecer que a Historia guarda uma memoria heterogenea 

de conflitos e contradigoes sociais. 

Mas, diante dos conteudos que sao seguidos pelos Parametros Curriculares 

Nacionais (PCNS) que sugerem avangos, mudangas significativas no ambito do Ensino 

Fundamental, o Ensino de Historia deve discutir os problemas fundamentals que hoje (e 

sempre), parecem ausentes da Escola. Sao os problemas que emergem da 
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compreensao do processo historico que se faz pelo passado publico, pelas praticas 

culturais, pela vivencia cotidiana e que, como tal, nos exortam a enveredarmos pelo 

campo da historia local. E a partir da Historia Local, com a utilizagao das mais variadas 

formas de materiais e linguagens, e que os PCNs sugerem em um trabalho na 

perspectiva interdisciplinar, embora tenhamos nas escolas diversos problemas que 

exigem formas complexas de abordagem que sao imperceptiveis esbarram em nossas 

limitacoes na construgao de uma educagao qualidade. 

No caso da Historia Oral, em que a agao humana ultrapassa os limites do 

que esta escrito nos manuals, reconhecemos que o educando, enquanto sujeito 

historico, e protagonista da construgao de sua cidadania. E por isso que Bittencourt 

(2002, p. 20) declara que: 

[...] o ensino de historia deve contribuir para libertar o individuo do 

tempo presente e da imobilidade diante dos acontecimentos, para 

que possa entender que a cidadania nao se constitui em direitos 

concedidos pelo poder instituido, mas tern sido obtido em lutas 

constantes e em suas diversas dimensoes. 

Assim, diante da necessidade de um Ensino de Historia na Educagao 

Basica (Ensino Fundamental) que possibilite ao educando a compreensao do 

processo historico que se faz pelo passado, pelas praticas culturais, pela vivencia 

cotidiana e como tal, coexiste entre o imaginario que se faz verdade pela ordem dos 

discursos, e que a Historia resgata a experiencia de novos sujeitos; e diante do 

contato com outras fontes nao reconhecidas pelos documentos oficiais, a Nova 

Historia permite que o Ensino de Historia esteja mais proximo de uma compreensao 

"mais palpavel" do passado que deixou de ser escrito e reconstituia a Historia como 

possibilidade de entender os acontecimentos e fatos, a partir das impressoes de 

quern os viveram. 
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Aspe ctos T e orico- me todologicos do Livro D ida tico de H istoria na C onstruga o 

do C onhe cime nto E scola r 

O processo de construgao do conhecimento e o grande desafio que o 

professor enfrenta ao preparar suas aulas e ao desenvolve-las com os seus alunos. 

Nesse ponto, e necessario concordar com Circe Binttencourt (2002, p. 71), quando 

afirma que "o interesse que o livro didatico tern despertado e as discussoes que 

provoca em encontros e debates academicos demonstra que ele e um objeto de 

multiplas facetas". Portador de uma cultura veiculada nos textos e ilustragoes que 

privilegiam os conhecimentos considerados fundamentals de uma sociedade em 

determinada epoca, o livro didatico de Historia enquanto instrumento pedagogico se 

constitui no recurso mais frequente e amplamente util izado no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem. 

Nao e sem razao que o livro didatico tern estado presente como tema de 

estudo no Brasil. Privilegiado quanto as metodologias de ensino, as sugestoes 

referentes a avaliagao na construgao de projetos de pesquisa que contemplam 

desde a sua distribuigao nas Escolas ate a analise de propostas curriculares, o livro 

didatico, de Historia desde o seculo XIX, tern sido de fato responsavel pela 

permanencia de discursos fundadores da nacionalidade, o que tomou fundamental a 

discussao em torno de sua dimensao como lugar de memoria e como formador de 

identidades, evidenciando saberes politicos e historiograficos no Ensino de Historia. 

Do ponto de vista historiografico, o livro didatico de Historia no Ensino 

Fundamental atualmente apresenta diversos recursos pedagogicos como gravuras, 
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fotos, imagens, mapas e sugestoes bibliograficas incorporadas aos conteudos que 

propiciam a aplicacao do conhecimento do educando, alem de est imular a 

participagao no conjunto das aulas, os anseios, as frustragoes e sonhos que no 

cotidiano de cada um, no presente e no passado, busca reconstruir o conhecimento 

historico. 

Questoes como a Historia das mental idades e a Historia do Cotidiano sao 

refletidas a partir de diversas ilustragoes trazidas nos livros didat icos que 

intercaladas em textos, demonstram a importancia desse recurso na cultura historica 

escolar do Ensino Fundamental. 

Dessa forma e que Nelson e Claudino Piletti no Livro Historia & Vida 

Integrada, 6 a serie, p. 140, ao apresentarem o texto que trata dos papeis historicos 

das familias nos engenhos de agucar, buscam reconstruir nas relagoes de produgao 

a formagao social, veiculada por uma sociedade cont inuamente improvisada no 

processo de tensoes e conflitos que compoem a organizagao das relagoes sociais, o 

sistema de dominagao e de estrutura de poder. Ao trazer a cena t ipica do interior de 

uma casa na colonia portuguesa com imagens de criangas escravas sendo 

alimentadas com restos da comida dos senhores e de outro lado, uma nobre que 

vive na cidade sendo rodeada por pessoas elegantes esbanjando fartura, leva-nos a 

perceber que a explicagao global dos fatos humanos centrada nos mecan ismos que 

asseguram a exploragao de uns homens sobre os outros, e que traduzida 

veementemente nas relagoes economicas, politicas, culturais, nas tradigoes, nos 

sistemas de valores, nas ideias e formas institucionais. 

Pensar a historia dessa forma faz com que o professor ao se utilizar do 

livro didatico no Ensino Fundamental volte-se para o estudo do cotidiano e incorpore 

novas l inguagens ao campo dos interesses de seus alunos. 
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Nos livros didaticos de Historia repensar do seu Ensino voltado para uma 

analise mais critica, dinamica e participativa da sociedade brasileira, foi ampl iado a 

partir de uma metodologia de ensino, que naturalmente exige novas posturas dos 

professores, em relagao a concepgao de Historia. Incorporar a Historia tensoes 

sociais de cada dia implica a reconstrugao da organizagao de sobrevivencia de 

grupos marginalizados, da mesma forma que a musica, a pintura, a charge, a TV, a 

fotografia, o cinema estao carregados de propostas, quest ionamentos, tensoes, 

acomodagoes, que se manifestam atraves das relagoes humanas. 

Associados a essa perspectiva, no final dos anos 1980 e inicio dos anos 

1990, os livros didaticos de Historia no Ensino Fundamental foram inf luenciados pela 

chamada "Nova Historia", particularmente de or igem francesa, momento esse, que 

nao havendo obrigatoriedade do uso dos programas oficiais, as tendencias da 

historiografia contemporanea, como a historia das mental idades e a historia do 

cotidiano foram sendo incorporadas aos conteudos, o que acabou por expandir a 

demanda por um ensino que nao privilegiasse os fatos polit icos singulares nem tao 

pouco os grandes nomes e a cronologia linear e que tambem nao t ivesse como 

alicerce uma analise essencialmente economica do processo historico. 

Sendo o livro didatico de Historia no Ensino Fundamental um instrumento 

pedagogico, ele e portador de textos que auxiliam ou podem auxiliar, o dominio de 

leitura ampliando informagoes, veiculando e divulgando, com uma linguagem mais 

acessivel o saber cientifico. Possibilita igualmente, a articulagao de outras linguagens 

alem da escrita, que podem proporcionar ao educando uma maior autonomia frente ao 

conhecimento historico escolar. Por seu intermedio, o professor tera condigoes de, a 

partir do conteudo programatico da disciplina Historia tornar o conhecimento explicito e 

dessa forma, ter condigoes de auxiliar o aluno na construgao de conceitos basicos do 



28 

saber produzido pelos metodos e pelo rigor cientifico. 

Nessa linha de raciocinio, o professor e quem mais conhece as 

circunstancias espago-temporais em que trabalha. E o principal responsavel pela 

realizacao de procedimentos de ensino, embora ao se considerar a dimensao das 

formas de consumo do livro didatico de Historia, cabe a este enquanto documento, a 

analise dentro dos pressupostos de investigagao historica e portanto, objeto 

produzido em um determinado momento e sujeito de uma historia da vida escolar. 

Nesse sentido, cabe ao professor a tarefa de se utilizar de uma metodologia que 

possibilite ao aluno a leitura e interpretagao dos textos e fazer com que ele 

compreenda o sentido historico como experiencia vivida integral e socialmente. 

Na pratica o livro didatico de Historia tern sido apoio da maioria dos 

professores no que se refere ao ensino do conteudo e, f requentemente, utilizado no 

processo ensino-aprendizagem no Brasil. Faz-se necessario enfatizar a opiniao dos 

professores sobre sua apreciagao e as criticas referentes aos livros adotados pelas 

Escolas Publicas. Eles sao unanimes em afirmarem que os crit icam em sala de aula, 

seja pelos aspectos especif icos, seja em sua avaliagao global. 

Embora sejam frequentes as criticas aos metodos de ensino atraves 

do livro, nao tivemos conhecimento de textos que condenem o seu 

uso. Cada uma dessas criticas aponta para a necessidade de 

aprimoramento ou modificacao do livro, mas nao se refere a 

necessidade de sua abolicao. (OLIVEIRA, 1984, p. 25). 

Conforme opiniao dos professores do Ensino Fundamental sobre o livro 

didatico de Historia, ha evidencias de que ele se encontra caracterizado como um 

recurso pedagogico de importancia para o aluno na apreensao do conhecimento 

historico escolar, por se constituir na principal fonte de estudo de alunos e 

professores da Escola Publica. 

O fato de querer trazer para a sala de aula toda experiencia humana 
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entendida sempre como experiencia das relagoes sociais atraves do uso dos 

conteudos abordados pelos livros didaticos de Historia, incorporando a Historia 

tensoes sociais de cada dia, implica situar a Historia como campo de possibi l idades 

em que a experiencia humana por ser contraditoria, nao tern um sentido unico, 

homogeneo, linear, nem um unico significado. Dessa forma, o professor faz com que 

o Ensino de Historia por meio da utilizagao do livro didatico possibil ite ao aluno a 

construgao de uma Historia-Conhecimento, e como vivencia e recuperar a agao dos 

diferentes grupos que nela atuam, implica resgatar a experiencia vivida por sujeitos 

ativos que problematizam sua propria existencia, colocada pelos agentes do 

passado, a partir das questoes que o presente coloca ao educando. 

Ao se pensar o Ensino de Historia no Ensino Fundamental com essa 

preocupagao, abandona-se a ideia de que a Historia apresentada nos livros 

didaticos de Historia se utiliza, com freqi iencia, de conceitos anacronicos, ou seja, 

conceitos que nao podem ser apl icados no mesmo sentido, nas diferentes epocas 

historicas em que estao inseridos, a exemplo de conceitos como "burguesia", que 

nao se aplica, nem tern a mesma compreensao, se inserido no contexto do seculo 

XIV ou seculo XV, ou no final do tempo medieval. Veja-se por exemplo, no mesmo 

livro citado por Claudino e Nelson Pilleti ao se estudar a "Central izagao do Poder nas 

Monarquias Europeias", no final da Idade Media, conceito de "burguesia" refere-se a 

uma classe social que detem somente o poder economico, e submetido a nobreza, 

mas, ao aliar-se ao rei, ganha importancia por contribuir com o dinheiro para 

favorece-lo com medidas politicas na expansao comercial, tornando-se mais tarde o 

grupo social de maior poder politico e, sobretudo, economico. 

Ao mostrar a coexistencia de tempos historicos di ferenciados e desse 

modo utilizar-se de conceitos adequados aos fatos, definindo-os com clareza e 
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coerencia, o professor de Historia ao se utilizar do livro didatico enquanto recurso, 

desconstroi a nogao de uma Historia linear, progressiva e evolutiva, portanto, 

contribui para conscientizar o aluno a perceber que os fatos mudam muito mais 

rapidamente do que os conceitos, e que a Historia enquanto experiencia humana, 

enquanto conhecimento e vivencia, permite-se que seja construida a partir de 

inumeras possibil idades. 

Faz-se necessario enfatizar o papel do ensino de Historia no Ensino 

Fundamental, tal que, tendo o livro didatico, como recurso, auxilie o professor a 

contribuir para conscientizar o aluno a partir dos conteudos programaticos, a sentir-

se sujeito historico, e contribua para a "formagao de um cidadao critico", que 

enfrenta um cotidiano contraditorio de interesses polit icos, economicos, culturais, 

ideologicos, etc. Pensar o ensino dessa forma faz com que o professor, no caso de 

Historia, se volte para o cotidiano e incorpore novas l inguagens a partir da 

experiencia do educando, da sua construgao do conhecimento adquirido no 

cotidiano extra-escolar de forma intr insecamente educativa, porque: 

No exercicio cotidiano da sua profissao, o professor de Historia tern 

que ter em conta nao so o aluno, tal como ele e, com suas aptidoes, 

a sua experiencia, e os seus interesses, como tambem a Historia, tal 

como se faz [...]. (ALLARD; LEFEBVRE, 1976, p. 15). 

Definindo esses principios, e partindo da nogao de que o educando 

enquanto sujeito historico e produtor de seu proprio conhecimento historico, o 

professor deve adotar os procedimentos especif icos como a adequagao de 

l inguagem, a definigao de prioridades em termos dos conteudos sugeridos nos livros 

didaticos que se constituem, como foi enfatizado, em fatores importantes na 

construgao do conhecimento escolar. Enquanto recurso pedagogico na produgao do 

conhecimento historico, o livro didatico de Historia no Ensino Fundamental configura-
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se como um instrumento que permite a transposigao da cultura oral para a cultura 

escrita a partir de sua utilizagao em sala de aula. 

E na escola que as nogoes historicas basicas sao construidas para o 

entendimento da relagao que se estabelece entre o tempo vivido e o tempo historico. 

Assim, o aluno ao se utilizar do livro didatico de Historia percebera que os conteudos 

que Ihe sao apresentados sob os diversos temas, tais como a historia das criangas, 

dos velhos, dos negros, das mulheres... a sua historia local faz parte de uma historia 

nacional, pela insergao das experiencias de pessoas comuns no cenario historico 

dos grandes herois. 

Sob esse prisma, concebemos o educando, enquanto sujeito historico, 

cuja agao e compreensao das realidades sao a construgao da cidadania, a condigao 

para entender a historia local, que se baseia na analise estabelecida entre o 

passado e o presente, entre um acontecimento local e a historia geral que e vista 

nos livros didaticos. 

Nessa perspectiva de inserir a historia local como parametro para 

entender a historiografia contemporanea enquanto processo de constituigao de 

sujeitos sociais, a partir das experiencias de vida local, e que nos reportamos aos 

conteudos dos livros didaticos adotados pelas Escolas Publ icas. Ou seja, o professor 

deve articular a historia vivida pelo aluno aos conteudos apresentados nos livros 

didaticos, buscando identificar as relagoes sociais de grupos locais, regionais, 

nacionais e de outros povos; perceber as diferengas e semelhangas, os 

conflitos/contradigoes e as solidariedades, igualdades e desigualdades existentes 

nas sociedades, posicionar-se de forma critica no seu presente e buscar as relagoes 

possiveis com o passado. 

Sabendo que cenas cotidianas como as festas, batuques, procissoes, 
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conversagoes ocorridas nas ruas, os diferentes estilos arquitetonicos das cidades, 

dos bairros, das ruas, as condigoes de vida dos lugares, os mitos, as crengas, a arte, 

constituem-se no contexto historico para compreendermos a importancia do estudo 

da historia local. 

Baseada nessa visao de que a vivencia cotidiana, enquanto constitutiva 

de uma historia local e presente e fundamental para a produgao do conhecimento 

historico, e que se impoe o desafio ao reconhecimento, de uma historia que 

possibilite ao educando a compreensao dos processos historicos que se faz em 

busca da memoria coletiva. Uma historia na qual possa se incorporar os conteudos 

propostos nos livros didaticos do Ensino Fundamental as concepgoes do mundo do 

aluno e dos professores que foram construidas pelas praticas culturais, pelo 

passado publico, pela vivencia cotidiana e que, como tal, possibilita signif icativas 

transformagoes sociais. E a partir dos elementos constitutivos da nossa identidade, 

que exaltamos a importancia do estudo da Historia Local como parte integrante do 

curriculo dos primeiros e segundos ciclos do Ensino Fundamental . 

Por outro lado, a tematica da memoria e de sua material izagao atraves 

dos livros didaticos de Historia no Ensino Fundamental tern encontrado respaldo na 

releitura de acontecimentos vividos pelo aluno, na preservagao do passado, passado 

esse que pode questionar, modificar a compreensao do presente pela o rdem do 

discurso, e que por sua vez pode tambem modificar a compreensao do passado. 

Nesse emaranhado de acontecimentos que se apoiam no retorno as 

experiencias vividas pelo aluno, a que denominamos sujeito do conhecimento, o ato 

de materializar os vestigios da memoria pela narratividade dos acontecimentos 

ausentes, adquire respaldo ao encontrarmos hoje nos textos de livros didaticos de 

Historia, a historia que por muito tempo esteve ausente dos grandes tratados 
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historicos; como por exemplo, o lugar e o papel que negros, indios, mulheres, 

velhos, criangas dentre outros, tern na sociedade contemporanea. 

Por isso, ao se estudar os fatos passados apresentados no livro didatico 

de Historia, e necessario que o professor esclarega a seus alunos que os fatos 

historicos de qualquer natureza tern uma compreensao difundida pela condigao de 

estarem sujeitos as mais variadas interpretagoes a luz do presente reduzindo-os aos 

conhecimentos familiares de seu tempo. Com isso, deixa-se claro que no Ensino 

Fundamental, o estudo da Historia que e apresentada nos livros didaticos e a 

compreensao que se deve ter ao se considerarem as sociedades passadas ou as 

sociedades atuais, exige necessario uso de um conjunto de conceitos para que nao 

se corra o risco de deturpar o conceito de Historia. Na verdade, o objetivo do 

conhecimento historico apresentado nos livros didaticos e a compreensao dos 

processos e dos sujeitos historicos, o desenvolv imento das relagoes que se 

estabelecem entre os grupos humanos em diferentes tempos e espagos. 

Por tudo isso, convem lembrar o que Bezerra (2003, p. 43) af irma: "[...] 

passado humano nao e uma agregagao de agoes separadas, mas um conjunto de 

comportamentos intimamente interligados, que tern uma razao de ser, ainda que na 

maioria das vezes imperceptivel para nossos olhos". 

Valendo-se dessas consideragoes e preciso esclarecer que o professor ao 

se utilizar do livro didatico de Historia no Ensino Fundamental tenha claro o que e 

como ensinar, ja que o passado deve ser interrogado a partir de questoes que nos 

inquietam no presente. Portanto, as aulas de Historia no Ensino Fundamental tendo 

como recurso metodologico o livro didatico, poderao alcangar bons resultados se o 

professor conseguir estabelecer um duplo compromisso com o passa e o presente. 

Compromisso com o presente significa tornar como referenda temas que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sao abordados nos livros didaticos de Historia em que as questoes sociais e 

culturais, assim como problematicas humanas que fazem parte do cotidiano do 

aluno. Seja como por exemplo, desigualdades sociais, raciais, sexuais, diferengas 

culturais, problemas materials e inquietagoes relacionadas a como interpretar o 

mundo, lidar com a morte, organizar a sociedade, estabelecer limites sociais, mudar 

esses limites, contestar a ordem, consolidar instituigoes, preservar tradigoes 

presente. 

Compromisso com o passado por meio do livro didatico de Historia 

significa levar o aluno a pesquisar com seriedade, baseado nos fatos historicos que 

sao enfatizados nos conteudos programaticos de Historia, nao distorcer o 

acontecido, nao confundir interpretagao de fatos com invengoes uma vez que todo 

fato ou evento, importa para analise e interpretagao da dinamica do tempo. E pela 

nogao de temporalidade, que a Historia na Educagao Fundamental se faz 

compreensivel. 

Por isso, ao se utilizar dos textos dos livros didaticos de Historia no 

Ensino Fundamental, e necessario que o professor contr ibua para que o aluno 

perceba-se como um ser social que vive numa determinada epoca, num 

determinado pais ou regiao, oriundo de determinada classe social. Ele precisa saber 

que e um homem de seu tempo, dentro das limitagoes que Ihe sao determinadas, 

uma vez que o objetivo primeiro do conhecimento historico atraves da utilizagao do 

livro didatico no Ensino Fundamental e a compreensao dos processos e dos sujeitos 

historicos, o desvendamento das relagoes que se estabelecem entre os grupos 

humanos em diferentes tempos e espagos. 

Entretanto, as novas propostas teor ico-metodologicas, assentadas no 

cotidiano, na historia local e nos lugares da memoria tern desenvolvido maior espirito 
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critico no ensino, provavelmente oportunizado, em parte, pelos livros didat icos de 

Historia destinados ao Ensino Fundamental . 

E muito discutivel se a Historia apresentada nos livros didaticos do Ensino 

Fundamental e realmente uma ciencia. Mas isso nao altera a val idade e a ser iedade 

que seu estudo requer ao se viabil izar o ensino da Historia. Os livros didaticos de 

Historia no Ensino Fundamental, de alguma maneira, sao conclamados a apresentar 

uma Historia critica. Mas o que podemos entender de um livro didatico que 

apresenta uma Historia Crit ica? Nos ju lgamos o que e importante, e quando se 

estuda a Historia no Ensino Fundamental , ha sempre uma tentagao em se trazer o 

passado para o presente e em sobrepor o presente ao passado. Enfim, e muito facil 

escorregarmos nas conclusoes principalmente por distorgoes de conceitos. 

Muitas vezes, o professor transports conceitos atuais para epocas em que 

os alunos nao se adaptam. Isto significa que a veracidade fica compromet ida e se 

torna apenas uma questao de interpretagao. 

Assim como o presente e muito real para nos, o passado tambem era real 

para quern o vivia como presente. Os nossos antepassados viveram sua propria Historia 

como nos vivemos a nossa e o futuro vivera a sua. Dai as razoes que justificam a 

possibilidade de o livro didatico no Ensino Fundamental apresentar uma Historia critica. 

Partindo do ponto de que cada geragao tenta reescrever a Historia, e isso 

nos leva a infalivel verdade: a interpretagao depende do ponto de vista; t ambem se 

torna viavel entender quando um livro didatico de Historia no Ensino Fundamental 

apresenta conteudo que possibil item ao aluno a existencia de uma analise crit ica. 

Conforme Santos (2002, p. 23), "a analise critica do que existe assenta no 

pressuposto de que a existencia nao esgota as possibil idades da existencia e que, 

portanto, ha alternativas susceptiveis de superar o que e criticavel no que existe". 
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Dessa possibilidade de analise crit ica nos conteudos programaticos do 

livro didatico e que se atesta a importancia das lembrancas para a reescrita e 

releitura da historia. 

Apesar das diversas opinioes sobre a possibilidade do livro didatico no 

Ensino Fundamental apresentar uma Historia Critica, devemos enfatizar que quando o 

aluno faz a analise das sociedades passadas ou das sociedades atuais, encontram 

muitas dificuldades na tentativa de estuda-las nesse novo enfoque historico. 

Em primeiro lugar, a teoria critica moderna concebe a sociedade como 

uma totalidade, e como tal, propoe uma alternativa total a sociedade que existe. Esta 

ligagao, entre passado e presente, e um dos aspectos mais dificeis da Historia, o 

que requer um grande numero de conceitos. 

O segundo desafio assenta no pressuposto de que o conhecimento e 

valido independente das condigoes que o tornaram possivel. Por isso, a sua 

aplicagao independe igualmente de todas as condigoes que nao sejam necessarias 

para garantir a operacionalidade tecnica de aplicagao. Isso requer que seja 

disponibil izado ao aluno o contato com as mais variadas fontes de informagoes, que 

possibilitem o conhecimento e analise do fato historico. 

Diante do que expressamos, a partir da dimensao da Nova Historia, sob o 

ponto de vista metodologico e de alguns aspectos dos conteudos dos livros didaticos 

que apresenta uma Historia critica e que se o aluno afirma que perceba que a 

Historia deve ser a compreensao das revolugoes e mudangas que se processam e 

interferem na vida de pessoas comuns. Tambem alicergados nas experiencias de 

professores do Ensino Fundamental, anseia-se por um ensino de Historia em que os 

livros didaticos apresentem conteudos que possibil i tem ao educando um 

conhecimento historico critico e criativo. 
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C AP I T U LO III 

A T ra je toria M e todologica 

O estudo acerca do Ensino de Historia, no ambito das escolas do Ensino 

Fundamental, busca compreender a relagao entre este ensino e o processo de 

produgao do conhecimento escolar mediado pelo Livro Didatico de Historia, 

atentando-se desse modo, para as perspectivas historiograficas contemporaneas do 

processo de construgao do conhecimento. 

O presente estudo abrange, enquanto universo de pesquisa, os 

professores de historia que lecionam nas turmas da segunda metade Ensino 

Fundamental, das escolas publicas dos Sistemas Estadual e Municipal na cidade de 

Cajazeiras, na Paraiba, num total de 03 professores (as) de escolas estaduais e 01 

professora da escola do municipio que oferecem o ensino fundamental de 5 a a 8 a 

series. A selegao das turmas deu-se em conseqi iencia de a tematica Livro Didatico 

de Historia ser objeto de nossas inquietagoes sobre sua utilizagao como recurso 

didatico a partir das novas exigencias de um ensino de Historia pautado no cotidiano 

do aluno, na experiencia de vida. 

Consideramos como problema para o presente estudo o seguinte: como 

os professores de algumas escolas publicas que crit icam o livro didatico adotado, 

alegando pobreza de conteudos, concil iam a necessidade de seu uso, como 

tambem afirmam, como essa critica? 

A partir dessa questao central, busquei desvelar outras: 

• como o livro esta sendo usado no processo ensino-aprendizagem? 

• que perspectiva de historia esta sendo veiculada pelo livro didatico? 
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• que conhecimento e competencia estao sendo construidos a partir da 

utilizagao do livro didatico de Historia? 

• de que procedimentos basicos metodologicos os professores se uti l izam para 

a realizagao do processo ensino-aprendizagem? 

• como os conteudos e atividades apresentadas pelo livro didatico contr ibuem 

na formagao da cidadania? 

Com base nessas indagagoes, optei por desenvolver a pesquisa a partir 

do conhecimento previo do contexto historico escolar em que o livro didat ico se 

constitui alvo principal da problematizagao, o que me proporcionou desenvolver uma 

investigagao qualitativa, tendo como fonte de informagoes a sala de aula de Historia. 

O criterio de privilegiar as escolas publicas, levou em consideragao a 

facilidade de acesso e por disporem do livro para alunos e professores, como 

referenda na construgao do conhecimento historico escolar. Inicialmente, havia a 

intengao de incluir um numero maior de escolas, porem, considerando-se a 

inexistencia de livros para todas as escolas, que variam pelas condigoes de medio e 

pequeno porte, decidimos contemplar neste estudo, as escolas que d ispoem desse 

recurso para a construgao do conhecimento historico, e os professores que 

dispuseram a conceder entrevistas sobre a tematica em estudo. 

Na tentativa de desenvolver a tematica e, embasando-nos na leitura dos 

autores com os quais mantivemos contato no decorrer do estudo, formulamos as 

questoes que conduziram a busca dos elementos que permitissem compreender a 

importancia do Livro Didatico de Historia na construgao do conhecimento historico 

escolar. Delineamos a coleta de informagoes, elegendo como instrumento a entrevista 

estruturada dirigida aos professores que conduzem a pratica pedagogica escolar. 

O primeiro momento consistiu na busca de contatos, o que constituiu em 
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interagoes valiosas para o trabalho. Iniciamos pela visita as Escolas Estaduais e 

municipais, contactando os professores para apresentarmos a intengao de proceder 

a esta investigagao. Esses contatos ocorreram sem dif iculdades, sem 

constrangimentos, uma vez que os professores mostraram-se receptivos e dispostos 

a participarem da pesquisa. O fato de a maioria conhecer a pesquisadora parece ter 

facilitado os contatos e a autorizagao para realizar o trabalho. 

O segundo momento consistiu no retorno as escolas com a intengao de 

agendar data com cada professor para a realizagao das entrevistas. Na fase de 

coleta de dados, contamos com a decisao dos professores em part iciparem da 

pesquisa, em assistir as aulas e, em seguida, transcrever a entrevista, autor izando 

sua utilizagao no meio cientifico. 

Foi assegurado o anonimato na divulgagao. Assim, neste estudo, 

identificamos a fala dos professores entrevistados por Entrevista n° .01, Entrevista 

n°.02, e assim por diante. A maioria das entrevistas ocorreu na propria escola, sendo 

algumas na sala de aula e com duragao de, em media, uma hora. 

Alem da entrevista, t ivemos acesso as atividades desenvolvidas na sala-

de-aula, ao livro didatico adotado, a alguns pianos de ensino dos professores e, 

quando possivel, a algumas atividades escritas dos alunos. 

Optamos por trabalhar com entrevista na modalidade estruturada, em 

virtude de esta apresentar objetividade, de modo que, a partir de um roteiro previo 

de questoes (anexo), tematizando essencialmente sobre o sentido que e dado a 

utilizagao do Livro Didatico de Historia no Ensino Fundamental . Essa tematica e 

sistematizada em tres nucleos norteadores: a concepgao de historia hoje; presenga 

das tendencias historiograficas no contexto do Livro Didatico para a construgao do 

conhecimento historico escolar; apreciagao sobre o Livro Didatico de Historia no 
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Ensino Fundamental. 

Foram realizadas quatro entrevistas, visando conhecer a metodologia 

utilizada pelos professores no processo ensino-aprendizagem vinculado ao Livro 

Didatico de Historia, a abordagem dos temas e a famil iarizagao da pesquisadora 

com os entrevistados. 

Na fase de pesquisa, devido ao pouco tempo que ter iamos para coletar 

os dados, bem como o tempo disponivel dos professores e a possibi l idade de 

desencontro, trabalhamos com os diferentes instrumentos de coleta de dados de 

forma simultanea. Ou seja, as entrevistas foram realizadas no processo de 

observagao das aulas. No periodo em que nao real izavamos entrevista ou 

observagao, dedicavamos a transcrever as informagoes sobre o enfoque dado ao 

Livro Didatico de Historia no Ensino Fundamental , para o que foi util izada uma ficha 

de anotagoes onde se registraram as observagoes e/ou comentar ios surgidos 

durante a entrevista, atentando-se para "as praticas cotidianas relativas ao ensino de 

Historia, inclusive suas manifestagoes fora do espago escolar propriamente dito e 

suas implicagoes numa dimensao de longa duragao" (FONSECA, 2003, p. 27) . 

As entrevistas foram registradas com a anuencia dos professores e transcritas 

na integra pela autora, o que de certa forma, possibilitou uma imersao nos textos. 

O passo seguinte constou de leitura dos registros das entrevistas visando 

buscar neles informagoes do contexto, obtendo-se as primeiras impressoes com 

relagao a mensagem dos discursos. A partir de novas leituras, um esquema 

provisorio foi sendo elaborado, agrupando-se os conteudos das falas que deram 

origem a um novo texto, um aprofundamento do material. Real izamos uma leitura 

para tentar apreender o conteudo contido em cada entrevista com o objetivo de 

tentar captar as ideias comuns as varias entrevistas, num exercicio de releitura e de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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busca na compreensao das mensagens dos discursos. A organizagao dos 

depoimentos e as leituras e releituras que foram realizadas nos permit i ram as 

informagoes e o surgimento dos elementos que possibil i taram identi f icarmos os 

caminhos da Historia ensinada com o uso do Livro Didatico no Ensino Fundamenta l . 

A analise do discurso das falas e as anotagoes do diario de campo possibi l i taram 

construir uma percepgao da relagao estabelecida pelos professores no processo de 

construgao do conhecimento. 

Os discursos dos professores foram analisados com os instrumentos da 

analise do discurso, definida por Bardin (1997, p. 42), como sendo: 

um conjunto de tecnicas de analise de comunicacao, visando obter 

por procedimentos sistematicos e objetivos de descricao do conteudo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou nao) que permitam a 

interferencia de conhecimentos relativos as condigoes de produgao/ 

recepgao destas mensagens. 

A analise de conteudo, enquanto meio para estudar as mensagens, 

destaca a l inguagem escrita e oral, sendo a palavra, isto e, o discurso o elemento 

privilegiado para estudo, uma vez que todo discurso possui um signif icado, 

constituindo-se num dispositivo material da realidade, numa enunciagao de sentido e 

significados, o que permitiu que pudessemos atraves dele realizar este estudo. 

Assim, buscamos, a partir da analise, realizar a interpretagao dos 

discursos. Emergiram temas que formaram a base para o processo e fomos 

relacionando os dados com os fundamentos teoricos sobre o Livro Didatico de 

Historia e sua utilizagao no Ensino Fundamental , numa abordagem que privilegia o 

aspecto qualitativo. 

O dialogo que conseguimos manter com o material disponivel deu or igem 

aos textos elaborados. Tais textos sao impressoes que conseguimos captar acerca 

da realidade e que, portanto, nao esgotam a riqueza do material obtido. 
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3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Livro D ida tico de H istoria na P ra tica P e da gogica dos P rofe ssore s 

Como forma de aprofundar as reflexoes sobre a relagao entre o Livro 

Didatico de Historia e o processo de construgao do conhecimento no ambito das 

Escolas Publicas do Ensino Fundamental , anal isamos, neste capitulo, a 

manifestagao dos professores, procurando identificar, nas entrelinhas da Historia 

ensinada, as concepgoes em torno do Livro Didatico que permeiam o cotidiano 

escolar, as atitudes dos professores diante da construgao do conhecimento historico 

e a relagao entre ambas. 

Para iniciar a discussao sobre a concepgao do Livro Didatico de Historia 

no cotidiano escolar e sua importancia no processo de construgao do conhecimento, 

nao poderiamos deixar de expor a opiniao deste professor: 

O livro didatico e um recurso que utilizo em grande parte nas aulas de 

Historia, pelo aspecto teorico-metodologico que apresenta... todo 

assunto abordado e importante para a aprendizagem. (Entrevista n° 02) 

E consideravel a participagao do Livro Didatico de Historia na pratica 

pedagogica que tern como sustentagao os ensinamentos veiculados pelos textos 

que apresentam, como se pode perceber pelo depoimento transcrito. Nesse 

enfoque, os conteudos desses manuais incorporam-se a concepgao de curriculo a 

ser seguido na selegao de conteudos, determinando algumas agoes pedagogicas, 

conforme depoimento deste professor: 

O livro didatico participa do planejamento escolar atraves dos 

assuntos que sao apresentados, ele e utilizado como complemento 

de estudo para seguirmos os temas planejados. Recorro a outras 

fontes bibliograficas para reforcar o assunto. Nao faco recortes dos 

conteudos trazidos no livro, o que nao acho importante, apenas nao 

me estendo na explicagao. (Entrevista n° 03) 
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Assim, o livro passa a ser nao somente um recurso didatico exclusivo 

para utilizagao em sala de aula, mas tambem passa a funcionar como referenda de 

professores na execugao do planejamento escolar. Percebe-se que a fonte de 

consulta utilizada pelos professores e o livro didatico adotado, ou outros livros 

tambem didaticos, como pudemos ouvir deles, signif icando que nos livros 

encontram-se orientagoes metodologicas para o trabalho com os conteudos e para o 

aproveitamento dos recursos apresentados por esse material. A postura pouco 

reflexiva de alguns professores em relagao ao Livro Didatico de Historia torna o 

processo de ensino muito limitado e demonstra uma reprodugao mecanizada dos 

conteudos, muito embora aparegam possibil idades de alteragoes sensiveis nas 

praticas pedagogicas cotidianas dos professores. 

A fala desses professores permite-nos conduzir a uma interpretagao 

acerca da importancia de um modelo de ensino pautado na transmissao de 

conteudos pre-elaborados, veiculados pelos livros didaticos. Entende-se que como 

recurso pedagogico, o livro proporciona ao professor util izar-se de "uma serie de 

tecnicas de aprendizagem : exercicios, questionarios, sugestoes de trabalhos, enf im, 

as tarefas que os alunos devem desempenharem para a apreensao ou, na maior 

parte das vezes, para a retengao dos conteudos". (B ITTENCOURT, 2002, p. 72). 

Ao reforgar o carater exclusivista do Livro Didatico de Historia no Ensino 

Fundamental, como recurso teorico-metodologico na pratica pedagogica dos 

professores, percebe-se a possibilidade de poderem contar com um manual que 

oferece os procedimentos especificos na compreensao do conhecimento historico. 

Assim, a recorrencia as atividades sugeridas pelo Livro Didatico de Historia torna 

possivel trazer a tona temas do cotidiano extra-escolar, conforme declaragao desse 

professor: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE C AM PIN A GRANDE 

CENTRO DE FORMAGAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS - PARAiBA 



44 

Ha observagoes contidas no livro didatico que considero importante 

como informagoes atuais, a exemplo das guerras no Oriente Medio. 

As atividades que os livros trazem sao trabalhadas sob a 

interpretagao textual e pesquisa em grupo, onde incentivo os alunos 

ao trabalharem as oficinas de Historia; todo conteudo que o livro 

apresenta e importante a medida que esclarece aos alunos fatos do 

cotidiano... (Entrevista n° 04) 

Situado na interface das propostas pedagogicas e da elaboracao do 

conhecimento escolar, o Livro Didatico de Historia constitui-se nao apenas em um 

recurso pedagogico auxiliar do trabalho do professor, mas consol ida-se como "o 

material didatico referencial de professores, pais e alunos que o consideram 

referencial basico para o estudo" (BITTENCOURT, 2002, p. 71). 

Essas consideragoes, no entanto, acerca da dimensao das formas de 

utilizagao do Livro Didatico de Historia, enquanto recurso didatico, util izado pelas 

escolas, nao exclui a responsabil idade do professor na escolha dos metodos e 

procedimentos para o processo ensino-aprendizagem. Ao professor enquanto 

alguem que possibilita ao aluno a construgao do conhecimento, pressupoe-se que 

conhega os conteudos, as praticas pedagogicas e que realize tambem via livro 

didatico, incentivos ao exercicio de reflexao critica e participativa do aluno como 

sujeito historico. 

A partir dessas consideragoes, alguns quest ionamentos impoem-se: qual 

a diferenga entre um historiador e um professor? Que concepgao de historia 

fundamenta a apresentagao dos conteudos no Livro Didatico? Que interferencia tern 

o Livro Didatico de Historia no processo de construgao do conhecimento? As 

evidencias nos levam a afirmagao de que o professor tern se colocado como um 

agente motivador na construgao do conhecimento, e que se utiliza do Livro Didatico 

de Historia a partir das sugestoes de atividades textuais, o que tern contr ibuido para 

o aluno construir o conhecimento historico escolar. Alguns dos professores 
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destacam essa afirmagao, como estes: 

Historiador e aquele que escreve a Historia, o professor e aquele que 

transmite aos alunos o que o historiador escreveu. Ao transferir o 

conhecimento apresentado pelo livro, trabalho com a interpretagao 

dos textos onde me utilizo das atividades sugeridas no final dos 

conteudos, como filmes, reportagens, e fago a analise critica, 

comparagoes, de forma que os alunos construam sua percepgao 

ideologica e produzem textos a partir de seu conhecimento, onde 

sempre discute-se com os alunos suas historias, como a violencia, a 

fome, de que muitos padecem. (Entrevista n° 04). 

Historiador e a pessoa que faz pesquisa historica, o professor alem 

de educador, e alguem que divulga o que o historiador escreveu. 

Como educador, trabalho a maioria das atividades que vem nos 

livros e aproveito para levantar outras questoes que surgirem no 

momento em que os alunos trazem experiencia de vida para a 

escola. (Entrevista n° 1). 

O conhecimento historico que e construido na escola se da a partir 

da produgao textual dos conteudos abordados no livro didatico. As 

entrevistas que sao indicadas pelo livro sao trabalhadas como 

recurso em que os alunos fazem o paralelo do passado com o 

presente e com a experiencia de vida deles,, demonstram as 

diferengas existentes com ilustragoes. (Entrevista n° 02). 

Estes depoimentos revelam que o desenvolvimento das atividades 

pedagogicas indicadas pelo livro didatico torna-se viavel para compreensao dos 

conteudos propostos: de um lado, por considerarmos significativo para a maioria dos 

professores a sugestao de conteudos selecionados e de outro, a existencia de 

temas com fatos do cotidiano que compoem o movimento das aulas de Historia e por 

incitar os alunos a trazerem para a sala de aula suas experiencias de vida. 

Essa perspectiva de trazer a sala de aula a experiencia de vida dos 

alunos e discuti-las diante dos textos estudados, remete-nos a ideia de que umas 

fungoes do ensino veiculado pelo livro didatico no Ensino Fundamental , e fazer com 

que alunos e professores, a partir do dialogo entre passado e presente, possam 

problematizar a realidade em que vivem. E na verdade, "o passado humano nao e 

uma agregagao de agoes separadas, mas um conjunto de comportamentos 
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intimamente interligados, que tern uma razao de ser, ainda que na maioria das 

vezes, imperceptivel aos nossos olhos". (BEZERRA, 2003, p. 47) . 

Dentro desse contexto, a construgao do conhecimento escolar vinculado 

ao Livro Didatico na sala de aula, incorporam-se abordagens do cotidiano do aluno, 

e permite-nos perceber que a experiencia do professor e um aspecto fundamental 

nas abordagens metodologicas dos conteudos, da mesma forma que as relagoes de 

ensino vivenciadas na escola levam ao apr imoramento de valores e atitudes 

imprescindiveis para o pleno exercicio da cidadania, como exercicio do 

conhecimento autonomo e critico; respeito as diferengas culturais, evitando qualquer 

tipo de discriminagao, valorizagao dos direitos conquistados pela cidadania plena. 

Diante das limitagoes atuais da escola publica, o Livro Didatico de Historia 

no Ensino Fundamental parece ser opgao unica dos professores ao que se refere a 

apoio bibliografico e elo de ligagao com o conhecimento de Historia ao seguirem o 

roteiro e as orientagoes metodologicas que conduzem o aluno a se sentir sujeito do 

processo historico escolar, conforme expressam estes professores: 

atraves dos textos trazidos no livro didatico de Historia Antiga fago 

comparacoes com a Historia Contemporanea, ou a Historia atual, 

para que os alunos reconhegam, seus deveres e direitos no contexto 

estudado. (Entrevista n° 04). 

As oficinas historicas indicadas nos livros permitem que os alunos 

atraves de entrevistas com pessoas idosas, conhegam habitos e 

costumes do passado, e destaquem essas diferengas com 

ilustragoes. Como vivemos no Nordeste, a questao ambiental e 

sempre muito discutida, a exemplo das queimadas no semi-arido, da 

seca, onde eles constroem sua propria concepgao politico-ideologica 

sobre esse assunto. (Entrevista n° 02). 

Diante do exposto, a realidade que se tern da utilizagao do Livro Didatico 

de Historia na fala dos professores, e de um recurso didatico onde encontram-se 

informagoes precisas para a construgao do conhecimento escolar. Informagoes 
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essas que podem ser identificadas com a maioria das propostas pedagogicas do 

ensino de Historia, que "visa contribuir para a formagao de um cidadao crit ico" em 

relagao a sociedade em que vive. Ao se constituir no material impresso mais 

acessivel e influente nas praticas escolares quotidianas, o Livro Didatico de Historia 

enquanto recurso, permite a problematizagao de questoes do universo extra-classe 

diante da diversidade teorico-metodologica apresentada ao lado dos conteudos e 

contribui de forma intrinsecamente educativa na construgao da identidade do aluno 

enquanto sujeito historico e cidadao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sabendo-se que o conhecimento e dinamico, ao mesmo tempo que 

necessita adaptar-se as diversas realidades e alunos (reflete-se na condigao de sua 

produgao), vemos que, muito pouco tern sido feito quando se trata de refletir sobre a 

circulagao e as apropriagoes do conhecimento historico nas escolas do Ensino 

Fundamental, atentando-se para as praticas cotidianas relativas ao ensino de 

Historia, inclusive suas manifestagoes fora do espago escolar propriamente dito e 

suas implicagoes na construgao do conhecimento historico. O estudo aqui 

empreendido nao se pretende acabado, ha muito o que fazer a respeito da utilizagao 

do Livro Didatico de Historia na construgao do conhecimento, assim, as 

possibilidades de interpretagao nao se esgotam neste trabalho. Ao contrario, 

constitui-se em um espago rico de possibil idades de novas discussoes, novas 

perguntas e investigagoes, consubstanciando-se como um caminhar rumo a outras 

reflexoes, como um desafio a construgao de novos conhecimentos. Assim nao 

apresentamos conclusoes dadas pela propria ampl i tude dos significados que sao 

diferenciados e no universo das concepgoes dos informantes seguramente estao 

velados, esbogamos algumas consideragoes possiveis, acerca do estudo realizado. 

Este trabalho e resultado de uma tentativa de aprofundar a compreensao 

acerca da importancia do Livro Didatico de Historia indicado pelas escolas publicas, 

como recurso pedagogico para a construgao do conhecimento historico no cotidiano 

das escolas da cidade de Cajazeiras, Paraiba. 

Numa primeira apreensao, podemos afirmar que e consideravel a 

utilizagao do Livro Didatico de Historia na pratica pedagogica, constituindo-se em 

referenda dos professores para a execugao do planejamento escolar. Ao mesmo 
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posicionamento critico sobre a realidade social, sobre o passado que deixou de ser 

escrito, sobre a cidade, sobre o meio ambiente. 

Constatamos que, no que se refere a compreensao acerca do processo 

de construgao do conhecimento escolar, os diferentes recortes da Historia feita pelos 

professores diante dos conteudos estudados permitem que o aluno abra enormes 

horizontes que podem acolher, inicialmente, sua curiosidade, depois, sua anal ise e, 

f inalmente, sua identificagao como sujeito historico. Com a visao de Historia voltada 

para o cotidiano do aluno, aliada a possibi l idade de inserir novas l inguagens, como 

algo que se manifesta, nas relagoes humanas, cria-se na pratica pedagogica as 

condigoes para o processo de construgao do conhecimento historico, marcado pelas 

lacunas que ultrapassam os limites do que esta escrito no livro didatico. 

Nesse sentido, o contexto em que se efetiva o ensino de Historia 

viabilizado pelo Livro Didatico de Historia adotado pelas escolas publicas apresenta 

vinculado a determinantes sociais, polit icos e culturais, diante dos conteudos e 

atividades propostas, refletindo a perspectiva historiografica contemporanea. Ao 

contextualizar o conhecimento historico e a concepgao de Historia, o professor deve 

levar o aluno a participar do processo do fazer, do construir a historia ao quest ionar 

sua propria constituigao na relagao entre a educagao escolar e a cidadania, nas 

mais diversas formas de interpretar a realidade social. 

Apesar de algumas dif iculdades constatadas nesta pesquisa, como a 

indisponibilidade de alguns professores em concederem a entrevista, a distancia 

entre as escolas que se dispuseram a cooperar com a pesquisa, ja que pr ior izamos 

aquelas que dispunham de livros para alunos e professores, e por demais salutar 

acreditar que e possivel iniciar um debate construtivo para superarmos as falhas 

trazidas nos Livros Didaticos de Historia. Af i rmar sua importancia como recurso na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pratica pedagogica, ampliar os conhecimentos construidos no contexto escolar e 

sugerir outras possibilidades de buscar um ensino de Historia que nao se encerre 

nos conteudos do indice do livro, mas tambem atrelando-se a temas propostos pela 

comunidade escolar, significa inaugurar novas perspect ivas para um Ensino de 

Historia que privilegie o processo de construgao do conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AN E X O A - R O T E IR O DE E N T R E V IS T A E S T R U T U R AD A R E ALI Z AD A C O M O S 

P R O F E S S O R E S 

1. Existem diferengas entre historiador e professor? 

2. Como e abordado o Livro Didatico nas situagoes de ensino? 

3. Qual a perspectiva de Historia fundamenta a apresentagao dos conteudos e 

atividades do Livro Didatico? 

4. Como o saber dos alunos e levado em conta diante do uso do livro didatico? 

5. De que forma as experiencias de vida do aluno sao trazidas as discussoes 

diante dos textos apresentados pelo livro didatico de Historia? 

6. De que forma as atividades sugeridas no livro sao trabalhadas na sala-de-aula? 

7. De que forma os textos trazidos nos livros se aproximam da realidade do aluno; 

como contribui para a construgao da cidadania? 

8. O que voce nao considera no livro para a aprendizagem do aluno; voce 

ignora-o? 

9. O que voce considera como um livro crit ico? 

10. Voce recorre a outros recursos didaticos para a aprendizagem do aluno? 

11. Os alunos sao incitados a fazerem discussoes diante dos textos apresentados 

no livro didatico? 

12. Voce leva em conta alguma observagao trazida no livro didatico (sugestoes) 

para a apreensao do conhecimento historico? 


