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A importancia da docencia na concep^ao do sujeito historico na 

pos-modernidade 

Sandra Regina Vicentini Stephanin' 

O que pretendo com este relatorio e mostrar um pouco do trabalho docente que 

desenvolvi como Assistente Pedagogica (AP) para professoras-alunas (e assim que irei 

chama-las no decorrer do texto) do Programa Especial de Formaijao de Professores em 

Exercicio (PROESF) da Rede Municipal da Regiao Metropolitana de Campinas. Essas 

professoras-alunas lecionam na Educate Basica - alunos de 0 a 12-14 anos 

aproximadamente, nas redes municipals de ensino da RMC. 

Trabalhar com esse publico especifico proporcionou o confronto entre teoria e 

pratica, pois essas professoras-alunas tiveram oportunidade para desenvolver em suas 

salas de aula, aquilo que discutiamos em classe. Um exemplo disso foi sobre a 

constru9ao da identidade do aluno, enfocando a importancia do papel do professor em 

ajuda-lo a situar-se no espacjo e no tempo, percebendo-se como agente produtor da 

historia. 

A disciplina que lecionei como AP foi Teoria Pedagogica e Produijao em 

Historia, sob a orientaijao e supervisao da Prof.3 Dr.3 Ernesta Zamboni. Os temas 

abordados foram: memoria, representa^oes, documento historico, identidade, espafo e 

tempo, literatura infantil, curriculo. 

A proposta desta disciplina e a de que todo professor deva ter a preocupaqiao 

de ajudar as crian9as a construi'rem o seu conhecimento historico apropriando-se de 

conceitos complexos como a identidade/diferen9a, o passado, o presente e o futuro num 

processo de sucessao e simultaneidade transformando os espa90s e modificando as 

rela9oes sociais. Tudo isso sendo mostrado de maneira a sair do senso comum para uma 

reconstitui9ao critica de como perceber a historia, sem deixar de lado o que e 

primordial, situar o aluno em seu contexto historico, usando seu cotidiano, para que a 

partir dai ele consiga estabelecer redoes com outras epocas diferentes da sua. 

' Coordenadora de EducafSo Infantil na Rede Municipal de Americana, Licenciada em Letras pela 
Universidade Metodista de Piracicaba. 
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IDENT1DADE 

Quern sou eu? 

Agora e antes 

Agora e sempre 

Mesmo que mude a crenga 

Eu sou eu... 

(Mirta Goldeberg) 

No primeiro dia de aula, fiz uma dinamica de apresentaQao pessoal, com a 

intemjao de sensibiliza-las as possiveis leituras que fariamos ao longo do curso. A 

dinamica foi assim: Solicitei a cada uma que escrevesse em forma de narrativa, poema, 

acrostico, musica, um fato ocorrido em algum momento da sua vida escolar. Todas se 

reportaram ao tempo da escola de ensino fundamental. As produfoes foram belissimas, 

se revelaram artistas na escrita. Acredito que este resultado se deva ao entusiasmo com 

que realizaram a atividade (algumas produ9oes estao em anexo). Esta dinamica 

facilitou as alunas, compreenderem a essencia do curso, pois foi possivel falar, 

superficialmente, sobre memoria, identidade, tempo, espa90, literatura, documento 

historico e o sentimento de pertencimento. 

Dentre os temas citados anteriormente, as questoes sobre forma9ao da 

identidade e no9oes de espa90 e tempo chamaram-me mais a aten9ao, pois as 

professoras-alunas se surpreenderam com a abordagem dada a eles e esta "surpresa" 

permitiu-nos refletir sob uma otica diferente daquelas que ja traziamos conosco, 

decorrentes da nossa forma9ao a respeito do assunto. 

Um dos textos estudados foi "No9ao de Espa90 e Tempo" de Schaffer e 

Bonetei que, baseadas nos estudos de Piaget, afirmam que a crian9a vai adquirindo e 

desenvolvendo no96es de espa90 e tempo a medida que entra em contato com o mundo. 

Concomitantemente, esse entrar em contato com o mundo permite a crian9a construir 

sua identidade. Porque e nele que ela reconhece-se como integrante de uma sociedade, 

que produz sua cultura num processo continuo e permanente, o qual ela, tambem, faz 

parte como reprodutora, transmissora e produtora dessa cultura. Isso a faz sentir-se 

como individuo que pertence a um grupo, no qual tambem, produz historia e, nesse 

processo constroi sua identidade. O diferencial, sobre identidade, foi o proposto por 

Stuart Hall(2005) quando discorre sobre o sujeito pos-moderno. Hall propoe que "a 

identidade e formada e transformada continuamente em rela9ao as formas pelas quais 
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somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam... A 

identidade, entao, e defmida historicamente e nao biologicamente". 

A este respeito, Bauman (2002) diz que "a medida que nos deparamos com as 

incertezas e as inseguranfpas da 'modernidade liquida'2, nossas identidades sociais, 

culturais, profissionais, religiosas e sexuais sofrem um processo de transforma^ao 

continua, que vai do perene ao transitorio, com todas as angustias para a psique que tal 

situa^ao suscita... Estar em movimento nao e mais uma escolha: agora se tornou um 

requisito indispensavel". Para Pierre Levy (HICKIMANN, 2002) a informatica 

contribui para a "modernidade liquida" que diz Bauman, pois ela nos permite analisar 

outras formas de viver sentir, pensar, produzir o tempo. Nao ha mais como tentar 

ensinar nossos alunos a linha do tempo como sendo linear, as coisas acontecem 

concomitantemente/ simultaneamente. A simultaneidade, as vezes, nao e citada nas 

aulas de historia, pois o professor procura passar os conteudos seguindo uma ordem 

linear de fatos ocorridos em uma seqiiencia de datas. Procurar estabelecer paralelos 

entre a vida atual da crian9a, com fatos similares ocorridos em outros tempos e epocas, 

sao substanciais para a compreensao do passado. Pois, a relafao presente/ passado, isto 

e, o atual e o ja ocorrido permite, ao aluno, colocar-se no lugar do outro e o 

entendimento dos processes historicos vividos em diferentes epocas, passam a ser 

assimilados com mais naturalidade. 

Os livros infantis "Juca das Rosas"( MINERS, 1991) e "O amigo do 

rei"(ROCHA, 1993), permitiram-me exemplificar o que afirmei anteriormente. No 

primeiro livro e retratada a historia de um menino negro, que morava em uma favela, 

era filho de uma negra que lavava roupa para ganhar o sustento da casa. O segundo 

livro, ja retrata a vida de um menino negro tambem, porem, na epoca da escravidao. Ele 

era um menino escravo filho de uma escrava. Pois bem, o primeiro livro retrata a vida 

atual de muitos meninos da nossa sociedade, o segundo se reporta a um tempo 

longinquo, entretanto a possibilidade da compara9ao permite-lhes entender que, embora 

com suas especificidades os dois meninos, com caracteristicas parecidas, sao excluidos, 

marginalizados, cada qual em sua epoca historica. O que pretendi pontuar aqui, e o fato 

de ainda existirem muitos Jucas e muitos Matias (protagonista do segundo livro) 

espalhados pelo mundo, independente de cor, credo, ra9a, etnia, mas que sao frutos da 

2 
Zygmunt Bauman = Modernidade Liquida para Bauman tern o sentido de fluidez, leveza ou 

ausSncia de peso, facilita, com rapidez, a mobilidade, a mudanfa. 
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produfao social a qual vivemos desde tempos remotos (00930 de longa dura9ao = 

sistemas monarquico,imperial e capitalista). 

Alem de explorar a identidade dos protagonistas das historias, e possivel 

explorar, tambem, a identidade dos alunos estabelecendo paralelos entre elas, 

estendendo-se a vida em sociedade atual como em tempos longinquos, no caso a epoca 

da escravidao. Ernesta Zamboni, no sen texto "O ensino da Historia e a Constriujao da 

Identidade", nos diz assim: 

Em uma proposta de ensino que tern como 

objetivo a participatjao do aluno na constru93o do 

conhecimento, que identifica e relaciona diferentes 

sujeitos histdricos nao se pode trabalhar com uma 

concep9ao de tempo linear, unico, homogeneo para 

todos os grupos... A histdria tematica e problematizada 

permitira que o professor e os alunos estabele9am 

periodiza95es assentadas em marcos sociais e nao 

politicos. 

Nao e possivel mais concebermos a identidade como constriufao individual e 

que nao se altera e nem em uma identidade coletiva concebida apenas por grandes 

marcos politicos, mas sim, como aquelas que recebem constantes influencias, neste 

mundo globalizado, de outras culturas advindas de outras sociedades em que as 

diasporas permitem o hibridismo e, a medida em que isto vai se tecendo, os sistemas de 

significa9ao e representa9ao cultural se multiplicam, tudo isso acontecendo no 

cotidiano. Somos, frequentemente, confrontados por uma multiplicidade de identidades 

possiveis, visto que nao existem fronteiras que impe9am isso. Seguindo este conceito, 

temos que admitir a existencia de diversidades de sociedades e culturas, e que nelas 

estao inseridas diferen9as de identidades tambem. 

As culturas atendem aos problemas da vida do individuo ou do grupo, e as 

sociedades necessitam da cultura para sobreviverem. Ambas estao intimamente 

relacionadas; nao ha sociedade sem cultura assim como nao ha cultura sem sociedade. 

Portanto, o ensino de historia deve ter como ponto de partida a propria historia 

da crian9a, a cultura na qual esta inserida. Enquanto ela nao entender a sua historia, nao 

entendera o processo historico pelo qual passou a humanidade. Com base em estudos 

sobre a realidade cotidiana, fugindo da historia dos "grandes" homens, dos "herois", dos 

marcos historicos e centrando-se na historia do homem comum, do povo em seu 

cotidiano, os alunos realizam recuos no tempo e comparam suas vivencias com as de 
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outros grupos, em diferentes espaijos e tempos. E importante que o ensino de historia 

favore9a um dialogo entre temporalidades diferentes como o tempo fisico (cronologico), 

o tempo social (das vivencias individuais e coletivas) e a dimensao historica, em que o 

tempo aparece marcado pelas experiencias humanas e pelas redoes entre presente, 

passado, futuro. Para tanto, e precise instrumentalizar o aluno para que possa 

compreender a no9ao de dura9ao de tempo (curta, media e longa dura9ao), a no9ao de 

sucessao, entender tambem as mudan9as e permanencias, o que e antigo, o que e muito 

antigo e o que e mais atual. Por isso, e precise situar o aluno no momento historico ao 

qual vive, faze-lo perceber os fatos que acontecem ao seu redor atraves da constnujao da 

sua propria historia e que nela esta contida a ideia de sucessao. Outro dado importante 

para se compreender historia e saber que as coisas acontecem umas depois das outras. 

O conhecimento do seu proprio nome, o reconhecimento das redoes familiares e da 

sua posi9ao no grupo familiar, dara a ele o sentimento de pertencimento motivando-o a 

aprender e facilitando na compreensao dos acontecimentos em seu entorno e em epocas 

mais remotas. A partir da observa9ao de sua historia e da realidade atual, orientado pelo 

professor, o aluno levantara dados do passado e "descobrira" o que permanece igual e o 

que mudou em rela9ao a habitos e costume de sua familia e dos grupos com os quais se 

relaciona. E neste processo que se da constru9ao da identidade, porque o aluno 

sistematiza os dados de sua propria vida comparando-os com os dados extemos aos 

seus, situando-se no meio em que vive, conscientizando-se dos seus direitos e deveres 

de cidadao, incluindo o respeito as diferen9as, alem e claro, de perceber que, em nossa 

epoca, a nossa identidade sofre constantes influencias. 

O falar sobre identidade nos conduziu a questao da "difere^a" - apresentado no 

texto de Tomaz Tadeu " A produ9ao social da identidade e da diferen9a" extraido do 

seu livro "Identidade e Diferen9a"(2000) - este foi outro ponto relevante em nossos 

estudos, o fato de perceber que a partir do meu olhar sobre mini, vejo o outro como 

diferente, e isso ocorre no sentido inverso, o outro tambem me ve como o diferente, e 

que a identidade e a diferen9a nao sao preexistentes, nao estavam exposta, formuladas 

as claras desde sempre, mas elas foram construidas, criadas e recriadas socialmente. 

Este conceito causou um certo desconforto entre as professoras-alunas. Apos muita 

discussao sobre o assunto, a conclusao a que chegaram foi que a identidade e a 

diferen9a tern a ver com a atribui9ao de sentido ao mundo social no qual o individuo 

esta inserido e, com a disputa e luta em torno dessa atribui9ao. Portanto, nao sao fixas, 

estaveis, coerentes, defmitivas, porque estao em constru9ao, em processo de produ9ao. 
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Outro ponto relevante na questao da identidade e da diferenfa foi em relaijao as 

hierarquias e classifica^oes, pois existem identidades que se sobrepoem as outras e 

imp5em-lhes suas culturas, de maneira tao sutil, que chega a ser aceito com 

normalidade. Um exemplo disso e a cultura norte americana influenciando a cultura 

brasileira, so que exercendo um papel de superioridade, de dommio, nao de maneia 

expHcita, mas de forma vela, "normalizada". 

Ver a identidade e a diferen9a como uma 

questao de produ^ao (social) significa tratar as 

relafdes entre as diferentes culturas nao como uma 

questao de consenso, de dialogo ou comunicatao, 

mas como questao que envolve fundamentalmente, 

rela^oes de poder. ( SILVA, 2000, p.96) 

O que nem sempre conseguimos enxergar e que, a identidade e a diferent^a 

estao estreitamente ligadas a relat^ao de poder, a interesses de grupos sociais que 

desejam garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. Nessas relaijoes o poder de 

definir a identidade e de marcar a diferenga estao sempre presentes, o poder de 

incluir/excluir quando afirmamos uma identidade e marcamos outra como diferenqia; de 

classificar; de demarcar fronteiras e de "normalizar" a identidade dominante em 

detrimento da identidade de menor expressao ou influencia. E comum em nossa 

sociedade ocidental o processo de fixa9ao de uma determinada identidade como norma 

e, a normaliza^ao dessa identidade constitui-se uma das formas mais sutis pelos quais o 

poder se manifesta. Exemplos disso podem ser observados nas produ9oes artisticas 

(pintura e literatura) brasileiras, influencias europeias dominantes. 

Segundo Silva (2000) o grande diferencial de se trabalhar a identidade e a 

diferen9a e o fato de na escola nao serem trabalhadas num contexto, simplista, de apelo 

ao respeito e a tolerancia para com a diversidade, mas sim, problematiza-las, questiona- 

las para entender o porque dessa divisao, ou talvez, classifica9ao das formas dominantes 

de representa9ao da identidade e da diferen9a. Tern que ser entendido que nao estamos 

diante de situa9oes estaticas, imutaveis, como se tivesse sido criado de forma natural, 

estamos sim, diante de cria9oes sociais envolvidas em rela9oes de poder, de interesses 

dominantes sobre os dominados. O que o autor sugere e que a identidade e "aquilo" que 

somos, e a diferen9a, "aquilo" que o outro e, contudo, ambas estao interligadas, pois 

uma depende da oura para se reconhecer. 

Depois de discutirmos muito sobre este tema, o que ficou claro para as 

professoras-alunas, foi que a postura do professor, diante de sens alunos, deva ser o de 
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assumir como meta a transforma^ao da consciencia ingenua em dire9ao a consciencia 

critica do aluno. Portanto, deve-se rever a sua pratica pedagogica, considerando a 

identidade de cada um como meio de contribuifao para o pleno exercicio da cidadania, 

definir projetos educativos voltados a realidade social, economica e politica, alem de 

assumir o papel de professor critico e mediador da aprendizagem e do conhecimento, 

visando a forma^ao de alunos questionadores, tendo sempre como meta adotar a 

formula a^ao-reflexao-a^ao. 

Isso ficou comprovado nos relates de experiencias que fizeram ao aplicarem 

projetos embasados nos estudo feitos no nosso curso de Historia. 

TEMPO E ESPA^O 

Ndo sejas o hoje 

Nao suspires par on lens... 

Ndo queiras ser o de amanha 

Faze-te sem limites no tempo... 
(Cecilia Meirelles) 

A questao relacionada ao Tempo/Espa^o tambem trouxe momentos ricos com 

reflexoes importantes considerando a maneira como o individuo compreende e percebe 

o tempo e o espafo. Estas notjoes (espa9o e tempo) estao intimamente ligadas a 

lorma9ao da identidade, pois estao engendradas entre si, uma vez que a estrutura9ao 

espacial e a temporal acontecem simultaneamente pela crian9a em seu processo de 

rela9ao com o mundo (objetos e pessoas). As rotinas e brincadeiras, que acontecem 

dentro e fora do espa90 escolar (desde a creche) e, no ambiente familiar e externo a ele, 

possibilitam a crian9a a compreensao dos varios papeis (os arquetipos) que 

representamos ao longo da vida, e a medida que se amplia essa compreensao, ela ja 

passa a ser capaz de estabelecer compara9oes com outras pessoas e objetos em tempos e 

lugares diferentes do seu. 

A constru9ao da no9ao de passado, pela crian9a, e fomiada passo a passo, 

atraves das suas vivencias, das lembran9as familiares, das evidencias encontradas no 

seu meio, no lugar em que vive, utilizando-se das representa96es, como; objetos 

familiares, monumentos publicos, fotografias, entre outros, que trazem a tona a 
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memoria de um determinado tempo e tambem atraves da literatura infantil. Este ultimo 

e um recurso poderosissimo de que a escola dispoe para ajudar a crianfa, das series 

iniciais, a conceber um conceito tao dificil e complexo que e o tempo, pois as gravuras e 

ilustraijoes sempre presentes neles sao um material de analise importante, como as 

gravuras de epoca, por exemplo, trazidas nos livros de contos infantis classicos. 

Aproveitar, tambem, as gravuras mais atuais para realizar uma observaijao mais atenta 

para discutir a inten^ao do ilustrador ao interpretar situa^oes e personagens na obra 

literaria, e coloca-las em dialogo com gravuras historicas acerca do mesmo tema, sao 

materiais que ajudam muito o professor, na tarefa ardua de ajudar seus alunos a 

conceberem as nogoes de tempo e espa^o marcados por pessoas em uma determinada 

epoca. 

No entanto, o que um educador tern que saber e que a no9ao de tempo e 

construida quando a crianfa tern a percepfao do seu "eu" bem formada, e tenha iniciado 

a construgao de sua propria identidade. Segundo Zamboni, a reconstrugao do passado e 

inteligivel quando a situafao no universe conhecido do aluno esta diretamente 

relacionada aos seus interesses. Porque e claro que as formas de viver, sentir e pensar o 

tempo, ao longo da historia, nao sao homogeneas, nem tampouco aparecem iguais nos 

diferentes grupos sociais que compartilham de uma simultaneidade temporal, pois existe 

uma dimensao subjetiva, em que outras questoes, nao apenas social e cultural, definem a 

rela9ao de cada um com o tempo. 

E importante que os alunos percebam as transforma96es que ocorrem na vida 

das pessoas, nas sociedades e em suas culturas, em fun9ao da passagem do tempo, das 

modifica9oes que ocorrem no espa90, das diferen9as de contextos no espa90 e no 

tempo, das altera96es do ambiente e dos grupos de convivio. 

Nesse sentido, a escola e o ponto de referencia porque deve ser uma institui9ao 

socializadora, pois e nela que ha o encontro de certa diversidade cultural que pode servir 

para enriquecer os conteudos da disciplina de historia. E na evoca9ao das tradi9oes e 

costumes familiares diversos que os alunos conscientizam-se de quern sao, quais as suas 

origens, a que grupo pertencem, que costumes os diferenciam e os igualam. A 00930 de 

passado e formada atraves das vivencias das crian9as, das lembran9as familiares, das 

evidencias encontradas no seu meio, as representa9oes, tais como: utensilios, 

vestimentas, documentos, monumentos, fotografias, cartas, noticias, entre outras. 
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O modo como as pessoas se organizam e se comportam no seu cotidiano, sao 

reflexos dos valores sociais e culturais que marcam as redoes, transformando cada 

lugar (espaijo) seguindo um ritmo no tempo. 

Um trabalho muito interessante realizado por uma professora-aluna, foi uma 

atividade que desenvolveu junto a seus alunos, em relaijao a forma9ao do bairro que a 

escola se encontra, pois se trata de um bairro recem-formado. Ela iniciou questionando- 

os sobre a identidade deles (alunos): quando nasceu; sua idade; os acontecimentos que 

marcaram sua vida; comparou as historias dos alunos entre si. Depois perguntou: ha 

quanto tempo ele mora naquele bairro; qual o tempo de existencia daquele bairro; como 

aquele espa9o era antes de ser ocupado pelas casas onde eles (alunos) residem; quern 

sao e como sao as pessoas que moram naquele local; de onde vieram; por que a escola 

se encontra naquele lugar; a divisao dos terrenos e grande ou pequena; o poder 

aquisitivo dos moradores deste bairro; alem da escola e da casa das pessoas que la 

residem, que outro estabelecimentos sao encontrados la; o que ainda falta para melhorar 

o bairro...Enfim, ao final a professora procurou fazer uma rela9ao entre a historia de 

cada um, com a historia dos colegas, com a do bairro para, mais tarde, estender-se para 

a historia da cidade. 

0 trabalho dessa professora-aluna foi realizado com alunos de uma terceira 

serie do ensino fundamental, e durou em torno de duas semanas, ate que ela 

apresentasse para as colegas na classe (no PROESF). Porem, o trabalho ainda nao 

estava concluido, visto que ela conseguiu relaciona-lo com a historia deles entre si, com 

a do bairro, depois com a de outros bairros, tendo a inten9ao de estender-se para a 

historia da cidade, no caso Piracicaba. Ela estava encantada com o envolvimento dos 

seus alunos pelas atividades que desenvolviam na sala de aula e fora dela. Esta 

experiencia deixou claro, tanto para a professora que aplicou como para as demais que a 

ouviram, que o sentimento de pertencer ao lugar, objeto de estudo, facilita o 

envolvimento dos alunos e, conseqiientemente, a apreensao dos conceitos. 

Outros trabalhos foram desenvolvidos por outras professoras-alunas, so que na 

educa9ao infantil. O instrumento que Ihes serviu de base para iniciarem as atividades 

foram livros de literatura infantil. Este tipo de literatura sempre fez parte do trabalho 

diario dessas professoras, contudo, elas nao sabiam da importancia dessa leitura na 

constru9ao de tempo dos seus alunos. Depois das leituras e discussoes que fizemos em 

nosso curso no PROESF, ficou claro a elas que a historia e a literatura sao formas 

narrativas de conhecer o mundo, e fazendo isso ainda na educa9ao infantil, estarao 
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propiciando as crianfas, o contato com elementos como enredo, contexto, personagens e 

3930, facilitando a elas a compreensao dos dramas sociais vividos, formando os 

arquetipos dos quais precisa para entender e, ate mesmo, aceitar os comportamentos dos 

adultos. 

Dentre tantos livros possiveis para trabalhar com o conceito de espafo e 

tempo, destaco tres, usados por elas em suas respectivas classes, para executarem o 

projeto planejado nas nossas aulas. Os livros "Lucia ja vou indo" (PENTEADO,1980), 

"Guilherme Augusto Araujo Femandes" (FOX, 1995) e " Toda hora e sempre agora" 

(FORTES, 1998), sao livros com textos interessante que permitem ao professor elaborar 

projetos, que possam auxiliar as criar^as, ainda na educa^ao infantil, a construirem em 

si nogoes de diferenga, semelhan9a, transforma9ao e permanencia, ao longo do tempo, 

nos diferentes espa90s. 

A satisfa9ao delas com os trabalhos desenvolvidos foi visivel. As series 

trabalhadas foram desde a creche (a partir dos 2,5 anos) ate a quarta serie do 

fundamental. Para cada faixa etaria mudava-se a extensao e a complexidade da historia, 

assim como das atividades aplicadas. 

Em sala de aula, eu e as alunas do PROESF, pensamos juntas a respeito das 

possibilidades em se explorar a historia do Gato de Botas para conhecermos um pouco 

os elementos historicos contidos nela, visto que e uma historia adequada as faixas 

etarias dos seus alunos e e de facil acesso. Com ela exploramos, tambem, as varias 

versoes existentes permitindo-nos perceber as varias modifica95es no texto, da mesma 

forma explorar as diversas ilustra9oes feitas por ilustradores diferentes. Procuramos 

buscar, principalmente, elementos historicos contidos na historia do Gato de Botas, 

partindo da compreensao mais ampla do texto literario e do contexto historico da obra. 

Como por exemplo, a epoca em que esta obra foi transcrita da oralidade; a regiao que 

provavelmente foi sua cria9ao; como viviam as pessoas daquela regiao; quais eram suas 

crendices; seus costumes e anseios; o que simbolizava as botas do gato; como o gato era 

visto; por que o gato usar botas; entre outras. Esta contextualiza9ao historica ajudou-nos 

a dar sentido na constru9ao da historia, pois ela retrata a epoca em que foi criada, nos 

revelando um pouco de sua cultura. 

Com esta atividade, eu procurei exemplificar como de fato a literatura pode ser 

usada como recurso para as aulas de historia. E claro que esta historia nao e um 

documento historico no sentido tradicional do termo, mas pode ser utilizada como um 

recurso didatico, que serve de suporte para identificar elementos historicos e simbolicos 
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de uma epoca. Os "contos-de-fadas" sao outro exemplo, eles facilitam as criangas, das 

series iniciais, a formarem uma ideia a respeito da realidade medieval, tao distante de 

sua epoca. 

...o contato com a literatura infantil facilita a 

constru9ao do raciodnio historico e a descri9ao 

mais elaborada de cenarios histdricos, capacitando 

o aluno a uma melhor compreensao dos temas 

historicos da atualidade e de outros periodos. 

(Hickmann, 2002: 89) 

Enfim, apos as leituras e discussoes sobre os textos sugeridos para as nossas 

aulas, analise de livros infantis, reflexoes sobre a pratica docente, foi possivel concluir 

que: construir novas compreensoes temporais, perceber como os espac^os se modificam, 

se adequam ou se constroem conforme a epoca em um determinado tempo, questionar o 

tempo a que estamos submetidos hoje, e desafio da educafao. Para tanto e precise que 

nossos alunos aprendam as diferentes medidas de tempo, do nosso e de outros grupos 

sociais, e preciso que eles entendam os artefatos que existem para medir o tempo, como 

calendarios e relogios, a localiza^ao de acontecimentos e sujeitos no tempo e no espa9o 

(lugar), relacionando acontecimentos e sujeitos aos seus contextos historicos. E 

importante, tambem, que construam a no9ao de permanencias e mudan9as, comparando 

diferentes epocas e temporalidades. 

CONSIDERACOES FINAIS 

Todos os apontamentos citados acima a respeito da conscientiza9ao sobre a 

forma9ao da identidade e sobre a constru9ao da 110930 de espa9o e tempo foram 

discutidos, em sala de aula, a partir das leituras que fizemos dos textos sugeridos pela 

Prof. Dra. Ernesta Zamboni ( professora orientadora do curso Teoria Pedagogica e 

Produ9ao em Historia) juntamente com as APs. Eu procure! a cada aula, fazer com 

minhas alunas, a leitura de uma historia infantil e/ou poemas para ilustrar, exemplificar 

e estimular o estudo dos temas contidos na proposta do curso. 

Os livros que utilizei foram: Asas de Papel(XAVIER, 1993), convidando-as 

para as leituras que fariamos durante o curso; A colcha de retalhos(SILVA & SILVA, 

1995); O frio pode ser quente?(MASUR,2004); Guilherme Augusto Araujo 
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Fernandes(FOX, 1995); O Equilibrista(ALMEIDA, 1980); A historia de cada 

um(RODRIGUES, 1996); Mikai Kaka(NETO, 1991); Juca das Rosas(MINERS, 1991); 

O amigo do rei(ROCHA, 1993); Toda bora e sempre agora(PORTES, 1998); Lucia Ja- 

Vou-Indo(PENTEADO,2006). 

Percebi que este recurso estimulou-as a aplicarem em suas salas de aula, 

porque atrai a atengao das crian9as, aguija a imagina9ao e os tomam mais receptivos a 

aprenderem os conteudos. 

Os bons resultados puderam ser constatados empiricamente pelas 

"professoras-alunas" em suas respectivas classes. Pols, elaboraram projetos que foram 

aplicados em suas aulas, usando como recursos didaticos textos literarios, livros de 

literatura infantil, textos filosoficos, pesquisas diversas, alem de outros materials, 

conforme alguns exemplos citados no texto. Os questionamentos, recurso para reflexao, 

mantiveram-se sempre presentes, pois sao imprescindlveis para a desestrutura9ao e 

apreensao de conceitos, para a forma9ao da criticidade e para a aprendizagem dos 

alunos. 

Ficou claro que, em sala de aula e importante lembrar que o presente deve ser 

recorrente em todas as etapas do processo e ensino aprendizagem, de forma a estimular 

a reflexao entre passado/presente/futuro, nao deixar de evidenciar que do passado 

recebemos o legado que foi e sera transformado no presente e possivelmente modificado 

no future. Aqui entra a importancia da media9ao da educa9ao. Faz-se necessario "na 

educa9ao, de um modo geral, saber os seus direitos e instrumentalizar os futuros 

cidadaos para construirem uma etica democratica e a lutarem para faze-Ios valer. 

Apropriarem-se das leis, para delas beneficiar a coletividade, atuando politicamente, em 

beneficio de uma sociedade mais justa". (FREIRE, 2000). Sabemos que o ensino de 

historia pode contribuir muito para formarmos este sujeito desejado por Paulo Freire e 

por todos nos. 
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VERSOS CANTADOS SOBRE A TRAJETORIA NA ESCOLA . 

(APRESENTAgAO PESSOAL) 

GIGI 

GIGI queria estudar, 
Para historias poder contar, 
Chow, pulou , gritou ! 
E a mamde enlouquecida ficuu. 
O sea pedido levou d diretora. 
Vagas, ndo havia ! 
Opa ! ao menos que seja na sala especial... 
Aqui ela ficard bent, 
AJinal, idade ainda ndo tern. 
GIGI entrou, leu a data 
E a frase da lousa. 
Histdria pediu para a Prd contar... 
AJinal, queria ouvir para poder contar... 
Gostou tanto, que ndo parou de tagarelar, 
Comentou sobre os personagens, 
Professora ficou intrigada e questionou: 
- Voce jd sabe ler ? 
- Algumas palavras sei ler e escrever ! Com minha irmd aprendi. 
- Me ensinou em sua lousa mdgica ! 
De sala especial d sala inicial 
GIGI mudou 
E as historias pode contar.  

Giane Maria Pantaroto Gongalves Conejo 
RA - 049 487 
Turma H -3" semestre 
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Aprescntacao Pessoal 

Quando estava na terceira serie 

De um fato me lembrei 

E por ser muito quieta, nunca trabalho eu dei. 

Mas para minha infelicidade 

Uma palavra eu errei 

Pasarinho,quern diria 

Por voce quanto eu chore i. 

O passarinho voa 

A professora nao perdoa 

Horrorizada comigo 

Um grito dela ecoa. 

O grito foi tao alto 

Que assustada eu fiquei 

Passarinho tern dois "S"! 

E disso nunca mais me esquecerei. 

GE1SA NA1R MILLAN 
CARVALHO 
RA:049484 
TURMArG 



MINHA HISTORIA 

Quando eu era pcqucnina 

Eno pre eu ingressei 

Minha maezinha eu queria 

Pois dela eu nunca me separei 

Minha barriga dofa 

Em casa queria fiear 

Pareeia que ninguem me enledia 

Entao me punha a chorar 

Nas minha atividades dizia 

Que a li^ao nao quis fazer 

Socorro, me lirem daqui 

Minha infancia eu vou pcrdcr 

Maezinha vem me buscar 

A professora me prcndeu 

E na sua impacieneia 

Em apelido me dcu 

Manteiga derrctida, dizia ela 

Isso ficou na minha memdria 

Hoje nao choro, dou risada 

Quando escrcvo a minha historia. 

joelma Alves da silv® ^;
s
0

S
4
a

9
n

5
,53 

Turma: 3Q Semestre H 
A.P.: Sandra 
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