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Este trabalho monografieo e uma exigencia do Curso de Es-

pecializacao em H i s t d r i a do B r a s i l , do Departamento de Ciencias 

S o c i a i s , UPPB, CEP do CAMPUS V - Cajazeiras-PB. 

Escolheu-se para objeto de an a l i s e o l i v r o d i d a t i c o H i s t d r i a 

e Vida de Nelson P i l e t t i e Claudino P i l e t t i , da 6s s d r i e do 12 

Grau, da d i s c i p l i n a H i s t d r i a , adotado no Colegio Diocesano Padre 

Rolim, na cidade de Ca^azeiras-PB. 

0 o b j e t i v o deste tr a b a l h o de pesquisa e r e a l i z a r urn estudo 

do l i v r o d i d a t i c o supracitado e apresentar que a visao i d e o l d g i c a 

perpassada nos textos desses autores se contrapoe ao modelo o f i c i a l 

da i d e o l o g i a o f i c i a l v eiculada pela m a i o r i a dos estudos ou conteti-

dos de H i s t d r i a estudados por outros autores. No caso o ob j e t o em 

discussao sera o alargamento das f r o n t e i r a s r e f e r e n t e o conceito de 

H i s t d r i a para o autor e para os demais nao estudados, apenas men-

cionados na sua apresentagao de H i s t d r i a e consequentemente i d e o l o 

g i a , assim os textos em analise e amostra tern o propdsito de e s c l a -

recer essas questoes. 

No desenrolar do tema H i s t d r i a c r i t i c a e I d e o l o g i a urn estudo 

de caso, nao seguiremos uma analise sequencial de todos os c a p i t u -

l o s trabalhados pelo autor por sele c i o n a r alguns t e x t o s em que nos 

seus conteudos s e j a representados a questao i d e o l d g i c a e h i s t d r i e a . 

Sendo assim trabalharemos as seguintes tematicas: o Periodo Regen-

c i a l , a Sociedade e Trabalho, r e f e r e n t e ao periodo do Imperio, a 

Ditadura M i l i t a r , C u l t u r a e Educagao r e f e r e n t e ao periodo Republi-

cano. 

No desencadear do tema pre tend emos ainda t r a b a l h a r os se

guintes questionamentos: Que t i p o de i d e o l o g i a e veiculada neste 

l i v r o d i d a t i c o ? Qual a visao de H i s t d r i a e de Homem que a escola 

perpassa? 

Visando esclarecer estes questionamentos objetivamos desen-

v o l v e r urn r e f e r e n c i a l t e d r i c o de modo que permita fundamentar e en-

f a t i z a r aspectos que e x p l i c i t e de maneira o b j e t i v a os mecanismos de 

construgao i d e o l d g i c a e h i s t d r i c a . 



05 

Tendo em v i s t a , a forma como a i d e o l o g i a dominante e i n -

cu t i d a em nosso d i a - a - d i a , urge a necessidade de i d e n t i f i c a - l a pa

r a que possamos combater os seus mecanismos de exploracao a que sao 

submetidos a maioria da populacao, como tambem c o n t r i b u i r na r e d i s -

cussao de urn novo p r o j e t o s o c i a l a l t e r n a t i v e e ou pelo menos pro-

porcionar o questionamento constante da r e a l i d a d e . 

Abordaremos ainda como con t r i b u i c a o a compreensao de VASQUEZ 

no que se r e f e r e a importancia da t e o r i a como subsidio a efetivacao 

da p r a t i c a : 

"A t e o r i a em si...nao transforma o mundo. Pode c o n t r i b u 

i r para sua transformagao, mas por isso tern que s a i r de s i mesma , 

e, em pri m e i r o l u g a r tern que ser assimilada pelos que vao ocasionar 

com seus atos r e a i s , e f e i t o s , t a l transformacao..,uma t e o r i a e 

p r a t i c a na medida que m a t e r i a l i z a , atraves de uma s e r i e de mediaco-

es, o que antes so e x i x t i a idealmente, como conhecimento da r e a l i 

dade ou antecipagao i d e a l de sua transformagao.• (....., p. ) 

A educagao e a mediagao entre t e o r i a e p r a t i c a . 
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DESEITVOLVIMENTO 

Para j u s t i f i c a r o tema H i s t d r i a e I d e o l o g i a no l i v r o d i d a 

t i c o , partimos do conceito de I d e o l o g i a e H i s t d r i a trabalhado na v i 

sao de algumas t e o r i a s , no i n t e n t o de d i s c u t i r e a v a l i a r a questao 

i d e o l d g i c a e h i s t o r i c a trabalhada pelo autor Nelson P i l e t t i e Clau-

dino P i l e t t i , escolhido para analise e amostragem deste t r a b a l h o , 

Partindo do conceito de I d e o l o g i a , trabalharemos a questao 

i d e o l d g i c a na visao de CHAUt: 

"Ideologia nao e sinonimo de s u b j e t i v i d a d e , que nao e 

pre-conceito nem pre-nocao, mas que e urn " f a t o " s o c i a l 

justamente porque e produzido pelas relacoes sociais,pos 

s u i razoes muito determinadas para s u r g i r e se conservar 

nao sendo urn amontoado de i d e i a s f a l s a s que prejudicam a 

c i e n c i a , mas uma c e r t a maneira da produgao das id e i a s pe 

l a sociedade, ou melhor, por formas h i s t d r i c a s determina 

das das relacoes sociais."(1989, p , 3 l ) 

Em se tratando de uma abordagem sobre a i d e o l o g i a em meio a 

uma sociedade com e s t r a t i f i c a g a o s o c i a l v i s i v e l a autora assim se 

expressa; 

"Com e f e i t o , se para exercer o poder e J u s t i f i c a r seu 

e x e r c i c i o os dominantes precisam que as representagoes a 

cerca dos s o c i a l e do p o l i t i c o coincidam com o r e a l e 

se veste, povo e e l i t e constituent polos c o n t r a d i t d r i o s 

da d i v i s a o e l u t a de classes, os dominantes devem a g i r 

de sorte a fa z e r com que perraanecam soterrados todas as 

manifestacoes da di f e r e n c a e da contradigao no i n t e r i o r 

da sociedade. Esse ocultamento e obtido atraves de uma 

p r a t i c a e de urn discurso c o e r c i t i v o , mesmo e sobretudo 

quando a coergao nao e s t e j a imediatamente v i s i v e l por 

ter-se transformado em consenso i n v i s i v e l e i n t e r i o r i z a -

do. A p r a t i c a e o discurso dominantes, como se sabe, es-

tao encarregados de c r i a r em todos os membros da so c i e -
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dade o sentimento de que fazem parte dela da mesma ma-

n e i r a , e que a contradicao nao e x i s t e , ou melhor, a con

tr a d i c a o deve apsjrecer como simples diversidade ou como 

d i f e r e n t e s maneiras, igualmente l e g i t i m o s , de p a r t i c i p a r 

da mesma sociedade. As "classes l a b o r i o s a s " e as " c l a s 

ses d i r i g e n t e s " sao apenas v a r i a n t e s do cidadao e da 

pessoa, contidos em germe na natureza humana, Contudo, 

v i s t o que nao e exatamente dessa maneira que as coisas 

se pas3am na r e a l i d a d e , a imposicao de um mesmo corpus 

de representacoes e de normas a. sociedade exige que os 

dominantes pensem e a J am a u t o r i t a r i a m e n t e para que o 

embuste ganhe joros de verdade."(1980, p.41 e 42) 

Referenciando a "escola dos Anai3", tendo como grandes i n i -

ciadores Marc Bloch e Lucien Febvre, trabalham a visao de H i s t d r i a 

abrangendo as diversas areas do conhe cimento, tendo em v i s t a que 

sua analise tern como r e f e r e n c i a as e s t r u t u r a s s o c i a i s , sua evolucao 

como tambem o interrelacionamento das areas, o que penaite f a z e r um 

estudo da h i s t d r i a de forma mais ampliada, ou s e j a , na sua t o t a l i d a -

de. Pois como se observa os autores assim se expressam: 

"Ao inves do estudo dos f a t o s s i n g u l a r e s , procuram cha-

mar atencao para a analise de e s t r u t u r a s sociais(economi 

cas, p o l i t i c a s , c u l t u r a i s , r e l i g i o s o s , e t c . , vendo seu 

funcionamento e evolugao. Aceitarn uma h i s t d r i a t o t a l , 

, que v e j a os grupos humanos sob todos os seus aspectos 

e, para t a l , uma h i s t d r i a que e s t e j a aberta as outras 

areas do conhe cimento humano, numa visao g l o b a l : econo 

mia, s o c i o l o g i a , p o l i t i c a , e t c . A chamada producao i n -

t e r d i s c i p l i n a r (onde colaboram as d i f e r e n t e s d i s c i p l i n a s 

do conhe cimento) se t o m a o lema de seus seguidores. 

(1989, p.38) 

Analisando a concepcao de h i s t d r i a acima apresentada, detecta 

mos que os h i s t o r i a d o r e s por essa escola i n f l u e n c i a d o s tern a preocu-
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pagao de t r a b a l h a r a h i s t d r i a de uma forraa i n t e r d i s c i p l i n a r , o que 

ex t r a p o l a a concepgao p o s i t i v i s t a que se l i m i t a em s i mesma, nao 

se i n t e r r e l a c i o n a com outras areas do conhecimento, alem de se 

apresentar como verdades absolutas. 

Tomando como r e f e r e n c i a l de analise alguns t e x t o s d i d a t i c o s 

e x i s t e n t e s no l i v r o de Nelson P i l e t t i e Claudino P i l e t t i , trabalhare 

mos o t i p o de visao i d e o l d g i c a e h i s t d r i a por estes apresentada,ten-

do como r e f e r e n c i a l t e d r i c o as i d e i a s a cerca da i d e o l o g i a e h i s t d 

r i a acima colocados com o i n t u i t o de apresentar os conteudos esco-

l h i d o s como r e f e r e n c i a s de um novo tratamento ou procedimento H i s t o 

r i co e Ideoldgico que se contrapoe a I d e o l o g i a e H i s t d r i a o f i c i a l 

por nds analisadas. 

Se v e r i f i c a r m o s o tratamento ou a forma de estudo desses au

tores com relagao ao Periodo Regencial podemos observar que os mes-

mos se preocupam em t r a b a l h a r a H i s t o r i a e I d e o l o g i a atraves da 

introdugao de i d e i a s e c o n f l i t o s s o c i a i s e x i s t e n t e s nesse periodo. 0 

que se contrapoe a I d e o l o g i a e H i s t d r i a o f i c i a l v eiculada pela maio

r i a dos autores vez que ignoram os c o n f l i t o s s o c i a i s . 

Analisando a tematica o Periodo Regencial trabalhada pelo au

t o r , escolhemos o t d p i c o que aborda as Revoltas do Periodo Regencial 

e especificamente a Cabanagem para r e f e r e n c i a r os movimentos s o c i a i s 

enfrentados pela m a i o r i a da populagao que viviam em condigdes mise-

r a v e i s . Para um maior entendimento apresentamos ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3eguinte contexto: 

"A fome e a m i s e r i a do povo e a r e v o l t a contra o p r e s i -

dente da p r o v i n c i a nomeado pelo governo r e g e n c i a l se 

juntaram para promover a mais sangrenta i n s u r r e i g a o da 

h i s t d r i a do Para, que em cinco anos provocou a morte de 

40.000 pessoas, quase a metade de sua populagao. 

A grande ma i o r i a da populagao paraense v i v i a na m i s e r i a 

em pobres cabanas construidas as margens dos r i o s . Por 

isso os rev o l t o s o s receberam o nome de cabanos. Na l u t a 

contra o governo c e n t r a l , os cabanos juntaram-se aos f a -

zendeiros e comerciantes l o c a i s , esperando conseguir me-
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lhores condigoes de v i d a . 

Em 1835, os cabanos invadiram e ocuparam Belem, c a p i 

t a l do Para, Mas o pri m e i r o presidente que os cabanos 

colocaram no governo da p r o v f n c i a , o fazendeiro F e l i x 

Maicher, t r a i r azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 movimento fazendo acordo com as t r o -

pas do governo c e n t r a l . Por isso os rev o l t o s o s o mata-

ram e o s u b s t i t u i r a m por Francisco Pedro Vinagre. A es-

te sucedeu Eduardo Angel im.. Para e n f r e n t a r ess a r e v o l t a 

as tropas i m p e r i a l s receberam o apoio de mercenaries eu 

ropeus e eram extremamente cr u e i s com os revoltosos 

que conseguiam prender. Muitos deles foram trancados no 

porao de um navio e queimados com c a l . Depois de um 

ano de sangrentos combates, os cabanos abandonaram Be

lem, embrenharam-se pelo i n t e r i o r do Para e continuaram 

a l u t a . As forgas do governo sairam em sua perseguigao, 

cometendo as maiores atrocidades. Os cabanos foram per-

seguidos como animais ferozes: quando presos, eram amar 

rados em troncos e barbaramente agoitados; quando mor-

riam suas orelhas eram co±tadas e dispostos num f i o , em 

forma de c o l a r , para serem levados como t r o f e u pelos 

perse guidores. 

Essa guerra c r u e l so terminou em 1840; quando os u l t i 

mes cabanos se entregaram, sem terem conseguido a t i n -

g i r os o b j e t i v o s pelos quais lutaram. A r e v o l t a dos 

cabanos contra as pessimas condigoes em que v i v i a m , 0  

governo respondeu apenas com v i o l e n c i a e morte.(1990,p. 

14 - 15) 

Verificamos que o autor f a z r e f e r e n d a as v i o l e n c i a s e as 

atrocidades, de que eram v i t i m a s grande parte da populagao nos com

bates com as forgas governamentais. ]2 bem verdade que a i d e o l o g i a 

o f i c i a l nao tern o interesse de d i v u l g a r e destacar as l u t a s e par-

ti c i p a g a o do "povo" em v i r t u d e de nao e x i s t i r i nteresse em v a l o r i -

zar as agoes de um povo submisso, tendo em v i s t a que a valorizagao 
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destes e uma f r o n t a para o s i s tema v i g e n t e . 

Percebemos ainda que os movimentos s o c i a i s sao fortementes 

combatidos pelos governantes atraves da v i o l e n c i a , cujo o b j e t i v o e 

amedronta-los, e x t i n g u i - l o s e consequentemente se apoderar do po-

der. Mas por outro lado alguns h i s t o r i a d o r e s enfatizam as l u t a s , r e a 

goes da classe explorada como contraposigao as condigoes de m i s e r i a 

e explanagao que sao submetidos. 

De um modo ge r a l as mensagens veiculadas nos l i v r o s d i d a t i -

cos apresentam uma re a l i d a d e que nao condiz com o r e a l processo his, 

t o r i c o pelo f a t o de nao estuda-lo na sua t o t a l i d a d e , dando destaque 

apenas a alguns aspectos que favorecem a h i s t d r i a dos dominantes, 

pois como e sabido nao e x i s t e interesse de e n f a t i z a r e d i v u l g a r a 

h i s t o r i a dos explorados, muito pelo c o n t r a r i o , e dado destaque a 

h i s t d r i a dos d i r i g e n t e s e desprezada a dos d i r i g i d o s . 

Referenciando a H i s t d r i a que tern circulagao em nossas esco

l a s Laura Franco f a z o seguinte comentario: 

"Na H i s t d r i a que tern entrada franca em nossas escolas, 

tambem se aprende que nosso passado f o i sempre um mar 

de rosas. Quando muito, denuncia-se a v i o l e n c i a de 

"rebeldes", agitadores, descontentes, para l e g i t i m a r a 

c o n t r a p a r t i d a : a v i o l e n c i a da repressao, Essa e t o l e r a -

da e sao aceitos todos os metodos que mostram e f i c i e n -

tes para a concdrdia, a manutengao da ordem e da paz. 

(1982, p . 4 l ) 

A autora confirma que a h i s t d r i a v eiculada em nossas escolas 

favorece a i d e o l o g i a o f i c i a l , E que a h i s t d r i a apresentada de forma 

p a r c i a l e a b s t r a t a , raramente pode v i r a se c o n s t i t u i r em um i n s -

trumento e f i c i e n t e em que leve a compreensao dos f a t o s s o c i a i s na 

sua amplitude, Portanto uma H i s t d r i a que tenha essas c a r a c t e r i s t i -

cas nao proporciona ao aluno condigoes para que se s i n t a h i s t o r i c a -

mente l o c a l i z a d o e capacitado a uma atuagao c r i t i c a a realidade que 

o rode i a . Tudo isso tern suas explicagoes como forma de impedir que 

o jovem p a r t i c i p e do r e a l processo h i s t d r i c o e que os outros d e c i -
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dam por e l e s , sem contudo p a r t i c i p a r das decisoes que i r a o cumprir. 

Partindo do pressuposto de que o sistema c a p i t a l i s t a tern o 

interesse e preocupagao de exp r o p r i a r os bens da maio r i a da popula

gao, s e r i a e s t a a explicagao h i s t d r i c a e i d e o l d g i c a o f i c i a l para 

o c u l t a r o r e a l processo h i s t d r i c o ? 

Pensamos a este r e s p e i t o fazermos r e f e r e n c i a s a alguns es-

tudiosos que se preocuparam em defender o mascaramento da realidade 

s o c i a l de classe no sistema c a p i t a l i s t a pela dominagao tambem ideo

l d g i c a . Como podemos observar SFiDSRS tece o seguinte comentario: 

"Para persuadir o p r o l e t a r i a d o de que e l i v r e , que o mun. 

do c a p i t a l i s t a e um mundo em liberdade em que as proba-

b i l i d a d e s sao i g u a i s para todos, e necessario nao se 

d i z e r nada sobre os mecanismos de exploragao e de anta-

gonismos entre as classes, quer d i z e r , passo a passo sp. 

bre o mundo presente (...) 

$ precisamente para nao f a l a r no easencial que se des-

v i a a atengao para uma massa de conhecimentos i n u t e i s , 

s u p e r f l u o s , sem v i d a . A escola nao pode ser senao apatjl 

ca, desligada dos interesses dos alunos e disso mesmo 

i r a o acusar-se os professores, i r a procurar-se salvagao 

em novos metodos e, na melhor das hipdteses, em "remen-

dos H. Na r e a l i d a d e , os conteudos e que estao em causa e 

por motivos de classe: o c u l t a r dos alunos o que e consi 

derado perigoso: mas e precisamente o que poderia i n -

te r e s s a r - l h e s . " (1978, p. 362) 

Comentando ainda o ensino de H i s t d r i a , constatamos que os 

conteudos de modo g e r a l trabalhados: com os educandos, sao desvincu-

lados da realidade h i s t d r i c a s o c i a l e educacional da c l i e n t e l a # Os 

conteudos aparecem e sao trabalhados como saber pronto e acabado, o 

que representa as preocupagoes de uma escola v o l t a d a principalmente 

para a consolidagao e manutengao da dominagao economica e p o l i t i c a 

da sociedade c a p i t a l i s t a . 

U t i l i z a n d o como p a r a l e l o as visoes de H i s t d r i a trabalhada pe. 
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l o autor em analise e outros conteudos de H i s t d r i a estudados por 

diversos autores, notamos que enquanto o aut o r escolhido para e s t u 

do e n f a t i z a os movimentos s o c i a i s o c o r r i d o s , expressa tambem o pro

cesso h i s t d r i c o de forma c r i t i c a , o que o d i f e r e n c i a de inumeros 

estudos f e i t o s , com o o b j e t i v o de o c u l t a r o r e a l processo h i s t d r i c o 

de forma g l o b a l , beneficiando assim as classes dominantes que se 

encontram no poder. 

Como enriquecimento do trabalho referenciamos outros estudio, 

sos que trabalham a i d e o l o g i a dentro da relacao da sociedade de 

classes podemos observar alguns entendimentos, com r e f e r e n d a a r e -

versao da dominagao i d e o l d g i c a , na concepgao de MELLO: 

"A adaptagao dos conteudos metodoldgicos de ensino e 

avaliagao a realidade da c l i e n t e l a escolar; a criagao 

de recursos de ensino adequados as demandas es p e c i f i c a s 

de cada unidade; p a r t i c i p a g a o nas decisoes mais amplas 

sobre planelamento, c u r r i c u l o e avaliagao e muitas ou-

t r a s a t i v i d a d e s que ainda cabem ao professor, requerem 

preparo e senso c r i t i c o . H ( 1 9 8 3 , p.71) 

Para tanto e i m p r e s c i n d i v e l que o educador atente para a 

realidade h i s t d r i c a e do educando com o o b j e t i v o de proporcionar 

uma c u l t u r a capaz de se contrapor a exploragao das classes s o c i a i s . 

Como d i z Peniz, a escola p r e c i s a "emergir das cinzas para a 

v i d a , para proporcionar ao aluno a compreensao da r e a l i d a d e e am-

p l i a r seu dominio sobre essa mesma r e a l i d a d e . Para que possamos con 

t a r com essa nova escola devemos encampar l u t a s pelo r e a l processo 

de democratizagao, atraves da p a r t i c i p a g a o , envolvimento e compro-

misso dos educadores, p a i s , alunos, comunidades em g e r a l e os go-

vernantes. 

Prosseguindo a an a l i s e da tematica Sociedade e Trabalho,ele-

gemos o td p i c o a l i b e r t a g a o dos Escravos, onde o autor coloca os 

diversos f a t o r e s que con t r i b u i r a m para a concretizagao da Aboligao. 

I n c l u i n d o desde de campanhas encampadas por diversos segmentos, as 

reagoes e fugas dos escravos, como tambem interesses economicos, o 
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que se contrapoe a i d e o l o g i a o f i c i a l divulgada por diversos auto

res que estudaram o assunto, e x i s t e versoes de que a aboligao f o i 

um ato de bondade da Princesa I z a b e l , negando todo um processo h i s 

t d r i c o . 

Na exposigao da tematica o autor f a z as seguintes considera-

goes no tocante a l i b e r t a c a o dos escravos: 

"Os escravos que trabalhavam nas fazendas nao se subme-

tiam f a c i l m e n t e a escravidao. Eesistiam de diversas ma-

n e i r a s : alguns se matavam, outros fugiam, reuniam-se em 

quilombos e organizavam-se para l u t a r contra os ataques 

dos seus perseguidores. Os quilombos foram numerosos 

em todo o B r a s i l . 0 p r i n c i p a l deles f o i o Quilombo de 

Palmares. 

No processo de l i b e r t a c a ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &os escravos houve dois mo-

mentos especialmente importantes: o f i m do t r a f i c o ne-

g r e i r o , em 1850, e a aboligao da escravatura em 1888. A 

I n g l a t e r r a acabou com o comercio de escravos em suas 

colonias em 1807. A p a r t i r de entao comegou a exercer 

f o r t e pressao sobre o B r a s i l , para que o nosso pais 

tambem acabasse com o t r a f i c o . 

Com a revolugao i n d u s t r i a l , que comegou na I n g l a t e r r a 

por v o l t a da metade do seculo X V I I I , a fabricagao de 

produtos manufaturados teve um grande aumento. S a I n 

g l a t e r r a p r e t e n d i a que aumentasse o mercado consumidor 

desses produtos, o que s e r i a d i f i c i l se grandes somas 

de d i n h e i r o continuassem a ser gastos no comercio de 

escravos. Assim nao s e r i a o s a l a r i o que os trabalhado-

res passariam a receber que interessava aos in g l e s e s , 

mas sim o d i n h e i r o que d e i x a r i a de ser gasto na compra 

de escravos e que poderia ser encaminhado a I n g l a t e r r a , 

para compra dos seus produtos. A.campanha a b o l i c i o n i s t a 

ganhou as ruas. J o r n a l i s t a s , p o l i t i c o s e e s c r i t o r e s u n i 

ram-se na l u t a pela l i b e r t a g a o dos escravos. Quando pas 

savam pelas fazendas p a u l i s t a s , os maquinistas dos 

trens diminuiam a marcha para ajudar os escravos a pu-
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larem no trem, esconderem-se entre as rnercadorias e 

chegarem a Santos, de onde iam para o Quilombo de Jaba-

quara. Nesse quilombo, logo antes da aboligao, havia 

mais de 10.000 negros que haviam fugido da escravidao. 

Ate os fazendeiros, de modo espe c i a l aqueles que nao 

tinham mais escravos, f i c a r a m a f a v o r do movimento abo-

l i c i o n i s t a por dois motivos: 

.o escravo com o f i m do t r a f i c o , f i c o u muito caro e 

.alem do mais podia f i c a r doente e fugir."(1990,p.35 -

37) 

Ainda esclarecendo a questao da Aboligao, OLIVEIRA le v a n t a 

alguns i t e n s que e x p l i c a tambem a tematica analisada: 

"0 escravismo como forma de trabalho compulsdrio, alimen 

tava a acumulagao p r i m i t i v a nas metrdpoles c a p i t a l i s -

tas em expansao, mas seu e f e i t o i n t e r n o nas economias 

c o l o n i a i s era d i f e r e n t e , obstaculizando a diferenciagao 

da d i v i s a o s o c i a l do t r a b a l h o . A acumulagao, em econo

mias desse t i p o , de que a b r a s i l e i r a e exemplo eloquen-

t e , r e s u l t a na ampliagao do fttndo de t e r r a s , sem e n t r e -

tanto p r o d u z i r renda da t e r r a , e ampliagao do fundo de 

escravos, que corresponds ao c a p i t a l constante; e uma 

acumulagao de riquezas, mas nao de c a p i t a l . ( P»23) 

A passaged do t r a b a l h o escravo para o trabalho l i v r e f o i 

uma saida para o sistema c a p i t a l i s t a , tendo em v i s t a que a p a r t i r 

da aboligao se r e s o l v e r i a a questao da acumulagao de c a p i t a l pelo 

f a t o do ex-escravo passar a consumir e a pagar as suas pro p r i a s des 

pesas. 

Para o sistema c a p i t a l i s t a e s t a r i a solucionado o impasse, e 

para os ex-escravos quais as condigoes de sobrevivencia que os mes-

mos enfrentariam? 

Objetivando esclarecer o questionamento acima nos detemos na 

visao de OLIVEIRA, em que aborda a questao dos ex-escravos como 

nao sendo f a v o r a v e i s : 
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"Sua a n t e r i o r condigao de escravo lhe erabotara a capaci-

dade t e c n i c a , o dominio do instrumento de t r a b a l h o , e 

portanto ele nao tern nada a t r a n s f e r i r para o c a p i t a l 

senao sua f o r g a muscular; a subordinagao r e a l do t r a b a 

l h o ao c a p i t a l esta ainda por completar-se. Nao e es-

t r a n l i o , por i s s o , que, em meio a uma abundancia de f o r 

ga de t r a b a l h o , a i n d u s t r i a b r a s i l e i r a nos f i n s do se-

culo XIX e primeiras decadas do seculo XX t i n h a que 

socorrer-se do imigrante e s t r a n g e i r o , cuja predominan-

c i a no t o t a l da classe o p e r a r i a ainda era absoluta em 

1920. "( p. 25-26) 

Oonstatamos portanto que embora o ex-escravo estivesse em 

l i b e r d a d e , nao e s t a r i a r e s o l v i d a todas as suas d i f i c u l d a d e s , tendo 

em v i s t a que nao tinham t e r r a s , mao-de-obra especializada e nem 

tampouco i n c e n t i v o e ajuda do governo, f i c a r a m relegados as condi

goes miseraveis e p r e c a r i a s . 

Ainda hoje e x i s t e n o t i c i a s de que em pleno seculo XX e iden-

t i f i c a d o o trabalho escravo em algumas fazendas no i n t e r i o r do 

B r a s i l . 

Dando prossegaimento a analise de outras tematicas e s c o l h i -

das para estudo, trabalharemos a seguir a Ditadura M i l i t a r onde f a -

remos uma amostragem deste periodo que f o i marcado pelo a u t o r i t a r i s , 

mo, v i o l e n c i a , repressao, perseguigao e censura a imprensa como es-

t r a t e g i a de o c u l t a r toda esta pagina negra da nossa h i s t o r i a , que 

veremos a se g u i r : 

"Os m i n i s t r o s m i l i t a r e s A r t h u r da Costa e S i l v a , do Sxer 

c i t o , Correia de Melo, da Aeronautica, e Augusto Rade-

maker, da Marinha, assumiram o comando do pa i s . Passa-

ram por cima da Constituigao e do Congresso Nacional 

e a t r i b u i r a m ao Governo M i l i t a r poderes excepcionais.Pi, 

zeram isso atraves dos chamados Atos I n s t i t u c i o n a i s , 0 

pr i m e i r o desses Atos o A I - 1 , f o i baixado no d i a 9 de 

a b r i l de 1964. Entre outras coisas, estabeleceu: 
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.a eleicao i n d i r e t a do Presidents da Republica; 

.a autorizacao para que o presidente pudesse cassar man 

datos e suspender d i r e i t o s p o l i t i c o s por dez anos; 

.a s us pensao por seis meses das garantias c o n s t i t u c i o -

n a i s . 1 1 

0 governo de Oastelo Branoo; a ordem a qualguer preco. 

"revogou os decretos de nacionalizacao das r e f i n a r i a s 

de p e t r o l e o e da desapropriagao de t e r r a s . Ao mesmo 

tempo, i n i c i o u uma v i o l e n t a repressao contra aqueles 

que considerava opositores do regime m i l i t a r : 

.cassou, suspendendo seus d i r e i t o s p o l i t i c o s , 378 pes-

soas, entre as quais t r e s ex-presidentes - Juscelino, 

Janio e Jango - seis governadores e 55 membros do 

Congresso Nacional; 

.demitiu 10 000 f u n c i o n a r i o s p u b l i c o s ; 

.mandou i n s t a u r a r 5 000 i n q u e r i t o s , envolvendo 40 000 

pessoas. 

.acabou com a e s t a b i l i d a d e dos trabalhadores no em-

prego: o trabalhador poderia ser dispensado na hora 

que o patrao quisesse. Alem disso c o n t r o l o u rigidamen 

te os s a l a r i o s e o movimento o p e r a r i o , i n t e r v i n d o em 

s i n d i c a t o s , proibindo e reprimindo violentamente as 

greves. 

Com a criagao do AI-3, a democracia recebeu novos 

golpes: os governadores e vice-governadores tambem s_e 

riam e l e i t o s indiretamente e os p r e f e i t o s das c a p i 

t a l s nao seriam e l e i t o s , mas nomeados pelos governa

dores. 

0 quadro estava completo: o presidente s e r i a indicado 

pelos m i l i t a r e s ; os governadores, escolhidos pelas 

Assembleias L e g i s l a t i v a s Sstaduais entre p o l i t i c o s 

que fossem de agrado do presidente; os p r e f e i t o s das 

c a p i t a l s seriam escolhidos pelos governadores. 

Mais t a r d e , os p r e f e i t o s de centenas de municipios 
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considerados areas de seguranga nacional tambem pas-

saram a ser escolhidos pelos governadores, de comum a-

cordo com o presidente. De a l t o a baixo, a mais per-

f e i t a ordem, sob o c o n t r o l e dos m i l i t a r e s e em b e n e f i -

cio dos poderosos. Se alguem ousasse d i s c o r d a r , eram 

poucas as a l t e r n a t i v a s : a p r i s a o , a cassagao, o e x i l i o 

ou a perigosa clandestinidade. Universidades e Sindica 

tos foram invadidos pela p o l i c i a . Muitos professores, 

estudantes e trabalhadores foram presos e submetidos a 

I n q u e r i t o s P o l i c i a i s M i l i t a r e s . " ( 1 9 9 0 , p. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 3 - 8 4 ) 

Analisando ainda os governos m i l i t a r e s pegamos o governo de 

Costa e S i l v a : a v i t d r i a da l i n h a dura. 

"Foram muitas as manifestagoes contra a d i t a d u r a m i l i 

t a r . Estudantes e operarios faziam greves e saiam as 

ruas para p r o t e s t a r . Em 1968 essas manifestagoes se 

tomaram mais frequentes. NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H±o de Janeiro, cerca de 

100 000 pessoas foram as ruas p r o t e s t a r em passeata 

contra o assassinato do estudante Edson Luis p e l a po

l i c i a ; em Sao Paulo, aproximadamente novecentos prove-

nientes de todo 0 pais foram presos, quando p a r t i c i p a -

vam do XXX Congresso da Uniao Nacional de Estudantes ( 

UNS), no municipio de I b i u n a . Trabalhadores de Osasco 

e de outras cidades entraram em greve."(1990,p.84-85) 

0 governo de Garrastazu Medici: a face mais c r u e l da d i t a d u 

r a . 

"Medici tambem estabeleceu uma f o r t e censura a imprensa 

e a produgao c'oltura l . Havia g u e r r i l h a , mas todo mundo 

era levado a c r e r que o pais estava em paz, pois os 

j o r n a i s nada podiam d i v u l g a r . 0 j o r n a l do Estado de 

Sao Paulo publicava poemas no l u g a r dos te x t o s p r o i b i -

dos; o Jo r n a l da Tarde, tambem de Sao Paulo, publicava 

r e c e i t a s c u l i n a r i a s no l u g a r das n o t i c i a s censuradas. 

Durante os dez anos em que v i g o r o u 0 AI-5(1968-1978),a 



censura f e d e r a l p r o i b i u mais de quinhentos f i l m e s , qua 

troeentas pegas de t e a t r o , duzentos l i v r o s e milhares 

de musicas. 0 Servigo Nacional de Informagoes(SlTl) es-

palhou milhares de agentes e informantes por todo o 

B r a s i l - nas escolas, nas f a b r i c a s , nos predios de 

apartamentos, etc - para d e s c o h r i r e denunciar aque-

l e s que fossem contra o regime. Qualquer pessoa, v i z i -

nho, colega, amigo poderia ser informante do SNI.A i n -

seguranga e o medo instalaram-se no p a i s . 

0 B r a s i l consagrou-se tri-campeao de f u t e b o l no Mexico 

(1970). Tudo isso era usado pelo governo m i l i t a r como 

propaganda a seu f a v o r . Assim, havia o B r a s i l da Pro

paganda, onde tudo i a bem:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 pais era "uma i l h a de 

t r a n q u i l i d a d e " em um mundo conturbado. Por outro lado, 

havia o B r a s i l r e a l , com censura, perseguigoes p o l i t i 

c a l e t o r t u r a s . Nessa epoca o governo c r i o u um slogan 

que d i z i a " B r a s i l , ame-o ou deixe-o", ou s e j a , quern 

nao aceitasse o B r a s i l como ele era - ou como ele esta 

va - que deixasse o p a i s . " 

Como observamos, o t e x t o acima apresentado demonstra que o 

periodo da Ditadura f o i marcado pelo a u t o r i t a r i s m o , t o r t u r a s , impo-

sigoes, perseguigoes, assassinatos, p r i s o e s , greves, censura a im-

prensa e manifestagoes contra a d i t a d u r a . Apesar deste quadro es-

tampado os governos u t i l i z a v a m diversas e s t r a t e g i a s para o c u l t a r a 

verdade dos f a t o s , t a n t o e que os j o r n a i s nao podiam d i v u l g a r nada 

a este r e s p e i t o , e como consequencia o pais vendia a f a l s a imagem 

de que tudo estava bem. 

A H i s t o r i a O f i c i a l que tern c irculagao em nossas escolas ca-

mufla os c o n f l i t o s e tensoes s o c i a i s , v a l o r i z a e destaca a agao i n 

d i v i d u a l dos hero i s sem contudo fazer um p a r a l e l o entre os aconteci. 

mentos e as relagoes s o c i a i s no d i z e r de RODHIGUES: 

"A H i s t o r i a passou a ser ensinada como r e s u l t a n t e do 

e s p i r i t o a v e n t u r e i r o e herdico que, por graga dos 
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deuses, explode de tempos em tempos entre os homens , 

produzindo grandes f e i t o s . Nao se proeura estabelecer 

relagoes entre os aeontecimentos, nem se da qualquer 

importancia a agao organizada, systematica, e a r t i c u l a -

da nos movimentos h i s t o r i c o s , clareando os i n t e r e s -

ses de grupos e de classes como os verdadeiros moto-

res da h i s t o r i a . " ( 1 9 8 5 , p.109) 

A i d e o l o g i a da classe dominante e empregada para d i s f a r g a r 

essa incoerencia entre os p r i n c i p i o s s o c i a i s e a p r a x i s sdcio-eco-

nomica, mantendo e j u s t i f i c a n d o a pra x i s d i s c r i m i n a t o r i a , assim se 

expressa a h i s t o r i a d o r a NADAI: 

"Enquanto a - c l i e n t e l a da escola era a p r o p r i a burguesia 

o conteudo da H i s t d r i a estava adequado. Com a democra-

tizagao da escola, que passou a receber outras f a i x a s 

da populagao, esse conteudo, embora preenchendo um 

papel i d e o l d g i c o de reprodugao do modelo de sociedade, 

nao atende ao aluno pobre como pessoa e muito menos co. 

mo ser s o c i a l . De forma s u p e r f i c i a l , a escola f a l a de 

uma H i s t d r i a que nao d i z r e s p e i t o a esse aluno. Dai 

todo o desinteresse."(1991, p.14) 

Superar o desinteresse e a p a t i a dos alunos e um desafio que 

o professor de h i s t d r i a p r e c i s a veneer, mas e uma t a r e f a nao muito 

f a c i l , justamente porque a mai o r i a destes nao possui uma formagao 

c r i t i c a para se contrapor a visao p a t e r n a l i s t a , a u t o r i t a r i a , super

f i c i a l , que a maio r i a dos conteudos d i d a t i c o s perpassa a c l i e n t e l a 

e s c o l a r i z a v e l , sem contudo esquecer as pessimas condigoes de 

trab a l h o e o achatamento s a l a r i a l que sao impostos pelo sistema. 

Concluindo a analise das tematicas, passaremos agora a t r a 

balhar a. tematica C u l t u r a e Educagao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA onle o autor comenta que a 

escola e r e s t r i t a a uma pequena parcela da populagao como veremos 

a p a r t i r de entao: 

"Muitas mudangas Yem acontecendo na c u l t u r a e na educa-
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gao desde o i n i c i o do Periodo Republicano. A p r i n 

c i p a l dessas mudangas f o i , sem duvida, o aparecimento 

do r a d i o ( l 9 2 2 ) e da t e l e v i s a o ( 1 9 5 0 ) , que hoje j a e x i s -

tem na m a i o r i a dos d o m i c i l i o s b r a s l i e i r o s . 

Mas uma coisa nao mudou muito. A c u l t u r a e r u d i t a - l i -

teratura., t e a t r o , cinema, e t c . - e a p r o p r i a escola 

continuam i n a c e s s i v e i s a grande parte da populagao.Co

mo no Imperio^. a c u l t u r a continua sendo f e i t a pelos 

r i c o s e para os r i c o s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T& gragas a t e l e v i s a o que a 

maior parte do povo chega ate o l i v r o , o cinema e o 

t e a t r o , pois muitos romances e pegas t o a t r a i s sao ada-

ptadas e transformados em novelas, e muitos f i l m e s sao 

exibidos diariamente pela t e l e v i s a o . 

A escola ainda nao atende as necessidades da popula

gao. Em 1980, um em cada quatro b r a s i l e i r o s com mais 

de 15 anos era analfabeto; mais de 7 milhoes de c r i a n -

gas de 7 a 14 anos estavam f o r a da escola; e de cem 

criangas que comegavam o p r i m e i r o grau apenas doze 

chegavam a completa-lo. Essa situagao demonstra que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3ao ainda necessarios muitas mudangas no ensino, para 

que a popxilagao encontre na escola o verdadeiro meio 

de se educar, de aprender o que acontece no mundo e 

de c o n t r i b u i r para sua transfonaagao."(1990, p.122) 

Comentando as i d e i a s do autor percebemos que esta realidade 

d e s c r i t a e um f a t o r e a l , pois como e do nosso conhecimento a escola 

nao absorve toda a populagao e s c o l a r i z a v e l , e quando absorve imia 

parcela dessa c l i e n t e l a , ainda nao garante a sua permanencia ne-

l a . 

Em relagao a questao c u l t u r a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 autor denota que a c u l t u r a 

e r u d i t a e f e i t a pelos r i c o s e para os r i c o s , por atender as determi 

iiagoes das classes dominantes que nao propordionam oportunidades 

e nem tampouco valorizam a c u l t u r a popular como se exiDressa 30i\RES: 
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"A escola, como i n s t i t u i g a o a servigo da socieda-

c a p i t a l i s t a , assume e v a l o r i z a a c u l t u r a das classes 

dominantes;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a3sim, o aluno proveniente das classes: 

dominadas n e l a encontra padroes c u l t u r a i s que nao 

sao os seus e que sao apresentados como "certo3", en-

quanto os seus prdprios padroes sao ou igaorados co

mo i n e x i s t e n t e s , ou desprezados como "errados". Seu 

comportamento e avaliado em relacao a um "modelo",que 

e o comportsnento das classes dominantes; os textos 

e provas a que e submetido sao culturalmente precon-

ceituosos construidos a p a r t i r de pressupostos etno-

c e n t r i c o s , que supoem f a m i l i a r i d a d e com conceitos e 

informagoes proprias do universo c u l t u r a l das classes 

dominantes. Esse aluno s o f r e , dessa forma, um proces

so de marginalizacao c u l t u r a l e fracasso nao por de-

f i c i e n c i a s i n t e l e c t u a i s ou c u l t u r a i s , como sugerem a 

id e o l o g i a do dom e a i d e o l o g i a da d e f i c i e n c i a c u l t u 

r a l , mas porque e d i f e r e n t e , como afirma a i d e o l o g i a 

das difereneas c u l t u r a i s . Nesse caso, a r e s p o n s a b i l i -

dade pelo fracasso escolar dos alunos provenientes 

das camadas popu].ares cabe a escola, que t r a t a de 

forma d i s c r i m i n a t i v a a diversidade c u l t u r a l , t r a n s f o r 

mando diferengas em d e f i c i e n c i a s . H ( 1 9 8 6 , p.15-16) 

Comentando o r e f e r e n c i a l da autora percebemos que a socieda,-

de c a p i t a l i s t a ternzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 i n t e r e s s e de r e p r o d u z i r de todas as formas a 

sua c u l t u r a , seus valores e costumes para manter o co n t r o l e das 

classes s o c i a i s e ao mesmo tempo t i r a r p r o v e i t o dela. 

C u l t u r a , na visao de SANTOS, e um processo s o c i a l c o l e t i v o 

que abrange os diversos setores da sociedade: 

"Cultura e a dimensao da sociedade que i n c l u i todo 0  

conhe cimento num sentido ampliado e toda.s as manei-

ras como esse conhecimento e expresso. 3 uma dimensao 

dinamica, c r i a d o r a , e l a mesma em processo, uma dimen-
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sao fundamental das sociedades contemporaneas."(1985, 

P.50) 

Embora. a. c u l t u r a e r u d i t a seja um p r i v i l e g i o e s p e c i f i c o dos 

r i c o s e para os r i c o s , nao devemos r e s t r i n g i - l a apenaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a classe do-

minante, justamente por que ha uma d i v e r s idade c u l t u r a l muito grande 

o que nao f a z sentido i s o l a - l a dos diversos j o r n a i s c u l t u r a i s e x i s 

t entes. 0 f a t o da c u l t u r a c a r a c t e r i z a r a e x i s t e n c i a s o c i a l de uma 

sociedade, faz-nos compreender que esta nao se l i m i t a a simples es-

colaridade. 

Mencionando a obra de GPtAMSCI sobre os i n t e l e c t u a i s e a o r -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ganiz3.?ao da c u l t u r a , ele demonstra que o processo educativo, cons 

t i t u i a base de sustentacao onde a classe dominante procura l e g i t i -

m a r sua visao de mundo, assim d i z o autor: 

"0 'certo' se torna 'verdadeiro 1 na consciencia da 

crianga. Mas a consciencia da crianga nao e algo ' i n 

d i v i d u a l 1 (e muito menos i n d i v i d u a l i z a d o ) e o r e f l e x o 

da fracao da sociedade c i v i l na qual p a r t i c i p a , das 

relacoes s o c i a i s t a i s elas se concentram na f a m i l i a , 

na vizinhanga, na a l d e i a , e t c . A consciencia i n d i v i d u 

a l da esmagadora mai o r i a das criangas r e f l e t e r e l a g o -

e3 c i v i s e c u l t u r a i s diversas e airbagonicas as que 

sao r e f l e t i d a s pelos programas escolares: o 'certo'de 

Lima c u l t u r a evoluida toma-se 'verdadeiro* no quadro 

de uma c u l t u r a f o s s i l i z a d a e anacronica, nao e x i s t s 

unidade entre escola e v i d a e, por i s s o , nao e x i s t e 

unidade entre instrugao e educagao."(1982, p.131) 

Essa desvinculagao entre escola e v i d a r e f l e t e o isolamento 

das p r a t i c a s educativas nos dias de h o j e , favorecendo, dessa f o r m a 

o sistema vigente que nao tern interesse de oferecer um ensino de 

H i s t o r i a c r i t i c o , capaz de p o s s i b i l i t a r o desenvoivimento da cons

c i e n c i a s o c i a l do aluno. 
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OONOLUSXO 

Se pegarmos diversos l i v r o s d i d a t i c o s de H i s t d r i a , que sao 

adotados em nossas Escolas, concluiremos que o o b j e t i v o maior des-

tes e favorecer a classe dominante. Para demonstrar esta realidade 

selecionamos algumas c a r a c t e r i s t i c a s que estes l i v r o s trazem no seu 

i n t e r i o r : 

.Os conteudos aparecem de forma a b s t r a t a , fragmentada, s u p e r f i c i a l 

e i s o l a d a ; 

.Conteudos desvinculados da realidade s o c i a l dos educandos; 

.Os movimentos s o c i a i s , c o n f l i t o s e tensoes sao ocultados; 

. P r i o r i z a e destaca os "h e r d i s " da j h i s t d r i a e 

.ainda apresenta a h i s t d r i a de forma acabada. 

Esse p e r f i l acima esbogado permite consagrar as aspiragoes 

da burguesia, que v i a ocultamento da re a l i d a d e dos f a t o s , ganha es-

pago para se f o r t a l e c e r cada vez mais enquanto instrumento de domi

nagao d i e o l d g i c a . 

0 autor escolhido para objeto de pesquisa se contrapoe a 

i d e o l o g i a o f i c i a l trabalhada pela m a i o r i a dos autores t r a d i c i o n a i s . 

Tanto e que t r a b a l h a os conteudos de forma dinamica, c r f t i c a e atua 

l i z a d a . Descreve os movimentos s o c i a i s como responsaveis pelas 

transformagoes s o c i a i s , alem de e n f a t i z a r a pa r t i c i p a g a o do povo 

nas l u t a s . 

Para t e n t a r enfraquecer a i d e o l o g i a burguesa, necessario se 

faz que os educadores adotem metodologias capazes de p r o p i c i a r um 

ensino c r x t i c o de H i s t d r i a , para que possamos nos contrapor a esse 

mascaramento da realidade s o c i a l subjacente ao l i v r o d i d a t i c o . 

Assim sendo teremos condigoes de t o r n a r o ensino de H i s t d 

r i a , a t r a e n t e , p a r t i c i p a t i v o , r e f l e x i v e e consequentemente o des-

p e r t a r da consciencia c r i t i c a do educando, para que este possa r e a l 

mente at u a r como s u j e i t o h i s t d r i c o no processo das transformagoes 

s o c i a i s . 
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Cajazeiras, 25 de f e v e r e i r o de 1993. 

MARIA DE LOURDES CAMPOS 
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