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PROGRAMAÇÃO  

Dia 20 de setembro de 2014 (sábado) 

 

8 - 15h - Credenciamento - Local: Escola Modelo de Viçosa do Ceará-CE 

16:00 – Mesa de Abertura oficial: Prefeitura/Secretaria de Educação/Turismo e Cultura de 
Viçosa do Ceará,  Diretor da Escola Modelo de Viçosa do Ceará, Coordenação do XIII CHEC, 

Programa da Pós-Graduação em Educação Brasileira-FACED/UFC, Representantes da UVA e 
URCA 

16h30 - Atividade Cultural - Grupo de Coral e Teatro da Escola Modelo de Viçosa do 
Ceará 

17:00 – Conferência de abertura: A HISTÓRIA E O FUTURO DA ESCOLA 

Conferencista Convidado:  Prof. Dr. António Nóvoa (Universidade de Lisboa-
Portugal)  

18:00 - Atividade Cultural SESC-Sobral - Grupo Mundaréu Sonoro (Sobral) 

Local: Auditório da Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

 

Dia 21 de setembro de 2014 (Domingo) 



 

 

 8 - 9h - Mini-Cursos 

Local: Salas de Aula da Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

9:30 – 11h30: 

MESA I – Os Jesuítas e as suas Missões no Nordeste do Brasil 

Palestrantes: Geraldo Coelho (Arquivo Jesuítas-Salvador), Roberto Dias (UFC), Maria das 

Graças de Loiola Madeira (UFAL), Carlos Ângelo de Meneses Sousa (UCB), Jaci Menezes 
(UNEB), António de Pádua Carvalho (UFPI) 

Coordenação: Juraci Cavalcante (UFC) 

Local:  Auditório – Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

14 - 17h – Comunicações Científicas 

Local:  Salas de Aula – Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

17 - 18h – Sessões de Pôsteres 

Local:  Corredores da Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

18 – 20:00 h:  

MESA II –Discursos e Modelos de Educação e Sexualidade na Família e na Escola 

Palestrantes: Patrícia Holanda (UFC), Zuleide Fernandes (URCA-UFRN), Geny Lustosa (UFC), 
Marlucia Paiva (UFRN)  

Coordenadora: Patrícia Holanda (UFC) 

Local:  Auditório da Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

20h10 – Mesa de Conferencistas - Tesouros Patrimoniais: preservação, educação e 

interdisciplinaridade na Ibiapaba-CE  

Conferencistas: Dra. Maria Somália Sales Viana (UVA/MDJ) 

e José Ernanne Pereira Ferreira (Artista Plástico) 

Coordenadores:  Josier Ferreira (URCA) e Virginia Holanda (UVA) 

Local: Auditório da Escola Modelo – Viçosa do Ceará 



 

21h - Atividade Cultural (SESC- Sobral) - Banda Chico Muçambê e a Cambada (SESC-

Sobral) 

 

22 de setembro de 2014 (Segunda-feira) 

 

 8 - 9h - Mini-Cursos 

Local:  Salas de Aula – Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

9:30 - 12h: 

MESA III– Missões, Expedições, Conquista e Povos Indígenas na Ibiapaba 

Palestrantes:  Almir Leal (UFC), Rafael Ricarte (UFC), Lígio Maia (UFRN), Manuel Coelho 

Albuquerque (UFC), Maico Oliveira Xavier (UFC)  

Coordenação: Almir Leal (UFC) 

Local:  Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

14 - 17h – Comunicações Científicas 

Local: Salas de Aula – Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

17 - 18h – Sessões de Pôsteres 

Local: Corredores da Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

18h30min – Mesa de Conferência: Razão e Fé – Fé e Razão: As Ações dos Jesuítas nos 

Estados do Brasil e do Grão-Pará 

Conferencistas: Ilário Govoni (Cia de Jesus – Belém -PA) e Maria Helena Câmara 
Bastos (PUC-RGS) 

Coordenadores da Mesa: Roberto Dias (UFC) e António de Moura (C.F.) 

Local: Auditório da Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

20h00 - Lançamento de livro do evento e outros livros 

Apresentação do livro: Dra Fátima Leitão (UECE) 

Local: Teatro Pedro II 

20:30 - Atividade Cultural:  



 

Grupo de Teatro da Escola Modelo de Viçosa;  

21: 15 - Atividade Cultural:  

GRUPO AFRICANTO - SESC-Sobral 

 

Dia 23 de setembro de 2014 (terça-feira) 

 

 8 - 9h – Mini-Cursos 

Local:  Salas de Aula – Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

9:30 - 12h – 

MESA IV – Instituições educativas: Higienismo, Medicina e Filantropia 

Palestrantes: Gisafran Jucá (UFC), José Edvar Costa Araujo (UVA), Luciana Moura (UFC), 
César Castro (UFMA), Josier Fereira (URCA) 

Coordenador: Gisafran Jucá (UFC) 

Local: Auditório – Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

13 - 15h – Comunicações Científicas 

Local: Salas de Aula – Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

15:00 - 15:30 – Sessão final/Encaminhamentos 

15:30h – Conferência de Encerramento: Prof. Dr. António de Pádua Lopes Carvalho 

(UFPI) 

 Local:  Auditório – Escola Modelo de Viçosa do Ceará 

16:30 - Atividade Cultural - Anfiteatro da Escola Modelo - Banda Hereditarius - 

Pop Rock (SESC-Sobral) 

  
COMUNICAÇÃO ORAL 

EIXO TEMÁTICO 1 
Arte, Pré-História, Paleontologia e Museologia 

 

 



 

O USO DA CULTURA E DA ARTE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR E 

FORMAÇÃO PESSOAL DE CRIANÇAS E JOVENS DE TIANGUÁ, CEARÁ. 

Ana Kelly de Aguiar Moreira  

 

EXPERIENCIAS DOCENTES NO PIBID ARTES VISUAIS: A OFICINA DE 

FOTOGRAFIA NA ESCOLA JOSE MARIA DE SOUSA.  

Antônio Geovane Monteiro de Queiroz 

Darlene da Silva Andrade Rodrigues 

Thayrone de Sousa Alves 

 

REIZADO CORDÃO DO CAROÁ: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

INOVADORA NA CULTURA POPULAR? 

Antônio Vuldembergue Farias 

 

AOS PÉS DA CRUZ DA RUFINA: SENSIBILIDADES FAMILIARES NO DIA 

DE FINADOS. 

Cícero Joaquim dos Santos 

 

A INSERÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS POPULARES DO BRASIL E DE 

PORTUGAL NO ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

Edite colares 

 

FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE REDES DE PESQUISADORES EM 

EDUCAÇÃO. 

Ednei Otávio da Purificação Santos 

 

OS CAMINHOS DO ENSINO DE ARTE: dos primórdios artísticos a ausência de 

uma formação estética. 

Joel Mesquita de Souza 

 

O ARTESANATO CERAMISTA COMO FERRAMENTA DE VALORIZAÇÃO 

DA HISTÓRIA LOCAL EM VIÇOSA DO CEARÁ. 

José Eduardo Oliveira 

 

ATELIÊS BIOGRAFICOS DE PROJETOS: CONTRIBUIÇÕES POSSIVEIS 

NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS. 

Maira Gutierres Gonçalves 

 

DIÁLOGOS ENTRE GEOGRAFIA E LITERATURA. 

Milvane Regina Eustáquia Gomes Vasconcelos 

 

PESQUISA NO ENSINO DE ARTES VISUAIS: reflexões em busca de um objeto 

de pesquisa. 

Najla de Oliveira Azevedo 



 

 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 

EIXO TEMÁTICO 2 
Livros, Periódicos e Material Escolar 

 
 

OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA PRÁTICA DOCENTE: UM BREVE 

RELATO HISTÓRICO E A ATUALIDADE NAS ECOLAS CAMPO DO PIBID. 

André Pereira da Silva Santos 

Felipe do Nascimento Melo  

Alexsandra da Silva Agostinho 

 

ORDEM E LIBERDADE: A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 

NA DITADURA MILITAR. 

Brena Lima Colaço 

Manuelle Araújo da Silva 

 

A PARTICIPAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS NA FORMAÇÃO 

DOS NATIVOS NA GUINÉ-BISSAU. 

Cristina Mandau Ocuni Cá 

Maria Juraci Maia Cavalcante 

 

O LIVRO DIDÁTICO E O PROJETO “PRIMEIRO, APRENDER!”: UM 

COMEÇO DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO DO CEARÁ. 

Fátima Leitão Araújo Lima 

Isaíde Bandeira da Silva 

 

A TEMÁTICA INDIGENA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL. 

Joilson Silva de Sousa 

Isaíde Bandeira da Silva 

 

SOBRE AS FUNÇÕES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: AS 

QUERELAS ENTRE IGREJA E ESTADO (1920-1930). 

Manuelle Araújo da Silva 

Bianca Nascimento de Freitas 

 

IMPRESSOS E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: INSTRUÇÃO, BRASILIDADE E 

CIVISMO (FORTALEZA, 1940-1945). 

Manuelle Araújo da Silva 

Mirelle Araújo da Silva 

 

O LIVRO DIDÁTICO COMO UM DOS RECURSOS FUNDAMENTAIS PARA 

A COMPREENSÃO DO ENSINO DE HISTÓRIA. 

Maria José da Costa Cardoso Miranda 



 

 

VIÇOSA DO CEARA: UMA ANÁLISE DO ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL 

NA SALA DE AULA DO 1º ANO DA E. E. F. M DEPUTADO MANOE 

RODRIGUES. 

Rosineide Nunes Pierre 

 

A HISTÓRIA DA ÁFRICA NO PROJETO PRIMEIRO APRENDER: BREVE 

REFLEXÃO. 

Sônia Maria Soares de Oliveira  

Fátima Maria Leitão Araújo 

Antônio Ivanilo Bezerra de Oliveira 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS, LEI Nº 10.639/03 E O ENSINO DE HISTÓRIA: 

UMA BREVE ANÁLISE. 

Thatiane Fernandes de Sousa 

 

JUVENTUDE CATÓLICA E EDUCAÇÃO INACIANA: UMA 

APROXIMAÇÃO COM BASE EM FRAGMENTOS DE LIVROS, JORNAIS E 

RELATOS ORAIS.  

Vanessa Pinto Rodrigues 

 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 

EIXO TEMÁTICO  3 
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS, CURRÍCULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

 

 

OPORTUNIDADES DE TRABALHO PARA PEDAGOGOS NA FORMAÇÃO 

PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 

Ana Carmen Silva 

 

A FORMAÇÃO NO CURSO PEDAGÓGICO NA ESCOLA NOSSA SENHORA 

APARECIDA: MEMÓRIAS DE UMA NORMALISTA DOS ANOS 1990. 

Ana Cláudia Uchôa Araújo 

 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A ORGANIZAÇÃO ALFALIT NO 

BRASIL: BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS. 

Ana Cláudia Uchôa Araújo 

 

A LEI ORGÂNICA DO ENSINO NORMAL E AFORMAÇÃO DOCENTE 

Ana Maria Gomes de Sousa Martins 

 

AFETIVIDADE E COGNIÇÃO NA FORMAÇÃO E NA PRÁTICA DE 

PROFESSORAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS NOS ANOS 1970 E 1980 
Ana Sílvia do Nascimento 

 



 

DO ENSINO SUPLETIVO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS CECY CIALDINI: tópicos para uma história da EJA em 

SOBRAL/CE. 

Antônia Fabrina Mendes dos Santos 

 

FORMAÇÃO DO EDUCADOR FÍSICO NA PREVENÇÃO E COMBATE AO 

USO INDEVIDO DE DROGAS. 

Carlos Alexandre Holanda Pereira 

Manoel Pinéo de Sousa  

 

O PROFESSOR DE HISTÓRIA – Uma Proposta de Currículo. 

Carmen Lúcia Tomás Bezerra 

 

A IMPORTÃNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: TRAJETÓRIA DE DUAS  DO PIBID 

PEDAGOGIA URCA 

Cicera Alves Guedes 

Antonia Jucilene Moraes Andrade 

Márcia Kelma de Alencar Abreu 

 

PRÁTICAS DA PREVENÇÃO: OS SALESIANOS E O REGIME MILITAR EM 

JUAZEIRO DO NORTE (1964-1985). 

Cícero Edinaldo dos Santos 

 

AÇÕES FORMATIVAS DE ALFABETIZADORES NO BRASIL: Entre a 

Prescrição Instrumental e a Autonomia Didático-Pedagógica. 

Claudiana Maria Nogueira Melo
 
 

Antônio Carlos Ferreira Bonfim 

 

A PARTICIPAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS NA FORMAÇÃO 

DOS NATIVOS NA GUINÉ-BISSAU 

Cristina Mandau Ocuni Cá 

 

EDUCAÇÃO COMPARADA: a experiência perdida, a tradição despedaçada e a 

ação como processo histórico. 

Davi da Costa Almeida 

 

EDUCAÇÃO COMPARADA E CRITICIDADE: transversalidades e 

transdisciplinaridades com a Sociologia e a Psicanálise 

Davi da Costa Almeida 

 

OS CAMINHOS DA ESCOLA: a urbanização de Caxias - MA e o Instituto João 

Lisboa. 

Denise Cristina da Silva Campos 

Salânia Maria Barbosa Melo 

 



 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA VISUAL: TECENDO NOVOS CAMINHOS. 
Elinalva Alves de Oliveira  

Renata Rosa Russo Ribeiro Costa 

Izabeli Sales Matos 

 

CARREIRA DOCENTE E ENSINO PÚBLICO NO MARANHÃO 

REPUBLICANO: TECENDO RELAÇÕES COM O CURRÍCULO. 
Elisangela Pereira Gomes  

 

RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA: A VISÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO 

DE PEDAGOGIA DA UFC NO SEMESTRE DE 2014.1. 

Erivânia Abreu de Lima 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA “ESCOLA ISOLADA SANTO ANTONIO” PARA OS 

MORADORES DA COMUNIDADE DE DESCANSO, EM SANTANA DO 

ACARAÚ – CEARÁ. 

Erlandia Maria do Nascimento 

 

O CURRÍCULO DO CURSO DE FISIOTERAPIA E A FORMAÇÃO DOS 

ALUNOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES SUBJETIVAS 

DO PROCESSO DE ADOECIMENTO DO CORPO. 

Fabiane Elpídio de Sá 

 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA O ENSINO DE NÍVEL TÉCNICO: O 

PRONATEC NO ESTADO DO CEARÁ 

Fabrício Bandeira da Silva - IFCE 

Tânia Suely Antonelli Marcelino Brabo 

Isaíde Bandeira da Silva 

 

INSTITUTO SÃO LUIZ GONZAGA: Um Colégio Jesuíta em  

Caetité (1912 -1925). 

Fernanda de Oliveira Matos 

 

TUDO COMEÇOU COM A CARA E A CORAGEM NUMA CASA MUITO 

ENGRAÇADA, NÃO TINHA TETO, NÃO TINHA NADA ...  A LUTA PELA 

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO DISTRITO DE ARAQUÉM,  

COREAÚ- CE. 

Francisca Daniela Lima da Silva 

 

PROPOSTA CURRÍCULAR E PRÁTICA DE ENSINO: unidade e diversidade 

do conhecimento escolar. 

Francisca Francirene Tomaz Parente.  

Maria da Conceição Ripardo de Souza 

 

UM ESTUDO SOBRE PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA ESCOLA DE ENSINO 



 

FUNDAMENTAL PEQUENO POLEGAR, VIÇOSA DO CEARÁ. 

Francisca Ribeiro da Costa  

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: DESENHOS CORPORAIS, 

AFETOS E HISTÓRIAS DE VIDA. 

Gedalva Neres da Paz 

Edineusa Cardoso de Melo  

 

A PRÁTICA DA AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO 

COMPONENTE CURRICULAR NOS CURSOSDE PEDAGOGIA DO PARFOR 

DA URCA E DA UVA: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO. 

Gercilene Oliveira  de Lima 

Maria das Graças Rodrigues Cabral 

Maria Isa Pinheiro Cardoso Gonçalves 

Maria do Socorro Sousa e Silva 

 

UM MAPEAMENTO NO TEMPO E NO ESPAÇO: as instituições escolares em 

Caxias - MA entre os anos de 1909 a 1969 

Gerhard Berg Araújo Oliveira 

Raing Rayg de Araújo Oliveira 

Salânia Maria Barbosa Melo 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS PARA O ENSINO 

BÁSICO: A POÉTICA SOB SUSPEITA 

Gilberto Andrade Machado 

 

HISTÓRIA SOCIAL DA FORMAÇÃO DOCENTE: algumas reflexões. 

Hugo de Melo Rodrigues  

Fátima Maria Leitão Araújo 

José Albio Moreira de Sales 

 

A PRESENÇA DO PATRONATO ESTER ARAÚJO BARRETO NO 

CONTEXTO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ – CE. 

Ivanda Marques da Silva 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES COMO INSTRUMENTO 

DE QUALIFICAÇÃO DO FAZER PEDAGÓGICO – uma análise sobre as oficinas 

de contação de histórias propostas pela ESFAPEM junto aos professores da 

Educação Infantil de Sobral-CE. 

José Jocélio Ricardo  
 

GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL E EDUCAÇÃO: uma questão 

biopolitica. 

José Wagner de Almeida 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA INFORMÁTICA AO ENSINO DE GEOGRAFIA NAS 



 

TURMAS DO 7º ANO DA E. E. F. JOÃO EUCLIDES DE MORAIS. 

Joyce Kelly Magalhães Oliveira 

 

CURRÍCULO E O ENSINO DE MÚSICA NO CONTEXTO BRASILEIRO - 

CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

Kathia Salomão 

 

A EDUCAÇÃO CLÁSSICA NA FORMAÇÃO DOS JESUITAS: O teatro como 

recurso pedagógico nos séculos XVII –XVIII.  

Marcondes dos Santos Lima 

 

O PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR E O CONTEXTO SÓCIO-CULTURAL DO 

DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – VIÇOSA DO CEARÁ. 

Marcos Alves Vieira 

 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: A RELAÇÃO 

TEORIA E PRÁTICA. 

Maria das Dores Magalhães Brito 

 

O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UVA: reflexão na formação do futuro professor 

Maria do Socorro Sousa e Silva 

 

MEMÓRIAS DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO NA UNIVERSIDADE CEARENSE UVA-SOBRAL 

Maria do Socorro Sousa e Silva 

 

EDUCAÇÃO NA ESCOLA NORMAL DO COLÉGIO CAXIENSE DE 1970 A 

1981. 
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APRESENTAÇÃO 
 
Registramos aqui a edição do XIII Congresso de História da Educação do 
Ceará (XIII CHEC).  

O XIII Congresso de História da Educação do Ceará tem por objetivo principal apresentar 

a produção acadêmica de pesquisadores experientes e em formação, sob diferentes recortes e 

perspectivas, que incidam sobre a temática geral proposta: Afeto, Razão e Fé: caminhos da 

história da educação 

O Projeto de História da Educação no Ceará foi concebido entre 1996 e 2001, no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da UFC, em função da falta de 

historiografia sobre a história da educação local. Tem contado com a participação e estreita 

colaboração de um amplo grupo de professores e alunos - Maria Juraci Maia Cavalcante, 

Zuleide Fernandes de Queiroz, José Edvar Costa Araujo, António de Pádua Lopes 

Carvalho, César Castro, Almir Leal, Gisafran Jucá, Silvana Pinho, Julio Filizola Neto, Maria das 

Graças de Loyola Madeira, Joan Edesson de Oliveira, Josier Ferreira da Silva, Milton Ramon 

Pires de Oliveira, Mirelle Araujo da Silva, Francisco Francelino Pereira, Valéria Mello, Zilsa Maria 

Pinto Santiago, Ivna de Holanda Pereira, Núbia Ferreira Almeida, Pedro Ferreira Barros, Edgard 

Patrício de Almeida Filho e de vários outros colaboradores. 

Abrigou a formação de mais de três dezenas de mestres e doutores que, por sua vez, 

constituíram nessa área outros grupos de pesquisa na UVA, URCA, UFPI, UECE e UFAL e UFV. 

Foi uma conjunção de interesses que tornou possível a edição de um Encontro anual de 

pesquisa, desde 2002, quando realizamos o I encontro Cearense de Historiadores da Educação, 

no Campus do Benfica/UFC, em Fortaleza, ao qual se seguiram vários outros, conforme 

registramos fartamente em nossas publicações junto à Editora da UFC. 

O evento que criamos em 2002 mudou de nome e foco de investigação, em 2011, para 

comemorar dez anos de percurso e demarcar uma nova fase, ampliar as suas pesquisas, 

aprofundar estudos e possibilidades metodológicas de investigação, assim como suscitar outras 

articulações institucionais, no âmbito da História da Educação Comparada. Foi realizado em 



 

2011, no Memorial Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, em 2012, no Mosteiro dos Jesuítas, 

Baturité, Ceará; em 2013, no Colégio Agrícola de Lavras da Mangabeira, Ceará. 

Em 2013, discutimos com maior ênfase a difusão e circulação de ideias científico-pedagógicas 

entre a cidade e o campo para entender a institucionalização da escola, bem como o sentido 

histórico de missões, expedições, instituições e intercâmbios na construção da educação, 

entendida como fenômeno mundial, nacional e local. No congresso de Viçosa, em 2014, 

daremos continuidade à exploração deste foco de estudos, acrescido de outras aproximações 

com o campo da filosofia, psicologia, medicina, paleontologia, arqueologia, educação 

patrimonial e turismo cultural. 

É nosso intuito contribuir para aglutinar as iniciativas de pesquisa na área de História da 

Educação e Educação Comparada das diversas universidades públicas cearenses; vitalizar uma 

rede norte-nordeste de ação institucional; estabelecer parcerias internacionais e publicar os 

nossos resultados de pesquisa, que serão revertidos positivamente no processo de ensino, 

formação de pesquisadores e professores; bem como para o conhecimento do passado e da 

dimensão local, em conexão com a instância nacional e internacional, para um melhor 

entendimento dos desafios do presente e do futuro que são colocados para a área de 

educação. 

 - Este evento conta com os seguintes apoios institucionais, que direta e indiretamente, o 

tornam possível: SESC-CE e Prefeitura de Viçosa; Secretaria de Educação, Secretaria de 

Cultura e Turismo e Meio Ambiente e Secretaria de Cidadania e Promoção Social de Viçosa do 

Ceará; UFC, UVA, URCA, UECE; SBHE, CNPQ, CAPES, FUNCAP, FCPC-UFC, Edições UFC. 

 
 

Viçosa do Ceará, 20 de setembro de 2014, 

Maria Juraci Maia Cavalcante 

Patrícia Helena de Carvalho Holanda 

 

 


