
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE- UFCG 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES-CFP 

UNIDADE ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIAIS-UACS 

CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M I C A E L L E AMANCIO DA SILVA 

O LIVRO DIDATICO E AS RELACOES DE PODER NA ESCOLA POR UM OLHAR 

GEOGRAFICO: UM TERRITORIO DE CONFLITOS 

CAJAZEIRAS/PB 

2014 



MICAELLE AMANCIO DA SILVA 

O LIVRO DIDATICO E AS RELACOES DE PODER NA ESCOLA POR UM OLHAR 

GEOGRAFICO: UM TERRITORIO DE CONFLITOS 

Monografia apresentada ao Curso de 

Licenciatura Plena em Geografia da 

Universidade Federal de Campina Grande. 

Campus Cajazeiras- PB. como requisito 

parcial para a obtencao do titulo de Licenciada 

em Geografia. 

Orientador: Prof. Me. Aldo Goncalves de 

Oliveira 

Linha de Pesquisa: Ensino de Geografia 

CAJAZEIRAS/PB 

2014 



Dados Intemacionais de Catalogacao-na-Publicacao - (CIP) 

Denize Santos Saraiva Lourenco - Bibliotecaria CRB/15-1096 

Cajazeiras - Paraiba 

S5861 Silva, Micaelle Amancio da 

O livro didatico e as relacoes de poder na Escola por urn olhar 

geografico: um territorio de conflitos / Micaelle Amancio da 

Silva. Cajazeiras, 2014. 

94f. 

Bibliografia. 

Orientador: Aldo Gon9alves de Oliveira. 

Monografia (Gradua9ao) - UFCG/CFP 

1. Livro didatico. 2. Livro didatico - territorio. 3. Escola. I . 

Oliveira, Aldo Gon9alves de. I I . Titulo. 

UFCG/CFP/BS CDU - 002(075) 



M I C A E L L E AMANCIO DA SILVA 

O LIVRO DIDATICO E AS RELACOES DE PODER NA ESCOLA POR U MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O L H A R 

G E O G R A F i C O : UM TERRITORIO DE CONFLITOS 

Aprovada em: 

Monografia apresenxada ao Curso de 

Licenciatura Plena em Geografia da 

Universidade Federal de Canipina Grande, 

Campus Cajazeiras- PB, como requisito 

partial para a obtencao do titulo de Licenciada 

em Geografia, 

BANCA EXAMINADORA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

./....tsJs;..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ULLJ-JJA A J ^ < U L„ZJ^LA^ 

Prof. Me. AidezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gc i i Cd h cs Je Oiixena (Gnentaaor) 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 

Unidade Academica de Ciencias Sociais 

Profa. Dra. Rosemere Olimpio de Santana (Examinadora V 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 

Unidade Academica de Ciencias Sociais 

O'AM^.^. i izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-cv yXS>.\*x &JPC\. 

Profa. Ma. Debia Suenia da Siiva Sousa (Examinadora 

Unhersidade Federal de Campina Grande - UFCG 

Unidade Academica de Educacao 



Aos meus pais. Jose e Geralda. meus irmaos. 

aqueles amigos e famiiiares que sempre 

estiveram ao meu lado e a Aldo Goncalves 

pela confianca conferida a mim para a 

realizacao desse trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dedico 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Deus. primeiramente, por me permitir a realizacao desse trabalho, me propiciando 

for9a e determinagao. 

Ao meu ami go e orientador Aldo Goncalves que me propos trabalhar tal tematica, a 

qua! de imediato me encantei. Agradefo pelo respeito as minhas ideias e opinioes, pelo seu 

otimismo, pela sua colaboracao e incentivo dado durante minha trajetoria academica. 

Aos meus pais, Jose e Geralda, e meus irmaos (Michelle, Mirelle e Manuel) que 

estiveram constantemente me apoiando e incentivando. 

Aos meus amigos que estiveram junto comigo nesta batalha vivendo momentos de 

conhecimentos, alegres, frustrantes, tristes, enfim momentos. Sendo estes os alunos do 

perlodo 2008.1, em especial Thiago Nogueira, Danielli Dantas e Juliana Campos, outros 

colegas do curso de Geografia e os alunos do "Fundao do busao" que me acompanhavam no 

trajeto feito de casa (Sousa) ate a Universidade (Cajazeiras), fazendo desta viagem um 

momenta de muita diversao e a aquele que, infelizmente. nos deixou no meio do caminho, 

Junior. 

Aos professores do curso de Licenciatura de Geografia pela contribuicao para o meu 

progresso academic©, em especial ao Professor Rodrigo Pessoa que sempre acreditou em mini 

e que muito contribuiu para a minha foimafao academica, me incentivando a buscar mais do 

que um simples diploma. 

A todos que de alguma forma contribuiram e me apoiaram nessa Jornada. 

Obrisada a todos! 



diaho deslroi, o vento espalha e a Geografia junta. 

William Rosa Alves 



RESUMO 

A presente monografia tem como objetivo analisar como as relacoes de poder se desenvolvem 

na Escola para, a partir de uma perspectiva geografica, entende-la como territorio. A Escola e 

vislumbrada como uma das principals instituicoes responsaveis pela formacao dos individuos. 

formacao esta que consiste na aprendizagem do conhecimento sistematizado pela humanidade 

e presente no curriculo. Esses saberes sao selecionados a partir de relacoes de poder que 

envolvem os interesses da burguesia, representando os Interesses do Estado. Nesse sentido, a 

instituicao escolar e tida por diversos autores que abordam educa9ao, como Althusser (1970) 

e Apple (1989). como um aparelho de reprodu9§o ideologica, na qual reproduz valores, 

cultura e interesses daqueles que exercem o poder. Porem a Escola apresenta-se como um 

espa9o diverso, sendo composto por multiplas variaveis, que estao relacionadas tambem a 

outros grupos em disputa pelo poder na Escola. E a partir destes conflitos, gerados por essas 

disputas que a Escola se define com territorio, ja que de acordo com Souza (2007, p. 86) o 

territorio "e um espaco defmido e delimitado por e a partir das redoes de poder". Visando 

compreender como estas redoes de poder atuam no territorio escolar, realiza-se uma analise 

sobre o uso e a influencia destas disputas no Livro didatico e no desenvolvimento de suas 

politicas publicas. Para alcan9ar os objetivos aqui propostos a metodologia se dara a partir de 

uma reflexao teorica acerca de conceitos e fun9oes de elementos inerentes a esta discussao. 

Logo, ressalta-se que nao se propoe solu9-5es a tais situacoes conflituosas, mas sim apontar 

caminhos e possibilidades para novas discussoes que venham a contribuir ainda mais para o 

desenvolvimento de uma Escola de qualidade, voltada para a coletividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Livro Didatico. Territorio. 
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11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUCAO 

A Escola se configura como uma das principals instituicoes responsaveis pela 

formacao dos individuos. Contudo. tal formacao nao consiste apenas na aprendizagem do 

conhecimento sistematizado, mas tambem dos valores e normas que regem a sociedade a qual 

estes sujeitos estao inseridos. Pode-se dizer que quase sempre este foi o objetivo da mesma. 

entretanto seus fatores de escolarizacao nao foram os mesmos ao longo dos tempos, estes 

sempre foram se modificando em detrimento das demandas sociais. 

Desde a sua origem, a educacao escolar esteve vinculada as demandas da sociedade e 

estas sao, principalmente, reflexos dos interesses da classe dominante, na sociedade 

Capitalists representada pelas figuras do Estado e dos grandes capitals. Diversos autores, 

como Althusser (1970) e Apple (1989), defmem a Escola como um aparelho de reproducao 

ideologica. carregada de discursos, verdades e saberes pertinentes a classe begemonica. Estas 

ideologias que remetem as relacoes sociais estao impregnadas na estrutura e organizacao 

escolar. No entanto, a Escola e uma instituicao complexa e dinamica, nao podendo ser 

compreendida apenas como um mero sistema, de reproducao. 

Ela e portadora de uma cultura que Ihe e propria, assim como reproduz saberes, ela 

tambem o produz. Com isso os interesses da elite nao se consolidam da forma pretendida, 

entrando em conflito com as outras variaveis que compoem a Escola. Esta. como reprodutora 

e produtora de saberes e culturas e um espaco que convent ser controlado e isto interessa a 

diferentes forcas da sociedade. E a partir desses embates, oriundos das divergencias de ideias 

e interesses dos agentes escolares, que a Escola torna-se um campo de disputa das relac5es de 

poder. 

Esses conflitos balizam as relacoes de poder existentes dentro do sistema escolar. 

Essas relacoes incidem na busca pela sobreposicao, ou resistencia, aos interesses dos sujeitos 

que influenciam a Escola. podendo-os apontar como sendo estes: o Estado a partir das 

demandas do Capitalismo (na forma dos grandes capitals), a gestao administrativa escolar, 

docentes, discentes e a comunidade a qual esta inserida a Escola. Com isso, entendemos que a 

Escola nao e um espaco neutro, a mesma e um campo politico por excelencia. ela e penneada 

por conflitos. A luta por esse espaco e essa teia de relacoes de poder faz com que a Escola 

possa ser entendida numa perspectiva Territorial. 

Entendendo que o territorio e tido como um espaco delimitado pelas relacoes de poder, 

a Escola pode ser definida com tal, ja que o espaco escolar e repleto destas relacoes. A mesma 

e um cenario de encontro de diferentes e diversos "atores", que atuam constantemente de 
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acordo com o que lhes convem. Sendo assim, a Escola se transforma num espaco de conflitos, 

gerados pelas defesas dos interesses de cada ator, 

Diante de tais considera^oes, este trabalho monografico, intitulado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O livro 

didatico e as relacoes de poder na Escola por um olhar geografico: um territorio de 

conflitos" tern como objetivo analisar as relacoes de poder na Escola, para entende-la como 

territorio dentro de uma perspectiva geografica. Com isso buscamos investigar a Escola em 

seu total, tendo em vista que a mesma consiste em umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in st itu i9§o de relevante importancia 

para a sociedade, que e resultante de uma relafao dialetica, na qual influencia todo o contexto 

social e e influenciada pelo mesmo. 

Essa importancia social conferida a Escola tern levantado discussoes sobre a mesma. 

Afmal, qual e o papel desta in st itu i9ao? Que tipo de individuo deve ser formado? E quais sao 

os verdadeiros valores que a Escola deve transmitir? Questoes como estas fazem pensar sobre 

a necessidade de se entender como essas rela9oes de poder se estabelecem dentro do espa90  

escolar, tendo em vista que sao estas que formam o mesmo. Sao essas diretrizes que 

justificam a elabora9ao desse trabalho. 

No primeiro capitulo intitulado de ''A escolariza9ao numa perspectiva historica: uma 

analise initial" fazemos uma discussao, a partir das ideias de Michel Foucault, da Escola e de 

seus fatores de escolarizacao, este ultimo sendo entendido o como e o porque da educa9§o 

escolar, fazendo em um primeiro momenta uma abordagem conceitual destes. Em um 

segundo momento, realizamos um resgate historico da Escola desde a Antiguidade ate os dias 

atuais, enfatizando as demandas educacionais dentro de distintos contextos espa9os-temporais 

e vendo como estas demandas balizam as relacoes dentro desta in st itu i9ao, justifica-se que 

compreender o passado nos ajuda a entender o presente. 

O segundo capitulo nomeado de "O territorio enquanto categoria de analise do espa9o 

escolar: uma discussao introdutoria5' infere na discussao da Escola como territorio. A priori 

trazemos uma discussao da categoria territorio, apontando e analisando diversas defm i9oes 

dentro de uma abordagem geografica. Para entao, a partir do entendimento do conceito, 

apresentar a Escola como territorio, com enfase nas redoes de poder que se estabelecem 

dentro deste espaco. 

Entendendo-se que a referida in st itu i9§o se configura como um espa90  territorial, 

tendo em vista que diferentes variaveis compoem esse espaco em disputa, indicamos o livro 

didatico e suas politicas piiblicas para a compreensao dessas rela9oes de poder existentes na 

Escola. Esses elementos serao alvo de discussao do terceiro capitulo alcunhado de "0 livro 

didatico como instrumento das rela9oes de poder". 
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Por fim as consideracoes finals, nas quais procuramos ponderar sobre tudo o que foi 

discutido, abrindo oportunidades para novas discussoes visando contribuir na formacao do 

territorio escolar. Com isso, esperamos que essa pesquisa atinja os objetivos propostos e que 

possibilite o desenvolvimento de uma reflexao critica da tematica aqui trabalhada. A seguir 

"O livro didatico e as relacoes de poder na escola por um olhar geografico: um territorio de 

conflitos"... 

METODOLOG1A 

Partimos do pressuposto que o metodo e "o conjunto das atividades sistematicas e 

racionais que, com maior seguranca e economia, permite alcanear objetivo- conhecimentos 

validos e verdadeiros- tracando o caminho a ser seguido. detectando erros e auxiliando as 

decisoes do cientista" (OLIVEIRA, 2007, p. 18). Ou seja, trata-se do caminho a ser seguido 

para a efetivacao do trabalho e seus objetivos propostos. 

Considerando os objetivos postos para a realizacao deste trabalho monografico 

indicamos a organizacao metodologica do mesmo a partir de uma analise e discussao teorica 

de temas e assuntos que auxiliem na compreensao das relacoes de poder na Escola, para que 

assim se possa entende-la dentro de uma perspectiva territorial. Para tal, todo o trabalho sera 

realizado a partir de uma pesquisa bibliografica com base em materials acerca da tematica, 

constituida principalmente de livros, ja que "o livro e o vetor por excelencia da monografia" 

(LAV1LLE; DIONNE, 1999, p. 247), alem de artigos cientificos e outros trabalhos 

academicos. 

Para o desenvolvimento do trabalho serao utilizadas diferentes abordagens 

metodologicas. Tendo em vista que o principal objetivo e compreender a Escola como um 

territorio, acercar-se de seus aspectos e complexidades, o principal procedimento a ser 

utilizado e o Metodo monografico, que consiste: 

[...] no estudo de determinados individuos, profissoes, condicoes, 
instituicoes, grupos ou cornunidades. com a finalidade de obter 
generalizacoes. A investigacao deve examinar o tenia escolhido, observando 
todos os fatores que o influenciaram e analisando-o em todos os seus 
aspectos (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 90). 

Em alguns momentos distintos, outras abordagens irao se destacar no contexto 

monografico. No primeiro capitulo ressaltamos a aplicacao do metodo historico, no qual 
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faremos uma investigacao da Escola em diferentes contextos espacos-temporais, visando com 

isso compreende-la em sua natureza e funcoes. Marconi e Lakatos o definem assim: 

0 metodo historico consiste em investigar acontecimentos. processos e 
instituipoes do passado para verificar sua influencia na sociedade de hoje, 
pois as instituicoes alcancararn sua forma atual atraves de suas alteracoes de 
suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto 
cultural particular de cada epoca. Seu estudo, para uma melhor compreensao 
do papel que atualmente deserapenham na sociedade, deve remontar aos 
periodos de sua formacao e de suas modificapoes (2010, p. 89). 

E por ultimo, outro metodo que pode ser apontado para o desenvolvimento desse 

trabalho e o Metodo funcionalista, que versa num processo de interpretaeao que "estuda a 

sociedade do ponto de vista da funcao de suas unidades, isto e, como um sistema organizado 

de atividades." (Ibid., p. 92). 
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CAPITULO I - A ESCOLARIZACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NUMA PERSPECTIVA HISTORICA: UMA 

ANALISE INICIAL 

A Escola se configura enquanto um espaco de distintos conflitos, tendo como 

referenda o fato de que diferentes demandas sao apresentadas pelos seus sujeitos, porem. 

esses em bates nao sao os mesmos desde o initio desta instituicao, A educa9§o escolar sempre 

se desenvolveu a partir dos contextos socio-temporais de cada sociedade, sendo assim se 

educava para suprir as demandas colocadas pelos grupos sociais para a Escola, isto e o que, na 

perspectiva de Michel Foucault1, trabalhada por Cynthia Greive Veiga (2002), sera 

denominado de escolarizacao. 

Tendo como referenda o conceito de escolarizapao, neste primeiro capitulo 

realizaremos uma breve discussao a respeito desse processo, refletindo acerca de elementos 

que envolvem conceitos e funcoes inerentes ao espaco escolar. Para tal empreitada, faz-se 

necessario entender que ties estao inseridos dentro de um contexto social mais geral, dai a 

necessidade de compreender esses elementos historicamente, refletindo os diferentes padroes 

de escolariza9ao. Essa reflexao objetiva empreender uma exemplifica9ao de como diferentes 

demandas influenciam na constnpao do discurso da escola e como esse discurso contribuiu 

com os padroes de socializa9ao e comportamentos. 

1.1 A Escola e seus fatores escolarizacao: uma breve discussao 

A educa9§o existe em todas as sociedades, mesmo sem a presen9a de uma Escola. A 

mesma consiste no ensinar-aprender a cultura, os saberes e ensinamentos de um povo, na 

prepara9§o do individuo para sua integra9ao nas redoes sociais. 

Em todo o tipo de comunidade humana onde ainda nao ha uma rigorosa 
divisao social do trabalho entre classes desiguais, e onde o exercicio social 
do podei- ainda nao foi centralizado porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma classe como um Estado, existe a 
educapao sem haver a escola e existe aprendizagem sem haver o ensino 
especializado e formal, como um tipo de pratica social separada das outras. 
E da vida. (BRANDAO, 2007 p. 32). 

1 Foucault (1926-1984), htstoriador, filosofo e psicologo. E considerado um dos principal's fiiosofos da 

contemporaneidade. Sua linha de estudos desenvolve-se, principalmente, na discussao de poder na sociedade. 

Para ele o poder vai alem da instituicao e de contratos politicos e juridicos, ele reprime. mas tambem produz 

efeitos de saber e verdade. (FERREIRINHA; RAITZ, 2010) 
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Na Africa pre-colonial "educar era viver o dia-a-dia da comunidade, plantar, escutar 

da boca dos velhos as estorias da tradipao oral, participar nas cerimonias coletivas" 

(HARPER, et al, 1987, p. 23). Brandao (2007, p.24), define a educacao como sendo "uma 

fracao da experiencia 'endoculturativa', ela aparece sempre que ha relafoes entre pessoas e 

intencoes de ensinar-e-aprender". Para o sociologo Emile Durkhein a educa9ao consiste em 

um fator essencial para a propria existencia da sociedade, onde o instinto natural do homem e 

transformado para a sua convivencia no coletivo, no social, para o mesmo nas palavras de 

Freitag: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] A educacao e o processo atraves do qual o egoismo pessoal e superado e 

transformado em altruismo, que beneficia a sociedade. Sem essa 

modificacao substancial da natureza do homem individual em ser social, a 

sociedade nao seria possivel. A educacao se torna assim um fator essencial e 

constitutive da propria sociedade. (2005. p. 35). 

A educapao em si incide na preparacao e formacao do individuo para a sua vida em 

sociedade, de acordo com os valores e preceitos da mesma, sendo assim um fato social. 

Baseado em Marx, Enguita (1993, p. 135) diz que "em principio, geralmente admite-se que o 

objetivo da educacao e formar- ou deformar, tanto faz- as consciencias.". Freitag, por meio 

das consideracoes de diversos estudiosos do campo educational, expoe que: 

A educacao sempre expressa uma doutrina pedagogica, a qual implicita ou 

explicitamente se baseia em uma filosofia de vida, concepcao de homem e 

sociedade; Numa realidade social concreta, o processo educational se da 

atraves de instituicdes especificas (familia, Igreja, escola, comunidade) que 

se torn am porta-vozes de uma determinada doutrina pedagogica. (FREITAG, 

2005, p. 33-34). 

A partir das afirmaeoes desta autora, entende-se que a educacao se exprime nos 

principios de compreensoes de vida do homem e do grupo social ao qual ele faz parte, e a 

mesma efetiva-se, principalmente, por meio de instancias inerentes a este meio, entre elas a 

Escola e a familia. E nestas instituicoes que os entao educandos irao aprender como viver e 

sobreviver em sociedade, de acordo com a cultura e ensinamentos desenvolvidos. 

No initio das grandes civilizacoes. la no tempo antigo, principalmente a grega e a 

romana. educar era obriga9ao da familia e dos membros do grupo a qual o individuo estava 

inserido, os mais velhos ensinavam aos mais novos, Most (p. 120-221 apud MANACORDA, 

2010, p. 96) dizia que "os pais em primeiro lugar sao os artifices de seus filhos, aqueles que 

lhes dao as bases." Em virtude de tais tradicdes, neste tempo a escola ja existia, mas era 
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marginalizada. O conheciraento sobre as letras, as artes, as ciencias, enfim o saber escolar era 

considerado desnecessario, o que se fazia importante era aprender a arte de um oficio, a ter 

uma conduta compativel com os preceitos sociais de cada lugar, para assim serem inseridos 

no sistema das relacoes sociais. 

Geralmente. nessas provincias, depois de receber os ensinamentos da familia as 

criancas eram mandadas para casa de outras pessoas, para adquirirem os conhecimentos que 

estes tinham a oferecer. "Todo adulto ensinava. Aprendia-se a partir da propria existencia e da 

experiencia dos outros. Aprendia-se fazendo, o que omava inseparaveis o saber, a vida e o 

trabalho" (HARPER, et. al. 1987, p. 25). 

Em geraf a aprendizagem e a educacao tinha lugar como socializacao direta 
de uma geraeao por outra. mediante a participacao cotidiana das criancas na 
vida adulta e sem a intervencao sistematica de agentes especializados que 
representa hoje a escola, instituicao que entao desempenhava um papel 
marginal. [...] a crianca que e enviada como aprendiz-servente a outra 
familia esta aprendendo algo mais que um oficio ou boas maneiras: esta 
aprendendo as relapoes sociais de producao. (ENGUITA, 1989, p. 107). 

Mas, ja na Antiguidade (4.000 a. C a 476 d. C), comeca-se a ser notoria a forca da 

educacao, sobretudo no que se refere a Escola, como forma de legitimacao do poder, pois ela 

consistia numa excelente e eficaz modo de reproducao e propagacao do discurso dominante. 

"E no processo educacional que os conteudos, normas e valores, ao mesmo tempo em que sao 

impostas ao individuo, sao por ele •'intemalizadas" e com isso reproduzidas e perpetuadas na 

sociedade (FREITAG. 2005)". 

A partir do momento em que a educafao passa a servir aos interesses de uma classe 

dominante, a Escola surge como uma forma de educar os individuos a partir destes interesses. 

Ela nada mais e que a institucionalizacao dessa educacao dentro da sociedade, Scott (1987 

apud BANDEIRA, 2005, p.26) "apresenta a institucionalizacao como um processo de 

adaptacao a valores que sao infundidos pela interacao social". Para Vieira (2009, p. 131) "a 

Escola surge da necessidade que se tern de transmitir de forma sistematizada o saber 

acumulado pela humanidade". Sendo assim: 

Entao e o comepo de quando a sociedade separa e aos poucos op5e: o que 
faz. o que se sabe com o que se faz com o que se sabe. Entao e quando. entre 

outras categorias de espacialidades sociais, aparecem as de saber e de 
ensinar a saber. Este e o comeco do momento em que a educacao vira o 
ensino, que inventa a pedagogia, reduz a aldeia a escola e transforma "todos" 
no educador, (BRANDA(X 2000. p. 27). 
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O saber passa a constituir numa importante fonte de poder. Veiga (2002, p. 92) diz que 

"na perspectiva foucaultiana, saber e poder estao intimamente relacionados, na medida em 

que o exercicio do poder e lugar de formacao do saber, e tambem que todo saber constitui 

relacoes de poder". E a escola como uma instituicao que produz e reproduz saber e 

conhecimento passa a se tornar um importante dispositivo de reproducao ideologica de uma 

elite ou instancia superior, como o Estado. Foucault (1979, p. 246), define dispositivo como 

sendo "estrategias de relapdes de forca sustentando tipos de saber e sendo sustentado por 

el as". 

Para estas instancias e elites que atem o poder interessa ser detentor do conhecimento 

e manipulador deste em relacao a sociedade, para que a educacao dos individuos seja 

condizente com os interesses dos mesmos. Apple (1989) elassifica a Escola como sendo um 

aparelho/aparato do Estado, que serve para manter a ordem, sua legitimidade e seus interesses 

por meio de um discurso ideologico. 

O proprio Estado e um local de conflito entre classes e frapoes de classes, e 
tambem entre grapes raciais e de generos. Por ser o local de tal conflito, ele 
deve, ou forpar todo mundo a pensar de forma igual (uma tarefa bastante 
dif ic i l , que vai alem do seu poder e destruiria sua legitimidade), ou criar 
consenso entre uma boa parte desses grupos competidores. Assim, para 
manter sua propria legitimidade, o Estado necessita integral' de forma 
gradual, mas continua muitos dos interesses dos grupos aliados e ate mesmo 
dos grupos que se lhe opoem, sob sua bandeira. (Idem, 1989, p. 44) 

A Escola vai ser de importante relevancia aos interesses do Estado devido a 

monopolizacao dos saberes, pois subtende-se que uma sociedade que tern conhecimento nao 

sera passiva aos mandos e desmandos de um govemo, pois "o conhecimento tanto amplia 

quanto multiplica nossos desejos"2. E essa manipulacao se torna mais eficaz na Escola por 

causa dessa forma gradual, mas continua que Michael Apple fala emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Educagdo e Poder. O 

individuo que busca o ensino regular para obter sua formacao pessoal e profissional dedica 

um bom tempo de sua vida a tal instituicao, compartilhando de suas propostas educacionais, 

dos seus saberes e dos seus discursos. Alem disso, a Escola e uma das principals instancias 

que atua na formacao individual e social de uma pessoa. Althusser articula que: 

[...] um aparato ideologico de Estado desempenha, em todos os seus 
aspectos, a funpao dominante, embora nao se preste muita atencao a sua 
musica, de tao silenciosa que e: trata-se da escola. A escola recebe as 

~ Discurso de um autor desconhecido contra as propostas educacionais de difusao do saber entre as camadas mais 

pobres, da lgreja Anglicana. (BURKE 2001, p. 58-59 apud HILSDORF, 2006, p.188). 
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criancas de todas as classes sociais desde o Maternal, e ja desde o Maternal, 
tanto com os novos como os antigos metodos, inculca-lhe durante anos, 
precisamente durante os anos em que a crianca e extremamente "vulneravel" 
(...) [...] Nenhum Aparato Ideologico de Estado dispoe durante tantos anos 
de audiencia obrigatoria [...]. (1977, p. 94-97 apud ENGUITA 1989, p. 147). 

Enguita (1989, p. 158), diz que em relacao aos alunos "a Escola nao apenas pretende 

modelar suas dimensoes cognitivas, mas tambem seu comportamento, seu carater, sua relacao 

com seu corpo, suas relacoes mutuas". Ou seja, a Escola consiste em um instrumento de 

formacao do individuo, e isto ocorre por meio do processo de escolarizacao. No ponto de vista 

de Veiga, a partir das ideias de Foucault, esta escolarizacao consiste em: 

[...] uma rede heterogenea de elementos que I he da visibilidade e 
ocultamento, nas formas discursivas e nao-discursivas. E uma estrategia 
inscrita em jogos de poder, ligada a configuracoes de saber que deles nascem 
e tambem os condicionam; enfim, a escolarizacao como estrategia de poder. 
(VEIGA, 2002, p.91). 

Ou seja, a escolarizacao incide na configuracao da escola para a formacao ideologica 

de acordo com o discurso dominante, na qual as propostas educacionais sao moldadas perante 

a intencao de tal discurso, geralmente o do Estado. E o saber escolar como forma de 

disseminacao de um discurso ideologico. Neste sentido, e seguindo as teorias de Foucalt, a 

escolarizacao vai servir como dispositivo para atender as demandas sociais do contexto 

espaco-temporal. Veiga (2002. p. 100), diz ainda que: 

[...] nesse sentido a Escola estrutura-se como pratica social com base no 
dispositivo escolarizacao; e produtora e reprodutora de formas sociais, da 
socializacao, expressa na difusao da cultura escrita, do saber cientifico, e na 
producao dos talentos e da individualizacao. 

A referida instituicao transitou por distintos momentos historicos, na qual a proposta 

educacional sempre sofreu influencias das diferentes demandas impostas pela sociedade, 

regidas por uma instancia maior, fossem estas provindas de fatores sociais, politicos, 

economicos, culturais, etc. Com isso ela teve diversos fatores de escolarizacao em. detrimento 

destas demandas, enfatiza-se isto nas palavras de Jaeger (2001, p.04) "a historia da educapao 

esta essencialmente, condicionada pela transformacao dos valores validos para cada 

sociedade". E para atender a tais demandas a Escola reproduz seu discurso por meio do 

processo de escolarizacao, e este por sua vez, esta expresso nos recursos, nas politicas e 

propostas que a elite dominante confere ao ensino. Pois: 
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[...] e bem sabido que a historia e escrita pelos vencedores, que nao gostam 
de mostrar a roupa suja: sempre e mais conveniente apresentar a historia da 
escola como um longo e frutifero caminho desde as presumidas miserias de 
ontem ate as supostas glorias de hoje ou de amanlia que, por exemplo. como 
um processo de domesticacao da humanidade a service dos poderosos. 
(ENGU1TA, 1989, p. 131). 

Tendo em base essa breve discussao feita sobre a escolarizacao e a Escola a service* de 

interesses sociais do Estado e da elite, faremos a partir de agora uma breve leitura das 

demandas de escolarizacao numa perspectiva historica, tendo em vista a compreensao de 

como essas demandas se alteram em funcao das modificacoes espacos-temporais que 

permeiam as sociedades. Endossamos as palavras de Enguita (1989, p. 129) ao dizer que: 

"Mas que uma evolucao, a historia da educacao e uma sucessao de revolucoes e contra-

revolucoes", pois "[ . . . ] no embate ideologico, nao basta enunciar a concepcao correta para que 

os desvios sejam corrigidos; e necessario abalar as certezas, desautorizar o censo comum." 

(SAVIAN1, 2009, p.54). 

1.2 A escola e o processo de escolarizacao: diferentes demandas espacos-temporais 

Para compreender a Escola no contexto atual, faz-se necessario uma breve leitura 

historica da mesma, desde a sua origem ate os dias atuais, com enfase no seu processo de 

escolarizacao em cada contexto espaco-temporal que venha a ser mencionado, apontando e 

analisando as relacoes de poder a qual ela esta inserida. 

Estudar a educacao e suas teorias no contexto historico em que surgiram, 

para observar a concomitancia entre as suas crises a as do sistema social, nao 
significa, porem, que essa sincronia deva ser entendida como simples 
paralelismo entre fatos da educacao e fatos politicos e sociais. Na verdade, 
as questoes de educacao sao engrenadas nas relacoes que se estabelecem 
entre as pessoas nos diversos segmentos da comunidade. A educacao nao e, 
portanto, um fenomeno neutro, mas sofre os efeitos do jogo do poder, por 
estar de fato envolvido na politica. (ARANHA, 2006. p. 24). 

Tal historicizacao sera feita a partir de referencias teoricas de autores que fazem a 

discussao da historia da educacao, tendo em vista que a vida da educacao se confunde com a 

da Escola, mas sempre buscando enfatizar a citada instituicao dentro do processo educational. 

A educacao escolar, segundo Hilsdorf (2006), comecou a delinear-se ainda na ultima 

fase do mundo antigo (4000 a. C. - 476 d.C), onde as instituicoes ali existentes ministravam o 

ensino das primeiras letras (as escolas dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Indus magister ou litterafor), de gramatica (as 
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escolas dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grammaiicus) e do superior (as escolas de retorica e da filosofia). essas instituicoes 

eram chamadas de escolas classicas ou pagas. Este modelo educacional era oriundo da Grecia 

Antiga, civilizacao esta que foi precursora na formacao da Escola. Jaeger (2001, p.09) 

enfatiza que "a importancia universal dos gregos como educadores deriva da sua nova 

concepcao do lugar do individuo no mundo''. Isso fez com que o ensino grego se tornasse 

referenda para a educacao ate os dias de hoje. Ratifica-se isto nas palavras de Brandao: 

Da maneira como existe entre nos, a educacao surge na Grecia e vai para 

Roma, ao Ion go de muitos seculos da historia de espartanos, atenienses e 
romanos. Deles deriva todo o nosso sistema de ensino e, sobre a educacao 
que havia em Atenas, ate mesmo as sociedades capitalistas mais 
tecnologicamente avancadas tern feito poucas inovacoes. (2007, p.35). 

Com a universalizacao da cultura grega durante o periodo helem'stico"\ o Imperio 

Romano adotou o sistema educacional fundamentado pela Grecia. Por todo este Imperio o 

ensino estava organizado da seguinte forma: trivium- gramatica, retorica e dialetica; 

quadrivium- aritmetica, geometria, musica e astronomia, que juntas eram chamadas de as " as 

7 artes liberals"; filosofia e teologia para o ensino superior, esta proposta educacional ficou 

definida como a educacao classica, Ao longo do tempo, de acordo com as ideologias e 

mudancas no cenario social a Escola foi ganhando novos principios, atendendo as variadas 

demandas economicas, sociais, culturais e de outras ordens. 

Entre os seculos I e IV, ocorreu um intenso embate ideologico educacional entre a 

antiga cultura classica, o modelo greco-romano. e o cristianismo. Este ultimo, de acordo com 

Piletti e Piletti (2002) tinha como ideal educacional a formacao do aspecto moral da pessoa, 

para o renascer em um mundo novo do espirito. Segundo Veiga (2007, p. 18), "[ . . . ] a 

concepcao da vida crista pregava valores espirituais que se centravam na existencia de um 

Salvador virtuoso para os males provocados pela devassidao e o apego a vida terrena". Depois 

de tantos conflitos, predominou a interpretacao conciliatoria definida por Santo Agostinho 

(354- 430), um dos mais importantes nomes do cristianismo, que instituiu o programa De 

doctrina christiona, no qual estabelecia que: 

[...] a forma de educacao dos jovens cristaos podia ser classica, isto e, 
realizada nas escolas pagas de primeiras letras, gramatica, e retorica ou 
filosofia, desde que o conteudo fosse biblico e propedeutico ao 
conhecimento sagrado (teologia), cuja fonte maxima e a revelacao divina. E 
o que W. Jaeger (cristianismo primiiivo y paideia griega), chama de paideia 

' "O periodo helenistico e o periodo historico que se estende desde a morte de Alexandre, Magno (323 a.C.) ate a 

conquista do Egito pelos romanos (30 a.C)". (PILETTI; PILETTI. 2002, p. 67) 
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christi: uma formacao na qual os antigos conhecimentos do trivium. do 
quadrivium e da filosofia foram absorvidos pelo cristianismo para o 
aprofundamento das verdades religiosas. (RILSDORF, 2006, p. 11) 

Nesta perspectiva a organizacao estrutural da proposta educacional greco-romana se 

manteve, porem os valores reproduzidos eram outros. estava diretamente ligada a doutrina 

catoiica. Sendo assim, neste periodo onde a Igreja era quem dominava a sociedade. se 

escolarizava com o objetivo de educar o individuo de acordo com os mandamentos das 

Sagradas Escrituras e com os interesses da referida entidade religiosa, enfirn, se educava com 

o objetivo de evangelizar a populacao. Com o ensino associado aos valores cristaos, as 

chamadas "1 artes liberals'' passam a ser ministradas com novos objetivos educacionais: 

Na divisao desses saberes estava uma concepcao dos processes do conhecer 
necessarios para o sentido da vida crista, pois o trivium e quadrivium 

representavam as diferencas da natureza das disciplinas. O trivium se 
relacionava com os instrumentos analiticos da palavra e da mente, com as 
leis do pensar, com a expressao do pensamento e de suas regras, enquanto o 
quadrivum se referia ao conhecimento das coisas do mundo. (VE1GA, 2007. 
p. 19-20). 

Este conjunto de saberes era definido de "escolastica", que tinha como objetivo 

"demonstrar e ensinar as concordancias da razao com a fe pelo metodo de analise logica" . 

As Escolas cristas se faziam mais presentes na sociedade, mas enquanto isso as escolas pagas 

continuaram atuando, de forma menos expressiva, na formacao das criancas ate sua 

existencia, que de acordo H. Pirenne (apud HILSDORF, 2006), persistiram ate meados do 

secuJo X. Com estas propostas educacionais surgem as escolas paroquiais e catedrais, que 

tambem estavam sob o dominio da Igreja. sendo que esta controlou a sociedade por toda a 

Idade Media e por outros tempos historicos. Tais escolas eram criadas atreladas ao predio da 

Igreja e eram os proprios bispos ou padres que coordenavam e lecionavam. 

Hilsdorf (2006, p. 12), em referenda a A. Clausse, em a ldade Media, 1 em bra que 

'"padres e bispos dominavam a cultura classica e atuaram como mestres eruditos, muitos deles 

combinando os recursos da oratoria com mensagens simples [.. .]". Era a Igreja fazendo uso da 

oratoria, por meio da instituicao escolar. para educar5 segundo as suas doutrinas religiosas. A 

4 PILETTI e PILETTI, 2002, p.85. 
5 A Sociedade no periodo Medieval era controlada pela Igreja. a educacao dos povos europeus daquela epoca 

teve como ponto de partida a doutrina religiosa. Assim. a instrucao nessa doutrina e a pratica do culto 

substituiram o elemento intelectual. O ideal educacional concentrava-se na formacao moral do individuo, onde 

os valores da Igreja sao colocados como certos e os unicos a serein seguidos, e como forma de conseguir a 

redencao espiritual (PILETTI e PILETTI. 2002). 
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Escola no periodo medieval consistiu em um importante dispositivo para a disseminacao da 

doutrina religiosa. 

Por meados do seculo IV, com o avanco do feudalismo6, "[ . . .] a cidade perde sua 

forca e sua preeminencia enquanto unidade social e cultural (...) [e seu papel de] socializacao 

[. . .]" 7 . A vida em sociedade fica mais restrita a vida rural, mas propriamente dito aos feudos, 

as propriedades rurais onde se desenvolviam as relacoes feudais. Com essas novas estruturas 

de relacoes sociais mais campesinas e com a diminuicao de poder das cidades surge um novo 

tipo de Escola, as escolas monacals. Estes estabelecimentos funcionavam nos mosteiros, onde 

os monges eram os mestres, ensinavam aos alunos a conhecer a biblia, a orar, ter disciplina, 

cultura religiosa, trabalho manual, que presumia formacao pessoal, religiosa e aprendizado, 

estes eram os mosteiros culturalistas. Porem nem todos os monges aceitavam essa funcao, e 

defendiam que sua unica obrigacao era a de formar religiosos, sendo assim chamados de 

tradicionalistas. 

No Imperio Carolingio, o ensino culturalista foi influenciado pelos interesses do 

mesmo. Algumas das escolas daquela epoca tomaram-se centro de formacao de notarios e 

escribas, antigas funcoes de trabalho. Neste imperio a educacao agora era assunto tanto da 

Igreja quanto do Estado e se dava em detrimento da formacao pessoal, professional e religiosa 

do individuo. O objetivo do ensino era fonnar pessoas aptas a trabalhar para o Reino e que 

seguissem os preceitos religiosos, mas a resistencia dos mosteiros tradicionalistas permanecia 

e estes eram extremamente radicals. Esta situacao pode ser assinalada nas consideracoes do 

abade Bernardo de Claraval, apresentadas por Hilsdorf (2006, p. 17): "[...] o conhecimento de 

Deus era atingido pela iluminacao mistica e nao pelo estudo, e apenas a oracao e a penitencia 

eram os procedimentos validos para vida monastica. Para ele, o dever do monge era orar, 

gemer e chorar os pecados". 

Este embate ideologico entre as escolas monasticas tradicionalistas e culturalistas 

culminou com a intermediacao feita por Lanfranco , ao defender que o ensino da forma que 

era praticado deveria ser cultivado, no entanto com o unico proposito de servir a fe. Com essa 

6 "Foi um modo de producao regido pela terra e por uma economia natural, na qua! nem o trabalho nem os 

produtos de trabalho eram bens. 0 produtor imediato- o campones- estava unido ao meio de producao - o solo-

por uma especifica relacao social. A formula literal deste relacionamento era proporcionada pela definicao legal 

da servidao estava [...] os camponeses que ocupavam e cultivavam a terra nao eram seus proprietarios. A 

propriedade agricola era controlada privadamente por uma classe de senliores feudais, que extraiam um 

excedente de producao dos camponeses atraves de uma reacSo politica legal de coacao'". (ANDERSON, 2007, p. 

143). 
7 BROWN, 1991, p. 279-280 apud HILSDORF, 2006, p. 12. 
8 Lanfranco (1010 - 1089), abade de Bee e arcebispo da Cantuaria. (WILLIE, 2007, p. 153). 
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nova posicao das escolas monacais, abre-se espaco para o desenvolvimento das atividades 

escolasticas, que incidia nuxn sistema de ensino que buscava apoiar a fe na razao. Agora com 

o intuito apenas de formar religiosos, as Escolas monacais perdem seu poder e muitas sao 

fechadas, contudo isto era apenas um indfcio de uma realidade maior, a crise do sistema 

feudal. 

No seculo XVI eclode na Europa Ocidental o movimento cultural, politico, 

economico, social e religioso conhecido como Renascimento, movimento que nasceu na Italia 

e que propunha reparar as formas e ideias da Antiguidade classica, (PILETTI; PILETTI, 

2002). Este evento resultou na decadencia do feudalismo que representou o fim da Jdade 

Media e o initio da Idade Moderna (1453-1789), um periodo relativamente curto, porem de 

grande importancia para a humanidade, devido a eventos e fatos ocorridos nesta era que serao 

apontados no decorrer do texto. Com o fim do sistema feudal advem o renascimento urbano, 

mudam-se as relacoes e organizacoes sociais, a atividade comercial se dinamiza, a praca do 

mercado toma-se o centro da vida urbana e a cidade retoma o seu poder. 

Durante esta epoca prevaleceu no mundo o regime de governo absolutista, no qual o 

poder era passado de pai pra filho e a nobreza, o clero e os burgueses ricos eram quem 

desfrutavam de todos os privilegios, inclusive a educacao, (Idem, 2002). A Igreja ainda 

exercia forte influencia sobre a educacao, as escolas catedrais e episcopals, que se 

localizavam nos centros urbanos voltaram a ter maior desempenho na vida educacional da 

populacao, ganharam o papel de protagonistas na vida cultural, (ECILSDORF, 2006). Veiga 

diz que: 

O aparecimento dessas fonnas escolares [...] foi em grande parte associado a 
historia da reurbanizacao europeia ocorrida a partir dos seculos X-XI. A 
revitalizacao dos centros urbanos, a ampliacao de instituicoes especializadas 
na transmissao do conhecimento e a necessidade de disponibilizar textos 
escritos compuseram o conjunto dinamico de novas redes de sociabilidade 
em constituicao. (2007, p. 16). 

Teve-se um verdadeiro surto das escolas catedrais e episcopais no seculo XI I , o ensino 

continuava atrelado a teologia, entretanto esta educacao era para poucos, a maioria da 

populacao continuava a rnerce da ignorancia. Para a maioria se designava apenas o ensino das 

primeiras letras e o que fosse suficiente para a formacao destes para servir ao reino e 

disciplinar os mesmos aos interesses do governo e das classes dominantes. 

A classe popular era marginalizada e a elite dominante acreditava que o saber voltado 

para os plebeus seria uma tentativa de suicidio para o Estado, pois estaria dando condicoes 
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dos indivxduos se rebelarem contra os detentores do poder. ja que ser detentor do saber 

representa ter poder. O Cardeal de Richelieu, primeiro ministro do governo de Luis XI I I , 

declarava que: "Assim como um corpo que tivesse olhos em todas as suas partes seria 

monstruoso, da mesma forma um Estado o seria, se todos os seus suditos fossem sabios: ver-

se-ia tao pouca obediencia, quanto o orgulho e a presuncao seriam comuns." (PILETTI; 

PILETTI, 2002, p. 118). 

Sendo assim a educacao continuava voltada para a formacao pessoal e religiosa do 

individuo segundo as doutrinas catolicas. Mas embora estas escolas catedrais e episcopais 

fossem o centro da educacao escolar na Made Moderna, nesta epoca a Igreja Catolica 

comecava a perder sua forca, alguns lideres religiosos passaram a contestar os mandamentos 

da mesma, eram os chamados protestantes. Os cristaos ficaram divididos e isso passou a 

influenciar nas propostas escolares. Os protestantes deram initio a um ensino mais enfatizado 

no desenvolvimento da ciencia e deixando em segundo piano essa formacao religiosa. 

Martinho Lutero (1483-1546), um dos principals nomes dessa revolta defendia que a 

educacao deveria se desprender da Igreja e subordina-se ao Estado9. E isto ocorre em alguns 

lugares, a Escola sai do domlnio da Igreja Catolica e passa a ser controlada pelos reinos, como 

o caso, da maioria, dos estados alemaes, que passaram a oferecer educacao escolar para todas 

as criancas de sua jurisdicao, estabelecendo frequencia obrigatoria. 

A Igreja para reter essa expansao do protectantismo e continuar no domlnio 

sociocultural criou um movimento intitulado de Contra-Reforma, que foi a reorganizacao dos 

fundamentos e posturas da Igreja. Para atender a educacao foram criadas novas ordens 

religiosas 10que se dedicavam exclusivamente ao ensino e tinham como objetivo atrair a 

populacao, evitando que esta se convertesse ao protestantismo. Estas ordens disseminavam 

um ensino que tinha como principal finalidade a formacao de lideres para atuarem na 

comunidade. Tal proposta teve bastante exito em meio a juventude e assim as ordens 

religiosas controlaram a educacao nos paises catolicos ate o initio do seculo XIX. Dentre 

estas ordens a que mais se destacou foi a Companhia de Jesus, os jesuitas (PILETTI; 

PILETTI, 2002). Embora, com distintas devocoes, tanto catolicos quanto protestantes viam na 

educacao um suporte para sua disseminacao. 

"PILETTI; PILETTI, 2002. 
1 0 "A situacao religiosa e cultural na epoca da gestacao da Reforma ja havia suscitado a constituicao de institutos 

religiosos votados ao ensino, como a Congregacao dos Teatinos. fundada em 1524, por Sao Caetano de Siena, e 

a das Ursulinas, fundada em 1535 por Santa Angela Morici. de Brescia, com o objetivo da educacao feminina. 

Depois do Concflio de Trento, porem, este movimento alargou-se e intensificou-se, notadamente em relapao ao 

ensino da doutrina crista, cujas prescric5es docentes Pio V reiterou e precisou na bulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ex debiio pasloralis 

officio (1571). Surgem assim, principalmente em Italia, Companhias e Escolas de doutrina crista e institutos de 

sacerdotes seculares votados ao ensino [ . . . ] ." (CARVALHO, 2009, s.p) 
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O periodo moderno tambem foi a era das grandes expansoes maritimas e comerciais. 

Nestas expedicoes foram reveladas novas terras com suas populacoes autoctones, que 

apresentavam seu proprio modo de vida. A educacao consistiu em um dos principals 

dispositivos para a dominacao destes territorios. Um exemplo disso foi a atuacao dos jesuitas 

no Brasil, que difundiram o ensino das primeiras letras para catequizacao dos indigenas e por 

meio do ensino buscavam converte-los aos costumes europeus, alem de prepara-los e utiliza-

los como forca de trabalho no processo de exploracao e colonizacao das novas terras. 

No Brasil, os jesuitas dedicaram-se a duas tarefas principals: a pregacao da 
fe catolica e o trabalho educative Com seu trabalho missionario, procurando 
salvar as almas, abriam caminho a penetracao dos colonizadores; com seu 
trabalho educativo, ao mesmo tempo em que ensinavam as primeiras letras e 
a Gramatica latina, ensinavam a doutrina catolica e os costumes europeus. 
(PILETTI; PILETTI, 2002, p. 166). 

Na Idade Moderna, a sociedade tambem viu o desenvolvimento e a ascensao de uma 

nova classe social, a burguesia. Estes viviam condicoes de vidas diferentes a de ate entao. Seu 

sistema economico consistia no mercantilismo, uma fase inicial do que mais tarde seria 

denominado de Sistema Capitalista11, que se fundava na cultura do lucro. Suas relacoes 

sociais baseavam-se na pratica dos negocios, no comando, nas amizades e na vida familiar, 

(HILSDORF, 2006). Com esse novo quadro sociocultural as representacoes culturals e sociais 

vigentes naquela sociedade tornaram-se desapropriados para os novos ideais burgueses. Com 

essa nova realidade os burgueses ansiavam por "um outro quadro cultural, que, sem ser leigo 

pusesse era relevo todas as condic5es de sua existencia humana: sociais, economicas. 

politicas, espirituais, esteticas, religiosas, coiporais e morals." (HILSDORF, 2006, p. 31-32). 

Dentre estas insatisfacoes com os padroes socioculturals daquela epoca a Escola foi 

uma delas. O ensino que era ministrado pelas escolas episcopais e catedrais, que eram de 

cunho religioso e cada vez mais conservador, nao condizia com aqueles novos ideais. Os 

burgueses eram religiosos, mas com uma nova perspectiva de vida, influenciados pelo 

Renascimento, os mesmos queriam um ensino que atendesse as suas novas demandas, 

desenvolvidas a partir da nova vida social. Segundo Hilsdorf, a burguesia necessitava de: 

[...] instrucao tanto quanto aqueles que orbitavam na esfera das escolas 
catedrais e das universidades, embora por razoes diferentes. De um lado 
porque a nova organizacao do comercio- na qual a mercadoria se separa do 

Karl Marx defmiu o Sistema Capitalista como um modo de produpao, se referindo ao estado da tecnica, ao 

modo pelo qua! se definia a propriedade dos meios de producao e as relacoes sociais entre os homens que 

resultavam de suas ligacoes com o processo de producao, no qual os donos dos meios de producao, sujeitavam o 

trabalho a criacao da mais-valia no processo de producao, (DOBB, 1963). 
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mercador- dependia da correspond en ci a comercial. que precisava ser 
conhecida e praticada. De outro, porque esses burgueses tinham consciencia 
de si. de que viviam segundo um novo estilo de vida e precisavam registra-lo 
[...]. (2006, p. 28) 

E a partir destas novas demandas que surge o ensino humam'stico. Um ensino privado, 

que era reproduzido em pensionatos domesticos que serviam como colegios humanisticos. 

Estes desenvolviam uma educacao escolar voltada para os novos rumos da sociedade, 

abordando o espirito renascentista e os ideais burgueses, indo contra o conservadorismo do 

ensino religiose Coluccio Saluttati (1330-1446), um dos principals nomes do humanismo, 

definia este programa de ensino como sendo uma educacao para "serem homens bons e 

destros nas palavras, aptos para o governo das suas cidades e dos seus negocios (HILSDORF, 

2006, p.32)'*. Esses colegios traziam uma nova configuracao, tanto fisica quanto estrutural, 

que viria a influenciar na estrutura e definicao da escola, introduzindo assim uma nova cultura 

escolar que permeia a composicao da Escola dos dias atuais. 

O importante e destacar que os colegios introduziram uma nova forma 
escolar, integrada aos processes de racionalizacao em curso na sociedade da 
epoca. Andre Petitat refere quatro inovacoes basicas: espaco, tempo, novas 
estruturas de poder e selecao de elementos socioculturais. Esse novo modelo 
supunha a existencia de uma nova organizacao espacial, traduzida em 
predios proprios com dependencias especializadas de acordo com as 
buncoes. (VE1GA, 2007, p. 31). 

A Igreja Catolica considerava o ensino humam'stico como algo "demoniaco", que 

colocava as criancas em "perdigao", como pode ser visto no discurso do Cardeal Dominici, 

trazido por M. A. Manacorda (2010, p. 218) emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia da Educagdo: da Antiguidade aos 

nossos dias. O citado religioso proferia que: "Assim crescent as criancas modernas-

ensinando-lhes todos aqueles ignominiosos males, a que levam o estudo de Ovidio maior, das 

epistolas, da de arte amandi, e todos esses escritos carnais e meretrizes". 

Devido a esse embate ideologico com a Igreja o ensino humam'stico demorou a se 

institucionalizar, isso so veio a ocorrer por meados do seculo X V I , por intermedio do Concilio 

de Constanca (1414-1417), ao congregar dignitarios e seus auxiliares letrados que eram 

humanistas (HILSDORF, 2006). Apesar do exito do programa de educacao de ensino 

ministrado pelas ordens religiosas, Criadas na Contra-Reforma, a Igreja Catolica nao 

conseguiu se manter como Instituicao de autoridade superior, seus valores e mandamentos 

passaram a ser indagados, abrindo espaco para efetivacao do modo de vida burgues. 
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As grandes transformacoes que ocorreram na passagem da Idade Media para 
a Idade Moderoa- grandes navegacoes, surgimento dos Estados nacionais. 
Reforma protestante, imprensa, desenvolvimento da burguesia e do 
capitalismo. etc. -fortaleceram o movimento no sentido de que a autoridade 
da Igreja ficasse restrita aos assuntos religiosos, deixando de controlar a 
politica, a economia a ciencia e a educacao. Esse movimento cresceu durante 
toda a Idade Moderna, conseguindo impor-se a partir da Revolucao Francesa 
(1789), com a separacao entre Igreja e Estado. (PILETTI; PILETTI, 2002, 
p. 108).' 

Corn essa separacao do Estado e da Igreja varios governos passaram a adotar o ensino 

humanista como modelo educacional, espalhando-se assim por toda a Europa e areas de 

colonizacao, tendo em vista que o curriculo humanista era o mais apropriado para atender as 

necessidades da epoca, ja que a derrocada da Igreja e a ascensao da burguesia favoreceu o 

aparecimento de governos laicos. Alem disso, esta modalidade de ensino era apta para a 

formacao profissional de individuos para o trabalho na corte, promovendo o autocontrole e a 

disciplina nos educandos, enfatizava o estudo das ciencias e representava para os estudantes 

uma oportunidade para sua ascensao social. Ratiftca-se isto nas palavras de Veiga (2007, p. 

34): 

Em sintese, entre os seculos XVI e XVHi enfatizou-se a ideia da riqueza 
como virtude e fonte de prestigio, o que foi reforcado pelo aparecimento de 
novos objetos e produtos de ostentacao e diferenciacao social. Em oposicao 
aos principios de cooperacao crista ate entao vigentes, consolidava-se uma 
sociedade laica e individualists, que via na associacao entre profissao e 
dinheiro a base para o sucesso ou fracasso na competicao por oportunidades 
economicas. Aos poucos a aquisicao de conhecimentos se tornara um 
importante diferencial para obtencao de prestigio na sociedade. 

Com esse intuito da formacao profissional do individuo e de sua ascensao social e no 

curriculo humam'stico que comeca a se desenvolver uma atencao em especial corn o ensino a 

partir da infancia. As novas sociabilidades promoviam o afelo e o cuidado com a crianca. 

Com enfase na concepcao moral, na cultura, nas regras de conduta e nos elementos 

necessarios para a vida em sociedade, (VEIGA, 2007). Com todo o exposto, entendemos que 

o ensino humam'stico tinha sua escolarizacao pautada na formacao profissional dos 

individuos, juntamente com os preceitos dessa nova conjuntura social que se formava. 

Mas tudo isto estava dentro de um contexto social maior, a derrocada do Absolutismo. 

Este evento ocorreu principalmente devido a atuacao da burguesia, esta era cada vez mais 

detentora das riquezas nesse novo sistema que se concretizava, o Capitalismo. Com tanto 
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poder economico esta classe social passou a almejar ao poder politico, passando a rebelar - se 

contra a forma de governo monastico. 

Com o anseio da elite burguesa em assumir o poder politico comecou a ocoiTer por 

toda a Europa uma serie de revolucoes. Essa aversao teve sua maior expressao em 

movimentos como o Iluminismo1 2 e a Revolucao Francesa1"'. Esses movimentos pregavam a 

luta contra a soberania do rei, os poderes abusivos da Igreja, que estava fortemente ligada ao 

regime governamental vigente, contra as injusticas e disparidades sociais, enfim lutavam por 

uma sociedade mais demoeratica. com uma maior liberdade economica e politica e defendiam 

a ideia de uma Escola leiga. Mas, de fato, a verdadeira intencao por tras deste discurso era a 

busca pelo poder politico, ja que a forma de regime absolutists era um verdadeiro obstaculo 

para o desenvolvimento do Capitalismo. 

Nesse momento, a burguesia, classe em ascensao, vai manifestar-se como 

uma classe revolucionaria, e enquanto classe revolucionaria, vai advogar a 

filosofia da essentia para o suporte da defesa da igualdade dos homens como 

um todo e e justamente a partir dai que ela aciona as criticas a nobreza e ao 

clero. ( S A V I A N ! 2009, p.36). 

O fim do absolutismo e um marco historico que representava o fim da Idade Modema 

e o initio de um novo tempo historico, chamado de Idade Contemporanea (final do seculo 

XVII I ate os dias atuais). Este marco assinalava a consolidacao do Sistema Capitalista. que 

faz emergir uma nova concepcao de sociedade e de Estado. Nesse novo contexto social em 

que se vive ocorre a total separacao entre Igreja e Estado, a burguesia no apice de sua 

totalidade e quem assume o poder, a instituicao privada e a busca incessante pelo lucro 

acentuam ainda mais as divisoes de classes sociais e com a Revolucao Industrial surgiu uma 

nova classe social, o proletariado. 

O proletariado, um termo definido por Karl Marx, vai consistir na classe social 

economicamente desfavorecida que tern como bem a sua forca de trabalho, esta por sua vez se 

torna uma mercadoria. tendo em vista que e oferecida para os donos dos meios de producao 

em troca de pagamento, conforme o seu valor, dependendo da quantidade e da qualidade, ou 

nao. Veiga expoe que "como as maquinas nao pertenciam aos trabalhadores, tambem a forca 

1 2 Mello e Donate (2011, 253), definem que "o pensamento ilurainista tern como fundamentos a crenca no poder 

da razao humana de compreender nossa verdadeira natureza e de ser consciente de nossas circunstancias. O 

homem. entao, creia ser o detentor de seu proprio destino, fonnulando o racionalismo e contrariando as 

imposip5es de carater religioso, sua "razao" divina de existir, e os privilegios dados a nobreza e ao clero - ainda 

predominates a epoca (seculos X V I I e XVII I ) " . 
L l Movimento de revolta da populapao francesa, ocorrido em. 1789, contra as arbitrariedades do absolutismo 

monarquico, e com as desigualdades sociais perante o clero, a nobreza. 
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de trabalho se converteu em mercadoria, cujo 'preco' viria a ser definido pelo valor dos meios 

indispensaveis para a sua subsistencia.'* Segundo o proprio Marx, a partir das consideracoes 

feitas por Enguita (1989), essa relacao incide numa alienacao do trabalho14. 

No modo de producao capitalista, a forca de trabalho converte-se numa 
mercadoria mais submetida a identicas leis do que o conjunto destas; uma 
mercadoria que e resultado de um processo de producao concreto. que se 
troca- vende e compra - no mercado a um preco que oscila em torno do seu 
custo de producao e, portanto, se aproxima do seu valor de troca, etc. 
(ENGUITA, 1993, p. 176). 

Essa producao capitalista sucede em uma relacao desigual. onde o proletariado ganha 

somente o suficiente para a sua sobrevivencia e da sua familia, ou as vezes nem isso, o seu 

trabalho produz riqueza, mas esta fica concentrada nas maos de uma minoria, os donos dos 

meios de producao. Consistindo assim numa exploracao do trabalho alheio em detrimento do 

favoredmento de uns. essa logica economica se intensificou com o processo de 

industrializacao. 

O balance nao e claro mesmo que nos limitemos a olhar para nos proprios. 
Nao ha duvida de que ha uma minoria, a que se apropria direta ou 
indiretamente do trabalho alheio ou de seus resultados, que desfruta de bens 
e services nao sonhados por minorias anleriores, mas os resultados sao 
bastante menos equivocos para a maioria, para os que vivem unicamente de 
seu trabalho. (ENGUITA, 1989, p. 05) 

O Estado e o responsavel por manter a ordem e buscar desenvolver o bem comum e a 

igualdade pra toda a sociedade, Mas em geral, o que muitos apontam, e que o mesmo e apenas 

mais uma entidade de efetivacao dos interesses e do modo de vida da classe dominante, os 

beneficiando para o desenvolvimento do Sistema Capitalista. 

[...] o executive de um Estado moderno e apenas uma comissao para 
administrar os negocios comuns de toda burguesia. Isso significa 
simplesmente que na luta entre os que tern propriedades e os que nao tern, os 
primeiros encontram no governo uma arma importante contra os segundos. 
O poderio estatal e usado no interesse da classe dominante - em nossa 

Marx caracterizou acertadamente o trabalho na sociedade capitalista. em comparacao com o trabalho em geral, 

como trabalho alienado. Para ele esta alienacao residia, basicamente, na relacao entre o trabalhador e o produto, 

o processo e os meios de seu frabalho (Marx, 1977, 105). A alienacao com relacao ao produto do trabalho tern 

um duplo sentido: em primeiro lugar. este produto nao pertence ao trabalhador, mas a uma pessoa alheia, ao 

capitalista que comprou sua forca de trabalho, sua capacidade de produzir durante um tempo determinado; em 

segundo lugar, o trabalhador ja nao deteraiina qual sera o produto do seu trabalho, mas este e decidido pelo 

capitalista ou pelo seu representante. (ENGUITA, 1989, p. 169). 
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sociedade isso significa nos interesses da classe capitalista. [...] e essa a 
razao que o Estado existe em primeiro lugar. A sociedade moderna esta 
dividida entre opressores e oprimidos, a burguesia e proletariado. Ha um 
conflito entre os dois. A classe que domina economicamente - que possui os 
meios de producao - tambem dominant politicamente. E o poder politico [...] 
[...] e apenas o poder organizado de uma classe para a opressao da outra. 
(HUBERMAM, 1971, p. 243). 

Todas essas rnudancas no contexto social acabaram por influenciar na composicao da 

Escola. E dentro desta nova conjuntura que comecaram a ser criados em varios lugares do 

mundo o sistema de Escolas publicas, que tinha como objetivo disciplinar e preparar a classe 

proletaria para o trabalho nas industrias. Um exemplo disso foi a implementacao destas 

escolas na cidade de Lyon, na FranzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9a, "um importante centro fabril e mercantil - necessitada, 

pois, de mao-de-obra com certa instrucao- e palco de frequentes revoltas operarias, o que 

exigia maior agio disciplinar*, (ARANHA, 2006, p. 154). A Escola mais uma vez passa a 

consistir em uma ferramenta idonea de propagacao de uma nova ideologia. Mas afinal, no que 

consiste esse termo ideologia? Baseado nas teorias de Marx, Chaui fala que: 

A ideologia e um fenomeno historico social decorrente do modo de produpao 
economico. E uma rede de imagens e de ideias ou um conjunto de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

representagoes sobre os seres humanos e suas relapoes sobre as coisas, sobre 
0 bem e o mal, o justo e o injusto, os bons e os maus costumes, etc. (2010, p. 
483, grifb do autor). 

Ou seja, a Ideologia consiste nas representacoes dos valores, normas e costumes de 

uma sociedade. que tende a determinar 0  comportamento do individuo na sociedade que ele 

esta inserido, estabelecendo assim o que esta certo ou errado. Sendo assim a Escola se torna o 

lugar propicio para a reprodugao das relacoes sociais, estas estao inseridas, geralmente de 

forma implicita, dentro do contexto escolar, impregnada nas suas estruturas tanto fisicas 

quanto sociais. Harper (et. al. 1987, 9. 54, grifo do autor) diz que: "A crianca deve, portanto, 

aceitar as regras, entrar no jogo". 

Era preciso inventar algo melhor, e inventou-se e reinventou-se a escola; 
criaram-se escolas onde nao as havia, reformaram-se as existentes e nelas se 
introduziu a forca toda a populacao infantil. A instituicao e 0  processo 
escolares foram reorganizados de forma tal que as salas de aula se 
converteram no lugar apropriado para acostumar as relacoes sociais do 
processo de produpao capitalista, no espaco institutional adequado para 
preparar as criancas e os jovens para o trabalho. (ENGUITA. 1989. p. 30-
31). 
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Alem disso, com o intenso processo de industrializacao, a burguesia, que possui as 

forcas de producao, ve a necessidade de ter pessoas aptas para o trabalho nas corporacoes 

capitalistas e notam. na Escola um enorme potencial para realizar tal funcao, "[ . . . ] porque a 

escola tern como objetivo inconfessavel fornecer as industrias, ao comercio, as profissSes 

especializadas e ao Estado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trabalhadores, consumidores, clientes e adminisirados sob 

medida" (GORZ, 1976 apud HARPER, et. al, 1987, p. 89, grifos do autor). 

Em termos gerais, a escola aparecia como a melhor solucao para todas as 
resistencias individuals e coletivas as novas condicoes de vida e trabalho ou, 
ao menos, como a mais prudente e barata, a solucao preventiva. Assim 
acreditava John L . Hart quando, em 1879, escrevia que "os edificios 

escolares sao mais baratos que os carceres" e que "os professores e os livros 
oferecem mais seguranca que as esposas e os agentes de policia." 

(ENGUITA, 1989, p. 122-123). 

Comprova-se isto nas palavras de Harper: 

Por outro lado, a burguesia dominante comecou tambem a perceber a 
necessidade de um mfnimo de instrucao para a massa trabalhadora que se 
aglomerava nos grandes centros industrials. Os "ignorantes" deveriam 
sociabilizar-se, isto e, deveriam ser "educados"* para tornar-se bons cidadaos 
e trabalhadores disciplinados. (et. al. 1987, p. 29). 

Mas alem de fonnar pessoas aptas para o mercado de trabalho, tambem caberia a 

Escola a funcao de educa-los segundo as normas sociais que se definiam, ou seja, disciplinar 

estas de acordo com os novos valores e interesses do Estado, que por sua vez era composto 

pela elite burguesa. Estes interesses consistiam em ter forca de trabalho de alta produtividade, 

com baixa remuneracao e que nao se rebelasse contra os donos da forca de producao, ou seja, 

incidindo numa alienacao do trabalho. Chariot e Fiegat (1985, p. 84 apud ENGUITA 1989, p. 

I l l ) proferiam que "[. . . ] o bem da sociedade exige que os conhecimentos do povo nao se 

estendam alem de suas ocupacoes", ou seja, nessa perspectiva, para manter a ordem de acordo 

com os interesses burgueses, o ensino da classe popular deveria somente se restringir ao 

conhecimento do seu trabalho a ser desempenhado. Dreeben afirma que: 

Qualificar as pessoas para o trabalho [...] supoe muito mais que adestra-las 
para serem competentes em destrezas relacionadas com o posto de trabalho: 
supoe tambem modelar os estados de espirito dos homens e conseguir que 
estejam dispostos a aceitar normas de conduta relacionadas com o 
desempenho de um emprego e com o dominio das atividades que o 

compoem. (1968, p. 31 apud ENGUITA, 1989, p. 140). 
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Por muito tempo o ensino que esteve atrelado a Igreja agora passava a servir aos 

interesses do Sistema Capitalista. Essa proposta educacional capitalista emergiu nos Estados 

Unidos, que se consagrava como potencia economica do novo sistema, e se espalha por quase 

todo o mundo. A Escola surgia como a melhor solucao para todas as oposicoes feitas as novas 

condicoes de vida e trabalho, aparecia como uma forma de manipulaeao de um novo discurso. 

Em suas consideraeoes emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escola, Estado & Sociedade, Freitag (2005 p. 36) expoe que "para 

que o sistema sobreviva, os novos individuos que nele ingressam precisam assimilar e 

internalizar os valores e normas que regem o seu funcionamento". 

Para alcancar tais objetivos houve a implantagao de Escolas Piiblicas em diversos 

Estados Nationals para a educacao da classe popular e onde estas ja existiam ocorreu a 

intensificacao de criacao destas instituicoes. Sendo assim o objetivo de escolarizacao no 

Capitalismo advem na formacao de individuos para o mercado de trabalho, a fim tambem de 

disciplina-los de acordo com as normas e interesses do sistema, sem que os mesmos se 

rebelassem contra esse novo modelo social vigente, Enguita (1989, p. 112) expoe que o 

ensino tinha que ser "o bastante para que aprendessem a respeitar a ordem social, mas nao 

tanto que pudessem questiona-la". 

Porem este ensino divergia do que era ofertado para as classes burguesas, de um lado 

tinha-se a escola dos pobres, que consistia apenas na escola primaria com ensinamentos 

necessarios para a formacao do future operario, Bravo Murilo, entre outras funcoes, um 

politico espanhol manifestava que: "Nao precisamos de homens que pensam, mas de bois que 

trabalham, (ENGUITA, 1989, p. 112)", ja a escola dos ricos, que compreendia a elite 

burguesa, ofertava um ensino para o ingresso no ensino superior. 

A coexistencia desses dois tipos de escola cria uma situacao de verdadeira 
segregacao social. As "criancas" do povo frequentavam a escola "primaria", 
que nao e concebida para dar acesso a estudos mais aprofundados. As 
criancas da elite seguiam um caminho a parte, com acesso garantido ao 
ensino de m'vel superior, monopolio da burguesia. (HARPER, et. al, 1987, p. 
29). 

Essa segregacao educacional vista nas escolas, e apenas o reflexo da divisao 

socioeconomica existente na Sociedade Capitalista, a "sociedade do espetaculo15", das suas 

relacoes sociais em si, onde quem tem dinheiro tern poder, tern melhores condicoes de vida. 

as melhores oportunidades e a classe mais pobre da populacao resta submeter-se ao sistema na 

busca por sua sobrevivencia e por melhores condicoes de vida. 

1 5 GUY DEBORD apud HAESBAERT, 2012, p. 24. 
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[...] Devemos considerar as escolas a luz das relacSes sociais da vida 
economica. [...] Sugerimos que os aspectos principals da organizacao 
educacional sao uma replica das relacoes de dominio e subordinacao da 
esfera economica. Ao adaptar os jovens a uma serie de relacoes sociais 
similares as do local de trabalho, a escolarizacao busca conduzir o 
desenvolvimento das necessidades pessoais de acordo com suas exigencias. 
(BOWLES e GINTIS, 1976, p. 125-131 apud ENGUITA, 1989, p. 151-152). 

Essa nova conjuntura social, tambem provoca outra mudanca no campo educacional. 

A fim de preparar as pessoas para o trabalho nas corporacoes capitalistas., as edificacoes 

escolares sofrem mudancas em suas estruturas e em seu funcionamento, formando assim uma 

nova cultura escolar, permeada na formacao para o trabalho, cultura esta que perdura ate os 

dias de hoje. As novas estruturas assemelhavam-se ao funcionamento de uma fabrica, alunos 

separados por sala, cadeiras organizadas em fileiras de frente para o quadro-negro e o 

profissional docente, o sinal. como o apito da fabrica, representava os horarios de initio e fim 

das aulas. Tinham-se aulas centradas no desenvolvimento do sistema economico Capitalista, 

tal situacao pode ser identificada em. alguns trabalhos docentes, como aponta Enguita: 

A paixao por imitar e servir as empresas chegou ocasionalmente a extremes 
grotescos. Entre 1915 e 1922 organizou-se uma eampanha entre as escolas 
primarias para ensinar a frugalidade, pondo-se em funcionamento pequenas 
caixas economicas nos colegios. Um professor publicou nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Journal of 

Education um "alfabeto da economia" de sua invencao, com perolas 
inigualaveis: "B de banco", "D de dolar", "J de juro" e outras vinte e tres 
associacoes entre as letras e as preocupac5es de vendedores e contadores, 
cuja relacao completa pouparemos aos leitores (CALLAHAN, 1962, p. 228 
apud ENGUITA, 1989, p. 127-128). 

Neste sentido podemos assinalar que a Escola na sociedade Capitalista tern como 

funcao preparar os jovens para a sua insercao, nao conflitiva1 6, na vida adulta. Isso se da por 

meio das situacoes que os alunos vivenciam em suas atividades que estao impregnadas de 

elementos que representam a organizapao, estrutura e componentes que reproduzem as 

relacoes sociais, relagoes estas desiguais e segregation]stas. 

E a um bem de consumo que nos damos hoje o nome de 'educacao': trata-se 

de um produto cuja fabricapao e assegurada por uma instituicao oficial 
chamada 'escola'. Quanto mais um ser humano 'consome' educacao, mais 
ele faz frulificar seu haver e sobe na hierarquia dos capitalistas do 
conhecimento. A educacao define uma nova piramide de classes, na medida 

Essa insercao "nao conflitiva", seria o individuo como trabalhador do sistema capitalista, sendo obediente ao 

mesmo, sem questionar as normas e irnposicoes. 
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em que os grandes consumidores de saber podem, em seguida, pretender 
prestar sendees de valor inestimavel a sociedade (ILLICH, 1971 apud. 
HARPER, 1987, p. 96). 

Outro fator que tambem caracteriza essa nova estrutura escolar e o ensino centralizado 

na figura do professor, tendo este como o unico sujeito do ensino e o aluno apenas sendo um 

ser passivo nesse processo, no qual o professor repassa o conteudo e cabe a ele assimila-lo, e 

o que Paulo Freire chama de "Educacao Bancaria17". "Os alunos aprendem a aceitar 

principios de conduta, ou normas sociais, e agir de acordo com elas, (DREEBEN, 1968, p. 44 

apud ENGUITA, 1989, p. 139)". Esta proposta educacional incide na formacao de cidadaos 

passivos frente as quest5es sociais, sobre essas questoes, Freire diz que: 

Na medida em que esta visao "bancaria" anula o poder criador dos 
educandos ou o minimtza. estimulando sua ingenuidade e nao sua 
criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores: para este o fundamental 
nao e o desnudamento do mundo. a sua transformacao (2003, p. 83). 

Mas dentro desse contexto capitalista, mesmo com essa manipulacao ideologica 

emerge uma nova perspectiva social, onde a sociedade, principalmente a classe proletaria, 

passa a questionar a ideologia burguesa e a se revoltar contra a exploracao economica sofrida, 

estes passam a ter um maior engajamento politico e ansiar por uma sociedade mais 

democratica, mais justa para todos e tambem pelo poder. Saviani diz que: 

Na medida em que a burguesia, de classe em ascensao, portanto, de classe 
revolucionaria, se transfonna em classe consolidada no poder, os interesses 
dela nao caminham mais em direcao a transformacao da sociedade; ao 
contrario, os interesses dela coincident com a perpetuacao da sociedade. E 
nesse sentido que ela ja nao esta mais na linha do desenvolvimento historico, 
mas esta contra a historia. A historia volta-se contra os interesses da 
burguesia. [...] Entretanto, nesse momento, nao e a burguesia que assume o 
papel revolucionario, como assumira no inicio dos tempos modernos. Nesse 
momento, a classe revolucionaria e outra: nao e mais a burguesia, e 
exatamente aquela classe que a burguesia explora (2009, p. 38). 

Eis que entra na historia o Socialismo, reivindicando uma nova conjuntura social, 

inclusive na educacao. Os idearios deste sistema lutavam pela "constituigao de uma real idade 

social nova, formador de 'umatotalidade de individuos totalmente desenvolvidos"' , 8 . 

Freire (2003, p. 82) define a educacao bancaria como "o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e 

conhecimentos [. . .]". 
1 S K4ANACOPvDA, 2010, p. 360. 
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Enquanto no ambito restrito dos Estados Nacionais de nova formacao e no 
ambito mais vasto da antiquissima Igreja catolica se expressavam as diversas 
tendencies do progressismo moderado e do conservadorismo intransigente, 
um novo protagonista, ja anunciado pelas doutrinas utopieas e pelos 
movimentos revolutionaries ainda confusos. apresenta-se na cena da 
historia: o socialismo que, com Marx, aspira a defmir-se cientffico 
(MANACORDA, 2010, p. 356). 

Essas novas perspectivas sociais tambem repercutem na Escola, varios educadores 

passaram a desejar uma instituicao mais democratica. Percebe-se a importancia da mesma 

como um espaco de educacao e formacao dos individuos em cidadaos ativos dentro da 

sociedade. Teve-se um aumento na demanda de alunos, e enfatizava-se uma nova perspectiva 

educacional voltada na preocupacao com a infancia, buscando, de acordo com Veiga (2007, p. 

217), "estimular o interesse da crianca, proporcionar aprendizado de acordo com suas 

potencialidades, adaptar a crianca ao ambiente e realizar sua integragao social". 

Ou seja. um ensino mais eflcaz, voltado para formacao tecnico-profissional e com 

enfase na educacao infantil. Estes pensamentos fizeram emergir uma nova vertente, que 

recebeu variadas denominacoes, como "Escola Ativa", "Escola do Trabalho", "Escola 

Progressista" e entre as mais conhecidas. "Escola Nova". Para Aranha (2006, p. 263) a Escola 

Nova era: 

[...] um movimento que defendia a educacao ativista, a partir da renovacao 
da pesquisa pedagogica, na busca teorica dos fundamentos filosoficos e 
cientificos de uma pratica educativa mais eficaz. Ao lado de uma atencao 
especial na formacao do cidadao em uma sociedade democratica e plural -
que estimulava o processo de socializacao da crianca- bavia o empenho em 
desenvolver a individualidade. a autonomia, o que so seria possivel em uma 
escola nao autoritaria que permitisse ao educando aprender por si mesmo, e 
aprender fazendo. 

De initio essa nova proposta de Escola se difundiu pela Europa e Estados Unidos, 

"criticando a educacao traditional, entre outros aspectos, ao defender o ativismo 

pedagogico19". Depois foi levada para outros lugares do mundo, no Brasil so comecou-se a 

discutir sobre a "Escola Nova" em meados da decada de 1920, tendo como principals 

defensores das novas pedagogias dessa vertente os estudiosos Fernando de Azevedo, 

Lourenco Filho e Anisio Teixeira. 

A Escola Nova tratava-se de uma reformulacao nas propostas pedagogicas daquela 

instituipao, a fim de estimular no educando a particlpagao do aluno no processo de ensino-

9 ARANHA, 2006, p. 303. 
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aprendizagem e desenvolver nos mesmos as perspectivas da vida em sociedade. O aluno 

agora passava a ser sujeito no processo de ensino. Buscava-se desempenhar uma educacao 

integrada com o meio social, como se a Escola fosse um modelo de uma pequena sociedade. 

A insercao dos principios dessa nova corrente suscitou mudancas no espaco escolar, 

transformou-se o padrao das salas de aulas e implantaram materials pedagogicos inovadores, 

almejando uma aula mais produtiva. Tambem foram criados novos ambientes, como os 

ginasios esportivos, refeitorio, biblioteca, entre outros, integrando as atividades escolares com 

as indigencias da vida pratica. "A Escola deixou de ser pensada como um mero conjunto de 

salas, (VEIGA, 2007, p. 229)." 

Se a escola traditional mantinha o individuo na sua autonomia isolada e 
esteril, a nova educacao, pragmaticamente voltada para os individuos e nao 
para as classes, fundando-se sobre o principio da vinculacao da escola com o 
meio social, forma para a cooperacao e solidariedade entre os homens. 

( S A V ) A N l , 2 0 0 8 , p . 2 4 4 ) . 

Apesar da contribuicao que o "escolanovismo" trouxe para a Escola, como a insercao 

de novas atividades didaticas, que tomavam o ensino mais dinamico, ela nao chegou para 

todos. Em alguns lugares, por falta de recursos e de estrutura, ficou restrita apenas a um 

discurso teorico, ou de carater mais simples, sem seguir os objetivos originais desta vertente 

pedagogica. Para alguns essa ideia pedagogica soava como falsa, ou utopica, era considerada 

a luz da razao para todos os problemas educacionais, porem nao oferecia suporte para tal. 

Uma vez que a concepcao corrente, na qual o reformismo acabou por 
prevalecer sobre o tradicionalismo, tende a considerar a pedagogia nova 
como portadora de todas as virtudes e de nenhum vicio, atribuindo, 
inversamente a pedagogia traditional todos os vicios e nenhuma virtude. 
(SAVIAM, 2009, p. 53). 

Considerava-se democratica, mas ao buscar integrar a sala de aula com o meio social 

acentuava ainda mais as disparidades sociais. Pois "[. . .] se entendermos por democrat! zacao 

da escola o fato de que alunos vindos de meios sociais diferentes disponham das mesmas 

chances de exito, entao a luta ainda esta longe de ter alcancado seus objetivos (HARPER, et. 

al., 1987, p. 33)". 

Entendia-se que o papel do professor era adaptar a crianca ao meio social por meio do 

trabalho e da sotializacao, (VEIGA, 2007), no que esse objetivo nao era atingido, significava 

dizer que o aluno nao seria um bom cidadao, ficando marginalizado do que se definiria como 

"boa educagao". Devido ao aumento da demanda de alunos, o professor nao tem como se 
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dedicar a todos os alunos de forma igual, Nisso os educandos, que por assim dizer, tiverem 

uma maior facilidade em aprender, sairao em vantagem na insercao social do capitalismo, 

promovendo a individualidade do aluno, ao inves da tao pretendida socializacao. Demonstra-

se isto nas palavras de Veiga: 

Em que pesem as significativas contribuicoes para o aprimoramento da 
pratica escolar e a valorizacao da crianca no processo ensino-aprendizagem, 
o que se percebe e que se instaurou uma cultura pedagogica de enfoque 
segregacionista e individualista, ainda muito presente nos dias atuais. Sob a 
egide da ciencia e da racionalidade, muitas das reformas educacionais 
terminaram por introduzir segregacoes justificadas pelo respeito as 
"particularidades e limites individuais" - quando o que ocorreu foi uma 
distincao por vezes rigida entre criancas mais ou menos capazes, inteligentes 
ou habilidosas. (2007^.231) 

No initio do seculo XX, a partir do ano de 1917 com a Revolucao Russa" , o 

Socialismo toma-se mais presente no contexto mundial e e implantado em diversos paises. 

formando a Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas (URSS). Enquanto isso no decorrer 

do tempo, apos a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a Sociedade Capitalista ve a 

consolidacao dos Estados Unidos como potencia economica. E tambem nesse contexto de 

pos-guerra que e criada a Organizacao das Nacoes Unidas (ONU), orgao que visa manter a 

paz mundial e a defesa dos direitos humanos, dentro desta Entidade social tambem foi e 

criado um organismo destinado a educacao a Organizacao das NacSes Unidas para a 

Educacao, Ciencia e Cultura (UNESCO). 

Nesse todo surge um intenso embate ideologico entre representantes do Capitalismo e 

do Socialismo. De um lado os Estados Unidos, como hegemonia economica mundial, 

reforcada pelo seu poderio atomico e o crescimento da industria belica, do outro a Uniao 

Sovietica que aumentava sua zona de influencia e que tambem contava com um forte poder 

belico e atomico"'. 

Com o fim da II Grande Guerra, emergiam do teatro de batalhas duas 
grandes potencias belicas: os Estados Unidos da America (EUA), cuja 
economia fundava-se no capitalismo e a Uniao das Republicas Socialistas 
Sovieticas (URSS), um Estado form ado por diversas republicas reunidas 
pela forca centralizadora do stalinismo, cuja base economica socialista foi 
imposta pela a Revolucao Bolchevique de 1917, que derrubou o ultimo dos 
imperadores czaristas, da familia Romanov. (MORE, 2007, s/p). 

Movimento de revolta da populacao russa contra o regime absolutista, controlado pelo Czar, e de insatisfacao 

social com as questdes sociais, politicas e economicas. 
2 1 Aranha, 2006, p. 242. 
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Essa dualidade gerou a Guerra Fria (1945-1987), "uma guerra de ameaeas, nao de 

confrontos22*', foi marcada por diferencas de ideais, valores, por uma corrida armamentista e 

tecnologica entre essas duas superpoteneias. Essa guerra durou 42 anos e tambem atingiu o 

campo educacional. Cambi (1990, p. 601), afirma que "a pedagogia, como a filosofia, como-

ate mesmo - a ciencia, naqueles anos, alinhou-se, fez-se interprete das duas concepeoes do 

mundo ou das duas civilizacoes ou das duas ideologias que se contrapunham radicalmente". 

Dentro disto no ano de 1968 eclodiu em diversas partes do mundo uma serie de 

movimentos sociais "orientada segundo os principles do marxismo revolucionario, mas 

tambem segundo inspiracoes anarquieas23*'. Tratava-se de uma revolta cultural e juven.il que 

reivindicava um maior direito de intervencao politica da sociedade, fazendo criticas as 

ideologias dos saberes e ao poder das instituicoes sociais. De acordo com Cambi (1990, p. 

617) esses movimentos "invadiram a sociedade, atravessaram as ideologias, envolveram as 

instituicoes, bem como os saberes e, sobretudo, os lugares onde estes se elaboram e se 

aprendem (as escolas, as universidades)". 

Esse movimento tambem repercutiu no Brasil, nesse tempo o pais vivia no regime da 

Ditadura Militar (1964-1985). Anos de um governo arbitrario, de falta de democracia e de 

repressao em todos os setores. "Esses anos de chumbo, alem de sofrimentos de torturados e 

'desaparecidos", foram desastrosos para a cultura e a educacao24"*. A Escola tornou-se um 

aparelho de repressao politica, disciplinas como Geografia e Historia, que possibilitavam 

desenvolver uma visao real do que acontecia, sairam do Curriculo dando lugar a Estudos 

Sociais, uma disciplina totalmente descritiva e mnemonica23, sem dar margem nenhuma para 

o desenvolvimento de um posicionamento critico. A realidade era mascarada e os professores 

eram obrigados a reproduzir em sala de aula um discurso nacionalista, mostrando o Brasil 

como o pais perfeito, como diz a letra da musica de Tom Ze, em uma crltica a Ditadura, "to 

estudando pra saber ignorar". 

Alias, a intencao explicita da ditadura em "educar" politicamente a 
juventude revelou-se no decreto-lei baixado pela Junta Militar em 1969, que 
tornou obrigatorio o ensino de Educapao Moral e Civica nas escolas em 
todos os graus e modalidades de ensino. No ensino secundario, a 
denominacao mudava para Organizacao Social e Politica Brasileira (OSPB) 
e, no curso superior, para Estudos de Problemas Brasileiros (EPB). Nas 
propostas curriculares do governo transparecia o carater ideologico e 
manipulador dessas disciplinas. (ARAN1TA, 2006, p. 314). 

2 2 MORE, 2007, S/P. 
2 3 CAMBI, 1990, p. 617, 
2 4 ARANHA, 2006, p. 313. 
2 5 PESSOA, 2007. 

http://juven.il
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Era imposta nas Escolas uma Geografia servil ao Sistema, usando das palavras de 

Pessoa (2007, p. 59). que "nao conseguia mais explicar de forma convincente o espaco com 

suas constantes transformacoes e inter-relacoes*'. Porem foi nessa situacao que surgiu uma 

nova corrente Geografica denominada de Geografia(s) Critica(s), estas buscavam desenvolver 

nos alunos um posicionamento critico frente a realidade que se vivia. Esta e pautada na 

criticidade e engajamento como alega Vessentini: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Criticidade entendida como uma leitura do real - isto e, do espaco 
geografico - que nao omitia as suas tens5es e contradicoes, tal como fazia e 
faz a geografia traditional, que ajude a esclarecer a espacialidade das 
relacoes de poder e de dominacao. E engajamento visto como uma geografia 
nao mais "neutra"* e sim comprometida com a justica social, com a correcao 
das desigualdades socioeconomicas e das disparidades regionais (2004, p. 
223 apud PESSOA. 2007, p. 61, grifos do autor). 

E essa nova corrente nao surgiu nos centros academicos, estudiosos afirmam que no 

Brasil a mesma teve origem nas Escolas Publicas e em alguns cursinhos pre-vestibulares. 

Baseado em outros autores, como Vessentini (2004) e Antunes (2001), Pessoa (2007, p. 70) 

fala que: 

[...] o desenvolvimento da (s) geografia(s) critica(s) no Brasil dar-se em 
meados dos anos de 1970 fundamentalmente em escolas do ensino 
fundamental e do ensino medio em maior escala, e em alguns reduzidos 
mimeros de cursinhos pre-vestibulares. Como asseveram os mesmos, o initio 
da(s) geocritica (s) no Brasil se manifesta com a mobilizacao, por parte de 
alguns poucos professores (nao universitarios), em sobrepujar a maneira pela 
qua! se constituia a mentalidade academica nos cursos de geografia, foram 
esses que se levantaram como impedimento ao que era ensinado nas 
universidades e esforcaram-se para fazer brotar em seus alunos secundaristas 
uma geografia militante, preocupada com as multiplas questoes sociais 
encontradas no espaco. 

Mas mesmo assim as acoes militares sobre a Escola, a fim de torna-la um aparelho de 

alienacao, manipulacao e repressao, continuavam. Em 1971 foi promulgada a Lei n° 5.692/71 

que tornava a Escola basica em um aparelho de profissionalizacao da mao-de-obra. O artigo 

1° da citada lei enunciava que: 

O ensino de 1° e 2C graus tern por objetivo geral proporcionar ao educando a 
formacao necessaria ao desenvolvimento de suas potencialidades como 
elemento de autorrealizacao, qualificacao para o trabalho e preparo para o 
exercicio consciente da cidadania. 
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Claro que esse exercfcio de cidadania tinha que ser subserviente aos interesses do 

regime, pra isso as disciplinas de Educacao Moral e Civica e OSPB. Durante o regime 

ditatorial a Escola tinha obrigatoriedade de profissionalizar os alunos para o trabalho no 

mercado, o objetivo era, principalmente, atender a demanda de trabalhadores para a atividade 

nas multinationals que se instalavam no pais. O empreendimento destas empresas era o 

reflexo da intervengao dos Estados Unidos, lider do Sistema Capitalista, nos paises em 

desenvolvimento. 

Mas no initio dos anos de 1980 o regime militar comecou a dar sinais de 

enfraquecimento, isso gracas aos diversos movimentos de grupos populares que lutavam 

contra essa forma de governo, exigindo democracia, inclusive a classe estudantil, representada 

mais pelos estudantes universitarios. Em 1982 foi promulgada a Lei n° 7.044 que, segundo 

Aranha (2006, p. 320), "dispensava as escolas da obrigatoriedade da profissionalizacao, 

retomando a enfase na formacao geral". 

Depois de muitos anos de luta o movimento das "Diretas Ja26" pos um fim ao periodo 

da Ditadura no Brasil, buscava-se agora uma redemocratizacao do pais, inclusive no campo 

educacional que pedia "a recuperacao da Escola publica, aviltada e empobrecida naqueles 

27 

anos todos ". Porem essa nao seria uma tarefa facil, tendo em vista que o pais encontrava-se 

assolado por uma crise tanto economica quanto social. 

Dentro de todo esse caos que vivia o Brasil a Escola teve papel fundamental para 

atender a nova realidade e necessidades da Uniao, que carecia de uma sociedade democratica 

e escolarizada, mas tambem apta para o trabalho e consequentemente para o reerguimento do 

pais. Em. 1996 foi elaborada e implantada a nova Lei de Diretrizes de Bases (LDB) que regia 

as novas diretrizes educacionais brasileiras, buscando dar um novo significado a Escola e toda 

sua conjuntura. Um texto passivel de criticas que era acusado principalmente de ser 

neoliberal, ja que o Estado incumbiu a esfera privada de boas partes de suas atribuicoes. 

Mesmo assim a LDB/1996 rege ate os dias de hoje. 

E a Escola hoje? Muita coisa mudou outras nem. tanto, vive-se hoje no mundo da 

tecnologia e da informacao, Aranha (2006, p. 357-358), afirma que "O seculo XX ficou 

marcado pela enfase na ciencia e na tecnologia, que transformou rapidamente os usos e 

costumes", a demanda da sociedade agora e de individuos tecnologicamente formados para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diretas ja foi o maior movimento de expressao popular do Brasil, que ocon-eu na epoca da Ditadura, no qual 

reivindicavam a aprovacao da emenda Constitucional, apresentada pelo Deputado Dante de Oliveira, que 

propunha o restabelecimento das eleicoes diretas para Presidente da Republica, pratica que havia sido extinta em 

outubro de 1965 pelo Aro Institucional 2. (OAB-SP). 
2 7 ARANHA, 2006, p. 321. 
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atuarem nesse mundo de redes, esse mundo globalizado. Aranha aponta que "um dos 

paradoxos do seculo XXI esta, de um lado, na discussao sobre as tecnologias de ponta que 

exigent a mudanca de paradigma da escola tradicional e, de outro, na eonstatacao de que 

muitos nem sequer tiveram acesso as primeiras letras". 

A Escola, em muitos lugares, esta mais abrangente, atendendo um numero maior de 

alunos, a l.'NESCO fala em uma educacao para todos, porem continua ainda mais 

segregacionista, ja que esse acesso a informacao e a tecnologia nao e igual entre as unidades 

educacionais, variando muito em virtude do lugar onde o estabelecimento esta inserido. Alem 

disso, esse mundo da informacao ofereee uma educacao perigosa, uma vez que a mesma tende 

a homogeneizar as culturas e valores, "quando predomina o consumo passivo da informacao 

sem critica28'". E necessario, mais uma vez, a Escola adaptar-se a nova realidade. Como 

propoe Aranha (2006, p. 239), tem-se que "educar incorporando as novas tecnicas e, mais do 

que isso, promovendo a capacidade de leitura critica das imagens e das informacoes 

transmitidas pelas midias", buscando assim evitar uma alienacao educacional. 

A partir desse resgate historico da Escola e suas demandas de escolarizacao, 

percebemos que a mesma se constitui e permanece ate hoje como um espaco de conflitos, 

onde diversos interesses se divergem transformando as estruturas fisicas e pedagogicas da 

mesma. Como ja dito anterioraiente "a historia da educacao e uma historia de revolucoes e 

contra-revolucoes29**, na qual a ideologia dominante vem sendo sempre questionada para a 

imposicao de uma outra. A conjuntura escolar sempre foi se modificando em detrimento do 

contexto espaco-temporal a qual estava inserido, determinado assim quais seriam os 

conhecimentos e valores que devem ser "produzidos" na Escola. Harper (et. al. 1987, p. 107) 

diz que "a forma que a escola assume em cada momento e sempre o resultado precario e 

provisorio de um movimento permanente de transfonnacao, que e continuamente 

impulsionado por tensoes, conflitos, esperancas, e tentativas alternativas." 

Esses conflitos irao se interiorizar na Escola por meio de seus agentes, que por sua 

vez, estarao buscando atender as demandas impostas pela sociedade, que correspondent ao 

interesse de uma elite que organiza esse espaco. Com isso, devemos lembrar de que a Escola e 

apenas uma peca de um sistema maior. Sistema esse permeado por uma luta de poder e a 

Instituicao aqui mencionada se configura como um importante aparato de disseminacao de um 

discurso, de uma ideologia. Aplle (1985, p. 26) diz que "o sistema cultural e educacional e um 

2 8 ARANHA.2006, p. 358. 
2 9 ENGUITA, 1989. p. 129. 
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elemento excepcionalmente importante na manutengao das relacoes existentes de dominacao 

e exploracao nas sociedades."' 

A Escola alem de se apresentar como um lugar de construcao do saber tambem sempre 

se mostrou como um eficaz instrumento de disseminacao e manipulacao ideologica, isso 

transformou a mesma num constante espaco de conflito, permeado por relacoes de poder. 

Diferentes interesses se concentram dentro desse espaco, visando sempre o seu controle, de tal 

modo, a partir desta perspectiva podemos entender a Escola como um territorio e e isso que 

permeara a discussao do capitulo a seguir. 
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CAPITULO I I - O TERRITORIO ENQUANTO CATEGORIA DE ANALISE DO 

ESP AGO ESCOLAR: UMA DISCUSSAO INTRO I) U T 6 RIA 

0 territorio e uma das categorias de analise da Geografia que pode ser entendida a 

partir das relacoes de poder, independente de qual ambito. Porem defini-lo nao e tao fatil, o 

mesmo nao e especifico da Geografia, alem de ser polissemico. Partindo-se da ideia que este 

termo e construido a partir das relacoes de poder e possivel entender a Escola enquanto 

territorio, tendo em vista que a mesma e um espaco permeado de conflitos e contradicoes, 

gerados por diversos interesses. 

Com isso buscamos nesse capitulo entender a Escola como territorio. Para tal o mesmo 

estrutura-se da seguinte forma: de initio faremos uma discussao do termo territorio, 

explanando algumas de suas principals definicoes voltadas para a Geografia; em um segundo 

momento, almeja-se de fato compreender a Escola como territorio a partir dos conflitos que se 

geram dentro da mesma, pois percebe-se que o ambiente escolar e um espaco alvo das 

relacoes de poder, a partir disto, buscamos investigar como estas relacSes ocorrem dentro da 

Escola e ao mesmo tempo a influenciam. 

2.1 O conceito de territorio e as possibilidades de analise para a geografia; 

Definido como um dos conceitos centrais da Geografia, pois juntamente com os 

termos "Espaco", "Paisagem", "Lugar" e "Regiao", o termo "territorio" e uma das categorias 

de analise desta ciencia. A discussao em torno do mesmo ganhou enfase nas ultimas decadas, 

onde Milton santos (1998) fala em um "Retorno do territorio", esse destaque, na perspectiva 

do autor se deu pelo fato do papel ativo do conceito na sociedade, onde esta sempre presente, 

Segundo o mesmo (Ibid., p. 15) "o que ele tern de permanente e ser nosso quadro de vida. Seu 

entendimento e. pois, fundamental para afastar o risco de alienacao, o risco da perda e do 

sentido da existencia individual e coletiva, o risco de remincia ao futuro". 

Mas para compreendermos essa proposta de Milton Santos, faz-se necessario 

entendermos o conceito de territorio. O termo aqui em questao e permeado de diversos 

sentidos, ideias e "mitos" j 0 . Entretanto tentaremos fazer uma exposigao conceitual do mesmo 

relacionando-o com a discussao aqui proposta. De initio, para se ter um entendimento sobre o 

Rogerio Haesbaert, ao falar de territorio, utiliza o termo "mito" em alguns dos seus textos inclusive intitulou 

um de seus livros de "O mito da destemtorializacao'", Guy Di Meo (1993)tambem fala em ideologia territorial e 

mitos do territorio. 
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termo territorio geograficamente, de uma forma mais coesa, e necessario desvincular a ideia 

do mesmo da figura do Estado"1. Essa associacao se da pelo fato do forte sentido de territorio 

ser defmido como a delimitacao das fronteiras politicas de uma nacao, como diz Souza (2007. 

p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 86, grifos do autor), e "como sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA territorio fosse sempre sindnimo de territorio de um 

Estado ". 

A palavra territorio normalmente evoca o "territorio nacional" e faz pensar 
no Estado - gestor por excelencia do territorio nacional-, em grandes 
espacos, em sentimentos patrioticos (ou mesmos chauvinistas), em governo, 
em dominacao, em "defesa do territorio patrio", em guerras [...] A bem da 
verdade, o territorio pode ser entendido tambem a escala nacional e em 
associacao com o Estado como grande gestor (se bem que na era da 
globalizacao, um gestor cada vez menos privilegiado). No entanto ele nao 

precisa e nem deve ser reduzido a essa escala ou associacao com a figura do 
Estado (Ibid., p. 81. grifos do autor). 

Essa visao conservadora de territorio como sinonimo de Territorio Estatal tambem 

pode ter explicacao na etimologia da propria palavra territorio, onde esta atrelada ao sentido 

de terra. Segundo Haesbaert (2007, p. 43): 

Etimologicamente. a palavra territorio, territorium em latim, e derivada 
diretamente do vocabulo latino terra, e era utilizada pelo sistema juridico 
romano dentro do chamado jus terrendi (no Digeste, do seculo V I , segundo 
Di Meo, 1998: 47). como o pedaco de terra apropriado, dentro dos limites de 
uma determinada jurisdicao politico administrativa. 

Outro fato que tambem acentua ainda mais esse "estadocentrismo32" e que durante 

muito tempo a Geografia esteve voltada somente para a efetivacao do poder estatal, servindo 

como mais um aparato ideologico do mesmo, no qual manipulava a real idade para a sociedade 

de acordo com os interesses do tal e servia como instrumento para o conhecimento do 

territorio, fosse o da sua propria jurisdicao ou de outra nacao. 

[...] a Ciencia Politica [...] e a Geografia, que normalmente se arroga o 
privilegio de ser a disciplina do espaco social- estas duas disciplinas 
estiveram quase sempre dominadas por uma orientacao em direcao ao 
Estado enquanto o poder por excelencia, e inclusive estiveram 
historicamente comprometidas com a elaboracao de discursos legitimadores 

[...] nao apenas o censo comum, mas tambem a maior parte da literature cientifica, tradicionalmente restringiu 

o conceito de territorio a sua forma mais grandiloquente e carregada de carga ideoloaica: "o territorio nacional'' 

(SOUZA, 2007, p. 81). 

" Expressao usada por Souza (2007, p. 99) para designar esta assimilacao de territdrio como sinonimo de Estado 

Nacional. 
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do Estado em geral ou ate dos interesses imperials de um determinado 

Estado em particular (SOUZA, 2007 ; p. 83). 

"0 territorio era a base, o fundamento do Estado-Nacao que. ao mesmo tempo, o 

moldava (SANTOS, 1998, p. 15)"'. Raffestin (1980) a intitulava de "A Geografia do Estado" 

3 i . Lacoste (1988) apontava a existencia de duas Geografias: a Geografia dos professores, que 

inconscientemente, tinha como funcao reproduzir um discurso ideologico no qual mascarava-

se a realidade para os individuos; e a Geografia dos Estados-maiores, de origem antiga, que e 

um conjunto de representacoes cartograficas e de conhecimentos variados do espaco, um 

saber usado estrategicamente pelas minorias que o utilizam como instrumento de dominagao. 

consequentemente de poder. Sendo assim o conceito de territorio sempre teve muito agregado 

ao sentido de fronteiras politicas e de atuapao do poder do Estado, ratifica-se isto nas palavras 

de Ratzel: 

O estado nao e, para nos, um organism© meramente porque ele representa 

uma uniao do povo vivo com o solo'14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [Boden] imovel, mas porque essa 

uniao se consolida tao intensamente atraves de interacao que ambos se 

tornam um so e nao podem mais ser pensados separadamente sem que a vida 
venha a se evadir. (1974. p. 4 apud SOUZA, 2007, p. 85). 

O territorio pode sim ser utilizado para definir as delimitacoes politico-administrativas 

de um Estado, porem esta nao pode ser tida como sua unica defmicao. O mesmo e dotado de 

uma polissemia de significados e perspectives e nao e um termo especifico da Geografia, este 

tambem se constitui como termo de analise em outras areas cientificas, Haesbaert (2007, p. 

37) expoe que: 

Enquanto o geografo tende a enfatizar a material idade do territorio, em suas 

multiplas dimensoes (que deve[ria] incluir a interacao sociedade-natureza), a 

Ciencia Politica enfatiza sua construcao a partir de relacoes de poder (na 

maioria das vezes, ligada a concepcao de Estado); a Economia, que prefere a 

nocao de espaco a de territorio, percebe-o muitas vezes como um fator 

locacional ou como uma das bases da producao (enquanto "forca 

produtiva"); a Antropologia destaca sua dimensao simbolica, principalmente 

no estudo das sociedades ditas tradicionais (mas tambem no tratainento do 

"neotribalismo" contemporaneo); a sociologia o enfoca a partir de sua 

intervencao nas relapSes sociais, em sentido amplo, e a Psicologia, 

fmalmente incorpora-o no debate sobre a construcao da subjetividade ou da 
identidade pessoal, ampliando-o ate a escala do individuo. 

" Para se entender mais sobre essa "Geografia do Estado" ver Por uma Geografia do Poder (RAFFESTIN, 

1993). 

*4 Segundo Souza (2007) ao falar solo Ratzel se refere a territorio. 
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"Mas nao pensemos que esta polissemia acaba quando adentramos a ceara da 

Geografia33". Dentro da propria ciencia geografica pode ser encontrada uma gama de 

definicoes para o termo territorio com diversas e diferentes perspectivas. Souza (2007, p. 78, 

grifos do autor) afirma que o territorio "e fundamentalmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um espaco defmido e delimitado 

por e a partir das relagdes de pode?". Estas relacoes de poder se concretizam em meio as 

relacoes sociais, que sao permeadas pelas disputas na busca pela sobreposicao de seus 

interesses, se materializando na organizacao do espaco. "Muitas territorialidades coexistem 

sem conflito, mas tambem nao sao poucas as relacoes em que o conflito se estabelece por 

causa da acao de territorializar." (HEIDRICH, 2010, p.30). 

Nesse sentido, e possivel entao afirmar que as questoes e os conflitos de 
interesses surgem das relacoes sociais e se territorializam, ou seja, 
materializam-se em disputas entre esses grupos e classes sociais para 
organizar o territorio da maneira mais adequada aos objetivos de cada um. 
ou seja, de modo mais adequado aos seus interesses. (CASTRO. 2010, p. 
41). " 

Sendo assim pode-se dizer que o territorio e formado pelas relacoes de poder 

existentes no espaco, independente de sua escala, se constituindo "[. . .] como materialidade e 

arena dos interesses e das disputas dos atores sociais'", (CASTRO, 2010, p. 53). Segundo 

Andrade (1998, p. 213), "[ . . . ] deve-se Iigar sempre a ideia de territorio a ideia de poder quer 

se faca referenda ao poder publico, estatal, quer ao poder das grandes empresas [...]"", seja 

qual for a relacao de poder que se estabeleca em qualquer espaco. 

O territorio se configura no espaco, no qual e formado pelas relacoes de poder, porem 

estes nao podem ser tidos como sinonimos na medida em que "se todo territorio pressupoe um 

espaco, nem todo espaco social e um territorio". Para ser territorio tal espaco tern que ser 

permeado por uma dinamica que implica nas acoes de poder, que servem como fator de 

territorializacaoJ<5 de tal espaco. "Evidentemente, o territorio se apoia no espaco, mas nao e o 

espaco. E uma producao a partir do espaco. Ora, a producao, por causa de todas as relacoes 

que envolvem, se inscreve num campo de poder". (RAFFESTIN, 1993, 144). 

Portanto se os processos de territorializacao sao definidos por quem exerce o poder, de 

acordo com Haesbaert (2012, p. 15) "o ponto crucial a ser enfatizado e aquele que se refere as 

relacoes sociais enquanto relacoes de poder [.. .]", para isso e preciso entender o que e o poder 

x HAESBAERT (2007, p.39) 

' 6 "A territorialidade, no singular, remeteria a algo extremamente abstrato: aquilo que faz de qualquer territorio 

um territorio [...] relacoes de poder espacialmente delimitadas e operando sobre um substrato referencial. As 

territorialidades, no plural, significam os tipos gerais em que podem ser classificados os territorios con forme 

suas propriedades, dinamica [. . .]". (SOUZA, 2007, p. 99). 



48 

e toda a sua complexidade, "uma vez que [o territorio] e a cena do poder e o lugar de todas as 

relacoes [...] o territorio e o espaco politico por excelencia [...] ~ ". "O poder nao e uma 

categoria espacial nem uma categoria temporal, mas esta presente em toda 'producao' que se 

apoia no espaco e no tempo (RAFFESTIN, 1993, p. 06)". Arendt traz a seguinte defmicao 

para poder: 

O "poder" corresponde a habilidade humana de nao apenas agir, mas de agir 
em unissono, em comum acordo. O poder jamais e propriedade de um 
individuo; pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se 
mantiver unido. Quando dizemos que alguem esta "no poder" estamos na 
realidade nos referindo ao fato de encontrar-se esta pessoa investida de 
poder, por um certo niimero de pessoas, para atuar em seu nome. No 
momento em que o grupo, de onde origina-se o poderzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {poteslas in populo, 

sem um povo ou um grupo nao ha poder), desaparece, "o seu poder" tambem 
desaparece. (1985, p. 24 apud SOUZA, 2007, p. 80). 

Pode-se assinalar que a defmicao de poder de Arendt (2007) se restringe um pouco a 

ideia de governar, nao atingindo a sua complexidade, mas de acordo com a autora, o poder 

nao e algo que pertence a alguem, mas e um valor que esta incumbido a uma pessoa, grupo ou 

a uma entidade, Estes por sua vez estao responsaveis de administra-lo, atendendo aos 

interesses daqueles que o encarregaram de tal funcao, sendo assim o poder nao se tern, se 

exerce, Um exemplo disto e o Presidente da Republica, este e eleito pelo povo, torna-se a 

maior autoridade politica de um Estado, nao detem o poder, mas no ato de suas atividades ele 

exerce o poder ao qual Ibe foi conferido. 

Um conceito de poder engloba, portanto, sempre a esfera da acao, ele 
designa uma capacidade de agir, direta ou indiretamente, sobre as coisas ou 
sobre as pessoas, sobre os objetos ou sobre as vontades (GU1CHET, 1996). 
Mas o poder esta tambem circunscrito ao campo das vontades e inclui-se no 
universo dos valores sociais, que defmem uma vontade comum, ou seja, tudo 
aquilo que e socialmente aceito e valorizado. (CASTRO, 2010, p. 99). 

Para a mesma (2010, p. 100) "todo poder e condenado a fundamentar-se em um querer 

comum", assim as vontades de um todo devem ser atendidas. Porem nem sempre o poder e 

legitimo sua real funcao nao e exercida e a vontade de um todo e sucumbida em um interesse 

de poucos. 

[...] O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como 
algo que so funciona em cadeia. Nunca esta localizado aqui ou ali, nunca 

RAFFESTIN. 1993, p.58-60. 
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esti nas maos de alguns, nunca e apropriado como uma riqueza ou um bem. 
O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os individuos nao so 
circulam, mas estao em posicao de exercer este poder e de sofrer sua acao; 
nunca sao o alvo inerte ou consentido do poder, sao sempre centros de 
transmissao. Em outros termos, o poder nao se aplica aos individuos, passa 
poreles. (FOUCAULT, 1979, p. 183) 

Foucault (op. cit., p. 189), tambem diz que "um direito de soberania e um mecanismo 

de disciplinar e dentro destes limites que se da o exercicio do poder". ou seja, um direito de 

soberania corresponde ao poder que foi conferido a alguem ou a algo e a disciplina para evitar 

conflitos maiores e manter a ordem. 0 mesmo fala de uma "microfisica do poder58"*, no qual 

ele analisa o espaco de atuacao do poder e a seus efeitos na formacao desse espaco e dos 

individuos Ihe pertencentes. Roberto Machado, na introducao do livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Microfisica do Poder, 

de Foucault, diz que: 

O que Foucault chama de microfisica do poder significa tanto um 
deslocamento do espaco da analise quanto do nivel em que esta se efetua. 
Dois aspectos intimamente ligados. na medida em que a consideracao do 
poder em suas extremidades, a atencao a suas formas locals, a seus ultimos 
lineamentos tem como correlate a investigacao dos procedimentos teenicos 
de poder que realizam um controle detalhado, minucioso do corpo- gestos. 
atitudes, comportamentos, habitos, discursos. (1979, p. XII) 

As formulacSes sobre poder de Foucault tem semelhancas com as de Arendt, 

entretanto ele vai alem e nao limita a nocao de poder somente ao ato de govemar. Para ele o 

poder nao existe, nao e algo que pertence a um individuo, o que existe sao relacoes de poder 

entre os individuos, onde quem tem a forca e quem o exerce. 

Onde ha poder ele se exerce. Ninguem e propriamente falando seu titular; e, 
no entanto, ele sempre se exerce em determinada direcao, com uns de um 
lado e os outros do outro; nao se sabe quem o detem; mas se sabe quem nao 
o possui. [...] O poder nao existe. Quero dizer o seguinte: a ideia de que 
existe, em um determinado lugar, ou emanando de um determlnado ponto 
algo que e um poder, me aparece em uma analise enganosa e que, em todo 
caso, nao da conta de um numero consideravel de fenomenos. Na verdade o 
poder e um feixe de relagSes mais ou menos organizado, mais ou menos 
piramidalizado, mais ou menos coordenado. (FOUCAULT, 1979, p. 75-
248). 

Essas relacoes de poder coexistem na sociedade numa relacao conflituosa onde quem 

tem mais forca e quem se impoe. se aplicando o interesse deste aos outros, num discurso falso 

de um bem comum, numa aceitagao passiva ou nao, af ira depender do contexto a qual esta 

Termo que Foucault usa para intitular o seu livro Microfisica do Poder (1979). 
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inserido. Tais relacoes produzem no meio social discursos, verdades. ideologias, desejos, que 

se tomam dispositivos de manutencao do poder. Foucault (1979, p. 08) diz que: "O que faz 

com que o poder se mantenha e que seja aceito e simplesmente que ele nao pesa so como uma 

forca que diz nao, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, 

produz discurso*'. 

A materializacao dessas relacoes de poder no espaco consiste no processo de 

territorializacao do mesmo, tais relacoes delimitam o espaco, defmem o territorio. "O mesmo 

nao e o substrato, o espaco social em si, mas sim um campo de forcas, as relacoes de poder 

espacialmente delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato referential" (SOUZA, 

2007, 97). Sack (1986, p. 06 apud HAESBAERT, 2012, p. 16) afirma que "controla-se uma 

'area geografica', ou seja, cria-se o 'territorio', visando 'atingir/afetar, influenciar ou controlar 

pessoas, fenomenos e relacionamentos'". 

A territorial idade, como um componente do poder, nao e apenas um meio 
para criar e manter a ordem, mas e uma estrategia para criar e manter grande 
parte do contexto geografico atraves do qual nos experimentamos o mundo e 
dotamos de significado (Idem, p. 219 apud HAESBAERT, 2012. p. 17). 

O territorio se define por e a partir das relacoes de poder sobre o espaco, "mas nao 

apenas ao tradicional 'poder politico'. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais 

explicito, de dominacao, quanto ao poder no sentido mais implicito ou simbolico, de 

apropriacao", (HAESBAERT, 2012, p. 13-14). Gutierrez define territorio com sendo: 

Uma rede fisica complexa, onde se constroem multiplas tramas, a partir da 
coexistencia simultanea de elementos internos e extemos que se sobrepoem, 
justapoem ou confundem, ocasionando modificacoes na estruturacao da vida 
da populacao, refletida na sua organizacao fisica, politica, economica e 
social. (2012, p. 162). 

O territorio, dessa forma, consiste na delimitacao pelas relacoes de poder, num 

contexto espaco-temporal, preconizadas em uma perspectiva de "espaco-tempo vivido". E 

dotado de uma complexidade que se expressa em suas relacoes, que se organizam e 

mfluenciam o espaco fisico, economico, politico, cultural, social, sendo carregado tanto por 

uma base material, que corresponde ao espaco fisico, estrutural e atividades desempenhadas 

dentro deste, quanto simbolica. Bonnemaison e Cambrezy (1996 apud HAESBAERT, 2012, 

p. 18) defendem que "o territorio nao diz respeito apenas a funcao ou ao ter, mas ao ser"'. 
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Haesbaert ao faJar deste carater simbolico do territorio, o enquadra em uma 

perspectiva ideaiista. Nest a percepcao o territorio e carregado de representacoes, um valor 

simbolico, uma ideia de pertencimento a aquele espaco delimitado, que implica na formacao 

de uma identidade, que entende-se como "a fonte de significado e experiencia de um povo 3 9" 

(CASTELLS, 2008, p.22). O territorio, dessa forma, e permeado pelos tracos daqueles que o 

habita. 

A ocupaeao do territorio e vista como algo gerador de raizes e identidade: 
um grupo nao pode mais ser compreendido sem o seu territorio, no sentido 
que a identidade socio-cultural das pessoas estaria inarredavelmente ligada 
aos atributos do espaco concreto (natureza, patrimonio arquitetonico, 
"paisagem"). (SOUZA, 2007, p. 84). 

Para os defensores desta perspectiva ideaiista o territorio nao pode ser apenas 

concebido nesta visao materialista, pois a mesma nao e capaz de abarcar a complexidade que 

se exprime dentro dos li mites territoriais. "O poder do laco territorial revel a que o espaco esta 

investido de valores nao apenas materiais, mas tambem eticos, espirituais, simbolicos e 

afetivos" (B ONNEM AI SON e CAMBREZY, 1996, p. 10 apud HAESBAERT, 2007, p. 72). 

A abordagem utilitarista de territorio nao da conta dos principals conflitos do 
mundo contemporaneo [...] Ele nao pode ser percebido apenas como uma 
posse ou como uma entidade exterior a sociedade que o habita. E uma 
parcela de identidade, fonte de uma relacao de essentia afetiva ou mesmo 
amorosa ao espaco, (HAESBAERT, 2007, p. 71-72). 

Entretanto, assim como a concepcao de territorio nao pode flcar restrita somente a sua 

dimensao material, ela tambem nao pode ficar circunscrita a essa dimensao simbolica. O 

territorio e investido de uma densa complexidade que se exprime em suas relacoes, sendo 

assim ele traz em suas configuracoes, "de forma indissociavel, uma dimensao simbolica, ou 

cultural em sentido estrito, e uma dimensao material, de natureza predominantemente 

economica e politica'5 4 0 . [...] "O territorio, imerso em relacoes de dominacao e/ou apropriacao 

sociedade-espaco, desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominacao politico-

economica mais concreta e funcional a apropriacao mais subjetiva e/ou cultural-simbolica" 

j 9 Nao temos conhecimento de um povo que nao tenha nomes, idiomas ou culturas em que alguma forma de 

distinpao entre o eu e o outro, nos e eles nao seja estabelecida... O autoconhecimento- invariavelmente uma 

construcao, nao importa o quanto possa parecer uma descoberta- nunca esta totalmente dissociado da 

necessidade de ser conhecido, de modos especificos, pelos outros (CALHOUN. 1994. p. 9-10 apud CASTELLS. 

2008, p. 22). 
4 0 HAESBAERT, 2007, p. 74. 
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(HAESBAERT, 2012, p. 14). E e a partir desta relacao entre simbolico e material que o 

mesmo propoe a seguinte defmicao de territorio: 

[...] a partir da concepcao de espago como um hibrido - hibrido entre 
sociedade e natureza, entre politica, economia e cultura, e entre 
materialidade e "idealidade", numa complexa interagao tempo-espago, como 
nos induzem a pensar geografos como Jean Gottman e Milton Santos, na 
indissociacao entre movimento e (relativa) estabilidade - recebam estes os 
nomes de fixos e fluxos, circulagao e "iconografias" [na acepcao de Jean 
Gottman], ou o que melhor nos aprouver. (...) o territorio pode ser concebido 
a partir da imbricagao de multiplas relagoes de poder, do poder mais material 
das relagoes economico-politicas ao poder mais simbolico das relagoes de 
ordem mais estritamente cultural. (HAESBAERT, 2004, p. 79, apud 
HAESBAERT, 2012, p. 24). 

Santos (1998, p, 15), diz que o territorio "trata-se de uma forma impura, um hibrido, 

uma nogao que por isso mesmo, carece de constante revisao historica". Para ele o mesmo tem 

que estar ligado ao contexto espago-temporal contemporaneo, pois as relagoes que ocorrem 

nesse contexto e que ira definir os fatores de territorializagao e, por consequente, o territorio. 

Sendo assim o mesmo tende a definir territorio a partir do processo de globalizagao, 

enfatizando o papel da ciencia, da tecnologia e da informagao, "a interdependencia universal 

dos lugares e a nova real idade do territorio", (Ibid., p.l 5). 

Ao analisar o territorio, Santos (1998) nao fala do termo em si, ele se aprofunda mais 

no que Ihe convent chamar de "uso do territorio". Esse uso refere-se a como o individuo, 

grupo ou instituigao se apropria e desempenha suas atividades no mesmo, e o seu uso que o 

torna objeto de analise, Ele diz que "o territorio sao formas, mas o territorio usado sao objetos 

e agoes, sinonimo de espago humano, espago habitado." O autor faz uma conceituagao 

territorial direcionada para uma abordagem mais social, compreendendo nao apenas as suas 

formas materials inseridas no espago, mas tambem abrange as agoes hum anas sobre o mesmo 

e os objetos utilizados para sua aproprtagao e permanencia. E aponta os meios "tecnico-

cientifico-infonnacional41" como fatores de defmicao do territorio, sao estes que moldam essa 

nova realidade territorial gerado pela globalizagao, tais processos desencadeiam o que o autor 

chama de "rede". 

4 1 Define-se de periodo tecnico-cientifico-informaciona! o periodo definido pela profunda interacao da ciencia da 

tecnica e da informacao na formacao do espago. Santos, M.(I996, p. 190) afinna que: Da mesma forma como 

participam da criagao de novos processos vitais e da producao de novas especies (animais e vegetais), a ciencia 

e a tecnologia, junto com a informacao, estao na propria base da producao, da utilizafao e do funcionamento do 

espago e tendem a constituir o seu substrato. 



53 

O territorio, hoje, pode ser formado de lugares contiguos e de lugares em 

rede, sao, todavia, os mesmos lugares que formam redes e que formam o 
espaco banal42. Sao os mesmos lugares, os mesmos pontos, mas contendo 
simultaneamente funcionalizacoes diferentes, quica divergentes ou opostas. 
(SANTOS, 1998, p. 16). 

Para ele nesse mundo globalizado, os lugares estao conectados por rede, "nos dias de 

hoje, [...] tudo aquilo que esta longe sobre a carta e bem perto por determinado meio de 

circulagao", (MASSEY, 1993 apud HAESBAERT, 2012, p. 37). Para Santos, nesse novo 

contexto, a informagao ganhou o papel de fonnar e de unir territorios. Mas cada lugar assimila 

as informagoes de maneira diferentes, pois isso ira depender da cultura, valores de cada um, 

mantendo assim sua identidade propria. Mas esta proposta feita por Santos nao foge da ideia 

de relagoes de poder como definidora do territorio. A mesma tambem esta imersa em uma em 

um jogo de poder, uma vez que nessa sociedade capitalista "quem produz, quem comanda, 

quem disciplina, quem normatiza, quem impoe uma racionalidade as redes e o mundo. Esse 

mundo e do mercado universal e dos govemantes mundiais", (SANTOS, 1998, p. 18). 

O FMI, o Banco Mundial, o GATT, as organizacoes internacionais, as 
Universidades Mundiais, as Fundacoes que estimulam com dinheiro forte a 
pesquisa, fazem parte do governo mundial, que pretendem implantar, dando 
fundamento a globalizagao perversa e aos ataques que hoje se fazem, na 
pratica e na ideologia, ao Estado Territorial. [...] Quando se fala em Mundo, 
esta se falando, sobretudo, em Mercado que hoje, ao contrario de ontem, 
atravessa tudo, inclusive a consciencia das pessoas. [...] A arena da oposicao 
entre o mercado- que singulariza- e a sociedade civil - que generaliza- e o 
territorio, em suas diversas dimensoes e escalas. (Ibid., p. 18-19). 

Vivemos em uma sociedade capitalista com extremas desigualdades, nela quem 

domina sao os grandes capitals, eles sao quem detem o poder e consequentemente sao quem 

temtorializam. Essa agao na construgao do territorio desata processos simultaneos e 

complexos, porem divergentes. "Territorios existem e sao construidos (e desconstruidos) nas 

mais diversas escalas, da mais acanhada [...] a international [...] territorios sao construidos (e 

desconstruidos) dentro de escalas temporals as mais diferentes [ . . . ] 4 3 " , o mesmo consiste em 

um sujeito em desenvolvimento. Toda essa dinamicidade implica no processo nomeado de 

"multiterritorialidade", que no sentido mais traditional alude a uma "sobreposigao logica de 

territorios, hierarquicamente articulados, 'encaixados'", (HAESBAERT, 2012, p. 37). 

~ Esse "espago banal" mencionado por Santos trata-se de uma expressao proposta por Francois Perroux que 

refere-se ao territorio de todos. 
4 2 SOUZA, 2007, p. 81. 
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A partir desta breve discussao sobre territorio podemos dizer que nao ha individuo ou 

grupo social sem territorio, todos estes estao inseridos em uma relacao de dominacao e/ou 

apropriacao do espago, constituindo em uma relacao de poder seja ele de carater 

predominantemente material ou simbolico, (HAESBAERT, 2007). Portanto, e necessario 

distinguir os territorios a partir daqueles que os constroem, sejam eles individuos, grupos 

sociais/culturais, o Estado, empresas, instituig5es como a Igreja, etc.(Idem, 2012). O territorio 

e um espago em constante desenvolvimento, onde suas relagoes sao cotidianamente 

renovadas, cabe ao individuo conhece-lo para nao ser apenas um produto alienado, fruto 

dessas relagoes de poder. 

O territorio e considerado como campo de forga, de multiplas escalas, 
produzido por meio da apropriacao e da ocupagao de um espago por um 
agente, que pode ser o Estado, uma empresa, um grupo social ou um 
individuo. Em diversos graus, portanto, em diferentes e em lugares variados, 

somos todos agentes do territorio, estabelecemos limites entre nos e os 
outros. entre nosso e o de outros: todos nos elaboramos estrategias de 
producao que se chocam com estrategias de apropriagao e uso de territorios. 
( C A V A L C A N T L 2008, p. 53- 54) 

Tendo em vista que o territorio consiste em um espago delimitado por uma relagao de 

poder, seja qual for, que existe em diferentes escalas, e control ado por um individuo, grupo ou 

entidade, mas todos sao agentes deste, e que vive em constante conflito, e a partir disto que 

podemos pensar a Escola como um espago territorial. A luta por esse espago e a teia de 

relagoes de poder existente na mesma faz com que a referida Instituigao possa ser entendida 

nesta perspectiva, considerando os conflitos e as relagoes de poder que se estabelecem e 

balizam as relagoes sociais no espago escolar e e esta discussao que se fara a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A escola enquanto territorio: apontamentos metodologicos; 

Educar, para alguns, pode parecer apenas uma agao isolada, que esta livre de qualquer 

interagao, entretanto, educagao, principalmente no que se refere a educagao escolar, advem de 

diversas agoes politicas, que sao construidas a partir de relagSes de poder. Pontuschka (2013, 

p.439) fala que "a educagao sempre teve uma dimensao politica, pois ela trata de relacoes de 

poder por meio das relagoes de saber, reconhecer como essas relagSes se processam e 

desvendar como o poder atua sobre o individuo e a sociedade". 
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[...] Dispomos da afirmagao que o poder nao se da, nao se troca nem se 
retoma, mas se exerce, so existe em acao, como tambem da afirmagao que o 
poder nao e principalmente manutencao e reproducao das relac5es 
economicas, mas acima de tudo uma relacao de forca. (FOUCAULT, 1979, 
p. 175). 

Nessa sociedade de classes que vivemos o sistema educacional toma-se uma 

instituicao imprescindivel a manutencao das relagoes de poder. O processo educacional e 

permeado por relacoes de forca existentes entre os sujeitos que compoem a Escola, estas por 

sua vez, incidem em relacoes de poder. Libaneo diz que: 

[...] o ensino e um processo social, integrante de multiplos processos sociais. 
nos quais estao implicadas dimensoes politicas, ideologicas, eticas, 

pedagogicas, frente as quais se formulam objetivos, conteudos e metodos 

conforme opgSes assumidas pelo educador, cuja realizacao esta na 
dependencia de condicoes. Seja aquelas que o educador ja encontra seja as 
que ele precisa transformar ou criar. (1990, p. 56-57). 

O ensino e um elemento de formacao social, que molda os individuos de acordo com 

os preceitos de quem detem o poder. Todo conhecimento e carregado de sentidos, ideias e 

valores, deste modo. "todo saber assegura o exercicio de um poder. Cada vez mais se impoe a 

necessidade do poder se tornar competente44"*, isto reforga a ideia de que o saber consiste em 

um importante dispositivo de poder. A Escola e uma instituigao que e constituida pelo 

mesmo, ela o produz e reproduz, por isso a mesma incide em um importante dispositivo de 

reproducao ideologica, de disseminacao de um discurso, ja que todo saber e cotado de um 

discurso politico e nao existe saber neutro. 

Em uma sociedade como a nossa, que tipo de poder e capaz de produzir 
discursos de verdades dotados de efeito tao poderosos? Quero dizer que em 
uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, existem 

relagoes de poder multiplas que atravessam, caracterizam e constituem o 
corpo social e que estas relacoes de poder nao podem se dissociar, se 
estabelecer nem funcionar sem uma producao, uma acumulagao. uma 
circulagao e um funcionamento do discurso. Nao ha possibilidade de 
exercicio do poder sem uma certa economia dos discursos de verdade que 
funcione dentro e a partir desta dupla existencia. Somos submetidos pelo 
poder a producao da verdade e so podemos exerce-lo atraves da produgao da 
verdade. (FOUCAULT. 1979, p. 179-180) 

Cada vertente do poder produz suas verdades e a Escola carrega tais verdades. Todo 

saber estabelece novas relagoes de poder e estas tambem se configuram dentro do espago 

Roberto Machado na Introducao do livro "Microfisica do poder" (1979). 
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escolar. coexistindo em relacoes conflituosas. A Escola toma-se alvo de um jogo de poder. em 

que as acoes dos sujeitos que a compoem muitas vezes sao contraditorias e sao essas agoes 

que balizam a luta por esse espago. E a partir destas relagoes de poder existentes na Escola 

que podemos entende-la a partir de uma perspectiva territorial. 

[...] o territorio, categoria espacial que resulta das relag5es de poder, de 
encontro-desencontro de atores, de superposigao de escalas de atuagao, de 
infiuencia ideologica, de administragao e gestae Neste sentido, a escola 
deve ser compreendida como encontro solidario de atores, culturas e 
matrizes de crencas. E necessario entao entender o uso da categoria 
territorial mais alem de sua introducao como conteudo escolar. [...] Possuir o 
espaco escolar e tambem um direito quando se assume que, como 
subterfugio, todos e todas terminam construindo nele sua experiencia 
cotidiana. (PEREIRA, 2012, p. 182). 

De acordo com Pereira (2012) a Escola pode ser entendida como territorio porque a 

mesma e um espago onde diferentes atores, ideologias e relagoes se contrastam, na busca pela 

dominagao de tal ambiente. E um espago que e construido cotidianamente por meio dos 

sujeitos e dos elementos que ali estao inseridos. como professores, alunos, coordenagao 

administrativa, curriculo, comunidade, Estado, empresas privadas, entre outros. A mesma e 

formada por um conjunto de relag5es, que sao desencadeadas por estes sujeitos e elementos 

que direta ou indiretamente a compoem, diferentes interesses e agoes ocorrem dentro desse 

espago, as vezes de forma harmonica as vezes nao. 

Na escola abundam relagoes e essas sao as que definem a espacialidade; 
relagoes de controle, relagoes de autoridade, relagoes discursivas, relagoes de 
genero, relagoes de poder, relagoes de produgao, relag5es de resguardo, 
relacoes de reciprocidade, etc. El as definem a morada escolar e, portanto se 
habita nelas de uma forma particular. As vezes negando-a, outras as 
resistindo e inclusive aceitando-as. (Ibid., p. 177). 

A Escola e um espago multiplo, dessa forma, permeado por interesses diversos. Nesse 

cenario, as posturas dos diferentes agentes que a constituem comportam discursos que 

refletem relagoes de poder que se corporificam em disputas. Essas disputas se relacionam ao 

domlnio politico do espago escolar, que refletem lutas de classes a partir do estabelecimento 

de "verdades5*. "Afinal, somos julgados, condenados, classificados, obrigados a desempenhar 

tarefas e destinados a um certo modo de viver ou morrer em fungao dos discursos verdadeiros 

que trazem consigo efeitos especificos do poder45'5. 

FOUCAULT, 1979, p. 180. 
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Ha inn combate "pela verdade" ou. ao menos, "em torno da verdade"-
entendendo-se [...] que por verdade nao quero dizer "o conjunto das coisas 
verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar", mas o conjunto das regras 
segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro 
efeitos especificos do poder. (FOUCAULT, 1979, p. 13). 

Esse combate pela verdade e o que norteia os conflitos presentes na Escola. Pois como 

se sabe o territorio nao consiste apenas na materialidade de tal espaco, ele tambem e repleto 

de sentidos. significados e fungoes, "Alem de materialidade, se requere, para gerar e 

configurar o territorio, dota-la de sentidos proprios -semantizagao- de quem a habita 

(GUTIERREZ, 2012, p. 163).'" O mesmo diz que para caracterizar o territorio e preciso 

analisar o mesmo a partir de tres aspectos: 

[...] a materialidade. que Ihe concede, a partir da nocao de espaco, 
concretude e suporte real para a producao socio-cultural; a construgao socio-
cultural. que dota a materialidade de sentidos; e a semantizagao produto da 
relacao dialetica entre materialidade e construgao socio-cultural, que o fazem 
heterogeneo, simultaneo, conflitivo, fJexivel, movel e em transfonnacao em 
forgas intemas e extemas. (Ibid., p. 162). 

Diante desta perspectiva de Gutierrez, pode-se assinalar que o territorio escolar nao 

compreende apenas ao espago que a estrutura fisica da instituigao ocupa, mas tambem os 

sentidos, valores e fungoes que sao atribuldas ao proprio e que sao produzidas no mesmo. 

Estas caracteristicas que o fazem heterogeneo, com diversos fatores de territorializaeao. Sao 

muitas as forgas que se estabelecem sobre o territorio escolar, produzindo assim uma 

diversidade de saberes e ideais. Moreira e Tadeu afinnam que: 

Essas forgas vao desde o poder dos grupos e das classes dom mantes 
corporificado no Estado- uma fonte central de poder em uma educagao 
estatalmente controlada - quanto nos inumeros atos cotidianos nas escolas e 
salas de aula que sao expressoes sutis e complexas de importantes relagoes 
de poder. (2011, p. 38). 

Ate as agoes mais sutis que ocorrem na Escola estao repletas de significados, que 

exprimem os interesses de uma determinada face do poder. Dentro essas forgas citadas pelos 

autores acima, pode-se destacar o sistema Capitalista. na figura das entidades privadas. Uma 

das principals fungoes atribuldas a Escola e a da mesma como reprodutora do sistema de 

produgao vigente, que reflete na formagao de uma "sociedade iniqua4 6". Como podemos 

constatar nas palavras de Harper (et. a l , 1987, p. 94): 

4 6 Apple (1989) utiliza essa expressao para se referir as desigualdades existentes da sociedade Capitalista. 
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Mas e igualmente verdade que sao sobretudo as exigencias do sistema 
produtivo, do modo de produgao, que determinant em cada momento 
historico e em cada contexto socio-cultural, quais sao os conhecimentos e 
aptidoes que devem ser adquiridos e quais sao os valores e modos de 
comportamento que devem ser inculcados nos alunos. 

A referida Instituigao e tida como pega de uma engrenagem maior4 7, ou seja, a Escola 

nao existe por si so, ela esta inserida em um contexto bem mais amplo e complexo do que 

aparenta estar. Ela faz parte de um sistema maior, mas esta inserida no interior da sociedade, 

por isso ela se mostra tao eficaz para o desenvolvimento dos interesses daqueles que 

dominant. Apple (1989, p. 27), diz que "o sistema educacional- exatamente por causa de sua 

localidade no interior de uma trama mais ampla de relagoes sociais- pode constituir um 

importante terreno no qua! agoes significativas podem ser desenvolvidas". 

[...] essas instituigoes, a escola entre elas, exercem fungoes vitais na 
recriagao das condigoes necessarias para que a ideologia hegemonica seja 
mantida. Essas condigoes nao sao impostas, entretanto, elas sao e necessitam 
ser continuamente reelaboradas no campo de instituigoes tais com a escola. 
(Idem, 1989, p. 33). 

Ratiftca-se isto nas palavras de Moreira e Tadeu (2011, p.29), que se referindo as 

teorias de Althusser, argumentam que "[. . . ] a educagao constituiria um dos principals 

dispositivos atraves do qual a classe dominante transmitiria suas ideias sobre o mundo social, 

garantindo assim a reprodugao da estrutura social existente". Promovendo, assim, os saberes, 

que para eles, sao julgados como pertinentes a formagao da sociedade e dos seus individuos. 

Para o modo de produgao Capitalista a Escola tem como fungao a formagao e 

qualificagao dos individuos dentro desse espago para a o mercado de trabalho. Moreira e 

Tadeu (2011, p. 16) afirmam que "o sucesso na vida profissional passou a requerer evidencias 

de merito na trajetoria escolar". Alem disso, a instituigao serve para a reprodugao de sua 

ideologia, expressa na cultura do lucro que esta contida em seus valores e normas dentro do 

contexto sociocultural, Erik Olin Wright (1978, p. I l l , apud APPLE, 1979, p. 61) ressalta 

que "a acumulagao de capital esta no centro da reprodugao das sociedades capitalistas". Para 

Freitag (2005, p. 77), o interesse do sistema capitalista pela Escola "se concentra na base do 

sistema, a produgao de mais-valia, ou seja, manter as relagoes de exploragao da classe 

subalterna". 

HARPER, et. al. 1987. 
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Os comerciais determinant a ocasiao em que as coisas acontecem na trama. 
O proprio fato de que os comerciais sao tao dominantes e um indicador dos 
seus efeitos sobre as nossas consciencias. Eles sao responsaveis, era grande 
parte, por nos tornar "acostumados a pensar sobre nos proprios e a nos 
comportar como um mercado e nao como um publico, como consumidores e 
nao como cidadaos48." (APPLE, 1989, P. 47). 

Embora a Escola nao seja o eixo do Capitalismo ela esta inserida dentro desse 

contexto economico e por isso nao tem como ficar de fora dessa conjuntura. Para Bourdieu e 

Passeron (1977, p. 45 apud ENGUITA, 1989, p.170) "toda acao pedagogica e objetivamente 

uma violencia simbolica, enquanto imposigao, por um poder arbitrario, de uma arbitrariedade 

cultural"*, ou seja, para eles o sistema educacional incide na imposicao cultural da elite 

capitalista, o saber e colocado a partir dos interesses desta classe, mas de forma implicita. 

Entretanto esta elite nao exerce papel direto no funcionamento da Escola, de acordo com 

Freitag tal funcao e realizada pelo Estado, ela define o mesmo como "mediador dos interesses 

da classe dominante49**. Castells (2008, p. 287), afirma que "o controle do Estado sobre o 

tempo e o Espago vem sendo sobrepujado pelos fluxos globais de capital, produtos, servigos, 

tecnologia, comum cagao e informagao''. 

Desde que a Igreja Catolica deixou de controlar o sistema educacional, em meados do 

seculo XVI I I , o Estado e quem ficou responsavel pelo mesmo. E esta entidade quem 

"teoricamente"' rege o funcionamento da Escola, basicamente. por meio da organizagao do 

curriculo oftcial, destinagao de recurso s, tanto materials quanto fmanceiros e pela formagao 

de professores. Para alguns autores, como Althusser30, a Escola, entre outras instituigoes, se 

conslitui em um aparelho ideologico do Estado (AIE), estes servem como mecanismos para a 

reprodugao social e material das relagoes de reprodugao, (FREITAG, 2005). 

A escola atua no interesse da estrutura de dominagao estatal e, em ultima 
instancia, no interesse da dominagao de classe. Essa dominagao nao se da 
por via direta, atraves da aplicacao explicita da violencia. mas de maneira 
disfargada com o consentimento dos individuos que sofrem a violencia da 
"agao pedagogica'*. A Escola tem, pois, uma fungao basica de reprodugao 
das relagoes de produgao [...] a manutengao e perpetuagao das relacoes 
existentes. (Ibid., p. 64). 

^ GITLIN, 255 apud APPLE, 1989, p. 47. 
4 9 FREITAG, 2005, p. 77. 
5 0 Althusser (1918-1990), filosofo estruturalista marxista franco-argelino, que se caracterizou pelo estudo de um 

socialismo cientifico. Ver mais em: <http://wwu^dec.ufcg.edu.br./bioarafias/LouiAlth.htmI> 

http://wwu%5edec.ufcg.edu.br./bioarafias/LouiAlth.htmI
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Para esta autora o Estado busca por meio de seus AIE a implantagao de um censo 

comum. esta acao esta implicita nos elementos da Escola, e consequentemente a normatizagao 

das relacoes de forca, evitando o conflito social, buscando exercer sua soberania e de certa 

forma mediar os interesses do capital. 

[...] como um aparelho do Estado as escolas exercem papeis importantes na 
criagao das condicoes necessarias para a acumulacao de capital (elas 
ordenam, selecionam e certificam um corpo discente bierarquicamente 
organizado) e para legitimagao (elas mantem uma ideologia meritocratica 
imprecisa e, portanto, legitimam as forcas ideologicas necessarias para a 
recriacao da desigualdade). (APPLE 1989, p. 31). 

Nisso, a Escola como aparelho/dispositivo serve como estrategia das relagoes de forca, 

dando sustento a saberes, discursos e ideologias. Cabera a mesma preparar os individuos e 

qualifica-los para a sua insercao nas relacoes sociais de producao e sua subserviencia a estas. 

Usando as palavras de Foucault (1979, p. 247) quando diz que "e o dispositivo que perm it e 

separar nao o verdadeiro do falso, mas o inqualificavel cientificamente do qualificavel", pode-

se assinalar que e a Escola, a servigo do Estado, quem vai dizer o que e certo e o que e errado 

a partir dos preceitos da hegemonia e selecionar o que estar apto ou nao para o mercado de 

trabalho. 

Asi la escuela puede ser analizada como sistema de reproduction de 
desigualdades sociales. Examenes y concursos pasan a ser considerados 
como meros mecanismos de selection y de elimination de 16s ninos de capas 
populares. Em cuanto a La herencia cultural, se La interpreta como uma 
"cultura legitima'" inculcada por La escuela. que permite a 16s privilegiados 
"no aparecer como privilegiados** y convencer a 16s desheredados de que 
"deben su destine escolar y social a su falta de dotes o meritos"' 
(BOURDIEU y PASSERON, 1970 apud PEREJRA. 2012, p. 1 78). 

Freitag (2005, p. 77) afirma que "o Estado, atraves de sua politica educational, so e 

ator e a causa central do funcionamento do moderno sistema de educagao capitalista, 

aparentemente*'. Apple a partir da realidade norte-americana aponta que o papel do Estado no 

processo educational, resumidamente, consiste no seguinte: 

Ele atua nacional e internacionalmente como uma forca no processo de 
garantir insumos que contribuam para a produtividade da economia [...] ele 
socializa os custos de coisas tais como a pesquisa cientifica e a educagao e o 
treinamento da forca de trabalho [...] finalmente, o Estado assume um papel 
crescente no que se tem chamado de "reprodugao das relagoes sociais" e na 
organizagao da divisao social do trabalho [...] O Estado assume os grandes 
custos initials de pesquisa basica e desenvolvimento. Ele entao "transfere" 



61 

seus frutos de volta ao "setor privado", tao logo isso se tome lucrative O 
papel do Estado no processo de acumulacao de capital e bastante evidente 
aqui, em seu subsidio a produgao de conhecimento tecnico/administrativo 
(1989, p. 68-69). 

No Brasil a LDB (1996, p. 01) coloca que "a educagao escolar devera vincular-se ao 

mundo do trabalho e a pratica social". A partir desta perspectiva, assinala-se que para o 

Estado a Escola tem a fungao basica de formar os individuos para sua insergao nas relagoes 

sociais e de produgao. Isso ocorre por meio da reprodugao das relagoes de trabalho e tambem 

pela reprodugao da ideologia dominante, um processo que esta implicito no contexto escolar, 

sem apresentar seus reais interesses, acentuando, assim, ainda mais as divisoes de classes. 

Desenvolve-se "uma visao de mundo apropriada aos que estavam destinados a dominar, outra, 

aos que se destinavam as posigoes sociais subordinadassl". Com isso ela atua com o objetivo 

de conseguir o consenso dos "dominados" e de evitar nos mesmos uma postura critica frente 

aos interesses capitalistas, vetando a ideia de um pensar sobre o espago. Consonante a isto 

Apple diz que: 

[...] a ideologia nao e algo que flutue livremente. Ela esta, na realidade, 
vinculada ao Estado, antes de tudo. Isto e, a hegemonia nao e um fato social 
ja acabado, mas um processo no qual os grupos e classes dominantes 
"buscam obter o consenso ativo daqueles sobre os quais exercem o 
dominio". Como parte do Estado, a educacao, portanto. deve ser vista como 
um elemento importante na tentativa de criar um consenso ativo. (1989, p. 
43-44). 

A ideologia encontra-se em um processo constante de formagao. A elite capitalista 

coloca a suas ideias aos "dominados", mas essas se constroem a partir dos elementos culturais 

de cada grupo, estes por sua vez sao resultados e condigoes para a efetivagao dessa ideologia 

hegemonica, como afirma Moreira e Tadeu: 

[...] a ideologia dificilmente teria efeitos se nao contasse com alguma forma 
de consentimento dos envolvidos, isto e, a ideologia nao e totalmente 
elaborada a partir de cima, com materials "originals'", mas se aproveita de 
materials preexistentes na cultura e na sociedade, em geral pertencentes ao 
dominio do senso comum. (2011, p. 32). 

Em consonancia aos citados autores Castro (2010, p. 95) ressalta que "relagoes de 

poder supSe assimetrias na posse de meios e nas estrategias para o seu exercicio e o territorio 

e tanto um meio como uma condigao de possibilidade de algumas destas estrategias". Sendo 

MOREIRA e TADEU. 2011, p. 29. 
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assim, o Estado, junto com a elite Capitalista, utiliza da Escola como meio para o exercicio e 

legitimagao do seu poder, e por sua vez. a referida Instituicao se configura como um espago 

que oferece condigoes para o desenrolar dessas relagoes de poder. Boligian (2003, p. 27) diz 

que "[. . . ] o poder do ator ativo deve estar, segundo Sack (1993) na sua capacidade de criar a 

sua propria territorialidade, isto e de delimitar e tomar controle sobre objetos, pessoas e 

relacionamentos que se dao sobre uma determinada 'area geografica*: o territorio". Ou seja, o 

Sistema Capitalista, como um ator ativo, tem o poder de criar seu fator de territorializagao, 

por meio de suas estrategias na busca pela dominagao do espago escolar. 

Toda estrutura escolar em si e impregnada por componentes que tendem a reproduzir 

as relagoes sociais de produgao, exercendo condigoes necessarias para a manutengao da 

hegemonia. Ja dentro da instituigao e estimulado o individualismo e a competigao, 

caracteristicas essas pertinentes a economia capitalista. Geralmente as salas sao divididas de 

acordo com o nivel intelectual dos alunos, as cadeiras sao organizadas em fileiras e o tempo e 

controlado, assemelhando-se ao trabalho no mercado, entre outros fatores. 

Historicamente falando, a organizagao da escola tem sido concebida. tanto 
nas suas formas quanto no conteudo, estritamente relacionada aos modelos 

organizacionais do trabalho produtivo e a regulamentagao dos 
comportamentos e atitudes que sustentam a racionalizacao das sociedades 
modernas pelo Estado. (TARDIF e LESSAR.D. 2009, p. 24). 

Tenta-se por meio de da organizagao e regras escolares impor nos discentes uma 

disciplina que e condizente com o comportamento necessario para o trabalho na sociedade 

capitalista, o que poderia se chamar de uma cultura do trabalho. Impoe-se um tipo de 

espacialidade que reforgam normas das relagoes sociais. 

Nao grite! Nao se mexa! Para! Corre! Aqui nao pode! Ali pode! Isso esta 
proibido! Vamos te vigiar! Desocupem o corredor! Fechem a porta! Nao 
fiquem onde estao! Saiam desse setor! Se nao sabe, nao fala! Fala outra vez! 
E por favor, diga de onde e possivel dize-lo! Nao sonhem! Avancem! Em 
fila! Mexam-se! Esta proibido aqui! Silencio la no fundo! Nenhuma dessas 
fonnas discursivas esti desprovida de significado. Todas elas aludem a uma 
forma de entender a inclusao na vida social pela via da deslegitimacao e do 
controle. Sao fonnas ideologicas de entender como devem operar os 
processos de socializagao e de subjetivagao, estruturantes das interacoes 

educativas. (PEREIRA, 20] 2. p. 177) 

Como ja dito aqui, as agoes mais sutis que ocoixem no ambiente escolar estao 

conotadas de um sentido. uma intengao. Essa atuagao do Estado tem uma maior manifestagao 

no curriculo, este se define como um dos principals elementos de atuagao e legitimagao do 
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A acao do Estado nao ocorre de forma tao passiva quanto se apresenta, ou se almeja 

em suas propostas. A Escola e um espaco permeado de contradigoes, pois os diversos sujeitos 

que a compoem apresentam praticas e interesses divergentes e/ou convergentes ao da elite. 

Esses conflitos sao a base das relacoes de poder que la se instauram e sao estes que reforcam 

o pensar da Escola como territorio. 

Pois as escolas nao sao "meramente" instituigoes de reprodugao, instituig5es 
em que o conhecimento explicito e implicito ensinado molda os estudantes 
como seres passivos que estarao aptos e ansiosos para adaptar-se a uma 
sociedade injusta. [...] Obviamente, as escolas precisam ser vistas de uma 
forma muito mais complexa do que apenas atraves da simples reproducao. 
(APPLE, 1989, p. 30-31). 

A Escola e muito complexa e nao pode ser entendida apenas como um aparelho de 

reprodugao. A propria sociedade Capitalista e repleta de contradigoes e a Escola que faz parte 

desse sistema nao tem como ficar imune a isto. Muitas das vezes os discursos que estao 

implicitos nos elementos pedagogicos sao muito divergentes da realidade presente na Escola e 

do contexto que ela esta inserida, mas a hegemonia ve apenas a seguinte situagao: 

[...] ela ve os estudantes como intemalizadores passivos de mensagens 
sociais pre-fabricadas. Qualquer coisa que a instituigao transmita, seja o 
curriculo formal ou no curriculo oculto, e absorvida, nao intervindo ai 
modificagoes introduzidas por culturas de classe ou pela rejeigao feita pela 
classe (ou raca ou genero) dominada das mensagens sociais dominantes. 
Qualquer um que tenha ensinado em escolas de classe trabalhadora, ou 
escolas localizadas nas periferias, sabe que nao e assim que as coisas se 
passam. (APPLE, 1989. p.30). 

A Escola e uma das instituigoes que mais esta presente no dia-a-dia da sociedade, da 

convivencia do lugar. E as experiencias do espago onde ela esta inserida tambem sao 

vivenciadas dentro da instituigao, os saberes daquele povo, os valores daquela cultura. Ela nao 

so reproduz ideologias, mas tambem a produz. 

[...] ao inves de serem locals em que a cultura e as ideologias sao impostas 
aos estudantes, as escolas sao locals em que essas coisas sao produzidas. E 
como nos locais de trabalho, elas sao produzidas sob formas que estao plenas 
de contradigao e por um processo que e ele mesmo calcado em contestacao e 
luta. (APPLE, 1989, p. 41). 

O eorpo escolar que encontra-se cotidianamente dentro da Instituigao. que e 

compreendido pelos docentes, discentes. gestae escolar e funcionarios tecnico-
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tal como estao estruturadas tendem a adaptar as reformas aos seus proprios modos de ver e 

fazef. E sao estas adaptacoes que contrariam os interesses dominantes, Apple fala que: 

Num nivel mais concrete, podemos ver as contradigoes da instituicao no fato 
de que a escola tem diferentes obrigacoes ideologicas que podem estar em 
contradigao. Capacidades criticas sao necessarias para manter a sociedade 
dinamica; portanto as escolas devem ensinar os estudantes a serem criticos. 
Entretanto, as capacidades criticas podem servir tambem para desafiar o 
capital. Essa nao e uma ideia abstrata. Esses conflitos ideologicos permeiam 
as nossas instituicSes educacionais e nelas desenvolvem-se todos os dias. 
(1989, p. 31). 

Os alunos tambem sao agentes presentes no espago escolar, uma vez que tem que se 

entender que estes sao possuidores de conhecimentos proprios adquiridos em suas vivencias e 

que, apesar da situagao acomodada da maioria da classe estudantil, nem sempre estes sao 

passivos aos interesses dominantes. Mesmo que de forma inconsciente, e as vezes nao, eles 

vao contra as regras e as normas disciplinares que tenta se impor na Escola. Tal instituigao 

nao e a uniea que produz saber, este tambem e construido fora do territorio escolar, no 

contexto social em que vivem os agentes que atuam na organizagao escolar, neste ponto de 

vista Tardif e Lessard afirmam que: 

[...] os alunos que sao, como todos nos, seres socializados que trazem 
consigo, para a classe toda, a carga de suas multiplas pertencas sociais [...] 
dia apos dia, os alunos entrain e saem da classe, modificando sem parar o 
ritmo escolar, introduzindo pontes de resistencia, fazendo com que a escola 
perca o controle sobre aquelas que ela forma. (2009, p. 44). 

Diante de todo o exposto podemos apontar que a Escola e sim uma instituigao 

permeada por conflitos, conflitos estes intemos. compreendido por aqueles agentes que se 

encontram no interior da instituigao e extemos, que envolvem aquelas entidades maiores que 

influenciam o contexto escolar, podendo com isso ser entendido a partir de uma perspectiva 

territorial. Cacete (2013, p. 56) diz que "a escola e, portanto, sempre lugar de possibilidades 

multiplas configurando um territorio educativo permeado por contradigSes e desafios [.. .]". 

Tendo em vista que diferentes variaveis compoem esse espago em disputa, indicamos que a 

selegao de conhecimentos a partir do curriculo em suas diferentes manifestagSes, 

especialmente as documentais, (livros, program as e propostas curriculares) deve ser 

compreendida a partir das relagoes de poder. Com isso no capitulo a seguir enfatizaremos o 

livro didatico e suas politicas ptiblicas, analisando seus desdobramentos e conflitos no 

territorio escolar. 
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CAPITULO I I I - O LIVRO DIDATICO COMO 1NSTRUMENTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DAS R E L A C O E S 

DE PODER 

Partimos da ideia de que a Escola consiste em um espago territorial no qual diferentes 

agentes se encontram, coexistindo. muitas vezes, em uma relacao conflitosa. Entende-se que o 

Livro didatico, que e tido como um dos principais recursos didaticos utilizados no processo de 

ensino-aprendizagem, tambem e alvo de disputas destas relagoes. O mesmo apresenta-se 

como o instrumento mais eficaz e viavel para a consolidagao do curriculo, este que por sua 

vez esta incumbido de interesses de uma face do poder. 

Entretanto, essa nao e a unica fungao atribuida a este livro, diferentes interesses o 

rodeiam. Assim o mesmo deixou de ser tido apenas como um mero recurso didatico, se 

tornando elemento importante e atuante na formagao do territorio escolar. Essa importancia 

atribuida ao livro didatico tem dado enfase ao desenvolvimento de politicas publicas voltadas 

ao mesmo. Este objeto e suas politicas nos permitem entender como as relagoes de poder se 

estabelecem na Escola, sendo assim estes elementos toraam-se alvo de discussao deste 

capitulo. Para tal, de inicio buscaremos realizar uma conceituagao sobre este objeto e a 

atuagao de diferentes agentes da Escola sobre o mesmo, depois se fara uma analise do mesmo 

e de suas politicas publicas dentro do contexto brasileiro. 

3.1 O Livro didatico em questao 

O livro didatico (doravante LD) se constitui como um dos principais recursos didaticos 

a ser utilizado em sala de aula. Batista (1999. p. 534, apud, ANGELO, 2011, p. 41, grifos do 

autor) defme-o como "aquelezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA livro ou impresso empregado pela escola, para o 

desenvolvimento de um processo de ensino ou de formacao'". Entretanto o mesmo nao pode 

ser considerado como um mero instrumento de ensino-aprendizagem, uma vez que 

desempenha papel relevante nas relagoes de poder existentes na Escola e gera conflitos de 

ideias entre aqueles que o produzem e os que o usam. A partir desta perspectiva Ferreira 

(2012, p. 28) defme-o como: 

[...] objeto de expressao da cultura escolar, registro de uma epoca ou de uma 
sociedade, sendo esse um instrumento ou recurso didatico, e ao mesmo 
tempo, uma valiosa fonte de pesquisa historica que permite desvendar 

elementos da composicao curricular. Ainda e revelador das metodologias 

politicas disciplinares, valores culturais, interesses economicos e sociais 
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estabelecidos. a partir do poder exercido pela escola e de toda uma 
simbologia que a envolve enquanto instituigao educativa. 

Nesse sentido, podemos afirmar que, assim como todo o contexto escolar, o LD e 

conotado de verdades e discursos daqueles que exercem o poder. Salles (2010, p. 09 apud 

FERREIRA, 2012, p. 34) compreende o LD "como um produto produzido por grupos sociais 

que intencionalmente ou nao, perpassarn sua fonna de pensar e agir, portanto, suas 

identidades, culturas e tradigoes". Deste modo ele e tido como modo de reprodugao de uma 

ideologia, e utilizado para a legitimagao das relagoes de poder. 

[...] o livro didatico se toma um dispositivo no qual convergem relagoes de 
saber e poder. pois se sustenta em formas, maneiras, regulamentos e regras 
provenientes de diversas fontes localizadas no interior e no exterior do livro 
(Palacio; Ramirez, 1998: Aristizabal, 2006), que delineiam ou configuram os 
conhecimentos que o sistema educacional considera como legitime e 
verdadeiro, sendo o principal veiculo de transmissao da cultura escolar 
institucionalizada. (DIAZ, s/d., p. 612-613) 

Marcelo Santos (2013) faz uma discussao do LD analisando-o a partir de duas 

vertentes: a do livro como suporte, que incide em entende-lo como objeto material no qual 

textos encontram-se inseridos; e de genero discursive, que concerne em compreende-lo como 

reprodugao de um uma ideologia, onde varias vozes e discursos se intercalam. Mas depois de 

algumas consideragoes o mesmo conclui que este recurso constitui-se como um genero 

discursive ao afirmar que: "o LD e mais do que um suporte. Os aspectos dialogico, socio-

historico e funcional encontrados nele o caracterizam como um genero discursivo (Idem, 

2013, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 24)". 

Dando enfase a esta vertente Choppin (2007 apud, FERREIRA, 2012, p. 34) diz que o 

LD tem o papel de "um objeto cultural que carrega fungoes multiplas, sendo instrumento de 

aprendizagem comum na propagagao do saber escolar. Ele porta-se como veiculo de 

transmissao de ideologias e culturas, se configurando em um suporte educativo de eonteudos 

e leituras". A partir disso pode-se assinalar este livro como um objeto que esta inserido em 

uma rede bem mais complexa e que apresenta relagoes com os setores culturais, politicos e 

economicos da sociedade, enfim, um elemento que sofre influencias de multiplas esferas do 

poder. Destarte os LD sao: 

[...] instrumentos utilizados na legitimagao de sistemas de poder, alem de 
representatives de universes culturais especificos. (...) Atuam, na verdade, 
como mediadores entre concepgSes e praticas politicas e culturais, tornando-
se parte importante da engrenagem de manutencao de determinadas visoes 
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de mundo (FONSECAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1999, p. 204, apud, S A N T A N N N A e BETTINI, s/d, 
p. 02). 

O livro didatico representa, em certa medida, o discurso do Estado presente na Escola, 

podemos indicar o mesmo como elemento de difusao das ideias desta entidade. Esse recurso 

didatico se tomou o principal dispositivo de efetivacao do Curriculo Oficial no contexto 

escolar, este que por sua vez esta contido, implicitamente, dos interesses estatais. O mesmo se 

tomou alternativa mais propicia e eficaz para a concretizacao do curriculo, "ja que e neles que 

se condensam os eonteudos e orientam-se as atividades que guiam tanto os alunos como os 

professores, (TORRES, 1996, apud CACETE, 2013, p. 49)". Dando coerencia as palavras de 

Torres, Morales (et. al. 2005, apud DIAZ, s/d, p. 611) articula que "em relacao ao curriculo, o 

livro didatico associa-se as determinacoes do Estado acerca dos saberes legitimos ensinados 

na escola, atuando neste caso como um dispositivo de gestao politico-cultural 

institutional izado". 

Lopes (2008, p. 151) fala que "a difusao de propostas curriculares e ainda mais efetiva 

na medida em que seus princlpios sao apropriados e veiculados pelo livro didatico". Para 

atingir essa eficacia a estrutura dos livros e organizada a partir de uma seleeao de eonteudos, 

representacoes e imagens que condizem com os interesses do Estado. La esta o que o 

professor deve ensinar e o que o aluno deve aprender, sendo assim o mesmo e mais que um 

material didatico-pedagogico, ja que "atraves de seu conteudo e forma, destacam construcoes 

particulares da realidade, modos particulares de selecionar e organizar um vasto universe de 

conhecimento possivel", (APPLE, 1993, p. 115, apud. DIAZ, p. 611). 

[...] o l ivro didatico e apresentado para os professores como um organizador 
eficiente dos conhecimentos escolares que. em muitos casos, determina o 
que deve ser ensinado. De fato, pesquisas sobre o assunto tem evidenciado 
que os professores tendem a acomodar os seus planejamentos, objetivos, 
eonteudos, metodologia, incluindo a avaliacao, a partir do livro didatico 
escolhido (Grupo Eleuterio Quintaniila, 1998). Considerando-se este dado e 
possivel afirmar que o curriculo escolar nao se define pelas diretrizes 
ministeriais nem pelos planejamentos dos docentes - embora ambos sejam 
fundamentals - , mas por meio das orientacoes do livro didatico. (DIAZ, p. 

613-614). 

"Nao se deve considerar esse poder como natural, mas sim como um poder que e 

exercido sobre nos professores [...] e que tem repercussoes na formacao e no trabalho dos 

professores e dos estudantes". (PONTUSCHKA, 2013, p. 439). Com tal realidade do ensino 

o que se pode observar e que os professores fleam muito dependentes do LD. Pesquisas 
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pedagogicas indicam que a maioria se apega ao mesmo como se fosse uma especie de "tabua 

de salvagao", utilizando-o como unico recurso didatico. 

Isso levanta uma questao, sera que o professor esta preparado para realizar uma leitura 

critica a respeito do LD? Essa resposta se tem a partir da realidade na sala de aula. Saviani 

(2008, p. 01 apud FURTADO, 2010, p. 83), diz que "so o livro nao adianta. E preciso 

politicas e acoes que melhorem a formagao dos professores e melhorem suas condigoes de 

trabalho". Ou seja, e preciso investir no professor para que o mesmo possa desempenhar um 

ensino mais eficaz, inclusive em relagao ao LD. O que se quer aqui nao e o que o professor 

negue o livro como recurso didatico ou que passe a contestar tudo o que o mesmo traz, mas 

sim destacar que nao basta apontar ou denunciar supostas "mentiras" presentes no livro 

didatico. Deve-se antes de tudo, refletir constantemente sobre seu uso55. Para isso: 

Uma politica correta [...] e a de considerar o livro didatico como um mero 
instrumento de trabalho, sem condigoes de se sobrepor a individualidade do 
professor que dele se utiliza, mas antes existindo como uma simples 
ferramenta profissional. E dai tirariamos o corolario de que nao ha livros 
bons para maus profissionais, mal preparado ou mal intencionados para a 
dificil tarefa de ensinar. Da mesma maneira como nao podem existir boas ou 
mas teorias cientificas ou processos de aprendizagem, se os profissionais que 
a aplicam nao reunir condigoes para aplica-las, nem conhecimentos sobre 
elas. (PRETI, 1981, p. 54-55). 

Esse papel de reprodutor do LD ira depender da postura do professor em sala de aula e 

da fungao que o mesmo vai atribuir ao livro. Professores descompromissados com o seu papel 

vao simplesmente reproduzir o que o LD propoe, mas essa situagao tem suas excegoes, nem 

todo professor e conivente com tal comportamento, alguns contestam o livro, procuram outros 

recursos, visando proporcionar um conhecimento mais critico e reflexivo aos alunos. O 

principal embate existente na relagao LD e professor e no que concerne a escolha deste 

material (ponto que sera enfatizado em outro momento). O professor tem autonomia para 

modificar essa realidade, Diaz (s/d, p. 620) indica que "o professor e um agente ativo nos 

processos de mediagao e de transformagao entre as propostas deste material e os estudantes. 

Nesta perspectiva, se expressa a autonomia que todo professor possui ao tomar decisoes 

curriculares e pedagogicas em sala de aula". 

Outro agente importante que envolve a discussao do LD e o aluno, em teoria "o sujeito 

pra quem se escreve56". Porem pode-se assinalar que sua participagao nesse debate, em geral, 

5 5 FARM, 1994, apud S1LVA; CARVALHO, 
5 6 SILVA, 2006, p. 68. 
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e muito passiva, pois assim como a maioria dos professores o alunado, em maior parte, 

tambem se prende muito a este recurso, fazendo uso do mesmo como unica referenda no 

processo de ensino aprendizagem. Talvez isso se da pelo fato do LD ser a via mais facil de 

acesso ao conhecimento e que ali o conteudo escolar encontra-se condensado. Talvez a 

principal forma de contestacao do aluno a este material que se possa apontar e quando o 

mesmo o negligencia em relacao aos estudos, sem fazer uso se quer do mesmo como material 

de apoio, que e a real funcao do LD. E devido a essa "devocao" ao livro que diversos autores 

apontam o mesmo como o mecanismo mais eficiente para a eoncretizagao do Curriculo. 

O livro didatico enquanto instrumento auxiliar para pratica do professor e do 
aprendizado do educando. e um simples objeto passivel e maleavel; mas 
quanto a sua constituicao, tem uma dinamica propria, pois nao e isento de 
debate que o anula e o re-constroi, ou seja, responde pela producao do 
ensino. (SILVA. 2006, p. 35). 

O LD serve como dispositivo de legitimagao do discurso do Estado. Essa legitimagao 

se da pelo fato de que "o livro didatico contribui para fonnar uma concepgao de sociedade 

harmonicamente organizada, com fungoes distribuidas e relagoes sociais nao conflitantes (por 

meio de metaforas e conformismo, tais como o papel da abelha em sua colmeia e sua 

conotagao de fungao estavel)", (SILVA, 2006, p. 66). 

Este, por sua vez, como ja apontado anterionnente, serve de mediador aos interesses 

da Elite Capitalista, inclusive na educagao. Assinala-se isso no fato de que grandes 

instituigoes economicas, como o Banco Mundial. influenciam nas propostas curriculares de 

diversos paises, principalmente nos paises em desenvolvimento e essa realidade se aplica ao 

Brasil. Esta entidade recomenda o LD como melhor forma para colocar o curriculo em 

pratica. Cacete (2013, p. 49) afirma que "o Banco Mundial frente as fragilidades e fracassos 

reals de muitas tentativas de refomias-pacotes aconselhava, a luz do pragmatism© e da 

questao economica, o livro texto como via mais facil, rapida e barata para a consecugao do 

curriculo [.. .]". 

O proprio Banco Mundial, a partir de estudos, marca a importancia da biblioteca para 

a realizagao de um ensino-aprendizagem mais eficaz, tendo em vista que este espago pode 

ofertar diversidade e qualidade, mas mesmo assim a referida instituigao aponta o LD como 

principal recurso didatico. 

Segundo Torres (1996) alguns estudos promovidos pelo proprio BM revelam 
a importancia da biblioteca em comparacao com o livro didatico, pois a 
presenca de um so ou de muitos livros determina qualidades muito diferentes 



72 

de ensino e aprendizagem. Apesar disso o livro didatico e nao a biblioteca 

esta em primeiro lugar nas recomendacoes do B M para os paises em 

desenvolvimento. (CACETE. 2013, p. 50). 

Para atender aos interesses dessa elite dominante, representado na figura do Estado e 

dos grandes capitals, os LD apresentam uma estrutura muito generalizada, que, em muitos 

casos, se dlstancia da realidade do aluno e tambem do professor. Esse distandamento pode ser 

assinalado como uma manipulacao sobre o individuo, onde o conhecimento ofertado na 

Escola e limitado. Silva (2006, p. 66) diz que "o vinculo do LD com a realidade consistiria em 

dizer a ideologia dominante para que o discurso intelectual se tornasse autonomo". 

Assim podemos observar que o LD esta envolvido em uma tram a complexa. Apos essa 

explanacao sobre o mesmo sera feito uma abordagem buscando compreender o LD na 

particularidade do contexto educacional brasileiro, analisando as politicas publicas que o 

envolvem e buscando investigar o mesmo como elemento das relacoes de poder na Escola. 

3.2 O LD no contextozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atual do Brasil: um territorio em construcao 

Na decada de 1990 o Brasil, assim como quase todo o mundo, era assolado por uma 

crise que atingia nao so a esfera economica. mas tambem os setores politicos e sociais, isso 

era reflexo de uma crise do sistema Capitalista. O Brasil comecava a viver a era pos-ditadura, 

um tempo em que o pais cresceu economicamente, porem estagnou-se no campo social e o 

que alguns chamam de "O milagre economico". Porem esse crescimento economico trouxe 

consequencias, com os altos investimentos para a expansao economica do pais foram feitos 

altos emprestimos a entidades intemacionais, como o FMI (Fundo Monetario International) e 

o Banco Mundial, com isso a divida externa do Brasil ficou ainda maior5 7. 

Para reinverter essa situacao o governo brasileiro, a partir da gestao do Presidente Jose 

Sarney (1985-1990), desencadeou uma serie de reformas no contexto do pais, inclusive na 

educagao, mas vale salientar que tais reformas eram reflexos das mudangas impostas pelo 

Sistema Capitalista para sua reestruturagao. Ratifica-se isto nas palavras de Cacete (2013, 

p.47): "As reformas educacionais [...] devem ser entendidas no contexto das reformas do 

Estado brasileiro decorrentes das mudangas impostas pelos processos de reestruturagao 

capitalista e globalizagao da economia". 

Em julho de 1998 a divida do Estado brasileiro era de 304 bilhoes de reais e a divida externa atinaia indices de 

212.441 milh5es de dolares. (BOLETIM DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 1998. p. 52 apud PERON1. p. 

47). 
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Estas reformas capitalistas sao advindas desde a decada de 1970 e tinham como 

necessidade o aprimoramento das fungoes e praticas do Estado no setor economico, no 

funcionamento da sociedade e seus mecanismos de regulagao. Essas reformas seguiam a 

ideologia neoliberal, na qual se estabelece o Estado mlnimo e a soberania da logica do 

mercado (CACETE, 2013). Mas, segundo Harvey (1989) essa intervengao minima nao se 

efetivou, pois o Estado por meio de suas politicas publicas foi quem favoreceu o reerguimento 

do Capitalismo. 

Contudo, e importante frisarmos que o Estado minimo proposto e minimo 
apenas para as politicas sociais [...], pois na realidade, o Estado e maximo 
para o capital, porque, alem de ser chamado a regular as atividades do capital 
corporative, no interesse da nagao, tem ainda de criar um "bom clima de 
negocios", para atrair o capital financeiro transnacional e conter (por meios 
distintos dos controles de cambio) a fuga de capital para "pastagens" mais 
verdes e lucrativas. (PERONJ, 2003, p. 33). 

Essa intervengao "maxima" do Estado tambem foi aplicada a realidade brasileira, 

tendo uma maior enfase no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC, 1995-2003). Para 

reverter a crise capitalista o entao presidente propos uma reforma do Estado brasileiro, que 

tinha como objetivo fortalecer a governabilidade estatal por meio de uma "transigao 

programada de um tipo de administragao publica, burocratica, rigida e ineftciente, voltada pra 

si propria e para o controle interno, para uma administragao publica gerencial, flexivel e 

eftciente, voltada para o atendimento da cidadania". (BRASIL, 1995, p. 12 apud PERON1, 

2003, p. 59). 

Esse contexto de reforma do Estado ocasionou no campo educacional uma serie de 

medidas na forma de agoes e propostas fundamentadas a partir da Lei de Diretrizes e bases da 

Educagao Nacional (LDBEN, 9.394/96). Faziam parte desta conjuntura os Parametros 

Curriculares Nacionais (PCN), para o Ensino Fundamental e Medio, as Diretrizes Curriculares 

para a formagao de professores em nivel superior, Sistema Nacional de Avaliagao expresso 

pelo Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM), Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE), Coordenagao de aperfeigoamento de Pessoal de Nivel Superior 

(CAPES) e o Piano Nacional de Avaliagao dos Livros Didaticos (PNLD) que e um dos 

alvos de discussao desse terceiro capitulo, (CACETE, 2013). 

Mas vale salientar que o PNLD (um dos nossos alvos de discussao) foi criado no Governo de Jose Sarney, este 

estava inserido em um processo de redemocratizacao da Escola. Mas no governo FHC, nesse contexto de 

reforma do Estado, ocorre um aprofundamento deste projeto educacional. 
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Com isso a educagao volta a ter enfase na sociedade e a Escola torna-se centro dos 

debates educacionais. "Os anos noventa, todavia, a trazem para o centro do debate sobre a 

educacao, ressignificando o sentido de uma reflexao sobre sua funcao politica e social na 

formagao da cidadania59". A organizagao dessas politicas publicas se deu a partir de 

orientagoes de grandes capitals como o Banco Mundial, que orientavam para uma 

padronizagao dos curriculos. Assim Cacete (2013, p.48), afirma que "a centralidade do Estado 

tem se expressado pelo controle tecnico sobre a Escola envolvendo decisdes acerca da 

selegao, organizagao e avaliagao dos eonteudos da aprendizagem60". 

Nesse contexto de redefinigao do Estado, que consequentemente atingiu o setor 

educacional, o LD, como um dos agentes que compoem a cultura escolar, tambem ganhou 

destaque nesse setor. O mesmo, como aqui ja mencionado, servia como um importante 

instrumento de reprodugao ideologica estatal, com essa reforma do Estado brasileiro o LD 

veio a calhar para a propagagao das ideias desencadeadas por tais mudangas. Assim 

aumentaram-se os investimentos sobre o mesmo, as politicas publicas voltadas para ele, como 

tambem as discussoes sobre o livro. De acordo com Correa: 

[...] a relagao entre livro escolar e escolarizagao perm item pensar na 
possibilidade de uma aproximacao maior do ponto de vista historico acerca 
da circulacao de ideias sobre o que a Escola deveria transmitir/ensinar e, ao 
mesmo tempo saber qual concepcao educativa estaria permeando a proposta 
de formagao dos sujeitos escolares. (2000, p. 13, apud FERREIRA, 2012, p. 
28). 

Essa importancia do LD, como um dispositivo do Estado pode ser comprovada por 

meio dos dados estatisticos, apresentados pelo PNLD. Nota-se que a cada ano vem 

aumentando cada vez mais o repasse dos investimentos com livros para uso didatico. Segundo 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), em 2009 foram adquiridos para 

a Escola basica um numero de 114,8 milhoes de LD, que significava um investimento de R$ 

622,3 milhoes, ja para o ano de 2014 foi investido um montante de R$l.212.945.072,10 na 

compra de novos exemplares para atender as modalidades do Ensino Fundamental e Medio, 

como pode ser conferido na tabela a seguir. 

VIEIRA, 2009, p. 129. 
! CACETE, 2013, p. 48. 
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Tabela 1: DistribuicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de LD. 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ENSINO 

MEDIO 

T O T A L 

Investimento RS879.828.144, 04 RS333.116.928,06 R$l. 212.945.072,3 0 

Alunos atendidos 23,452.834 7.649.794 31.102.628 

Escolas 

beneficiadas 97.581 19.243 116.824 

Livro s 

distribuidos 103.229.007 34.629.051 137.858.058 
Fonte: Organizada pela autora a partir de dados do PNLD 

E fato que analisando a realidade brasileira onde o sistema educacional publico, 

segundo o INEP, consta com um mimero de 45. 270. 710 alunos, o total de livros distribuidos 

ainda e insuficiente para atender esta demanda. Mas a evolucao desta distribuicao de 

exemplares mostra que a situacao esta se modificando e isso representa um reflexo da 

importancia do LD em sala de aula, independentemente de com qual fmalidade ele seja 

utilizado. 

Para se ter um maior entendimento de como o LD influencia e se torna objeto de 

disputa das relacoes de poder faz-se necessario compreende-lo nao so o livro pelo livro, mas 

tambem as politicas publicas destinadas ao mesmo. No Brasil o principal programa voltado 

para o desenvolvimento do LD e o PNLD. Tendo em vista que diferentes elementos atuam 

sobre este programa e que mesmo desempenha papel importante no contexto escolar. sera 

feito agora uma discussao buscando entende-lo em todo o seu processo, procurando analisar 

sua defmicao, metodologias, objetivos e as relagoes de poder que interferem sobre ele. 

3.3 As politicas publicas voltadas para o L D no Brasil: breve historico 

Segundo Silva (2006) o Estado brasileiro comecou a intervir no LD no ano de 1938, 

no Governo denominado de Estado Novo do entao Presidente Getulio Vargas. Mas os dados 

anunciados pelo FNDE contrastam com essa data e aponta ja no ano de 1929, no governo de 

Washington Luis (1926-1930), uma intervengao estatal no LD. Nesse decorrente ano foi 

criado o Instituto Nacional do Livro (INL), que tlnha a fungao de legislar sobre as politicas do 
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LD buscando legitimar o livro nacional61. Porem, mais uma vez os dados sao contraditorios, 

pois a Fundacao Getulio Vargas afirma que o 1NL foi criado em dezembro de 193762. 

Mas contradigoes a parte foi no ano de 1938 que a discussao sobre as politicas do LD 

ganharam maior enfase no cenario nacional com a criacao do decreto-lei 1006/38, primeira lei 

que regulamentava o regimento do referido objeto. A citada lei foi promulgada no ano dia 30 

de dezembro de 1938 na qual "estabelece as condicoes de produgao, importagao e utilizagao 

do livro didatico6"5", a mesma enunciava que: 

Art. 1 0 E livre, no pais, a produgao ou a importagao de livros didaticos. 
Art. 2° Para os efeitos da presente lei, sao considerados livros didaticos os 
compendios e os livros de leitura de classe, 
§ 1° Compendios sao os livros que exponham, total ou parcialmente, a 
materia das disciplinas constantes dos program as escolares. 
§ 2° Livros de leitura se classe sao os livros usados para leitura dos alunos 
em aula. 

Art. 3° A partir de 1 de Janeiro de 1940. os livros didaticos que nao tiverem 
tido autorizagao previa, concedida pelo Ministerio da Educacao, nos termos 
desta lei, nao poderao ser adotados no ensino das escolas preprimarias, 
primarias, normais, profissionais e secundarias, em toda a Republica, 
(BRASIL, 1938, p.01). 

A partir da promulgagao desta lei os LD passaram a ser produzidos sobre a influencia 

do Estado, consequentemente, atendendo aos interesses e demandas do mesmo. O decreto de 

lei 1006/38 tambem instituiu a Comissao Nacional do Livro Didatico (CNLD), que era um 

orgao oficial que regularizava a produgao e distribuigao do LD no Brasil. De acordo com 

Silva (2006) o decreto de lei 1006/38 fez-se vigente ate o ano de 1945, quando a presidencia 

da Republica fora assumida interinamente pelo chefe do poder Judiciario Jose Linhares 

(1945-1946). O mesmo institui um novo decreto de lei voltado para o LD, era o decreto-lei 

8.460, que na verdade era apenas uma ratificagao da primeira, sendo acrescidos apenas alguns 

artigos e paragrafos onde vale apenas ressalvar o Art. 5° que instituta que: 

Os poderes publicos nao poderao determinar a obrigatoriedade de adogao de 
um so livro ou de certos e determinados livros para cada grau ou ramo de 
ensino nem estabelecer preferencia entre os livros didaticos de uso 
autorizado, sendo livre aos professores de ensino primario, secundario, 
normal e profissional a escolha de livros para uso dos alunos, uma vez que 
constem da relacao oficial das obras de uso autorizado. (BRASIL, 1945) 

6 1 FNDE 
6 2 Para mais inform agoes acessar: <hrrp://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVara:asl/anos37-

45/EducacaoCulturaPropagandaaNL >. 
6 3 Decreto de Lei n° 1.006, (BRASIL, 1938). 
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Como podemos ver por meio do Art. 5° esse novo decreto traz uma mudanga, que e a 

restrigao da escolha do LD feita pelo professor, porem tal escolha tinha que se da 

entre os exemplares indicados pelo Estado, assim o mesmo continuava a determinar o que ia 

para as salas de aulas. Essas politicas publicas do LD manteve-se sem modificacSes juridico-

administrativos significativas ate meados da decada de 1960. Em 25 de abril de 1961 o 

Presidente Janio Quadros por meio do decreto 50.849 transfere para o governo federal o 

encargo de fmanciamento do livro escolar, que seria realizado por intermedio do Banco do 

Brasil, visando com tal proposta obter um maior rendimento e qualificagao do LD, como pode 

ser evidenciado no Art. 1° da referida lei, na qual "o Banco do Brasil S.A. financiara a 

produgao de livros didaticos, visando estimular seu aperfeigoamento e a reduzir seu prego de 

venda". Ficando clara a sociedade entre Estado e entidades capitalistas no setor educacional. 

Apos isso as politicas publicas voltadas ao LD so vao ter mudangas no ano de 1966, 

periodo em que o Brasil ja vivia as sombras do regime militar. Neste ano foi criado, por meio 

da associagao entre o Ministerio da Educagao (MEC) e a Agenda Norte-Americana para o 

Desenvolvimento Internaeional (USA1D) 6 4 , a Comissao do Livro Tecnico e Livro Didatico 

(Colted). Tal orgao tinha a fungao de coordenar a produgao. edigao e distribuicao do LD, com 

o intuito de assegurar que estes recursos nao fossem utilizados contra o regime ditatorial. Este 

programa teve continuidade ate 1971, quando o INL assumiu as fungoes administrativas e de 

gerenciamento destinadas a esses tipos de livros, este orgao comegou a desenvolver o Plifed, 

Programa do Livro Didatico para o Ensino Fundamental, (FNDE). 

Nessa epoca o acordo firmado entre o MEC e a USAJD ja havia terminado, entao para 

a efetivagao do Plifed foi preciso haver uma contrapartida fmanceira para o Fundo do Livro 

Didatico por parte das Unidades Federativas. Em 1976 o INL e extinto, entao foi criado a 

Fundagao Nacional do Material Escolar (Fename), que assumiu o Programa do Livro 

Didatico. Os recursos provinham do 1;N1)1:!: e da contrapartida dos estados. porem era 

insuficiente para atender a demanda, para solucionar tal problema um bom numero das 

escolas municipals foram excluidas do programa. Ja com os sinais de enfraquecimento da 

Ditadura Militar em 1983 a Fename foi substituida pela Fundagao de Assistencia ao Estudante 

(FAE), esta, por sua vez, propos a participagao dos docentes nas escolhas dos livros e a 

Os Estados Unidos como superpotencia do Sistema Capitalista, agia ativamente na politica de outros paises, 

fazendo isso por intermedio de orgaos como a USAID. 
6 5 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao (FNDE), autarquia federal criada pela Lei n° 5.537, de 21 

de novembro de 1968, e alterada pelo Decreto-Lei n° 872, de 15 de setembro de 1969, e responsavel pela 

execucao de politicas educacionais do Ministerio da Educacao (MEC). (FNDE). 
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ampliagao do programa, abrangendo todas as series do ensino fundamental, (FNDE). A FAE 

permanece ativa ate 1985, mais precisamente ate o fim do regime militar. 

Em 1985 comeca-se a si viver em um contexto pos-ditadura, com isso passa acontecer 

no Brasil um processo de redemoeratizacao66 que abrange diversas esferas da sociedade, 

inclusive o setor educacional, que atinge tambem o LD. Este nao tinha como ficar de fora 

desse processo, ja que traz em sua estrutura o reflexo das mudangas politicas, economicas e 

sociais da sociedade, pois como fala Batista (1999, p. 566 apud FERREIRA, 2012, p. 35) 

"[. . . ] o livro escolar e um campo por excelencia da ideologia e das lutas simbolicas e revel a 

sempre, pelas suas escolhas, um vies, um ponto de vista parcial e comprometido sobre a 

sociedade, sobre seu passado, presente e future''. O LD vinha a contribuir para essas novas 

transformagoes, Lopes (2008, p. 154) fala que: 

Torna-se mais proficuo compreender os livros didaticos como produtores de 

sentidos nas politicas curriculares, pois a produgao deles faz parte do 

processo de (re) contextualizacao dessas politicas. Discursos hibridos 
presentes nos livros estabelecem novos sentidos, significados e relagoes 

nessa complexa rede que se forma, expressando uma "nova" rede de 

mudanga. 

Nesse contexto de redemocratizagao foi criado, por intermedio da lei 91.542 de 19 de 

agosto de 1985, o Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD), instituido no mesmo ano no 

Governo de Jose Samey. A referida lei enunciava que: "Art. 1°. Fica instituido o Programa 

Nacional do Livro Didatico, com a finalidade de distribuir livros escolares aos estudantes 

matriculados nas escolas publicas de 1° Grau" (BRASIL, 1985). Tal programa tem como 

principal objetivo "subsidiar o trabalho pedagogico dos professores por meio da distribuigao 

de colegoes de livros didaticos aos alunos da educagao basica. (MINISTERIO DA 

EDUCACAO, 2013)"'. 

0 PNLD e o programa mais antigo destinado a distribuigao de obras didaticas aos 

estudantes, foi criado em 1985, mas teve alteragoes feitas de acordo com as necessidades que 

se apresentavam. Atualmente e voltado a educacao basica brasileira e hoje e regido pelo 

FNDE e o MEC e e executado em ciclos trienais alternados67. Este como parte do sistema 

educacional tambem nao esta de fora das relagoes de poder na Escola e e isso que se buscara 

anallsar a seguir. 

Como ja visto no Capitulo I . 

FNDE 
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3.4 O PNLD e o LD nas relacoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA poder da Escola 

Assim como LD o PNLD tambem e uma das variaveis que compoem o territorio 

escolar. o mesmo influencia e e influenciado pelo mesmo, e e objeto de interesses de outros 

agentes, como o Estado. O PNLD e uma forma desta entidade regulamentar o que vai para o 

LD, buscando sempre sua adequagao ao Curriculo Oficial, os criterios do programa atendem 

as demandas e ao discurso estatal. Lopes (2008, p. 152) diz que "a tentativa de influenciar a 

produgao dos livros didaticos e decorrente da atuagao dos mesmos como um desses 

mecanismos simbolicos de legitimagao dos discursos e de limitagao das leituras possiveis do 

cumculo". 

A prova disso e que os eonteudos que estao expressos nas obras didaticas que sao 

entregues as unidades escolares do ensino basico estao inteiramente relacionadas com as 

propostas dos PCN, e tanto que o PNLD coloca como criterio para a aprovagao de LD a sua 

adequagao aos Parametros Curriculares, procurando assim manter um controle sobre o que e 

produzido na Escola. Lopes (op. cif, p. 152) em referenda a Ball (1994) articula que "os 

autores das definigSes textuais das politicas nao podem controlar todos os sentidos do que 

sera lido, mas desenvolvem mecanismos para limitar as possibilidades de leitura". 

Os LD que contemplam essas exigencias do Estado e que vao para o Guia do Livro 

Didatico, esta avaliagao e feita por um conjunto de docentes universitarios selecionados pela 

Universidade responsavel pela avaliagao. Depois dessa etapa cabe a Escola fazer a escolha 

dos livros que serao utilizados, tendo por tras de todo esse processo uma trarna de interesses, 

um jogo de poder. Mas em que incide esse Guia do Livro Didatico? 

O Guia do Livro Didatico constitui-se em um documento, elaborado a partir 
da implementagao do PNLD (Programa Nacional do Livro Didatico), 
financiado pelo MEC, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educagao, em que sao disponibilizados espagos para a disposigao de sintese 
de obras (livros didaticos) analisadas, por especialistas em cada area 
especifica [...] e sua respectiva classificagao, consoante a seguinte 
classificagao: "recomendado com distingao", "recomendado" e 
"recomendado com ressalvas". (SILVA e CARVALHO, s/d, s/p). 

Ou seja, o Guia do Livro didatico e uma especie de catalogo. que apresenta os livros 

que sao aprovados pela comissao avaliadora do PNLD para a sua utilizagao nas escolas. 

Assinala-se que os livros recomendados sao aqueles que mais se enquadram dentro das 

demandas e interesses do Estado. Segundo o referido documento "as colegoes que compoem o 

Guia tem, entre suas caracteristicas basicas, a preocupagao com a forma integral dos alunos, 
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buscando aliar aos eonteudos didaticos elementos para o debate e a refiexao, contribuindo 

para a formagao cidada do aluno". (GUIA DOS LIVROS DIDATICOS, BRASIL, 2013, p. 

10). 

Apos a avaliagao das obras o MEC publica o Guia de Livros Didaticos com resenhas 

das colegoes aprovadas, estas apontam os limites e possibilidades de cada obra68. O guia e 

encaminhado as escolas, onde os professores fazem a escolha daquele livro que mais eonvem, 

ja que segundo o FNDE "o livro didatico deve ser adequado ao projeto politico-pedagogico da 

escola; ao aluno e professor; e a realidade sociocultural das instituigoes". 

O PNLD trouxe mudangas significativas referentes as politicas do LD como "a 

indicagao do livro didatico pelo professor; a aquisigao apenas de livros reutilizaveis, a 

excegao daqueles destinados a Educagao Infantil; o fim da participagao financeira dos estados 

e a aquisigao dos livros com recursos federals", (ZUNIGA, 2007, p. 14). Sugerindo assim 

uma gestae democratica. mas apesar das mudangas muitas coisas permaneceram, uma delas e, 

por assim dizer, a autonomia limitada do professor, ja que assim como foi no ano de 1945, o 

mesmo so pode escolher aqueles livros que estao inseridos no guia, que foram previamente 

aprovados pelo orgao de avaliagao, no caso o PNLD. 

Outra questao que tambem permanece e a da valorizagao do LD como uma mercadoria 

e, diga-se de passagem, uma mercadoria rentavel. O mercado destes livros tem se exposto 

como um campo bem lucrative, tendo em vista que e uma produgao em massa para atender o 

cliente, neste caso o FNDE/MEC, que represents o Estado. Essa oportunidade de lucro gera 

uma certa disputa entre as editoras. Furtado (2010, p.94), assinala que "as editoras aumentam 

sua produgao, geram lucro e tem acumulo de capital durante os tres anos do programa. A 

Educagao contribui, entao. para que a base da economia esteja diretamente relacionada as 

empresas privadas". O PNLD esta relacionado aos interesses do Estado Capitalista. 

Para veneer a disputa as editoras tem que atenderem aos criterios exigidos pelo PNLD. 

A comissao, formada por profissionais de cada area, avalia as propostas, posterionnente, as 

editoras escolhidas que vao para o Guia do Livro Didatico tentam conquistar o novo cliente. o 

professor. "Entao e preciso atender esta clientela de modo que este produto seja aprovado na 

Escola, visando confeccionar o melhor livro, esta demanda garantira o comercio nos proximos 

tres anos nesta empresa editorial escolhida", (FURTADO, 2010, p. 87). Gerando assim, desde 

o com ego. mais conflitos dentro do territorio escolar. Tal situagao gera uma outra questao, 

sera que o professor esta apto para realizar tal escolha? 

6 8 FNDE 
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O Governo Federal destaca como necessaria a participagao do professor na 
selecao dos livros didaticos; porem esta escolha pode estar condicionada 
pelo investimento na sua formagao para que o professor possa estar 
qualificado para discernir, entre os livros disponiveis. o livro didatico a ser 
adotado na escola, em conjunto com equipe pedagogico-administrativa 
(Idem, 2010, p,93). 

Os LD sao produzidos por entidades privadas e avaliadas por professores do ensino 

superior, que tem experiencia com o ensino basico, mas nao fazem parte do mesmo, sem falar 

que o Brasil e um pais de diversidades, entao, sera que estas obras atendem as necessidades 

pedagogicas, politicas e sociais de cada lugar? E sera que os professores desses lugares estao 

aptos para fazerem essa leitura critica do que se apresenta nos guias? As respostas irao 

depender de cada Escola, de cada realidade, mas sabe-se que, a partir das consideracoes de 

Furtado, para se ter livros de qualidade em sala de aula e tambem uma educacao eficaz, e 

preciso investimentos em todo o sistema educacional, desde a aquisigao de recursos didaticos 

ate a formagao do professor. Mas mesmo sem preparagao ou nao cabe ao educador, 

juntamente com outros setores da Escola. fazer tal escolha, a partir dai aparecem novos 

dilemas. 

Primeiro, o guia ja e uma especie de pre-selegao dos LD, feita por aqueles que 

dominam e que contem o que Ihes interessam. AH ja vai um nurnero reduzido de propostas 

didatico-pedagogicas, limitando e controlando o professor no seu processo de escolha. 

Segundo, a partir desse guia os professores escolhem duas colegoes. A partir das opgoes feitas 

pelos docentes o Estado faz uma licitagao com as editoras, onde vence quem oferecer o menor 

custo. Se caso essas editoras escolhidas nao vencerem os processos licitatorios, o que vai para 

as Escolas sao as obras da editora que apresentar a melhor proposta de custo beneficio para o 

Estado. Pois como afirma Furtado (2010, p. 97), '"no contexto economico, o livro refere-se a 

uma mercadoria submetida as leis de mercado, visto que no momento de negociagao do 

MEC/FNDE entre as duas editoras escolhidas pelas escolas, a avaliagao pedagogica realizada 

deixa de ser considerada". 

Com isso, sera que realmente e a melhor proposta de LD que vai para o ambiente 

escolar? Sera que os livros que sao escolhidos sao condizentes com. a proposta pedagogica da 

Escola e com a realidade a qual esta inserida? Furtado (op. cit., p. 87), responde a estas 

indagagoes dizendo que "e neste momento que deveria ser priorizado o melhor livro, usar as 

resenhas propostas no Guia do Livro Didatico, porem o que acontece e a compra do livro mais 

barato". Nao pretende-se aqui fazer acusagoes, mas sim apresentar questoes que tornam-se 
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importantes para o processo educacional, abrindo espacos na Escola para o desenrolar destas 

discussoes. 

Enfim, sao muitas as questoes que norteiam os LD e essas se refletem nas suas 

politicas publicas e no seu uso, pois o mesmo e um recurso pertinente para a manutencao do 

poder, Lopes (2008, p. 159), fala que "o livro didatico e um dos mecanismos simbolicos que 

veiculam e legitimam os discursos oficiais- e e mecanismo com poder significativo nas 

escolas". Entretanto o LD tambem pode-se apresentar como importante elemento para a 

contestacao desses poderes, dependendo de quais fungoes o professor ira-lo atribuir. Destarte 

tanto o PNLD como o LD se apresentam como algumas das varaveis que balizam os conflitos 

existentes no territorio escolar. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Durante a realizacao desta pesquisa procuramos analisar quest5es pertinentes a Escola, 

tendo em vista refletir sobre as relacoes de poder que se estabelecem neste espago. A Escola 

nao e um espago isolado, ela esta inserida em um contexto mais amplo. Como parte desse 

contexto, ela traz em sua conjuntura reflexos de um jogo de interesses, sejam eles politicos, 

economicos ou sociais. 

Como refletimos ao longo do texto, esta instituigao, que e uma das principais 

instituigoes responsaveis pela socializagao dos individuos, torna-se um importante aparelho de 

reprodugao ideologica, pois e, principalmente, atraves dela que aqueles que exercem o poder 

buscam reproduzir seus discursos, valores, ideias e comportamentos. Essa manipulagao ocorre 

por meio de elementos que se apresentam na Escola como o curriculo, sua propria estrutura 

fisica, as regras que regem o seu funcionamento, entre outros. E por meio destes, que os 

alunos sao preparados para a sua insergao nas relagoes sociais de produgao de acordo com 

suas regras e preceitos. 

Emanamos que o saber constitui em um importante dispositivo para o 

desenvolvimento do poder, pois por meio das consideragoes de Foucault vimos que o poder 

nao se tem, se exerce e o saber torna-se estrategia fundamental para esse exercer. Por isso e 

conveniente controlar e determinar o conhecimento que se e produzido e transmitido na 

Escola, uma sociedade bem educada, que tenha acesso aos saberes, que seja informada, nao 

sera conivente com os interesses de uma classe que Ihes e alheia. 

Mas tambem constatamos que alem de ser um dispositivo de reprodugao ideologica, 

ao mesmo tempo a Escola se configura como um espago de resistencia a estas ideologias que 

se tentam impor. Pois a mesma e um espago composto por multiplas variaveis, onde diversos 

sujeitos e elementos coexistem em uma. relagao conflituosa. Esses conflitos sao a base das 

relagoes de poder que se instalam na Escola, pois, como foram abordadas as varias vertentes 

destas relagoes buscam a sobreposigao de seus interesses, visando atender as suas demandas. 

Apontarnos que a partir destas relagoes de poder, a Escola pode ser entendida como 

um espago territoriaL tendo em vista que a mesma e permeada por conflitos, gerados pelos 

interesses dos diversos sujeitos que a compoem e que o territorio consiste em um espago 

defmido por estas relagoes. Alem disso, o territorio nao compreende somente a estrutura fisica 

do espago ocupado, mas tambem as fungoes e sentidos que Ihe sao atribuidos. Compreender 

como essas relagoes de poder ocorrem e entender como o poder age sobre os individuos 

sociais. 
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A partir desta perspectiva da Escola como territorio assinalamos que o LD, como um 

dos elementos que a constitui, tambem esta presente no meio dessas disputas, o mesmo traz 

em suas paginas o que convem ser ensinado. Este apresenta-se como recurso mais viavel para 

a consolidacao do curriculo, que carxega muitos interesses. Por meio das reflexoes feitas 

observamos que o mesmo tem se tornado o principal recurso didatico utilizado em sala de 

aula, quando muitas vezes o unico, favorecendo ainda mais a consolidacao dos interesses que 

neles estao embutidos, transformando a educagao escolar num sistema de simples reproducao, 

sem o desenvolvimento de uma postura critica por parte dos educandos. 

Essa dependencia ao LD pode ser marcada como reflexo de uma realidade maior, a 

desvalorizagao do setor educacional por parte do Estado, que por sua vez, como assinalado, 

representa os interesses da elite capitalista. Entre elas podemos citar as condicoes de trabalho 

dos professores, que em geral tem altas cargas horarias, a falta de recursos didaticos e 

financeiros, a formagao de professores, entre outros. Mesmo com esses fatores incidindo 

como obstaculos para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem nao podemos isentar os 

docentes de suas responsabilidades, pois o LD esta sim carregado de interesses, mas eles so 

irao se efetivar na Escola dependendo da postura que este profissional adotar em sala de aula. 

Em virtude dessa importancia conferida ao LD, notou-se que as politicas publicas 

destinadas ao mesmo ganharam enfase nos ultimos anos, principalmente no que concerne ao 

PNLD, que foi criado no ano de 1985 e e vigente ate hoje, na buscando adaptar-se as 

demandas educacionais criadas ao longo dos anos. A quantidade de exemplares repassados 

para educagao basica tem aumentado constantemente, intensificaram-se os processos 

avaliativos sobre estes verificando, sobretudo, a sua adequagao aos interesses estatais. 

Entretanto, muita coisa precisa ser mudada, esse criterio de avaliagao e um, outra coisa 

tambem seria o prevalecimento da logica de mercado na aquisigao dos LD, pois como falam 

diversos estudiosos da area educacional, quase sempre sao adquiridos os livros mais baratos, 

que as vezes nao sao de qualidade. 

Nao queremos aqui fazer acusagoes, apontando culpados pelos problemas que 

envolvem a Escola, mas sim refletir sobre questoes que sao importantes para a formagao desta 

instituigao. Esse trabalho provem da necessidade de se pensar era uma Escola realmente 

democratica e que forme individuos criticos e atuantes na Sociedade ao inves de somente 

seres subservientes ao poder, analisando como as diferentes demandas impostas pelos grupos 

sociais influenciam no discurso escolar. Para isso buscamos entende-la nao somente em um 

fenomeno isolado, mas em toda sua complexidade. 
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Vale ressaltar que nao pretende-se aqui apontar solucoes para resolver tais questoes, 

ate por que seria pretensioso de nossa parte acreditar que seria possivel em uma monografia 

reverter essa situacao da Escola, que se prolonga desde sua origem. O que se almeja e que 

com nossas reflexoes abram-se caminhos para novas discussoes que permitam o pensar de 

uma Escola ativa, justa e excetua de interesses, propondo novas questoes ao inves de 

responde-las. Deste modo a reflexao aqui proposta, que por enquanto finalizamos, nao se 

encerra aqui, sendo apenas um encaminhamento para refietirmos a Escola a partir das relagoes 

de poder, uma vez que a compreensao das mesmas pode se tornar elemento libertador para 

grupos prejudicados nas relacoes de poder desiguais inerentes a esse espago. 
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