
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

CURSO LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

RACISMO, AFRO-DESCENDENCIA 

E A IMPORTANCE DA LEI 10639/03 

ADENICE GUILHERME DOS SANTOS 

CAJAZEIRAS 

2007 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

CURSO LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

RACISMO, AFRO-DESCENDENCIA 

E A IMPORTANCIA DA LEI 10639/03 

ADENICE GUILHERME DOS SANTOS 

CAJAZEIRAS 

2007 



ADENICE GUILHERME DOS SANTOS 

Trabalho monografico apresentado 

ao curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), como exigencia 

parcial para obtencao do titulo de 

licenciada em Pedagogia com 

habilitagao em Docencia nas Series 

Iniciais do Ensino Fundamental, sob 

orientacao da prof3 MS. Maria 

Gerlaine Belchior Amaral. 

CAJAZEIRAS -2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENICE GUILHERME DOS SANTOS 

RACISMO, AFRO-DESCENDENCIA 

E A IMPORTANCIA DA LEI 10639/ 03 

Monografia aprovada em 

Ufa/ nflzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homiUP MMin*  

Orientadora J Professora Mestra em educagao pela UFC Maria Gerlaine 

Belchior Amaral 

Cajazeiras- 2007 



Epoca triste a nossa, 
mais facil quebrar um atomo do que urn preconceito. 

Albert Einstein 



IN MEMORIA 

Ao meu primo Junior. 
Negro, 18 anos, orfao, 

Assassinado no dia 03 de setembro de 2007 
Numa faveia do Recife, PE 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Deus por tudo e por todos; 

A Nossa Senhora Aparecida; 

A minha Mae, Mariza Telles dos Santos - a Miga; 

A minha familia, em especial: Mariza, Solon, Nilsa, Nilzinha, Dilda, Deda e 

Erick Vitor; 

Aos professores e professoras agentes da minha formagao academica em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

especial; minha Mae que me alfabetrzou, a Tata, que me ensinou a ler e a 

Gerlaine Betchior (parafraseando Ziraldo) a Professora Matuquinha que me 

ensinou a escrever; 

Aos meus colegas, mas principalmente ao Fernando Araujo por ser negro e 

como toda a juventude negra deste pais precisar lutar para ter direito a ter 

direitos; 

As criancas e adolescentes que ja estudaram comigo e ao 5° ano da EPMC 

em especial a Paloma uma crianca negra vitima do preconceito racial e da 

discnminacao na sala de aula, 

As Irmas Missionarias Carmelitas e a Maria do Ceu, Terezinha, Fabiana e 

FrancinaWa. 

A Escola Profissional Monte Carmelo, meu ambiente de trabalho e campo 

de estagio. 

As criancas e adolescentes do grupo SAC1 (Sou Afro Com Identidade), 

principals agentes deste trabalho. 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho monografico e uma exigencia do curso Licenciatura Plena em 

Pedagogia dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Universidade Federal de Campina Grande. Tecemos reflexdes 

sobre a Lei 10639/03 que altera a LDB (Let de Diretrizes e Bases da Educacao) 

tornando obrigatorio o Ensino de Historia e Cultura Africana e Afro-brasileira. A 

pesquisa registrada nesta monografia foi desenvolvida na Escola Profissional 

Monte Carmelo em Cajazeiras- PB, no periodo de outubro de 2006 a setembro 

de 2007. Teve como objetivos discutir o preconceito racial para com o africano 

e afro-descendentes presente na sociedade, em particular na escola; identificar 

o preconceito e a discriminagao racial expressos nas relacoes dos agentes 

educativos da escote; identificar aspectos implititos e exp/icitos vincufados ao 

preconceito racial e ainda analisar a importancia da lei 10639/03 no curriculo, 

entendendo este como objeto de construcao social. O interesse em discutir as 

relacoes etnico - raciais deu-se devido ao processo de resgate / construcao da 

identidade negra, e de inclusao deste grupo nos debates e politicas da 

Universidade e do curriculo escolar. E ainda, em vista de uma nova concepcao 

de sociedade inclusiva que esta sendo gestada no inicio deste milenio. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa bibliografica e a pesquisa-acao ambas 

com carater quati-qualitativo.Os instrumentos de coteta de dados foram a 

observacao participante, questionarios, entrevistas e grupo focal. Contribuir-se-

a com esse trabalho no ambito da universidade e da escola, com a quebra do 

silencio sobre as praticas e as atitudes racistas e discriminatorias para com 

criancas e adolescentes negros e negras, com a criagao de urn espaco para 

que essas criancas e adolescentes possam se expressar com liberdade e 

respeito, com o levantamento de questoes reflexivas referentes a esta 

problematical com a producao teorica sobre o racismo, identidades e relacoes 

etnico-racias e com a desmistificacao de ideologias curriculares andro-

eurocentricas nas concepcoes historicas que sao pressupostos a implantagao 

da Lei 10639/03 no curriculo escolar. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Epoca triste a nossa, 

mais facil quebrar urn atomo do que o preconceito." 

Albert Einstein 

Este trabalho monografico e uma exigencia do curso de formacao de 

professores/as,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Federal de 

Campina Grande. Teceremos reflexoes sobre a Lei 10.639/03 que altera a LDB 

(Lei de Diretrizes e Base da Educacao), tomando obrigatbrio o ensino de Hist6ria 

e CuRura Africana e Afro-brasileira. A pesquisa registrada nesta monografia foi 

desenvolvida na Escola Professional Monte Carmelo em Cajazeiras-PB no periodo 

de outubro de 2006 a setembro de 2007. 

Constitui -se como a reflexao critica sobre a pratica pedagogica como sugere 

Paulo Freire1. Para ete a pratica docente critica, implicante do pensar certo, 

envolve o movimento dinamico, dialetico, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. E 

acrescenta; e fundamental que o aprendiz de educador assuma que o pensar 

certo que supera o ingenuo tern que ser produzido pelo proprio aprendiz em 

comunhao com o professor formador. 

Objetivamos discutir a questao do preconceito racial para com os africanos/as e 

afro-descendentes presente na sociedade, em particular na escola; identiftcar o 

preconceito e a discnminacao racial, expressos nas relacoes entre agentes 

educativos da escola; identificar aspectos implicitos e explfcitos vinculados ao 

preconceito racial na linguagem oral e escrita, na comunicacao visual nos livros e 

materials didaticos, e ainda, anaiisar a imporfJncia da Lei 10.639/03 no curriculo, 

para a superagao do preconceito na escola. 

0 interesse em discutir racismo, preconceito, discriminacao, esteriotipo e afro-

descendencia, de modo especifico no Brasil, da-se devido ao processo de 

resgate/construgao da identidade negra, ap6s a historia de escravidao e 

1 Pedagogia da Autonomia, 2002. yN'Vu?S!C.,J,D*Z FEDERAL 

D£ CAMPINA GR/.NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE F0RMAQAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PR0FESS0RES 

BIBLlOTECA SET0RIAL 
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consequentemente de marginalizacao pelo preconceito e pela discriminacao com 

que foram e sao tratados os africanos/as e afro-brasiieiros. 

E ainda, em vista de uma nova concepcao de sociedade que esta sendo gestada 

no inicio deste miienio. Esta nao se da apenas atraves de grandes movimentos 

nacionais, lutas e manifestos como outrora, mas muito mais pelo aprofundamento 

de estudos e reflexoes referentes aos grupos desfavorecidos e desrespeitados 

socialmente, ou seja por meio do conhecimento. 

A sociedade pos-moderna caracteriza-se pela comunicacao planetaria, pelo 

subjetivismo e pelo respeito as diferencas. No Brasil, constata-se que varios 

grupos estao aquem destas caracteristicas, embora alguns ja tenham viabilizado 

processos de implementacao de leis e estatutos para defesa de seu direito a ter 

direitos; direito de ser diferente sem que seja inferiorizado. Entre outros, temos: 

criancas e adolescentes, mulheres, idosos, homossexuais, anaffabetos, 

portadores de necessidades especiais, negros e indios. 

Neste contexto, torna-se relevante no ambito da universidade, a discussao sobre 

racismo, preconceito, discriminacao, esteriotipo, identidade cultural, sistema de 

dominacao politica pelo pressuposto do racismo exatamente para desmistificar 

compreensdes androcentricas e equivocadas e resultantes do processo de 

europeizacao. Estas entendem o africano comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA maquina de trabalho e nao como 

ser de outturn e que em pleno seculo XX ainda dissemina a "ideologia do 

embranquecimento" chegando a trazer imigrantes europeus na intencao de "lavar 

a mancha negra" de 4,6 milhdes de negros/as afrodescendentes. 

O conhecimento sobre a heterogeneidade da constituicao da populacao brasileira 

a partir dos diferentes grupos etnicos, com seus valores e caracteristicas, provoca 

a interacao dos individuos, diminui os conflitos, eleva a auto-estima dos grupos 

inferiorizados e e principio de uma sociedade equilibrada, para o desenvolvimento 

tanto economico quanto humano, na era da comunicacao virtual e em tempo real, 

da nanotecnologia, enfim da sonhada e falada "aldeia global". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uwvL:*ij: fv:.r: "'-"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASCRAL 
OF. CAMHIi^ GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hf: FORMAQAO DE PROFtSSORES 
P-iSilOTFCASFTORIA; 
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No ambito da educacao escolar o debate e a implantagao da Lei 10.639/03, 

estabelece a obrigatoriedade nos estabelecimentos de ensino fundamental e 

medio, oficiais e particulares o ensino sobre: Historia e Cultura Africana e Afro-

brasileira, sobretudo nas areas de Educacao Artistica, Literatura e Historia. Nesse 

sentido e extremamente relevante a alteracao do curriculo inclusive dos cursos 

universitarios de formacao de professores e professoras e dos mestrados e 

doutorados para formacao dos formadores/as de docentes para o ensino medio e 

fundamental. 

Apesar do avanco nas discussoes e consolidacao de estudos, inicialmente do 

Movimento Negro e atualmente de grupos e setores da sociedade civil, sobre a 

identidade negra no Brasil alguns questionamentos ainda permanecem sem 

respostas, tais como: porque uma menina negra, ao fazer o desenho de si mesma 

dancando quadrilha com urn menino branco nao se pintou com a cor negra? Sera 

que nao lembrou a cor de sua propria pele ou nao teve coragem de se ver como 

negra ao lado de urn colega nao negro? Ou ainda, porque a probabilidade de 

acontecer o contrario, da crianca branca nao enfatizar sua cor e minima? 

Porque ainda e comum ouvir frases, ditos populares, piadas preconceituosas e 

racistas em todas as classes e niveis sociais e intelectuais nas diversas faixas 

etarias? Porque a imagem negra e denegrida pela midia, principalmente pelo 

sistema televisivo de comunicacao? A televisao brasileira, mais especificamente a 

Rede Globo de televisao, insiste em usar atores e atrizes negras em papeis 

novelfsticos de baixo nivel de conhecimento e prestigio social, ou quando em 

papeis principals como viloes, incompetentes, irresponsaveis ou desonestos. 

Nao e curioso que o programa, por exemplo, Big Brother Brasil, lider de audiencia 

national, tenha sempre urn negro ou uma negra na formacao do grupo, 

representando a raca, porem nunca mais que um ou uma mesmo sendo 45% da 

populacao brasileira negra, segundo o IBGE 2004 (fnstituto Brasileira de 

Geografia e Estatistica) e que ironicamente o ultimo ganhador tenha sido o 

"Alemao" com ffsico de "alemao" e nao de angolano? 
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Na educacao nao ha muita diferenca. Mesmo estando proximo a cinco seculos do 

initio da eseravizagao dos africanos/as no Brasil, mais de um secufo da aboKcao 

legal, como se entende que a escola brasileira desde a universidade nao tenha 

um acervo articulado com conhecimentos sobre o continente africano, 

diferentemente do europeu, por exemplo? 

E ainda, do ponto de vista historico, pedagogico e cultural e presumtvel dizer e 

provar que um povo que promove o desffle carnavaiesco das escolas de samba 

do Rio de Janeiro e de Sao Paulo e um povo incapaz de produzir conhecimento? 

Que um Brasil que para para participar e/ou assistir desde a arquibancada do 

sambodromo ao mais longfnquo recanto pela Tv, nao e um povo com "melanina 

na cabeca" e jeito negro de sambar e de fazer cuttura e de ter e contar a Historia, 

de resignifica-la traves dos sambas-enredos? E que um povo que sobreviveu ao 

exilio e a escravidao e salvaguardou a roda do candomble, do samba, da 

capoeira, que reinventou o axe, o pagode, recriou o Hip-Hop e chega hpje as 

universidades e um povo semzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cultura, nao civilizado? Ou sera\ que sem cuttura e 

nao civilizado e quern ousa discrimina-lo? Nesta reflexao, o problema, nao seria 

"do negro" mas de toda a sociedade que nao se aceita e nao se respeita como 

mestica e pluricultural. 

Outras questoes tambem merecem nossa atencao, sobretudo no que diz respeito 

ao papel formativo da educacao, sao elas: qua! e de fato o papel da escola neste 

contexto? Como pode ser trabalhado o combate ao preconceito racial no curriculo 

escolar, nas relacoes corriqueiras e cotidianas? O material didatico discute a 

questao racial, reforca os estereotipos ou a ignora? Como se da esta discussao 

na formac§o docente? As universidades e cursos de formacao de professores/as 

abordam esta problematica nos seus curriculos? Qua) a compreensao desta 

questao pela comunidade escolar desde pais, maes, professores/as, 

funcionarios/as coordenacoes pedagogicas, alunos/as, etc? A linguagem e um 

elemento importante na radicacio do racismo e da discriminacao, da mesma 

forma que pode ser usada na reconstrucao destes concertos? Como o universo 

semantico evidencia o tratamento da crianpa negra na escola? O racismo ou 

preconceito racial se expressa principalmente nas dimensoes social, intelectual e 
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estetica. Tambem na dimensao afetiva, como tern sido o envolvimento dos 

professionals dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educacao especial dos professores e professoras, para com as 

criangas? 

A elucidacao destas questoes, ou de parte delas e a razao de ser desta pesquisa. 

Para desenvolver a mesma a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliografica2 e 

a pesquisa-agao. A pesquisa - agio segundo Matos (2002) "... alem da 

participacao do pesquisador, pressupoe uma agao planejada que devera realizar-

se no decorrer da sua malizagao". Objetiva a transformagao de aigo a ser 

alcangado atraves da participacao do pesquisador/a com o envolvimento dos 

sujeitos investigados. Inicialmente diagnostica-se um problema no ambiente 

pesquisado juntamente com o grupo envolvido para posteriormente e a partir dos 

dados da pesquisa fazer-se a intervengao necessaria ou possivel. 

Os instrumentos de coleta de dados serao a observagao participante, por ser feita 

na escola e na safa de aula que trabalho; o questional© para diagndstico do 

problema e para aprofundamento dos dados e informagdes com as educadoras 

da escola; a entrevista informal para com as que nao sabem ler e escrever 

(auxiliar de servigo) e grupo focal com as criangas. 

Contribuir-se-a com este trabalho, no ambito da universidade e da escola, com a 

quebra do silencio sobre as praticas e as atitudes racistas e discriminat6rias para 

com as pessoas e criangas negras; com o levantamento de questoes reflexivas 

referentes a esta problematica; com a produgao teorica sobre as questoes de 

identidade cultural, racismo e diversidade brasileira; com a desmistificagao das 

ideias eurocentricas nas concepgoes historicas e no estudo da importancia da Lei 

10.639/03 na escola. Ainda para que novas praticas surjam no ambito 

educacional, de forma que permitam amenizar e transformar situagoes 

preconceituosas, discriminatorias e racistas na escola e posteriormente na 

sociedade; para que um novo pensamento da Historia do Brasil seja radicado 

2 A pesquisa bibliografica e realizada a partir de um levantamento de material com dados )a 

analisados, e publicados por meioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escritos e eletrdnicos, como livros, artigos cient/ficos, paginas 

da Web sites, sobre o tema que desejamos conhecer. (Matos, Ketma socorro Lopes de Pesquisa 

Educacional: o prazer de conhecer 2002: 40). 
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registrando-a e contando-a de forma completa e nao apenas nos padroes 

eurocentricos, salvaguardando as devidas proporcoes, com igual referenda a 

matriz africana e para que os alunos e alunas negras alem de se aceitarem com 

suas caracterfsticas sejam aceitas e respeitadas na escola por seus/suas colegas. 

Este trabalho organiza-se da seguinte forma, a saber: no primeiro capitulo, a partir 

de dados hist6ricos como a colonizag&o africana e o sistema de escravidao serao 

discutidas as atitudes preconceituosas e discriminativas para com os 

afrodescendentes na sociedade e na escola; no segundo, trata-se destes 

aspectos presentes nos livros didaticos e paradidaticos utilizados pela escola e 

posteriormente foi feito um estudo da Lei 10.639/03 como instrumento curricular 

de superacao do preconceito na escola e na sociedade e por ultimo relataremos 

as experiencias do estagio supervisionado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTRO DE F.R:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' '  •, \  r f PRO; LUCRES 



1- AFRICANIDADE, ESCRAVIDAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E RACISMO 

"Meu bisavo na Africa foi arquiteto, 

meu avo construtor no Brasil coldnia 

e hoje eu moro debaixo da ponte". 

Henrique Cunha Jr. 

1.1 - O Tempo e a Historia: a construcao social do racismo 

Foi construido historicamente, ao longo do periodo de colonizacao do Brasil, um 

comportamento preconceituoso e racista para com o negro3. Baseado na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

concepgao de que a raca negra e inferior na escala humana o racismo para com 

os africanos/as e afrodescendentes atinge varias dimensoes, principalmente a 

social, a intelectual e a estetica. Esta concepcao foi construida pela Europa em 

funcao dos seus projetos polfticos de conquista de terras e exploracao das 

colfinias conquistadas. 

Muita Ginga, muito axe, muito batuque sao necessarios para "rodar a baiana" 

neste grande terreiro que e a "aquarela" geopolitics e cultural brasileira. Falar do 

ser negro/a no Brasil hoje e remar contra o eurocentrismo e vibrar, participar da 

construcao de uma nova identidade afro-brasileira emergente. O Brasil pode ser 

comparado a uma grande aquarela onde o negro, o "preto" nao esta 

Individualizado, mas e um componente interne a cada uma das cores. Na 

formacao do povo, a partir principalmente das matrizes indigena, africana e 

europeia ha toda uma mistura nas racas que forma um colorido todo especial. 

J Negro - Termo que, de acordo com a significaclo dada pelos dicionarios, signffica de cor escura, 

mute escuro; que pertence a raca negra. De acordo com a reaiidade brasileira, o termo negro e 

um concerto politico. Ser negro e um concerto politico. Ser negro e identificar-se e reconhecer-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
como ta). (Aimanaque Pedagogico Afrobrasiieiro- 2004} 

U N ^ ^ S l ^ O E F ^ E R A L 
DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CBffRO DE FORMAQAO OE PROFESSORS 
BIBL10TECA 8ET0R1AL 
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O racismo 4 originado na cultura ocidental justifica a desvalorizacao de grupos de 

pessoas em ralacao a outros, visando sempre a exploragao do grupo minimizado, 

baseando-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sempre na cultura ou na condicao social. Exemplificando, 

historicamente na Grecia o racismo era baseado na falta de cultura porque estes 

se achavam mais cultos do que outros povos, ja no imperio romano predominou 

as descriminacoes fundamentadas na condicao social. 

A nobreza da Idade Media como afirma Fontes no artigo "Racismo, o que e?" 

Tambem tinha a condicao social como parametro para discriminacao. 

Os nobres na Idade Media, por exemplo, eram conhecidos 

como superiores em relacao aos outros grupos sociais, 

porque gozavam de certos privilegios que haviam herdado ou 

Ihes fora atribuido por um rei. Estes e outros privilegios 

estabeleciam uma hierarquia entre os seres humanos, 

fazendo com que uns fossem reconhecidos como superiores 

aos outros.5 

Na modemidade surgiram novas concepcoes de racismo, por volta do seculo XV 

em torno dos judeus e mulcumanos, na Espanha. A teologia crista que ate entSo 

exigia a conversao dos judeus e mulgumanos ao cristianismo, muda de 

concepgio e entende que estes n io mais podem ser tolerados de modo que nao 

sera mais suficiente a "limpeza de alma" pela conversao, mas sera necessaria 

uma limpeza de sangue por meio do exterminio. Nao teve muita enfase esta 

forma de pensar, porem esta doutrina defendida pelo espanhol Prudencio de 

Sandoval muito se aproxima, das ideias e praticas de Adoffo Hitler. 

Neste mesmo seculo, na Franga, defendida por Francis Hotmam surge outra ideia 

racista. Esta para legitimar a divisao de classes e os privilegios da nobreza. 

Consta de uma teoria que afirma que a Franga era constitulda de duas classes: a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Racismo -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Crenga segundo a quai as capacidades humanas sao determinadas pela raca ou 

grupo itnico, muitas vezes expressa na forma de uma afirmacSo de superioridade de uma raca ou 

grupo sobre os outros. Pode manrfestar-se como discriminacao, violencia ou abuso verbal. 

Carlos Fontes - Racismo, o que e? Disponfvel em: www.diaJogoscontraoracismo.org.Br acesso 

em 23/06/07. 

http://www.diaJogoscontraoracismo.org.Br
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dos nobres, de origem germanica da raca dos fortes e conquistadores das terras 

por meio das guerras e a do povo que descend"® dos perdedores e antigos 

escravos/as. 

No seculo XVIII surgem as teorias contemporaneas racistas. Os cientistas 

trabalham em funcio da rdentificagao e classificagao das diferencas das ragas e 

classificam umas ragas como inferiores, de modo particular a raga negra e apenas 

a raga branca europeia e classificada como superior. 

Neste contexto, a escravidao6 que ate entao, seria condigao de qualquer pessoa, 

passa a ter outro carater. Anteriormente alguem nascia ou tomava-se escravo/a 

porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA causa da condigao social, ou consequencias de guerras, raptos, dividas etc, 

de modo que tanto uma pessoa branca quanta uma negra seriam escravas uma 

das outras independentemente de cor. Dessa forma todas as pessoas podiam ser 

livres ou escravas independentemente da sua natureza, mas determinado por 

diferengas de culturas e principalmente de condigoes sociais. 

A partir de entao a escravatura 7 nao mais sera concebida para com as pessoas 

brancas, mas apenas para com a raga negra, inclusive independente de condigao 

social. Como lembra Pontes, na obra - o Espirito das leis de Montesquieu, "tern 

dificuIdade em aceitar que os negros/as possam ser considerados seres 

humanos". Porem, aprofundaremos posteriormente estas reflexoes. 

No seculo XIX, desenvolvem-se mais duas teorias fortemente racistas. A teoria da 

superioridade da raga "ariana" que teve sua expressao maior com Adolfo Hitler 

com o massacre dos judeus na Alemanha. 

Escravidao - Ato de violencia do mais forte sobre o mais fraco. 

7 Escravatura, tambem nomeada de escravidao no Brasil, e a pratica social em que um ser 

humano tern direitos de propriedade sobre outro designado por escravo. A escravatura foi comum 

na Anfjguidade em todo o mundo, a partir do momenta em que o crescimento populacional numa 

regiao levou a introducao do conceito de propriedade e, consequentemente, de conflrtos para 

assequrar a sua posse. 

^ M yN-vr^S! - n r c ' T R A l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTRO DE FORM IC r»F ROFLoSOnSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BiBUOTECA SE

T

')RIA 

CAJ^ZtlKAS.PAftAlBA 
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E o Darwinismo social8 de Charles Darwim, que baseado na teoria da 

geracao e da evolucao das especies trouxe novos informacoes para a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fundamentagao da desigualdade entre as pessoas, e este serviu de base para o 

Apartheid9 na Africa do Sul. 

Neste estudo, partimos do pressuposto de que a negritude10 no Brasil ja nao e 

apenas a ident'rficacao da cor negra da pete de uma raca, de um povo, mas e 

como que uma "fftosofia". A filosofia do circulo, da roda (capoeira, samba, 

candomble...), na dor, no sofrimento, na injustica, na desumanizacao; pela uniao, 

pela resistencia, pela luta, pela liberdade e pela festa; nos momentos mais criticos 

da vida de um ser humano, ou seja, quando sua dignidade e ameacada e violada. 

A este jeito de pensar, de compreender e de fazer as coisas e a vida se 

identificam todos os grupos, marginalizados e injusticados quer pela questao 

etnica, quer social ou de genera. Para a coordenadora do Projeto a Cor da 

Cultura, Ana Paula Brandao: 

A questao do circulo, da roda, da circularidade 

tern uma profunda marca nas manifestacoes 

culturais afro-brasileiras, como a roda de 

samba, a roda de capoeira, as legendarias 

conversas ao redor da fogueira... No 

8 O darwinismo social que defendia o direito natural dos mais "fortes", governarem os mais 

"fracos". Desde finais do seculo XIX, baseados em supostas teorias cientfficas procurou-se 

fundamentar a superioridade de um povos sobre os demais. As ultimas deseobertas sobre o DMA 
foram concludentes sobre a falsidade deste tipo de argumentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 -Apartheid foi instituido entre 1948 e 1991, envolvendo a separagao entre as drferentes "racas", 

no que respeitava a propriedade, residencia, casamento, trabalho, educacao, religiao e 

desporto.Este sistema tern origem nas praticas segregacionistas dos colonos holandeses seguidas 

desde o seculo XVII nesta regiao de Africa. O sistema s6 terminou oficialmente em 1994, quando 

nas eleicoes multipartidarias de Abril, Nelson Mandela se tomou o primeiro presidente negro 

deste pais e o chefe de um govemo multirracial. 

1 0 Negritude - Postura de reverencia aos antigos valores e modos de pensar africanos, conferindo 

sentimentos de orgulho e dignidade aos seus herdeiros. E, portanto, uma conscientizacao e 

desenvolvimento e valores africanos. A exaitacao da negritude tern sido uma das posturas 

escolhidas pelos movimentos negros brasileiros para a elevacao da consciencia da comunidade, a 

fim de fortalecer a luta contra o racismo e suas mais diversas manifestacoes (Almanaque 

Pedagogico Afrobrasileiro- 2004) 
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candomble, os iniciados rodam/dancam durante 

alguns rituais ou festas. Com o circulo, o 

comeco e o fim se imbricam, as hierarquias, em 

algumas dimensoes, podem circular ou mudar 

de lugar, a energia transita num circulo de poder 

e saber que nao se fecha nem sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cristaliza, mas 

gira, circula, transfere-se...(2006, p.97). 

Embora com tantas riquezas culturais e formas de reacao constata-se, 

historicamente esta violacao nos mais variados aspectos da nossa cultura 

brasileira, como por exemplo, nos versos da musica Mae Preta de Dulce Pontes, 

quando se canta em lamento "Porem la na senzala o seu pretinho apanhava! 

Enquanto a chibata batia no seu amor, Mae Preta mais uma lagrima enxugava! 

Enquanto a chibata batia no seu amor, Ma~e Preta embaiava o filho branco do 

sinho". 

Tecer reflexoes a partir do afro-brasileiro11 e com certeza um grande desafio que 

descortina horizontes, na musica, na arte, na poesia, na literatura, na midia, na 

sabedona popular, de forma que o carater cientifico nao deve negar ou reprimlr as 

emocoes, os sentimentos e a forca politica e cultural presente nas atitudes, acoes 

e acontecimentos historicos. Primamos pela veracidade das informacoes, porem 

nao tragamos uma linha do tempo e da historia de modo unidimensional e 

retilineo, porque a propria historia tern continuidades e rupturas, de acordo com a 

posicao e a compreensao de quern a faz e a descreve. 

Assim como o "11 de setembro" seria relatado de diferentes formas por quern 

estava nos avioes, nos ediffcios ou petos neporteres, tambem assim e a chegada 

dos Portugueses ao Brasil. Os Portugueses pensando ter chegado na India 

' 1 Afro-brasileiro - Adjetivo usado para referir-se a parcela significativa da populacao brasileira 

com ascendencia parcial ou totalmente. O termo tern patrocinado uma caiorosa discussao sobre 

quern representa, efetivamente, esse seguimento populactonal no Brasil.Principalmente depots 

dos posicionamentos oftciais em re lacio a reserva de vagas, pelo sistema de cotas, para negros 

na universidade. (Almanaque Pedagogico Afrobraslieiro- 2004) 

DE CAMPINA6Rr,NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMWJAG DE PROFESOnES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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chamaram os habitantes do Brasil de indios/as, ja os "indios/as" o que pensaram? 

Esta parte nao esta escrita nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA historia oficiaf, porem e historia. Dado que nos faz 

refletir sobre o fato de que a historia oficial escrita e a historia do mais forte, mais 

poderoso, no caso do colonizador europeu. 

Toda a historia seja contada ou escrita, tern objetivos, quer pessoais ou coletivos, 

quer explicitos ou implicrtos. Tanto os avos contadores e contadoras de estorias 

quanto os grandes escritores/as da literatura classica, tern um modo de ver e um 

objetivo para tal acao. 

A historia de todas as sociedades e civilizapoes passa entre outros elementos, 

peto crivo do modo de producao e este depende de diversos fatores quer 

culturais, sociais, economicos, climaticos etc. A historia oficial escrita do Brasil e 

demarcada por periodos determinados pelo modo de producao e datada pelos 

acontecimentos do regime politico. 

O processo de formacao como sociedade heterogenea, perpassa todos estes 

periodos, porem alguns aspectos e povos s io predominantes em determinados 

periodos. No Brasil coldnia predomina o sistema escravista de producao com 

mao-de-obra inicialmente indigena e posteriormente por aproximadamente quatro 

seculos, africana. A partir deste dado, toda a historia da Europa colonizadora, da 

Africa escravizada e da America particularmente do Brasil, colonizado e 

explorado, toma um novo rumo pressupondo o etnocentrismo12 europeu. 

Como dissemos anteriormente, a historia que sobressai e a historia do mais forte 

e poderoso, entao prevateceu oficialmente a historia dos "reis e herbis europeus". 

Ate hoje se pensa massificamente o continente africano, ainda como os primeiros 

Portugueses que aqui chegaram e pensaram ter chegado na Africa ao encontrar 

1 2 Etnocentrismo - Visao de mundo que considera o grupo a que o individuo pertence o centro de 

tudo. Elegendo - o como o mats correto e como padrao cultural a ser seguklo por todos, considera 

o outro, de alguma forma drferentes, como inferiores. (Almanaque Pedagogico Afrobrasileiro-

2004) 
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homens nus vivendo em tribos, na selva entre os animais. Em pleno seculo XXI, 

ainda se ensina nas escolas a historiografia baseada nos parametros da 

civilizacao europeia de quatro ou cinco seculos atras, deixando um vacuo, uma 

divida para com a historia de dizimacao da populacao indigena, que resta apenas 

cerca de 10% em relacao a encontrada pelos Portugueses no sec. XIV e da 

populacao africana e afro-descendente com suas lutas contra a escravidao, 

contra o preconceito e a discriminacao, pela liberdade, pelo respeito e pela 

dignidade. 

Alguns aspectos precisam ser considerados na abordagem da historia da Africa, 

como o fato de ser um continente com uma cosmogonia muito diversificada, e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

muMacetaria em todas as dimensoes. A politica vai de grandes imperios como o 

do Egito a pequenas comunidades organizadas em clas e tribos, 

proporcionalmente com iinguas, e dialetos multiplos e variados. Argumento para 

se dizer que e um povo sem organizacao, sem estruturacao ou harmonia e com 

dificuldades de comunicacao e intercambio. Porem, este dado nao surpreende 

nenhum brasileira que conheca a heterogeneidade deste pais. No Rio Grande do 

Sul seria comum ouvi a expressao "Maria foi campear o seu pear". Expressao 

propria de um "dialeto" que um nortista ao saber que "pear" significa menino, 

crianca entenderia que a Maria foi procurar no campo o seu menino, o seu filho e 

esta linguagem, ou expressao nao impossibilitaria a comunicacao. Assim 

acontece no continente africano que mesmo tendo muitos dialetos, tern idiomas 

comuns a todo o territorio como o arabe, por exemplo. 

Para concretizar o processo de escravizacao do africano foi necessario criar um 

modo de conceber e expfcar aquete continente como selvagem, sem civilizacao, 

sem cultura ou incapaz de produzir conhecimento, sem autonomia para se auto -

explorar e desenvolver. Inicialmente Portugal e Espanha sao os exploradores das 

"especiarias" africanas de forma que a partir do seculo XIV dao inicio as grandes 

expedicoes maritimas e ao processo de colonizacSo das terras africanas. 

A ciencia vai ser um eiemento importante neste processo nao so ao permitir essas 

expedicoes ao criar a bussola, mas, principalmente, ao corroborar a ideia de que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UifVF^fjr«/J,E F
C1ERAL 

D£ CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rPMTR0* DE f 0RPACA0 DE PR0FE3S0RES 

SIBLiOTECA SETORiAL 
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as diferencas fisicas e culturais significam inferioridade. E esta concepcao sera 

suficiente para que os europeus tratem os africanos/aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como  "animal's" a serem 

utilizados posteriormente na construcao basilar de uma nova sociedade brasileira. 

De um modo geral o racismo para com o africano e criado pela necessidade de 

justificar a agressao para com ele nas mais imprevisiveis formas. 

Trazidos a forga pelos europeus, os africanos/as no Brasil serao forcados a 

perder sua condicao de gente  e assumirem a condicao de escravos/as. O racismo 

toma forma no Brasil, por volta de 1530, concretizado nas relacoes de dominacao 

e subaltemidade entre senhores e escravos/as que dando base a um novo 

modelo social e econdmico vai sustentar a sociedade brasileira por quase quatro 

seculos seguintes. 

Este vai ser um processo violento, desconhecido na maioria das vezes, ate 

mesmo para que tudo possa parecer pacifico e ordenado. Mas basta pensar 

sobre a informacao desta expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quando os escravos vieram para o Brasil..." 

que ja se toma possivel encontrar este "contra projeto africano". Duas 

observacoes aqui se fazem necessarias, a principio ninguem e escravo/a, mas 

escravizado/a e, evidentemente, os africanos/as nao vieram para o Brasil, estes 

foram trazidos/as presos/as e acorrentados/as em condicoes subumanas nos 

pordes dos navios. 

1.2 - Entre o dtto e o nao-dito: trabalho escravo, Identidade Africana e a 

Historia da Africa 

Houve um processo de "desumanizacao do africano", para usa-lo no trabalho 

escravo. E este processo foi feito de forma tao violenta que se toma dificil ate hoje 

pensar em quern eram estes africanos/as nas suas terras. Paralelamente foi 

criado e divulgado ate hoje, uma ideia "feia, ruim, ma", da Africa de modo que se 

Concorde  facilmente que um povo vindo daquele continente so serviria para ser 

escravo. 
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Tem-se, portanto tres espagos fortes de construcao deste racismo que trataremos 

a seguir, a saber: as condicoes do trabalho escravo, a deseonstrugao da 

identidade etnica1 3 africana, e a negacao do estudo da historia do continente 

africano. Porem, o povo africano nao foi passivo neste processo, dentre muitas 

reacoes que a "historia" nao registrou pode se ilustrar estas questoes a partir da 

historia de Aqualtume e Nzinga desconhecidas ate hoje. E que nos pasmam 

diante da nossa propria ignorancia da Historia da Africa, da qua! so se ouve falar 

do grande imperio egipcio e da historia da abolicao da escravatura que quase 

como mito, se conhecem o Quilombo dos Palmares e o glorioso guerreiro Zumbi 

dos Palmares. 

Vejamos por exemplo, as historias da RainhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nzinga angolana e seguidamente 

da princesa Aqualtume, Avo de Zumbi dos palmares trazida para o Brasil para o 

trabalho escravo. Historias desconhecidas e inimaginaveis, por causa da 

concepcao de Africa drvulgada pela midia, e pelo curriculo escolar, principalmente 

pela visao racista e androcentrica brasileira, de que um continente massacrado 

pela feme e pela AIDS e que n io tern organizacio e formacao pofftrea. 

A Rainha Nzinga Mande nasceu em 1583 e fateceu aos 80 anos em 1663, era 

filha de Nzinga a Mande Nula Kiluaje e Guengueja Cakombe. Era Rainha dos 

reinos Ndong e Matamba no seculo XVII iocalizados na regiao sudoeste. Rainha 

na lingua kimbundu significa Ngoia e curiosamente por este ser o seu titulo, os 

Portugueses ao colonizar a regiao sob seu dominio denominaram de Angola. 

O seu reinado aconteceu em um periodo de grandes conflitos e se consolidou 

exatamente por este motivo. Ela enfrentou a fase in'tdal e, portanto mais viotenta 

da radicacao do poder dos Portugueses aquela zona, tambem do trafico de 

escravos/as. Este processo do trafico vale aqui ressaltar, que nao era em 

hipotese alguma um processo passsivo, mas, ao contrario, havia muitas lutas e 

1 3 Identidade Etnica - Conjunto de caracteres proprios e exclusivos de uma pessoa que a faz 

reconhecer-se pertencente a um determinado povo, ao qua! se Mga por tracos comuns de 

semelhanca fisica, cultural e historica. A identidade etnica assumida positivamente e fundamental 

para a auto-estima do negro e se consrjtui tambem uma estrategia necessaria ao fortalecimento de 

seu grupo, na luta contra as injusticas sociais. (Almanaque Pedagogico Afrobrasileiro - 2004) 
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batalhas entre os paises europeus entre os Portugueses e os africanos/as e 

tambem entre comunidades, tribos e povos africanos devido os diferentes 

interesses e posicoes de beneficiamento em relacao ao trafico. 

Neste contexto, que durava anos, Nzinga participa, enviada por seu Irmao o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ngola Ngoli Bbondi, de uma conferencia de paz com o governador portugues de 

Luanda (atual capital da Angola) depois se converteu ao cristianismo para 

fortalecer o tratado feito com os Portugueses e ainda adotou o nome de "Dona 

Ana de Souza". 

No entanto, depois os Portugueses quebram o tratado e o seu irmao a abandonou 

na luta de forma que ela criou alternativas, formando coligacao com os reinos. 

Congo, Kassanje, Dembos e Kissama e alianca com o povo Janga ao casar-se 

com o seu chefe e conquistando Matamba. Ela mesma liderou as tropas na 

guerra, a quern fez chama-la nao de rainha, mas de "rei" para, e claro que mesmo 

numa compreensSo machista, designar o seu poder. 

Foi traida pelo seu povo Janga, mas fez alianca com os holandeses que 

conseguiram ocupar Luanda de 1641 a 1648. Quando os Portugueses 

reconquistaram Luanda ela fugiu para Matamba onde continuou sua resistencia 

chegando aos 60 anos de idade ainda liderando tropas. Em 1659, assinou um 

tratado de paz com Portugal e viabilizou a reinsercao de antigos escravos. 

Constituiu uma economia independente do trafico de escravos/as diferentemente 

de muitas outras na epoca. 

Faleceu em 17 de dezembro de 1663 em Matamba de uma forma pacifica aos 80 

anos de idade. Depois de sua morte aconteceu uma desintegracao dos seus 

aiiados de forma que em 1671 Portugal invadiu a regiao. Em algumas areas 

Portugal nao controlou totalmente ate o seculo XX. A historia desta rainha ficou 

respeitada e admirada ate por Portugal. 

Dentre os varios nomes que Ihe foram dados alguns se transformaram em 

expressdes usuais como G'mga ou Jinga. Inicialmente uma referenda a ela 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMAQAC DE PROFESSGRES 
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provavelmente, pela sua luta e suas astucias. Trazido pelos africanos/as da 

Angola que viram principalmente para a Paraiba a para a Bahia, e posteriormente 

abrasileirado como expressao, muito usado, ou por acaso alguem nunca ouviu 

uma expressao tipo "Vai consegui, afinal tern um gingado!" ou "Brasileiro e bicho 

bom de ginga!". 

Resumindo a biografia da princesa Aqualtume pode se ler o seguinte texto: 

Filha do Rei do Congo, a princesa foi vendida como escrava para 

o Brasil, em razio das rivalidades existente entre os diversos 

reinos africanos. Quando os Jagas invadiram o Congo, Aqualtune 

foi para frente de batalha defender o reino, comandando um 

exercito de 10 mil guerreiros. Derrotada, foi levada como escrava 

para um navio negreiro e desembarcada em Recife. Dentro do 

sistema viltante em que foi colocada como prisioneira, foi obrigada 

a manter relacoes sexuais com um escravo, para fins de 

reproducao. Engravidada, foi vendida para um engenho de porto 

Calvo, onde pela primeira vez teve noticias de Palmares. Ja nos 

ultimos meses de gravidez organizou sua fuga e a de alguns 

escravos para Palmares. Comeca, entao, ao lado de Ganga 

Zumba, a organizacao de um Estado negro, que abrangia 

povoados distintos confederados sob a diregao suprema de um 

chefe. Aqualtune instalou-se, posteriormente, num desses 

mocambos, povoados fortifieados, a 30 leguas ao noroeste de 

Porto Calvo. Uma de suas filhas deu-lhe um neto, que foi o grande 

Zumbi dos Palmares. 1 4 

Como podemos saber; sao historias nunca escritas nos livros didaticos 

diferentemente dos herois "Colombos e Cabrais". Mas, que tratam dos dois 

aspectos ignorados embora de suma importancia na construcao da identidade 

negra no Brasil. Trazem uma imagem do processo de escravizacao na Africa, e 

1 4 Oisponfvel no certe- www.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcasadeculturadamulhemegra.org.br em 30/05/07 Fonte. Cartilha 

"Mulher Negra tern Htstdria" Alzira Rufino, Nilza Erice, Maria Rosa, 1987. 

http://www.casadeculturadamulhemegra.org.br
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da reacao dos africanos/as tanto no ambiente e captura quanta de adaptagao no 

Brasil. 

Outro aspecto colaborador para a radicacao deste processo de preconceitos e 

discriminacao racial no Brasil e a forma como a historia da Africa e dos 

afrodescendentes e abordada pelo curriculo escolar. Os conhecimentos sobre os 

povos e as civilizacoes sao em sua grande maioria reservados as disciplinas de 

Historia e Geografia, porem, fica um deficit sempre em relacao as demais areas. 

No caso do continente africano, nao se tern abordagem histarica, diferentemente 

das civilizacoes europeias, como a Grecia, a Mesopotamia, Roma. 

Antes de qualquer justificativa sobre o porque ensinar a Historia da Africa e 

necessario assumir-se que essa Historia e relevante por si mesma, como a da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Europa, por exemplo. Ate porque nao se v§em historiadores ou historiadoras, 

alunos/as ou professores/as questionar sobre a razao pela qual se deve estudar a 

historia da Grecia ou do Imperio Romano. 

Este comportamento, dos pesquisadores/as e educadores/as brasileiros, 

represents uma negacao da propria identidade brasileira uma vez que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Africa 

esta mais ou tao perto do Brasil que a Europa. No artigo "Africa nos bancos 

escolares. Representacoes e imprecisoes na literatura didatJca" Anderson Ribeiro 

Oliva se reporta a Lei 10639/03 com um questionamento indispensavel. Pergunta 

ele sobre "como ensinar o que nao se conhece?" Com este questionamento alerta 

para o ter-se esquecido de estudar este continente e completa "devemos voltar 

nosso olhares para a Africa pela sua relevancia incontestavei como palco das 

acoes humanas e pelas profundas relacoes que guardamos com aquele 

continente por meio do mundo chamado atlantico". 

Abrindo uma discussao mais apurada Ribeiro15 pergunta sobre "O que sabemos 

sobre a Africa?" e discorre sobre a primeira ideia da africa, ideia "atrevida" que 

surge nas nossas cabegas, exatamente porque n io e um continente estudado 

15Artigo A Historia da Africa nos bancos escolares. Representacoes e imprecisoes na literatura 

didabcazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anderson Ribeiro Oliva; http.Avww. brasiteultura.com. Br. acesso em 0610712007 

UN'VE?JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'iiI'AOE Fc:r1ERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTRO DE FORMAQAO DE PROFESSGRES 
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nos bancos escolares. Por isso nos atrevemos a falar da Africa pelas ideias 

estereotipadas, preconceituosas e "capengas", tiradas segundo ele de programas 

e de imagens vagas sem sequencia onzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fundamentagao. Como podemos notar na 

seguinte afirmacao, a Africa confunde-se com: 

Imagens chocantes de um mundo africano em agonia, 

da AIDS que se alastra, da fome que esmaga, das 

etnias que se enfrentam com grande violencia ou dos 

safaris e animais exoticos, o que sabemos sobre a 

Africa?.16 

No entanto, nao ha como fugir do fato historico de que Africa e Brasil estao um 

para outro como o rio para o mar. Ribeiro ainda reforga esta ideia ao insistir que; 

Nao somos (brasileiros) frutos do encontro ou do 

desencontro de diversos grupos etnicos, amerindios, 

europeus e africanos?... A Historia da Africa e a 

Historia do Brasil estao mais proximas do que alguns 

gostariam. Se nos desdobramos par pesquisar e 

ensinar tantos conteudos, em um esforco de, afgumas 

vezes, apenas noticiar o passado, porque nao 

dedicarmos um espaco efetivo para a Africa em 

nossos programas e projetos.op.cit) 

Com esta ideia, reforga-se a formacao da populacao brasileira reconhecendo a 

parte africana e reclamando a ausencia da historia deste continente. Enfoca-se o 

fato de o curriculo trabalhar conteudos apenas para cumprir programas, de forma 

a dar apenas informacoes ou noticias do passado ao inves de historiagrafar a vida 

e historia dos antepassados/as em relacao a vida e ao contexto dos alunos/as e 

da sociedade.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U H \ C^ ' f . "  "••""'•ERAL 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dc h^;- -v;-;.0
 r i FROFESSORES 

U v j A / t : K - u .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA » A t i A i a A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anderson Ribeiro Oliva; http./ www.brasilcultura.com.Br. acesso em 06/ 07/ 2007 

http://http./www.brasilcultura.com.Br
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O autor ainda reforca esta compreensao, insistindo que, "oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA africanos nao foram 

criados por autogeneses nos navios negreiros e mm se limitam em Africa a 

simplista e difundida divisao de bantos e sudaneses".E continua, "devemos 

conhecer a Africa para nao darmos noticias aos alunoslas, mas para intemaliza-ia 

neles", 

1.3 _ O Racismo no Brasil segundo Joel Ruftno dos Santos 

SANTOS (1984)1 7 aponta aigumas modalidades do racismo brasileira. Para ele a 

primeira modalidade do racismo no Brasil e o fato de que "nos acostumamos a 

ver, e a tratar o povo como bichos". Mesmo nao trabaihando com dados, o autor 

exempltfica esta modalidade chamando o leitor/a observar cenas ou aspectos do 

sistema presidiario brasileira onde sua "grande maioria sao pessoas de cor" 

negros/as ou mulatos/as18 

Uma segunda modalidade apontada e uma revelacao do fato de que "achamos, 

sincenamente que os brancos sao melhores que os nao-brancos" e revela estes 

opinioes e atitudes com exemplos corriqueiros de preconceito e discriminacao 

para com os nao-brancos/as, desde as piadas aos anuncios de empregos 

exigindo "boa aparencia". 

A terceira modalidade diz respeito a "ideia negativa que fazemos das pessoas de 

cor", e faz memoria de acoes preconceituosas para com negros e mdios, apenas 

pela sua cor. E lembra de quantos jovens sao abordados como criminosos pelo 

fato de serem negros/as e morarem em favelas brasileiras. Aqui podemos fazer 

ainda, memoria da morte "na madrugada do dia 20 de abril de 1997, do indio 

Galdino Jesus dos Santos, 44 anos, do povo Patax6 Ha-Ha-Hae, do Estado da 

Joel Ruftno dos Santos - OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que e racismo. Sao Paulo: 1984. 

Mulato - e uma palavra portuguesa que significa jovem mula. Foi usado nas Indias ocidentais e 

nos estados unidos para se referir a criangas de heranca racial mista. E um termo desumanizante, 

pejorativo, de cunho discriminatorio, mas muito usado no Brasil, sem repmvagao social. 

(Almanaque Pedagogico Afrobrasiteiro - 2004) 
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Bahia, quando dormia no ponto de onibus de uma praca publica de Brasilia".No 

artigo de Paulo de Maldos19 (2007) ele relate: 

Antes de ficar inconsciente, perguntava para os 

medicos que o atendiam. "Por que fizeram isso 

comigo?" Essa pergunta, ate hoje e dificil de ser 

respondida. Essa pergunta sacudiu a sociedade 

brasileira na epoca, chocada com o horror da 

crueldade que cidicamente noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atinge, as 

vitimas em primeiro lugar e, em seguida, a 

todos nos, em nossa auto-imagem de 

humanidade e civilizagao. (p. 01) 

No mesmo artigo o autor discute tanto a questao filosofica e sociologica do caso 

como tambem traz as razdes emitidas pelo grupo quando faz o seguinte 

comentario: 

Os autores da barbarie foram cinco jovens de 

ciasse media brasiliense, um deles menor de 

idade... Depois da brutalidade, os criminosos 

foram para casa dormir, como se nada tivessem 

feito. Foram identificados e presos. Diante da 

comocao nacional ainda quiseram se defender, 

com o seguinte argumento: "Nao sabiamos que 

era um indio, pensavamos que era so um 

mendigo".Ou seja, em mendigos e permitido 

atear fogo. (p.02) 

Evidencia-se neste comentario um comportamento de uma ciasse social em 

relacao a uma etnia e a outra ciasse. Como o proprio autor coloca "em mendigos 

Paulo de Maldos - AssessorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA politico do Conselho Indigenista Missionario (CIMI). Artigo 

disponivel em: hrJp/ / w\ ^.ad' ftaLcom.br/ sitem^ dia 13/09/07 
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e permitido atear fogo?" Se pesquisarmos sobre quern sao os moradores/as de 

rua do Brasil, iremos perceber que sua grande maioria, como nas favelas, e 

negra. 

A quarta modalidade e resquicio da teoria anti-racista que defende a ideia de que 

no Brasil, as ragas vivem harmoniosamente. E azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 uideia de que nao somos 

racistas" defendida acirradamente por Gilberto Freire no seu livro Casagrande e 

Senzala. Compara a escravidao no Brasil e nos Estados Unidos e vai dizer que no 

Brasil a relacao entre senhores e escravos/as eram relacoes harmoniosas e que 

os patroes tratavam bem os negos/as escravizados/as elencando varios aspectos 

que levavam vantagens em raiagao a outros paises. 

A quinta modalidade e o fato de "oiharmos os nao-brancos como nao-braileiros". 

Este aspecto perpassa as nossas relacoes e se expressa nas reacdes de 

espanto, de surpresa ao ver imagens de negros/negras brasileiros/as e pensar 

serem africanos/as. Santos insiste nesta ideia e exemplifica afirmando que: 

De 1945 para ca..., choveram congressos sobre 

o negro, sobre a cultura africana, religides afro-

brasileiras etc. enquanto isso, muitos negros 

passaram, orgulhosamente a se intitular afros e, 

mais recentemente blacks. A curiosidade pelo 

negro e sua cuitura e justificavei, Mas revela 

tambem uma coisa, o brasileiro ainda ve o negro 

como outro, um corpo estranho que merece 

atengao e estudo. (1984. p.81) 

E continua questionando a capacidade da sociedade brasileira assumir a propria 

identidade etnica e cultural e ainda reforca a ideia de que somos influenciados/as 

ate na maneira de pensar a nossa propria identidade. Vejamos a citacao a seguir: 

UN'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVE"£ ; !r; ,APc F cHERAl 
DECAMPlNAG5P^i)E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO OE FQRMAQAO DE PR0FE3S0KES 

BIBLiOTECA SETORiAL 
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Na vendade a sociedade brasileira ainda nao tern 

condigoes historicas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se enxergar como 

realmente e: de cor, levemente coberta de 

branco, como os bolos de chocolate que se 

adomam de glace. Porque nao conseguimos ver 

no espelho nossa propria face? Em algumas 

coisas ja nao somos um pais colonial, mas em 

muitas outras todas importantes, na economia, 

na musica popular, na concepgao de nos 

mesmos, continuam determinados de fora para 

dentro. Tanto quanto no tempo do Marques de 

Pombal (p.81) 

Ainda nesta reflexao, eostuma-se falar sobre as contribuicoes dos indios e dos 

negros na formacao do atual povo brasileira, porem nao se reconhece que estes 

grupos nao foram contribuidores, mas, construtores da historia, da politica, da 

economia, da cultura brasileira. Vejamos , portanto a seguinte afirmacao: 

O negro e o fndio foram durante 400 anos os 

unicos criadores de riqueza - nao deram so o 

candomble, o cauim etc... foram eles que 

criaram tudo, sob o chicote do amo branco, as 

plantacoes, os predios, as estradas, os moveis 

etc (p.81) 

E conclui, criticando e questionando a situacao dos indigenas e afrodescendentes 

no Brasil e a negacao que se faz da exrstencia e importancia destes grupos. Nas 

seguintes afirmacoes: 

Ate recentemente nossos embaixadores no 

exterior eram instruidos para explicar que Brasil 

ihi'\"J-:':%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J v :" c r ERA I 

CEMTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE P G ^ H V : f I PRQ~im^£ 
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e uma nacao branca, que possui tambem em 

numerozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reduzido e cada vez menor, negros e 

indios. E um absurdo logico: se tiramos negros e 

indios, o que sobraria do Brasif? (p.82) 

O racismo no Brasil como podemos perceber, e um processo historico tao 

enrraigado que chega e ser violento, agressivo tanto nas manifestacoes, quanta 

nos silencios e negacoes. 

UN'VEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!?5:CADI fTHERAL 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - DISCRIMINACAO ETNICO-RACIAL NO AMBIENTE ESCOLAR 

"Em primeiro lugar, 

e importante esciarecer que ser negro no Brasil 

nao se limita as caracteristicas ffsicas. 

Trata-se tambem, de uma escoiha polffiea. 

Por isso, o e quern assim se define." 

Gongafves e SiJva 

2.1 - Dados e fatores da discriminacao racial 

A partir da Lei 10.639/03 que obriga o ensino da Historia e cultura Africana e afro-

brasileira, a escola ainda aquem as discussoes empreitadas, principalmente pelo 

Movimento Negro2 0 organizado, como que acorda para estas discussoes a cerca 

do preconceito, do racismo, da discriminacao neia presentes. Varias sao as 

metas e Diretrizes que podem guiar este novo desenho curricular, mesmo que 

apos cinco seculos de convivencia, de miscigenacao com o africano a escola 

ainda se sinta despreparada para lidar com estas questoes. 

A discriminacao expressa-se desde as piadas do censo comum ate o sistema 

socio, politico e economicamente organizado resuitando em um quadro de 

desigualdades de direitos, e oportunidades sociais e economicas entre negros/as 

, mesticos/as e brancos/as. 

A escola como instituigao educacional socialmente construida participar deste 

mesmo destino, ou seja,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA embora tendo esta, a missao de questionar e reconstruir 

esta eompreensao do povo negro e da sua historia tern mais repassado este zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 

Movimento negro - Organ izacoes sociais da populacao afro-brasileira, no sentido de lutar pelo 

fim do racismo, do preconceito e das discriminacoes raciais, procurando assegurara conquistas 

sociais, defender os direitos e promover a valorizacao do negro e de sua cultura. 

(Almanaque Pedagogico Afrobrasileiro- 2004) 
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preconceito de uma geracao a outra durante varios seculos. Faz-se necessaria 

uma eompreensao mais ampla para que se entenda toda esta trama tao 

arraigada, que perpassa as relacoes escolares. 

A discriminacao racial, social e educacional estao intrinsecamente ligadas. A 

principio abordava-se a questao em um ambito mais abrangente, de forma que se 

estudava a ausencia da populacao negra no mercado de trabalho como 

expressao da discriminacao racial. Com o aprofundamento dos estudos de carater 

quantitativos foi - se comprovando que o problema antecedia e muito o mercado 

de trabalho. Silva Jr. (2002) afirma e explica como acontece este processo, ao 

dizer que: 

... sobre o processo educacional brasileiro, 

notou-se que essa discriminacao estava situada 

na ponta inicial do processo, uma vez que a 

trajetoria de escolaridade era intensamente 

diferenciada por raca/cor, desde o acesso, 

passando pela permanencia e finalizacao da 

trajetoria escolar, a quai, por sua vez era 

definidora de capacidade competitiva, num 

mercado de trabalho formal que demandava 

cada vez mais competencias especificas e 

altamente desenvolvidas. (P. 20,). 

Como explica o autor a discriminacao perpassa todo o processo escolar desde o 

acesso, a permanencia e a finalizacao do processo de modo que estas pessoas 

prejudicadas terao consequentemente problemas no acesso e permanencia no 

mercado de trabalho que exige habilidades e competencias adquiridas na escola. 

HASENBALG e VALLE SILVA JR 2 1 fazem uma analise dos dados da PNAD de 

1982 (Pesquisa National por Amostra de Domicilio). Esta data e importante dado 

Nelson do Valle Silva & Carlos a Hasenbalg. A tendencia das desigualdades educacionais no 

Brasil, 1992. 
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o processo de organizacao do Movimento Negro, comecada na decada anterior e 

o seu fortalecimento nos anos 80 e 90. Nesta anafee, os dados apontam que 

"quando comparados aos brancos, os pretos e pardos tern probabilidade tres 

vezes maior de continuar sem instrugao ou sem completar a primeira serie do 

ensino superior". Continuam ainda as constatacoes no sentido de que as 

desigualdades se agravam no nivel do ensino superior. 

Esta desigualdade atinge um nivel nacional e perpassa para uma visao 

international. Em comparacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a outros paises o referido autor vai dizer que. 

No Brasil, os brancos, com relagao aos pretos 

tern 8,5 vezes mais chances de acesso a 

universidade e relativamente aos pardos a 

probabilidade e de quase cinco vezes mais... o 

Brasil aproxima-se mais da Africa do Sul do que 

dos Estados Unidos, no que diz respeito as 

oportunidades que negros tern de ingressar no 

ensino superior (SILVA JR. P.24). 

Nesta mesma perspectiva, outras pesquisas sao citadas e com significativas 

observacdes e hipoteses, Rosemberg e colaboradoras22a partir de um estudo 

sobre o rendimento escolar no Estado de Sao Paulo concluem: 

As criancas negras tendem a repetir o ano com 

uma freqiiencia maior do que as criancas 

brancas... sao excluidas mais cedo do sistema 

escolar, particularmente na passagem da 3 a para 

a 4 a serie do 1° grau. As criancas negras 

apresentam uma trajetdria escolar mais 

acidentada do que as criancas brancas, 

vivenciando um maior niimero de afastamentos 

Rosemberg, Fluvia; Pinto Regina & Negrao , Esmeralda. A situacao de Negros (pretos , pardos) 

1985 
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e retornos para a escola, o que indica uma 

irtteracao drffcil entre o sistema escofar e o 

alunado negro... Apesar das dificuldades o 

alunado negro se esforga por permanecer na 

escola. (1985. p. 24). 

Os aspectos da repetencia, os afastamentos e retornos da crianca negra na 

trajetoria escolar acima citados sao aspectos de fracasso em relagao as criangas 

brancas por uma questao de raca apenas e nao de ciasse social. E uma questao 

que perpassa as relacoes da crianca negra com a instituigao escolar, como se 

esta nao tivesse um espago garantido, mas cedido, emprestado, arranjado na 

escola. 

Alem dos dados ja citados, o fato de os alunos/as negros/as terem a tendencia a 

serem encaminhados/as ou aceitos/as com mais frequencia nas escolas carentes 

levaram Rosemberg a levantar a hipotese da segregagio espacial dos segmentos 

raciais. Para elazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "as familias negras podem estar encaminhando seus filhos para 

equipamentos sociais frequentados por negros ou por populagoes brancas mais 

pobres, como um mecanismo de defesa contra a discriminagSo racial". 

A hipotese da segregagao espacial ou segregagao residential no espago sera 

confirmada por TeHes23 quando refere-se a ocupagio populacional geografica no 

Brasil. O autor Silva Jr. vai dizer que: 

Telles aponta uma segregacao residencial no 

espago urbano brasileiro, estando os negros 

confmados as areas mais pobres e carentes dos 

centros urbanos, ainda que legalmente a 

segregagao espacial nao exista no Brasil. Note-

se que, nestas areas, os equipamentos 

educacionais publicos sao menos adequados, 

2 3 Edward E. Telles. I Contato racial no Brasil urbano: analise da segregacao residencial nos 

quarenta maiores centros urbanos do Brasil em 1980, p. 362 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seja do ponto de vista da conservacio dos 

predios, seja da qualidade do ensino ministrada 

(1980. p.25). 

A hipotese citada, mesmo nao sendo uma linguagem comum no Brasil, devido a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

team de que no Bmstt nao tern racismo, mas que o processo de miscigenaoio se 

deu harmoniosamente, tern respaldo nas imagens visiveis a olho nu, nas "favelas" 

das grandes cidades brasileiras. 

Este quadro de desigualdades perpassa de geracSo em geracio desde a oficial 

abolicao da escravatura em 1888, sem grandes ou ao menos signtficativas 

mudancas. Segundo o PNAD de 1999 uma pessoa branca chegava a ter 6,6 anos 

de escola enquanto que uma negra apenas quatro,4, numa taxa de 21% para 

negros de 15 anos ou mais e de 8,3 para pessoas brancas na mesma faixa etaria. 

Poreiii, o problema se agrava quando do acesso a universidade, fase que 

praticamente define o campo de trabalho que o individuo tera pela frente, 

principalmente na faixa etaria dos 25 anos. 

Em outros estudos ainda se reforca a discriminacao como meio da 

inacessibilidade a escola e ao mundo do trabalho. Silva nos remete a estes dados 

a partir do estudo de Ricardo Henrique quando vai afirmar que: 

De fato, a escolaridade media de um jovem 

negro com 25 anos de idade gira em tomo de 

6,1 anos de estudo; um jovem branco da mesma 

idade tern cerca de 8,4 anos de estudo. O 

diferencial e de 2,3 anos. Apesar de a 

escolaridade de brancos e negros crescer de 

forma continua ao longo do seculo, a diferenca 

de 2,3 anos de estudo entre jovens brancos e 

negros de 25 anos de idade e a mesma observa 

entre os pais desses jovens. E, de forma 

assustadoramente natural, 2,3 anos de estudo e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEN1R0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ff^.V ' .r; ? P: P?0rE330n'_S 
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a diferenca entre os avos desses jovens. Alem 

de elevado, o padrao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA discrim'magao racial, 

expresso pelo diferenciai na escolaridade entre 

brancos e negros, mantem -se perversamente 

estavel entre as geracoes. (2002.p. 26) 

Esta estatistica evidencia, os lugares sociais e funcionais que serao ocupados 

pelos jovens negros/as, de baixos saiarios e sem perspectiva de mooilidade 

social. 

Tambem existem alguns fatores macrossociais responsaveis pela discriminacao 

racial nao so para com a crianca negra, mas tambem a indigena, a portadora de 

necessidades educativas especiais e ate a crianca pobre que chega a escoia com 

tome, sem lapis, sem caderno. Devido a expansao do ensino publico nas ultimas 

tres decadas, em especial depois da Lei n° 5.692 de 11 de agosto de 1971 que 

oficfalizou a democratizacao do ensino de 1° e 2° graus. Mediante estas 

mudancas drasticas, o sistema de ensino antes preparado para a classe media 

branca, se ver sem condicoes para atender com a mesma qualidade a toda essa 

demanda. E menos ainda preparada para "conviver com tantos e tantas 

diferentes". Da ate pra imaginar quern alem do professor, na verdade das 

professoras levou a pior nesta situapao? 

Os paradigmas do ensino-aprendizagem continuaram apoiando-se em valores da 

classe media bmnca, enquanto que a formagao dos professore e professoras nao 

atingiam este padr§o. Alem da formagao profissional, tambem n§o se tinha mais 

as mesmas condicoes, fisicas, didaticas e pedagogicas. No Dossie Raca Negra e 

Educacao, segundo texto publicado 1980 essa realidade e apresentada da 

seguinte forma. 

Outra era a situagao de professoras de 

comunidades negras especialmente no 

Nordeste. Mulheres que atingiam um certo grau 



31 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de escolaridade_ nao necessariamente o 2° 

grau,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como previa a lei _ vottavam a seus locals 

de origem para ensinar em classes 

multisseriadas, tendo de dar conta nao apenas 

de ensinar, mas de preparar a merenda, limpar a 

escola, a cozinha e preparar material e 

exercicios para que as criancas, em sua maioria 

negras, fossem realizando, enquanto elas se 

ocupavam de outros afazeres ligados ao 

cotidiano das pequenas escolas rurais (p.28). 

Este contexto social desafia as condicoes pedagogicas e humanas, dos agentes 

educativos em muitos pontos do pais. Porem, afeta de forma mais violenta as 

regioes mais pobres, e evidentemente, o Norte e o Nordeste do Brasil. 

2.2 - A discriminacao e a exclusao racial na escola 

A criacio da (SECAD) Secretaria de Educacao Continuada, Alfabetizacao e 

Diversidade representa o carater excludente historico que teve no Brasil os 

sistema social e de ensino. No discurso do entao ministro da educacao, Tarso 

Genro2 4 encontra-se a seguinte apresentacao da SECAD: 

O Brasil, ao longo de sua historia, estabeleceu 

um modelo de desenvolvimento excludente, 

impedindo que milhoes de brasileiros tivessem 

acesso a escola ou nela permanecessem...". A 

Constituicao da SECAD traduz uma inovacao 

institucional. Pela primeira vez, estao reunidos 

os programas de alfabetizacao e de educagao 

de jovens e adultos, as coordenacoes de 

2 4 Tarso Genro - Ministro da Educacao em 2005 - Fez a apresentacao do MEC na publicacao das 
Oiretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao das Relacoes Etnico-Raciais e para o Ensino 
de Histdria e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'VE^Sir^ n^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F^IERAL 
DE CAiPINA 6R/ .NDE 

CENTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMAQAO DE PROKSSORES 

SiBUOTECASETORIAL 

CWAZ61RAS-PARA.IBA 
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educacao indigena, diversidade e inclusao 

educational, educacao no campo e educacao 

ambiental.esta estrutura permite a articulacao de 

programas de combate a discriminacao racial e 

sexual com projetos de valorizacao da 

diversidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etnica. (GENRO, 2005). 

Como podemos constatar nesta apresentacao, a SECAD representa no Sistema 

Educacional, medida de inclusao dos diversos grupos e populacdes que vivem em 

situacoes de vulnerabilidade social. A SECAD e um instrumento de promogao da 

cidadania e de valorizacao da diversidade cultural, atraves do reconhecimento e 

da articulacao dos saberes pedagogicos produzidos por estes povos, expressos 

nas mais diversas fomnas e lugares de producao cultural, afinai, diz Genro, para 

democratizar a educagao, e preciso mobilizar toda a sociedade 

Esta democratizacao do ensino e uma questao politico-social, mas definida pela 

questao econdmica num primeiro piano. A escola patrimdnio das classes media e 

alia branca abre as portas a massiftcacao e encampa o slogan "toda crianca na 

escola", mesmo que como ja foi mencionado, pela mesma porta aberta tambem 

se vai a qualidade do ensino-aprendizagem e com o passar do tempo se ver 

obrigada a reparar danos historicos. Estes grupos "atendidos" pela SECAD sao 

prejudicados economicamente. 

Na questao da raca negra, no Brasil, nao se pode restringir as medidas de 

inclusao do proprio MEC atraves da SECAD. Nao e simplesmente uma questao 

de exclusao ou inclusao no sistema de ensino, mas de discriminacao racista 

cotidiana de uma raca humana que foi e continua sendo desrespeitada em sua 

dignidade. 

Essa discriminacao da-se devido a historia de escravidao e a sucessiva negacao 

proporcional da historia do negro, enquanto africano e afro-descendente e 

brasileiro e de consequente empobrecimento. Portanto, enquadramento deste 

grupo etnico na classe empobrecida e marginalizada. 
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Nao se pode em hipotese alguma como que relativizar este assunto igualando-a 

aos demais grupos que sofrem com a exclusao social. Silvia Humbold Lara 2 5 

baseada em um historiador e militante negro norte-americano W.E.D. Do Bois 

afirma que esta e uma questao de cidadania historica que permaneceu muito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tempo isolada e cita o que ele estava a dizer em 1934 nos seguintes termos: 

O drama mais espetacular dos ultimos mil anos 

da historia humana foi a deportacao de dez 

milhoes de seres humanos da beleza morena da 

sua terra natal para o recem-descoberto 

Eldorado do Oeste. Desceram ao inferno e, no 

terceiro seculo, ressuscitaram da morte, no 

maior esforgo de conquista da democracia para 

milhoes de trabalhadores que este mundo jamais 

viu. Foi uma tragedia que amesquinhou a da 

Grecia; uma convulsao na humanidade como a 

da Reforma e a da Revolugao Francesa... 

apesar disso somos cegos, pois nao 

percebemos nisto uma parte do nosso 

movimento operario, de nosso triunfo industrial, 

de nossa experiencia religiosa(p.04). 

Como na citacao feita por Lara tambem o professor militante do movimento negro 

Henrique Cunha Jr. No artigo - O ensino da Historia Africana 2 6 - reforca esta 

teoria e evoca a presenga africana a cultura brasileira ao dizer nas suas 

consideracoes que: 

A Africa e do outro lado da rua e nos falta 

coragem para atravessa-la... A presenga 

africana no cotidiano historico e na cultura 

Silvia Hunold Lara e pesquisadora do cenfro de Pesquisa em Historia Social da Cultura do 
IFCH, da Unicamp. Artigo - Novas Dimensoes da experiencia escrava no Brasil 
2 6 Professor Henrique Cunha Junior. O ensino da Historia Africana-disponfvel em www. 

Histirianet.com. Br. Acesso em 09/06/07. 
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brasileira e imensa e nos temos limitagoes de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

compreende-la devido as ausenctas de Historia 

Africana nas escolas, universidades e 

movimentos politicos. Mas a gravidade e maior, 

pois compoe parte da estrutura racista 

assimilada e introjetada pela populacao negra 

que ficou com medo da propria imagem nao 

reivindicando o direito a nossa propria 

historia(p.07). 

Reforca ainda a compreensao de que a pobreza do negro e uma pobreza 

produzida, pois segue dizendo "Meu bisavo na Africa foi arquiteto, meu avo 

constnjtor no Brasil coldnia e hoje eu moro debaixo da ponte" e comenta dizendo 

que: "A nossa pobreza foi conseqQencia de uma dominagSo escravista e racista 

que nos empobreceu sistematicamente nos dbis lados do Atlantico." Este contexto 

de reflexoes comeqa a fazer ver a populacao negra que alem de sofrer as 

consequencias da pobreza, esta e produto do racismo e ainda gera espaco para 

que se espalhe em atitudes comuns e corriqueiras nas ruas, pragas, escolas, 

universidades etc... 

Porem, dado a articulacao e as lutas Movimento Negro organizado, baseado em 

estudos, pesquisas, assembleias e conferencias como Durban2 7 e suas 

reivindicagoes vai ser implantado o Programa Nacional de Agoes Afirmativas28 do 

2 7 Durban / Africa do Sul, onde foi realizada a III Conferencia Mundial de Com bate ao Racismo; 

Discriminagao racial, Xenofobia e Intoleraneias correlatas, com o tema "Unidos para combater o 

racismo: Igualdade, justica e dignidade" no ano de 2001. Esteve presente o Secretario Geral da 

ONU (Organizacao das Nacoes Unidas) Kofi Anan quando indicando consequencias do racismo e 

o compromisso polfticos dos governos fez a seguinte proposicSo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Em *odo o mundo, minorias 

6tnicas continuam a ser desproporcionalmente pobres, afetadas pelo desemprego e menos 

escolarizadas do que os grupos dominantes. EstSo sub-representadas nas estruturas poltticas e 

super-representadas nas prisoes. Tern menos acesso a servigos de qualidade e, 

consequentemente menor expectativa de vida. Estas e outras formas de injustiga racial sao a cruel 

realidade do nosso tempo, mas nSo precisam ser ineviteveis no nosso Mum". 

Acoes afirmativas - Polfticas piiblicas compensatorias voltadas para verter as tendenctas 

hist6ricas que conferiram a grupos sociais uma posicio de desvantagem, particularmente nas 

areas da educacao e do trabalho. No Brasil, nos ultimos anos, muito se tern discutido a 

implantacao de acfies para proporcionar a populacSo afro-brasileira (secularmente discriminada) 
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governo federal que consta de iniciativas e estrategias dos Ministerios da Cultura, 

da Justica, do Trabalho e do Desenvolvimento Agrario e da Educacao. 

Efetivando este programa comeca-se a construcao do Piano Nacional de Acao 

P6s Durban, como acao concreta cria-se a SEPPIR (Secretaria Especial de 

Politicas de Promocao da igualdade Racial) em 21 de marco de 2003, 

fortalecendo o "Dia Intemacional pela Eliminacao da Discriminacao Racial" 

instituido pela ONU. Estas agoes sociais e governamentais evidenciam, portanto 

a existencia e as consequencias do racismo e da discriminacao na sociedade. A 

SEPPIR trabalha de um modo geral com a construcao de uma poiitica 

govemamental voltada para os interesses da populacao negra e demais povos, 

ou etnias vitimas de discriminacao e junto a comunidade intemacional no sentido 

de buscar apoios nos eventos e acoes comuns entre alguns paises. A 

discriminacao e a exclusao racial na escola tern seu berco nesta sociedade 

racista e discriminadora. 

As Diretrizes Curriculares Nationals para a Educacao das Relagoes Etnico-

Raciais e para o Ensino de Historia e Cuftura Afro-brasileira e Africana aprovadas 

pelo MEC (Ministerio da Educacao) sao desde ja, uma prova national da 

existencia da discriminacao e exclusao etnico-racial no sistema escolar brasileiro. 

Revela faces historicas do preconceito e da discriminacao racial quando 

objetivam, nas palavras de Tarso GenrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conigir as injustigas, eliminar 

discriminagdes e promover a inclusao social e a cidadania para todos no sistema 

educacional brasileiro. 

Matilde Ribeiro29 apresenta breve historico do racismo excludente no Brasil no 

sistema educacional brasileiro. Segundo ela desde o periodo do Brasil Colonia, o 

Imperio e a Repubiica as leis tern carater ativo e permissivo frente a discriminacao 

uma insercao efetiva em espacos como as universidades e setores do mercado de trabalho. 

(Almanaque Pedagogico Afrobrasileiro- 2004) 

Matilde Ribeiro - Ministra Chefe da SEPPIR fez a apresentacao da SEPPIR na publicacao das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao das Relacoes Etnico-Raciais e para o Ensino 

de Historia e Cultura Afro-brasileira e Africana. 



36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e ao racismo que atinge os/as afro-descendentes ate os dias atuais. O Decreto n° 

1.331, de 17 de fevereiro de 1854,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estabelecia que escravos eram proibidos de 

frequentar escolas publiea e que as instrucoes para adultos negros dependia da 

disponibilidade de professores/as, ja o n°7.031-A de seis de setembro de 1878, 

estabelecia que so no periodo noturno era que os negros podiam estudar. 

Em 1988 com a nova Constituicao Federal da-se oficialmente outro tratamento a 

esta populacao, nao pelas iniusticas sofridas ou para reparar as perdas, mas por 

causa do proprio carater democratico desta Constituicao. Neste periodo, mesmo 

vivendo em uma sociedade de classes vamos ter praticamente para com o 

africano o sistema de castas, pois se considerarmos a educacao como espaco de 

cidadania e de ascensao social vai-se ter uma escola inacessivel por 

efetivamente cinco seculos. 

Ribeiro reforca a necessidade de politicas especificas para a populacao negra 

desde a Educacao Infantil o Ensino Fundamental ate a Universidade. Traz os 

seguintes dados ilustrativos desta situacao de desigualdade entre brancos e 

negros na educacao: 

Pessoas negras tern menor numero de anos de 

estudos do que pessoas brancas (4,2 anos para 

negros e 6,2 anos para brancos); na faixa etaria 

de 14 a 15 anos, o indice de pessoas negras 

nao alfabetizadas e 12% maior do que o de 

pessoas brancas na mesma situacao; cerca de 

15% das criancas brancas entre 10 e 14 anos 

encontram-se no mercado de trabalho, enquanto 

40,5% das criancas negras, na mesma faixa 

etaria, vivem essa situacao. (2005 op. Cit p07.). 

E Matilde, continua fazendo memoria a criacao da SEPPIR pelo Presidente da 

Republica Luiz lnacio Lula da Silva e da Lei 10.639/03-MEC que altera a LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases) de 1996, que institui a obrigatoriedade do ensino da 
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Historia da Africa e dos africanos no curriculo escolar do Ensino Fundamental e 

Medio. 

2.3 - A importancia da escota para a sociedade 

Toda a formagao academica e sistematizada pela escola e este conhecimento 

produzido toma-se forma de poder. Os conteudos veicu/ados por meio deia sao 

oficialmente importantes e, portanto os negados automaticamente minimizados 

em seu valor social. Conhecedores da obrigatoriedade e necessidades sociais e 

humanas da educacao vimos aprofundar essa ideia com a reflexao do Gimeno 

Sacristan e Perez Gomez que vao dizer. 

A educacao, num sentido amplo, cumpre uma 

iniludivel funcao de socializacao, desde que a 

configuragao social da especie se transforma 

em um fator decisivo de humanizagao e em 

especial da humanizagao do homem. (1998 p. 

13). 

Tambem e um dos principais instrumentos de transmissao e socializacao dos 

conhecimentos ja produzidos e que nao sao transferidos geneticamente, ou seja, 

A especie humana, constituida biologicamente 

como tal, efabora instrumentos, artefatos, 

costumes, normas, codigos de comunicagao e 

convivencia como mecanismos imprescindiveis 

para a sobrevivencia dos grupos e da 

especie.paralelamente, e posto que as 

aquisigdes adaptativas da especie as 

peculiaridades do meio nao se fixam 

biologicamente nem se transmitem atraves da 

heranca genetica, os grupos humanos poem em 

andamento mecanismos e sistemas externos de 
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transmissao para garantir a sobrevivencia nas 

novas geragoes de suas conquistaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA histdricas. 

Este processo por parte das novas geragoes das 

conquistas sociais -processo de socializagao-

costuma denominar-se genericamente como 

processo de educagao. (Gomez, 1998. p.13 ). 

As praticas, tecnicas e metodos educativos surgiram com as sociedades 

primitivas. Sempre com a preocupacao de nao deixar-se perder os conhecimentos 

ja adquiridos e de educar os jovens de forma a garantir a continuidade da cultura. 

A principio essa educacao acontece na convivencia da crianga e do jovem na 

propria familia, grupo, cla, tribo etc, depois surgem pessoas e grupos que se 

especializam no processo de condugao desta educacao ou sociaMzagao que sao 

os tutores, preceptores, pedagogos e as institutgoes academicas e escolares, 

responsaveis pela divulgagao de conhecimento para toda a populacao.Destaca-se 

no campo da filosofia, por exemplo, os sofistas, que assumem postura de 

professores do conhecimento cobrando taxas referentes ao seu trabalho de 

ensino. 

As praticas educativas evoluem concomitantemente as sociedades e a 

complexidade de suas estruturas e fungoes. Para Gomez, na sociedade industrial 

e contemporanea "a preparagao das novas geragdes para sua participagao no 

mundo do trabalho e na vida publica requer a intervengao de instancias 

especificas como a escola, cuja peculiar fungao e atender e canalizar o processo 

de socializacao". 

A fungao da escola, concebida como instituigao 

especificamente configurada para desenvolver o 

processo de socializacao das novas geragoes 

aparece puramente conservadora: garantir a 

reprodugao social e cultural como requisite para 

a sobrevivencia mesma da sociedade.(G6mez, 

1998 p. 14). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D E CAM P! MAGFI ' NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTPU' »c r0R* '-* l AO f € P.10f ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'SSORSS 

R'BLiOTFCASFTO^W. 
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A escola como instancia educativa delegada, cumpre com esta fungao de 

reproduzir a culturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA social juntamente as instancias naturals. Ela, com seus 

metodos, tecnicas, concertos e conteudos curriculares forma continuadamente a 

nova geracao a partir da cultura e das ideologias das quais e constituida. 

A escola, com seus conteudos, por suas formas 

e por seus sistemas de organizagao, introduz 

nos alunos/as, paulatina, mas progressivamente, 

as ideias, os conhecimentos, as concepgoes, as 

disposigoes e os modos de conduta que a 

sociedade aduita requer. Dessa forma, contribui 

decisivamente para a interiorizagao das ideias, 

dos valores das normas da comunidade, de 

maneira que mediante este processo de 

socializacao prolongado a sociedade industrial 

possa substituir os mecanismos de controle 

externo da conduta por disposigoes mais ou 

menos aceitas de autocontrole.(Gomez, 1998 

p. 14). 

Existe dialeticamente a dimensao dinamica, politica, que faz acontecer a 

mudanga, a renovagao e a reconstrugao a partir das construgoes anteriores. 

Desde o funcionalismo de Durkheim e o estruturalismo de Althusser ate as 

analises de Foucalt e a teoria da correspondencia de Bowles e Gintis, consideram 

que: 

A escola e uma trama de relagoes sociais, 

materials que organizam a experiencia cotidiana 

e pessoal do aluno/a com a mesma forga ou 

mais que as relagoes de produgao podem 

organizar as do operario na oficina ou as do 

pequeno produtor no mercado. Porque entao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPINA 6R/ >MDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f FNTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMAQAO DE PROFESSORS 
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continuar olhando o espago escolar como se 

nefe nao houvessezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outra coisa em que sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ftxar 

alem das ideias que se transmitem?. (Fernandez 

Enguita, 1990b, p. 152 IN Gomez, 1998p. 17). 

Este processo de socializacao e politizacao realizado pela escola se concretiza 

nos conteudos curriculares e nas relagoes socials por ela estabelecida, com suas 

respectivas representagoes sociais atraves dos componentes tecnicos e 

pedagogicos constitutivos de uma unidade escolar. 

2.4 - A negacao da Historia da Africa nos conteudos e perspectivas de 

ensino 

A perspectiva do ensino como transmissao cultural baseia-se na compreensao de 

que a humanidade no decorrer da Historia produziu varios conhecimentos que 

devem ser transmitidos as novas geragoes. A estas caberiam, portanto a tarefa de 

aprofunda-los, aperfeigoa-los e transmiti-los as futuras geragoes. A escola foi 

usada, portanto para esta atividade de sistematizar os conhecimentos em areas 

disciplinares aprofunda-los e transmiti-los as novas geragoes. No caso da historia 

da Africa e dos africanos ela limitou-se a negar e a dar a interpretagao europeia 

as informagoes. 

No tocante a Historia da Africa nao houve preocupagao em incluir todo o acervo 

histdrico e cultural deste continente no currfculo escolar, de modo que esta agao 

vem reforcar a premissa que o Africano nao tern cultura, nao tern conhecimento. 

Este modelo se enfraquece por nao proporcionar o envolvimento do aluno/a 

fazendo ligagao dos conhecimentos previos com os conhecimentos 

sistematjzados pela escola. Este modelo e caracterizado por exigir mais 

habilidades de memorizagao dos conhecimentos programados para cada 

disciplina e para cada serie. Atualmente nao mais se concebe na educagao a 
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aplicabilidade de forma completa e fechada da pratica tradicional de ensino na 

sala dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aula. 

Nesta fase de transigao de paradigmas sociais que estamos vivenciando, busca-

se o aperfeicoamento de uma nova pratica, esta, com dtrecionamento pedagogico 

que faz compreender como se da processo ensino-aprendizagem. O 

conhecimento passa a ser valorizado nao mais em si mesmo, mas a partir da sua 

interpretagao pessoal e da possibilidade de aplicagao no cotidiano. 

Para que isto acontega de fato, faz-se necessario o desenvolvimento das 

competencias do pensar a partir do conhecimento ja construindo por cada aluno/a 

e dos novos que vao sendo introduzidos e discutidos no curriculo. A pratica 

mediadora do professor/a e fundamental neste processo, e ela que ao mesmo 

tempo em que considera os conhecimentos anteriores introduz novos conteudos 

discipiinares e atraves do diaiogo, de comunicagao, de questionamentos, faz o 

aluno/a pensar, argumentar e automaticamente gerar novos conhecimentos 

construidos com criatividade e autenticidade. No caso, criar espagos para a 

reflexao etnico-multirracial30. 

Esta pratica pedagogica e construtiva, pois proporciona o desenvolvimento 

intelectual e tambem emocional do aluno/a, transformando-o em um sujeito 

pensante, em uma pessoa autonoma, conhecedora das proprias capacidades 

cognitivas e afetivas, capaz de construir e reconstruir conceitos, habilidades, 

atitudes, valores e desconstruir preconceitos etc. 

A partir desta pratica mediadora e de um conhecimento novo, pensado, elaborado 

conscientemente e ao mesmo tempo para facilitar a efetuagao desta pratica 

mediadora e da construcao de um conhecimento novo, pensado, elaborado 

conscientemente ao mesmo tempo para facilitar a efetuagao desta pratica, faz-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ail «£. 

Multiracial - E um termo abrangertte, sugerindo pturalidade de herancas por varias geragoes. 

"Na realidade brasileira, podem ser encontrados indcvfduos negros, brancos, asteficos, fndfgenas. 

A maior parte da populacao, sem a menor duvida, resulta de mesticagens varias de todos os 

grupos entre si, em maior ou menor grau". (Almanaqu© pedagogico afrobrasileiro - 2004) 

ON VL'-'.'; V , ;f '". ' 'N€KAL 
D£ C;vV:F'iM,- GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTRO <3E mi'^O TT ?a0-rL3S0rtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=S 
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necessario e, ate certo ponto torna-se imprescindivel, uma organizagao 

interdisciplinar em toda a escola. 

A pluridisciplinaridade tradicional e uma barreira a este novo jeito de construgao 

do conhecimento exatamente por fragmenta-lo reduzindo-o a disciplinas fechadas 

e isoladas, trabaihando individualmente e de forma estagnada muitas vezes, esta 

estrutura explica como pode ficar fora do curriculo por tanto tempo a Historia do 

continente africano. 

O objetivo da interdisciplinaridade e superar a especializagao excessiva e 

incorporar os resultados das varias especialidades, integrando-os entre si, ligando 

a teoria a pratica e produzindo, portanto, um conhecimento pertinente, aplicavei. 

Como toda e qualquer pratica pedagogica e antes uma pratica humana tambem a 

interdisciplinaridade requer atitudes humanas de interagao, proximidade, 

integragao entre os proprios professores/as das diversas disciplinas, com os mais 

variados desafios como; dificuldade de leitura indisciplina, discriminagao. 

Seguida de uma efetiva atitude interdisciplinar dos professores, surge uma nova 

organizagao escoiar burocratica, administrativa e pedagogica que se expressa na 

elaboragao coletiva do projeto pedagogico e organizagao e gestao de toda a 

escola. A interdisciplinaridade nao visa extinguir a especificidade das disciplinas 

ou areas do conhecimento, mas busca viabilizar a integragao das mesmas 

tambem atraves dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pratica curricular dando enfase ao trabalho conjunto com: 

projetos, temas geradores, problemas sociais, temas transversals sugeridos pelos 

PCNs (Parametros Curriculares Nacionais) dentre outras possibilidades. 

A educagao nao deveria canalizar todas as suas preocupagoes formafivas para a 

formagao de cidadaos/as interessados/as e dispostos/as a assumirem a sua 

responsabilidade na construgao de uma sociedade mais justa e igualitaria? No 

entanto, frente ao individualismo e demais caracteristicas pos-modernas da 

sociedade tudo podera ser abandonado mais ou menos ao acaso e os interesses 

educarivos podem voltar-se completamente para a saiisfacao das necessidades 

individuals do desenvolvimento da razao instrumental. 
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O curriculo nao e constitutdo de conhecimentos validos, 

mas de conhecimentos considerados 

socialmente validos. 

Tomaz Tadeu da Silva 

3.1 - Reflexdes sobre a construcao social do curriculo 

Os curriculos encontram ainda boa sustentacao no discurso cientifico da 

modernidade, com seus conhecimentos tornados como urn saber objetivo, 

indiscutivel, por outro lado sente a pressao de varios setores da sociedade que 

esta em constante mudanga. O sistema educacional tern apenas murtiplicado as 

materias, o que e uma aposta perdida de antemao, ja que o crescimento 

exponencial dos saberes torna totalmente impossfvel sua aquisigao em uma 

determinada etapa da vida. 

Fica-nos o questionamento sobre que tipo de curriculo devemos ter na escola 

para enfrentar esse desafio? De quais caracteristicas da modernidade, e do 

curriculo moderno devemos livrar-nos a fim de fazer com que a escola consiga se 

alinhar aos novos tempos? O que conservar? Quais modismos evitar? Quais 

valores, praticas e identidades sao, em principio, dignos de respeito e por que? 

Como impfantar uma educacao com postura anti-racista 3 1. 

Para Silva (1996)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 anuma era de uma proclamada e inevitavel globalizagao, e 

importante retomar uma visao que coioque no centre de nossas preocupaqdes 

teoricas e pofiticas as retagoes de poder e desigualdade entre diferentes povos e 

3 i Anti-racismo -Termo que designa um movimento de rejeifSo consciente ao racismo e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sum manifestac5es. (Almanaque pedagdgico afrobrasileiro - 2004) 
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nagoes". Com esta premissa podemos entender o ambiente do curriculo escolar 

como sendo instrumento politico em fungao deste mesmo contexto. 

E continua esta reflexao sendo mais taxativo. Sendo insuficiente a compreensao 

das relagoes de exploracao economica entre os diferentes paises "da ordem 

mundial" o autor ressalta a importancia da compreensao das relacoes de 

construcao simbolica da dominacao e da subordinacao, instancias basilares onde 

"grupos e nagoes se constroem como superiores e constroem a outros como 

inferiores" (p.204). 

E continua afirmando que "nesse contexto, toma-se cmcial examiner as formas e 

os regimes de representagao e de discursos peios quais o " outro" foi e continua 

sendo social e historicamente construido como objeto de urn olhar imperialista e 

colonial"(p.204). 

As relacoes de poder perpassam varios eixos. Afirma Silva, citando urn ensaio de 

Michael Apple que. 

Alem das relacoes de classe, objeto 

convencional da teorizacao critica de inclinagao 

marxista, ganham importancia, em termos 

teoricos e politicos, as relacoes de imperialismo 

e dominacao entre nagoes, as relacoes de 

subordinacao e subjugagao entre racas e etnias, 

as relagoes assimetricas entre generos... o que 

caracteriza essa perspectiva nao e 

simplesmente a enfase nas multiplas diferengas 

entre os individuos e os grupos sociais, como 

querem certas conclusoes apressadas, mas a 

nogao de que a dfferenga nao e um fato da 

natureza e sim um produto social, construido no 

contexto de relacoes sociais de poder. "(p-203)". 

t,w<./«;v{:;vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-j<:r. »"rrCRAL 
"0LCA?/.PIN.'GfV.NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rcwTRivr-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RMMAd DE PROrcSSORES 
' pi'ci'.QTFCÂ .TÔ t̂. 
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A teoria das relagoes de dominacao, de imperialismo entre as nagoes, citada, se 

aplica ao caso brasileiro de dommio do afrrcano. Nessa compreensao pode se 

afirmar que, assim como as diferengas sociais nao sao naturais, mas socialmente 

construidas, da mesma forma o preconceito para com a raga negra no Brasil e 

nos que os usaram no sistema de produgao atraves da escravidao. 

No mesmo ensaio de Apple, o referido autor, chama a atengao para dois eixos 

das relagoes de poder alem do eixo das relagoes de ciassezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "definidas por 

relagoes economicas de exploragao entre capitalistas e trabalhadores". O autor 

refere-se aos seguintes eixos: 

... das relagoes de desigualdade e dominagao 

entre nagoes e o das relagoes de subjugagao e 

subordinagao entre" ragas "e etnias... os fatos 

sociais nao podem ser vistos de forma isolada: o 

privilegio e o conforto de certos individuos 

grupos e nagoes esta indissociavelmente ligado 

a privagao e ao sofrimento de outros individuos, 

outros grupos e outras nagoes. (p.204) 

Este processo de subordinagao e subjugagao das ragas e etnias perpassa todas 

as instancias da sociedade. A partir destes pressupostos voltamos a reflexao 

sobre o curriculo escolar, questionando sobre sua participagao nesta construgao 

social e radicagao destas formas de poder na escola. 

Nesta perspectiva curricular questionar, por exemplo, o fato de que: 

Poderiamos aproveitar a aproximagao dos 500 

anos da" descoberta "do pais para discutir nao 

apenas nossa condicao de nagao subordinada 

num contexto pos-colonial, mas tambem as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!.•<.> . ;\> ,"_ > "~'\ f<%L 

" : f • , * , n-c "jnc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c%V,m 'f.czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OHV-(J AO ?3x »r f*SS0«ES 
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relagoes internas entre os drferentes grupos 

sociais separados por origemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA national, cor da 

pele ou tradicao cultural. Talvez seja uma boa 

ocasiao para nos perguntarmos em que medida 

o curriculo nao carrega as marcas de nosso 

passado colonial, produzindo e reproduzindo 

certas nopoes sobre'Yaca", por exemplo. Nao 

seria essa uma boa oportunidade para criar um 

"pequeno espaco no curriculo para pensar sobre 

as implicagoes de cinco seculos de imperialismo 

global.(p.204) 

Essa discussao deveria superar o ambiente das meras noeoes de discriminacao e 

preconceitos, que individualizam as responsabilidades, e abranger outros niveis 

de reflexao como o social e a imposigao do sistema das classes detentoras do 

poder politico e economico. 

O curriculo passa por estas trilhas e se constroi por meio delas. E uma 

discussao que deve ultrapassar as nocoes de preconceitos e de discriminacao. E 

necessaria uma compreensao segundo Tomaz Tadeu "de que o preconceito e a 

discriminagSo nao constituem apenas um desvio ou uma patologia individual ou 

psicoldgica" e continua " dependem de categorias e classifrcagoes que estao 

profundamente inscritas na historia e no tecido social. 

Estes aspectos se constituem como terreno favoravel para uma teoria e uma 

pratica educacionais criticas. Ou seja, deve ser um objetivo principal da pratica 

pedagogica a propria discussao e o questionamento sobre as relacoes sociais e 

historicas que constroem as atuais divisdes sociais e excludentes. Afirma ainda 

que: 

E essa compreensao de que a Pedagogia e o 

curriculo estao envolvidos em complexos e 

importantes processes formativos e produtivos 

implicados na produgao e reprodugao das 
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divisoes sociais que da a educacao seu carater 

inevitaveimente politico, (p.205) 

Aos educadores e educadoras cabe o papel dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "estender a ideia de formagao e 

produgao aos processos formativos mais amplos pefos quais as identidades 

sociais sao forjadas e as divisoes, exclusoes e separagoes sao criadas e 

perpetuadas" ,e como insiste o autor, utilizar esta oportunidade para "projetar 

estrategias que possam desestabilizar esses processos" curriculares. 

Sendo evidente que o curriculo corporifica em sua base um "conhecimento oficial" 

com representacoes e significados dos grupos dominantes, abrem-se espagos 

para um contra projeto que contemple os grupos desfavorecidos e prejudicados 

pedagogicamente. 

Um elemento didatico a ser bastante explorado sao as datas comemorativas, que 

ilustram o processo de cotonizagao do curriculo. Propoe-se a interrupgao, 

subversao e desestabilizagao dos significados e representacoes envoltos nas 

"datas comemorativas comemoradas". Sobre esta questao pode-se ver a 

seguinte afirmacao: 

Uma estrategias de descolonizagao poderia 

comegar, por exemplo, por interromper, 

subverter e desestabilizar os significados e 

representagoes envolvidos nas chamadas datas 

comemorativas, um elemento tao visivel e 

onipresente em nossa paisagem escoiar e 

curricular: o dia do indio, o dia do Negro, o dia 

da Mulher, o dia do imigrante, a semana da 

patria, sem esquecer, obviamente, no caso do 

estado do Rio grande do Sul , as datas 

relacionadas a exaitacao do gaucho. De certa 

forma, essas datas e as atividades que Ihes 
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acompanham sintetizam as perpesctivas e as 

visoes dos gruposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dom'mantes sobre as 

relacoes sociais (p.208). 

A desarticulacao dessas datas no curriculo e importante para que se faca um 

processo de respeito e de inclusao por criterios de igualdade e nao de 

subaltemidade. Corriqueiramente se faz com um olhar imperialists, de cima para 

baixo, mesmo sob uma mascara multicultural. 

E perceptivel nas datas comemorativas do curriculo escolar, sob um olhar critico 

aprofundado que: 

Nessas celebracoes aparentemente inocentes, 

o "outre-" e voyeuristicamente visitado e 

fetichisticamente fixado. Ele e objetificado, 

consumido e tornado exotico. Trata-se de um 

processo em que apenas os significados 

recebidos e oficiais sobre raca, genero, classe, 

sexo e nagao tern chance de circular, sem 

nenhuma oportunidade para significados 

alternatives ou de oposicao(p.208). 

Nesta posicao, quando o outro e olhado de cima para baixo e como objeto exotico 

nao se cria ambiente reflexivo, tao pouco inclusivo ou politico pedagogico. Ou 

ainda o contrario tambem e verdadeiro. As celebracoes patrioticas e dos herois da 

historia "devem" ser olhadas em "posicao de hasteamento de bandeiras" e ao 

cantico de hinos. 

Este nao e mais um curriculo que e auto-sustentavel na sociedade 

contemporanea. Quando a escola nao se atualiza por si mesma passa a ser 

coagida, pelas mudancas da sociedade. Neste ponto e importante que: 
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tambem se centrar nas questoes e nos 

problemas do nosso tempo: AIDS, pobreza, 

alienacao e drogas, machismo e violencia, odio e 

racismo, homofobia e sexismo, ganancia e 

destruicao ambiental, exclusao repressao. Um 

curriculo critico nao pode passar ao largo das 

preocupacoes e vivencias centrais das criancas 

e jovens deste tempo. Descolonizar o curriculo 

tambem torna-lo relevante para a vida social 

dessa conturbada epoca(p.209). 

Esta vai ser o caso do surgimento da Lei 10639/03 que obriga o ensino da 

Historia da Africa e Cuttura Africana e Afro-brasiieira nos curriculos escolares. 

Neste espaco e que se consolida a proposta da lei 10639/03 no curriculo. Uma 

vez que o curriculo negligenciou o ensino da historia deste continente ao iongo 

dos cinco seculos de colonizacao. 

3.2 - A aplicabilidade da Lei 10639/03, a producao de novas identidades e 

novas sub/ettvidades 

O relatorio do Conselho Nacional de Educacao/ Conselho Pleno /DF das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao das Relacoes Etnico-Raciais e 

para o Ensino de Historia e Cultura Afro-brasileira e Africana, de 10 de marco de 

2004, traz as alteragdes a Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educacao 

nacional na tentativa de assegurar o direito a igualdade de condicoes e vida e de 

cidadania, assim como garantir direitos iguais as culturas e historias que 

compoem a nacao brasileira. 

Apos as questoes introdutorias trata das politicas de reparacoes, de 

reconhecimento e valorizacao de Acoes afirmativas. Estabelece como dever do 

Estado a promocao e o incentivo de politicas de reparacoes baseado na 
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Constituicao Federal, Art 205, que assinala o dever do Estado de garantir 

mdistintamente, por meio da educacao, iguais direitos para o pfeno 

desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadao/a ou 

profissional. Nas patavras de Goncalves e Silva (2004): 3 2 

Sem a intervencao do Estado, os postos a 

margem, entre eles os afro-brasileiros, 

dificilmente, e as estatisticas o mostram sem 

deixar duvidas, romperao o sistema meritocratico 

que agravava desigualdades e gera injustica, ao 

reger-se por criterios dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA exclusao, fundos em 

preconceitos e manutencao de privileges para 

os sempre privilegiados(p.H). 

As politicas de reparacao para com a comunidade afro-brasileira necessitam do 

apoio por reconhecimento, valorizacao e afirmacao de direitos. Lista-se em 

seguida alguns reconhecimentos importantes para a reconstrucao da identidade 

negra no Brasil. 

De forma resumida o reconhecimento, apontado no relatorio, implica justica e 

iguais direitos sociais, civis, culturais e economrcos; mudanca de discurso, 

raciocinios, logicas, gestos,posturas, modo de tratar as pessoas negras; requer a 

adocao de politicas educacionais e de estrategias pedagogicas de valorizacao da 

diversidade; exige que se questionem relagoes etnico-raciais baseadas em 

preconceitos que desqualificam o negro e salientam esteriotipos depreciativos, 

exige a valorizacio, divulgacao e respeito aos processos historicos de resistencia 

negra desencadeados pelos africanos/as escravizados/as no Brasil e por seus 

descendentes na contemporaneidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32 Petronilha Beatriz Gon?alveszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Silva: relatora das Diretrizes Curriculares Nacbnais para a Educacao 

das Relacoes Einieo-Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura Afro-brasiteira e Africana 

SEMXRO0B ORI-'K.-r.TF.f'jfr.SSOftES 
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Este aspecto do reconhecimento tambem perpassa questoes delicadas como a 

exigencia da valorizacao e respeito as pessoas negras, a sua deseendencia 

africana, sua cultura e historia. Este aspectozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "significa buscar, compreender seus 

valores e lutas, ser sensivel ao sofrimento causado por tantas formas de 

desqualificagao" a saber: "apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau 

gosto sugerindo incapacidade, ridicularizando seus tragos ftsicos, a textura de 

seus cabelos, fazendo pouco dasreligioes de raiz africana." 

Ainda o reconhecimento exige, boas condicoes fisicas e ambientais para os 

estabelecimentos de ensino e professores/as quaiificados/as e dispostos/as ao 

trabalho com a educacao de negros e brancos. 

Os programas de agoes afirmativas sao formados pelas politicas de reparacao e 

de reconhecimento. Estes correspondem, (segundo a lei) a um: 

Conjunto de agoes politicas dirigidas a corregao 

de desigualdades raciais e sociais, orientadas 

para oferta de tratamento diferenciado com vista 

a corrigir desvantagens a marginalizagao criadas 

e mantidas por estrutura social excludente e 

discriminatoriafp. 12). 

Partindo deste pressuposto, as orientacoes que justificam e fundamentam as 

determinacoes de carater normativo seguem sob o titulo "educacao das relagoes 

etnico-raciais". 

Uma primeira preocupagao relatada e sobre os significados e resignificados dos 

termos raca, etnico-racial, negro e, em seguida, etencam-se alguns equfvocos a 

serem desfeitos para a construcao das novas pedagogias. 
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O termo raca e entendido como uma construcao social no movimento entre 

brancos e negros, porem com a resignificacao do movimento negro, passa a ser 

utilizado "com umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sentido politico e de va/onzaeao do legado deixado pelos 

africanos" reiacionando-o assim a terminologia de etnia, ou etnico-racial 3 4. Sobre a 

realidade pos-escravidao entende-se que "se nao e facil ser descendente de 

seres humanos escravizados e forcados a condigao de objetos utilitahos ou a 

semoventes", completa, "tambem e dificil descobrir-se descendente dos 

escravizadores, temer, embora veladamente, revanche dos que, por cinco 

seculos, tern sido desprezados e massacrados." 

Continua dizendo que "parar educar as relagoes etnico-raciais, no Brasil, e 

necessario fazer emergir as dores e medos que tern sido gerados" e ainda que" 

e preciso entender que o sucesso de uns tern o prego da marginalizagao e da 

desigualdade imposta a outros. £ entao decidir que sociedade queremos 

construir daqui para frente. "(p. 14). 

Quanto a esta reiacao que remonta a escravidao traz uma citacao de Franz 

Fanam 3 5 (1979) quando ele diz que. 

Os descendentes dos mercadores de 

escravos, dos senhores de ontem, nao tern, 

hoje, de assumir culpa pelas desumanidades 

provocadas por seus antepassados. No entanto 

3 3 Raca - " EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA importante destacar que se entende por raca a construpao social forjada nas tensas 

relacoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA entre brancos e negros, muitas vezes, simuiadas como harmoriiosas nada tendo a ver 

com o conceito biologico de raca e utilizado com freqCiencia nas relacoes sociais brasileiras, para 

informar como determinadas caractertsticas ffsicas, como cor da pele, tipo de cabelo, entre outras, 

influenciam, interferem e ate mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior 

da sociedade brasileira". (p13) in:Relatorio das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao 

das Relacoes Etnico-Raciais e para o Ensino de Histbria e Cultura Afro-brasileira e Africana -

2004: 

3 4 Etnico-racial- "£ importante, tambem, explicar que utizaco do termo 6tnico na expressSo 

6tnico-racial, serve para arcar que essas relagoes tensas devidas a diferengas na cor a pele e 

tragos fisiondmicos o as tamb6m devtdo a raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que 

difere em visSo de mundo, valores e princfpios das de origem indigena, europeia e asiatica(P. 13) 

in.Relatorio das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao das RelacOes Etnico-Raciais e 

para o Ensino de Historia e Cultura Afro-brasileira e Africana - 2004: 

FRNTZ, Fanoa Os condenados da terra. 2. ed. Rio de Janeiro: dvfeaeSo Brasitefra, f979. 
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tern eles a responsabilidade moral e politica de 

combater o racismo, as discriminacoes e, 

juntamente cm os que vem sendo mantidos a 

margem, os negros construir relagoes raciais e 

sociais sadias, em que todos cresgam e se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

realizem enquanto seres humanos cidadaos. 

Nao fossem por estas razoes, eles teriam de 

assumir, pelo fato de usufruirem do muito que o 

trabalho escravo possibilitou ao pais (p. 14). 

Esta historia de escravidao e de negagao das identidades negra e afro, nao pode, 

de maneira alguma, ser negada ou minimizada em seus significados e 

consequencias. 

O combate ao racismo, o trabalho pelo fim das desigualdades sociais e raciais e a 

reeducagao das relagoes etnico-raciais nao sao exciusivamente fungao da escola, 

pelo simples fato de que nao e a escola que gera, o racismo ou o preconceito 

racial 3 6, e os estereotipos. Porem por estes perpassarem seus bancos e 

curriculos, e serem em muitos casos por ela fortalecidos, deve empenhar-se 

neste trabalho, atraves da reflexao da propria pratica. 

Os equivocos, a serem superados para a construgao dessa nova Pedagogia, 

apontados no refatorio referem-se: aos professores/as e suas diflculdades em 

lidar com esta tematica; aos negros que "se autodiscriminam"; ao movimento 

negro como "unico" responsavel pelo debate da questao racial e ao mito da 

democracia racial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Preconceito racial - Conjunto de valores e crencas estereotipadas que levam um individuo ou 

am grupo a aftmentar opinides negatives a respeito de outro, com base em informacdes incorretas, 

incompletas ou por id§ias preconcebidas. E a forma mais cornum, a mais frequente de expressao 

de racismo. (Almanaque pedagogico afrobrasileiro - 2004) 

DE CAMPINA "GRANDE 
mtmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMAQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAO OE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 
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Um primeiro equivocozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "diz respeito a preocupagao de professores no sentido de 

designar ou nao seus alunos negros37 como negros ou como pretos, sem 

ofensas". Para esta reflexao e necessario que se considere que as drficuldades 

dos professores/as sao as drficuldades proprias a uma forma de compreender o 

ser negro e de toda a complexidade que envolve o processo de construcao desta 

identidade no Brasil. Pois este processo passa tanto pela desvalorizacao da 

cultura de matriz africana como dos aspectos fisicos herdados pelos 

afrodescendent.es. 

Pois "ser negro no Brasil nao se limita as caracteristicas fisicas. Trata-se, 

tambem, de uma escolha politica. Por isso, o e quern assim se define". 

Analisando esta afirmacao podemos dizer que e tambem uma questao de 

conhecimento da propria historia e dos proprios valores, do contrario nao e nada 

interessante e chega a ser constrangedor declarar-se negro ou negra neste pais. 

Um outro equivoco a ser enfrentado e o de que "os negros se discriminam entre si 

e que sao racistas tambem". Porem, a questao nao e tao simples assim. Como 

se expressa nas palavras da propria relatora: 

Esta constatacao tern de ser analisada no 

ambito da ideotogta do branqueamento que 

divulga a ideia e sentimento de que as pessoas 

brancas seriam mais humanas, teriam 

inteligencia superior e, por isso teriam o direito 

de comandar e de dizer o que e bom para 

todos...no pos-abolicao, foram formuladas 

politicas que visavam branqueamento da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j7 Negro - E preciso iembrar que o termo negro comecou a ser usado pelos senhores para designar 

pejorativamente os escravizados e este sentido negativo da palavra se estende atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hoje. Contudo, Movimento 

negro resignificou este termo dando-lhe um sentido politico e positivo. Lembremos os motes muito utilizados 

no final dos anos 1970 e no decorrer dos anos 1980, 1990: Negro e lindo! Negra, cor da raca brasileira! 

Negro que te quero negro! 100% Negro! NSo deixe passar em branco! Este ultimo utilizado na campanha do 

censo de 1990. in:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Relatorio das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao das Relacoes 

Etnico-Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura Afro-brasileira e Africana - 2004: 

1;NVI-.. • l" 'V'VKAL 

CEMTRO HE W * -V'f1 '<•'- P^U'rtoSORSS 
P'Bl.PTf .A-'CrCr'.W zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i'A. iA.*t"f'A'",.nAPA[RA 

http://afrodescendent.es
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populagao pela eliminagao simbolica e material 

da presenca dos negros (p. 16). 

Nesse contexto e evidente de onde brota os comportamentos racistas dos 

proprios negros. E certo que se queira negar as caracterfsticas e identificacoes 

com a raga negra e, portanto que se reproduza comportamento racistas sem auto 

aceitacao. 

Um terceiro equivoco "a azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crenga de que a discussao sobre a questao racial se 

iimita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema e nao a escola." Nesta 

questao vai - s e retomar uma discursao anteriormente abordada. Se a escola e 

instituicao social e se a sociedade na qua) esta inserida e racista, nao so esta se 

toma vitima como reproduz o racismo, de forma que, tern tambem a obrigacao de 

com a sociedade entrar na discussao do combate a este pratica racista social, ate 

porque" o racismo, segundo o Artigo 5° da Constituigao Brasileira, e crime 

inafiangavel e isso se aplica a todos os cidadaos e instituigoes, inclusive a 

escola." 

O outro equivoco "e o de que o racismo, o mito da democracia racial e a 

ideologia do branqueamento38 so atingem o negro". Mas, como afirma Goncalves 

e Silva: 

Enquanto processos estruturantes e 

constituintes da formacao historica e social 

brasileira, este estao arraigados no imaginario 

social e atingem negros, brancos e outros 

grupos etnico-raciais. As formas, os niveis e os 

resultados desses processos incidem de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ideologia do branqueamento - Conjunto de ideias que defendiam a miscigenacao, com o 

objetivo de, por intermedio dos casamentos inter-raciais, transformar o Brasil em um pais branco 

e, consequentemente, promover um processo de extincao da raca negra. Esta ideologia teve 

grande aceitacao pelas elites brasileiras, de 1870 a 1930. Transformar o Brasil, que era negro e 

mestico, em um pais branco foi um projeto implementado seriamente pelos cientistas e polfticos 

daquela epoca. 
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maneira drferente sobre os diversos sujeitos e 

interpoem diferentes dificuldades nas suas 

trajetorias de vida escolar e social, por isso, a 

construcao de estrategias educacionais que 

visem ao combate do racismo e uma tarefa de 

todos os educadores, independentemente do 

seu pertencimento etnico-racial(p.16). 

Como afirmamos acima, o processo de arraigamento do racismo perpassa todos 

os niveis, classe, grupos e etnias. Para isso fazem-se necessarias novas praticas 

pedagogicas, que fortaleca entre os negros/as e desperte entre os brancos/as a 

consciencia negra. Estas novas Pedagogias devem apontar para um novo rumo 

de forma que: 

Entre os negros, poderao oferecer 

conhecimentos e seguranca para orgulharem-se 

da sua origem africana; para os brancos, 

poderao permitir que identifiquem as influincias, 

a contribuigao, a participagao e a importancia da 

historia e dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cultura dos negros no seu jeito de 

ser, viver, e de se relacionar com as outras 

pessoas, notadamente as negras 

(GONCALVES E SILVA, 2004 p. 16) 

Os autores supra citados ressaltam que trabalhar com toda essa diversidade que 

e a populagao ha necessidade de uma formagao sdlida e especffica para os 

professores e professoras, que implementarao este projeto nas escolas do pais. 

A seguir o relatorio traz uma breve fundamentagao sob aspecto de determinagao 

para a Historia e Cultura Afro-Brasileira e Africana (abordadas anteriormente) e, 

posteriormente, lista os principios pertinentes as bases filosofieas e pedagogicas 

para as agoes do sistema de ensino, para os estabelecimentos e os professores 

nos seguintes subtemas. consciencia politica e historica da diversidade; 
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fortalecimento de identidades e de direitos; agoes educativas de combate ao 

racismo e a discriminagoes; obrigatoriedade do Ensino de Historia e Cultura Afro-

Brasileiras, Educagao das Relagoes Etnico-Raciais e os Conselhos de Educagao. 

Conclui-se com o voto unanime do Conselho Pleno, apos elencar o desrespeito 

aos direitos de; nao softer discriminates por ser descendente de africanos; de 

ter reconhecida a decisiva participagao de seus antepassados e da sua propria na 

construgao da nagao brasileira; e o de ter reconhecida sua cultura nas diferentes 

matrixes de raiz africana e as devidas consequencias do desrespeito desses 

direitos constatadas em todo o document©. 

Sendo uma Lei com raizes no Movimento Negro no meio do povo, torna-se muito 

significative a sua aprovacao nas instancias governamentais, porque vem como 

que forcar ate violar a "grade" ou seja, a estrutura curricular oficial determinada 

pela classes dominantes durante os ultimos cinco seculos no nosso sistema 

nacional de ensino. Por outro lado, tendo sua base e motivacao primeira no 

ambiente popular, logo para que se efetive necessitara da atuagao de militantes 

destes mesmos grupos da sociedade civil. 

Por este motivo pesquisamos o conhecimento dos professores sobre a Lei 

10639/03 e as praticas pedagogicas anti-racistas baseadas nos principios 

definidos nas bases filosofieas do proprio Movimento Negro e de estude da area 

como os que seguem: 

• a questao racial como conteudo multidisciplinar Durante o ano letivo; 

• reconhecimento e valorizacao das contribuicdes reais do povo negro a nagao 

brasileira; 

• a conexao entre as situagoes de diversidade com a vida cotidiana nas salas de 

aula; 

• combate as posturas etnocentricas para a desconstrugao de estereotipo e 

preconceitos atribuidas ao grupo negro; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. Almanaque Pedagogico Afrobrasileiro.Belo Horizonte: 

NZINGA/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mazza ed. 2004. 
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• a historia do povo negro, a cultura, a situacao de sua marginalizacao e seus 

reflexos incorporados como conteudos do curriculo escolar, 

• extincao do uso de material pedagogico contendo imagens estereotipadas do 

negro, com repudio as atitudes preconceituosas e discriminatorias; 

• uma maior atengao a expressao verbal escolar cotidiana; 

• a construcaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coletiva de alternatives pedagogicas com suporte de recursos 

didaticos adequados; 

Este processo de mudancas e de abertura da escola para a implementacao de 

um curriculo, que atenda situacoes emergentes na sociedade nao e um 

processo simples nem tampouco facil, porem em pleno seculo XXI quando 

surge uma serie destas questoes relativas a varios grupos como os 

portadores/as de necessidades educativas especiais, por exemplo, torna-se 

mevitavel a negacao destas discussdes. Constitui-se tambem como mais uma 

forma de resistencia negra 4 0 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resistencia negra - Diversas atitudes e manifestacdes de rebeldia do povo negro ante a 

violencia do escravismo. Fugas, suicidios, escravismos, insurreicoes, organizagao de quiiombos e 

preservacao de sua cultura de origem foram formas de resistir e lutar. O povo negro nunca foi 

resignado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sempre resistiu a situagao de escravizado. As variadas orgariizag&es negras que 

surgem por todo o territorio brasileira sao as mais expressivas manifestac&es de resistencia do 

povo negro na atualidade. Intelectuais e trabalhadores, pesquisadores e sindicalistas, grupos 

cultura is, religiosos e sacerdotes do candomble, jovens da periferia e universitarios e a forca das 

mulheres negras espalhadas por todos estes movimentos impulsionam a luta anti-racismo. A 

exemplo dos ancestrais escravizados, negros brasileiros vem tecendo uma histdria de 

preservac§o da dignidade de seu povo. (Almanaque pedagdgico afrobrasileiro - 2004) 



4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CARACTERIZACAO OA ESCOLA E VIVENCIAS DO ESTAGIO 

4.1 - Caracterizacao da Escola campo de Estagio e pesquisa 

Este trabalho de investigacao sobre a questao racial foi reaiizado na Escola 

Profissional Monte Carmelo que tem o seguinte diagnostic© panoramico: 

1, Dados de Identificacao 

A Escola Profissional Monte Carmelo, fica a Rua Vicente Bezerra, 01 Bairro, 

Esperanca, na zona urbana do Municipio de Cajazeiras - PB. Atende criancas, 

adolescentes, jovens e adultos do proprio bairro da Esperanca e de outros bairros 

da cidade, nao sendo necessario, portanto, o deslocamento destes para a escola 

atraves de transporte coletivo e/ou outros. A maioria do seu alunado reside no 

mesmo bairro e os demais bairros proximos da escola. 

Os meios de comunieacao da escola sao o telefone, o radio e a televisio. O bairro 

da Esperanca onde esta localizada a escola dispoe de servicos comunitarios 

como: posto de saude, servipo da Patrulha Escolar que consiste em visitas 

regulares da policia a unidade de ensino e a Escola Municipal de educacao 

Basica Cristiano Cartaxo. 

A atividade economica e baseada no comercio, em mercearias no proprio bairro e 

com vendas ambulantes. A infra-estrutura e satisfat6ria, a iluminacao, o 

abastecimento de agua, a rede de esgoto e a coleta de lixo ocorrem regularmente 

na maior parte do bairro. Um dos eventos mais marcantes do bairro e a 

encenagao da Parxao de Cristo, que acontece com jovens da comunidade, na 

Escola ProfissionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Monte Carmelo, considerado atmlmente pelo calendario de 

eventos da cidade, por atrair um grande numero de pessoas. 

2. Historico 

Segundo escrito da diretora da escola, a Escola Profissional Monte Carmelo foi 

fundada ha 56 anos, pelo bispo Dom Luiz de Amaral Mousinho e pela Madre 

Carmelita de Jesus, com o objetivo de promover criancas, adolescentes e jovens 
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atraves de uma educacao de qualidade aproveitando tambem o espago escolar 

para uma educacao religiosa que leve os seus egressos a uma pratica crista. A 

escola, atraves de sua primeira diretora, a Me. Carmelita, ministrava cursos 

profissionalizantes diversos com a finalidade de melhorar as condigoes de vida 

das jovens, langando-as assim no mercado de trabalho artesanal no desejo de 

que estas, alem do aprendizado alfabetico pudessem tambem desenvolver suas 

habilidades artisticas e aumentar a renda familiar suavizando assim as condigoes 

de pobreza precaria da epoca. 

Foi inaugurada em 15 de fevereiro de 1951 sob a diregao das Irmas Missionarias 

Carmelitas, sendo a primeira diretora a Madre Carmelita. No inicio ministrava-se 

os seguintes cursos: culinaria, corte e costura, bordado a mao e maquina, curso 

de datilografia, copeiragem, fiores, pintura, arte decorativa e o curso primario. 

Todos os cursos eram oferecidos gratuitamente a jovens reconhecidamente 

pobres.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Inicialmente, funcionava no Ckculo Operario, com o passar do tempo, as 

instalagoes foram se tomando insuficientes, para a realizagao de uma educagao 

de qualidade. 

Em 1960, a congregagao das Irmas Missionarias Carmelitas iniciou a construgao 

do predio atual da Escola Profissional Monte Carmelo situada a rua Vicente 

Bezerra, Bairro da Esperanga. Em 1980, a congregagao firmou convenio com o 

Governo do Estado para melhor garantir o seu funcionamento. 

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estrutura Administrativa e Organizacional 

O processo de tomada de decisoes e de comunicagao, entre os diferentes 

segmentos da comunidade escolar, da-se de forma democratica e participativa. 

Os segmentos externos, organizados e presentes da comunidade sao o Grupo de 

Teatro e Danga Madre Carmelita que trabalha como amigos da escola e 

voluntarios e os pais e maes dos alunos bem como vizinhos/as que participam do 
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conselho escolar e de outras atividades como as festas juninas, a gincana cultural 

anual. 

As relagoes entre os diferentes segmentos da comunidade escolar sao de um 

modo geral harmoniosas com alguns conflitos apenas em relagao a participagao 

das professoras dos departamentos semanais na escola. 

Os recursos financeiros sao do FUNDEF, atraves do PDDE (Programa Dinheiro 

Direto Na Escola). Estes recursos enviados a escola a cad a final do ano em uma 

unica parcela de 1500,00 reais para ser investido nas necessidades mais 

urgentes da escola e na compra de material de expediente de secretaria e 

iimpeza. E do programa da Merenda Escolar que distribuido em quatro parcelas 

durante ano para a compra da merenda escolar. 

A escola dispoe apenas do ensino da Educagao Infantil, da Primeira Fase da 

Educacao Basica e da EJA (Educacao de Jovens e Adultos). O quadro de 

professoras da escola consta de efetivas cedidas de outras escolas 

(Desembargador Boto e Victor Jurema), pro-tempores e contratadas do Govemo 

do Estado da Paraiba. Essa situagao foi resultado do Piano de Cargos e Carreiras 

do Governo Estadual atual, pois sendo esta Escola, conveniada com o Estado e 

nao de direito estadual, as professoras efetivas que aqui permanecessem 

perderiam o direito de usufruir do Piano. Assim sendo, as professoras efetivas 

tiveram que ser transferidas para garantir o que Ihe e de direito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Proposta Pedagogica 

Os principals documentos norteadores da escola sao: Projeto Politico 

Pedagogico; Piano de Agao da Escola, Estatuto da Escola ou Regimento Escolar 

e as Orientagoes e Diretrizes para o funcionamento do ano Letivo da Secretaria 

de Educagao do Estado. Mas, tambem estao sendo estudados e debatidos o 

Piano de Cargos Carreira e Remuneragao para o Magisterio e o Piano Estadual 

de Educacao alem da LDB (Lei de Diretrizes e Base). 

Conta nestes documentos tanto as leis do MEC (Ministerio da Educagao e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cultura) e da Secretaria de Educaq&o do Estado, quanta a propria proposta 
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pedagogica e administrativa da escola, esta ultima, elaborada pela comunidade 

escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objetivo: Criar ambiente para o desenvoivimento de uma educacao participativa 

na luta pela Paz, combatendo a violencia, para uma plena realizacao dos direitos 

e deveres dos educandos em busca do conhecimento fisico, psiquico e social dos 

alunos e suas famiiias. 

Atividades a serem realizadas (no ano letivo) informadas pela direcao nesta 

mesma estrutura e termos que seguem: 

- Planejamento da Escola 

- Planejamento Pedagogico P.P.P. 

- Pinte na Escola 

- Trabalhar Projetos como; Leitura, da Escola, da Cidade Etc. 

- Estudo CF 2006 

- Reunir Pais bimestralmente e sempre que necessario; 

- Trabalhar com Projetos 

- Cetebrar Pascoa da escola, Professores ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pals. 

- Organizar o esporte ampliando a modalidade 

- Futsai - atletismo - volei - tenis - handebol 

- Priorizar a arte plastica e cenica - Como instrumento de socializagao 

- Criar uma bandinha infantil ritmica - pre-escoiar, para desenvolver o gosto 

pela musica. 

- Criar grupo de danga 

- Promover manna de estudo e reflexao para professoras 

- Promover encontro de formacao para as criangas da 3 a e 4 a series 

- Celebrar o mes de maio na escola 

- Investir mais na gincana, nao apenas competitiva, mas priorizar o tema e a 

cultura. 

- Organizar uma exposigao de artes plasticas 

- Manter a tradigao do Forromelo 

- Celebrar o mes vocacional, da Biblia, missionario, o Natal 

- Celebragao de Formatura - concluintes Pre-Escolar e 4 a Serie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CA<V; P' GR'.HDE 

CEKTBOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0
C fnM\\ *Q <£ PHOi r.SSORES 
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- Oferecer banho de ducha aos grupos que demonstram melhor 

desempenho das attvfdades 

- Entrega dos resultados bimestrais sera feita nas salas de aula onde sera 

apresentado o desempenho de cada aluno. Serao previamente avisados 

quando estiverem prontos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Estrutura Pedagogica: Piano de desenvoivimento da escola (PDE) 

Piano de organizagao pedagogica da escola (POPE) 

O PDE e um projeto nacional para todas as escolas do pais. E a acao govemo 

federal atravgs do Programa de AceferacSo do Crescimento (PAC) para a 

educacao. 

O PDE da Escola Profissional Monte Carmelo elaborado em 2007, com 

representacoes de todos os seguimentos da vida escolar traca uma proposta 

pedagogica nova e abrangente para a escola de forma estrategica. Apresenta o 

perfil e funcionamento da escola; uma analise dos criterios de eficacia escolar; a 

avaliacao estrategica da escola; faz uma sintese da autoavaliacao e por fim traca 

visao estrategica ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA piano de suporte estrategico da escola para o periodo de tres 

anos letivos. 

Destaco a seguir, a visao estrategica da escola com os aspectos condutores da 

elaboracao dos pianos de acao. 

Visao Estrategica 

I. Valores 

• Cidadania - Trabalhamos em defesa e promocao da cidadania respeitando 

a dignidade e direitos de cada pessoa na escola. 

• Consciencia ecologica - Educamos para uma consciencia de 

preservacao ecologica do meio ambiente, visando a sensibtiizacao e 

solidarizacao para com a conservacao das especies. 

i;-'2'v:?' yx "•r',x:RAL 
»*'<£ CA1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

 >\ \  ' I h ' r . ' o Rj  •fxDE 
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• Formacao - Asseguramos atraves da educacao o atendimento aos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

educandos, visando a formacao humana e professional, tendo como base os 

conhecimentos adquiridos, contribuindo para o acesso e permanencia no mundo 

do trabalho. 

• Inclusao - Valorizamos a especificidade de cada membro da comunidade 

escolar, atendendo suas necessidades educativas especiais com especial 

atengao as especificidades de genero e de cultura, raca ou etnia. 

II. Visao de Futuro 

Seremos uma escola que trabalha em defesa da cidadania, que educa para a 

consciencia e preservacao do meio ambiente visando a formacao humana e 

profissional dos educandos, valorizando todos os membros da comunidade 

escolar, constituindo-se assim uma referenda para as demais escolas do 

municipio de Cajazeiras. 

III. Missao 

Nossa missao e assegurar a qualidade do processo ensino-aprendizagem para a 

formacao humana e cidada dos educandos, potencialmente envoividos na vida 

intelectual, social e cultural da comunidade onde vive e de toda a sociedade. 

IV. Objetivos estrategicos 

• Eievar o desempenho academico dos alunos; 

• Aperfeigoar as praticas pedagogicas da escola; 

• Melhorar o relacionamento com a comunidade escolar (pais e comunidade). 

O POPE e um projeto do estado da Paraiba apresentado no V Seminario estadual 

de Educagao (SEF) e que sera elabora ate o final de 2007. Partira da media 
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escolar diante da media nacional indicados nos exames nacionais como a Prova 

BrasilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aplicada anualmente as turmas de 5° e 9° ano. 

6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Planejamento e sala de aula 

Todas as atividades supracitadas sao resultados do planejamento da 

eoordenacao administrativa e pedagogica juntamente com todas as professoras. 

O planejamento geral acontece uma vez no inicio de cada bimestre e o piano das 

atividades definidas para todo o ano e trabaihado semanalmente em um 

expediente extra das professoras na escola, ou seja, no "Departamento". Nos 

quadras demonstratives e no anexo esta inciuso tanto a dimensao tecnica-

administrativa e pedagogica da escola quanta o levantamento das dificuldades, 

necessidades e altemativas de solucao no Piano de Acao para 2007. 

Concluimos, ressaltando a importancia deste trabalho, de observacao e registro 

da realidade tecnica-administrativa e pedagogica da escola Profissional Monte 

Carmelo, tendo como objetivo a realizacao de um primeiro levantamento de 

dados, ou seja, a realizacao de um dfagn6stico que viabilize a execucao do 

estagio de conclusao do curso. 

Este trabalho nos possibilitou presenciar a vida das criancas na escola, as 

atitudes dos profissionais de educacao em relacao a elas e ao mesmo tempo 

relacionar estas experiencias observadas aos concertos e teorias estudados nas 

varias disciplinas ja ministradas no decorrer do curso de Pedagogia na 

Universidade. 

4. 2 - Vivencias cotidianas na sala de aula 

No periodo de desenvoivimento deste projeto - outubro de 2006 a setembro de 

2007 - fooram viaveis varias experiencias, tanto de observacao livre de situagoes 

corriqueiras que revelam e/ou fortalecem o racismo e a discriminagao para com o 

povo africano e afrodescendente, como tambem a interacao no ambiente escolar. 

DE CAMP1NA GRANDE 
CENTR0 DE FORMACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE PR0KSS0R3S 

PIBU0TECA SET0S1AL 
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No ambiente escolar, mais especificamente na sala de aula, onde se concentra o 

maror foco de energia, de tnteracao de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA unldade escolar e visfvel a "ofho nu", 

ou seja, mesmo sem pesquisas sistematizadas a presenca de atitudes racistas. 

Como professora da turma, do 5° ano do Ensino Fundamental da Escola 

Profissional Monte Carmelo, de - 24 alunos sendo em media 50% meninos e 50% 

meninas entre 09 a 14 anos de idade - estive com a tencao voltada 

intencionalmente alguns temas especificos. A Sexualidade, devido estarem 

ingressando na adolescencia e na fase da puberdade; a Familia pelo fato de que 

eerca de 25% da turma mora somente com o pai ou com avos ou tias; o Meto 

Ambiente; dada a grave situacao do aquecimento global e tambem no aspecto da 

diversidade cultural a questao do Racismo e da discriminacao para com criancas 

negras da turma e de toda a escola. Nesta dimensao, chama-nos atencao os 

conflitos e as dificuldades do relacionamento entre criancas negras e nao negras. 

Considerando, que a escola e um elemento constitutive da sociedade, mas ao 

mesmo tempo constituida com os mesmos aspectos e caracteristicas da 

sociedade na qual esta inserida, observei aspectos comuns ao comportamento 

extra-escolar de manifestacao do racismo. 

A linguagem, ao limitar-se a cultura, ao pensamento, aos espacos de um povo de 

um tempo, de um lugar torna-se alem de instrumento de poder, veicuto de 

preconceito. Esta na escrita do livro didatico e paradidatico, panfletos, jornais, 

revistas, pira-choques de caminhao, outdoor, todos estes meios, registra ideias e 

expressoes racistas. 

Na linguagem falada os preconceitos expressam-se corriqueiramente e de forma 

espontanea, nos ditos populares ou proverbios, nas rodas de piadas e chegam a 

ser agressivos porque violentam a identidade, neste caso da cultura e da raca 

negra. 
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Quanta as piadas cabe aqui uma rapida observacao. A piada caracteriza-se pela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ridicuiarizarao de uma pessoa, um grupo, uma situacao, inferiorizada em relacao 

a outras categorias. Giram sempre em tamo de uma fraqueza, ignorancia do 

individuo atingindo principalmente mulheres, criancas, idosos, bebados, 

homossexuais e tambem o negro. 

A "roda de piadas" em si mesmo e um espago interessante, digamos assim, pelo 

fato de tratar de aspectos aparentemente simples, mas profundamente ligados a 

dimensao da vida humana e da cultura. Mas tambem e um espaco de injustica e 

de violencia, uma vez que nao provoca questionamentos e nao propicia a reflexao 

ou a discussao, de forma que tambem nao permite defesa do grupo ou categoria 

ridicularizado. 

Na Africa negra nao vamos encontrar piadas com negros e evidente, portanto 

entre nos, indica a inferiorizacao deste grupo. E evidenciam sempre 

caracteristicas como asne'tra, fealdade, pobreza, brutalidade, maldade e chega a 

ponto de sustentar-se apenas na negritude, ou seja, so o fato de ser negro ja e 

"motivo de piada". Por exemplo, esta piada com titulo "Racismo tern limitesAX 

ilustra a situacao racial e economica do negro. 

Em um bar extremamente racista de um bairro branco dos Estados Unidos, um 

negro muito bem vestido entra e senta em uma mesa. Ou melhor, em uma 

cadeira. Todos os brancos que estao no bar olham atravessado pra ele e o 

garcom, que tambem e branco, fica sem saber o que fazer e vai falar com o 

gerente, outro branco: 

- Senhor Bill! Um negro acabou de entrar no nosso bar. O que eu fago? 

- Calma, Joe, alertou o gerente. Faga o seguinte: Cobre 10 dolares para a 

primeira cerveja que ele pedir, depois 20, 30... e va aumentando! Ate ele desistir e 

ir embora! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, . I'M \ L - ' c \ . . ' ;"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "')t RAL 
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Duas horas depois o gargom volta a falar com o gerente: 

- Chefe, nao sei mais o que fazed O cara pagou 150 do/ares pela ultima cerveja e 

ja pediu mais duas! 

- Entao o que voce esta esperando? Gritou o gerente. Manda logo esse monte de 

brancos pra fora daquil 

Um outro instrumento de veiculagao do preconceito e a comunicacao visual, ou 

seja, a imagem. Esse processo se da tanto pela divufgagao de imagens 

estereotipadas do negro quanto pela ausencia de imagens negra em espagos 

comuns e na midia. A imagem negra, no Brasil tomou-se arquetipo de escravidao, 

de violencia, de marginalizagao e que nao tern valor social ou intelectual. 

Estas imagens estereotipadas do africano estao espalhadas na grande maioria 

dos livros didaticos tanto em simples desenhos ilustrativos como em grandes 

obras artlsticas de pintores como Rugendas e Debret no periodo do Brasil colonia 

e imperio. 

Tambem sao comuns em revistas, jomais, gibis, cartazes, jomais e nos meios 

eletronicos como, nas telenovelas, nos jogos de video games e tambem em 

varios sites de relacionamento como Orkut. 

Ao mesmo tempo em que se veicula este tipo de imagem, se negligencia as 

imagens da historia do povo negro e da Africa pre-colonial, colonizada pela 

Europa e atualmente em reconstrugao. Exemplificando, qualquer crianca de 10 

anos termina a I fase do Ensino Fundamental conhecendo a obra classica de 

Pedro Americo(1888) que representa a cena de Dom Pedro I proclamando a 

independencia do Brasil, por outro lado grande maioria, dos professores/as 

universitarios, desconhecem a imagem e a historia da rainha Nzinga e da 

Princesa Aqualtume, articuladoras e protagonistas, na Africa e no Brasil do 

movimento de base dos quilombos, inclusive Palmares. Para o povo negro grande 

maioria da populagao brasileira na epoca, a conquista da vida no quilombo e que 

vai ser expressao da sua independencia. 

• h ;:;vV.F*^.." H S ^ D E 
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Na dimensao da estetica convencionou-se associar o preto ao feio, portanto "ser 

negro/a e ser feio/a" e "ser feio/a e ser evitado/a". Dado este pressuposto vai se 

ter a ausencia da imagem da pessoa negra nos espagos que usam como base a 

tecnologia da comunicagao visual. 

No campo da midia e do marketing e da propaganda que tern a imagem como 

uma de suas ferramentaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA basilares, vai ser pratieamente escassa a imagem 

negra. Essa negagao chegou a ponto de ser necessario agoes na justiga para que 

empresas contratassem pessoas negras para a propaganda de seus produtos, ao 

mesmo tempo em que o publico se surpreende com criancas negras em 

propagandas televisivas de marcas como a esponja de ago da Bombrii e o leite 

em po da Ninho. 

A manifestagao de comportamentos racistas nao se limita evidentemente a 

linguagem oral, escrita ou visual, mas muito mais que isso esta como que 

entranhada no sistema de pensamento, perpassando sutil ou violentamente todos 

os aspectos culturais. 

Ha por exemplo, grupos do Movimento Negro que reclama a ausencia de 

"bonecas negras" no mercado uma vez que a brincadeira infantil (o jogo do faz de 

conta nas brincadeiras de casinha) faz parte da construcao da personaiidade e 

identidade da pessoa, como ficaria a identidade de uma crianga negra que nesta 

dependencia mercantilists sera obrigada a brincar - fazer de conta - que e mae 

de uma boneca da Barbie, loirn, de olhos azuis nariz afinado etc. 

Este ambiente de discriminagao se repete na escola de forma tao intensa quanto 

nos demais ambientes sociais e sao de uma violencia psicoiogica profunda para 

com a crianga negra. Porem observe! ainda que a violencia na escola ultrapassa o 

ambito psicologico, chegando a atingir a dimensao fisica uma vez que 

principalmente as "meninas negras" sao mais agredidas do que as nao negras. 

Dado que remetem aos reflexos dos castigos fisicos da escravidio e a violencia 

do homem para com as mulheres, ou seja, um comportamento totalmente tipico 
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da nossa sociedade, Neste contexto a crianca negra e praticamente forcada a 

negar suas caracteristicas e tracos fisicos, de modo que nao seja vitima da 

discriminacao. 

Ouvi varias vezes frases como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Professora minha irmazinha e bonita ela nasceu 

branquinha." Da mesma aiuna ainda, no dia que fez aiisamento no cabelo - "Ao 

menos do cabelo estou livre, ne professora". Outro dia vendo em uma revista, 

uma foto de Michael Jackson, comentei que ele havia feito tratamento para mudar 

a cor da sua pele. Uma colega perguntou a ela se teria coragem de fazer este 

tratamento e infelizmente essa foi sua resposta "se eu pudesse trocaria minha cor 

sim. Eu nao gosto de ser negra. Nao vou mentir" e logo saiu da con versa. Esta 

mesma aluna nao colocou o nome na lista de criancas para dancas da festa de 

Sao Joao. Quando perguntei o porque ela simplesmente me respondeu "Para que 

Professora se ninguem nunca quer dangarcomigo mesmo". 

Um outro contexto e o das criancas que a cor da pele nao indica diretamente que 

e negra e numa forma de tambem esconder outras caracteristicas fr'sicas 

reforcam em si mesmas atitudes racistas. Um outro aluno insiste no uso do bone 

mesmo sendo norma da escola nao usa-lo na sala de aula. Em um dialogo com 

um colega por ocasiao da festa do Sao Joao, que foi no turno da noite, pode-se 

ouvir "porque voce rapou o cabelo?" ao que ele respondeu com expressao de 

vergonha "Porque nao podia dangar com o bone voce sabe ne, mas tambem nem 

combina com minha roupa nova" e continuou "El, mas voce viu ate a Larissa 

alisou o cabelo? 

Entre as criancas brancas varia muito o comportamento. Umas se comportam 

com naturalidade, com amizades sinceras, participam da mesma brincadeira com 

as criancas negras, enquanto outras nao sentam perto ou ao menos no mesmo 

lado da sala, se negam a participar das brincadeiras no intervalo se tiver criancas 

negras. Uma das criancas chegava a articular-se entre os amigos para proibir que 

uma menina negra nao participasse da brincadeira no intervalo. 
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Ao conversar com este aluno, senti que ele tern muita drficuldade em aceitar e ate 

mesmo em respeitar a menina negra. Ao conversa em seguida com sua mae ela 

me explicou que era caracteristica da familia e que o avo dele tinha um racismo 

muito forte. 

Este ambiente agressivo e preconceituoso e em grande parte responsavel pela 

baixa auto-estima da crianga negra e esta prejudica significantemente a 

aprendizagem. Uma vez que a aprendizagem perpassa todo o processo de 

socializagao, de construcao de um espago individual na sociedade nesta fase tao 

importante da vida da crianga. 

Como intervengao neste tempo do pre Estagio e pesquisa, adotei alguns 

procedimentos pedagogicos relativos ao curriculo escolar, ao material didatico, ao 

universo semantico, a distribuigao da atengao, segundo as possibilidades e 

necessidades dos alunos/as e estive em busca de formagao docente em mini-

cursos, seminarios, palestras e leitura na area da tematica abordada. 

Quanto ao curriculo escolar observei a ausencia da tematica nos livros didaticos e 

optei por colegao 4 2 que atende as exigencias do PCNS ( Parametros curriculares 

Nacionais) no que diz respeito a interdisciplinaridade e a abordagem de temas 

transversais, a saber: formagao cidada-etica-; pluralidade cultural e meio 

ambiente. 

Esta colegao tambem traz iconografias, ou mascotes sugestivos com 

representagoes de genero e de cultura. Nao exagera nas imagens do africano 

escravizado e utiliza sempre que possivel fotografias e pinturas, evita as gravuras 

e principalmente as sem conexao com o tema ou sem beleza. 

Usa uma linguagem atualizada, uma vez que trata o negro como africano e nao 

como escravo, trata a escravidao como processo violento com lutas e revolugdes 

tanto na Africa quanto no Brasil em vez de contar historias como se tivesse sido 

um processo passivo e de acordo com os escravizados, apresenta a historia do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 2 Projeto Pitangua - Editora Modema, 1aed. Sao Paulo. 2005 
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Quilombo dos Palmares e a vida de Zumbi, com sua importancia para os 

afrodescendentes, drferentemente da maioria dos livros didaticos utilizados 

principalmente no ensino de Historia. Faz ainda, mesmo que no ultimo capitulo, 

uma breve discussao sobre o acesso a escola para negros e indios no Brasil, as 

consequencias da escravidao e do racismo, e abrem o debate sobre as politicas 

de cotas nas universidadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inclusive com um artigo intituiado "Cotas nas 

universidades publicas: uma ligao necessaria" de Edna M. Santos Roland 

publicado no correio Brasiliense em 23 de jun. de 2003. 

O livro de Portugues, por exemplo, traz varios textos, que mesmo indiretamente 

faz referencias e ate historiciza questoes culturais e vivencias dos africanos no 

Brasil, a saber: "O escravo que guardou os ossos do principe" 4 3 e um conto 

originario da africa, narrado pelo povo loruba, para quern a funcao de contar 

historias e muito importante porque nas suas tradigoes todas as historias tern 

licoes de vida; "Jabaquara: lugar de escravos fugidos"44 um texto escrito por um 

indigena que percebe com muita intensidade a dor dos africanos que foram 

escravizados; "A preta se apresenta'45 este texto e mais profundo porque aborda 

diretamente o como e ser uma pessoa negra. 

O texto "A Preta se apresenta", trata de questoes mais acentuadas como pode -

se verificar nos questionamentos da Preta, personagem da Historia da Heloisa 

Pires: "Eu sou a Preta. Era minha madrinha, a tia Carula, uma irma querida de 

minha mae, quern me chamava assim". Apos esse processo natural de fora pra 

dentro, da identificacao da cor da pele, que Ihe rende um nome, ou melhor, um 

apelido, a menina comeca o processo de auto-identificacao e assim se expressa 

reclamando " Eu nao sou preta, eu sou marrom. Cor de doce de leite, como a 

canela, como o chocolate... eu sou assim da cor dos olhos dos meus pais" e este 

processo vai aos poucos se solidificando e ela chega a afirmar "Fui ao poucos 

descobrindo que eu era a Preta marrom, uma menina negra" e questiona "Ser 

negra e como me percebem? Ou como eu me percebo? Ou como vejo e sinto me 

43ContozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA narrado por Reginaldo Prandi. in. Os principes do destino:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA historias da mitologia afro-

brasileira, S i o Paulo: c,2001 
4 4 Texto de Daniel Munduruku. Em cronicas de Sao Paulo: um olhar indigena. Sao Paulo: Callis, 

2004. 
4 5 Heloisa Pires Lima. Historias da Preta. Sao Paulo: Companhia das Lethnhas, 1998. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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perceberem" e continua dizendo " tenho um amigo que so as vezes e preto. Que 

fica preto quando vai a praia no verao. Ser negro e muito mais do que ter um 

bronze na pele." E finaimente pergunta e ao mesmo tempo reclama dizendo " 

como e afinal, ser uma pessoa negra? Eu so respondo quando responderem 

como e que e ser uma pessoa que nao e negra". 

Um outro questionamento feito no texto e referente a descendencia. A "Preta" 

pergunta para sua avo que tambem e negra sobre a origem da cor das pessoas e 

sem uma resposta satisfatoria fica a levantar varias hipoteses, mas tambem 

questionamentos como: 

Dizem que sou afro - etiqueta pra todos ou tudo 

o que e parecido com aigo ou afguem da Africa. 

Euro e a etiqueta para semelhangas europeias. 

E outros continentes, que etiquetas recebem? 

Afro tern em todos os paises. Por exemplo, 

existem os afro-brasileiros, os afro-americanos, 

os afro-cubanos, os afro-franceses. Sera que 

tern afro-sueco? Enfim e o seguinte: afro vem de 

se ter uma origem africana. ( LIMA 1998 p.02). 

Esta discussao sobre a dimensao ou denominacao afro levanta outro 

questionamento ligado a questao da origem, da miscigenacao, tao presente no 

povo brasileiro e se expressa atraves dos seguintes questionamentos: 

E, se e assim, entao quantas origens carrego 

dentro de mim? ... tambem tenho parentes 

alemaes por parte da minha avo clara, casada 

com meu avo indio, guarani de ascendencia 

charrua. Que confusao! Outro dia eu converse! 

com um amigo loiro, cuja mae sempre conta com 

orgulho que sua avo era negra. - nos 
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entreolhamos sorrindo. Eu, negra descendente 

de alemaes, e ele loiro descendente de crioulos. 

Ninguem acredita! (LIMA 1998p. 02) 

Nesta citacao acrescenta-se o fato da descrenca, da ignorancia do processo 

genetico na mistura das racas e devido esta ignorancia pessoas com 

descendencias afros podem por nao ter a pete negra serem inclusive 

discriminadoras da propria etnia. 

Concluimos, portanto, que breves textos como estes, ja estao disponiveis no livro 

didatico do professor e do aluno podem ser trabalhados sobre varias oticas e 

possibilidades, explorado em sua riqueza literaria, historica, politica, cientifica, 

artistica etc. 

Do ponto de vista da intervencao, destaco ainda o ambito da integracao, da 

sodafeacao, da indusao da crranca negra atraves de atividades da escola em 

comemoragoes como carnaval, aniversario, festas juninas... 

Alunas e alunos negros participaram como protagonistas em apresentacoes de 

abertura dos eventos escolares do Carnaval e da Pascoa. Tambem como forma 

de ressaltar a importancia destes alunos na sala de aula e na escola foi feito 

comemoracdes de seus aniversarios na propria sala de aula e na escola. 

Sobre estas iniciativas foram feito comentarios como estes da coordenadora 

pedagogica da escola. Referente ao carnaval quando dangavam as meninas 

negras puxavam o bloco caracterizadas e dancando o frevo: 

A frente resgatando o direito de ser gente, 

alegre, espontaneo, verdadeiro... trazendo assim 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA questionamento a aiguns, porque elas? Nao 

tinham outras criancas mais bonitas? Ainda 

trazemos dentro de nos, o que a cultura, ou 
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melhor, o preconceito diz: Lugar de negro e 

sempre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ultimo. 

Referente ao Sao Joao, quando urn grupo de criangas com os pares formados 

estrategicamente com uma crianga negra e uma branca feeram a abertura da 

festa, escolhendo a mustcazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vem morena de Luiz Gonzaga entre outras cinco 

sugeridas, devido esta frase de uma aluna "Professora e melhor esta, Vem 

Morena que e a minha cor". Vendo este contexto, comentou a coordenadora 

pedagogica: 

Nao vou dangar nao professora, nunca ninguem 

quer ser meu par". A dinamica usada foi traze-la 

para a abertura da festa junto a uma crianca 

branca, que teve que se esforgar bastante para 

conseguir o gingado e dar conta de dangar: Vem 

morena pros meus bragos", mcisica escolhida 

por ela, que apresenta a negritude. 

Em relagao ao aniversario surpresa para as criangas, comentou ainda sobre a 

importancia do dom da vida dado a todos independentemente da cor, da raga ou 

da cultura e ressaftou a importancia da vida de cada crianca. 

Avalio como positiva toda esta trajetoria, de envolvimento com a tematica do 

racismo, que antecedeu o H Periodo do Estaglo e tambem da pesquisa de dados. 

Coincidiu com o periodo da pesquisa bibliografica de forma que muito auxiiiou na 

elaboragao e construgao do pensamento. Por outro lado, foi uma experiencia 

riquissima de formagao pessoal, de ressignificagao e renovagao da pratica 

pedagogica e de grande importancia para a vida dos educandos, tanto das 

criangas negras que sao vitimas do preconceito racial e da discriminagao, quanto 

das demais que precisam aprender a conviver com o diferente, saber que tambem 

sao diferentes dos outros e a respeitar cada particularidade pelo proprio bem da 

humanrdade. 
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4.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A experiencia docente e os desafios e insegurancas no trato das 

questoes etrtico - raciais 

Nas atividades do Estagio intencionamos obter dados e informagoes sobre como 

a escola trata a questao racial. Realizamos atividades de pesquisa com a diregao 

escoJar, o pessoal de apoio, as professoras e os alunos e alunas, entrevistas e 

grupo focal com alunos negros e negras. O trabalho com os discentes foi 

realizado em dois grupos: uma sala de aula "dita regular", a saber, o 5° ano com 

criangas e adolescentes negros e nao-negros e urn grupo formado 

especificamente para estudo da tematica com criangas negras de cada turma. 

Utilizamos dois questionarios para com as professoras. 0 1° questionario teve 

carater objetivo e serviu para diagnosticar o trato das questbes etnico-raciais e o 

2° teve carater subjetivo para aprofundamento da tematica abordada a partir da 

obtencao das opinioes dos sujeitos envolvidos.. 

Analisamos os questionarios e as atividades pedagogicas atentando aos 

principles norteadores de uma educac&o anti-raci'sta tragados peto Movimento 

Negro, citados anteriormente, e aos aspectos da estetica, da intelectualidade e da 

condicao social devido o fato de que estes sao as principals interfaces sobre as 

quais se sustentam o preconceito e discriminacao para com a raca negra no 

Brasil. 

Como pressupoe a pesquisa-acao o primeiro passo e a realizacio de urn 

diagnostico do campo de trabalho, no caso a escola. Para este diagnostico 

utilizamos o questionario sugerido no Almanaque Pedagogico Afrobrasileiro 

(2004), sobre educagao etnocentrica ou anti-racista. Em treze questoes com tres 

alternativas respectivamente, questionam sobre como e estudada a trajetoria 

historica do negro; como se acredfta que o racismo deve ser tratado pela escola; 

o que e a cultura negra; quais a bases do currfculo escolar; a posigao do 

professor/a em relacao a pratica pedagogica e a atencio as questoes sociais e 

raciais; a profundidade com a qual a escola trata as questoes raciais e as 

diferencas entre os grupos etnoculturais; qual a posicao da escola em relagao as 



77 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

situagoes de desigualdade e de discriminagao presentes na sociedade; o que 

deve ser feito para fortalecer o reconhecimento, a aceitacao e respeito a 

diversidade racial; qual a importancia dada ao poder da linguagem e das 

expressoes verbais; ja quanto ao trabalho escolar se ha resistencia, passividade 

ou coletividade por parte dos professores/as; se a biblioteca da escola tern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

literatura referente a tematica ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conciui questionando sobre a capacitagao dos 

professores/as sobre a questao racial. 

O proprio almanaque traz uma chave de correcao do questionario de acordo com 

os pontos obtidos, de forma que identifica as caracteristicas gerais da escola. 

Com quatro numeracao classifica a situacao da escola. A primeira e quando a 

escola obtem na resposta do questionario de zero a seis pontos. Esta na fase da 

invisibilidade uainda nao conseguiu caminhar quanto a questao racial". A escola 

neste nfvel trata a questao racial como tabu, se neutraiiza e usa como estrategra o 

silencio, considera a populagao negra presente na escola como invisivel e 

consequentemente "todos os alunos estao perdendo a oportunidade de formagao 

de valores essenciais para uma convivencia harmonica em sociedade". 

Quando a pontuagao varia entre sete a dezoito pontos a escola esta na fase da 

negagao. Neste fase, o racismo ja e discutido na escola, mas, ainda se nega a 

sua existencia na sociedade e na escola. "Acredita -se no falso mito da 

democracia racial; que falar de racismo e incitar odio entre ragas; que as 

desigualdades sao apenas economicas". Isoladamente alguns professores/as 

trabalham o 13 de maio e o 20 de novembro. Neste contexto, portanto a cultura 

negra vive o processo da folclorizagao e a verdadeira historia do povo negro e 

suas lutas e resistencias nao servem de exemplo para todos os alunos/as. 

Na fase do reconhecimento a escola esta entre dezenove e vinte e quatro pontos. 

Nesta etapa "reconhece a necessidade urgente de transformar a escola em urn 

espago de Ma contra o racismo e a discriminagao". O curriculo atende aos temas 

e concertos dos diferentes grupos sociais presentes na sociedade. Tambem a 

realidade do proprio aluno/a e reconhecida e valorizada. E trabalha atraves de 

projetos a questao racial. 
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Por fim, quandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atinge a numeracao maxima do questionario entre vinte e cinco e 

vinte e seis esta na fase do avanco. Nesta etapa, a escola respeita e valoriza 

todos os grupos sociais, usa seus conhecimentos como instrumento pedagogico 

no tocante as questoes sociorracial e cultural. Os alunos negros/as tern uma auto-

estima elevada e orgulho de ser negro. E aindazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "todos os alunos reconhecem, e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

clam dentro de si, a necessidade de respeitar as diferengas e sabem que 

diferenga nao quer dizer superiorkfade nem inferioridade: e apenas diferenga". 

A media da escola pesquisada foi de dezessets pontos, estando assim na fase da 

negagao. Trabalha a tematica apenas nas datas especrficas: da aboligao da 

escravatura e no dia da consciencia negra. Por acreditar no mito da democracia 

racial, pensa nao ser necessario falar desta questao e ainda silencia para nao 

gerar conflitos. Por medo de fazer urn trabalho serio com a cultura negra, de tocar 

em questoes como a auto-estima, as formas de tratamento (apelidos pejorativos, 

piadas), a reiigiao (como Macumba) os ancestrais (escravizados) dos alunos 

negros e negras, a folcforiciza de modo a evitar evidentemente os conflitos e 

negar a existencia dos alunos negros/as com suas peculiaridades na propria 

escola. Os alunos/as nao-negros tambem s i o prejudicados/as, pots como ja 

tratamos anteriormente a historia e a cultura do povo negro pertence ao Brasil e a 

todos os brasiieiros/as. Esta ideia se confirma na seguinte afirmacao: 

O brasileiro de ascendencia africana, ao 

contrario dos brasteiros de outras ascendencias 

(europeia, asiatica, arabe, judia.), ficou por 

muito tempo privado da memoria de seus 

ancestrais. Por isso, a lei n° 10.639/03 

promulgada pelo President© da Republica 

Federativa do Brasil em 2003, depois de 115 

anos da aboligao da escravidao, veio 

justamente para reparar esta injustiga feita nao 

apenas aos negros, mas a todos os brasiieiros, 

pois essa historia esquecida ou deformada 
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pertence a todos os brasileiros, sem 

discrimmagao de cor, sexo, genera, etnfa e 

religiao.(MUNANGA,2004 P.03) 

Este tratamento pedagogico para com a historia da Africa e a negligencia para 

com as diversas e constantes situacoes de discriminacao na escola e historico e 

sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reproduzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coMianamente ate hoje. Embora a escola tenha obtido 16 pontos no 

questionario diagnostico, que tinha apenas alternativas a serem marcados, no 2° 

questionario com questoes subjetivas os resultados nao correspondem, ao 

mesmo nfvel de compreensao dos conhecimentos especificos e da pratica 

pedagogica. O que faz crer que embora sem dados que prove, a escola pode vir 

em alguns aspectos a estar na fase da invisibilidade. 

Embora no questionario I cerca de 90% respondeu que a trajetoria do negro e 

estudada como conteudo nas varias areas que possibilftem tratar o assunto; que o 

racismo e para ser tratado pedagogicamente pela escola; que o professor reavalia 

sua pratica refletindo sobre os valores e concertos que traz introjetados sobre o 

povo negro e sua cultura, repensando suas agoes cotidianas; que o trato das 

questoes raciais e contextualizado na realidade do aluno, levando-o a fazer uma 

analise critica dessa realidade, a fim de conhece-la melhor, e comprometendo-se 

com sua transformacao e que as situacoes de desiguaidade e discriminagoes 

presentes na sociedade sao instrumentos pedagogicos para conscientizacao dos 

alunos/as quanto a Rita contra todas as formas de injustice social. No 2° 

questionario 62% das professoras, omitiu o numero de alunos e alunas negros da 

turma que leciona e 100% nao conhece a lei 10639/03, uma chegando a confundir 

com a Lei Aurea , dado que evidencia o desconhecimento inclusive da propria Lei 

da aboligao da escravidao. Em resposta a quest io, O que voce sabe sobre a lei 

10639/03, obtivemos a seguinte resposta: 

Dava liberdade total aos negros para seguirem 

suas vidas da maneira que quisessem. Desta 

forma urn grande numero de negros foram 
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libertos das senzalas para enfrentar uma nova 

vida. 

Informacoes deste tipo, evidenciam a ausencia de conhecimento sobre o debate 

do racismo e da rmplantacao da Lei 10639/03. Ao mesmo tempo em que o 

desconhectmento total desta Lei nao esta de acordo com as informacoes do 1° 

questionario quanto o fato de que o professor/a reavalia sua pratica refletindo 

sobre os valores e concertos que traz introjetados sobre o povo negro e sua 

cultura, repensando suas acoes cotidianas, ou seja, se assim fosse realmente 

feito, ja se teria conhecimento da Lei sancionada ha tres anos. 

Uma outra questao tratada no questionario II diretamente ligado a implantacao 

desta Lei e sobre o conhecimento que se tern do continente africano. Sobre a 

descricao do continente africano tern - se a seguinte afirmacao: "O Continente 

Africano e muitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pobre, pois a renda do pais e baixissima"; "o Continente Africano 

e urn continente de terceiro mundo"; "sei que e distante daqui, mais acho muito 

parecido com o Brasil, ate a lingua portuguesa e falada em aigumas partes da 

Africa"; "continente com muites paises e cada qual com etnias diferentes". Estes 

concertos demonstram nao so a falta de conhecimento sobre o continente como 

as visoes estereotipadas da Africa veiculadas pela midia nas imagens e 

informacoes sensacionalistas de urn continente "pobre* mencionado na maioria 

dos comentarios. Confundido com um "pais" e evidenciado enquanto sua 

multiculturalidade quanto a "etnias diferentes", variedade de "linguas e dialetos" e 

sincretismo religiose 

Ha ainda uma tentativa de aproximacao da Africa com o Brasil, mas numa direcao 

contraria, ao inves de reconhecer os afro-brasileiros e toda sua cultura que 

constrtui a historia brasileira se faz referenda ao fato de haver na Africa paises 

que falam a lingua portuguesa. 

O concerto mais ampio vai ser o seguinte: 
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O Continente Africano e rico de belezas 

naturais, sua populacao e predominantemente 

negra, de varias linguas e dialetos. De grande 

sincretismo religioso - cultural. Por muito tempo 

foi marcado pelas guerras e assolado pela 

pobreza e miseria. Podemos ate dizer que foi 

esquecido pelo resto do mundo. 

Nesta fala a coordenadora pedagogica faz referenda as belezas naturais, as 

guerras e o isolado do "resto do mundo" a pobreza e a miseria como de praxe, a 

variedade de linguas e dialetos ao sincretismo religioso e um dado interessante 

mencionado o fato de sua populacao ser predominantemente negra. O uso deste 

termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sua populagao e predominantemente negra" por qualquer brasileiro ou 

brasileira remete as imagens do Brasil negro ou melhor da populacao negra do 

Brasil nas favelas, presidios, nos subempregos ou nas quilometricas filas de 

desempregados deste pais. Sao aspectos que curiosamente se aplicariam a uma 

descricao do Brasil com excecao das guerras. A expressao "foi esquecido pelo 

resto do mundo" indica uma dependentia da Africa, uma condicao de 

subdesenvolvimento e de impotencia, e reduz estas condicoes apenas a Africa, 

uma vez que o resto do mundo estaria em posicao superior e em condicoes de 

"ajuda", mesmo todos os demais paises subdesenvolvidos. O Professor Henrique 

Cunha Jr. (no artigo O ensino da Historia Africana) sobre esta questao, aftrma 

que: 

Na cultura brasileira a Africa e sempre tratada 

como distante. A ideia de distante reflete outro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

estereotipo que e a idem da fafta de integmgao 

da Africa aos espacos economicos mundiais. 

Significa que ficou isolada a atrasada ate o dia 

que os europeus correram ao seu socorro 

(2004, p.04) 
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Alargando as consequencias desta ideia estereotipada o autor acrescenta a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

questaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da miscigenacao. Vejamos a seguinte citagao: 

A ideia de isolamento africano e fundamental na 

manipulacao dos mitos sobre a raca e 

miscigenacao racial ocorridas no Brasil. Fala-se 

dessas categorias partindo de uma ideia 

absurda de que africanos, europeus e asiaticos 

nao haviam realizado imensa troca de 

experiencias geneticas anterior a colonizacao 

brasileira... Isto leva a pensar na fixacao 

destrutiva e racista de racas puras e impuras. O 

metodo de isolamento africano e estruturai ao 

pensamento racista brasileiro. Ele faz questao 

de desconhecer a especie humana como urn 

hfbrido resultante de processos milenares de 

troca de populacao. Dai elege o Brasil e 

unicamente o Brasil como pai de existencia de 

misturas de populacao diversas (op.cit. p.04). 

O aspecto da miscigenacao tambem e abordado nos questionarios. No 1° 80% 

das professoras vai dizer que as diferencas entre grupos etnoculturais sao 

mostradas como diversidade cultural brasileira e 20% dizem que nao sao 

tratadas, pois podem levar a conflitos. Ja nov 2° questionario 50% nao respondeu 

a seguinte questao: A formagao atual do povo brasileiro e resultado da 

miscigenagao. Do texto Jabaquara: lugar de escravos fugidos de Daniel 

Munduruku considers a afirmagao: Estando em terras distante, exilados e sem 

guarida, aos homens e as mulheres africanos restava apenas a saudade e o 

temor de nunca mais voltar a terra natal. Por causa da saudade reviveram os 

espiritos, transportaram para ca dangas e metodias que trouxeram de vofta a 
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presenga da Mae Africa (2004 p.02). Como voce entende o processo de 

miscigenagao da popuiagao brasileira? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta questao, deveria se considerar a posigao socio, politica, economica e 

cultural de cada grupo ou etnia que vai participando da construgao de um novo 

cenario da populacao brasileira a partir da colonizacao. Esta posigao 

automaticamente se refletira na representagao social que cada contribuicao tera. 

Existe uma relacao de conflito, como na propria citagao fica exposto foi uma 

necessidade vital, uma forma de resistencia dos africanos e nao um "presente, 

uma contribuicao ao pobrezinho do Brasil". Neste sentido, podemos nos 

perguntar sobre qual o significado social que vai ter a reiigiao dos colonizadores 

Portugueses trazida pelos missionarios cristao que eram trazidos nas 

embarcacoes e qual dimensao foi dada a reiigiao africana em suas varias crengas 

ou formas de manrfestagoes como a macumba ou o candomble? Ou melhor, o 

que conhecemos de fato da reiigiao africana trazida para o Brasil. E estas 

representagoes socials se estenderam a cultura, a politica, a arte, a pedagogia 

etc. 

Porem, nenhuma professora atentou para este aspecto do conflito das culturas 

existente ate hoje, mas se limitaram a conceituar ou a repetir a ideia corrente de 

que a Africa tambem contribui para a miscigenacao do pais. Mesmo que como 

vimos anteriormente, estas contribuigoes sejam foicloricizadas nas atividades 

pedagogicas. Vejamos os comentarios feitos: 

A miscigenagao tomou nossa terra, o Brasil, um 

pais pluricultural, com a grande contribuicao que 

outros povos trouxeram para nos e 

principalmente o africano. 

As demais citagdes fazem referenda a beleza da mistura dos elementos culturais 

de cada povo, porem limitam ao aspecto da cor negra e branca. Observemos. 
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A miscigenagao da populagao brasileira 

aconteceu devido a mistura das ragas negra e 

branca. Essa mistura racial resultou em uma 

rica cultura cheia de diversidade, na musica, na 

lingua, na danga entre outros aspectos. 

Outra resposta, completa esta ideia, ao afirmar que o processo de miscigenagao e 

resultado do fato de que os africanos homens e mulheres reviveram no Brasil a 

sua cultura. 

E por ultimo uma resposta faz memoria a resistencia do povo negro e toca numa 

questao delicada, o "querer" a presenga ou a participagao da populagao negra. 

Vejamos, portanto o que afirma: 

Mesmo com a historia" negada ", o povo negro 

resistiu e insrstiu em dangar, rezar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contmua a 

sua historia, com isso foram se misturando e 

hoje somos todos nos, que queiramos, ou nao 

fruto dessa etnia rica de belezas. 

Na expressao "somos todos nos, que queiramos ou nao fruto desta etnia" 

podemos perceber a forma como se tratou historicamente esta etnia, no caso, a 

africana e indica uma rejeigao muito maior do que uma aceitagao, do contrario 

seria desnecessaria esta afirmagao. E como a historia confirma esta presente 

neste ambiente a ideologia do branqueamento (comentada anteriormente neste 

texto), ou seja, nao se quer misturar com a raga negra e, portanto o ideal e que se 

limpe a mancha negra do Brasil trazendo outros grupos como os italianos para 

substituir a mao-de-obra na lavoura no final do regime escravocrata. 

A existencia do conflito se confirma tambem no proprio texto de Munduruku 

quando diz que: 
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AquizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA era para eles uma terra, absolutamente 

nova, diferente, terrivel, massacrante: o retrato 

do fim do mundo. Nada tinha a ver com a sua 

inda terra natal, a maravilhosa, fascinante, 

dadivosa, querida e amada Africa, lugar dos 

antepassados, dos seus ritos e cantos, de suas 

dancas e crencas. Nao esta terra nao era sua e 

nada podia arrancar de dentro de si o grande 

amor pelo chao materno!(2004 p. 02) 

Partindo desta forma equivocada e indesejada de perceber a participacao do 

negro na construcao da sociedade brasileira, analisamos o questionamento sobre 

o que e ser uma pessoa negra. A questao proposta com base na citagao do texto 

da Heloisa Pires, A Preta se apresenta (1998) questiona sobre o que e ser uma 

pessoa negra. As respostas foram as seguintes: 

Ser uma pessoa negra, e ser legitimamente da 

raca negra, com ou sem preconcertos"; "ser uma 

pessoa negra e ser uma pessoa de pele escura, 

descendente de povos africanos e ser uma 

pessoa de coragem, capaz de lutar por uma 

vida melhor", homem de cor escura, que tern na 

sua raca um sentimento de conscientizacao "; e 

assumir-se como tal, amar sua cor, sua cultura, 

sua raca e continuar a historia mudando. 

Nesta resposta, vamos perceber que a maioria faz referenda a dimensao politica 

do "ser negro" quando faz referenda a coragem, a luta por uma vida melhor, 

sentimento de conscientizacao, e a mudanca da historia. Por outro lado, tambem 

se demonstra que uma raca que necessita viver esta dimensao politica e uma 

raga vitima de preconceitos, que nao tern condicoes de vida digna, que nao tern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

auto-estima eievada e que precisa serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "legitimamente" da raca, ter coragem para 

lutar e ate para se assumir como negro/a, para amar sua cor, sua cultura, sua 
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raca. Evidente que e preciso ter coragem para se amar e amar algo que e 

rejeitado e cfassificado como rurm, feio, rndesejado, do ma/ etc... 

Uma outra questao aparentemente simples, diz respeito ao interior da escola. 

Perguntamos as professoras o numero de alunos e alunas negras da sala dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aula 

que leciona. Para surpresa nossa 62% das professoras nao responderam. As 

criangas negras das demais professoras totalizam um numero de 23 criangas o 

que novamente confirma a existencia das criangas negras na escola e a 

dificuldade das professoras em assumir esta existencia, de quebrar o siiencio e 

mesmo de classificar as criangas "pardas e pretas" como negras. Ainda quanto a 

negagao ou omissao do numero de alunas e alunos negros de cada sala de aula 

no 2° questionario, pode-se questionar como entao, e possivei no 1° questionario 

que o trato das questoes raciais seja contextualizado na realidade do aluno, 

levando-o a fazer uma analise critica dessa realidade, a fim de conhece-la melhor, 

e comprometendo-se com sua transformagao e que as situacoes de desigualdade 

e discriminagoes presentes na sociedade sao instrumentos pedagogicos para 

conscientizagao dos alunos quanto a luta contra todas as formas de injustiga 

social. E nesta reflexao, aprofundamos dois aspectos o primeiro tratamento 

dispensado as criangas negras em especial na linguagem usada para tratar sua 

cor, sua cultura, seu cotidiano no segundo a reagao pedagogica do curriculo 

escolar. 

Como foi trabalhada anteriormente, a linguagem seja oral, escrita ou visual e 

detentora de poder e esta sempre a servigo de quern detem o poder politico, 

socio, cultural e econdmico na sociedade. Portanto, para trabalhar o racismo e 

necessario que se tenha consciencia e conhecimento do poder da linguagem e 

qual tern sido o tipo de linguagem usada para com a raga negra. 

No 1° questionario 50% acred'rta que quanto a expressao verbal a linguagem 

usada no cotidiano escolar tern o poder de influir nas questoes de racismo e 

discriminagao, por outro lado mais 50% afirma que a escola usa eufemismos para 

se referir ao pertencimento racial dos alunos/as, para nao ofende-los/as e que a 

linguagem nao tern influencia direta nas questoes raciais. 
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No 2° questionario foram elencadas algumas expressoes, apelidos, ditos 

populares referentes ao negro. Dente outros, os mats repetidos foram:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nego saci, 

NegrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA amostrado, Saci, Tigao, Neguinho, Nego do bord, Pretume, Preta velha, 

Negao, Nega fulo, Nego nojento; ditos como: Nego so e gente quando esta no 

banheiro, porque quando batem na porta ele responde tern gente, ou ainda, 

Negro era pra nascercom dois denies, um para roerrapadura e outro para doer a 

noite inteira; e negro, mas tern alma branca e piadas como; "Chegou um nego no 

ceu dizendo ser Leonardo di Capri, entao o porteiro disse: - Sao Pedro me tire 

uma duvida! O Titanic afundou ou incendiou? 

A Rosa Margarida (2004) combate acirradamente esta forma de preconceito. Para 

efa: 

Estas piadas representam os esteriotipos 

construidos sobre o negro na sociedade 

brasileira. Nao podemos dizer que elas sao 

neutras ou "so brincadeiras "; elas sao as 

provas mais eficientes de que existe racismo no 

Brasil. Na verdade, todas essas piadinhas 

denunciam alguma forma de preconceito, que 

cedo ou tarde acaba emergindo, acompanhada 

de atitudes discriminatorias(p.32) 

No ambito da linguagem, ainda, foi pedido que trouxessem uma imagem que 

ilustrasse a tematica do racismo, porem 100% do grupo nao trouxe. Desse modo 

concluimos que nao esta sendo dada a devida atencao a comunicacao visual e 

que este comportamento ou desatencao se reflete por exemplo na leitura que o 

professor faz das imagens do livro didatico. 

Quanto ao material didatico utilizado perguntamos de que forma os livros 

didaticos e paradidaticos e demais materials que se utiliza na sala de aula tratam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14\ " ; <. : : > :  '--"^ERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CFNTRO % }Q^'SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "0 'C PROFtSSORES 

PSUOTiT ASETOliAL 



88 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a questao racial a afro-descendencia? Apenas tres respostas foram obtidas, uma 

primeira apenas diz que de uma forma implicita, uma segunda responde de forma 

objetiva e idealista dizendo que: 

De uma maneira que levem os alunos a 

questionarem as cutturas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etnias crencas 

mostrando que tudo isso faz parte da cultura de 

cada povo, fazendo entender que o preconceito 

racial ja nao cabe mais no contexto social, so 

pessoas desinformadas ainda conseguem 

manter um preconceito ultrapassado, nos dias 

atuais. 

E a terceira aprofunda o assunto assumindo as fragilidades, as armadilhas 

racistas, machistas e cofonialistas do livro didatico. 

Os livros didaticos e paradidaticos utilizados nas 

salsas de aula infefizmente sao racistas, 

destacam acima de tudo o homem branco dando 

a eles caracteristicas positivas, ao mesmo tempo 

em que excluem os negros, pois nao mostram 

suas qualidades e os tratam como se fossem 

membros marginalizados da sociedade: o 

malandro, o marginal, a prostituta, etc. 

Noutras palavras Tomaz Tadeu diz que "O curriculo nao constituido de 

conhecimentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vMdos, mas de conhecimentos considerados socialmente validos" 

E continuamos, portanto, refletindo sobre o curriculo escolar uma vez que este e 

produto social. E no caso produto de uma sociedade racista. No 1° questionario 

apenas uma professora diz que o curriculo da escola e construido baseado em 

metodologias que tratam positivamente a diversidade racial, visuaiizando e 

estudando as verdadeiras contribuicoes de todos os povos, as demais disseram 

que o curriculo procura apresentar aos alunos informacao tambem sobre os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uifzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VE"B;C ,*DC F C IERAL 
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indigenas e negros brasileiros e nenhuma ousou dizer que baeia-se nas 

contribuicoes das culturas europeias representadas nos tivros didaticos. 

No 2° questionario a questao foi elaborada da seguinte forma: o processo de 

exclusao social da raca negra no Brasil passa pela experiencia da escravizacao. 

O Daniel Munduruku, (2004) no textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Jabaquara: lugar de escravos fugidos" 

escreve: "A saida diziam os livros, foi trazer para o Brasil Ievas e Ievas de homens 

e mulheres de outros lugares,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para fazero trabalho que os verdadeiros brasileiros 

nao queriam fazer. At comegou o martirio da gente negra". Quais aspectos voce 

destaca nesta afirmagao? Comente-os. Os aspectos mais relevantes nao sao 

apenas os dados historicos, mas a forma como essa historia e escrita e estudada, 

alias, a saida "diziam os tivros" esta expressao explicita a quern servia o curriculo 

escolar. Uma vez que a saida foi trazer a gente negra para fazer o trabalho que 

os verdadeiros brasileiros nao queriam fazer. Quern eram de fato os "verdadeiros 

brasileiros?" E os negros nao se tornaram verdadeiros brasileiros? E a sua 

identidade durante e apos o periodo da escravizacao qual sera? Porem, como 

diziam os livros... 

As respostas limitaram-se aos dados historicos presentes na citacao e deixaram 

desapercebido que estes dados mudam de perspectivas sempre que mudarem 

"os livros" que os contam. Apenas 30% respondeu esta questao. Notemos, os 

seguintes comentarios: "Os negros da Africa foram trazidos para o Brasil pelos 

brancos para que eles fossem escravizados"; "ao ser trazido para o Brasil, o povo 

negro foi exptorado, escravizado, o negado todos os direitos, forgado a esquecer 

sua historia, sua cultura e camuftar suas crengas". Uma outra resposta vai mais 

alem e faz referenda a origem do autor: Vejamos a seguinte explicacao: 

Quern descreve a chegada dos negros escravos 

para o Brasil, e uma pessoa negra. Os negros 

vieram para o Brasil, para trabalhar na lavoura 

canavieira, por falta de outros trabalhadores, 

trabalhadores brasileiros, que nao aceitaram o 
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trabalho, por isso o negro teve que vir e acabou 

escravizado pefos Portugueses. 

Esta afirmacao e mais rica de informacoes e de detalhes ao mesmo tempo em 

que manifesta as ideias estereotrpadas sobre a populagao negra e o trabalho 

escravo. Muitas ideias se formaram na epoca da escravidao e se tornaram 

preconceitos arraigados na sociedade atual. Uma delas e a de que "o negro veio 

para o Brasil. Jaime Pinsky 4 6 (in Rocha 2004) vai dizer que: 

O negro escravo nao veio para o Brasil por sua 

propria vontade. Ele foi "cacado" em suas terras 

onde vivia livremente, e "trazido" para o Brasil 

como mao de obra barata e resistente.(p.30) 

Uma outra ideia combatida, neste mesmo ambito, diz respeito ao mito de que o 

negro escravo era indotente e preguicoso. E traca a diaria de um trabalhador 

escravo e suas disposicoes na seguinte referenda: 

O negro escravo era indolente, preguicoso... 

Trabalhava dezoito horas por dia (parava para 

refeicoes rapidas e insuficientes) para dar lucro 

ao senhor, sem receber salario ou 

compensacao alguma (idem p.30) 

Estes dados explicam inclusive o porque de os "verdadeiros brasileiros" nao 

quererem fazer o trabalho que os africanos/as escravizados/as tiveram que fazer. 

Por outro lado foi criado o mito da passividade do povo negro neste processo de 

escravizacao. O autor entende que. 

Jaime PinskyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Escritor e professor titular do Departamento de Historia da UNICAMP. 
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As rebelioes, assassinates de senhores e de 

feitores, rituais religiosos, fugas e ate suicidios 

individuals e coletivos, como forma de escapar 

da escravidao, comprovam que tal passividade 

nao era verdadeira. (idem p.30) 

Estes mitos estao presentes nas fala das professoras e de toda a sociedade 

brasileira que desconhece o processo do reconhecimento, da reftexao e da 

reformulagao destas ideias e conceitos. Para concluir este trabalho de pesquisa 

com o corpo docente escolar indagamos sobre o reflexo do preconceito e do 

racismo da sociedade na escola. Da professora que disse que os livros abordam 

o racismo e afrodescendencia. 

De uma maneira que levem os alunos a 

questionarem as culturas, etnias crencas 

mostrando que tudo isso faz parte da cultura de 

cada povo, fazendo entender que o preconceito 

racial ja nao cabe mais no contexto social, so 

pessoas desinformadas ainda conseguem 

manter um preconceito ultrapassado, nos dias 

atuais". 

Obtivemos a uma resposta contraditoria, ou melhor, que indica o processo que se 

esta vivenciando para a desconstrucao do racismo nas seguintes patavras. 

"Apesar de ja estarmos no seculo XXI, mas 

ainda existe algum tipo de preconceito racial, 

nem que seja, apenas para xingar o colega, mas 

infelizmente esse preconceito ainda se reflete na 

sala de aula" 
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As demais respostas indicam os alunos/as como alvo e reprodutores/as do 

preconcerto, e reproduzem tambem o mito de que no Bras// o proprio negro e 

racista, e muitas vezes discrimina outro negro. Sobre o reflexo do racismo da 

sociedade na escola tem-se como resposta: 

"Sim. A comecar pelos proprios alunos, alguns 

se autodiscriminam (por conta da historia, 

influenciados pela midia, etc) perpassando para 

os demais membros que formam a escola". 

Ou ainda, na mesma compreensao responsabilizando tambem a familia pelo 

comportamento racista, a seguinte. 

"Alguns alunos se autodiscriminam por serem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

influenciados pela familia e ate mesmo pela 

midia com isso perpassam par os colegas e os 

demais que fazem a escola". 

Esta ideia de que o negro se auto discrimina e que inclusive, como foi colocado 

acima, influencia as demais criancas e todos os que fazem a escola chega a ser 

absurda. E como se a crianca negra fosse portadora de uma "lepra" que passa 

para as demais. Sera que ela nao ja se sente assim pela rejeicao que sente? 

Alem de sofrer as conseqliencias do racismo ainda e ela a responsavel, ou 

melhor, a culpada por existir racismo na escola. 

Rosa Margarida (2004) comenta o processo de desconstrucao desta ideia 

dizendo que: 

"A socializacao do negro se efetiva em urn 

amhiente conflituoso e adverso, por causa da 

ideologia de inferioridade atribufda a ele. Essa 

ideologia faz com que, muitas vezes, tambem o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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negro seja ievado a construir uma imagem 

negativa de si, introjetandos e reproduzindo os 

esteriotipos e preconceitos que a sociedade 

racistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ihe impoe. As pressoes sofridas por esse 

segmento dificultam a construcao de sua auto-

estima e a assuncao posrtiva de suas raizes 

etnicas, o que o faz, da mesma forma procura 

alcancar o ideal preconizado por toda a 

sociedade: o branqueamento". 

Para a desconstrucao da ideologia do branqueamento e necessario urn processo 

de conscientizacao e de conhecrmento da verdadeira hrstdria do povo negro e das 

intencoes de sua criacao. 

Porem, ja comega a ser assumido por pessoas individuals, pois no depoimento 

de uma professora vamos encontrar a seguinte afirmativa. 

"O preconceito e bastante visto na escola, 

principalmente por parte dos alunos que 

demonstram claramente a discriminacao aos 

colegas negros atraves de apelidos, de 

rejeicoes nas equipes de trabalho". 

A atitude de reconhecer a existencia do preconceito racial e o primeiro passo para 

comecar o trabalho com esta tematica na escola. O curriculo precisa ser tambem 

reformulado de modo que inclua os novos conhecimentos da cultura e da raca 

negra. 

O desconhecimento das professoras sobre o continente Africano e compreensivel 

exatamente peto fato de o curriculo escolar nunca o ter abordado na sua 

formagao, e a propria universidade nao abordar a questSo na formagao destes 

profissionais. A primeira universidade do pais a lecionar Historia da Africa vai ser 
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a USP (Universidade de Sao Paulo) em 1978 no proprio curso de Historia. Porem, 

sobre a existencra da Lei e lacuna na polftica de formacao permanente dos 

professores da rede publica de ensino e da propria universidade que nao tem na 

sua estrutura curricular disciplinas especificas que estudem a Historia do 

Continente Africano e debata a presenca do racismo no Brasil. No 1 ° questionario 

tambem perguntamos sobre a formacao das professoras na area e apenas uma 

disse que algumas vezes no ano faz curso ou participa de grupo de estudo sobre 

a questao racial, as demais ainda nao tiveram oportunidades de estudar sobre a 

questao. 

4.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Uma conversa com as criancas e adolescentes negros e negras da 

escola 

Para com os alunos e alunas, trabalhamos atividades didatico-pedagogicas como: 

estudo e interpretacao dos textos "A Prefa se apresenfa",( Heloisa Pires Lima zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1998); "O amigo do mi" (Ruth Rocha,2003) e os poemas "Direitos das Criangas"( 

Ruth Rocha, 2002) e "Crianga negra" (Rosa Margarida,2004), fizemos urn ensaio 

fotografico e diretamente para a coleta de dados, fizemos entrevistas, roda de 

converses com debates mformais e grupo focal. 

Atentamos as dimensoes da estetica, da intelectualidade e da condicao social, 

sob as quats as pessoas negras sao principalmente inferiorizadas. Seguimos 

alguns passos na dinamica geral do trabalho. O primeiro passo foi o da 

sensibilizacao. A sensibilizacao ao tema foi feita atraves de dinamicas, poesias, 

filmes etc. Posteriormente passamos a fase da problematizacao e do 

levantamento de questionamentos atraves de debates sobre as atividades e com 

os grupos focais e entrevistas e a fase da conceituacao que se efetivara no 

processo da formacao do grupo de estudo Ser Negro Com Identidade (SACI) 

posteriormente a este trabalho. 

A principio fomos as salas de aula com o intuito de pesquisar o nome, a idade e a 

cor de todas as criancas e adolescentes para saber como elas mesmas se 

denominam e para comparar ao numero de criancas negras, informado no 
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questionario das professoras, no entanto, percebemos uma outra questao. As 

criancas e os adolescentes negros nao se sentram azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vontade com o 

questionamento sobre a cor. Alguns pediam licenca e saiam da sala dizendo ir 

tomar agua, outros nao conseguiam falar e ainda duas criancas negras chegaram 

a dizer que sua cor era branca e amarela respectivamente, sendo alvo de risos 

por parte da turma. 

Tanto a discussao sobre o preconceito racial e o racismo, quanto o estudo sobre 

o continente africano sao uma divida, um direito e uma necessidade de todas as 

criancas e adolescentes. Porem, a partir das relapoes em salas de aula 

compreendemos que seria necessario a criacao de um espaco onde a crianca 

negra, evidentemente a mais prejudicada, pudesse se expressar com liberdade, 

sem ter que passar petos constrangimentos e humilhacdes que presenciamos. A 

exemplo da frase de uma menina branca que ao virar na cadeira e apontar na 

direcao de um menino negro e disse:"... mas ainda bem que aqui quase nao tem 

nego professora! Esses moreninhos ate que sao bonitinhos, so aquele neguinho 

ali que e muito fe/o"; ou a exemplo das seguintes frases: "A Preta e buna. A Preta 

e nojenta. A Preta e jumenta. A Preta e feia. A Preta e desmantelada..." em 

resposta a questao, forme frases em que a palavra preta seja substantive Sao 

situacoes delicadas que desafiam a pratica pedagogica, porem que exigem 

tomadas de decisao. 

A escola ainda nao tem pratica em discutir estes assuntos por isso enfrenta 

maiores dlficuldades. Dada essa reaiidade optamos por criar o grupo SACI (Sou 

Afro Com Identidade) com duas a tres criancas ou adolescentes negros de cada 

sala de aula para darmos inicio ao debate e ao estudo sobre a tematica. Apos um 

processo de autoconhecimento, de autovalorizacao e de fortalecimento da auto-

estima estes criancas e adolescentes possam se assumir como "negros/as" nao 

apenas na cor da pele, mas tambem politicamente dada sua ascendencia 

bioiogica, cultural ou social. E participarem entao como sujeitos ativos de um 

trabalho mais consistente com todos os estudantes, apropriados de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'\ €?8 !C* .D'rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "
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conhecimentos especificos sobre a Africa, os afro-descentes, a cultura, a historia 

das prdprias criancas e adolescentes negros/as. 

Trabalhamos com um grupo bastante heterogeneo composto por meninos e 

meninas e com faixa etaria entre cinco e quatorze anos. Embora a diversidade 

torne o trabalho metodologico mais desafiante, uma vez que temos criancas com 

habilidades como a leitura, a escrita, ampla visao de mundo e maior 

desenvolvimento do raciocinio logico outras ainda nao alcancam atividades 

nestes nrveis, porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outro lado, ha no conjunto da vivencia deste grupo uma grande 

riqueza de conhecimentos e de informagoes. 

Nas entrevistas vamos percebendo alguns aspectos mais comuns as criancas de 

ate sete e otto anos. Todas estas criancas quando interrogadas sobre a presenga 

do racismo ou da discriminagao na familia, entre os amigos/as ou na escola dizem 

que nao existe. Mesmo com explicacao sobre estes concertos e atitudes, nesta 

faixa etaria a crianga ainda nao consegue identificar com clareza a presenga do 

racismo ou do preconceito racial e por outro anguto ainda esta mais no seio da 

familia, que salvando as excegoes e negra e, portanto iguai a crianga. A escola 

vai ser na maioria dos casos o primeiro ambiente de socializagao e de descoberta 

do diferente, por isso nessa idade entre o primeiro e o segundo ano na escola 

ainda nao se percebe com clareza as expressoes do racismo. 

Entre as criangas maiores de oito anos e com maior numero de anos na escola 

todas manifestam quer verbalmente, quer nas atitudes, nos olhares, nos silencios 

e inclusive na negagao a existencia do preconceito racial e da discriminagao. 

Porem existem, as que tem consciencia do racismo e tem coragem de falar e de 

reagir, as que sabem e sao vitimas do preconceito racial, mas negam e as que 

nao "sabem que sao negras", ou seja, as que por nao terem a pete tao escura 

quanto a do colega que considera negro nao se sente negra. 

Um aluno que negou a sua cor na sala de aula, na entrevista respondendo se ja 

havia sido discriminado, disse que. 
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Todo dia. So vivem me chamando de nego, 

safado. Toda hora. Vai branquelo. Sem nem eu 

ser branco, sou negro. Mas cor e diferente ai eu 

sou moreno, mas eu sou preto da raga preta". 

Sobre onde e quern o discriminam, ele responde que: 

"Na escola, na rua, em casa, em todos os cantos. 

Ai so vivem me ofendendo. Ai, quase que eu 

dava uns murros nas caras deles. Sao os 

moleques da rua, da escola tambem, os adultos, 

so . 

Sobre a relagao que ele tem na sala de aula com os colegas diz ser boa porque 

tem os amigos, os que nao apelidam, tem outros que apelidam, mas reforca que 

tem os amigos/as. Porem, quando pergunto se atrapaiha fazer as atividades ele 

responde que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Atrapaiha e muito, por ai! Tem Diego47 que so vive me apelidando, 

tem um monte la. Nao sei como e nao". 

Um outro aluno, Lucas Macedo no grupo focal exemplificando uma experiencia de 

discriminagao que sofreu, fez o seguinte relate e comentou: 

"Foi numa corrida de bicicleta ne. A gente 

apostou 10,00R$ pra quern ganhava. Ele falou 

que eu nao tinha dinheiro porque eu era negro. 

Eu falei, pois bora. Quern ganhar voce da os 

10,00R$. A gente foi pegou a corrida. Chegou 

ele nao queria me pagar. Eu falei porque? Ele 

falou que minha pele era feia se nao ia, ia 

ofender a reputagao dele. Ai ele nao queria me 

pagar. Ai eu fiquei na minha ne. Ai ele me 

47 Obs -Colocamos nestes relates apenas o nome citados nas entrevistas ou das criancas que ja tem liberdade 

para falar das experiencias de preconceitos que vivenciaram de modo que participam desdeja diretamente da 

historia de desconstrucao do sistema racista. 
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xingou, ai eu fui pra cima dele, Ele me empurrou 

agente brigou. Ele levou so na boca ne, mas eu 

tambem levei uns murros, mais nada, 

ferimentos leves. Pra ele aprender a nao 

discriminar as pessoas negras e porque ele 

tambem mezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ofendeu e uma coisa nunca 

subestime um negro". 

Na fala destes adolescentes percebemos desde o torn da voz as expressoes na 

face e na verbalizacao a indignacao e insatisfagao para com o fato de serem 

vitimas do preconceito racial e mencionam os aspectos da cor e da raga. O 

primeiro aluno diz que e moreno, mas e da raga negra. Este debate sobre quern e 

ou nao negro e em si mesmo expressao de racismo. 

Nos Estados Unidos o fator determinante para que alguem seja considerado 

negro e ser descendente de negro. No Brasil devido a ideologia do 

branqueamento ja mencionada e tantas outras ideologias e politicas de 

desestruturagao da identidade do povo negro nao se tem um parametro pra se 

definir negro ou nao negro. No IBGE as cores do povo brasileiro sao a branca, a 

amarela, a parda e a preta. Sendo que considerados negros os pardos e os 

pretos. Quando, portanto o criterio nao e mais o genetico, mas o estetico entao 

vamos ter um novo parametro para a classificagao do ser negro. O problema esta 

no fato de o negro ser discriminado e, portanto de ninguem querer ser negro ou 

negra e com isso vai se dissoh/endo a identidade do povo negro. Muitas questoes 

sao Jevantadas e os debates e os conflitos tem-se acirrado principalmente em 

torno da polttica de cotas para negros ingressarem na universidade. Questoes 

como se a pessoa tem o cabelo liso e mesmo com a pele escura e negra? E se 

tem a cor e cabelo encaracolado, ou se a mae e branca e o pai e negro vai ser 

branca ou e negra? Preto e cor ou e raga? Ate que ponto a cor da pele, o 

formato do nariz e o tipo do cabelo sao suficientes para definir a raga negra no 

Brasil ap6s seculos de miscigenagao? Todas estas questoes e tantas outras 

nestes aspectos tem como base a negacao da identidade negra, da negritude. No 

proprio grupo SACI no inicio, era comum ouvir comentarios como "aqui quase 
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ninguem e negro so tem aqueles dois ali"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ou inda "a professora diz que a mae 

deia e negra para enganar nos". 

Outros aspectos comuns aos dois alunos e a consciencia da existencia do 

preconceito racial. Ambos dizem quando, onde e quem os discriminam, ou seja, 

nas situapoes de discriminagao sabem que estao sendo discriminados pela sua 

cor ou pela raga. E a insatisfagao e reagao inclusive com violencia fisica presente 

nas expressoes ditas com sentimento de indignagao e raiva "Ai quase que eu 

dava uns murros nas caras deles" ou ainda "Ai ele nao queria me pagar. Ai eu 

Fiquei na minha ne. Ai ele me xingou, ai eu fui pra cima dele. Ele me empurrou 

agente brigou. Ele levou so na boca ne, mas eu tambem level uns murros, mais 

nada, ferimentos ieves" inclusive com a justificativa de que "Pra ele aprender a 

nao discriminar as pessoas negras e porque ele tambem me ofendeu e uma coisa 

nunca subestime um negro". Nao vamos aqui aprofundar o tema da violencia 

exatamente por merecer trabalhos e pesquisas especificos. Ao vermos a 

facilidade com a qua! as criangas negras sao violentadas na escola e como que 

ainda esta gravada na memdria coletiva a violencia dos castigos para com os 

negros/as na escravidao e ao mesmo tempo a permissividade para que os trate 

assim ate hoje e e evidente que ao mesmo tempo em que a escola silencia sobre 

a existencia do preconceito a as criancas chegam a ser violentada apenas por ser 

negras surgem os conflrtos e as agressoes em forma de defesa e como outrora se 

viveu inclusive guerras na Africa. 

Um outro comentario que nos chama atengao faz referenda historia do negro no 

Brasil. Quando interrogado sobre sua cor esse gosta fez referenda a 

miscigenagao e a escravidao. Vejamos o comentario a seguir: 

Eu sou moreno e me sinto bem por causa que 

no Brasil tem muito povo que puxa a negros. Na 

minha casa tem meu irmao que e o galego 

porque irmaos do meu pai que sao brancos, 

mas meus dois outros irmaos sao negros 

porque meu pai e minha mae sao negros. Na 



100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

escola quando os meninos me apelidam eu 

digo: e, tambem nao vou dizer nada com voce 

nao, mas da proxima vez que voce me chamar 

de nego, eu tambem voce vat ver tambem por 

causa que no somos negros os outros vao 

discriminar nossa pele. 

Reclamando do colega que o chama de escavo manifesta a sua compreensao da 

historia da escravidao no Brasil e em torn de indignacao diz que quern nasceu 

negro vai morrer negro. Atentemos para este comentario: 

Aqui tem um menino na minha sala que o nome 

dele e Christian ele pega e fica me chamando 

de escravo. Eu digo: meu amigo voce nao fique 

me apelidando nao porque voce e branco eu Ihe 

apelido tambem. Do jeito que voce me apelida 

de negro eu tambem invento outro apelido pra 

voce. Porque os escravos nesse tempo nos nao 

era nem nascidos ainda. Os escravos eram 

outros, ai eles ficam apelidando nos, mas nos 

nao somos por causa que nos nascemos nessa 

pele e nos vamos morrer nessa pele. 

A discussao sobre os apelidos e os termos pejorativos, iniciada neste trabalho, 

tambem necessita maior aprofundamento principalmente na dimensao psicologica 

e na formacao da personalidade e da auto-estima da crianca em fase de 

socializacao com os consequentes prejuizos para a aprendizagem. 

Um outro grupo de alunos/as nega verbalmente o preconceito racial. Quando nas 

salas de aula foram interrogados sobre a sua cor negaram dizendo serem 

brancos ou amarelos. Uma das alunas em entrevista e no focal diz nunca ter sido 

vitima do racismo, porem, no momento de fazer fotos teve muita dificuldade na 

escolha de um penteado para os cabelos por que todos que eram feitos. Ela dizia 
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quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "estava feio e que os meninos iam mangar". Diz que nunca sofreu nenhum 

tipo de discrtminacao nem na escola, nem em easa, nem na rua, mas quando 

perguntei se gostaria de trocar a cor da pele ela respondeu com uma expressao 

de ignorancia a pergunta com um forte "e claro que sim ne" e completou "eu nao 

tenho orgulho da minha cor, e feia, mas agora sei que minha cor e morena". E 

ainda, quando perguntei se paquerararia um menino negro disse sem exitar que 

nao. 

Um outro grupo e dos alunos/as que a cor da pele nao e tao escura e que nao se 

reconhecem como negros/as a exemplo de Luzia Erica que diz que nunca foi 

discriminada, mas que discriminou uma amiga e faz um relato: 

"Eu nunca fui discriminada. Mas eu ja 

discriminei. Paloma ne, minha amiga, porque 

gente, ela pegou meu lapis ai eu falei nao pega 

nega do boro. Ela disse, eu nao sou nega. Voce 

tem prova que eu sou negra. Voce tambem e 

nega. Ha voce ainda via ver. Nao eu nao sou 

nega Erica. Eu fiquei muito chateada porque 

voce me chamou de nega. Eu disse desculpa 

paloma por ter chamado voce de nega. Eu nao 

acreditei que eu era nega quando ela disse que 

era nega. Eu disse: eu! Uma branquela dessa. 

Ela disse vai. Vai voce vai ver se voce nao vai 

ser nega um dia. Quando a professora falou 

ontem eu disse bem que a pafoma disse que eu 

era negra". 

Erica completa a historia falando dos sentimentos de amizade e tambem da 

interferencia do preconceito numa experiencia de paquera ou de namoro. 

"Eu me senti muito mal quando disse que 

Paloma era negra. Tambem doeu no meu 



102 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

coracao quanta no dela. Pensei nao vou pedi 

desculpas prazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Paloma se nao ela vi ficar muito 

chateada. Ela disse ta Erica eu desculpo. Tu 

tambem me desculpa porque eu te chamei de 

branquela? Ai ne ela achou um menino bonito. 

Ai o menino disse: Nunca que eu ia namorar 

uma negra dessa! Ela disse: tu tambem nem 

pode falar que tu e tanto nego como eu sou. Ele 

disse olha como eu sou branquinho ne!? Os 

meninos comecaram a mangar dele. Dai eu 

disse Paloma faz muito bem o menino, ele 

discriminou voce. 

Um outro ainda sobre a Paloma mencionou que "Os meninos chamavam ela de 

nega feia e rabugenta, mas a cor dela e bonita, mas ela nao esta mais estudando 

com a gente mais". 

Os adolescentes quando sao interrogados e interrogadas sobre a experiencia de 

namoro 85% disseram que preferem namorar adolescentes da mesma cor como 

uma declarou: os meninos brancos nao fazem o meu tipo prefiro minha cor negra. 

E necessario que nos perguntemos sobre ate que ponto, de fato estes/as 

adolescentes preferem namorar os/as de cor negra e ate que ponto sao 

rejeitados/as pelos/as de cor branca como no caso de Paloma e por isso evitam 

os/as que Ihes rejeitam. 

Quanta a punicao de todas estas formas e manifestacao do racismo, do 

preconceito racial e de discriminacao apenas um adolescente conta uma 

experiencia na qual a senhora que o ofendeu foi processada por que o chamou 

de "macaco" e a sua mae a denunciou. A pratica do racismo48 e crime penalizado 

na a Lei que cita Rosa Margarida: 

48 Umapessoa pratica racismo quando: (Almanaque Pedagogic© Afrobrasileiro - 2004) 

1. NaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emprega uma pessoa por causa de sua cor. 

2. Pratica, induz ou incentiva, pelos meios de comunicacao, a discriminacao ou o preconceito de raca, 

cor, religiao, nacionalidade e etnia. 
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"Racismo e crime. Esta na Constituicao, por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

meio da LeizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7.716, de 1989: 

"A pratica do racismo constitui crime 

inafiancavel e imprescritivel, sujeito a pena de 

reclusao nos termos da lei". 

Art. 1° "serao proibidos, na forma da lei, 

os crimes resultantes de discriminacao ou 

preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou 

procedencia nacional". 

Esta lei substitui a "Afonso Arinos", de 1951, 

primeira lei anti-racismo do Brasil (2004 

P.52)". 

Em relacao as imagens de pessoas negras nos meios de comunicacao e nos 

livros didaticos a grande maioria nao consegue entender a ausencia, apenas dois 

disseram que sao sempre imagens de escravos/as apanhando que os livros 

trazem e que sao feias. 

A dimensao religiosa embora nao tendo sido abordada teoricamente neste 

trabalho e uma dimensao importante na historia dos povos e comunidades ao 

longo dos seeulos. As religioes afros foram recriadas no Brasil, porem sofrem 

barbaramente com todo o sistema do racismo que as deturpam em seus 

significados originais e as associam aos aspectos negativos (do pecado, do 

demonio, do maligno) do catolicismo, religiao predominate desde a 

colonizacao. Pretendemos conhecer melhor a expressoes das religioes afros a 

partir da vivencia da familia de um dos alunos do SACI. O aluno do pre-escolar 

Jose Mateus de 05 anos que nos explica com orgulho: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Recusa ou impede a frequfincia de alunos em escolas, cursos ou universidades, por preconceito de 

raca ou cor. 

4. Nega o acesso de alguem a quaiquer a qualquer cargo que esteja apo a exercer em uma empresa, por 

preconceito de raca ou cor. 

5. Impede ou recusa a entrada de pessoas (por preconceito) em restaurantes, hoteis, bares clubes, casas 

de diversoes, saloes e beleza, bem como em entradas sociais de edificios, elevadores e transportes 

publicos. 

6. Impede ou dificulta o casamento ou a convivencia familiar e social entre pessoas de racas diferentes. 

OP HAMPiNA P.Rf ,NDF 
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"Minha avo tem um terreiro de Macumba e que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

qualquer um pode ir la, e aberto pra qualquer um. 

Eu sou filho de Xango, o colar que trago no 

pescogo represents a protegao de Exu e de 

lansa o meu pai tambem usa. Eu ja sei tocar 

tambor e canto alguns cantos. Vamos professora 

la! Os meninos do SACI tambem podem ir la. 

Vou dizer a minha avo. Ela vai gostar". 

Muitos dados e informacdes obtidos nas entrevistas serao suportes para o 

trabalho do SACI tanto sobre a condigao social das familias das criancas e 

adolescentes pelo fato de que 100% das familias sao subempregadas ou estao 

desempregadas quanto sobre as habilidades e sonhos que trazem para o futuro. 

No andamento do projeto pretendemos trabalhar algumas habilidades individuals 

que ja perceoemos entre etes comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contar historias, coordenar o mini-programa 

da radio na escola nos intervalos da aula com texto musicas e informagoes sobre 

o grupo SACI, outros sabem ler, escrever e desenhar, jogar capoeira etc. 

De um modo geral este trabalho com as criancas e os adolescentes negros da 

Escola Profissional Monte Carmelo se constitui como um espago de liberdade de 

expressao, o que considero diante do contexto escolar e em relacao a tematica, o 

aspecto mais importante e de construcao de conhecimentos sobre a propria 

identidade. Para Lucas "e muito legal ne, a gente conhece ragas novas e o grupo 

SACI mostra que a cor negra nao e feia e sim bonita, nao e motivo de sentir 

vergonha da sua core sim orgulho". A Erica tambem comegou pensar diferente: 

No mesmo dia que eu vim do SACI logo que 

cheguei em casa liguei para a Paloma pedi 

desculpas a ela e contei a novidade. Disse que 

ela tinha razao quando falou que um dia eu ia 

ser negra e quando a professora me chamou 



105 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

para participar do grupo eu tome/ um susto, mas 

lembrei do que ela tinha diio. E ai contei a 

nowoWe ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA els que tinha descoberto que agora 
era da mesma raca que ela e as duas ia morrer 

negras. 

Algumas dificuldades enfrentadas neste trabalho foram a falta de recursos 

financeiros e didaticos e tambem de tempo pra reunir o grupo completo uma vez 

que estudam em turnos diferentes e mesmo quando vem para a escola no horario 

oposto a aula tem sempre alguns que precisam sair da sala de aula para 

participar do SACI. Os encontros realizados no sabado tambem faltaram os 

adolescentes que traba/ham com os pais na feira da cidade. 

Porem, concluimos que mesmo como vitimas, muitas vezes sem consciencia ou 

conhecimento de todo este complexo sistema de ideofogias, de poder e de 

dominacao que e o racismo, as criancas e adolescentes sao abertos a discussoes 

mais profundas dada sua capacidade de verbalizar os seus reais sentimentos e 

pensamentos, de reconhecerem ser preconceituosos ou agirem com 

discriminacao, de pedir descuipas etc. de modo que estamos em um campo de 

trabalho que prenuncia mesmo que a medio ou longo prazo bons resultados. 



CONSIDERACOES CONCLUSIVAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eu tenho orgulho de ser negra e no fundo, 

ia no fundo eu vou morrer sendo negra. 

(Luzia Erica, 10 anos) 

Axe, Abanja. Como vemos a Erica diz ter orgulho de ser negra, por6m a 

expressao "e no fundo, bem fa no fundo eu vou morrer sendo negra" abre-nos o 

espaco para perguntarmos: e se ela pudesse morreria sendo negra? 

Sao milhares de questoes e situacoes como esta que nos impulsionam neste 

trabalho de estudo e de socializacio de conhecimentos sobre a negritude a 

re/construcao da identidade afrodescendente. Como Erica mesma afirma vai 

morrer negra, mas tambem passar a vida sendo negra e se o fato de ser negra 

Ihe tira o valor de ser gente, a dignidade de ser pessoa humana e porque algo 

est i errado. 

E este algo errado e exatamente todo o arsenal de imagens, simbologias e 

conhecimentos estereotipados e de artefatos sociais que sao base para o racismo 

e que causam danos muitas vezes irreparaveis como a baixa auto-estima 

principalmente na fase de formacao da personalidade da crianca, os problemas 

de aprendizagem que entre outros fatores acarretam o desemprego e a 

marginalizacao na vida adulta etc. As pr6prias acoes do govemo federal como a 

criacao da SECAD, da SEPPIR a o sancionamento das leis anti-racistas s io 

provas da existencia e vigencia do racismo no Brasil, mesmo em pleno seculo 

XXI. 

Em varias epocas e iugares a violagao a esta dignidade era defendida pelas leis 

do pais como as que legalizaram a escravidao, as que proibiam as pessoas 

negras frequentarem escolas, porem atualmente esta legislacSo esta superada. 

Porem, todo acontecimento historico e carregado de consequ§ncias sejam elas 

positivas ou negativas. A historia de exploracao do africano no Brasil e carregada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' DECAMP1NAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRANDE  ̂
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dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA consequencias em sua maioria negativas como, o racismo, a segregacao 

racial e espacial, a discriminagao, a esteriotipagao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ampla marginafeagao do 

povo negro no Brasil.Porem, uma vez que a preco de muitas lutes conserjue-se 

"abolir" as leis de massacre e vioiagao dos direitos humanos do povo negro e 

implantar leis de reparagao dos danos causados ao africano e afrodescendente 

deve-se lutar para que estas leis venham a se efetivar. 

Na area da educagao a implantagao da Lei 10639/03 que torna obrigatorio o 

ensino da Historia da Africa e dos afrodescendentes muitos sao os obstaculos 

que percebemos. Constitui - se como desafio a produpao de material didatico, ou 

melhor, transformagao do conhecimento cientifico produzido pela universidade em 

conhecimento didatico accessivel ao nivel do Ensino Fundamental e Medio. Um 

outro desafio que se apresenta e a propria formacao dos professores e 

professoras uma vez que foi vetado o artigo que tornava tambem obrigatoria a 

sua formacao com profissionais e estudiosos/as da area. Pelo fato de nunca se 

ter estudado a historia do continente africano mesmo a formagao da maioria dos 

formadores/as de cursos de professores/as ainda e foldorizada. Sem a superagao 

destes, dentre outros, desafios a lei ficara apenas na intenpao curricular, e nao se 

efetivara dada a falta de material, de formagao dos professores e ate mesmo do 

desconhecimento da existencia da mesma, embora a importancia do 

sancionamento desta Lei seja mdiscutivel. 

Quanto ao curriculo escolar nao basta que abra espago para que se fale da 

Africa. Muito mais que isto, medrante a todo o tempo que este conhecimento for 

negado ou evitado apenas uma linha de pensamento foi sendo construida muitas 

vezes contando -se apenas o lado do mais forte e evidentemente quern dominava 

as "catedras". A historia dos povos africanos e afrodescendentes nao se deu 

paralela a historia do Brasil, mas de forma simbiotica. Portanto, alguns dados e 

informagoes devem ser questionados como, por exemplo, se quern "libertou os 

escravos/as" foi a princesa Isabel, ou a princesa Aqualtume ou ainda se foi 

resultado de contexto socio, politico e economico nacional e internacional da 

epoea com a participagao macica dos ahoUcionlstas. 
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A lei aurea assinada pela princesa Isabel nao passou de uma farsa uma vez que 

quando foi assinada apenas 5% da populacao negra vivia sobre o regime da 

escravidao, portanto 95% ja tinha conseguido a sua alforria atraves dos proprios 

esforgos. 

Aqualtume era princesa no seu pais de origem a Angola e apos muitas lutas e ter 

sido capturada ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trazida presa para o Brasil nao se adapta de forma alguma ao 

regime de escravidao e ao fugir vai para o Quilombo dos Palmares na epoca em 

experiencia nascente e com sua ansia de liberdade torna-se uma das maiores 

lideres no movimento de luta pela manutencao do quilombo de modo que esta 

forca perpassa as geracoes, ate o seu neto, o grande Zumbi do Palmares e a 

guerreira Dandara, sua esposa. 

Pergunta-se, portanto quern viveu maior experiencia de liberdade, as 

comunidades que se estruturaram e resisfiram por mais de um seculo no 

quilombo juntamente com todas as outras pessoas, como pobres e indigenas. 

Inclusive todos os militantes do movimento de resistencia negra ate hoje por ter 

esta experiencia como referenda ou os 5% de pessoas escravas que foram 

atforriadas pela LeizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aurea e sairam das fazendas sem literalmente mais nada, 

sem expectativa de vida? Havia ainda na epoca toda uma pressao politica sobre 

os paises que mantinham colonias em regime escravista e o Brasil sendo um dos 

ultimos paises a abolir a escravidao sofre ainda mais forte esta pressao 

abolicionistas. 

Este tipo de questionamento precisa ser feito sob os angulos da historia, da arte, 

da literatura, da musica, da danca, da culinaria, da religiao, da politica, da 

economia, da cultura etc. de modo que o conhecimento a cerca desta tematica 

deve ser trabalhado no nivel metacognitivo, ou seja, alem de estudar o aluno deve 

saber o porque de estudar determinado conteudo, as razoes politicas, historicas, 

filosoficas etc. No caso do ensino sobre a Africa e sobre a cultura 

afrodescendente um dos objetivos e combater o preconceito racial, mesmo que o 

ideal seja aboli-lo. A escola pode ser instrumento nesse processo uma vez que 

tambem participou da construcao do racismo quer ativa quer passivamente. 
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A Universidade da mesma forma que a escola com sua passividade e muitas 

vezes sua poiftrca de exdusao participou da construgao do racismo no Brasil. 

Porem, ao se propor uma instituigao critica de produgao de conhecimento deve 

abrir espaco para o debate sobre o racismo na propria Universidade e garantir no 

curriculo a formagao do professor/a para trabalhar com o ensino da Historia e 

Cultura African a e Afro-descendentes; 

A implementagao no curriculo da Lei 10639/03 a longo prazo contribuira para o 

conhecimento da Africa e dos Afro-brasileiros, e para desmistificar e 

desestabilizar conhecimentos estereotipados que geram preconceitos e 

discriminates e tambem ser suporte para os trabalhos cientificos, sociais e 

pedagogicos nesta area. 

Como afirma SilvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O curriculo nao e constituido de conhecimentos validos, mas 

de conhecimentos considerados socialmente validos" e, portanto pode ser forgado 

a mudanga e a inclusao dos conhecimentos das culturas e povos inferiorizados 

socialmente e da mesma forma o racismo por ser uma construgao sociocultural e, 

portanto pode ser desconstruido. E quando acontecer a Erica sera simplesmente 

uma menina negra que nao precisa ser exposta como objeto de estudo por ser 

negra. Tambem nao tera a necessidade de dizer que tem orgulho de ser negra 

como as criangas brancas hoje nao tem e ao inves de dizer que "no fundo no 

fundo vai morrer sendo negra" dira apenas que "sou negra por que meu pai e 

negro e meus avos afro-descendentes e bisavos eram africanos". 

Embora hoje, ainda repitamos com Einstein: epoca triste a nossa, mais facil 

quebrar um atomo do que o preconceito. Nao sera sempre assim. O racismo 

embora com muitas interfaces e uma questao essencialmente humana e a 

humanidade em suas varias fases e formas de mutagao chegara a superagao do 

preconceito. O fenomeno da miscigenagao pode ser entendido como uma destas 

fases e formas, afinal "O amor nao tem cor". Axe, Abanja "Na luta agora ja!". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPINA GRf.MDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CfcNTRQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORW^O DE PH-  mSO^S 

BlBUOTECASETORfe 

6AJAZBRAS - PARAlBA 
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Presideiicia da Repubiica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N°  10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003, 

Mensaqem de veto 

Altera a Lei n e 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esfabefece as diretrizes e 
bases da edueagao nacional, para incluir no curriculo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da tematica "Historia e Cultura Afro-Brasileira", e da outras 
providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1-A Lei n- 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e medio, 
oficiais e particulares, toma-se obrigatorio o ensino sobre Historia e 
Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1 2 O conteudo programatico a que se refere o caput deste artigo 
incluira o estudo da Historia da Africa e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formagao da 
sociedade nacional, resgatando a contribuigao do povo negro nas 
areas social, economica e politica pertinentes a Historia do Brasil. 

§ 2° Os conteudos referentes a Historia e Cultura Afro-Brasileira 
serao ministrados no ambito de todo o curriculo escolar, em especial 
nas areas de Edueagao Artistica e de Literatura e Historia Brasileiras. 

§ 3 2 (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendario escolar incluira o dia 20 de novembro como 
'Dia Nacional da Consciencia Negra'." 

Art. 2 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brasilia, 9 de Janeiro de 2003; 182 s da Independencia e 115 f i da RepubWca, 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ' 3 U " T E C A S U C K W 
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i -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QUESTIONARIO D E P E S Q U I S A MONOGRAFICA 

TEMA: Racismo, Afro-descendencia e a importancia da Lei 10639/03 

* Este questioriirio, objetiva iderrtifiear o tipo de edueagao que e priorizado 
na escola considerando os tipos etnocentricos e anti-racista. Marque com 
um x a alternativa que corresponde a realidade da sua escola. 

1. 

A trajetoria historica do negro e estudada: 

A. No 13 de Maio, nomes do folclore, no 20 de novembro. 
B. Como conteudo nas varias areas que possibilitem tratar o 

assunto 
C. Nao e estudado 

A B C 

2. 

Acredita-se que o racismo e para ser tratado: 

A. Pedagogicaffiente pela escola 
B. Pelos movimentos socials 
C. Quando acontecer algum caso evidente na escola 

A B C 

3. 

Cultura negra e: 

A. Estudada como rico folclore do Brasil. 
B. Um instrumento da pratica pedagogica: 
C. Quando vira assunto de midia. 

A B C 

4. 

O Curriculo: 

A. Baseia-Se Nas Contribuipoes Das Culturas Europeias 
Representadas Nos Livros Didaticos 

B. Constroi-se baseado em metodotogia que trata 
positivamente a diversidade racial, visualizando e 
estudando as verdadeiras contribuigoes de todos os povos 

C. Procura apresentar aos alunos informagao tambem sobre 
os indigenas e negros brasileiros 

A B C 

5. 

O Professor 

A. Posiciona-sede forma neutra quanto as questoes sociais. E 
ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transmissor de conteudos dos livros didaticos e manuais 
pedagogicos. 

B. Reavalia sua pratica refletindo sobre os valores e conceitos 
que traz intrpjetados sobre o povo negro e sua cultura, 
repensando suas ag6es cotidianas. 

C. Tem procurado investir em sua formacao quanto as 
questoes raciais. 

A B C 

6. 

Trato das questoes raciais: 

A. E feito de forma mais generalizada pois a escola nao tem 
possibilidade de incidir muito sobre elas. 

B. E contextualizado na realidade do aluno, levando-o a fazer 
uma analise critica dessa realidade, a fim de conhece-la 
melhor, e Gomprometendo-se com sua transformacSo. 

A B C 
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12. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quanto a biblioteca 

A. Existem murtos e variados fivros que tratam sobre a 
questao racial e que contemplam alunos e professores. 

B. Existem alguns tipos de livros (2 ou 3) que contemplam a 
questao racial. 

C. Nao existe literatura que contemple a questao racial. 

A B C 

13. 

Quanto a capacitacao dos professores sobre a questao 

racial: 

A. Ainda nao se teve oportunidades de se estudar sobre a 
questao. 

B. Algumas vezes no ano fazemos cursos e/ou grupos de 
estudo sobre a questao racial. 

C. Tem procurado incorporar o assunto nas discurssoes 
reunioes pedagogicas, grupos de estudo e mementos de 
formacao. 

A B C 

FONTE: ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. Almanaque Pedagogico Afro-brasiteiro.[Minas 

Gerais], NZINGA, [s/dj. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BlLSOTECASETORiAi.  
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II - QUESTIGNARIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE p E S Q y j S A m o N O G R A F I C A 

TEMA: Racismo, Afro-descendencia e a importancia da Lei 10639/03 

Esta pesquisa objetiva identiflcar aspectos racistas presentes nas relagoes 
escolares e as praticas pedagogicas que buscam superar o preconceito racial e a 
discriminacao. 

E de fundamental importancia que este questionario seja totalmente respondido 
e que se preze pela veracidade dos dados e das opinioes, nele emitidos. 

Asseguramos- Jbe o sigilo daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA informagoes, sendo utilizadas apenas para anaiise 
e citagao monografica. 

I - Identificagao 

1. Nome completo 

2. Idade 

3. Tempo que leciona 

4. Serie que leciona 

5. N° de alunos/alunas 

6. N° de alunos/alunas negros/negras 

7. Qua! a sua cor? Como se sente? 

II -Tematica 

1. O que voce entende por : 

• racismo, 

* preconceito, 

• discriminagao 

• esteriotipo 

2. O processo de excfusao social da raga negra no Brasil passa pela 
experiencia da escravizacao. O Daniel Munduruku, no texto "Jabaquara: 
lugar de escravos fugidos", escreve: "A saida, diziam os livros, foi trazer 
para o Brasil levas e levas de homens e mulheres de outros lugares, para 
fazer o trabalho que os verdadeiros brasiieiros nao que ham fazer. Ai 
comegou o martirio da gente negra." 
Quais aspectos voce destaca nesta afirmagao? Comente-os. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERS'CAO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FT^ERAL 

DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO l)E FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORiAL 

CAJAZEtRAS - PARAlBA 
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3. A formagao atual do povo brasileiro e resultado da miscigenagao. 
Considerando a seguinte afirmagao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Estando em terra distante, exilados e 
sem guarida, aos homens e as mulheres africanos restava apenas a 
saudade e o temor de nunca mais voftar a terra natal. Por causa da 
saudade reviveram os espiritos, transportaram para ca dangas e melodias 
que trouxeram de volta a presenga da Mae Africa". 

Como voce entende o processo de miscigenacao da populacao brasileira? 

4. Mais do que das caracteristicas fisicas a identidade negra depende da 
constituigao genetica e da concepcao cuitural. A Heloisa Pires no texto "A 
Preta se apresenta", na fala de uma adolescente questiona ao comentar: 
"E fui aos poucos descobrindo que eu era a Preta marrom, uma menina 
negra. Ser negra e como me percebem ou como eu percebo? Ou como 
vejo e sinto me perceberem? Tenho um am/go que so as vezes e preto. 
Que fica preto quando vai a praia no verao. Ser negro e muito mais do que 
terum bronze na pela. Com,o e afinalseruma pessoa negra?" 

Para voce, o que e ser uma pessoa negra? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. A sociedade brasileira e altamente preconceituosa para com questoes 
etnicas, de generos e condicao social. 
Como voce percebe o reflexo do preconceito racial na escola? 

6. De que forma os livros didaticos e paradidaticos e demais materials que 
voce utiliza nas aulas tratam a questao racial e a afro-descendencia? 

7. Liste algumas expressoes, apelidos, proverbios ou piadas, referentes ao 

negro. 

8. Descreva em algumas palavras o continente Africano. 

9. O que vocdsabe sobre a lei 10639/03? 

10. Se possivel consiga uma imagem que ilustre este tema. 

Agradeco atenciosamente a sua colaboracao e envolvimento com esta 

pesquisa. ComzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carinho a dedlco a voce peto seu compromisso com a 

edueagao e com a vida humana nas situagoes mais desafiantes do dia-a-dia 

testemunhadas por mim. 

Adenice Guilherme dos Santos 





RARTICIRANTES DO GRUPO SACI 
SOU AFRO COM IDENTIDADE 


