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A presente monografia e produto de uma exigencia do Curso 

de Especializagao era H i s t o r i a do B r a s i l , realizado no Centro de 

Forraacao de Professores, CAMPUS V - Cajazeiras - PB. 

Pretendeiaos, neste trabalho de pesquisa, analisar a ausen-

cia da c r i t i c i d a d e do educando, veiculada no l i v r o didatico adota-

do em varias Escolas de 12 grau (12 Pase) da rede O f i c i a l de Ensi-

no de Cajazeiras, que tern utili&ado a educagao como um instrumento 

reprodutor da ideologia da classe dominante, onde nao ver o homem 

como pessoa humana e muito menos como ser soci a l . 

0 problema desta pesquisa e tentar r e f l e t i r e fazer uma * 

discussao teorica de conteudos especificos e trabalhados no l i v r o 

didatico da 4 s ser&e - Colegao Aquaiela, D* Olim Marote, na parte ' 

de H i s t o r i a , onde os temas abordados nao correspondem as reais ne-

cessidades e interesse da maioria da populacao. 

Decidimos analisar, a questao proposta, a navel de 12 grau 

(12 Ease), por ser professora ministrante nesta serie, pelo cara-

t e r p r i o r i t a i / i o de que se reveste a escola primaria,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja. que se t r a 

t a do ensino que e obrigatorio no pais, abrange a maioria da popu-

lagao, que geralmente vem sendo pouco pesquisado por parte de edu-

cadores e c r i t i c o s progressistas. Pinalmente, por ser nessa faixa' 

e t a r i a , que o aluno desenvolve suas faculdades a naveis: cognitivo 

psico-motor e a f e t i v o - s o c i a l . Idade prop£cia para assimilar e i n - 1 

culcar as mensagens ideologicas e os valores morais da sociedade» 

Para realizarmos este trabalho, tivemos como base, a ana-

l i s e de textos contidos no l i v r o didatico acima citado e a escolha 

de outros referenciais teoricos que serviram de embasamento para a 

elaboragao desta pesquisa. 

Com o intuato de alcangarmos nosso objetivo estruturamos 

o trabalho da seguinte maneira: escolhemos o texto sobre a Coloni-

zagao do B r a s i l do l i v r o didatico em estudo por oulgarmos de funda 

mental importancia, pois o mesmo f a c i l i t a uma melhor compreensao e 

r e f l e i a o da realidade social e economica no decorrer de todo o pro 

cesso h i s t o r i c o . Dentro deste tema, destacamos o indio pelo seu 

relevante papel na nossa h i s t o r i a , na formagao de nossa sociedade1 

e por serem os prineiros povos a conhecerem o sistema de dominagao 
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e exploracao dos nossos colonizadores. 

Dentre os movinentos n a t i v i s t a s , escolhemos a Incoofidencia 

I-Iineira, um dos movimentos sociais do Brasil-Colonia, que, tambem 1 

nao se cons t i t u i u como movimento coletivo e popular e sim T aparecen-

do o heroi como responsavel pelo destino dos homens. 

Cs textos foram tr a n s c r i t o s em suas integras e que foram "ba 

seadoa na "analise dos conteudos", em que foram f e i t o s peauenos co-

mentarios que dentro dos nossos l i m i t e s conseguimos apontar para as 

mansagens ideoiogicas contida nos mesmos. 

Esperamos que esta pesquisa possa a u x i l i a r os professores 1 

de h i s t o r i a , numa analise c r i t i c a dos textos, instrumentos de traba 

Iho basico das aulas, contribuindo assim, para um maior comprometi 

mento do processo h i s t o r i c o em todo o contexto s o c i a l . 
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DES3FVOLVE:!Z2TTO 

A educagao "brasileira vera sendo alvo de estados e severas ! 

c r i t i c a s por parte de especialistas, onde sao apontadas os mais 1 

graves problemas e as costumeiras falhaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Go nosso sistema de ensi-

no» 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a r i s e da educagao se deve ao tip o de modelo economico 1 

vigente no pais, que adota p o l i t i c a s educacionais, em que as i d e i 

as dominantes na nossa sociedade sao as ideias burguesas. • a e^S 

cacao burguesa que doxnina e tern o papel de conservar a realidade 1 

para garantir sua dominagao* A educagao na sociedade c a p i t a l i s t a 1 

tern a escola como um instrumento de sua dominagao, cuja fungao e 

o de reproduzir a sociedade burguesa atraves da inculacao da sua 

ideologia e com isso garantir o controle do processo pela classe 1 

dominante. 

Assim, a escola como ela se apresenta, pouco colabrra na 

l u t a pela libertacao das camadas dominatos e pela transformagao 1 

de uma sociedade mais l i v r e , o'usta e i g u a l i t a r i a . 

A grande questao que procuramos abordar e a seguinte: co 

mo os conteudos de h i s t o r i a do l i v r o didatico da 4 - serie do 12 

grau (12 Pase), tern contribuido para a ausencia da c r i t i c i d a d e do 

educando ? 

Para tentarmos responder este questionamento, julgamos 1 

conveniente observarmos e analisarmos os conteudos dos textos da 

area e da serie acima mencionada, uma vez que o l i v r o didatico e 

a p r i n c i p a l ferramenta de que a escola dispoe e que geralmente, 1 

atua como grande difusor de valores morais, mitos e preconceitos. 

Verificando o texto de Marote sobre a Colonisagao do 

B r a s i l encontramos a seguinte redagao: 

A Colonizagao ( T i t u l o ) 

MHao dispondo de dinheiro suficiente para promover a Co

lonizagao efetiva do B r a s i l , o r e i de Portugal, Bom Joao I I I , ten-

tou resolver o problema com a ajuda de pessoas dispostas a tentar' 

a fortuna no B r a s i l . Para isso, em 1534, o r e i portugues estabele-

ceu no B r a s i l o sistema das capitanias hereditarias. 

0 r e i mandou d i v i d i r o B r a s i l em lotes de t e r r a para 1 

doa-los a pessoas de sua confianga. Por receberem os lotes em 
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aoacao, essas pessoas eraxri chamadas donatarios. Os lotes comega-1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

van a "beira-mar e terminavara na l i n h a estabelecida pelo tratado 1 

de Tordesilhas. 

Cada l o t e era uma capitania, pois o donatario que era o 

seu chefe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tinha o t i t u l o de capitao-mor, i s t o e, capitao maior 1 

ou comandante. A capitania era here d i t a r i a , i s t o e, passava por 

heranca de pai para f i l h o . 

0 Capitao-mor tinha alguns d i r e i t o s e p r r t t i l e g i o s : podia' 

escravizar indios, cobrar impostos, exercer a j u s t i g a e doar gran 

des extensoes de terras (sesmarias) para c u l t i v a r . 

Foram criadas quinze capitaniasS Bntretanto, somente as 

capitanias de Sao Vicente e Pernambuco tiveram alguns sucesso. As 

outras fracassaram por varios motivos: 

- f a l t a de recursos; 

- f a l t a de meios para r e p e l i r os ataques dos indigenas; 

- grande extensao das terras; 

- f a l t a de interesse de alguns capitaos-mores; 

- f a l t a de terras f e r t e i s em algumas capitanias".(1991,pi 

372 e 373). 

Como li n h a geral, pode-se afirmar que o texto apresentado 

t r a t a da questao superficialmente. ITao da nenhuma indicagao de ' 

uma visao de c r i t i c i d a d e . ITao questiona o porque, o que f o i , de 

que forma se deu a Colonizagao. ITao aprofunda a analise em r e l a - t 

gao a ligagao e vinculagao entre metropole e Colonia de uma deter 

minada epoca da h i s t o r i a . 0 autor, esconde totalmente o sistema • 

de Colonizagao europeia: no Brasil-Colonia, em que se processa a 

organizagao da vida social e economica nesta fase sua h i s t o r i a . 

0 verdadeiro sentido da Colonizagao nao apai*ece. 0 texto e t o t a l 

mente voltado para o sistema das capitanias hereditarias, mas de 

forma ahstrata, isolada, fragmentada e talvez seja p r o p o s i t a l , ou 

uma maneira estrategica encontrada eplo autor, para o m i t i r ou/e* 

desviar* o aprofundamento sobre a Colonizagao. 

A p o l i t i c a c o l o n i a l i s t a i m p e r i a l i s t a f o i escamonteada , 

em que a Colonia f o i raantida sob r i g i d o controls monopolista e 

i s t o s i g n i f i c a que a colonia f i c o u reduzida a condigao de produt£ 

ra de riquezas que, alem de nao Ihes trazeram beneficios, atendi-

am apenas aos interesses das sociedades c a p i t a l i s t a s em formagao. 
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A nossa economia colonial f o i centrada em riquezas c i c l i c a s 

toda voltadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para o mercado externol As colonias podiam ainda ser- 1 

v i r para alocacao de capitais so"b condigoes bastante vantajosas t o r 

nando a economia dependente de interesses externos, onde os produ- 1 

tos industrializados importados fossem vendidos por pregos a l t i s s i -

mos e os produtos de exportagao: materias-primas e produtos agrico-

l a s vendidos por baixos pregos, levando assim, as colonias a funcio 

narera como nagoes subdesenvolvidas e dependentes do cap i t a l estran-

geiro. $ como atestam as afirmagoes de Carlos G-uilherme Mota em 

sua obra: B r a s i l em Perspectiva de que H a economia colonial quando' 

encarada no contexto da economia europeia de que faz parte, que e 

o seu centro dinamico, aparece como altamente especializada. E i s t o 

mais uma vez se enquadra nos interesses do capitalismo comercial 1 

que geraram a colonizagao: concentrando os fatores na produgao de 

alguns poucos produtos comerciaveis na Europa, as areas coloniais • 

se constituem ao mesmo tempo em 2>utros tantos centros consumidores 

dos produtos europeus. 0 sistema colonial determinara tambem o modo 

de sua produgao. A maBBira de se produzirem os produtos coloniais 1 

f i c a tambeia, necessariamente, subordinada ao sentido geral do siste 

ma; i s t o e, a produgao se devia organizar de modo a p o s s i b l i l i t a r 1 

aos empresarios metropolitanos amPla inargem de lucratividade. Ora,' 

i s t o impunha a implantagao, nas areas coloniais, de regimes de t r a 

balho necessariamente compulsorios, semi-servis ou propriamente es-

cravistas". (1988 p. 58 e 59). 

Segundo o texto que esta sendo analisado, a questao social' 

e economica nao e tocada. Primeiro porque? e uma car a c t e r i s t i c a do 

proprio sistema, esconder a compreensao desta realidade e depois, • 

porque esse mesmo sistema c r i a as condigoes necessarias para que a 

colonia nessa epoca mantivesse isolada, sem facilidades de comunica 

gaosinternas, em que cada regiao, camandada por um porto, voltava-' 

se para o mercado externo, mantendo com este quase todas as suas ' 

transagoes e isso prejudicava sensivelmente o intercambio interno. 

Na compreensao de Tamas samrecsanyi, a grande prcpriedade 1 

f u n d i a r i a , a monocultura de exportagao e o trabalho escravo foram ' 

os tres componentes fundamentais da organizagao social do Brasil-co 

I o n i a , -^les se con^ugaram num sistema t i p i c o de exploragao do t r a 

balho e da natureza, sobre o qual acabaram assentando todas as 
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ativi&a&es economicas da sociedade colonial desde as lavouras ate 

a mineragao, passando pelas raras atividades urbanas e mercantis. 

Padroes diversas so podiam ser encontradas em atividades marginais 

e subsidiarias - como a pecuaria extensiva dos sertoes ou as pe-

quenas culturas de subsistencia - atividades que em nada afetaram ' 

os atributos dominantes da economia colon i a l . Tais atributos manti-

veram-se praticamente inalterados durante os tres primeiros seculos 

de povoamento do B r a s i l , e depois da obtencao de sua autonomia-poli 

t i c a " .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (19 9 0 p. 12 e 13 ) 

Com a instalacao do projeto de colonizagao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 obj'etivo p r i n 

mordial de nossos povoadores era enriquecer 0 mais depressa possi-' 

v e l com a exploragao dos recursos naturais disponiveis e do traba-' 

Iho a-^heio, em bases servis-mediante a escravi&agao. Primeiro dos 

povos indigenas da regiao e depois de africanos esoecialmente impor 

tados. As relagoes de trabalho que aqui se instaurou no periodo co

l o n i a l em grsnde parte a r e l a t i v a escassez de mao-de-obra e os obs 

taculos a agr i c u l t u r a colocados pelo meio ambiente dos tropicos. 

De acordo com as afirmagoes de Mota, 0 "escravismo, t r a f i c o 

negreiro, formas varias de servidao formam portanto 0 eixo em torno 

do qual se estrutura a vida economica e social do mundo ultramarino 

valorizado para o mercantilismo europeu. A estrutura agraria funda-

da no l a t i f u n d i o se vincula ao escravismo e atraves dele as linhas 

gerais do sistema; as grandes inversoes exigidas pela produgao so 

encontram rentabilidade, efetivamente, se organizada em grandes em-

presas. Dai* decorre tambem o a t r so tecnologico, o carater predato-

r i o , o " c i c l i c o " no espego e no tempo, que assume a economia coloni 

a l . A sociedade se estamentiza em castas incomunicaveis, com os p r i 

v i l e g i o s da camada dominante ouridicamente definidos, que de outra 

forma seria impossivel manter a condigao escrava dos produtos d i r e -

tos". (1988 p. 63). 

A situagao de dominagao colonial no B r a s i l , nao se configu-

r a somente na simples dominagac p o l i t i c a e economica, mas em todo 

um sistema social e ideoldgico. 

Segundo o pensamento de Lopez, 0 grau de e f i c i e n c i a e ampli 

tude da relagao colonial resulta primordialSiejnte da possibilidade • 

da metrdpole m u l t i p l i c a r os jhagos de dependencia na sociedade 

colonizada. E t a i s lagos nao sao apenas economicos e comerciais, I s 

to e, a dependencia da colonia em relagao aos capitals e artigos 
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manufaturados enviados pela metrdpole. Sao tambem c u l t u r a i s , pois a 

colonia importa a cultura e os comportamentos sociais da metrdpole, 

o que a faz aceitar uma situagao de in f e r i o r i d a d e , o que vale dizer 

de doininagao. Outrossim, aceitando a ideologia incorporada a essa 

cultura importada,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a colonia tende a se comportar como um apendice, 

um prolongamento da metrdpole, 0 colonialismo c u l t u r a l aguda a 1 

n e u t r a l i z a r , atraves de processos mistificadores, os eventuais con 

f l i t o s (e nao so eventuais) que o colonialismo economico em s i pro-

voca. E faz com que um mecanismo de exploragao e opressao seja enca 

rado com naturalidade e ate do cilidade. Enfim, funciona como a con 

tra p a r t i d a de qualquer potencial revolucionario ostensivo ou sutga-

cente." (1988. p. 16). 

Para concluir, e interessante transcrever a afirmagao de MO 

TA, w e dessa estrutura basica que, a nosso ver, se tern de p a r t i r , 1 

se se pretende compreender os movimentos h i s t d r i c o s , em todos os 

seus niv e i s , dos tres seculos de nossa formagao c o l o n i a l , e mesmo 1 

os seus prolongamentos e resistencias ate os dias atuais." (1972 1 

P. 64). 

Como podemos observar, o texto comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ehe oe apresenta, nao 

permits que se explicitem os contextos economicos-soeiais que causa 

ram os fatos h i s t d r i c o s , fatos ' esses que surgem de frases s o l -

tas e isoladas dos outros saberes que sao produzidos nas areas mais 

ampla da sociedade. 

Com relagao a questao do in d i o , podemos dizer que e um dos 

problemas mais grave da sociedade b r a s i l e i r a : a condigao precaria 1 

em que vivem atiialmente os diversos grupos indigenas do pais, a r r i s 

cados ate de desaparecerem, caso nao seja alterada a p o l i t i c a do go 

verno em relagao a eles. 

ITa H i s t o r i a do B r a s i l , cada periodo de crescimento da econo 

mia b r a s i l e i r a e de ocupagao do t e r r i t d r i o se faz a custa de muitas 

mortes de indios e da tomada de suas terras - Em nome da necessida-

de de ocupagao do nosso t e r r i t d r i o e do desenvolvimento da nossa 

economia, milhates de indios foram perseguidos, escravizados e mor-

tos. Perderam suas terras e tiveram a sua cultura descaracterizada. 

No seculo X7I, os indios do l i t o r a l foram dizimados pelos 

colonizadores. "Segundo Beozzo o enfrentamento com os invasores f o i 

dramatico porque, quando eles chegaram, agiram cor. cobiga, violon«-, 

c i a , como nunca se tinha v i s t o na h i s t o r i a . Nao houve na h i s t o r i a 



10  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

am genocidio semelhante. 

As causas foram varias: a violencia da guerra, mas tambem 1 

as doencas como a v a r i o l a , que era desconhecida dos indios provoca-

va imensa mortalidade. Acrescente-se a isso a gripe e as doengas ye 

nereas. Alem disso, dest-rdem os sistemas de organizagao agriccla. 1 

Os indios eram levados a trabalhar nas minas e na lavoura sob condi 

goes de dominagao e exploragao . Quando os colonizadores chegaram 1 

ao B r a s i l o que v a l i a era o d i r e i t o de conquista: sobre as terras e 

as vidas indigenas. Durante anos os indios foram escravizados, ou 

trabalharam de graga, em troca de presentes e bugigangas". Cl98&,>.Ol) 

As sociedades indigenas sofreram nao apenas uij. verdadeiro ' 

extenninio, mas o desaparecimento de suas formas de organizagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so_ 

c i o - c u l t u r a l e a maioria de suas te r r a s . 

Este genocidio h i s t d r i c o a que vem sendo submetidos, ha 1 

quase quinhentos anos, as povos indigenas b r a s i l e i r o s nao pode f i - 1 

car de fora da h i s t o r i a . 0 t e r r i t d r i o b r a s i l e i r o f o i produto da con 

quista e destruigao do t e r r i t d r i o indigena. A l u t a das nagoes i n d i 

genas e a sociedade c a p i t a l i s t a europeia nao cessou nunea na h i s t o 

r i a do B r a s i l . Simultaneamente a l u t a dos indigenas contra o tempo 

e o trabalho dos brancos, nasceu a l u t a dos escravos negros contra 1 

espagos e trabalhos para os senhores fazendeiros. 

Na compreensao de Carlos Guilherme, 11 o escandaloso parado-

xo do renascimento da escravidao em pleno bojo da civilizagao o r i s 

t a desancadeou toda uma serie de racionalizagoes, cada qual mais 

s u t i l , tendentes a aquietar a piedade c r i s t a e velar a crueza cho-

cante da realidade colonial-escravista. Os escrupulos nem sempre se 

tranquilizaram, e os governos a revezes tentaram por cobro a indes-

c r i t i v e l exploragao das massas humanas, amerindias ou africanas, re 

duzidas a condigao escrava". (1972 p. 59). 

As resistencias oferecidae pelos indios com a oposigao dos 

jesuitas e as necessidades de abastecimento de mao-de-obra regular 

na lavoura, exigia a t r a f i c o negreiro, pois apresentava maior lucro 

permitindo assixa, maior acumulagao c a p i t a l i s t a por parte das empre-

sas europeias, e por outro lado, permitindo uma estTutura agraria 1 

baseada no l a t i f u n d i o e na monocultura* 

0 l i v r o didatico examinado evita qualquer polemica a respei 

to do relacionamento entre brancos e indios, pore~, desde a epoca da 

conquista por parte dos colonizadores europeus, muitos incios r e s i s -
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tiram, foram mortos ou escravizados. Outros fugiram aos milhares pa 

ra regioes menos ocupadas, onde mais tarde afrontaram-se com os co-

lonos. AJ'guns deixaram se dominar, e, embora parecessem conformados 

escondiam raiva e revoltas. 

Ainda hoje os indios resistem como podem ao genocidio e a 

discriminagao. 

A resistencia nao se faz apenas pela vontade de v i v e r , ela 

se da tambem em lu t a s e c o n f l i t o s armados pelo d i r e i t o a posse da 

t erra. 

Ariovaldo afirma que: "hoje a l u t a desses povos indigenas $ 

pode ser di v i d i d a e agrupada em l u t a pela demarcacao das ter r a s , l u 

t a contra invasoes e grilagens das terras de marcadas; l u t a contra 

a FUITAI que arrenda para particulares terras das reservas; e l u t a 1 

contra garimpeiros e empresas de. . mineracao e madeireiras a procu-

ra dos recursos f l o r e s t a i s e minerais das terras indigenas, 

Entretanto, a primeira grande l u t a dos povos indigenas tern 

sido a l u t a pela demarcagao de suas terras. Esta tern sido uma l u t a 

h i s t d r i c a , pois apesar doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA povo3 indigenas serem os primeiros habi-

tantes destas terras, seus t e r r i t d r i o s nao foram respeitados, sendo 

invadidos e tornados. 

A p a r t i r de 1934 as constituicoes b r a s i l e i r a s reconheceram, 

o d i r e i t o dos indios ao t e r r i t d r i o . No entanto, o seu cumprimento 1 

tern sido violado. Prograraas governamentais de desenvolvimento, gran 

des obras, t i t u l a c a o de terras com certidoes negativas sao emitidas 

pelos drgaos publicos e particulares. G r i l e i r o s agem impunemente, 1 

tomando terras indigenas". (1990, p. 59). 

0 texto, porem, nao analisa: o fato de hoje, os indios es-

tarem confinados em reservas, cujos l i m i t e s t e r r i t o r i a i s foram d e l i 

mitados pelos brancos. E assi mesmo, t a i s l i m i t e s nao sao respeita-

dos. Dai as t e r r i v e i s e crueis batalhas e c o n f l i t o s entre indios e 

brancos. 

Todavia, a h i s t o r i a da l u t a dos povos indigenas pela sua 

possibilidade de sobrevivencia tern no minimo, a mesma idade da oha-

mada h i s t o r i a ( O f i c i a l ) do B r a s i l . 

No enfoque de Ariovaldo U. de Ol i v e i r a , " a formagao do 

B r a s i l f o i f e i t a atraves da destruicao de muitas nagoes indigenas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Om t e r r i t d r i o s l i b e r t o s dos indios foram transformados em ' r e s e r w 
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vas/parques-prisoes. Primeirofoi a t e n t a t i v a da escravidao pelos ' 

bandeirantes jagungos do sertao, depois o confinamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ou a morte 

sumaria, pela violencia ou pela ignorancia. 

Esconder a h i s t o r i a da destruigao das nagoes indigenas f o i 

estrategia da nossa sociedade para enaltecer a avango e a conquista 

c a p i t a l i s t a do t e r r i t d r i o i ndio. 

JL l u t a h i s t d r i c a , portanto, pela t e r r a fndia, confunde-se 1 

coin a l u t a igualmente h i s t d r i c a pela sobrevivencia fndia. 

Esta h i s t o r i a , de destruigao e dominagao, fez com que 5 mi-

lhoes de indios restassem hoje pouco mais de 220 m i l . Estes estao • 

dis t r i b u i d o s por varios pontos do pais, mas concentrados, de forma 

s i g n i f i c a t i v a , na Amazonia". (1990, p. 56 e 57) 

0 texto veicula, como mensagem, a i d e i a de que todos os i n 

dios trabalham, mas so produzem o suficiente para a sua sobreviven

cia. Apresenta atitude de discriminagao sexual no trabalho, onde as 

meninas ajudavam a mae e os meninos ajudavam os pais. 

A concepgao que aparecem no l i v r o didatico reproduzem os valores da 

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

Diferente da sociedade p r i m i t i v a , onde todos desenvolvem * 

atividades de igual importancia. 

Os indios V i v i a n com um outro modo de produgao, onde o traba 

lho tinha finalidade diferente daquela que estava sendo imposta pe 

l o colonizador. A sociedade p r i m i t i v a , caracteriza-se pela produgao 

do valor de uso que e planejado, f e i t o e aproppiado por todos. Por 

isso era d i f i c i l pasGar a fazer o que o portugues determinava. 

A importancia do indio na h i s t o r i a do B r a s i l , geralmente so 

e salientada quando e s t s se coloca a servigo do branco. 

No f i n a l do texto o autor descreve algumas influencias i n d i 

gena na forraagao do povo b r a s i l e : r o , com relagao a cultura: higiene 

alimentagao, trabalho e l i t e r a t u r a . E na ultima frase do texto e 

abordado a influencia do branco na vida do indio b r a s i l e i r o . 

Das ideias expostas podemos concluir que a h i s t o r i a do i n - 1 

dio b r a s i l e i r o e narrada de forma tranquila e romantica, onde os 

c o n f l i t o s , l u t a s e movimentos nao sao citados. De acordo com o tex

t o , os indios vivem nas fl o r e s t a s e nao nas reservas, sao f e l i z e s e 

conservam ainda sua propria cultura. 

A relagao entre brancos e indios e harmoniosa e amistosa. 1 

0 autor nao discute a forga do movir-.ento indigena. 0 indio sempre 
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se rebelou, l u t o u e se organizou nos seus movimentos de resistencia 

ao contrario do indio submisso e aconodado. 

0 que a h i s t o r i a o f i c i a l chama de "povoamento" do B r a s i l , 

na realidade f o i um desprovoamento das populagoes indigenas. 

0 sistema colonial gera contradigoes que acabam por colo- 1 

car em questao o proprio sistema: a colonizagao acione o mecanismo 

de desenvolvimento socio-economico da colonia e por sua vez, o sis 

tema colonial estimula as economias centrais em diregao ao capita-

lismo i n d u s t r i a l . 

No B r a s i l , essas contradigoes acarretam tensoes e questio-

namentos a estrutura vigente. 

As primeiras manifestacoes que aparecem como resultados da 

exploragao colonial ocorreram na segunda metade do seculo XVII, • 

nos movimentos n a t i v i s t a s # 

Centre as revoltas coloniais, a Inconfidencia Mineira e 

a mais celebre por marcar o i n i c i o do processo da emancipagao p o l l 

t i c a do B r a s i l . 

Marote, nao ve Inconf idencia Mineira como movimento soci 

a l como atesta o texto a seguir: 

Inconfidencia Mineira - 1789 ( T i t u l o ) 

"A Ir.confidencia Mineira tambem aconteceu na cidade de V i 

l a Rica* Poi uma das manifestagoes mais puras do nativismo brasilej. 

r o . 

Os indonfidentes eram pessoas cultas, i d e a l i s t a s e, algu-

mas, muito r i c a s , Entre eles, porem, quern se destacou f o i um homem 

simples e corajoso: Joaquim Jose da Silva Xavier, apelidado T i r a - 1 

dentes. 

Os Inconfidentes pretendiam: 

- por f i m ao dominio portugues em Minas G-erais; 

- i n s t i t u i r a republica; 

- a b o l i r a escravidao dos negros africanos; 

- promover o progresso do pais, atraves do desenvolvimento das a t i 

vidades i n d u s t r i a i s ; 

- fundar uma universidade em V i l a & i C a
 e a b r i r escolas para o povo. 

A bandeira da Inconf idencia t r a z i a um lema em l a t i m : l i b e r 

tas quae sera tamen, que quer dizer "liberdade, ainda que t a r d i a " . 

A r e v o l t a estava planejada para o dia da cobranga da der* 

rama, i s t o e, dos quintos atrasados. Os inconfidentes foram t r a i - ' 



dos por Joaquim s i l v e r i o dos Eeis e alguns outros corapanheiros. A 

re v o l t a fracassou. 

Os inconfidentes foram presos. Alguns foram degredados, i s t o 

e, enviados para fora do pais. Outros foram condenados a prisao per-

petua. Tiradentes f o i condenado a morte.^&Ele f o i enforcado no Rio de 

Janeiro, em 21 de A b r i l de 1792"• (1991, £. 390) 

0 texto passa uma visao h i s t d r i c a "abstrata, p a r c i a l e a l l - 1 

enante". 0 autor nao apresenta uma compreensao de que os movimentos 

sociais sao fenomenos, onde o papel do grupo, enquanto agente h i s t d 

r i c o , ganha primazia sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o papel dos ifderes "herdicos", individua 

lizados e "romanticos". 

Nota-se uma acentuada tendencia em p r i v i l e g i a r a agao de i n -

dividuos, v i s t o s , como os unices agentes sociais do movimento. 0 sen 

t i d o edetivo e omisso, o que prevalece e a vontade de agitadores e 

revoltosos descontentos. 

Diferente e a postura de Resende, em que c r i t i c a a forma, co 

mo e colocada a Inconfidencia Mineira na nossa h i s t o r i o g r a f i a , e 

compreende que o povo e agente h i s t d r i c o no processo deste movimento. 

Vejamos o texto: 

11A Inconfidencia Mineira vem sendo estudada com demasiada • 

enfase nas personalidades envolvidas, Tal atitude esta grandemente 

relacionada com o fato de a mesma envolver uma e l i t e economica e i n -

t e l e c t u a l cujo, estudo sempre fascinou aqueles que veem o processo 1 

h i s t d r i c o como resultado da acao dos grandes personagens. Sliradentes 

muito emhora nao sendo membro da e l i t e , inconporou-oe a ela do ponto 

de v i s t a ideoldgico e por t e r sido condenado a forca v i r o u o herdi 1 

de um movimento e l i t i s t a . A "retaguarda" ou "o povo das minas" f o i 

o agente h i s t d r i c o potenciai no processo de revolugao em andamento# 

Ressalte-se que todos os pianos da e l i t e estavam condicionados a mo-

bilizagao da populagao, 0 temor da repressao explica a necessidade 1 

de um f o r t e f a t o r mobilizador. No caso, a derrama. Em lugar de se 

conaiderar que bastou a suspensao da derrama para t i r a r toda susten-

tagao popular do movimento, seria mais correto afirmar que a suspen

sao da derrama destruiu o mais f o r t e elemento catalisador da oposi 

gao capaz de superar o temor da repressao." (1988, pg, 13). 

0 autor nao mostra no.texto, um maior aprofundamento das r e -

lagoes de dominagao e exploragao, em que os colonizados viviam na 

regiao das minas. 



15 

regiao das minas. A situagao de re v o l t a , inquietagao e c r f t i c a ao 

sistema vigente, quase nao e abordada. A ameaga que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I i i c o n f idon- 1 

c i a Mineira representou para a ordem colonial nao e revelada. 

Porem, de acordo com a compreensao e analise da situagao es 

t r u t u r a l e conjuntural, Resende faz a seguinte afirmagaa: 

"Numerosos fatores contribuem, poren, de maneira progressi

va, para reavivar, apds o i n i c i o da decada de 60, a inquietagao da 

populagao das Minas. 0 compromisso do pagamento de 100 arrobas anu-

ais atraves das Casas de Pundigao comega a nao ser cumprido. A der

rama tornazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-3e uma pesadelo para a populagao. A decadencia d econo

mia mineradora e v i s i v e l . 0 endividamei^to da populagao cresce, sob1 

o peso de uma enorme carga t r i b u t a r i a . A populagao l i v r e e numerosa 

e sua maior parte e cojposta de mazombos. 0 meio urbano f a c i l i t a e 

favorece a circulagao de ideias. Uma e l i t e i n t e l e c t u a l faz c r i t i c a s 

ao sisxema. A pressao metropolitana sobre a regiao mineradora se am 

p l i a no sentido de garantir a renda t r i b u t a r i a . A regiao das Minas' 

apresenta, devido a sua formagao e a conjuntura da segunda metade 

do seculo S V I I I , . um ambiente altamente favoravel a gestao das id e 

ias de liberdade* 

Quando o Visconde de Barbacena chegou a Minas Gerais,(11/07 

1788), encontrou um ambiente carregado de ameagas revolucionarias. 1 

j a nao era mads a insatisfagao difusa que sempre caracterizou a po

pulagao das Minas explodindo em rebeldias frequentes. Havia uma 

tomada de consciencia de toda a estrutura do sistema c o l o n i a l . 0 

B r a s i l , sabia-se, era a retaguarda economica de Portugal; para l a 

iam as riquezas da Colonia que sustentavam a Metropole e escoavam 1 

para o resto da Europa. Sabia-se e discutia-se os movimentos de i n -

dependencia das colonias. Percebia-se a condigoes de Colonia nao 

mais no e s t r e i t o l i m i t s das relageos Brasil-Portugal, mas no s e n t i 

do global do sistema c o l o n i a l . 0 colonizado tomava consciencia de 

seus interesses e comegava a buscar caminhos para superar o status 

c o l o n i a l . 

A Inconfidencia Mineira representou potencialmente uma das 

maiores ameagas de subversao da ordem colon i a l . 0 fato de t e r ocor-

r i d o na area das Minas, area na qual a permanente v i g i l a n c i a e r e - 1 

pressao sobre a populagao eram as tarefas maiores das autoridades 1 

publicas, indica um a l t o grau de consciencia da capacidade de l i -
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bertagao da dominagao metropolitana.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 fracassc do movimento e a 

eautela dos inconf identes em nao deixar provas materials da conspi 

ragao tornaram os Autos de Devassa da Inconfidencia Mineira a docu 

mentagao praticamente unica sobre os inconfidentes, num processo 1 

altaiaente s i g i l o s o , revela a ameaga concreta que o movimento repre 

sentou e o exemplo que se pretendia deixar na memoria para silen-* 

c i a r a populagao". (1988, p, 15, 20 e 39). 

Como podemos abservar, o texto do l i v r o didatico, que esta 

sendo analisado, nao t r a t a a Inconfidencia Mineira, dentre os movi 

mentos e/ou revoltas, como um movimento social de tamanha import' 

tancia durante o periodo c o l o n i a l . A maneira p a r c i a l e simplista 1 

como o autor transmite, e uma forma de dominagao que contrib u i pa

ra apagar da memoria nacional as figuras sofridas e silenciosas 1 

dos descontentes, dos oprimidos, as quais, na Inconfidencia, cons-

t i t u i a m a maioria da populagao b r a s i l e i r a . Esse movimento nao pode 

ser demonstrado na h i s t o r i a nacional como episddio de aspiragoes 1 

exclusivamente p o l i t i c a s das classes dominantes. Ele f o i resultado 

de revoltas da populagao diante da grave situagao administrativa 1 

das minas. 

Cumpre salientar, que, o moviSfinto em estudo, e encarado 

como incidentes pertubadores, os quais, certamente, sem esses per-

calgos, teriam realizados gestooes po l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v o s , pois, 

apesar de seu malogro, e x i s t i a um projeto p o l i t i c o . 



17 

CONCLUSlO 

A analise dos textos do l i v r o didatico em estudo, mostrou 1 

que os conteudos dos mesmos, aprosentam um corpo homogenic, onde as 

contradigoes sociais do sistema sao omitidos, existindo apenas uma 

sociedade i g u a l i t a r i a para todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 l i v r o d i d a t i c o , funciona como um veieulo de transmissao 

da ideologia dominante, sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a dominada, e que consequentemente 1 

atuara como elemento estruturador da personalidade das criangas, * 

que ainda nao possuem idade suficiente para saberem d i s c e r n i r qual 

quer ideologia. 

Os textos sao transmitides para a maioria da populagao cae 

ios de mitos, personagens ou interpretagoes exagedas ou erroneas. 

Os c o n f l i t o s , as l u t r a s e movimentos, as vezes sao apenas citados. 

Nao se ve preocupagao em descobrir ou questionar a3 origens e cau-

sas das contradigoes de nossa sociedade. 

As descrigoes h i s t d r i c a s sao perfeitamente adequadas aos 

interesses do sistema, tern por objetivo t r a n s m i t i r sentimentos a 

c r i t i c o s . Impedindo o desenvolvimento de uma visao c r i t i c a da h i s 

t o r i a c o l o n i a l i s t a do pais. 

A h i s t o r i a r e a l , propicia o despertar da consciencia c r i t i 

ca da realidade. Questiona as origens e as causas. Mas, o ideal 1 

nao e so conceber a visao do r e a l , procurar as causas mais profesn-

das dos fatos, confrontar a realidade, mas transformar e construir 

um novo pro jeto de vida. 

A h i s t o r i a deve ser concebida como uma d i s c i p l i n a em que 

se c r i e condigoes, onde o aluno questione, compare, p a r t i c i p e , * 

c r i t i q u e e compreenda sua realidade. 

llj necessario, diante do quadro de nossa realidade, repen- 1 

sar a forma de ver e tr a n s m i t i r a h i s t o r i a . 35 preciso faser uma 1 

h i s t o r i a que mesmo estudando o passado mais remoto, faga-o para 1 

explicar a realidade presente. Fazer uma h i s t o r i a dentro de uma 

realidade mais ampla, onde se confronte o homem com a sua h i s t o r i a 

com o seu meio, com a sua realidade social. Fazendo entender que o 

homem, o povo, devera s e r o dono de sua propria h i s t o r i a . $ faser 

o homem um agente consciente e transformador de sua realidade. 

Isso pode parecer um sorJio, uma Utopia, mas como diz: S.H. 

Carr, ° a fungao da utopia e tornar concreto o senho d i a r i o " . . . 
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Sabemos que a mudanca, a transformacao de uma sociedade 1 

nao se da a curto ou medio prazo. Isso e um processo que passa por 

uma estrutura s o c i a l , economica e p o l i t i c a . 

0 universo escolar e r e s t r i t o , mas pode ser o ponto de par 

t i d a para se chegar ao fim. 0 i n i c i o do caminho a ser percorrido. 
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