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"Nem tudo o que escrevo resulta numa 

realizagao, resulta mais numa tentativa. O 

que tambem e um prazer. Pais nem tudo 

eu quero pegar. As vezes, quero qpenas 

tocar. Depots, o que toco as vezes floresce 

e os outros podem pegar com as duos 

maos". 

Clarice Lispector zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho monografico e uma exigencia do curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande. Neste tecemos reflexoes sobre 

o preconceito, o racismo e as discriminacoes em forma de dialogo com professores e 

alunos. A pesquisa registrada nesta monografia foi desenvolvida na Escola Municipal 

de Ensino Infantil e Fundamental Crispin Coelho, no liltimo periodo do curso de 

Pedagogia e teve como objetivo identificar compreensoes de preconceito, racismo e 

discriminacao em sala de aula com professores e alunos e sua repercussao na escola 

como um todo. O interesse pela pesquisa com relagoes etnico-raciais deu-se pelo 

interesse em mostrar a bistoria da construcao da identidade negra, suas raizes, valores, e 

ainda discutir sobre uma sociedade inclusiva que vem sendo gestada desde o inicio 

deste milSnio. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliografica e a pesquisa-acao, 

ambas de qunho quali-quantitativo. Os instrumentos de coleta de dados foram a 

observagao participante e o questionario. Busea-se-a Contribuir com este trabalho para a 

sensibilizacao de quern faca sua leitura, em prol de uma sociedade democratica, onde o 

tratamento com negros, brancos, indigenas seja equanime, uma escola em que os 

direitos sejam respeitados, onde alunos, professores, e denials funcionarios, 

independente de sua cor e diferencas possam entrar e circular livremente sem que haja 

piadinhas pejorativas, dfttqualquer outra forma de discriminacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras chave:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA racismo, preconceito, discriminagao, professores, alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho monografico e uma exigencia do curso de formacao de 

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

Grande. Nele teceremos reflexoes sobre a Historia do negro no Brasil, suas lutas e 

conquistas; a implementacao da Lei 10.639/03 que altera a LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educacao), tornando obrigatorio o ensino da Historia e Cultura Africana e 

Afro-Brasileira; alem de uma reflexao sobre a pratica pedagogica discutindo a questao 

do preconceito racial presente nas escolas e principalmente no seu nucleo, as salas de 

aulas. 

A pesquisa que resultou nesta monografia foi desenvolvida na Escola Municipal 

de Ensino Infantil e Fundamental Crispin Coelho, localizada em um bairro periferico da 

cidade de Cajazeiras - PB, no periodo de novembro a dezembro de 2007. 

Com o objetivo de discutir como os professores trabalhavam em sala de aula 

assuntos ligados a diversidade racial, se existiam debates referente ao preconceito, ao 

racismo e as discrirninacoes, assim como, qual o entendimento dos educadores sobre a 

Lei 10.639/03. E ainda, se os mesmo percebem em sala de aula algum tipo de 

discriminacao racial entre os alunos, como se comportam diante do caso. 

Analisando a historia do negro no Brasil, e perceptivel que desde o passado mais 

remoto as marcas da relacao brasileira com esse grupo social, diferenciam-se de outras 

sociedades. A construcao da propria nocao de identidade sempre ocorreu por meio da 

consciencia de que existem diferencas entre a nossa cultura e a cultura dos outros. E 

bom lembrarmos que ate por volta da idade media, o preconceito e a discrirninagao 

baseavam-se em fatores religiosos, polfticos, nacionalidade, na linguagem e nao em 

diferencas biologicas ou raciais. 

O racismo, como hoje o conhecemos nao aconteceu de um momenta para outro, 

foi se consolidando historicamente, desde os povos colonizadores que utilizaram a mao-

de -obra negra escrava para a conquista de riquezas e poderes. Este racismo foi se 

constituindo como uma ideologia que postula a existencia de hierarquia entre os grupos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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humanos, partindo do principio de que umas racas sao naturalmente inferiores a outras 

por apresentar cor da pele ou outros tracos diferentes de povos que se consideram 

superiores. 

Sabemos que a interiorizacao do racismo, do preconceito e da discriminacao e 

social e esta presente implicito ou explicito em qualquer instituigao soeializadora, seja 

ela na familia, na escola, na igreja, na comunidade, evidenciam o mito da democracia 

racial, apontando as evidencias do cotidiano e mostrando que o Brasil ainda nao e a 

democracia racial que gostariamos que fosse, cabe-nos trabalhar para que um dia venha 

a se-lo. Algumas conquistas sao validas, e o caso da aplicabilidade da Lei 10.639/03 e 

das cotas para negros em cursinhos pre-vestibulares e em universidades, entre outras. 

No ambito da Educacao escolar, sao comuns atitudes de racismo, preconceitos e 

discrirninacoes entre os alunos, por meio de frases, ditos populares, piadas 

preconceituosas e racistas que geram agress5es. Algumas atitudes de professores 

tambem sao consideradas preconceituosas. e o caso de direcionar atencoes a uma pessoa 

mais do que a outra por eonsidera-la mais inteligente, enfim, sao estas pequenas atitudes 

que dao mais subsidio as praticas mscriminatorias. 

Neste contexto, torna-se relevante no ambito das universidades, na formacao 

inicial de educadores, a discussao sobre racismo, preconceito, discriminacao e 

estereotipos que poderao servir para desmistificar compreensoes equivocadas 

resultantes do processo de europeizacao arraigado ao pensamento dos brasileiros. Para 

que haja um tratamento equanime entre os povos e necessario que obtenham mais 

informacoes sobre culturas, historias e diversidades raciais. 

A cada capitulo desenvolvido nesta pesquisa monografica, me faz pensar como a 

sociedade que dela fazemos parte e egoista, cheia de preconceitos e discrirninacoes com 

pessoas que saem do padrao imposto pela mesma. Contudo, tomando como referenda a 

escola, de fato, nao e tarefa facil para nos educadores, trabalharmos pedagogicamente e 

inserirmos no curriculo uma discussao proficua sobre a diversidade cultural, de um 

modo geral, e sobre o segmento negro, em especifico, se nao tivermos formacao e 

iriformacao sobre estes assuntos. Para que possamos trabalhar tematicas como estas, 
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devemos alem de uma formacao inicial nessa area, busear tambem uma formacao 

continuada, ou seja, mantermo-nos atualizados com informacoes sobre a cultura e a 

historia de povos que socialmente sao vitimas de discrimmacao. 

Algumas questoes merecem nossa atencao, no que diz respeito ao processo 

formativo dos educadores, sao elas: como pode ser trabalhado as questoes raciais, a 

discriminacao, o racismo e os estereotipos em situacoes corriqueiras de sala de aula? 

Quais os materials necessarios a serem utilizados para que nao se reforcem os 

estereotipos? Os cursos de formacao de professores abordam essas tematicas em seus 

curriculos? Qual a nossa eontribuigao para erradieagao de atitudes preconceituosas 

presentes em salas de aulas?. 

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

Para desenvolve-la a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliografica
1 e a pesquisa 

acao
2, objetivando alcancar os objetivos almejados foi diagnosticado um problema no 

ambiente escolar e a partir dos dados levantados fez-se a intervencao necessaria. 

O objetivo desta pesquisa esta em identificar compreensoes de preconceito, 

racismo e discriminagao na sala de aula, bem como discutir a questao do preconceito 

racial na visao de professores e alunos e sua repercussao dentro da escola. 

O instrumento de coleta de dados foi o questionario, aplicado com quatro 

professores, com perguntas claras, objetivas e subjetivas, para o diagnostico e 

informacoes sobre o entendimento dos mesmos em relaeao a diversidade racial; a Lei 

10.639/03, bem como quais suas praticas diante da problematica do racismo, do 

preconceito e da discriminagao presentes em salas de aula. 

A intervencao deu-se atraves da pratica estagiaria desenvolvida com uma turma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Pesquisa bibliografica - e realizada a partir de um levantamento de material com dados ja analisados, e 
publicado por meio escritos e eletronicos, como livros, artigos, cientificos, pagioas da Web sites, sobre o 
tema que desejamos conhecer. (Matos, 2002: p. 40) 
2 Pesquisa acao-...alem da participacao do pesquisador, pressup5e uma agao planejada que devera 
realizar-se no decorrer do desenvolvimento. (Matos, 2002: p. 40) 
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de quarta serie, onde em um periodo de vinte dias, foram realizadas atividades que 

enfoeavam a historia do negro brasileiro, bem como o preconceito e as discrirninacoes 

por ele encarada no dia-a-dia. 

Este trabalho organiza-se da seguinte forma: no primeiro capftulo foi abordada a 

historia do negro no Brasil, com subitens que relatam o processo da construcao da 

identidade; conceitos de raca, racismo e preconceitos na visao de alguns autores, alem 

de uma breve explanacao das conquistas ahnejadas pelos povos negros. O segundo 

capftulo centra-se na formacao de alunos e professores e a participacao negra nas 

escolas, relatando a influencia da midia e dos livros didaticos e paradidaticos na pratica 

do racismo e uma breve explanacao sobre a aplicabilidade da Lei 10.639/2003 nos 

curriculos brasileiros. No terceiro capitulo foi relatado as analises dos questionarios e as 

experiencias do estagio supervisionado, por ultimo, teeo consideracoes referente ao 

trabalho desenvolvido e apresento propostas de continuidade para outras pesquisas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1- HISTORIA DO NEGRO NO BRASIL: ALGUMAS 

CONSIDERACOES. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Historia nos mostra que as sociedades humanas, desde o passado mais remoto, 

sempre foram mareadas por suas relagoes com outras sociedades. O racismo como hoje 

o conhecemos, nao surgiu de um momento para outro, mas foi se consolidando 

historicamente a partir do fato de que povos colonizadores comecaram a usar mao - de 

obra negra escrava para conseguir riquezas e poder, sem custo extra para os brancos 

colonizadores e opressores. 

Os africanos e seus descendentes trabalharam forcado durante quatro seculos, 

produzindo para a exportacao, principalmente acucar, cacau, algodao e tabaco. 

Maltratados fisicamente e mal alimentados, a grande populacao negra escrava, nao 

participava da divisao de riquezas advindas do proprio trabalho. O lucro era direcionado 

aos senhores donos de escravos. (MOURA, 1994). 

Como forma de manifestacao, defesa e mudanca social, os escravos criaram 

entre eles varios movimentos de resistencia, dentre estes a quilombagem. De acordo 

com Moura (1994), foi a manifestaeao mais importante, que se opunha a toda 

contradicao do regime de escravidao. Os qmlombos eram compostos por negros 

fugitivos, indios perseguidos, mulatos, entre outros, como mulheres sem profissao, 

brancos pobres e prostitutas. 

Moura (1994), afirma que estudos realizados tendo como requisites a 

quilombagem, relatam ter sido um elemento importante no processo de substituigao do 

trabalho escravo pelo assalariado. Com relacao as nacoes americanas e cabivel citar o 

Brasil, a ser considerado segundo Ferreira (2000), como o ultimo a abolir a escravidao 

em 1888. 

Com a libertacao, decretada pela princesa Isabel, os escravos segundo Moura 

(1994, p.62), criaram o isabelismo, "pensamento que reivindicava a defesa da princesa 

3 Quilombos- Esconderijo, cidade ou conjunto de povoacoes em que se abrigavam escravos fugitivos. 

( Dicionario Aurelio). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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regente por acreditarem que ela fosse a personalidade que os redimira da escravidao 

num ato de bondade pessoal". 

Apesar desta imagem negativa, de ser o ultimo a abolir a escravidao, o Brasil 

segundo Ferreira (2000), criou a primeira democracia racial. Esta objetivava a 

convivencia equanime entre brancos e negros. Ferreira (2000, p.39) estende sua opiniao 

afirmando que: "Essa concepeao, tornada discurso oficial, e na verdade, um mito, hoje 

questionado pelos brasileiros". E de acordo com pesquisas feitas por esse autor, o fato 

questionado da democracia, vem dificultar o combate as injusticas, pois encobre o 

preconceito, que opera de forma consciente, e as vezes, inconsciente na cabeca e nas 

atitudes dos individuos frente aos grupos etnico-raciais. De acordo com Paula (2005, p. 

93), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Brasil precisa aprender a olhar e ver o Brasil, e entender que nem tudo que 
e visivel aos olhos e invisfvel ao coracao. Nao vejo os atomos, o ar, as 
celulas, mas elas existent e estao ai. E preciso considera-los para entender e 
interagir com a realidade". 

So podemos combater os preconceitos, se evidencia-lo e assim entende-lo. 

Sabemos que e uma questao antiga, complexa e, sobretudo polemica. Porem trata-se de 

uma "necessidade" obrigatoria e igualitaria de direitos. E preciso remir este veu que 

encobre o preconceito racial4, e, tomando por base Paula (2005, p. 93), 

Preeisamos construir uma pedagogia multirraeial e popular que nos ajude a 
educar o Brasil com raca. A sociedade brasileira so se desenvolvera quando 
combater as desigualdades sociais de genero e de raca e promover 
efetrvamente uma edueaeSo inclusiva que combata o racismo e o machismo e 
promova a igualdade racial, social e de ggnero. 

O desenvolvimento da identidade do brasileiro esta arraigada a um passado que 

nega a tradicao africana como forma inaceitavel. Neste sentido, os afro-descendentes5 

vivem uma constante discriminacao racial, de forma clara ou velada. Os negros estao 

submetidos a enfrentar estereotipos preconceituosos no seu processo de vivencia. 

4 Preconceito racial - Conjunto de valores e crencas estereotipadas que levam um individuo ou um grupo 
a alimentar opinioes negativas a respeito do outro, com base emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mormac5es incorretas, incompletas ou 
por idelas preconcebidas. E a forma mais comum, a mais frequente de expressao de racismo. (Rocha; 
2004) 
5 Afro- descendentes- adjetivo usado para referir-se a significativa de outras popula96es inclusive a 
brasileira com ascendBncia parcial ou totalmente africana. (Rocha; 2004) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A sociedade por sua vez rotula o negro como inferior ao branco, desta forma, os 

problemas se manifestam por ausencia de informacao, que se encontra aliada a um 

pretenso desconhecimento, que sempre resulta em silencio diante das diferencas etnicas. 

Silencio este que menospreza as caracterfsticas fisicas, como cor da pele do individuo 

negro, e as caracteristicas intelectuais, por exemplo, suas capacidades de 

desenvolvimento no trabalho, entre outras. De acordo com Cavalleiro (2003, p.30), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao varias as manifestacOes em que se pode comprovar a existencia de 
discriminacao etnica em relac&o aos negros, considerando que a realidade 
brasileira, apresenta um corte indeciso entre brancos e negros: brancos em 
sua maioria, recebem maiores salarios e, no caminlio contrario, negros em 
sua maioria, encontram-se na base da estrutura social, sem vislumbrarem 
possibilidades de melhoria em condicSes de existencia e com mobilidade 
decrescente 

Aspectos como estes, de negros receberem menos salarios e serem menos 

valorizados, ressaltam a natureza do preconceito racial, da discriminagao e do racismo, 

e demonstram que as diferencas equivalem a desigualdades. O preconceito racial no 

Brasil, envolve atitudes e comportamentos que menosprezam o negro, e resultant em 

exclusao, fios condutores para a propagacao do preconceito, portanto vai se 

arquitetando uma ideologia que reforca a sua existencia. 

Diante de tal realidade de exploraeao, aos poucos foi se construindo o conceito 

de racismo que pode ser interpretado como uma ideologia que postula a existencia de 

hierarquia entre os grupos humanos, partindo do principio que certas ragas sao 

naturalmente inferiores a outras, apenas porque apresentam cor da pele ou tragos 

diferentes daqueles povos que se consideram superior. 

Atitudes racistas e preconceituosas permeiam com naturalidade o cotidiano de 

varias pessoas, de todas as classes e condigoes sociais, as quais nao se dao conta de 

como e quanta o racismo e uma pratica culturalmente incorporada e da extensao dos 

danos que provoca na populagao negra. 

O Brasil encontra-se habitado por uma grande presenga de afro-descendentes, 

com porcentagem que gira em torno de 44,3%, dados citados por Ferreira (2000), 

excluindo aquelas pessoas que passam por um fator de branqueamento, ou seja, tem 

caracteristicas comprovadas de pessoa negra, mas nega sua evidencia. 
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Quando se trata do fator melanina6 e das caracteristicas fenotipicas, ainda e 

perceptivel a preferencia das pessoas pela cor branca, com base no eurocentrismo7. 

Nossa visao de mundo e limitada e preconceituosa, e tudo que e diferente nos causa 

medo e aversao. Exemplo disso e o modo como nos portamos diante do 

homossexualismo, dos portadores de deficiencia e com os afro-descendentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 - Identidade 

A historia do negro brasileiro, tern se destacado como uma luta ardua em um 

movimento bistorico para a construcao de uma sociedade positiva, com o objetivo de 

conquistar um espago social, diferente do que a ele tern sido destinado. Desta forma, 

quebrar o tabu de que o negro esta reservado socialmente ao carnaval, musica, escola de 

samba, futebol, entre outros, parece necessario para que ele possa ir alem destas 

profissoes. Segundo Santos (1984, p. 57), 

Nos ultimos cinquenta anos a sociedade brasileira estabeleceu para os negros 
dois novos papeis: sambista e jogador de futebol. Samba e futebol vieram na 
crista da revolucSo de trinta, a revolusSo que transformou o Brasil num pais 
capitalista dependente. 

Santos (1984), afirma que neste periodo, o capitalismo brasileiro, estabeleceu o 

palco e o gramado como lugar do negro. E perceptivel que estes determinismos , assim 

como outros, gestam um sentimento de inferioridade em relagao ao pertencimento 

racial, ao aspecto de beleza estetiea, de valores eticos e culturais, emergindo uma 

situagao de inadequacao social, que consequentemente pode perpetuar uma ideologia 

racista com a permanencia das desigualdades, e quando referente a crianga depara-se 

com, a violencia no espago escolar. 

E necessario clareza no sentido de que, nao e so a cor de um individuo que 

forma sua identidade, existem varios aspectos que sao necessarios para a construgao da 

6 Melanina - Relativo a cor da pele. (Rocha; 2004). 
7 Eurocentrismo - Visao de mundo que considera o grupo a que o individuo pertence o centro de tudo. 
Elegendo-o como o mais correto e como padr3o cultural a ser seguido por todos, considera os outros, de 
alguma forma diferentes, como inferiores. (Rocha; 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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identidade pessoal. A historia e uma das principals refereneias que de acordo com 

Perreira (2002), marca este periodo de construgao, por exemplo: o periodo abolicionista, 

que buscava justificar a aboligao dos escravos pelo reconhecimento de suas condicoes 

hum anas, semelhantes as demais pessoas. 

Silva (2005, p.40), afirma que: "diversos estudos tern destacado que o eu social 

de uma pessoa resulta do reconhecimento que ela obtem de seus semelhantes". Numa 

sociedade preconceituosa, e com uma visao negativa do negro, a identidade estruturada 

durante o processo de socializacao pode sofrer precariedade, no sentido de valorizacao 

do individuo branco e desvalorizagao do negro. 

O conceito de identidade, de acordo com Cavalleiro (2003, p.19), "[ . . . ] e 

concebida como um processo dmarnico que possibilita a construgao gradativa da 

personalidade no decorrer da existencia do individuo". Ou seja, a constituigao da 

identidade, esta gradativarnente ligada ao processo de socializagao, sob a construgao da 

pessoa dentro dos parametros impostos pela sociedade. Se a sociedade estabelece que o 

padrao de beleza, esta associado a quern tern descendencia europeia, ou seja, a cor 

branca, o individuo que nao possuir tais caracteristicas, estara fora do padrao de 

qualidade e principalmente de beleza estetiea. 

Vale salientar que o proprio individuo negro e preconceituoso, Santos (1984, p. 

68), afirma esta concepgao,quando destaca em seu livro OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que e racismo, a fala de uma 

mulher negra, que dizia: "Nao sou racista. Mas gostaria que minha filha casasse com 

alguem menos escuro, para ir limpando o sangue". Sendo assim como construir uma 

identidade positiva desejada, se o proprio negro pensa de forma negativa sobre seu 

grupo racial? 

Isto acontece porque a sociedade cria uma especie de interiorizagao e 

diferenciagao subjacente a valorizagao do negro que e visto como inferior a outros 

grupos, transformando essa diferenga em exclusao. O proprio negro arraigado a este 

pensamento e atitudes sociais menospreza sua cor e nega seus estereotipos, por opressao 

individual ou coletiva, neste sentido sao criadas condigoes favoraveis para que o grupo 

afetado internalize uma imagem desfavoravel de si mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E necessario que pessoas negras e brancas preconceituosos desenvolvam um 

processo de reconhecimento e valorizacao da cultura africana e da identidade do grupo 

negro, tanto no aspecto de beleza, como da cultura, e do conhecimento da historia dos 

povos negros africanos e afro-descendentes presentes na sociedade brasileira. E com 

relacao a importancia da identidade, Siqueira (2002, p.82), afirma, "Ela e a unica forea 

capaz de nos fazer persistir neste constante embate, em quaisquer circunstancia de nossa 

vida". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - Conceitos de: raca, racismo, e preconceito. 

E sabido que o sistema de classificacao quanto a cor das pessoas no Brasil causa 

bastante polemica. No entanto, quando se discute a identidade de um individuo, faz-se 

necessario que fiquem esclarecidos alguns conceitos versados no decorrer deste texto 

para facilitar sua compreensao. 

Raca, racismo e preconceito, sao assuntos complexos de serem entendidos, e 

causam problemas que desafiam a sociedade e colocam em questao a nossa capacidade 

de tratar o negro como cidadao. Talvez se nos dispusermos a compreender os conceitos 

e os mecanismos que geram tais comportamentos, seja mais facil entende-los e agir 

contra as discrirninacoes. Tendo por base o dicionario e o almanaque afro-brasileiro, 

apresento os seguintes significados de: 

Raca- O dicionario nos diz que raca e um conjunto de individuos cujas caracteres 

somaticos , tais como a cor da pele, a formacao do rosto e do cranio, o tipo de cabelo 

etc, sao semelhancas e se transmitem por hereditariedade, embora variem de individuo 

para individuo. (Ferreira; 2001). 

Racismo- Essa palavra serve para designar um comportamento hostil e de menosprezo 

em relacao a pessoas de grupos humanos cujas caracteristicas intelectuais ou morais sao 

consideradas "inferiores" por outros grupos que se consideram "superiores", e sendo 

diretamente relacionadas a caracteristicas raciais ou seja, fisicas ou biologicas. (Rocha 

2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Preconceito-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E uma ideia que fazemos de uma pessoa, grupo de individuos ou povo, 

que ainda nao conhecemos. E o tipo de sentimento ou opiniao irrefletida que nao tern 

nenhum fundamento racional. Preconceitos estao enraizados em todas as cultures, sao 

dificeis de serem erradicados porque as pessoas sao sempre mais inclinadas a ficarem 

com suas proprias ideias mesmo que, as vezes, sejam falsas ideias. O preconceito serve 

para justificar o injustificavel, ou seja, o tratamento desigual e a discriminagao que sao 

dirigidos a individuos ou grupos. (Rocha 2004). 

Os estereotipos sao preconceitos cristalizados, os quais atribuem tracos de 

personalidades ou de comportamentos a alguns seres humanos que os menosprezam, 

como por exemplo: toda crianca negra vai mal na escola, todas as mulheres dirigem 

mal, toda sogra e chata, toda loira e burra, toda mulher bonita nao tern inteligencia etc. 

Estes preconceitos vao se transformando em posicdes negativas diante da vida, ao se 

espalharem nas relagoes interpessoais, vao carregando consigo estereotipos, 

discriminagao e racismo. 

Varios fatores tornam complexo o processo de identificacao racial, cabe 

destaque o entendimento de raca, na versao de autores, como Guimaraes (2003, p.96), 

que afirma: "[ . . . ] as ragas sao cientificamente uma construgao social e devem ser 

estudadas por um ramo proprio da sociologia ou das ciencias sociais, que trata das 

identidades sociais". 

Segundo esse autor, raga e unica, o que a diferencia e sua divisao em subespecie, 

ou seja, cada qual com suas qualidades e o caso do negro, do branco, do fndio, do 

mestigo, etc. Esta subdivisao, segundo Guimaraes (2003), deu origem a um racismo 

doutrinario, que se perpetua na mente e nas posturas das pessoas como uma ideologia 

preconceituosa, que cria a ideia de varias ragas, uma superior a outra. 

Paula (2005, p.90), afirma: "Nao ha raga superior, tanto quanto nao ha raga 

inferior". Somos todos de uma unica raga, ou seja, a raga humana, o que nos diferencia 

sao nossas caracteristicas fenotipicas, que se encontra presente em nossa cor da pele, 

nos cabelos, entre outras. O que se pode afirmar e que o Brasil colonial nao e o mesmo 

Brasil de Portugal, este e um pais que traz consigo a mistura do branco, do indio, do 

amarelo, do preto, trata-se de uma mesclagem de povos. Ja o racismo, segundo Paula 
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(2005, p.89), nao existiria sem o conceito de raga, que no Brasil e velado e massacrado, 

e as pessoas negras sao provas de muito aborrecimento. Segundo essa autora, o racismo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E a crenca na existencia das ragas (branca, negra, indigena, e oriental) e na 
possibilidade de superioridade de uma sobre a outra. A ideologia do racismo 
nao se centra na ciencia ou em uma necessidade imperativa da verdade: ela 
em si e uma verdade, uma verdade de um pequeno grupo que, pela forca ou 
pelo convencimento (da repeticao ou da cooptacjio), se tornou imposta ou 
aceita como verdade legitima de todo um grupo social. 

A sociedade brasileira possui um racismo, que se perpetua explicito ou implicito 

nas atitudes e comportamentos das pessoas. A ausencia de formacao contribui para as 

atitudes de desconsideracao em relagao a existencia do mesmo. Paula (2005, p.92) nos 

mostra que: 

Cada vez mais o racismo aparece disfarcado, camuflado, e agora sempre vem 
junto com "nao foi isto que eu disse ou quis dizer","eu nao sou racista", "foi 
so uma brincadeira", etc. Ou pior ainda, aparece nos apelidos, nas 
brincadeiras, e principalmente na exclusao e no isolamento. E assim que o 
racismo aparece na escola:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "6, negSo", "6, neguinha", "6 macaco", "voce 
conhece aquela piadirma do....". 

Para mudar esta realidade, e necessario que a pessoa conhega e entenda sua 

historia e principalmente respeite as das outras, independente ou nao de sua diferenga. E 

preciso tambem nos remir deste veu e assumir sermos racista, so desta forma podemos 

evidencia-lo, entende-lo e um dia estirpa-lo definitivamente dos nossos 

comportamentos. Como diz um ditado popular: "o pior cego e aquele que nao quer ver" 

O que quero dizer, e que o racismo quando oculto torna-se mais dificil de combate-lo. 

Varios autores descrevem sobre alguns tipos de racismo, Silva (2006), relata 

que existem tres tipos de racismo: institucional; individual e o cultural. O institucional 

pode ser intencional ou nao intencional e esta presente na sociedade, no campo 

educacional, judicial ou no economico, em que esta presente o Estado, o qual direta ou 

mdiretamente favorece sua pratica; O racismo individual e quando o proprio negro nega 

sua cor e sua geragao, o mesmo sente-se inferiorizado por ser pessoa negra, este trata-se 

de uma manifestagao de atitudes discriminatorias cometidas por alguns individuos em 

relagao ao mesmo, que pode alcangar alto nivel de violencia, ate mesmo o assassinato; e 

o racismo cultural, que trata da jungao do institucional e do individual, o mesmo esta 

presente em varias manifestagoes tais como: culturais, religiosas entre outras. 
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A pessoa negra e vista como forma iminente de fracasso, e este estereotipo 

encontra-se depositado nas atitudes preconceituosas das pessoas, que se dizem 

superiores as outras. E perceptivel que nao so os negros sao vitimas do racismo, mas 

sim todos os nao brancos, como mulatos, indios, caboclos, etc. Todos sao discriminados 

por nao fazerem parte do padrao de normalidade imposto pelo eurocentrismo, sendo 

menos valorizado em detrimento de outras culturas, como por exemplo, a africana. 

De acordo com Santos (1984), o Instituto Brasileiro de Geografia Estatfstica 

(IBGE), precisamente no ano de 1972 foi o primeiro que marcou o momento em que o 

racismo brasileiro comecou a ser discutido e denunciado. Como forma de diagnosticar a 

classificacao racial do povo Brasileiro, o IBGE apontou como obtencao de dados, a 

seguinte pergunta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "qual sua cor?" ou simplesmente de outra forma: repete a pergunta 

censitaria e estabelece alternativas - branco, preto, pardo, amarelo e indfgena. 

(FERREIRA, 2000). 

Perguntas como estas, foram obrigadas a serem retiradas do censo, pois como 

colocada em questao, deu a entender uma forma de preconceito com relagao aos negros. 

Santos (1984), afirma que com esta colocagao, milhoes de negros sairam nas ruas de 

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, portando seus cabelos Mack e exigindo seus 

direitos respeitados. Os mesmos indagavam a reivindicagao da seguinte forma, ja que 

somos todos de, uma so raga, e inutil saber quantas sao as pessoas de cor, visto que a 

sociedade Brasileira diz nao ter preconceito racial. Tal questionamento, segundo eles, 

perpetuava numa violencia com a identidade das pessoas, superiorizando umas e 

inferiorizando outras. 

Santos (1984, p.68), indaga: "alguem ja observou que a cor em nosso pals, e 

mais uma marca do que uma raga. De cor sao todos os que valem pouco ou nao valem 

nada". Neste sentido o autor ressalta a importancia da cor com relagao ao branco em 

detrimento do negro; brancos em sua maioria tern melhores empregos, negros em sua 

maioria tern menos possibilidade de consegui-los. 

A falta de informagao sobre um determinado assunto, nos faz criar um conceito 

antecipado das coisas, e o que denominamos preconceito. Isto gera uma distorgao nas 

ideias e nos faz refem da demagogia presente nas atitudes impostas pelas pessoas na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sociedade. Estamos associados a um padrao de beleza, na qual tudo que e diferente nos 

causa temor. Segundo Ferreira (2000, p. 51), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O preconceito racial, no Brasil, foi criado a partir da interacao entre dois 
grupos, uma classe politica e economicamente dominante que assumiu uma 
coneepc3o de mundo considerada superior e estigmatizou o outro grupo, 
neste caso, o dos n3o brancos, caracterizando-o como de qualidade inferior, 
de crenca que passa a ter funcao de justificar a dominacSo sobre ele. 

O preconceito comentado na citacao acima, coloca em foco a supremacia do 

eurocentrismo diante dos outros grupos, como por exemplo, os africanos. Segundo 

Cavalleiro (2003, p.53), o preconceito e a discriminacao aparecem juntos e como fortes 

armas, principalmente quando os mesmos estao relacionados a um deboche, como 

relata: 

No parque, aproximo-me de um grupo que brinca. De repente, inicia-se um 
tumulto. Shirley (negra) chega perto de Fabio 0>ranco), o xinga de "besta", e 
ele revida. Leticia (branca) passa a participar da discussao, com varios 
xingamentos. Leticia e Catarina (negra) ate entao brincando juntas, 
principalmente no xingamento tambem. Catarina diz a Leticia: "fedorenta", e 
esta responde, "fedorenta € voce. Catarina entao diz: e voce" ta!. Leticia 
responde: "Eu nao; sou branca, voc6 que e preta!"Catarina fica paralisada e 
n3o diz nada. Ate entao virada de frente para Leticia, da-lhe as costa e 
comeca a xingar Fabio. Catarina segundos depois desfere-lhe um golpe na 
cabeea. O menino chora. "A professora, percebendo a confusao, se aproxima 
do grupo e adverte a menina Catarina, que mais uma vez ouve tudo calada. 

E perceptivel a tranqiiilidade na fala da menina branca xingando a negra, 

atribuindo-a caracteristicas negativas e pejorativas, pior quando a professora reprime a 

crianca negra, julgando-a como errada, desmerecendo-a por sua cor. Este cotidiano 

gesta na pessoa negra, uma inferioridade em relagao ao seu pertencimento racial e 

principalmente referente a estetiea, dificultando o seu relacionamento com os outros 

grupos, e se torna frequente na escola. 

O preconceito racial, segundo Ferreira (2000, p.51): "[ . . . ] e considerado como 

um julgamento de valor, nao espontaneo, nem hereditario, construido culturalmente e 

destitufdo de base objetiva, pertencendo a classe de mitos desenvolvidos atraves da 

sodalizacao". 

O que torna perceptivel e que, numa sociedade totalmente capitalista como a 

nossa, sao varias as formas de manifestagao do preconceito diante das relacoes sociais. 
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De acordo com Itani (1998, p. 119), "pode-se afinnar que o preconceito faz parte de 

nosso comportamento cotidiano. Frequentemente nos defrontamos com atitudes 

preconceituosas, sejam atos, gestos, discursos e palavras". 

Tomando por base essa autora, o preconceito e uma incognita que se encontra 

presente nas religioes, na cor, na sexualidade, entre outros. A escola, como parte 

integrante da sociedade, encontra-se numa tarefa de amenizar ou ate mesmo acabar com 

o preconceito arraigado a sociedade. 

E sabido que o preconceito se manifesta em relagao a alguem ou alguma coisa, 

e faz-se presente num imaginario social, pela nao aceitaeao da diferenga. Vale salientar 

que o ato preconceituoso nao se encontra dissociado do racismo e nem da 

discriminagao, sao praticas conjuntas e disseminadoras, que prejudicam o cotidiano dos 

individuos. 

Diante dos conceitos comentados anteriormente, podemos perceber que sao atos 

de desrespeito e ignorancia, os maltratos referente as pessoas de cor negra e de 

caracteristicas consideradas "diferentes", como exemplo: pobres, homossexuais e ate as 

mulheres sofrem estes preconceitos. Sendo que tais comportamentos devem ser 

trabalhados, para que tipos de agoes como estas, sejam deletadas dos comportamentos e 

das mentes de quem e preconceituoso, tanto oculto como manifesto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Brasil e um pais multirracial
8, com indio, mestigo, branco, preto, o povo 

brasileiro nasceu desta mistura. .Alguns com a pele clara, outros com um torn de pele 

mais escura, mas todos advindos da mesma mistura. O preconceito e uma coisa sem 

sentido, temos que assimilar este dilema. E como diz o cantor e compositor Gabriel o 

pensador (2000), que morra o preconceito e viva a uniao racial. 

8 Multirracial - E um termo abrangente, sugerindo pluralidade de heran?as por varias geragSes. "Na 
realidade brasileira, podem ser encontrados individuos negros, brancos, asiaticos, indigenas. A maior 
parte da populacSo, sem a menor duvida, resulta de mesti9agens varias de todos os grupos entre si, em 
maior ou menor grau". 0^ o c n a ; 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.3 - Conquistas dos povos negros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O negro brasileiro, sempre foi visto pela populacao como elemento negativo, e 

desprovido de boas qualidades. Pouco e valorizada a sua historia e a sua cultura. No 

Brasil, a luta contra o racismo tern longa trajetoria, infehzmente marcada por poucos 

avangos, quando ainda e perceptivel que os negros ocupam as fungdes menos 

remuneradas e possuem menor nivel de escolaridade. Apesar dessas formas de 

desrespeito para com o negro e os tachados de diferentes, sao possiveis comemorar 

algumas conquistas alcangadas pelos mesmos. 

De inicio, pode-se citar a assinatura da Lei 10. 639 que segundo Santos (2005), 

alterou a Lei de Diretrizes e Base da Educagao (LDB), Lei n°. 9293/ 96 e inclui a 

obrigatoriedade do ensino da Historia e cultura Africana e Afro Brasileiros nos 

curriculos oficiais da Rede de Ensino. 

Outro exemplo que requer comemoragao e a conquista do dia 21 de rnargo, que 

foi instituido pelas Organizagoes das Nagoes Unidas (ONU), como dia internacional de 

combate a todas as formas de descriminagoes, do qual teve inicio no ano de 2003, com a 

criagao da Secretaria Especial de Politicas Publicas de Promogao da Igualdade Racial 

(SEPPIR). 

Diante destas conquistas torna-se necessario que o povo brasileiro se 

conscientize, e segundo Munanga (2000, p.8), tenha "[ . . . ] uma atitude responsavel que 

consistiria em mostrar que a diversidade nao constitui um fator de superioridade e 

inferioridade entre os grupos humanos, mas sim, ao contrario, um fator de 

complexidade e de enriquecimento em geral". 

Nao existem leis no mundo que agindo de forma unica, sejam capazes de 

erradicar as atitudes preconceituosas e racistas presentes nas cabegas das pessoas, 

atitudes estas provenientes do sistema cultural e de toda a sociedade. Isso pressupoe 

uma busca em defesa dos direitos da populagao negra levando-as a uma vida digna, sem 

violencia e sem racismo. 

A escola, neste caso, e um fator importante, na conscientizagao, e na 

contribuigao da democracia brasileira e de acordo com Munanga (2000), precisa 

trabalhar no sentido de destraigao da mentalidade individualista que se encontra 
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associada a algumas pessoas em relagao a historia e a cultura da populagao negra 

brasileira. 

Esse mesmo autor afirma que, o Ministerio da Educagao e Cultura (MEC), e um 

forte aliado, objetivando mirrimizar ou abolir completamente estas praticas racistas e 

preconceituosas presentes na sociedade e principalmente nas escolas, e acrescenta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ministerio da Educacao e do desporto, ao instituir os Parametros 
Curriculares Nacionais, introduzindo neles o que chamou de temas 
transversals, buscando caminhos apropriados e eficazes para lutar contra os 
diversos tipos de preconceitos e de comportamentos dismminat6rios que 
prejudicam a construc&o de uma sociedade plural, democratica e igualitaria. 
(2000 p. 12). 

Sao perceptiveis as varias formas que algumas entidades usam para tentar acabar 

com as praticas discriminatorias de racismo e preconceitos. O Ministerio da Educagao e 

Cultura (MEC) encontra-se, comprometido com a pauta de politicas afirmativas em 

relagao a aboligao dos preconceitos raciais existentes, o mesmo possui metas de corrigir 

as injustigas e promover a inclusao social do grupo negro, com escopo de uma cidadania 

justa e igualitaria para todos. 

Como ja foi comentado anteriormente, desde ha muito tempo atras, os negros 

almejam uma autonomia e uma identidade positiva, e lutam principalmente em busca de 

uma sociedade multicultural e plurietnica, que seja capaz de construir uma nagao 

democratica, e unida. Varias foram as tentativas, algumas com exito, outros nem tanto, 

como e apontado a seguir. 

Em 1939, foi criado nas Antilhas, por Aime Cesaire, considerado a voz da 

consciencia negra, um movimento chamado de Negritude que, de acordo com Pessanha 

(2003), significava o reconhecimento da pessoa negra, sua aceitagao e valorizagao da 

historia e da cultura negra. Movimento este, que perdurou por muito tempo nos Estados 

Umdos(EUA). 

De acordo com Pessanha (2003), mesmo diante a criagSo da Frente Negra 

Brasileira (FNB), em 1930, bem antes da aparigao do movimento de Negritude, ambos 

constituidos com objetivos parecidos, destinados a luta pelo reconhecimento da 

identidade negra, mesmo assim, o movimento de Negritude, nao foi aceito inicialmente 

no Brasil, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apos aceito na sociedade brasileira, este movimento teve grandes parcerias e 

apoios, por se tratar de um movimento ligado a construgao de livros de literaturas, com 

aparicao de personagens negros, encontrou varios apoios de escritores brasileiros, por 

exemplo, o poeta Eduardo de Oliveira, com sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cestas liricas da negritude; Geni 

Guimaraes, com A cor da ternura; entre outros. Segundo Pessanha (2003, p. 161), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E concebido que a atuacao do negro como personagem literaria nao e um 
fendmeno recente na literatura latino - americana. Desde os tempos coloniais 
sua figura encontra-se presente: ora aparece como personagem rebelde, ora 
doce e submisso, as vezes com muito ritmo e muita musicalidade; as vezes 
um ser exotico, cheio de crencas estranhas a religiao catolica, outras vezes 
n§o taozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ex6tica, adaptada ao mundo do conquistador. 

Mesmo que os negros, em alguns livros de literatura, tenham um sentido 

pejorativo e negativo, existem outros que exaltam a beleza e a cultura afro-brasileira, 

como e o caso das obras de Oliveira, Guimaraes, Silveira, dentre outros. A criagao da 

literatura racial brasileira e algo importantissimo para a firmagao do povo negro. 

Alem destas conquistas Souza (2003), afirma existirem: as cotas para os negros 

nas universidades, nos cursinhos pre-vestibulares, dentre outras, que se encontram 

presentes num conjunto de medidas necessarias para reparar injustigas cometidas contra 

os povos negros. 

E sabido que, nao e possivel uma sociedade plenamente democratica, mas sua 

busca pode se iniciar neste momenta, com cada um e cada uma fazendo sua parte, sem 

desistencia, sem medo, com persistencia, determinagao e principalmente uniao. Nao se 

trata de mudar um foco eurocentrico, por um africano, mas sim, ampliar o contexto de 

diversidade cultural, racial, social, que ainda encontra-se eneoberto por esse veu 

eurocentrico que precisa ser remido o mais rapido possivel. 

E como o mestre Paulo Freire (1996, p.36) dizia da educagao e sociedade 

brasileira: "Faz parte igualmente do pensar certo a rejeigao mais decidida a qualquer 

forma de discriminagao. A pratica preconceituosa de raga, de classe, de genero ofende a 

substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia". 
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2- A FORMACAO DE PROFESSORES E SUA PARTICIPA£AO 

NAS ESCOLAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Temos na sociedade brasileira, uma cultura eurocentrica sendo extremamente 

valorizada em detrimento da cultura africana. A ausencia de conhecimentos sobre o 

grupo africano e o excesso de informacao sobre o continente europeu, gesta em toda 

sociedade, preconceitos, discriminagdes, racismo, e as escolas nao ficam insentas de tais 

praticas. 

E eabivel citar varias infinidades de caracteres pessoais que sao considerados 

um desvio do padrao de qualidade imposto pela sociedade, visto nao ser so os negros 

que sofrem estas discriminagoes. Qualquer detalhe e motivo de piada, quando o 

intencionado e gordo, deficiente, pobre, homossexual, enfim, quando socialmente e 

considerado "diferente". 

Nao so a sociedade como tambem as escolas, precisam passar por uma ruptura 

dos sentidos homogeneos em relagao aos seres humanos. Ou seja, desconsiderar este 

padrao considerado "ideal": homen branco, heterossexual, perfeito e belo. Esse modelo 

hegemonico e uma clausura e uma forma de repressao que a escola e a sociedade, 

continuam impondo como modelo ideal. Reforgo este exemplo adiante quando falo dos 

livros didaticos preencbidos com figuras e personagens brancas, entre outras 

caracteristicas que simbolizam perfeigao. 

A formagao docente, tambem se encontra arraigada neste pensamento, 

remetendo-se a um processo de socializagao, que leva a valorizar intensamente um 

grupo em relagao ao outro. Ao longo desse processo de formagao, muitos profissionais 

da Pedagogia e de outras licenciaturas nao tiveram a oportunidade de refletir sobre as 

questoes raciais no ambito educacional. 

A ausencia da tematica racial, imposta na formagao docente, contribui para 

atitudes de desconsideragao em relagao a existencia do racismo na sociedade brasileira, 

e, sobretudo no cotidiano escolar, onde as praticas discriminatorias sao tidas como 

inexistentes. Apesar de encontrar-se bem presente, existem aqueles que se negam a ver. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No cotidiano das salas de aulas, sao comuns atitudes de racismo, preconceito e 

diseriminagao que "passam despercebidas" sem que os professores fagam nada para 

combate-las ou nem se quer deem conta delas. 

A distribuigao igual de estimulo e de afeto e um elemento importante diante das 

relagoes inter-pessoais no cotidiano escolar. E e perceptivel a dificuldade que muitos 

profissionais da educagao tern de se aproximarem das criangas e adolescentes negros, de 

elogiarem sua beleza e mteligencia. 

O dia a dia das salas de aula gesta um sentimento de inferioridade em relagao ao 

pertencimento racial, nos aspectos: intelectual, de beleza e estetiea, de valores eticos e 

culturais. Emerge a situagao de inadequagao social, como a dificuldade que a crianga 

negra tern de interagir com os grupos nas escolas, de estar presentes nas pegas teatrais, e 

de se candidatar a posigoes de comando entre os proprios alunos. Segundo Silva (2006, 

p.219), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A teoria da distincao racial baseada nas ciencias biologicas surge no seculo 
XIX. Teoria sobre a qual se pauta a ideia que alguns individuos sao forjados 
pela natureza para o comando e outros para a obedi&icia, que seria entao o 
caso da raca negra... "O sangue negro deteriora o branco". "O negro seria 
marcado pela imaginacao, sensibilidade e 
sensualidade" e o "branco, pela inteligincia, praticidade,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA itica e moral". 

A crianga branca absorve uma experieneia negativa, gestora de um sentimento 

de superioridade, um sentimento que e irreal. Desta forma, estas criangas crescem com a 

ideia de que sao mais, de que podem tudo, e na vida adulta, pode trazer conseqtlencias 

negativas. 

Quanto a crianga negra, por pressoes designadas por segmentos da sociedade, 

constroem uma imagem negativa de si, introjetando e reproduzindo os estereotipos e 

preconceitos que a sociedade racista lhe impoe. Neste sentido dificultam a construgao 

de sua auto-estima e da assungao positiva de suas raizes etnicas, levando-a a procurar o 

ideal preconizado por toda sociedade, que e o branqueamento9. 

9 Branqueamento- (Ideologia do branqueamento), Conjunto de ideias que defendiam a miscigenacao, 
com o objetivo de, por interm&lio dos casamentos inter-raciais , transformar o Brasil em um Pais branco 
e, consequentemente, promover um processo de extincSo da raga negra. (Rocha; 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VE Ŝ'.DWFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p r r )ERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
8IBU0TECASET0RIAL 



2.1 - A influencia da midia e dos livros didaticos na pratica racista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A midia tern forte influencia na pratica do racismo na sociedade e nas escolas, 

lembrando que nao somente ela, mas varios outros fatores tambem influenciam para 

esta pratica, como por exemplo a politica. Como exemplo de midia, temos, a televisao, 

que dispoe-se de um poder quase que invisivel de prender e ate mesmo controlar as 

pessoas. A mesma modela o imaginario, cria cenarios, atitudes ideais, e tudo o que nela 

e transmitido, e absorvido por algumas pessoas e tidas como padrto de qualidade 

preferencial, e o mais injusto, tida como correta. 

Se a televisao impoe que a roupa da moda e aquela que a atriz principal da 

novela esta usando, todo mundo assimila o imaginario e desenvolve em si um fator 

preferencial do estilo da atriz. O mesmo acontece quando a emissora transmite novelas 

em que o papel principal e sempre do branco, e o mais desconsiderado, como por 

exemplo, o de empregados domesticos, quase sempre desenvolvidos por negros. 

Se para um adulto negro e dificil conviver com tantas desigualdades, imagina 

para uma crianga. Pode ser frustrante e ate desesperador. Segundo, Cavalheiro (2003), 

trata-se de um racismo nao - verbal, e que se efetiva por meios de linguagens informais. 

Um exemplo na escola e quando seus profissionais transmitem, com suas posturas e 

agoes, as representagoes e os preconceitos presentes na sociedade, por meio de gestos, 

olhares, toques, atengao, silencio... Essas ideias que a midia divulga sao transmitidas 

cotidianamente as criangas brancas e negras, por meio de programas televisivos, 

propagandas, livros didaticos entre outros instrumentos que colaboram para a 

sustentagfio do preconceito e do racismo cordial. 

Vamos imaginar um dia na vida de uma crianga negra. Ao ligar a TV, encontra 

um mundo onde e excluida, em que quase todas as pessoas das propagandas sao 

brancas, (quase todas loiras). Ao fazer sua ligao, encontrara nos livros didaticos e 

paradidaticos, figuras e personagens brancos, em posigao de destaque, enquanto que os 

negros, quando aparecem, representam papeis desqualificados como, escravos, ladroes, 

pobres e outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os livros, como recurso primordial, considerados por alguns professores para o 

desenvolvimento do trabalho docente, encontram-se repletos de preconceitos, racismo e 

discrirninacoes, apresentam criangas negras como personagens negligenciadas pelo 

trafico de drogas, representando escravos, assaltantes de banco entre outros cargos 

desvalorizados. 

Desta maneira, faz-se necessario que se avalie a forma como os conteiidos, as 

ilustragoes ou os textos sao abordados nos livros didaticos, alem de verificar como, e de 

que maneira, a diversidade e retratada nesses materials. Segundo Silva (2000, p. 18), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA visibilidade da diversidade dos papeis e funcSes exercidas pelos homens e 
mulheres negros, entre outros, nas ilustragoes dos livros didaticos pode ser 
corrigida, solicitando a crianga que descreva outras atividades desenvolvidas 
pelas mulheres e homens negros que constiruem sua familia, que moram na 
sua rua, que frequentam seu local de encontros religiosos e de lazer, etc. 

E perceptivel a negligencia ou a apresentagao reduzida, desvirtuada do 

cotidiano, das experieneias e dos processos historico-cultural de diversos segmentos 

sociais, tais como, a mulher, o negro, os indigenas, os trabalhadores, os homossexuais, 

entre outros. A discriminagao invisivel corrobora para a manutengao do mito da 

democracia racial, encobre diversos aspectos essenciais a vida de significativa parcela 

da populagao na sociedade, como por exemplo, o direito a conhecer a sua historia e ver 

valorizada a sua participagao na construgao do Pais. 

Trabalhar a questao racial nao e algo facil, pois nem sempre os j ovens estudantes 

aceitam ou ate mesmo se encantam com o novo ou com o diferente. Em virtude desta 

razao, torna-se perceptivel que nao sera algo rapido e imediato, a aceitagao do diferente, 

daquilo que ha muito tempo vem sendo dito e vivenciado como natural. 

Diante do que foi citado, professores e demais integrantes das escolas devem 

assumir um posicionamento politico e etieo que transforme o discurso em prol da escola 

democratica e da diversidade em praticas efetivas e concretas, e que nao fique somente 

em propostas. E importante esclarecer com base em Santos (1984, p.12), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O que chamamos raca-negra, branca, amarela, caucasiana, etc. Sao apenas 
um elenco de caracteristicas anatomicas: a cor da pele, a contextura do 
cabelo, a altura mediada dos individuos, etc. Se pudessemos despir as pessoas 
dessas anatomias, veriamos por dentro um outro elenco de caracteristicas 
geneticas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebe-se que o autor retrata os preconceitos existentes nas varias formas e 

texturas que compoem o corpo humano, sendo que prevalece o exterior e nao a beleza 

interior. E neste sentido que deve ser o trabalho docente, valorizar o que o aluno traz em 

si de melhor, trabalhar em prol do seu crescimento, independente do mesmo ser branco, 

negro, indigena. 

E sabido que, em algumas escolas, criangas, principalmente as negras, por suas 

caracteristicas afro sao censuradas por alguns professores como incapazes de aprender, 

por pertencerem a grupos inferiores, e acabam se prejudicando, ao receberem uma 

educagao deficiente. Sendo assim, ha conseqiiencias, nao somente para a escola, mas 

para toda a sociedade, como: perpetuagao de ideologias racistas, permanencia das 

desigualdades, violencia no espago escolar. Cabe-nos a pergunta enquanto educadores: 

Qual o papel da educagao? O que podemos fazer? 

Destaco mais uma vez que, primeiro devemos desenvolver um processo de 

reconhecimento e valorizagao da riqueza cultural, ressaltar o aspecto de beleza, da 

cultura, do conhecimento da historia, com uma educagao voltada para o respeito e a 

valorizagao dos povos negros e afro descendentes na sociedade brasileira, pois como 

afirma Novoa (2002, p.29) "a escola so vale o que vale a sociedade:". 

Com essa afirmagab de Novoa (2002), percebe-se que a responsabilidade de 

todo nucleo escolar deve ser grande em relagao ao que vai ser transmitido aos alunos, 

quando o assunto e raga, a escola pode nao esta formando cidadaos conscientes, 

cooperativos e solidarios, dentre os varios grupos raciais. 

O trabalho com uma educagao anti-racista deve comegar cedo, na educagao 

infantil, tendo como um primeiro desafio o entendimento da identidade daqueles que 

compoem a escola. A crianga negra -precisa aprender como ocorre a construgao da sua 

identidade, e aprender a respeitar a imagem que tern de si, bem como a do outro. 
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Por isso deve ser cuidadosa a selegao dos livros didaticos e de literatura que 

tenham familias negras bem sucedidas, por exemplo, herois e heromas negras. Caso 

contrario, Cavalheiro (2003, p.32), afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O silencio dos professores perante as situacSes de disaiminacao imposta 
pelos proprios livros escolares acaba por vitimar os estudantes negros". Esse 
ritual pedagogico, que ignora as relagSes etnicas estabelecidas no espaco 
escolar, pode estar comprometendo o desempenho e o 
desenvolvimento da personalidade de criangas e de adolescentes negros, bem 
como estar contribuindo para a formacao de criancas e de adolescentes 
brancos com um sentimento de superioridade. 

Os professores por ocuparem um lugar privilegiado na sociedade, precisam 

valorizar a identidade negra e serem capacitados para destruir o mito da democracia 

racial, criado no Brasil. Devem ser capazes de corrigir suas posturas e dos seus alunos, 

combatendo atitudes e palavras que impliquem desrespeito e diseriminagao nas relacoes 

etnico-raciais. 

Sabemos que o homen e produto de uma relagao dialetica com o meio, ou seja, 

constroi e e construido por ele no contexto das relacoes com a natureza e com a vida 

social, nesse processo, interfere e, ao mesmo tempo sofre interferencia. Desta forma, se 

continuarmos fugindo e fingindo que o trato pedagogico e etico da diversidade nao e 

uma tarefa da escola e dos educadores, mais conflituosas e delicadas se tornarao as 

relacoes entre o "eu" e o "outro" no interior das escolas e no dia-a-dia das salas de aula. 

Baseado nos pensamentos e palavras de Santos (2005), afirrno que, a luta contra 

toda e qualquer forma de naturalizagao e estigmatizacao das diferengas tornou-se um 

dever da humanidade, pois as experiencias humanas passadas, as quais assistimos nesse 

inicio do seculo X X I , tern nos revelado que a intolerancia, o racismo e a diseriminagao, 

ou seja, as formas negativas de lidar com as diferengas poderao nos levar a intensos 

processos de desumanizagao. E nessa trama que a diversidade cultural vai sendo tecida e 

construlda e e tambem no meio dessa trama que ela deveria ser compreendida pelos 

educadores e educadoras ao refletirem, avaliarem e colocarem em pratica o curriculo 

escolar. Nao se trata de uma discussao partidaria, militante ou de modismo educacional, 

antes e uma responsabilidade profissional e etica daqueles que se dispoem a atuar no 

campo da educagao escolar. 

HPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPINA GRANDE 
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Mas e sabido que trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, nao e tarefa 

exclusiva da escola. A mesma tern papel preponderante para a eliminac&o das 

discrirninacoes, sendo que contando com a ajuda da familia, da sociedade e de outros 

orgaos como, por exemplo, as igrejas. 

Diante de varios contratempos, uma tarefa como essa de amenizar o racismo e os 

preconceitos nao se constitui em um desafio facil, mas ja existem iniciativas de 

valorizagao da cultura negra, como por exemplo: a implementagao da lei 10.639, de 9 

de Janeiro de 2003, que toma obrigatorio o ensino de Historia e Cultura Africana e 

Afro- Brasileira nas grades curriculares do ensino fundamental e medio, ministrados nas 

redes oficiais publieas do Pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - Breve explanacao sobre aplicabilidade da Lei 10.639/03 nos curriculos 

brasileiros 

Como parte das reivindicagoes dos movimentos negros, que desde os anos 80 

mantem uma verdadeira luta contra o racismo e o desvelamento da verdadeira historia 

do negro neste Pais, para que seja considerada a sua contribuigao para o crescimento 

geral da sociedade e nao somente, destacar as fases de sofrimento no seu periodo de 

escravidao. 

Quando o desejo e de ressaltar a cultura negra, vale destacar e tirar do 

anonimato, fatos historicos e figuras ilustres, que mostram brilhantemente os lideres das 

lutas em favor do povo negro. Rocha (2004) destaca alguns guerreiros na luta contra o 

racismo e preconceitos que se encontram fora dos curriculos das escolas brasileiras: 

Dandara - A guerreira que lutou ao lado de Ganga Zumba, no quilombo de Palmares, 

contra o sistema escravista, no seculo X V I I , no Brasil. 

Rainha Nzinga - Mulher enigmatiea, rainha carismatica, estadista e diplomata. 

Assumia o trono do Ndongo e passou a lutar pela libertagao do seu povo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Zumbi - OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA heroi da resistencia, aos qirinze anos tornou-se chefe de quilombo. Zumbi 

dos Palmares. Hoje, principal simbolo da resistencia contra todas as formas de opressao 

que ainda castigam o povo negro do Brasil. Zumbi foi castrado e sua cabeca foi 

dependurada e exposta em local publico do Recife. Lutou ate o fim da sua vida. Outros 

como Andre Reboucas, CMca da Silva, Aleijadinho, Mestre Bimba, tambem lutaram 

pela defesa do seu grupo racial. 

Esta verdadeira historia do papel desempenhado pelo povo negro na formagao da 

sociedade brasileira, suas lutas e resistencias, foi um assunto que a historia oficial 

esqueceu. Com a Lei 10.639/ 03, o seu resgate sera de fundamental importancia para a 

luta a favor da democracia racial. 

Esta legislacao reconhece e inclui a obrigatoriedade do ensino de Historia e 

Cultura Afro-brasileira nas escolas publieas e privadas do pais. Santos (2005) afirma, a 

mesma preve que o conteudo programatico inclua a historia da Africa e dos africanos, a 

luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formagao da sociedade 

national, resgatando a sua contribuigao na formagao da sociedade nas areas: social, 

economica e politica. De acordo com Santos (2005, p. 34), o objetivo seria de que a 

partir do ano de 2005: 

[...] se possa qualificar de forma ampla os professores de ensino Fundamental 
e medio para ministrarem disciplinas sobre Historia e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana, nao podendo ficar dependendo somente desse processo de 
qualificacSo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 fundamental que as universidades ja formem professores 
qualificados para uma educagao anti-racista e n3o euroc&itrica. 

Alem destas questoes, a lei tambem estabeleee como dever do Estado a 

promogao e o incentivo de polfticas de reparagoes baseados na Constituigao Federal, 

Art.205, que assinala o dever do Estado de garantir indistintamente, por meio da 

educagao, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto 

pessoa, cidadao ou profissional. 

De forma sintetizada e tomando como referenda o Almanaque Afrobrasileiro 

(Rocha 2004), o reconhecimento da cultura e historia Africana e Afro brasileira, implica 

justiga e iguais direitos sociais, civis, culturais e eeonomicos; mudangas de discurso, 

raciocinios, logicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras; requer a adogao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de politicas educacionais e de estrategias pedagogicas de valorizagao da diversidade; 

exige que se questionem relacoes etnico-raciais baseadas em preconceitos que 

desqualificam o negro e salientam estereotipos depreciativos; exige valorizagao, 

divulgagao e respeito aos processos historicos de resistencia negra, desencadeadas pelos 

africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes na contemporaneidade. 

Este aspecto do reconhecimento tambem perpassa quest5es delicadas como a 

exigencia a valorizagao da descendencia africana dos povos negros, sua cultura e 

historia. Tambem significa buscar, compreender seus valores e lutas, ser sensivel ao 

sofrimento causado por tantas formas de desqualiflcagao, a saber: apelidos 

depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto sugerindo incapacidade, 

ridicularizando seus tragos fisicos, textura de seus cabelos, fazendo pouco das religioes 

de matrizes africana. 

Ainda este reconhecimento a cultura e historia Africana e Afro brasileira exige 

boas condigoes fisicas e ambientais para os estabelecimentos de ensino, bem como e 

professores qualificados e dispostos ao trabalho com a educagao de negros e brancos, 

primando por uma educagao que considere a diversidade racial e cultural. 

Os programas de agoes afirmativas sao propostos pelas politicas de reparagao e 

de reconhecimento. Estes correspondem, (segundo a lei 10.639/03, p.12) a um: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conjunto de ac5es politicas dirigidas a correcao de desigualdades raciais e 
sociais, orientadas para a oferta de tratamento diferenciado com vista a 
corrigir desvantagens a marginalizagao criada e mantidas por estruturas 
social excludente e discriminatoria. 

Este processo de mudanga e de abertura da escola para a implementagao de um 

curriculo, que atenda situagoes emergentes na sociedade nao e um processo simples 

nem tampouco facil, porem em pleno seculo X X I quando surge uma serie de questoes 

relativas a varios grupos como, negros, indlgenas portadores de necessidades educativas 

especiais, por exemplo, torna-se inevitavel a negagao de tais discussoes. 

A escola e um espago privilegiado como instituigao social, no qual e possivel o 

encontro das diferentes presengas: homens, mulheres, negros, brancos, indios, erifim, e 

um espago socio-cultural, marcado por simbolos, rituals, crengas, culturas e valores 
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diversos. Portanto, a escola so sera inclusiva quando professores e alunos modificarem 

suas atitudes, considerarem as diferengas. Isso sera melhor efetivado a partir da 

mudanca de postura de professores em suas praticas pedagogicas. Em decorrencia disso, 

teremos com a ajuda dos professores que deve modificar tambem suas praticas em sala 

de aula. Ao mesmo tempo, teremos uma educagao inclusiva, quando criangas e j ovens 

puderem passear a ceu aberto com toda a exuberancia de suas diferengas, liberando-se 

de modelos enclausurantes de existencia. 
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3- CARACTERIZANDO A ESCOLA E ANALISANDO 
EXPERIENCES DO EST AGIO 

3.1. - Identificacao e Historico da escola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Crispim Coelho, 

localizada na Rua Romualdo Rolim- 186; Bairro: Sao Francisco, considerado periferia 

na cidade de Cajazeiras - PB foi o campo de estudo para a realizaeao do Estagio. 

Acredito que a localizacao da escola estabelece de certo modo, diferenciacao nas 

caracteristicas da clientela por ela atendida sendo um elemento importante para o foco 

desse estudo, pois assim terei uma diversidade de sujeitos a serem pesquisados e 

analisados de acordo com as suas diversas caracteristicas tais como: cor da pele, 

estrutura do cabelo, caracteristicas economicas dentre outras, ainda que todos possam 

ser considerados de camadas populares. 

Para coleta de dados, utilizei o questionario que Segundo Padua (1998, p. 156), 

[...] e o instrumento de pesquisa mais adequado a quantiflcacao, porque e 
facil de codificar e trabalhar, proporcionando comparacdes com outros dados 
relacionados ao tema pesquisado, como facilitador para as coletas de dados, 
com fins de obtencio de resultados desejados referente a pesquisa. 

Vale salientar que respondidos pelos professores, foram de carater qualitativo e 

quantitativo. De acordo com Silva FilhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in Fernandes (2003, p.97): 

Enquanto na pesquisa quantitativa, o foco da pesquisa sao os tracos 
individuais, as relacoes causais, o porque"; na qualitativa, o foco e a 
experiencia individual de situac5es, o senso comum, o processo diutumo de 
construgao de significados, o como*. 

O questionario foi estruturado com 10 questoes, sendo que 4 subjetivas e 6 

objetivas, claras e precisas de acordo com o interesse da pesquisa, perguntas estas 

referentes a como o professor se comporta em sala de aula com o preconceito racial 

entre alunos, como a escola desenvolve este tema e traz para a sala de aula, e tambem, 

quais atividades referentes ao assunto sao utilizadas pelos professores e suas afinidades 

no que se refere a Lei: 10.639/2003 e o que a escola resulta em termo de contribuicao 

para o trabalho de relates raciais no ambito educacional da mesma. 



Destinados aos professores de 1° a 4° serie do ensino Fundamental da referida 

escola, o questionario teve como objetivo a coleta de informacoes precisas para a 

analise dos dados referente ao estudo monografico. Este permitiu um mapeamento geral 

dos participantes e seus entendimentos referentes a tematica racial nesta escola. 

Os resultados obtidos constituem parte do corpo do trabalho, e as respostas 

analisadas sao de extremo interesse para a conclusao da minha pesquisa. Ressaltando 

assim a realidade da Escola diante do tema trabalhado, bem como o desempenho do 

professores dentro de suas salas de aulas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 - Perfil do Corpo Docente e Discente 

Os profissionais da escola, segundo a diretora, trabalham com responsabilidade, 

amor, dedicacao, harmonia, competencia e compromisso. Sao educadores que exploram 

conteiidos de natureza diversas, que abrangem desde os cuidados basicos essenciais aos 

conhecimentos especlficos provenientes das diversas areas do conhecimento. 

Participam ativamente nas quest5es das atividades escolares de maneira 

prazerosa, criando situagoes de aprendizagens, dialogando com as familias e a 

comunidade, buscando informagoes necessarias para o trabalho que desenvolvem, 

procurando investir cada vez mais em sua formagao atraves de cursos de capacitagao e 

atualizagao. Sendo assim so sao admitidos neste estabelecimento professores que sejam 

habilitados em nivel superior ou formados por treinamentos em servigo que segundo a 

diretora e o caso do corpo docente desta escola. 

Quanto aos discentes, a proposta pedagogiea da escola esta em trabalhar no 

sentido de que os alunos incorporem as metas de trabalho nas disciplinas, com o escopo 

de despertar o interesse, tornando o ensino-aprendizagem um elemento fundamental 

para o conhecimento em todos os aspectos. 

A escola atualmente encontra-se com 318 alunos matriculados, distribuidos nos 

turnos manna e tarde equivalente a educagao Infantil e ao ensino Fundamental, e com 
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uma turma extra de Educagao de Jovens e Adultos (EJA) de l
a a 3

a fase no turno da 

noite, estes sao dados equivalente ao ano de 2007 que constam no Projeto Politico 

Pedagogico (PPP) da Escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 - O professor diante do universo da diversidade racial em sala de aula: desafios 

Convivemos com o avanco da escola brasileira no que se refere as possibilidades 

de acesso da crianga a instituigao escolar. No entanto, no que diz respeito as 

possibilidades de permanencia e ao sucesso dos sujeitos nesse espago, ainda tem muito 

a ser pensado e colocado em pratica, especialmente quando estamos nos referindo ao 

alunado negro e ao seu desempenho negativo nos graficos escolares quanto a evasao, 

repetencia e infrequencia. 

Nas ultimas decadas, estudiosos ja se centram nesta questao e se manifestam 

mostrando a realidade escolar como um ambiente inibidor do processo de construgao de 

conhecimentos da crianga negra, ou seja, direta ou indiretamente a escola rotula o 

individuo negro a algo neutro e incapaz de um crescimento profissional digno, e dessa 

forma o exclui comprometendo assim o seu sucesso escolar, que e base para toda sua 

vida. 

Em momentos de lutas pelos direitos sociais, medidas efetivas devem ser 

tomadas para a reversao dessa situagao no ambito educacional, caso contrario, a escola 

nunca, de fato, se constituira democratica. Conforme aponta Santos (2007; p.3): 

Conceber uma formacio docente que considere o reconhecimento da 
diversidade dos grupos sociais atendidos pele escola, tais como: populacoes 
rurais, urbanas, diferentes ragas, etnias, linguagens, gSneros, modalidades 
educativas e seus varios niveis de desenvolvimento requer pensar uma 
educacio voltada para a complexidade e a diversidade que permeia esse 
contexto. 

O professor neste caso e o integrante principal quando o assunto esta relacionado 

a sala de aula, sua pratica deve ser desafiadora visando a superagao de discriminag5es e 

preconceitos que permeiam o ambiente escolar. O professor deve conhecer e valorizar a 

pluralidade do patrimonio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de 

outros povos e nagoes, evitando assim qualquer posigio discriminatoria, baseada em 
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diferengas culturais, de classe, crenga, sexo, etnia ou outras caracteristicas individuals 

ou sociais. A pratica do professor deve ser efetivada de forma que respeite as diferengas 

e se enquadre em uma educagao intercultural. 

Se desejamos uma sociedade com justiga social, e imperativo transformarmos 

nossas escolas em um territorio de equidade e respeito, ou seja, um espago adequado a 

formagao de cidadaos multirraciais e pluriculturais. 

De acordo com as respostas apresentadas, a primeira questao que teve o escopo de 

analisar os recursos que a escola disponibilizava para trabalhar com a tematica do 

racismo em sala de aula, trSs professores disseram ser pouco satisfatorio e um afirma ser 

satisfatoria. A segunda pergunta de carater subjetivo foi relacionada ao professor e sua 

sala de aula, se os mesmos trabalhavam ou nao atividades relacionadas ao racismo e 

preconceitos existentes na sociedade. As respostas foram muito satisfatoria e afirmaram 

ainda que procuram se atualizarem sobre o assunto. Uma outra questao referente a 

pratica de sala de aula e ao debate sobre preconceito e racismo no seu interior, um 

professor respondeu ser satisfatoria, outro muito satisfatoria, e dois professores 

disseram que pouco se discute este tema. 

As respostas a estas questoes evidenciam que a escola pouco disponibiliza de 

recursos para o trabalho com a tematica racial. A escola nao propoe nenhum programa 

de valorizagao ao individuo negro, a nao ser em datas comemorativas como: o dia da 

aboligao da escravatura e menos frequente no Dia Nacional da Consciencia Negra. 

Segundo a fala da diretora em uma conversa informal sobre o assunto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] as iniciativas de trabalhos com os negros quando ocorrem sao em 
rarissimas vezes. Ano passado trabalhamos este tema do racismo e da historia 
da Africa em um festival que o municipio ofertou para as escolas de 
Cajazeiras, este foi o tema escolhido para esta escola, foi um trabalho bem 
interessante! (diretora da escola)". 

Considerando a fala da diretora da escola e as respostas dos professores, e 

perceptivel que a formagao teorica dos mesmos sobre os assuntos: diversidade racial, 

diseriminagao e preconceitos sao insuficientes, e em decorrencia disso surgem as 

consequencias em suas salas de aulas pela dificuldade em trabalhar assuntos que na sua 

formagao nao tiveram acesso a um referential teorico adequado. Mesmo sem um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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suporte teorico, alguns dos professores questionados dizem pesquisar sobre o assunto ja 

que na atualidade se exige que o professor tenha entendimento da tematica e que a 

trabalhe em sala de aula. 

Em resposta a questao referente a quantidade de negros matriculados nesta 

escola; dois professores responderam ser satisfatoria e dois muito satisfatoria. Quanto a 

questao relativa a convivencia multietnica, os quatros professores foram unanimes em 

afirmar que nao se discute esse tema. E em relagao ao conhecimento da Lei 10.639/ 

2003, tambem foi unanime a resposta de nao conhecimento dessa Lei. 

Nas respostas dadas pelos professores e perceptivel que existe uma boa 

quantidade de negros matriculados neste estabelecimento de ensino, e que mesmo 

perante a essa quantidade de alunos negros, o assunto sobre questoes etnica e cultural 

diversas, poucas vezes e questao de debate nos encontros pedagogicos e sobre a Lei 

10.639/2003 o desconhecimento e total em relacao a questao. A resistencia de pessoas 

socialmente consideradas diferentes e fruto do desconhecimento sobre o assunto. 

Os resultados comprovam a falta de informacao e formagao relacionadas a 

estudos sobre diversidade racial dos membros desta escola. Os professores declararam 

em suas respostas nao terem recebidos qualquer tipo de orientagao pedagogica em seus 

cursos de Formagao profissional ou nas escolas onde lecionam. Estas questoes levaram 

os professores a declararem nao estar totalmente aptos para lidar com a questao racial e 

reconhecem que necessitam de capacitagao. 

Analisando as respostas as perguntas subjetivas que enfatizavam solugoes para 

erradicar ou combater as injustigas sociais, uma das pesquisadas responde: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao e" bem certo um caminho, mas uma maneira de amenizar a 
descriminacio seria o trabalho mais frequente com a cultura 6tnica na escola 
"frequentemente" e o mais importante, o acompanhamento de pessoas 
qualificadas para tratar assunto em diregao a projetos e campanhas dentro da 
comunidade escolar, resgatando raizes e cultures, (prof. B). 

Esta professora diz nao existir um cammho eficaz que leve ao combate destes 

problemas, e que a forma de amenizar estas situagoes seria que tivesse nas escolas uma 

preparagao com os professores feita por pessoas qualificadas para trabalhar assuntos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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referentes ao resgate das culturas africanas e afrobrasileira, para que os professores 

possam ter subsidio teorico para analisar a sua pratica. 

Mais uma vez torna-se perceptivel que os cursos de formagao de professores nao 

preparam seus alunos para o trabalho com as relacoes raciais e as diversidades 

existentes no nosso Brasil. O despreparo dos professores e identificado quando em sala 

de aula os preconceitos sao explicitos nas brincadeiras e apelidos alusivos a cor da pele 

e caracteristicas fisicas dos alunos. 

Outra participante e mais sucinta, e responde a questao indagando que 

independente da raga todos somos seres humanos. Sua resposta deixa duvida e no meu 

entendimento, apresenta um preconceito camuflado. 

Continuando a analisar, a pergunta e se o professor percebe algum ato de 

descriminagao racial entre alunos, qual o seu comportamento diante do caso? Todos 

disseram que discutem o assunto em sala de aula e os conscientizam do mal, que sua 

atitude pode causar para o outro, como demonstra a fala: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sim, muito claramente. Onde minha posicSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 trazer atividades e 
metodologias que facam com que os alunos entendam e discutam sobre o 
acontecido, ajudando a refletir sobre suas posicaes. Trago principalmente 
textos conscientizando que o verdadeiro valor do ser humano nSo esta na cor. 
(prof.B). 

A atitude de reconhecer a existencia do peoconceito em sala de aula ja e um 

primeiro passo para se trabalhar esta tematica na escola. Faz-se necessario uma 

reformulagao no curriculo escolar de forma que se incluam mais conhecimentos sobre 

culturas, ragas enfim que tenha em si questoes da diversidade, pois segundo Sacristam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2000, p. 17): "Os curriculos sao expressoes do equilibrio de interesses e forgas que 

gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que atraves deles se 

realizam os tins da educagao no ensino escolarizado". 

Como foram relatados pelas professoras, seus conhecimentos sobre assuntos 

relacionados a diversidade racial sao minimos, por exemplo, o fato do curriculo escolar 

nao abordar este tema e a propria universidade nao trabalhar com questoes como estas 

em suas formagoes iniciais, o que leva os professores ao silenciamento em torno de tais 

questoes. Assim, se reconhece que o curriculo tern forte poder no campo de transmissao 
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da cultura presente no ambiente escolar, podendo reforgar ou enfraquecer conteudos 

necessarios a uma eonvivencia saudavel. 

A analise da penultima questao aprofunda o assunto, em relagao a sociedade, 

como os professores poderiam contribuir para a construgao de uma sociedade menos 

preconceituosa? Algumas respostas dadas a esta pergunta mostram bem claro que os 

professores nao tiveram na sua formagao initial um referential teorico que evidencie a 

diversidade racial brasileira. As respostas foram curtas e sem nexo, por exemplo: "seria 

trabaihar os alunos desde cedo (prof.D); a resposta mais clara foi: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seria inevitavel dizer que resolveria sozinha, mas que contribuiria de forma 
ativa. Primeiro conhecer, adquirir conhecimento sobre o tema, ja seria um 
passo, segundo, trabalhar com os alunos em sala de aula e executar os 
projetos de forma criativa e participativa. Sendo assim ajudaria no combate 
as injusticas. (prof. B). 

Autores como Cavalleiro (2001) afirma que a melhor forma de erradicar atos de 

preconceitos e diseriminagao, e manter-se informado sobre culturas, valores e 

principalmente a historia de povos que para sociedade sao considerados fora do padrao 

de normalidade, no caso do negro, fora do padrao imposto pelo eurocentrismo. 

Com relagao as opinioes dos professores sobre o racismo, as respostas tambem 

foram confusas: disseram ser uma atitude irrational e que a cor da pele nao determina a 

pessoa, mais contradiz na seguinte frase: "[ . . . ] opinar sobre o racismo e de grande 

relevancia, pois acho que o racismo e importante, fala e mostra as nossas raizes, onde a 

historia brasileira nao soube expor para os nossos descendentes. (prof. B)". 

Esta resposta leva a entender uma contradigao na fala da professora quando a 

mesma diz ser o racismo importante. Mais uma vez volto a falar sobre a falta de 

informagao dos educadores relacionados aos temas trabalhados. A formagao teorica dos 

mesmos e restrita, sabem o maleficio que o racismo, os preconceitos e as discriminagoes 

podem causar as pessoas, mas nao tern subsidio para trabalhar a erradicagao dos, 

mesmos, e nem se quer sabem conceitua-los. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.4 - Mediacao didatica: percepcao da diversidade racial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como forma de exercitar a pratica pedagogica em sala de aula, utilizei os 

planejamentos com base no Almanaque pedagogico Afro brasileiro. O periodo de 

estagio aconteceu em 20 dias relativos no mes de novembro, com uma turma de treze 

alunos, na Escola Municipal Crispin Coelho, com idades aproximadas entre dez e treze 

anos, em sua maioria mulheres e mais da metade pertencia a cor negra. 

Sabe-se que o trabalho com a valorizagao da cultura, da historia Africana e 

afrobrasileira, bem como com questoes raciais e complexo e exige muito cuidado, 

principalmente com alunos pre-adolescentes. As atividades do estagio foram preparadas 

com o objetivo de estimular e fazer com que os alunos conhecessem um pouco da 

historia da Africa, da cultura Africana, e da influencia da mesma no nosso Brasil. Para 

tanto foram usados documentarios referentes aos principals personagens negros como, 

por exemplo, Zumbi; dentre outros. Foram utilizados filmes; dinamicas; jogos; danga; 

construgao de paineis; enfim atividades que estimulassem nos alunos conhecimentos 

referentes a Africa. 

De inicio, como forma de apresentagao e comego do estagio, apliquei uma 

primeira atividade de corte e colagem, que so foi concluida ao termino do estagio, com 

um resultado agradavel. Para a atividade com os alunos foram distribuidos varios livros 

e revistas para serem utilizadas como recortes. Cada aluno colava em uma folha de 

papel personagens que melhor simbolizassem os integrantes de suas familias: pal, mae, 

irmaos, e com os nomes de cada pessoa inclusive o do aluno. O resultado desta primeira 

parte da atividade terminou como eu imaginava, alunos negros por nao aceitarem sua 

cor, colavam personagens brancas para simboliza-lo. O preconceito imbuido dentro e 

fora da sala de aula e bem perceptivel, nao so entre brancos e negros como tambem com 

o proprio negro em sua construgao identitaria. 

Esse fato aflorou nas colagens quando alunos negros se representam nas fotos 

como loiros, olhos verdes, cabelos lisos, negando suas caracteristicas. Esta atividade me 

serviu de suporte para continuidade das outras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No final do periodo do estagio, a mesma atividade foi coloeada em pratica, desta 

vez com o intuito de diagnosticar se o trabalho obteve um resultado satisfatorio. Na 

aplicacao da atividade, utilizei uma dinamica que possibilitasse a troca dos personagens 

colados na folha de papel que simbolizava os alunos com toda a turma, isso para que 

eles alem de nao acharem a atividade repetitiva, tivessem acesso ao conhecimento da 

familia do outro. Foi um trabalho interessante, e que me deixou ainda mais apaixonada 

pelo o meu tema monografico. 

Nao foi facil a aplicabilidade das atividades planejadas, diante de uma turma 

inquieta, e imbuida de preconceitos, nao so com os negros, mas tambem com 

homossexuais, com prostitutas, enfim com varias outras discriminagoes que se 

apresenta na forma de piadas, chacotas e ate agressoes fisicas. Fui firmando minha 

forma de trabalhar, pois nem tudo que tinha planejado em casa, deu certo pra ser 

colocado em pratica na sala de aula. 

No inicio do estagio tive muitas dificuldades, senti o quanto e complicado 

trabalhar assuntos referentes a preconceitos e diseriminagao. Relates dos alunos me 

deixaram preocupada em relagao ao meu tema. O meu medo era que os alunos saissem 

da sala de aula com pensamentos contrarios ao que eu estava tentando passar. Uma das 

alunas no momento da aula, em que se debatia sobre a cor negra, afirmou: "... Deus 

quando criou o mundo, criou tambem o homen, a mulher e os animais, e o negro, so 

existe porque queimou a maquina quando Deus ia fazendo o homen. Por isso o mundo 

nao presta". (E,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12 anos. branca). 

As palavras desta crianga me chocaram. V i nos seus olhos e torn de voz, a 

firmeza do seu preconceito relacionando as coisas rains que existem no mundo com a 

existencia do povo negro. Diante de colocagoes como esta, percebi o quanto trabalhar 

com esse tema era util naquela sala. 

Procurei trabalhar com atividades que estimulassem nos alunos o conhecimento 

e respeito a diferenga, com este proposito sai do modelo que a maioria dos professores 

usam para trabalhar, o homogeneo, como se nao existisse diferenga entre os alunos em 

sala de aula. Tentando quebrar este tabu, trabalhei com o proposito da heterogeneidade, 

consciente de que na sala existiam criangas e pre-adolescentes com caracteristicas 
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diferentes como: cor da pele, formato do cabelo, religiao e culturas, mas com direitos 

iguais, principalmente com respeito as diferencas equivalentes a cada um, como afirma 

Munanga (2000;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p.69): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como a democracia e, ao mesmo tempo fundamento e finalidade do 
exercicio, a educagao deve proporcionar a formagio de cidadjios que 
respeitem a diferenga e que , sem perder de vista o carater universal do saber 
e a dimensao nacional de sua identidade, tenham garantido o direito a 
memoria a ao conhecimento de sua historia. 

Tomando por base fundamentos desse autor, apresentei de forma criativa e 

dmamica, nas atividades do estagio, textos sobre a composigao da pele do ser humano, 

em que constava a importancia da cor, a melanina e os fatores que influenciavam na 

mesma. Como complemento apresentei em forma de musica, a historia do cabelo, suas 

varias formas e a importancia da estrutura de cada tipo. 

Este trabalho realizou-se em equipe e fez com que grande parte da turma se 

interessasse pelo assunto e participasse do debate. Surgiram varias perguntas, 

comentarios, historias que enfatizam a importancia da cor da pele e a forma do cabelo. 

Por exemplo: 

"Por que existem brancos e negros?" 

"Por que existe tanto negro no Brasil?" 

"Professora, quer dizer que a minha cor sendo preta eu tenho menos chance de ter 

alguma doenga na pele?" 

Algumas criangas negras em porcentagem minima, afirmaram ter orgulho de sua 

cor, outros, preferiam ter a pele mais clara. De acordo com estes alunos, os negros tern 

menos possibilidades de passar de ano e participarem de concursos, por isso a 

preferencia por uma pele mais clara. Um dos alunos de cor branca, afirma: "professora, 

poucas vezes tern negros trabalhando em supermercado, so encontro eles carregando 

feiras e caixas e mais caixas, eu tambem nunca v i um negro professor". (F, 12 anos). 

O exemplo acima demonstra claramente o espago ocupado socialmente pela 

pessoa negra. Apesar de reconhecermos, pelo menos a nivel do discurso, que a 

construgao cultural, social e historica das diferengas, da diversidade, e algo belo e que 

da sentido a nossa existencia, sabemos que, na pratica, no jogo das relagoes de poder, as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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diferengas socialmente construidas e que dizem respeito aos grupos sociais e etnicos 

menos favorecidos foram naturalizadas e transformadas em desigualdades. E desse 

modo que as diferengas convivem, ao longo dos seculos, de maneira confiituosa, pois se 

encontram no cerne das relagoes de poder, historicamente construidas. 

Cavalleiro (2003), afirma ser varias as manifestagoes em que se comprova a 

existencia de discriminagoes etnicas em relagao aos negros. Uma delas esta relacionada 

aos cargos desqualificados que vem em sua maioria acompanhado por salarios que nao 

sao dignos aos esforgos que o trabalho requer. 

E sabido que a luta contra toda e qualquer forma de naturalizagao e 

estigmatizagao das diferengas tornou-se um dever nao so das escolas, mas de toda a 

humanidade. O racismo e a diseriminagao sao formas negativas de lidar com as 

diferengas e sao atitudes desumanas. 

Se quisermos que a escola se efetive como um direito social, precisamos garantir 

igualdade de oportunidade, de acesso ao conhecimento, de valorizagao da cultura e dos 

saberes sociais aos diferentes grupos so assim teremos uma educagao justa e igualitaria. 

Segundo Cavalleiro (2001, p. 142): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Construir uma sociedade liwe, justa e solidaria; garantir o desenvolvimento 
nacional; erradicar a pobreza, a marginalizaclo; reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de diseriminagao constituem 
objetivos fundamentais da nossa Repiiblica e constam no artigo 3° da 
constituigao Federal. 

Nao ha como fugir dessa realidade, vivemos numa diversidade cultural que esta 

presente na nossa vida, na escola, na vida dos alunos, nos seus costumes, 

comportamentos, estetiea, estilo, musicas, em todas suas trajetorias. 

Diante do que citei, referencio novamente a minha pratica no estagio, quando 

disposta a trabalhar a diversidade racial em especial o aluno negro, realize! atividades 

com os alunos atraves dos simbolos africanos, ou melhor, com o alfabeto negro. Esse 

foi um dos trabalhos em que o indice de atengao foi alto em relagao ao assunto, pois 

alem de nao conhecerem o alfabeto negro, os alunos se entusiasmaram com o estudo 
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sobre o significado de palavras com origem africana. Tambem foi possivel a aplicacao 

de um bingo, jogo da memoria, com o objetivo de produzir conhecimentos relativos a" 

Africa, alem de serem confeccionadas as bandeiras brasileira e africana, murais de fotos 

de capoeiristas, baianas, entre outros. O tempo foi curto, mas desenvolveu-se um 

trabalho interessante e que merece continuidade. 

Estas atividades proporcionaram aos alunos oportunidades variadas e 

significativas de leitura, pesquisa, producao textual e nao textual que sao aquelas 

producoes manuals, ajudando, assim, no desenvolvimento do raciocinio, da criatividade 

e do senso critico, alem de descobrirem a contribuicao real da cultura negra para a 

sociedade brasileira. Como diz Munanga (2000, p.8) os professores tern que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) mostrar que a diversidade nao constitui um fator de superioridade e 
inferioridade entre grupos humanos, mas sim, ao contrario, um fator de 
complementaridade e de enriquecimento da humanidade em geral; e por 
outro lado, em ajudar o aluno discriminado para que ele possa assurnir com 
orgulho e dignidade os atributos de sua diferenga, sobretudo quando esta foi 
negativamente introjetada em detrimento de sua prdpria natureza bumana. 

O Brasil foi um pais de escravos durante mais de 300 anos, e so ha pouco tempo 

deixou de se-lo, com todas as consequencias que se pode imaginar da "uniao" desse 

cruzamento entre negros, indios, europeus e povos vindos de toda parte do mundo, 

formou-se entao a nagao brasileira. Como pode existir pessoas que se consideram de 

uma raga pura? Preconceitos de religiao, posigao politica, escolha sexual e ate aqueles 

contra os mais fracos e oprimidos, todos sao proibidos por lei, mas continuam 

acontecendo diariamente 

Desde as civilizacoes primitivas, o homem se organiza socialmente. Com base 

nisso, julga os demais pela condicao social, cor da pele, e por sua historia. A resistencia 

a estas caracteristicas como citado anteriormente e fruto de desconhecimento. Agindo 

assim, tudo continuara na mesmice, ou seja, preconceitos e discriminagoes serao 

caracteristicas que prevalecerao na nossa sociedade, so teremos um tratamento digno, 

respeitado e equanime, quando dispusermos de informagoes sobre o que pensamos nao 

esta no padrao de normalidade social. Enquanto isso, em vez de focalizarmos a 

"diferenga", devemos enfatizar o que o individuo traz de melhor em seu interior, e como 

diz Santos (1984), devemos nos despir destas caracteristicas anatomicas de cor de pele, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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textura de cabelos e vermos por dentro de cada individuo suas caracteristicas humanas, 

independente de qua! grupo faca parte. 
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CONSIDERACOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relacoes raciais implicam em modificagoes, perdas e recriacoes no jeito de ser e 

de viver dos grupos que travam conhecimentos e mantem eonvivio em situagoes de 

opressao ou de solidariedade. No Brasil, essas relagoes para os afrodescendentes foram, 

e ainda sao de preconceitos, desenraizamento e ate mesmo de perda a tradieao de que 

sao originarios. 

Para tratar da questao racial, e necessario que estejamos sensibilizados para o 

assunto. Caso contrario usaremos explicagoes do senso comum que, muitas vezes, 

podem reforcar preconceitos ao inves de colaborar para sua eliminagao. 

O grande desafio, que se poe aos sistemas de ensino, hoje, e reconhecer e 

valorizar as importantes eontribuigoes que cada grupo etnico cultural, na sua 

diversidade, tern trazido para a nagao brasileira, para a humanidade. 

Sao varias as epocas e lugares que provam ser os acontecimentos historicos dos 

Africanos e Afro-brasileiros carregados de conseqiiencias, sejam elas positivas ou 

negativas. A historia dos povos africanos e afrodescendentes nao se deu paralela a 

historia do Brasil, mas de forma simbiotica, portanto cabe alguns destaques como a 

implementagao da Lei 10.639/03 que contribuira para o reconhecimento dos povos 

Afro- brasileiros e para a historia e cultura da Africa; as cotas para negros em cursinhos 

pre-vestibulares e nas Universidades, sao propostas de intervengao pedagogicas na 

superagao do racismo. Em momento de lutas pelos direitos sociais, medidas efetivas 

devem ser tomadas para a reversao da situagao no ambito educacional, se de fato, a 

escola quiser construir-se democratica. 

Neste sentido, a educagao deve ser voltada a permitir que os aprendizados 

direcionados aos alunos sejam no sentido do respeito aos valores e as diferengas entre 

eles, e desta forma procure extinguir dos pensamentos pontes negativos e agoes que 

produzem preconceitos. 
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E sabido que trabalhando a diversidade racial e cultural no curriculo, na 

formagao dos professores, como meio de viabilizar a valorizagao e o respeito a cultura 

negra, com propostas alternativas para a produgao de materials didaticos e paradidaticos 

que contemplem os afro-brasileiros, sao estrategias ainda pouco empreendidas, mas 

necessarias para que haja uma verdadeira democracia racial e nao fique arraigada a 

apenas um mito. 

Com essas consideragoes, concluo esse trabalho, buscando chamar a atengao de 

educadores para a complexidade da educagao para a diversidade e na diversidade. Muito 

alem dos procedimentos pedagogicos, e requerido de quem se propoe a ensinar nessa 

perspectiva, no caso particular dos negros, e nao diferente dos povos indigenas, 

conhecer a historia desses grupos, ser sensivel aos seus sofrimentos, compreender sua 

visao de mundo e aUar-se as lutas por seus direitos. 

Dentre estas consideragoes, justifico a continuidade deste trabalho, sempre 

objetivando a luta por uma sociedade democratica, onde o tratamento com negros, 

brancos, indigenas seja equanime, com uma escola em que os direitos sejam 

respeitados, onde alunos, professores, e demais funcionarios possam entrar e sair sem 

que haja piadinhas pejorativas, e qualquer outra forma de desrespeito. Tomo como 

referenda as palavras de Clarice Lispector (1999), que esta pesquisa possa florescer o 

desejo naqueles que fagam sua leitura. Este e o desafio. Axe! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS 

Presidencia da Republica 

Casa civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

L E I N° 10.639, DE 9 D E JANEIRO DE 2003 

Mensagem de veto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educagao nacional, para incluir no curriculo oficial da rede de Ensino a 

obrigatoriedade da tematica "Historia e Cultura Afro-Brasileira", e da outras 

providencias. 

E U , P R E S I D E N T E DA R E P U B L I C A , Faco 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, 

oliciais e particulares, torna-se obrigatorio o ensino sobre Historia e 

Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1° 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 contribuicao do povo negro nas areas sociais, 

economicas e politicas 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 Educagao Artistica e de Literatura e Historias Brasileiras. 

§ 3° (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendario escolar incluira o dia 20 de novembro como 

'Dia Nacional a Consciencia Negra"." 

Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 9 de Janeiro de 2003; 182° da Independencia e 115° da Republica. 

L U I Z I N A C I O L U L A DA SILVA 

Cristovam Ricardo Cavalcante Buarque. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I - QUESTIONARIO D E PESQUISA MONOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TEMA: Racismo, Preconceito e Diseriminagao: dialogo com professores e alunos. 

UNIVERSIDADE F E D E R A L D E CAMPINA GRANDE 

UNIDADE ACADEMICA D E E D U C A C A O 

C E N T R O D E FORMACAO D E PROFESSORES 

C A J AZEIRAS-P ARAIB A 

Caro professor (a), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Solicitamos que responda o questionario que segue. O mesmo faz parte de um estudo 

referente as relagoes raciais no ambito educational, que culminara em um trabalho 

monografico, indispensavel para a conclusao do curso de pedagogia da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG/CFP). 

Ressaltamos que as respostas servirao apenas para fins academicos, e suas identidades 

serao mantidas em absolute sigilo. 

Esperamos contar com a sua colaboragao. 

Atenciosamente, 

Zailene de Aquino Carolino. 

Questionario 

Formacao: 

Serie que leciona: 

Tempo que atua como professor (a): 

Sua classificacao em termo racial: 

1. A escola disponibiliza recursos para trabalhar a tematica do racismo em sala de 

aula, com uma frequencia: 

( ) Totalmente satisfatoria. 

( ) Muito satisfatoria 

( ) Satisfatoria. 

( ) Pouco satisfatoria. 

( ) A escola nao disponibiliza de recursos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. Em sua sala de aula, sao trabalhadas atividades com relagao ao racismo e ao 

preconceito, de forma: 

( ) Totalmente satisfatoria. 

( ) Muito satisfatoria. Procure sempre me atualizar, para estar apta a trabalhar este 

assunto. 

( ) Satisfatoria. 

( ) Sao poucas as vezes que trabalho este assunto. 

( ) Nao trabalho este assunto. 

3. Em sala de aula, o debate sobre preconceito e racismo e considerado em sua 

opiniao: 

( ) Totalmente satisfatoria. 

( ) Muito satisfatoria. 

( ) Satisfatoria. 

( ) Pouco se discute este tema. 

( ) Nao existe este tipo de debate em sala de aula. 

4. A quantidade de criangas negras matriculadas nesta escola e: 

( ) Totalmente satisfatoria. 

( ) Muito satisfatoria. 

( ) Satisfatoria. 

( ) Pouco satisfatoria. Sao poucas as criangas negras aqui matriculadas. 

( ) Insatisfatoria. Nao temos criangas negras matriculadas nesta instituigao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. A convivencia multietnica, e um assunto tratado nas reunioes pedagogicas de 

modo: 

( ) Totalmente satisfatoria. 

( ) Satisfatoria. 

( ) Pouco se discute esta tematica. 

( ) Nao se discute este assunto. 

( ) Nao conhego este assunto. 

6. Referente ao seu conhecimento sobre a Lei 10.639/2003, voce se considera: 

( ) Totalmente satisfatoria. 

( ) Muito satisfatoria. 

( ) Satisfatoria. 

( ) Pouco satisfatoria. 

( ) Nao conhego. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7. Em sua opiniao, qual seria o cammho importante para igualdade racial e 

combate as injusticas sociais? 

8. E possivel perceber em sala de aula, algum tipo de diseriminagao racial entre os 

alunos? Qual o seu comportamento diante de um caso desses? 

9. Qual seria a sua contribuigao para a construgao de uma sociedade menos 

preconceituosa? 

10. Qual sua opiniao sobre o Racismo? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Principals agentes deste trabalho monografico: alunos e 

professoras. 

Exemplo de uma das atividades desenvolvida no periodo do 

estagio: 
Colar na folha de papel personagens que melhor simbolize as 

caracteristicas dos integrantes de sua familia (pai, mae e irmaos). 

Resultado 

Aluna negra Aluna negra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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