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As vitimas do racismo de coda dia e aos
eternos seguidores do.

:'leave a dream"

A Nate,lia Fracca.ro
(h memoriam)





O que Bbrlfa o historiador quando 'raz hist6-
ia'7Pal'a queen {rabalha? Que produz?!nterrom-

pendo sua deaJnbulagao e!'udita palm salas dos
arquivos, por um instance ele se desprende do es-
tudo }llonuluenta} que o ciassiHcara erltre sans

Fares, e, saindo pa!'a a rua, ele se pergunta: O que

6 este profissao?'
Michel de Certeau

:Nio nos en8anelnos: a imagem que fa-
zemos de outros povos, e de n6s ]llesnlos,

este associada a Hist6ria que nos ensi-
naram quando dramas criangas

Marc Ferro
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FOLHEANDO AS PRIMEIRAS pAGiNAS
(DO PRECONCEITO)

IAquiZo que uem ao munro para
nada perturbar ndo merece respeito
nem paciancta

' Rend Char
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Os autores

Talvez a maior ligao que tenhamos tirado delta atividade de reflexio foi a

de poder trabalhar em grupo, respeitando e administrando as diferengas
presented em coda um de n6s. Allais do que falar, coda um teve a oportuni-
dade de aprender a "ouvir" e a "dialogar", mesmo nos momentos das mats
calorosas discuss6es

Nestas pfginas hg um pouco de dada um de n6s: sega nas escolhas.
sega no estilo da escrita, sejas nas interpreta96es. O que nos uniu (e une),
independentemente de nassas possiveis divergencias, tem fido a preocupa-
gao em estudar a questao do preconceito racial enraizado nos ]ivms d d6ti-

cos de Hist6ria -- uma das formal de se perceber coco a nossa sociedade

pensa sobre "si" e sobre estas quest6es tio po]6micas. O nosso primeiro
pasco foi dado no sentido de identificar estes "preconceitos" dentro da cons-

trugao da imagem hist6rica do negro neste material, para que, dais tarde.
possamos buscar formal de superb-los atrav6s da procura de novos came-

nhos para se refletir sabre o papel do negro na sociedade brasileira -- nio
homo uma figura passiva, mas coco agente da Hist6ria. Eis aquio desa6o!

O livro 6 composto por cinco ensaios elaborados pele grupo. 0 61timo

ensaio, composto a leis maos, 6 uma conclusio das principals id6ias e ar-
gumentos desenvolvidos ao ]ongo do ]ivro. Mats do que um fechamento das
discuss6es apresentadas nos ensaios, a conclusao, na verdade, tem muito
mats a "sugerir" uma continua pesquisa

O primeiro ensaio -- "Zra zzma oez... .A .bfsfdrfa conffda e confada nos

Zforos dfdciffcos" -- de Renilson Rosa Ribeiro e Mairon Escomi Va16rio tem
o ob$etivo de apresentar um panorama dos principais

VX 4V) U\Pill

debates correntes
sobre o livro didgtico no Brasil nas 61timas dubs d6cadas (1980 e 1990) e

Diferentemente dos outros tr6s ensaios, este ngo pretende razed uma
an61ise direta sobre o preconceito racial dentro dos livros did6ticos de His-

t6ria do Ensino Fundamentale M16dio no Brasil, mas sim identificar etta

Cadernos de Grudaafao, Campinas, n ' 2, 2003
10



Cadernos de Grad a(ao, Campinas, n' 2, 2003



Os autores

especial, nas auils para a abordagem da temgtica do racismo na escola, em

Cadernos de Gradwafab, Campinas, n ' 2, 2003
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ngo moldados -- pdas nossas experiencias de uma leitura(de vida), de "ca-

gadores" perdidos na floresta sombria em busch da "cara"(o saber). Aquele

gao/ Anten=ag:o que o ser humano posse criar) resentagao costar(amos de

;llHlllRh:::ilm i :

de inteira responsabilidade de seus autores.

Carle/'nos de Graduafao, Campinas, n' 2, 2003
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os autos es

A Comissio de Publica96es do Instituto de Filosofia e Ci6ncias puma

nas da Universidade Estadual de Campinas, por abrir espago para a pu
blicagao dente livro de ensaios e incentivar a produgao dos alunos da gra
duagao.

Aos amigos de o6cio Leila Massarao, Deborah Capella, .alvaro Nasa.
ments, Andre Cortes, Silvana Santiago, Luiz Estevam, Fabio Luciano. Ma-
rin Bassini, Lucio Menezs Ferreira e Edson Silva agradecemos o prazer da

conviv6ncia e as sugest6es para o livro. Mas o que flea, amigos, sio as do-
ces lembrangas destes anon de formagao

Manifestamos nosso afeto e carinho aos nossos pris e familiares. ami-

gos e professores, conte infinita de inspiragao, que sempre nos incentiva-
ram a acreditar em nossos sonhos. Seremos eternamente gratos

Enfim: a todos que se sintam parte dente livED

Campinas, Primavera de 2001

Os Autores

14
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ER A IJMA VEZ... A HIST6RIA CONTI!)A E
NOS LIVROS DIDATICOS

RENILSON ROSA RIBEIRO '
-

IA Zfberdade, qzze d uma conquisfa,
e ndo uma doagdo, exfge uma .per-
«}anente Z,used. Busch Fern''anente
que s(i e=iste na ato responEquei ae

i:'Z=H .q:;='Z£T=:==:
Zzzta por eZa precfsamente poryue
ndo a ;e«a. Nfo d fddla que se $afa
mita. f condigdo jndispensdueZ aa
mou£menfo de bused em qzze esfdo
inscrftos os homers cano safes }n
concZzzsos.

modo que s(i d ufdt;eZ na e reza szz
peragdo da contradigdo opressores-
oprimidos, qzze d a Zfbe#agdo de

todos ". Paulo Freire

em Hist6ria pda Universidade Estadual de Cam

" Bacharel e Licenciado em Hist6ria pda Universidade Estadual de Campinas.
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Valdrio

PRIMEIRAS LINHAS

Nos 61timos anon, o ensino de Hist6ria tem softido um processo

'fbi contra & descaracterizagao de hst6ria e Geagrafia. proveniente de

=.ll:l=':';====='=:.' ll: I.'::l;=:
com o saber e o faber hist6ria'(CARVA].HO et a], 1987: 154).

A natureza dessas discuss6es e ]utas profissionais, expressas em
diversos trabalhos, divulgados em encontros e seminfrios', livros e

' $go signi6icativos dentro destes encontros organizados para se discutir o ensino de
Hist6ria no Brasil o ] Semfndrfo Pe/:specffuas do .Ensfno de .27fsfdrfa (1988) e o 27 Se-

C'adernos de Gradual b, Campinas, n ' 2, 2003
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peri6dicos, tem possibilitado a apresentagao de diversas perspectives que
v6m(re)constituindo as dimens6es do ensino de Hist6ria centro da

gala de auld.

:==££:=:£.==.:1===£:' : H£ :fl=:'=£=:
capjtulo 111, segao 1, PP. 38-39

Cadernos de G/'ad a o, Campinas, n' 2, 2003

17



ENTRY LINHAS

professor e aluno no ensino de Hist6ria

18
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do conhecimento hist6rico, porque

= ===%=\.=::n==:£:==

.*.:===,£===£T=£==H:=:;£=;
dominance, coma afirma o referido autos. oz ao

K6.tia Abud aproxima-se dessa leitura apresentaaa pu '' "'"'uv", ''-'
afirmar que

Ana C61ia da Silva tem posigao semelhante a de Abud ao verificar que

Vesentini, ao bongo de deus texton, alerta para que haha uma atengao

especial para a operag5o do saber hist6rico, porque

Cadernos de G/'adzzagda, Campinas, n' 2, 2003
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si Va! rio

recuperada constantemente pele poder. E ngo 6 o lino didgtico quem
se opor6 a ela, antes a repete"(VESENTINI, In: SILVA, 1984: 79).

Delta maneira,

Ao analisar o lino didftico dentro do processo da construgao e
manutengao de mitos na Hist6da do Brasil, Paulo Miceli chega a conclusio
de que estellivro didatico] nio pasha de "uma verdadeira mfquina de moet
cerebros e exterminar, no nascedouro, a criatividade" de professores ealunos

Segundo Miceli, mesmo com as modificag6es operadas nos 61timos

Quanto ao conteado, Miceli evidencia que a Hist6ria transmitida pecos
nvros aicliticos legitima os mites e os esteri6tipos sociais, reforgando a
ideologia dominance, tal coma o fizeram os governor militares recentes em

20
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Em outdo livro, publicado posteriormente (1996), o tutor reafinna este

preocupagao ao lembrar que

esquecidos peta vida afora

belo, ao navel da imaginagao, com a fungi

2P GraduQC&O, Campinas, n ' 2, 2003Cadernos
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yal6rio

clause hegem6nica".
oncluir que todos os

22
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Era

. Para a aurora,
="=£::;£

A16m disco, segundo Galzerani,

de Hist6ria e do livro

didgtico no Brasil

ja esgotou suas possibilidad

f'ndprnos de Gradua£ao, Campinas, n' 2, 2003
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Va!arlo

maniqueismo cobre de sombras o que poderia justificar a propna
hist6ria - enquanto ci6ncia, enquanto filosofia, enquanto poesia Sio
essas caracteristicas essenciais da hist6ria, somadas ao seu sentido
fugitivo e &s ambigtiidades que a conformam, que fazem deja uma das

especificamente -- e no ensino de Hist6ria -- de maneira gerd.
O autos, ao estudar a produgao de livros did6ticos de Hist6ria no

Cadernos de Grad#afifa, Campinas, n ' 2, 2003
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caminhos para se ensinar hist6ria nas escolas brasileiras

Barbara FREITAG, Va16ria Rodrigues Matta e Wanderley F. Costa, no livro O Estado
' A argumentagao testes autores, em linhas gerais, aproxima-se das cdticas feitas por

rndnocdo. Campinas, n' 2, 2003Coda"nos de.s
25



i Valfrio

Queimar os ]ivros didgticos Comprometidos com id6ias ultrapassadas
ou preconceituosas nio vai resolver estes problemas enraizados dentro da
cultura de nossa sociedade. Pelo contr6rio, vai continual "escondendo" -

a gala de aula -- quest6es

racial, por exemplo. Ou sear,

=B£ Zl:g i :::::l

"a) s6 t6m enfatizado o aspects reprodutor do livro did6tico:

c) s6 analisam o conte6do veiculado pelos texton, ngo se ocupando da ideolo«;a im
ta na forma de apresentagao do discurso (ilustrag6es, etc): - --'"v6'a ""p"';''d)

' Assam, de acordo com Maria Laura Franco, "o livro didgtico 6 uma mercadoria e,
homo tal, em uma sociedade capitalista, este invaHavelmente submetido is leis do
26
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Era u

Portanto, o livro como mercadoria,

W
incentivos de politicos estatais. eriodo

Posterionnente, a autora evidencia que HObUU pu'vuv

Cadernos de Gradzza€ao, Campinas, n' 2, 2003



Va!brio

um fen6meno interessante, porque ist6ria, na ]eitura de Fonseca ocorre

28
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kinda as imagens publicitarias criadas por equipes de publicidade para

forma dominante, em outros subsidigria. Para a autora

lado, homo a produgg.o do conhecimento hist6rico

"6 apropriada peta ind6stria cultural que a mercantiliza em larga es-
cala, auxiliada por uma linda direta com o Estado (...)" (FONSECA,
1993: 119).

Carle/,nos de G/'aduag o, Campinas, n' 2, 2003
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Va!arie

De outdo dado, demonstra como a pressao dos grupos de poder no pals
pode determinar os limited e as possibilidades no ensino de Hist6ria na

- £F w -v+ v l-r q-4xhJ

escola como instruments de construgao da cidadania e da democracia

Uma experi6ncia nesta diregao, utilizando documentos e ]ivro didgtj-
co, foi realizada com material visual na gala de aula ' ' " - -'-"'"'

=

30
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.,; B£== £===£==X::===U=U =:£=
das classes dominantes", das partem

©LTIMAS LmlIAS

Cadernos de Gradzzagao, Campinas, n' 2, 2003
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principais editoras livros e maid ]ivros "ditos" adequados is novak refozma-
educacionais e produg6es historiogrfficas. ' --- ' -" ' VV'"'QD

autoritfrio, uma vez que esteliwo didn.tied continua a ser um instrumen-

.==;=n ======:::::::£=H\;===:!

32
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e ao preconceito racial.

Cadernos de Gradua€ao, Campinas, n' 2, 2003
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"uHHMgw
KENiLsoNJl914.niBEino

O racismo rode destruir ndo s6 o
mundi ocidentaZ mas todd a
ciufZfzafdo hzzmana. Quando o$
russos se tornaram esZauos, qzzando

os franceses assumiram o paper,de
comandantes da mdo-de-okra

negro, qz4ando os [ngZeses uiraram
'homers broncos' do mesmo modo

cano, durcLn,te cede periods, todos
os aZemdes ujraram arianos, entdo
essay mudanfas sfgnf/icaram o /im

do homem ocidentaZ. Pots ndo
izzzporta o que dlgam os cientistas,
a raga d, do porto de vista, nao o
comego da humanfdade mas o seu
$m, ndo a or£gem dos pours mas
seu decZfnio, ndo o nascimenfo
n,aturai, do'homem, mas sua, matte
arztinafuraZ '

1-hannah Arendt

em Hist6ria pda Universedade Estadual de Cam

pinks
35



Renilson Rosa Ribeiro

UM PONTO DE PARTIDA

As reflex6es sobre a presenga do negro no livro didgtico de liist6ria do

=$X= ='=q
r Nicholas Dames sobre as
vros did6ticos brasileiros

Davies, ao estudar a presenga (ou aus6ncia) das camadas populates
nos limos didgticos, afirma, de madeira crftica, que '

nas mudangas sociais" (DAVIES, In: PINSKY, 1994: 95-96)

Para o autos, o estudante que compreender a participagao das camadas

populates no passado, com today as suas caracterfsticas e contradigdes,

lin : n =1==:=.:: 11gl:
Neste aspecto, tanto Nadal quanto Miceli concordam com Davies ao

afirmarem que os programas, curriculos, produg6es didfticas e demais re-
cursos e materials de ensino de Hist6ria t6m se centrado sobretudo na fi-
gura daqueles que fazed parte das camadas socials priviledndas an----"
tando-os homo fonnadores da nagao brasileira. '' ' "-o'-"", al." coeu-

Para Miceli, um exemplo c16ssico deste typo de hist6ria este na valoriza-

gao do indivfduo no lino didn,rico, onde se conga a hist6ria somente a paitir

36
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*:

da atuagao her6ica de grander e destacados personagens -- os "famosos he-
r6is nacionais: D. Pedro 1, 'Hradentes, Duque de Caxias, entre outros ilus-

tres (lue comp6em o "sagrado panteao". Segundo o autos,

1994: 35).

O exemplo apontado por Nadai6 o fate do passado aparecer de maneira

a homogeneizar e a uniRcar as aQ6es humanas na constituigao de uma cul-
ture nacional -- privilegiando

tigmatizag6es lia da Silva, nas paginas dos livros didfticos

"A presenga predominante 6 a do bianco e do seu contexto s6cio-
econ6mico-cultural. Nas poucas vezes em que o negro aparece sua

racismo).

Cedar/?os de Graduagdo, Campinas, n ' 2, 2003



Renilson Rosa Ribeiro

ra ef a/, os limos di-
historiografia tradi-

Estas dual postural interpretativas, a dos estudos de Gilberto Freyre e
os da Escola Socio16gica de Sgo Paulo -- representada por Florestan Fer-

38
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:=a====U:*m===H*=,=::
vro A .Z;'aZsa .ZWedfda do Homed (1998),

Maid do que lutarmos por aqueles que sio privados de
deus sonhos, pre-

.t

amos permitir que outros Lantos percebam que podem sonhar

ENTRE O C£U E OINFERNO

Cadernos de Gradlza€ao, Campinas, n' 2, 2003
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Renitson Rosa Ribeiro

europ6ia e a indigena. A europ6ia e a a&'icann. A afl'icana e a indigena.
Por6m, sobrepondo-se a todos os antagonismos, o maid gerale o maid pro-
ftlndo: Osenhore oescrauo. Segundoo autos, ' ' ' ''' ' ' '"-'-' I '

antagonismos contun-

c genagao, a dispersao da heranga, a f acne n'equente mudanga de
profissao e de resid6ncia, a acessibilidade a cargos e a elevadas posi-
g6es politicos e sociais a mestigos e a filhos naturaes, o christianismo

um systema de montanhas ou de rios verdadeiramente pedurbador
da unidade brasileira ou da reciprocidade culturale economics entre
os extremos geographicos" [sic](FREVRE, 1936: 56)

Freyre encontra as origens dense "novo mundo", segundo George An-
drews, na experi6ncia colonial brasileira, e, em especial, na sua experi6ncia
supostamente benigna com a escravid&o. Ao enfatizar

"os niveis relativamente baixos de preconceito racial entre os colonos

portugueses no Brasil, e a escassez de mulheres europ6ias na co16nia,
Freyre argumentou que o Brasil proporcionou o ambiente ideal para a
inistura racial entre os senhores europeus e as escravas aficanas A
ample miscigenagao 'dissolveu ' qualquer vestfgio de preconceito racial
que os portugueses poderiam ter trazido da Europa, ao mesmo tempo

1998: 28). o uma grande populagao de raga miscigenada" (ANDRE

40
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A id6ia da escravidao amena, suave e humana no Brasil colonial 6stg
tg.o forte no discurso de Freyre, que este em .ZVouo Mundi nos T'rop&cos cne'

ga a afirmar que

Para o referido tutor,

dprHos de G/'adzzafao, Campinas, n ' 2, 2003



Renilson Rosa Ribeiro

Cbdernos de Graduafab, Campinas, n ' 2, 2003
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final dos anos 1970, homo foi observado por

al no Brasil. lvia Lara, embora os autores dos anon 1940

Moreira et aZ (In: ANAIS,

(LARA, 1988: 99-100).

De acordo com a leitura de Reis, os pesquisadores da Escola Socio16gica

de S5.o Paulo consideravam Gilberto Freyre

harm6nico, equilibrado, dem

f'nda/,Hos de G/'adzzafda, Campinas, n' 2, 2003
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Renilson Rosa Ribeiro

lute viviam harmonizadas em uma 'cultura genuinamente brasileira
Casa grande ... serra uma obra de um filho da Repablica Velha, um es-
forgo de compreensao da realidade brasileira reajizado por uma ellie
que vizlha perdendo poder. f uma busca do tempo perdido, uma volta

w raizes para reencontrar o poder e a g16ria perdidos.(...). u rejag6es
de dominagao no Brasil sao ocdtadas, quando foray violentas. cru6is.
Freyre atingiria Q cinismo ao falar de 'democracia racial ' para se refeHr
a realidade brasileira escravista" (REID, 1999: 59-60).

Fernandes e Freyre apresentam diverg6ncias quando a natureza do im-
pacto da escravidio no Brasil. Ao contr6rio de Freyre, o qual acreditava

S=$=1£==:
"tanto por suas vitimas imediatas quanto pelo futuro da sociedade
brasileira coma um todo. Longe de ter qualquer efeito potencialmente
democratizante, a escravidgo foi um sistema inerentemente autoritg-
no que implantou o preconceito e um forte denso de superioridade ra-
cial nos corag6es dos brancos brasileiros" (ANDREWS. 199& 30)

, A16m disco, Fernandes culpa a escravidio por negar is suds vitimas os
bgsicos direitos e liberdades humanas e por mant6.las homo trabalhadores

quadros de uma economia competitiva. Dessa forma

44
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Fernandes, na anflise de Andrews,

(ANDREWS, 1998: 30)

dade da escravidao era justifcada ngo

Cadernos de Gradzzafao, Campinas, n ' 2, 200:

45



Renitson Rosa Ribeiro

dio ser dura, barbara e cruel, mas tamb6m pda pr6pria vio16ncia inerente
ao sistema escravista, constituindo uma de suas principais formal de con-
trole sociale manutengao. Para Lara, estes estudos ao

"insistirem na afirmagao da vio16ncia, (...) lutavam contra o miro de
uma pretensa democracia ou harmonia racial existente no Brasil, tele
imediatamente conelata aquela da suavidade da escravidio. Retoma-

vam, assim, de cerro modo, os termos abolicionistas da qualificagao
negativa da escravidio e da afirmagao de que o 'estado violento 'da

compreensao da natureza humana ', coma dizia Joaquim Nabuco, jun-
tamente com o proprio peso da escravidao, transformavam o escravo
(ou ex-escravo) num ser incapaz e amor$o, an6malo e pato16gico no
mundo dos homens lines, e impediram sua plena integragao na soci-
edade de classes" (LARA, 1988: 20)

Delta maneira, prossegue a aurora

:a 6nfase na vio16ncia da escravidio estava associada a den6ncia da

coisificagao do escravo, transformado em mercadoria, despojado de
suas qualidades humanas e submetido a p6ssimas condig6es de vida e
trabalho. A humanidade do escravo aflorava apenas quando este co-
metia uma aWaD criminosa, quando fugia ou se aquilombava, ou de-
pendia de iniciativas senhoriais de ensinar oficios ao trabalhador ea-

ds trabalhos dos autores da "Escola Socio16gica de Sio Paulo" ao trazer
uma leitura desmistificadora da escravidio amena atrav6s da den6ncia da

"vio16ncia" e da heranga nociva da escravidio na sociedade brasileira, prin-
cipalmente entre os negros e descendentes, contribuiram de forma significa-
tiva para a den6ncia do preconceito raciale ampliagao dos estudos e debates

sabre as relag6es raciais no Brasil. Pris, homo observa Sidney Chalhoub,

'Quando $urgiram, essas id6ias foram importantes poi$ significa\ am
uma primeira tentativa de entender os negros, ou pele ments um cer.
to n6mero dentre des, tamb6m como sujeitos da hist6ria. A16m disco
os estudos sobre a rebeldia negra representaram, especialmente na
d6cada de 1970, momentos de a6rmagao e de insubmissio contra a
barb6rje e a repressao politica que imperavam naqueles anon"
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ou sein,

seguintes premissas

ou o progresso capitalists urbano e industrial
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Renilson Rosa Ribeiro

2.
Determinadas facg6es da clause dominante, bem como da nas

dente clause media urbana, perceberam estes contradig6es por
estarem inseridas em determinadas relag6es de produgao de
cunho modernizante e obscularizadas em seu

rr n w w +SFqAv \A \P

desenvolvimen.
to, por ipso mesmo langaram-se a luta contra o re.ime escra-
vista, arrastando atrfs de si os escravos. '-"'-

dade de um regime retr6graio j6 condenado historicamente.

3.

4
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escravidg.o e do preconceito racial, acaba por destituir do negro a sua von
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e paradidatica. De acordo com a referida autora,

Por sua vez, C61ia da Silva afirma que

O direito a ter um pr6-none fi
criangas, adultos ou velhos.
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Renilson Rosa Ribeiro

Foram descritos explicitam6nte come feios, malvados, gulosos, sunos,
mentirosos, moleques, preguigosos, desobedientes, dem6nios ou de
nominados pda cor da sua pele.

A representagao delta forma de tratamento dispensado a crianga ne-
gro contribui para sua reprodugao na escola pdas criangas de pele
mats clara, ao tempo em que provoca naquelas, reag6es de mutismo
ou de agressao, contra a vio16ncia e a humilhagao" (SILVA, 198& llO)

Neste sentido, Moreira ef aZ afirmam que

a hist6ria do povo negro tal coma 6 trabalhada no sistema escobar.
contribui para a evasio da crianga negro, influi na formagao de iden-
tidade. Cano etta socializagao estqja imbue.da de pr6ticas e discursos
discriminat6rios que se expressam, atrav6s do ritual do si16ndo e da
omissgo de datos relevantes na hist6ria do negro, com certeza estes

unos (negros) estario fadados ao fracasso, a ngo ser que, teiAam
dig6es de recorrer a outros meios socializadores capazes de supe-

rar as defici6ncias escolares -- como a famflia, o lazer, a religiao ou o
envolvimento com entidades do movimento negro"(MOREIRA ef aZ,

De certa maneira, as a:nrmag6es feitas por Negrao, Silva e Moreira ef aZ

comungam com a postura de Davies, uma vez que este evidencia a presen-
ga de uma imaged distorcida do negro dentro da questao da escravidio (e
tamb6m no periods p6s-Aboligao) no Brasil feith pelos livros did6ticos. Da-
vies, por exemplo, critics as explicag6es simplistas (economicistas) e coisifi-
cadas sobre a introdugao de escravos negros no Brasil

"a) os interesses mercantis lusos no trgfico negreiro; b) ainda na ina-
daptabilidade do indio e a adaptabilidade do negro ao trabalho na
grande lavoura" (DAVIES, In: PINSKY, 1994: 100).

A primeira interpretagao, segundo o autos, nega a hist6ria dos indios e

dos negros no processo e s6 leia em consideragao o P61o "dominante" (colo-
nizador), considerando o povo homo massa de manobra apenas. Nenhum
elemento da hist6ria afhcana 6 levado em consideragao, assim como a indi-

gena Alias, estes 61timos parecem nio ter hist6ria antes da chegada dos
portugueses.

50
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Para Davies, a segunda interpretagao pregada pelts livros did6ticos, a
inadaptabilidade do indio e adaptabilidade da negro ao trabalho, a16m de
inteiramente err6nea, 6 racista e estigmatizadora.

A16m de racista e de cunho ideo16gico, Davies menciona que

sil" (DAVIES, 1991: 49).

s6culo XVIII. Para a autora
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Retlilsor Rosa Ribeiro

Sio Paulo", segundo Morei-
em-nos a uma imagem fata-

52

Code/"nos de Gradaafab. Campinas, n ' 2, 2003



As nett.q!.g!!g.!ggE la

Assim homo Azevedo, Lara afinna que os pesquisadores delta posture

te6rica

contradit6rias"(LARA, 1991: 18)

quanto no outta a an61ise se realize em
reaga.o. Em outras palavras,

('ndernos de Gradaafao, Campinas, n' 2, 2003
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Renilson Rosa Ribeiro

'As fbltas

pletas nos Autos de Inquiriga,o

Para a autora, estes eram inegavelmente formal de resist6ncia. Contudo.

O discurso, segundo a an61ise de Lara, que da destaque para a vio16ncia

acaba por igualar-se ao que insiste na tecla da coisificagao do escravo. Este

54
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Reytilsol} Rosa Ribeiro

16gico na Serra da Barriga, Estado do Alagoas - sftio do Quilombo de Pal-

tjficada ma a presenga de ceramicas europ6ias em Palmares seria jus-

como se tem a6rmadoe intercambio do que pele Samples roubo de objetos

H m: T:=.=,HH
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Neste sentido,

constitui, pois, um desafio a ideo
SCliWARCZ & REFS, 1996: 151).
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Reytils07i Rosa Ribeiro

A ftlngao social, pedag6gica e ]ibertadora da pesquisa na area da Arque
.ologia, para Funari, tem contribufdo para o enriquecimento e a reformula.

B:jllH:: : I ::u';, ., ..£;==1=:
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es entre quilombolas, cativos e taberneiros -- que podium talnb6m envol-

ver caixeims vi©jantes,'mascates, lawadores, agregados, arrendatgrios
fazendeiros e at6 mesmo autoridades locais -- muito maid do que relag6es
exclusivamente econ6micas. Estes contatos, na sua anflise,

tens6es e conflitos" (GOMES, 1995: 63)

O autor define o tenno ca/npo negro como uma cede social complexa
marcada

policiais e outros tantos sujeitos hist6ri
dos da escravidao" (GOMES, 1995: 63).
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Renilson Rosa Ribeiro
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os quilombolas n6o necessariamente questionavam a exist6ncia da
escravidao, uma vez que se internavam em matas distantes somente
a procura de abrigo e protegao, pouch ou nenhum sentido raz. Importa
perceber (...) nas v6rias formal de protesto dos quilombolas, nio o seu
cargter teleo16gico, (...) mas, sim, os principais aspectos em torno da

reconstrugao cotidiana de deus espagos de lute, assam homo a comple-
xidade das relag6es socials por des foljadas" (GOMES, 1995: 375).

Nos dltimos anon da escravidio na provincia fluminense, segundo o au-
tos, a resist6ncia escrava sob a forma de aquilombamento ampliou os deus
signi6icados, coexistindo assam diversas formas de quilombos:

"aqueles, coma os de lguagu e o do rio Moquim, que procuravam cons-
tituir comunidades independentes com atividades camponesas ante.

Em puma, na luta por espagos auton6micos, Gomes afirma que os

"escravos se transformavam em quilombolas e vice-versa, buscava-se,
assim, atrav6s de um protesto social maid amplo, ngo simplesmente
aceitar a escravidio ou esperar o grito providencial do abolicionista

oqtiente, mas sim reelaborar, com variados signi6cados, estrategias
autonomas semejhantes para conquistar a "liberdade" que alinQja-
vam. Desta forma, escravos e quilombolas sonh

qlnv ulxxA\'J CA

avam com a terra e
.com a emancipagao, agiam em fungal desses sonhos, procurando, as-
sam, mudar o rump de suns vidal" (GOMES, 1995: 388).

O si16ncio sabre as lukas escravas nio se restringe is produ96es histori-
ogrfficas, mas ocorre tamb6m nas obras didfticas. Na luta pda liberdade
por exemplo, os escravos sio vistos como "aHetes" -- massa de mauobra --,
60
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coco afirma Fernandes, e/ou s6 exercem importante paper jf nos momen'

'a
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gao e controle competente da situaga
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Rettilson Rosa Ribeiro

Pouco a pouco, de acordo com a leitura de Azevedo destes ReZaf6rfos, o
fema da criminalidade escrava crescente nas fazendas da provincia de Sio

preocupag6es nos ands de 1860. ' "' "''''''

"a resisHncia escrava estaria se concretizando coda vez maid no pr6-
pno lugar de trabalho, muito mats do que fora dele, tal homo nas tra-
dicionais fugas e quilombos" (AZEVEDO, 1987: 181).

O escravo, nesta situagg.o, enh'entava o regime escravista de maneira
direta, matando ou ferindo feitores e senhores homo apontaram iniimeros
relat6rios policiais pesquisados.

n
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vamente a instituigao da escra
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Reltilson Rasa Ribeiro
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peta sua coisifcagao.

ENTRE O DITO E O NAO DIT0: O RAC.rSwo

States and Brazil: a comparatioe perspecfiue. New York e London, Garland publishing
' Sabre o ass''«+« «,nfeHr Celia Maria M. de AZEVEDO. AboZifianism in the United

Inc., 1995. ,.
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personagem secund6rio
sujeitos hist6ricos em

Ngo esquegamos as palavras de Hannah Arendt
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RETRATOS...
A IMAGEM DO NEGRO NOS LIVROS

DIDATICos DA DeCADA DE 1980

MAhoN

Apesar de judo, taluez Kropotkin
tiuesse razdo; eu kinda Pco com os

esperangosos'
StephenJay Gould

eases dots momentos.

salter que estes forum produzidos origin

ucla:=;::.-;. ,.;
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M.aaron Escorsi yal6rio

As co] ]S: O NEGRO E A ESCRAVIDAo

Um dos grander problemas concernentes aos livros didn,tacos de His

t6ria do Brasil produzidos na d6cada de 1980, quanto a questao do estudo
da escravidao, este latente quando se observa uma virgo europoc6ntrica
da hist6ria presente nos deus conte6dos. Com base nesta afirmagao,
pode-se notar que os livros buscam a dodo memento "explicar" a inser€ao
do negro no processo de colonizagao, trilhando em tentativas de respon-
der perguntas racistas dos tipos "homo os negros, que sio originfrios da
Alhca, chegaram ao Brasil?' (SOIJZA, 1992: 63). Souza demonstra uma
concepgao europoc6ntrica da Hlist6ria, como se o negro estivesse armaze-

nadolem album canto da African a espera da intervengao branch. portu-
guesa, para traz6-1os a "Hist6ria".

No mesmo sentido seguem-se as respostas que justificam a vinda do

negro em detrimento da "nio adaptagao" e da resist6ncia indfgena ao
trabalho e tamb6m devido aos interesses mercantis lusts no tr6fico ne-
greiro (DAVIES, In: PINSKY, 1994: 94 e 98-101). Estes justificativas d8o

margem a doin tipos de interpretag6es problematicas: primeiramente. o
indio resistiu, entretanto, o negro aceitou o trabalho e o modo de vida

implantado peso bianco (europeu); ou SQja, ipso pode ser interpretado
coco "h'aqueza" cultural negra a16m de dar a entender tamb6m a id6ia

de fZcil subjugagao do negro, que nio resiste, mas aceita. A segundo in-
terpretagao rica atrelada a uma explicagao que reduz a agate hist6rica aos
brancos, pols eram des que lucravam e usufrui.am os bene&cios trazidos

com o tr£6lco e a escravidio (an61ises presas ao aspecto econ6mico) - a
explicagao nega a participagao hist6rica dos negros no processo de im-
plantagao da escravidio

Ao atribuir todd a opressao e exploragao aos brancos. os auto-

res "travam" ou mellor, impeded - a participaQao hist6rica do
negro, pols

o combate a exploragao n:io se resolve apenas na den6ncia deja e do
explorador. Sem a participagao ativa ou passiva, conscience ou in-

68
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consciente, dos oprimidos e explorados, nio hf exploragao nem
opressao" (DAVIES, In: pINSKY, 1994: 99y.

1993: 77).
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Matron Escorsi yai6rio
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ge::=;::?tonga'(DEBRET, Jean-Baptiste.

Brasil. 6' ed. Sio Paulo, blartins/Braslnia/DF.

INL, 1975).
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Mail'ot} Escorsi yat rio

bianco imp6s uma relagao tio brutal no trato com o escravo que 6 quake
uma reagao incondicional dente tentar escapar. Etta id6ia Condiciona uma

visio sobre a escravidao; graz a. cabega do leitor uma imagem esteriotipada:

"Assim, quando hQje se fda na escravidao, a primeira imagem que vem
a cabega 6 a de um homed negro, com o corps marcado de chicotadas.
acorrentado ou prego a um tronco, submetido a uma exploragao sem

cravo, suicidando-se ou fugindo para os quilombos" (LARA, 1991: 11).

A16m disco, ha uma evidente tentative nessas "anflises" de se crier a

cafarse arfstofdZfca ' em ama do quadro da escravidao, o que acaba por de-
flagrar vitimizagao tgo grande do negro que o tomb apenas "arvo" das atro-
cidades dos brancos

Amboy os autores ao falarem da resist6ncia negra a escravidio s6 fa-

zem mengao aos typos de resist6ncia que sio reagg.o a vio16ncia. A juga e a
formagao de quilombos' sio citados e possuem todd um car4ter de herois-

I IUE : 13:T
' Conferir Pedro Paulo Abreu FUNARI, "A Cultura Material em Palmares: O estudo
das relag6es sociais de um quilombo pda Arqueologia", In; Iddfas, FDE-SP, (27): 37-

Cadernos de Gl"aduagab, Campinas, n' 2, 2003
72



Retratos.
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uso aleat6rio e sem reflexao:

(CHALHOUB, 1991: 39).

"Te.,.. ..,.
"em Bua cede de lucros, de riqueza, o homed 6 capaz de prender ou '
tro homed coho se fosse uma oUeto" (pILETTI, 1993: 78).

da Serra da Barriga", Jn: Reuista
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Matron Escorsi yalfrio

Este anglise levantada pelos livros didgticos quanto a cultura 6 ex-

tremamente problemftica, pois leva a conclus6es comprometedoras, por
exemplo, a de pensar que a culture negra 6 tio ftaca e inferior que tmuxe
apenas contribuig6es a uma sociedade "completamente" branca. Quanto a

estas a$irma96es, deve-se alertar que nio h6 "apenas" contribuig6es(negras
ou indigenas) porque des nio sio ap6ndices deslocados na sociedade. des

& ' ' ' \-= wow

sao panes constitutivas deli. Alias, o que 6 elencado cano culture negra
este. apresentado coho o ex6tico, o curioso, e porto tamb6m homo influ6ncia

secund6ria - a16m do menosprezo conceitual, ja que os negros possuem ape-

nas crendices/superstig6es, enquanto os brancos t6m religlao. Para Pinsliy,

"0 olhar branco e majoritfrio que langamos pda Hist6ria nio perdoa
nada. Apresentamo-nos como povo franco que, no

lrv+ uv£4

mgximo. recebeu
algumas "contribuig6es" de outras sagas, como ensina a maioria de
nossos manuals escolares. Segundo um deles, devemos (devemos
quem, cara panda?) aos indios a mandioca, a rede e a queimada
(numa dessas, a agressao ao meir ambiente ababa virando coisa de
indio ...), e aos negros, alguns temperos, misicas e crendices. gomes.
na visio reproduzida na maioria das escolas, brancos que absorvem
aspectos pitorescos das outras ragas" (PINSKY & BLUE, 1993: 107).

Para concluir, o qua(bo preconceituoso se completa quando o sincre-

tismo 6 vista como uma adesgo dos fdolos afhcanos ao catolicismo, ou sqja,
queen se submeteu foram as religi6es negras, pensando sempre a mistura
de prgticas religiosas a partir do referential cristio

"crengas /"eZfgfosas: umbanda, candomb16, macumba etc. Na .Afhca. os
negros eram politefstas. No Brasil, misturaram subs divindades com
os santos da lgrqja Cat61ica. Dessa mistura surgiram vgrios cultos.
praticado nos terreiros, que se multiplicam dada vez mats « toa.
Brasil"(SOUZA,1992:67). ' '" '''-"-"-'v ' wuvv

"Embora fossem obrigados a seguir a religiao cat61ica, os negros nio
deixavam de dado seu$ rituais. Dessa lorna, as crengas religiosas afli-
canas misturam-se com o catolicismo, formando o que se champ de
i wti$mo retigiow.
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tempos.

UMA MAO ESTENDE-SE A SENZALA O NEGRO NO PROCESSO
ABOLICIONISTA

so" bianco, seu .porta uoz.
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Maitnon Escorsi Vat6rio

"No fim, at6 os fazendeiros (...), ficaram a favor do movimento -:--.:
Cionista por doin motives principais: - "' "w'v a-'uu-

O escravo, com o fim do tr6fico, ficou muito caro. (...) Era vanta

b)

O Imperador Dom Pedro ll tamb6m queria a aboligao, mas por eta-
pas, para evita' uma arise econ6mica e polftica. Em alguns lugares, os

78
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cscFalrOS negavam-se a trabalhar. Mluitos buscavam protegao nas ca'
sas dos ljderes abolicionistas"(SOUZA, 1992: 82).

!;=i::;':=:ns'$=a
1993: 36).

gg.o. Para So
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vistas.
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' Conferir: Robert Daibert JUNIOR, "Isabel, a "redentora dos escravos": um estudo
das representag6es sobre a princesa". Campinas, SP, LECH-UNICAMP(Dissertagao
de Mlestrado), 2001. ..
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nistas, nas lute contra a escravida.o tnocentrista e racista perpassa a anfli-

se desses doi

DIVERSOs: COMENTAR10S, REFLEXOES E PROBLElaAS
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] Ao observar este aspecto, Sueli Carneiro, lider do GeZedgs - Institut.o
ua '--iUUICF iwegra, em entrevista a .Reufsfa (bros 4mzlgos, afiima que

(...)
HH$ 18xn £ u

A16m dense panto, faz-se necessgrio comentar que os autores citados
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Matron Escorsi Val6rio

uma elite bianca, e discorrer sobre coco o negar dessa agro negro significa
atribuir aos mesmos passividade

Dessa forma, podemos perceber que este tipo de hist6ria anula o con.

ceito de hist6ria de luta de classes, pois queen age historicamente 6 apenas
a elite -- o bronco. Ao negarem a participagao negra na hist6ria, os livros
didfticos propiciam que os alunos negros pensem que seu paper na hist6ria
nio tem valor, decorrendo dai. o fatalismo, um sentimento de impot6ncia de
transformagao do mundi e uma conseqtiente ngo atuagao politica em favor
de sua pr6pria causa

Em linhas gerais, os ]ivros didfticos nfo ContHbuem para uma forma-
gao de identidade negra para alunos negros e tamb6m coloca todos os alu-
nos a margem de uma discussio que atordoa a sociedade: o i-aclsmo

84
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IPorrada que a genie Zeuat;a no fronted/
Agara leuarnos rm rua e prof'to/
Ficamos com Q boca fuhnda torque
querer7zos it para o [nlerno/
Te mandarampro paco no /brzdo do buraco, esse 4
o munro moderns/ . .
7'Ero de doze, metruZhadora e se acabou /
A usda de mats um it'mdo, que pecos direilos
reclamoul

Flqtw I,tgado, Tuada mxidou, u4a. o que se

C/}fZ)atada que a genre Zeuat;a no from,co ndo se

cicafrizozt /
Se uoc8 ndo se Z€gou/
Se Z€ga enfdo, nacZa mzzdozz/

H.'
EZe ' q«.,e«. mgd' t13'' d' € " co«t*.ste Sod.Z '

a peta Universidade Estadual de Campinas
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dos aos alunos os pap6is hist6ricos de personagens que ele mesmo drama

de "dominantes" e "dominados" da Hist6ria. Para o tutor, ngo 6 Saud6vel
que os livros transmitam apenas as vis6es dos vencedores, homo tamb6m

:l:l:l; ===='m:=!';£
Para Davies, 6 importante perceber homo aparecem elencadas as resis-

que nio este contido nos livros did6ticos
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i
I'ma refomulagao em 1997' e ainda 6 muito usada nas salas de aula

aaas - Universidade
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Gldticia Crktina C. Fraccaro

Quanto ao farmato, a colegao apresenta um visual atraente. rechea-
do de gravuras. Mapas, documentos e fotos estio arroladas num caderno

suplementar. Estes documentos e fotos trazem texton explicativos, mas
ngo Cazem ligagao com os capitulos do livro. No prefacio de todos os

exemplares da colegg.o podemos detectar um pouco do que pensa o autos
sabre Hist6ria e o seu ensino

Para Ferreira, sua obra foi uma das primeiras a sonar o problema do
desmembramento do ensino de Hist6ria em Brasil e Gerd, ajudando, entao,
os professores, pois nio precisariam maid se reportarem a. outra frente

Segundo o pr6pHo autor, a colegao adota uma posigao de construgao de

concertos. Ries devem ser construidos lentamente, e sempre apresentados
de uma forma articulada com datos e personagens. Ele tamb6m garante res-
peitar os diferentes niveis de abstragao que apresentam os alunos das di
versas series do Ensino Fundamental. Uma das pretens6es de Ferreira foi

confeccionar um material que fosse de facie acesso dos alunos, ou sega, um
material que ele entendesse por si mesmo e que nio necessitasse do au)akio
constante do professor.

O ideal para atingir o objetivo proposto serra analisar toda a colegao di-

dgtica do Ensino Fundamental. No entanto, para tomar o texto maid objeti-
vo, escolhemos apenas os capitulos que tratam diretamente sobre os a#o-

descendentes e deus pap6is na Hist6ria. A primeira anflise serf do Capitulo
16 "0 trabalho escravo construindo o Brasil", que pertence ao livro sein dedi-

cado a sexta s6rie do Fundamental; em seguida serf o Capitulo 12 do s6timo

lino da colegao, dedicado a s6tima s6rie, 'Tim do trifico, comego da imigra
gao"; o Capitulo 16, "Brasileiros em busca de sua identidade"; e o Capitulo 17
"Flnalmente, acabou a escravidio". Em todos estes capitulos o autor fez uma

selegao muito interessante de imagens. A iconografia utilizada 6 de autoria de

Rugendas, Paul-nato barring e Debret. '.[Yata-se de imagens com grande po-
tential de trabalho, no entanto, nio hf conexio com o texto dos capitulos.

gao feita do livid didftico analisado a tem6tica. Talvez, estQja neste faso a reformula.
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O TRABALHO ESCRAVO CONSTRUINDO O BRASIL '
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'political e sociais Foi por causa do trgfico que: os como animals"(FERREIRA,

1997: 139)

trifico estimulou este tipo de guerra. Toda

Conteado do livro dedicado a sexta sane.
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ros: mortis e vivos vi4avam juntos', quando Ferreira discorre sabre a trucu-

16ncia dos navies negreims, que podemos perceber uma aliimagao problemgtica:

"Ngo 6 de se estranhar que 30% a 40% da "mercadoria" morress- -l--
rante a viagem"(FERREIRA, 1997:139) ' v''goog uu-

Mesmo que entre aspas, Ferreira laz uso do terms mercadoria sem res-
salvas rFig. 01). Um aluno de sexta s6He teria de perceber que se tratava de

;.@
V'iagem pi

INL, 1975)

90

Carter os de Grade/afro, Campinas, n ' 2, 2003



O trecho seguinte champ-se "Escravos: 'mios e p6s' da sociedade bra-

sileira". O primeiro paragrafo diz o seguJnte

1997: 139)

Etta imagem do escravo elaborada por Fern
das descrig6es de Andre
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Em seguida, o autor mostra que havia uso da mio-de-obra indigena
principalmente na regiao conespondente ao Estado de Sio Paulo porque
este ng,o estava muito bem vinculada ao com6rcio international. f dessa

d6ia que surged as comparag6es das maos-de-obra indigena e negra e o
autor explica que o afticano data mats lucio a metr6pole por conta das ne-
gociagoes entre os continentes. O trgfico de escravos a&'icanos era extrema-
mente lucrativo

. Uma das raz6es para este lucro, apontadas pele autos, 6 a alta mortali-
dade de escravos e a baixa longevidade. Observemos o trecho abaixo

'Tor que os donor de e$cravo$ necessitavam estar sempre comprando
novos escravos? A resposta 6 simpler e triste: os escravos do Brasil dU:
13]fgn..PQ!!gQ. Segundo estudiosos , os escravos morriam, em media
apes sete anon de trabalho" (FERREIRA, 1997: 141) [grifo meu].

O tem)o grifado denota a cofsf/icafdo do escrauo. No entanto. nas .A?za

fufdes para o processor, parte do ]ivro a qual se dedica a dar dicas ao pro
lessor de coma abordar o assunto com os alunos na saba de aura, Ferreira

pede que deixem bem clara o processo de coisificagao e desumanizagao pele
qual o a#o-descendente passou. Todavia, 6 ele mesmo quem faz uso de

' T'v l# -+AV

uma expressao muito mal utilizada: diner que o escravo "dura" pouch 6 tra-

t6-1o coho coisa. Pele menos para um aluno da s6tima s6rie sgo os objetos
que duran pouco, e nio as pessoas. Substituir este infeliz expressao por
"moniam cedo", por exemplo, ngo alteraria a id6ia que Ferreira pretendiadesenvolver.

Na seqti6ncia, o actor mostra coma era o cotidiano de um escravo, a

vida na senzala, a aorta que ele mesmo cuidava, o trabalho "privilegiado" na
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se tornou vergonhoso por ser atividade de afro-descendentes apenas' A16m

I =: fmFI dos escravos. Des-
o duro a que esta-

vam submetidos, os escravos se insurgiram contra o sistema

"Com tanto trabalho e com tanto catigo, nada maid natural do que a

reagao dos escravos. As formal de reagan, individuais e coletivas, vari-
avam bastante" (FERREIRA, 1997: 143).

Uma vez apresentadas as formal de resist6ncia, o autos conclui que
nio levavam a nada:

"Essay formal individuais de protests pouco resolviam. Acabavam se
voltando contra os pr6prios escravos"(FERREIRA, 1997: 144).

Um enfoque aprimorado nas organizag6es paralelas de juga, os qui-
lombos. seria importante para a continuagao da anglise das resist6ncias. No

entanto, o tutor comenta as organizag6es de forma bem passagetra

"Ao tango da hist6ria do Brasil, house v6rios quilombos. Uns com ape'
nas dezenas de aft'icanos, e outros, coma o de Palmares com milhares

de pessoas

m'==.=;E;%H:lK ;:8£
lsso podia acabar com a pr6ph
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As id6ias desenvolvidas acima suscitam as seguintes perguntas: a formagao
de um quilombo 6 uma atitude tio 6'acassada quanto o suicidio ou a vio16n-
cia contra o feitor? At6 que ponte os escravos acreditavam no sonho de li-

berdade que o quilombo proporcionava? O que vemos no texto 6 apenas a
apreensao do fazendeiro quando a estas sociedades paralelas. Em outras

palavras, quando o assunto diz respeito a uma das principais farmas de re-

sist6ncia dos escravos, o que temos no livro 6 apenas o meds do senhor per.
der sua propriedade

nM DO TRAFlco, COMKgo DA IMIGRAgAo '

A expansao do cafe altera o cen6rio brasileiro do Segundo Reinado. A

questao central dente cap(tulo 6 perceber a transigao da mio-de-obra escra-

va para o trabalho livre europeu. Logo no inicio hg um retorno a questao do
heroismo por compensagao, ou sqja, o tutor retoma o rata do a&o-
descendente escravo ser responsavel pda riqueza nacional

"Mas os homens que realmente produziram tal riquezala produzida
pe[o caf6] continuavam na mesma situagao de deus ancestrais trazidos
da Attica"(FERREIRA, 1997: 138)

Na seqti6ncia, o autor explica um pouco mats sobre a viv6ncia dos es-
cravos aa'o-descendentes no Brasil de entio: nio podiam exercer suas "cren

gas", e costumes (por exemplo a capoeira). A]6m disco, o tutor explica que
todas as instituig6es da 6poca buscaram raz6es para legitimar a escravidio.

Ele kinda ressalta, que muitos cientistas se encarregaram da tarefa de pro-
var que a escravidio era 6tile que o a6'o-descendente, menos inteligente
que o brando, s6 servia para o trabalho:

Ferreira tamb6m explica que no Brasil havia abolicionistas homo Jose

Bonif ado e Padre Fejj6. Ele tamb6m mostra que o principal aliado do fim da

tes, 1998 n Jay GAUL 4 .Z;laZsa .A/edfda do .27o/nem. Sgo Paulo, Martins Fon-
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1997 140)echo seguinte, "A solugao veio da Europa", o autos passe a inos-

busca mostrar outra visio ou outta razio aos alunos

Brasil", In: Proj.eto .H£sf6rfa, Sgo I'auto railC:opCidadania e Hist6;ia do Trabalho no
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OS BRASILEIROS EM BUSCA DA SUA IDENTIDADE

Ferreira inicia o capitulo demonstrando o quanto a metr6pole censura-

va a cultura da co16nia. A seguir, ele explica homo a cultura que aqua era
consumida estava toda embebida na culture europ6ia. Podemosperceber
elsa id6ia no proprio subtftulo ProduZos !/wZeses, icalas/}lz?zcesas. O Ro-
mantismo tamb6m 6 explorado, principalmente porque 6 com esse movi-
mento cultural que se crib uma s6rie de mites nacionais

O autos, entio define, identidade como "aquilo que n6s temos de indi

lnentidade pode-se desenhar? as demais pessoas". E no Bi'asia, que typo de

$E:\ilF:l&FI U':lBf111
'H'= k.H:

coisa que unificasse

=;i=;:'::=:;:=v:=s==!: i=:::=:?=::ns=
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O negro nm

contra os holandeses" (FERREIRA, 1997: 184)

Por fim, o autos fecha o capitulo alegando que esta busch de identidade

foi importante porque, a parter do s6culo XIX, o Brasil passou a refletir so-
bre si mesmo

FIN. ACABOUAEscnAviDAo

Novamente, sob o titulo "0 pesado pardo da escravidao", o autos inicia o

capitulo com a id6ia de que o a6'o-descendente 6 o principal construtor aa
riqueza nacional, dizendo que "sustentou com seu trabalho a economia bra-

Este discurso do despreparo do a6'o-descendente para o trabalho livre

vio16ncia da escravidg.o o havia deixado

Carle/"nos de Gradual o, Campinas, n' 2, 2003
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que nio as da escravidio (FERNANDES, 1978: 20). Coma vimos anterior-
mente, muitos outros autores ja discutiram esse id6ia e demonstraram o

quanto ela 6 problem6tica, senio preconceituosa. No entanto, o que vemos
aqui6 a reprodugao de uma id6ia muito parecida

Por outro lido, Ferreira mostra que nio houve nenhuma tentativa do

governo de integrar o a6'o-descendente a sociedade e que nada foi feito para
se construir uma identidade nacional:

"Dessa forma, a marginalizagao da sociedade s6 servia para consolidar
a id6ia de que os a#o-descendentes eram mesmo inferiores
(FERREIRA, 1997: 197)

0 61timo parggrafo do capitulo 6 muito ilustrativo

"Com muito sacrificio e trabalho, os aQ'o-descendentes vgo superando
as ban'eiras do preconceito e conquistando deus espagos, inclusive no
mundo da politica instituciona], na luta por uma sociedade mats demo.
crgtica e menos discriminat6ria. Ainda ha muito por fazed, e gabe a
coda um de n6s dar uma contribuigao no sentido de construe-la"
(FERREIRA, 1997: 197)

Esse tipo de discurso, valorizando as tentativas de dar fim ao precon
ceito racial no Brasil, 6 promissor. No entanto, o autor estaria contribuindo

maid efetivamente na luta contra o racismo - coco ele mesmo sugere - se
tivesse observado com maid cuidada os problemas de interpretagao presen-

ted no compo de seu texts, ou mesmo, se tivesse tentado inovar o enfoque
dado aos alto-descendentes sem precisar utilizar as mesmas f ormulas dos

outros hvros didn.ticos. Este typo de altemativa 6 vi6vel, basta que o autos se
preocupe em consultar bibliografias diferentes das que sempre sgo consul-
tadas na elaboragao dos livros did6ticos
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O NEGRO EM FOLHAS BRANCAS
RACISMO E ENSINO DE HISTORIA '

'H kenfaZfdade ' do racismo brash
teiro reside exatamen,te ntsso.
Aqzii se produzfzz a korma mats
so/isflcada e perpersa de racismo
que exists no munro, torque nos
so arden,amento jurldico assegu-
rou umu igualdade formal, que
d6, a, toads umcl supostct iguatda
de de direitos e opal'tuntdades, e
I,iberou a, sod,evade para discri-
m,mar impunemente".

Sueli Carneiro

Aqua 6 natural os negros serum
Eratados de forma subatterncl.
Voc8 ndo fem coma recZamar. Se

uocg .protesfa, d ufsto coma aZ-
gu6nrt que este perturban.do o
ct,incl agrad6uet' que posse, e)cis-
tir /hesse ou naqueZe Zzzgar".

Milton Santos

A anflise de livros didgticos foi um trabalho extremamente enrique-

cedor para os autores no que se revere ao estudo do preconceito racial no
Brasil. Depois de today as aulas e os debates sobre racismo no curio minls-

Estas considerag6es finais e as sugest6es de leitura foram elaboradas, conjuntamen
te, pelts autores.
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prado pda professora Celia M. M. de Azevedo e nas reunites de pesquisa
ao longo dos 61timos meses, a decepgao sobre o que encontramos nas nos-

sas an6.lifes foi inevit6vel'. Encontramos vfrios problemas nas coleg6es

analisadas, que ja forum discutidas nos ensaios anteriores, mas que pre-
tendemos fechar aqui.

Trata-se at6 mesmo de um "cliche" no pris da "democracia racial": os
autores analisados nio demonstram nitidas inteng6es de elaborarem obras

racistas ou preconceituosas. Em outras palavras, ndo .prefendem decZara-
damente {nferiorizar os aFo-dzsce7\denies.

Por6m, no decorrer de deus texton, ao inserir o afro-descendente na
Hist6ria cometem deslizes que os prejudicam diretamente. Numb visio
maid panoramica, o$ autores chem em contradigao. Nos t6picos em que se
pretende discutir e mostrar aos leitores que o 6lm da escravidio ngo soluci-

onou o problems de inserga.o social do negro e muito menos o integrou a
sociedade, os livros didfticos acabam por cain em armadilhas e reproduzir
id6ias preconceituosas, homo o despreparo do negro para o mercado de tra-

balho em fungi,o do trauma.tico e longo peHodo de trabalhos forgados -- es-
cravidg.o.

Na maioria das vezes, os autores reproduzem id6ias baseadas em tra-
balhos acad6micos ja muito discutidos e com anglises problemgticas: 6 o
cano do uso dos autores que comp6em a "Escola Socio16gica de Sgo Paulo '

dentre des, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Octavio
lonnie Em(lia Viotti da Costa. Nos livros didgticos, os autores fazem uso

da id6ia de que os aho-descendentes, apes a Lei Aurea, nio estavam aptos
para se inserir na "nova" sociedade competitiva, maid modemizada.

Os problemas maid graves dos livros escolares aparecem quando os

autores pretendem discutir a identidade cultural brasileira. Ferreira, por
exemplo, omite a presenga do negro em aspectos culturais, sua preocupa-
gao maier 6 discutir o Romantismo e a construgao de her6is nacionais atra-

Deparamos, em vgrios mementos, folheando as pfginas dos livros did6ticos de Hist6-
ria do Brasil, com a perman6ncia -- ou melhor, a persist6ncia -- de concepg6es racistas
e preconceitos raciais, mesmo em autores muito bem "intencionados:
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depois? Discursos panfletfrios, sozinhos, nio resolved o problema do ra-
cismo. Muito menos, queimar os livros didgticos

Outro aspecto crucial para a discussio 6 a tentativa de provocar cafar-
se nos leitores, utilizada de maneiras diferentes pelos autores. Por6m. com
os mesmos objetivos: provocar a comogao dianne do afro-descendente sem

condig6es para resistir a vio16ncia do bianco -- o negro passivo que precise

de "tutela". Ferreira, ao identificar o af'o-descendente porno o principal
responsgvel peso ac6mulo de riqueza nacional, ababa dando margem a se-

guinte inteipretagao: o negro foio 6nico edificador da riqueza do Brasil,
mas ngo usu6uiu deja nem um d6cimo. Ora, o primeiro sentiments que
desperta no leitor (para lembrar, de s6tima s6rie) 6 pena, d6, comogao. ii
despertando pena que se resolve o problema do preconceito? Gerar a pena 6

pmmover catarse, o objetivo 6 chocar, e nio procurar caminhos para supe-
rar o problema da discriminagao e do preconceito racial.

O mesmo acontece nos limos de Souza e Piletti. Os autores se encar-

regam de elencar in6meras ilustrag6es de instrumentos de torture usadas
contra os escravos. Sua meta, semelhante a Ferreira, 6 mostrar o quanto o
negro foi castigado e torturado ao longo da Hist6ria. Denunciar a vio16ncia

do sistema escravista 6 importante. liouve vio16ncia na relag6.o entre se-

nhores e escravos uma vez que etta fazio parte delta ]6gica de dominagao.
O problema 6 ter uma interpretagao que coloca o escravo na condigao de
Htima indefesa, nunn relagao em que a vio16ncia o tornava incapacitado
para agar e reagir, dando a id6ia da "grande potencialidade branca" em
submeter os escravos, incapazes de resister.

Ao Conclufrem os capitulos sobre o problema da integragao digna do '
negro na sociedade, os autores discursam coma se o racismo pertencesse ao
passado. Dizem que este grupo social este na lutz por direitos e que mere-
cem tats, contudo nio deixam claro o preconceito em si.

O a6'o-descendente aparece constantemente em fungao do bianco
Quando o assunto 6 resist6ncia, o enfoque dado 6 o meds que o senior sen-

O quilombo 6 uma ameaga para o senhor e 6 este o loco explorado pelos

autores. Ngo houve nenhuma mengao quando a formagao dos quilombos,
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racismo e ensipq.de His 6t.ia

homo des funcionavam, quala relagao deles com as comunidades vizinhas
No 1ivro did6tico Hist(irda, Ferreira anexou nos cadernos de mapas e docu-

mentos uma roto de um monumento a Zumbi, n3o h6. maiores discuss6es

oumeng6esnocorpodotexto. . .. ..... .:..
A caracteristica do negro, homo agente hist6rico, 6 muito peculiar. Ele

n5.o tem nenhum tips de autonomia. A hegemonia pertence aos brancos
Todos acontecimentos ligados a ele, durante a Hist6ria, estio sob a res-

ponsabilidade do bianco. A escravidgo quem institucionalizou foia bianco,
a Aboligg.o tamb6m. A aboligao aconteceu porque a Ingjlaterra, as elites
locals ou os parses hegem6nicos auiseram. Ngo h6 nenhum lipo de ressalva
nesse sentido nos discursos dos livros didfticos. O bianco 6 o linico agence

hist6rico. Os livros didfticos, nessa perspective, nio abrem espagos e/ou

possibilidades para outras leituras ou interpretag6es.
''' Enfim, um diagn6stico evidente 6 que os livros analisados (e no m(ni-
mo des) ng.o abordam de forma adequada a figure do afro-descendente.

Utilizam vis6es e datos que a historiografia recente ja t6m discutido e pro-
blematizado, sem nenhum cuidado aparente e acabam por reafiimar o pre '
conceito facial dentro da "democracia racial" do Brasil. Como observe Sueli

Carneiro, militante do movimento negro, em entrevista a revista euros

Amigos, precisamos atacar de f'ente uma doenga social que no Brasil com-

pletou quinhentos anon: a dfscrfminafdo do negro. Esse luta pressupoe
num pnmeiro pasco, reconhecer que os negros ou os a&'o-descendentes "sio

plurais, sgo seres humanos, sio maltiplos embora discriminados:

AVENTURAS NA SALADE AURA: . .. .,...'\nT -

ATIVIDADES SUGERIDAS PARA O PROF'ESSUK DH nlnxvru/'
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insurreig6es; estudar a familia escrava/negra, com a finalidade de desmis-
tificar a id6ia do negro segregado a momentos hist6ricos determinados.

desprovido de familia e vinculado aos ambientes de pobreza material e cul-
tural; pesquisar sobre as formal de resist6ncia; discutir em gala de auld o

papel das lutas e manifestagdes contra a discriminagao racial denQncia
do racismo -- dandy destaque para os movimentos negros atuantes no Bra

sil; analisar com os alunos os significados do "13 de mano", nio apenas
homo a data de libertabao dos escravos, mas tamb6m homo uma data de
protests contra as discriminag6es e preconceitos raciais (neste cano. serra

enriquecedor frazer para gala de aula um representante do movimento ne-

gro para falar aos alunos); usar o livro did6tico como documents para refle-
tir sobre as imagens do negro dentro da sociedade brasileira -- ngo precise
queima-los, pois des podem servir coco arenas contra as pr6prias id6ias
racistas que estes propagam

Para auxilig-lo em suas aulas, o professor pode recorder a apoios didn.-

ticos como filmed, trechos de documentos, biografias, jornais, revistas.
poemas, pinturas, paradidfticos e livros didgticos. Maid do que imagens
"Verdadeiras" do negro, o professor precisa permitir aos alunos perceberem

que estas fontes, coda uma a sua maneira e especificidade, apresentam
representag6es construidas no tempo e no espago por diferentes suleitos --
olhares. Ao professor e alunos Gabe a missio de realizar suas pr6prias re-
flex6es, com ou sem os livros didfticos, afinal, des tamb6m sio agentes
hist(5ricos

A aura 6 uma aventura que se realize a coda dia com diferentes rotei
ros e desafios. Nio esquegamos que este viagem ao conhecimento hist6rico

nio se faz sem participagao e dialogo aberto entre professor e alunos. Exis-

tem maneiras de se contar hist6rias, basta atravessarmos a rua que n6s
separa da sombra da repetigao passiva -- a "educagao bancgria" -- para a
luz da reflexao, a educagao libertadora. Tenhamos em dente, coma nos
lembra Paulo Freire, que a educagao 6 uma prftica de liberdade

Sugest6es e propostas inovadoras para as aulas de Hist6ria no Ensino
Fundamental e M6dio podem ser encontradas nos seguintes livros: O ensi-
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mesmos e ao mundi.
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