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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SOUSA. Valmira Maria de. A f r o - d e s c e n d e n t e e f o r m a c a o d o c e n t e . 2007. 69 f. 

Monograf ia (Graduagao em Docencia) - Universidade Federal de Campina Grande, 

Cajazeiras - PB, 2007. 

Esta monograf ia faz uma anal ise pautada diante as discussoes entre educacao, 

cultura, identidade negra e formacao docente. Para tal , apresenta a necessidade de 

art iculacao entre os processos educat ivos escolares e a insercao de novas 

temat icas e discussoes no campo da formacao de professores/as. Este estudo 

envolve a questao do afro-descendente e formacao docente, constitui-se no objeto 

deste trabalho por serem instrumentos atuais que vem coibir comportamentos 

racistas na Sociedade brasileira. Part iu-se de antecedentes historicos, or iginados de 

acoes de homens que arrancaram os negros afr icanos de suas terras, por meio de 

forca de armas, causando a esse cont inente toda sorte de perversidade com 

prejuizos que perduram ate os dias de hoje. No entanto nao percebemos que: 

afr icanos e seus descendentes resistiram e resistem, contr ibuiram e contr ibuem e m 

diversos processos de construcao deste pais. Dando cont inuidade as reflexoes 

real izadas pela turma, discutem-se as representagoes sobre a cor negra, 

construidas dentro e fora do ambiente escolar, a partir de producoes textuais, 

depoimentos de homens e mulheres negras e m videos e desenhos. Para essas 

pessoas, a experiencia nao se reduz ao espaco da famil ia, das amizades, da 

militancia. A escola aparece e m varios depoimentos como um importante espago no 

qual t ambem se desenvolve o tenso processo de construcao da ident idade negra. 

Lamentavelmente, nem sempre ela e lembrada como uma instituigao e m que o 

negro e seu padrao estetico sao vistos de maneira posit iva. O entendimento desse 

contexto revela que o corpo, como suporte de construcao da identidade negra, ainda 

nao tern sido uma tematica privi legiada pelo campo educacional , pr incipalmente 

pelos estudos sobre formacao de professores e diversidade etnico-cultural. E que 

esse campo, tambem, ao considerar tal diversidade, devera se abrir para dialogar 

com outros espagos e m que os negros construam suas identidades. Atentos a 

importancia do trabalho com a questao racial e com a responsabi l idade social da 

escola na desconstrugao de estereot ipos raciais, alguns estabelecimentos de 

ensino, sobretudo do setor publico, j a desenvolvem trabalhos e projetos voltados 

para a valorizagao da cultura negra. A s escolas que percebem a importancia de um 

trabalho coordenado com a comunidade, os movimentos sociais e profissionais 

negros que l idam no seu cotidiano com a questao racial, abrem as suas portas para 

um trabalho e m conjunto. E nesse momento que a art iculacao entre os espagos 

escolares e nao-escolares pode acontecer. Cabe a nos ampliar e mudar o que 

temos diante de todos nos. 

Pa lav ras -chaves : 

Formagao docente, Identidade, Afro-descendente. 

CAMPINA GRANDE c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A temat izacao e m torno da questao sobre o afro-descendente sempre foi sonegada 

no campo do ensino das escolas brasileiras, devido a uma visao racista que sempre 

houve e continua muito presente no ambiente escolar, que nada mais faz do que 

reproduzir o que ocorre na sociedade mais ampla, onde realmente o negro ainda e 

descr iminado, desvaior izado. Este preconceito que ainda perpetua no espaco 

escolar cont inua sendo um dos fatores responsavel pelos pensamentos 

etnocentr icos que classifica o negro como "selvagens" e incapaz de produzir 

historia. 

Recorrendo a historia de luta e resistencia negra, naqueles que sobreviveram as 

longas jornadas, a al imentacao precaria, aos maus tratos, castigos e mesmo sob 

ameaca do chicote, o escravo negociava espaco de autonomia com os senhores, 

quando: faz iam corpo mole ao trabalho, incendiavam plantacoes, agredia senhores 

e feitores, rebelava-se individual e colet ivamente e que ainda, esta luta e constante 

nos dias atuais. 

A s formas de resistencia e ram, portanto, muitas e variadas. A fuga aparece como 

uma das mais t ipicas e, de acordo com muitos historiadores que contavam a luta 

dos nossos irmaos, nos livros de ensino fundamental , e inerente a escravidao. Surgi 

a i a formacao de uma sociedade afro-brasileira que havia iniciado nas senzalas. 

Nos ult imos tempos, o campo educacional tern se ocupado com o problema da 

etnia, mas a questao estrutural nao da conta, a escola, em bora consciente da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DECAM PiNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA GRANDE 

CENTRO DE FORMAQAO OE PROFESSORS 
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existencia de preconceitos por parte do alunado, do corpo administrat ivo e ate dela 

propria, parece negl igente quanta a esse estado de depreciacao, seja por nao 

externar maiores inquietacoes com essa situacao, se nao mudar, pelo menos um 

movimento para reverter o grave problema da nossa sociedade, part indo da famil ia 

ate chegar a escola. 

Ha um empenho inclusivo para que, o sistema educacional encampe essa bandeira 

de luta. Inclusive os Parametros Curr iculares Nacionais - PCN ja t ratam do 

plural ismo cultural e se faz necessario inserir a questao do afro-descendente no 

Brasil e considerando que esta e nossa bandeira, trabalhar a Historia da Afr ica e 

dos afr icanos, a luta no Brasil, a cultura negra e na formacao da sociedade 

nacional, a lem da inclusao atraves de Lei, que o Governo Federal legit imou 

estabelecendo as diretrizes e base da educacao nacional, tornando obrigatorio aos 

curr iculos oficiais, o ensino da Historia e da Cultura Afro-brasileira, nos 

estabelecimentos de ensino fundamentals e medios, publ icos e privados, incluindo 

tambem a institucionalizacao no calendario escolar, 20 de novembro como o Dia 

Nacional da Consciencia Negra. 

Este tema parece bastante preocupante, se considerarmos o papel de autor idade 

que o professor desempenha como mediador dos conhecimentos e valores que 

envolvam essa tematica, ou como, mediador das relacoes e dos confl i tos que se 

estabelecem entre alunos de diferentes origens raciais. Mais preocupante, sao as 

consequencias que tais acontecimentos e omissoes possam vir a ter para a 

formacao da identidade, da auto-est ima da crianca negra. Se o desenvolv imento da 

auto-est ima e necessario para o desempenho de qualquer aluno, mais importante 

OECAMPINAG^DE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BIBLIOTECA SETOraM-
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sera para o descendente negro, que tera de se deparar com uma sociedade e m que 

e comumente desvalor izado, pois, existe um ideal de branqueamento, ate mesmo 

na convivencia negra, onde se assumir como negro muitas vezes implica um 

doloroso processo de acei tacao dessa condigao. 

Fazendo uma retrospectiva da minha vida, tanto pessoal quanto profissional, 

percebi que, o ambiente famil iar que cresci era bastante preconceituoso, e m 

relagao, ao t ratamento atr ibuido as pessoas de pele negra. No entanto, fui 

percebendo que, no decorrer da minha vida profissional, e m todas as instituigoes 

escolares e de formagao das quais trabalhei, tanto no ensino fundamental como no 

medio presenciei expressoes de descaso e m relagao as pessoas de pele negra, 

que causa espanto por existir a inda nos dias atuais. 

Atua lmente onde trabalho como professora da Escola Normal Estadual "Jose de 

Paiva Gadelha" na c idade de Sousa, nao e diferente, e m pleno seculo XXI , 

considerada a "era do conhecimento", ainda perpetua ati tudes preconceituosas, 

onde poderia fazer diferente, por se tratar de um ambiente de Formagao de 

Professores e que ainda nao e uma pratica habitual uma discussao acerca desta 

temat ica no ambiente escolar. 

Em torno de um ano, a Escola e m que trabalho foi procurada por um mil i tante do 

Movimento Negro da c idade de Sousa PB, com o intuito de desenvolver um projeto 

com os futures profissionais da educagao c o m a questao do afro-descendente. 

Percebi que era o momenta oportuno para elencar ref lexoes acerca desta temat ica 

tao polemica, mais necessaria. Foi neste contato que decidi investir neste tema do 
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afro-descendente na Formacao de Professores, como embasamento para estudo e 

desenvolv imento deste trabalho, onde tentei contribuir para um mundo melhor, 

respeitando as diversidades. 

Diante do desaf io que foi imposto, optei por inserir a questao do afro-descendente 

na formagao profissional do futuro educador, ja que, nao tive a oportunidade de ser 

preparada ou est imulada para esta temat ica. 

Desse modo, sent imos a necessidade urgente de desenvolver a temat ica do afro-

descendente na formagao de professores na Escola Normal Estadual "Jose de 

Paiva Gadelha", si tuada na Rua Jose de Paiva Gadelha, 138, no Bairro Gato Preto, 

na cidade de Sousa-Paraiba, com os alunos do terceiro ano da modal idade Normal, 

que conviverao com situagoes constrangedoras, e m sala d e aula t rabalhando com 

seus alunos a descendencia negra, e que estes sejam capazes de desenvolver com 

mais compromisso e competencia a superagao do preconceito e da estigmatizagao. 

Para que estes sejam est imulados a procurar informagoes atraves de leitura, 

cursos, palestras ou contato com instituigao que as estudam, inclusive as l igadas ao 

Movimento Negro, onde podem encontrar subsidios val iosos para o professor, como 

tambem, estar atento as ocorrencias de discriminagao no relacionamento entre 

alunos, no material didatico, na midia, na sociedade e m geral, uti l izando esses 

acontecimentos para refletir sobre o assunto e, sobretudo, para transmitir 

informagoes que possam leva-los a desenvolver uma postura aberta perante as 

diferencas, seja de "raga", religiao ou cultura. 

Desta forma, os quest ionamentos que estruturaram este trabalho, foram: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N^ ' E^ f spAD- FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc r € R A L 
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_ Como desenvolver a questao do afro-descendente na escola, incluindo esta 

temat ica na formacao docente? 

_ Por onde comecar a abordagem deste tema? (atraves de quest ionarios?, 

apresentacao da proposta para apreciacao?, dramat izacao?, palestra,...) 

_ A te que ponto esses acontecimentos se relacionam com a formacao que os 

professores recebem? 

Portanto, o presente trabalho esta organizado da seguinte forma: 

No primeiro capi tulo f izemos um resgate historico, que parte do inicio da 

colonizacao do Brasil, quando os fazendeiros foram e m busca do negro africano 

para servir de escravo nas suas lavouras, ao chegarem aos portos eram 

comercial izados como mercador ias. Em toda sua historia os descendentes negros 

sao vistos como pessoas sem cultura, sem historia e que so serve para trabalhos 

bracais. No ult imo seculo, apesar de importantes mudancas terem ocorrido e essa 

luta a lcancado avango signif icativo a inda e preciso ser feito, pois as mudancas nao 

foram suficientes para equacionar as desigualdades e a opressao sent idas e 

vivenciadas e m tod as as classes sociais, ragas e religioes. O Movimento Negro 

Nacional e um exemplo de luta, que vem em busca do reconhecimento dos direitos 

a igualdade e a l iberdade, part indo da inclusao nos curr iculos escolares, que se 

t omou direito garantido por lei. 

No segundo capitulo trata da negacao da crianga negra nos mais var iados meios, 

part indo da famil ia sem preparo para com os f i lhos, estes ao enfrentar uma situacao 

de desagravo quanto a cor de sua pele, nao saberao resolver, cr iando uma si tuacao 

constrangedora, que f icara profundas cicatrizes. 
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No terceiro capitulo aborda a questao do afro-descendente dentro do universo 

escolar, onde docente encontra diversidade entre o alunado, que estabelece suas 

nuancas mediante diferengas socio-economicas, culturais, etnias, genero, entre 

outras. 

No quarto capitulo t rabalhamos com producoes textuais e desenhos as concepgoes 

dos educandos, quanto a questao do afro-descendente na sala de aula e como 

tambem, a formacao docente, onde percebemos a ansiedade, desanimo e 

descredito na sociedade brasileira, especi f icamente o setor da educacao, que para 

tratar a raga negra como ser humano, e preciso leis para reparar os danos 

obr igando as instituigoes escolares a incluirem no seu curr iculo mudangas quanto a 

esta questao. Na verdade e uma questao humana. 

No quinto capitulo foi colocada e m pauta, a proposta do estagio e as at iv idades 

para serem apreciadas pela turma e ao ser anal isada demos cont inuidade ao nosso 

trabalho. Uti l izamos material do kit "A cor da cultura" e outros, onde tratava sobre as 

raizes afr icanas, a construgao da identidade, a questao da igualdade de tratamento 

e a Lei 10.369 na sala de aula, que foi desenvolv ida com mui to empenho e 

entusiasmo. Percebemos que houve uma mudanga de concepgao do primeiro 

momento das produgoes textuais como enfase para cont inuidade desta tematica. 
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PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A parte do presente estudo buscou-se elucidar a posigao do afro-descendente no 

contexto educacional brasileiro, tendo e m vista que, a investigacao cientif ica propicia 

ampl iar o leque de conhecimento existente, de forma a ratificar ou gerar novos 

concertos que venham fazer possiveis posic ionamentos e solucoes a referida 

tematica. 

A metodologia uti l izada no referido trabalho desenvolveu-se a partir de varios 

momentos. No primeiro momenta, organizamos uma reuniao com um membra do 

Movimento Negro da cidade de Sousa. Na aula inaugural, foi realizada a 

explanagao sobre o Projeto "Escola Plural", tendo e m vista que oferece Modal idade 

Normal , preparando o professor para selecionar nas series iniciais. Percebemos que 

era um momenta oportuno para desenvolver a questao do afro-descendente na 

escola, incluindo esta tematica na formacao docente do futuro educador. 

No primeiro momenta, o expositor apresentou a proposta de trabalho, ofereceu todo 

acervo do Movimento Negro para pesquisas. A Escola Normal , logo apos sua fala e 

de outras pessoas curiosas no assunto como: alunos, professores e convidados, 

f inal izam este momenta com a exibicao de um v ideo "Quando o crioulo danca". 

Logo apos a aula inaugural na Escola, t rabalhamos com producoes de textos com 

todas as turmas, incluindo nas atividades do estagio onde desenvolvemos com a 

turma do 3° ano "A", turno manha da modal idade normal, na qua! lec ionamos a 

discipl ina Educagao Infantil, esta sala de aula cont inha 10 alunos e uti l izamos como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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instrumento de dados as produgoes textuais que foram anal isadas a luz das citacoes 

dos estudiosos da area, a cada encontro ut i l izavamos f i lme da colegao "A cor da 

Cultura" que foi t rabalhado e debat ido com a turma, uso-se desenhos para 

demonstrar como eles v iam o cont inente afr icano e percebemos o quanto t inha 

ideias erroneas, producao do mapa do Cont inente afr icano. Depois deste trabalho 

desenvolvido e m sala, jamais o seu ponto de vista o mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A R A C T E R I Z A Q A O DA E S C O L A N O R M A L " J O S E D E PAIVA G A D E L H A " -

C A M P O D E P E S Q U I S A . 

C o m o ja foi mencionada, esta proposta foi desenvolvida na Escola Estadual Normal 

"Jose de Paiva Gadelha", a referida escola foi fundada e m 05 de abril de 1982, no 

governo de Tarcisio Miranda Buriti, neste ano foram matr iculados 93 alunos e m tres 

turnos, no curso normal pedagogico. 

Antes da nomeacao do primeiro diretor, teve como administradora provisoria Maria 

das Dores Gadelha, de marco a setembro de 1982, t inha 15 professores e 02 

funcionarios, no mesmo ano Maria Luiza da Conceicao Rocha foi nomeada como a 

primeira diretora da escola. 

A resolucao de n° 74/86 reconheceu a Escola Normal , no dia 06 de marco de 1986., 

e foi autorizada a funcionar no dia 15 de julho de 1984, ano que se formou a primeira 

turma concluinte. 

UN'^SSCADE Fcr>ERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O beneficio que o curso t rouxe para as cidades proximas da grande Sousa, e a 

formacao de professores de 1 a a 4 a serie da 1 a fase, que durava 03 (tres) anos. Em 

2002, houve uma mudanca na matriz curricular, que antes era curso Normal 

Pedagogico, hoje e curso Medio Modal idade Normal , com duragao de 04 (quatro) 

anos. Na escola tern o Ensino Fundamental I I , que iniciou e m 2002, com 207 alunos 

e no Normal com 262 alunos. 

O perfil da Escola Normal desde a sua fundacao histor icamente falando, esteve sob 

a administracao dos seguintes gestores: 

Maria Luiza da Conceicao Soares Rocha -1982 a 1986. 

Jairo Torres Ribeiro - 1986 a Janeiro de 1991. 

Raquel Barbosa Lopes da Silveira - 1991 a outubro de 1992. 

Jairo Torres Ribeiro - 1993 a outubro de 1995. 

Maria das Gracas Cavalcante - 1995 a dezembro de 2004. 

Isabel Abrantes Leite - fevereiro de 1995 a dezembro do mesmo ano. 

Maria das Gracas Cavalcante - Janeiro de 2005 ate os dias de hoje. Escolhidas 

atraves de eleicao, contando com as vice-diretoras: Antonia Pedrosa Formiga e 

Maria da Paz Mesquita Filha. 

Portanto o compromisso dos gestores deve ser sempre um requisito para as 

t ransformagoes que se fazem necessarias na educagao e na escola, como 

obrigagao, sacrif icio, bondade, paciencia e sabedoria. 

O corpo docente da Escola Normal conta com 37 professores: 28 com curso superior 

08 cursando. 
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No aspecto humano, esta Escola ja conta com grande numero de professores 

devidamente qual i f icado e outros ja se quali f icando, tern como objetivo comum e ha 

tentativas muito grande de adotar uma sistematica de trabalho que permite a 

implementacao gradativa da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - LDB que 

estabelece a organizacao dos professores e feita de acordo com a disciplina 

estabelecida pela matriz curricular. 

O corpo discente e const i tuido de todos os alunos devidamente matr iculados neste 

estabelecimento de Ensino. 

Existe dentro do complexo da Escola Normal , o Laboratorio de Ciencias que foi 

fundado e m 1996, considerando por estado, u m dos melhores diante a r iqueza de 

material produzido pelos alunos sob a coordenagao da professora Geralda Pinheiro 

Abrantes (Rosinha). 

Na acao pedagogica temos um supervisor que coordena e facilita a organizacao e o 

bo, funcionamento de todos os trabalhos da Escola. 

Temos tambem o Conselho da Escola que desenvolve um trabalho bri lhante e atua 

com muita eficiencia, temos a Oficina Pedagogica da Escola que foi cr iada e m 1996. 

Contamos ainda com 01 (uma) secretaria, 02 (dois) subsecretar ios, 08 (oito) 

auxil iares de administracao, 03 (tres) merendeiras, 02 (dois) digitadores, 01 (um) 

vigia, 05 (cinco) auxil iares de discipl ina, 05 (cinco) auxil iares de servicos, 03 (tres) 

bibliotecarias, todos envolvidos com tarefas onde desempenhavam um trabalho 

altura das necessidades da Escola. 

Utf wfPSif'ADE F cHERAl 
DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPINA GRANDE 

CEK1R0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECASETORIAL 
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Na Escola comemoramos a Semana Pedagogica todos os anos, que e um evento 

singular atendendo todas as areas, inclusive a Modal idade Normal , que tern uma 

part icipacao especial , no que se refere ao curso, com todas as producoes do ano. 

A Escola Normal conta com uma area de construcao de um. 199.47 m2 , no 

momento esta havendo uma ampl iacao com uma area correspondente de 262.10 

m2 , com 02 (duas) salas e u m espaco para recreacao, consta ainda com um espaco 

enorme para uma futura jard inagem. 
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CAPiTULO I 

RESGATE HISTORICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No inicio da colonizacao do Brasil, nao existia mao-de-obra para a real izacao de 

trabalhos manuais, uti l izou-se o trabalho dos indios, quando os religiosos se 

colocaram e m defesa dos indios condenando sua escravidao. Com isso, os 

Portugueses foram buscar os negros na Africa para submete- los ao trabalho escravo 

e m sua colonia. Originou-se, ass im, a entrada dos escravos no Brasil. 

Os negros foram transportados dentro dos poroes dos navios negreiros, entretanto, 

sobreviveram devido as pessimas condicoes de transporte, os que conseguiram 

sobreviver, ao desembarcarem nos portos, e ram comercial izados por fazendeiros e 

senhores de engenho. 

Esta pratica de comercio era considerada "normal" do ponto de vista da maioria, pois 

havia aqueles que e ram contra este t ipo de abuso, como os abolicionistas, que eram 

grupos formados por l iteratos, pol i t icos e pessoas do povo etc. Esta polit ica de 

descaso durou quase 30 anos. A escravidao manteve-se por longo tempo devido a 

questao economica, que contava com o trabalho escravo para realizar as tarefas da 

roca. 

A partir de 1870, a regiao Sul do Brasil passou a empregar brasileiros e imigrantes 

estrangeiros; no Norte, as usinas subst i tuiram os primitivos engenhos. Ja nas 

principais c idades, o desejo do surgimento de industrias e para nao causar prejuizo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ramtozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f ORMAQ W Dt muri 
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aos proprietaries, o governo pressionado pela Inglaterra, foi a lcancando seus 

objetivos aos poucos. Em 1850 surgiu o primeiro passo, com a ext incao do trafico 

negreiro. Vinte anos depois, foi declarado a Lei do Ventre-Livre (de 28 de setembro 

de 1871). Esta Lei tornava livres os f i lhos de escravos que a partir de sua 

promulgacao .(Programa Nacional de Diretos Humano-Brasi l - Genera e Raca: 

1998). 

Em 1885, foi aprovada a Lei Saraiva - Cotegipe ou dos Sexagenar ios que 

beneficiava os negros de mais de 65 anos. Mas somente em 13 de Maio de 1888, 

atraves da Lei-Aurea, que a l iberdade f inalmente foi a lcancada pelos negros no 

Brasil. Esta Lei, assinada pela Princesa Isabel, abol ia de vez a escravidao no Brasil. 

.( idem: 1998). 

A abol icao tardou a acontecer, mas, com ela, nossos antepassados conquistaram a 

l iberdade. Iniciou-se a i um outro ciclo que nao correspondeu exatamente a conquista 

da cidadania plena. Hoje, a inda que nos, brasileiros, mantenhamos fortes lacos 

afetivos com nossas origens culturais e historicas afr icanas, e tambem possivel que 

haja um estranhamento quanto ao modo de vida e as expectat ivas da gente daquele 

continente. 

Brasileiros e afr icanos poucos conhecem no que diz respeito as nossas producoes, 

nossas organizacoes poli t icas, nossas l inguas. Podemos imaginar que as ondas e 

os ventos do Atlant ico nos mot ivaram para a resistencia historica a escravidao e 

exclusao social . E que os inexoraveis banhos desse oceano nos revigoram dia-a-dia 

para a luta pela l iberdade e dignidade. 
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A luta dos negros brasileiros por l iberdade fez com que se chegasse a Lei Cao. No 

mes de marco e m entrevista dada a revista Proposta, n° 76/1998, Abdias 

Nascimento nos informa que desde 1845 exist iam projetos tentando enquadrar o 

Racismo como crime, e que a organizacao polit ica dos Movimentos Negros ja havia 

sido def lagrada. (Nascimento: 1998} 

A Consti tuicao da Frente Negra Brasileira marcou esse momento com o Movimento 

Negro, organizando-se poli t icamente, e, e m setembro de 1931 , da-se a sua criacao 

e m Sao Paulo, tendo como principais fundadores: Arl indo Vieira dos Santos, Roque 

Antonio dos Santos entre outros. Tornou-se o maior movimento poli t ico negro dentro 

do pais, com ramif icacoes e m outros estados. 

Grande foi o embate com a sociedade, inclusive, muitas empregadoras nao 

contratavam empregadas domest icas que part ic ipassem da Frente Negra. E 

Importante lembrar que a questao do afro-brasileiro nao era debat ida pelos orgaos 

do governo: imperava a velha estrategia de impor invisibil idade ao negro, porem, 

atraves da agao de diversos grupos sua imagem se tornava publica. Ass im, na 

decada de 30 a Frente Negra brasileira tornou-se um partido polit ico, e foi dissolvido 

juntamente com outros partidos com a implantagao do Estado Novo no governo 

Getul io Vargas. 

No Brasil o quadro que se apresentava era de desrespeito aos direitos humanos, 

com praticas de torturas, expropriagao que contemplasse os afro-descendentes no 

sent ido da discr iminacao, do preconceito e, por conseguinte, o Racismo. 

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' VF^ S WE F zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ E R A L 

DECAMP»NAGRf.NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CEHTRODEFOWgOKF-KOF^u^S 
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21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os movimentos de libertagao dos afr icanos, desde os f ins da decada de 50, tambem 

foram um grande est imulo para os afro-brasileiros, os quais mostravam a 

necessidade de conscient izagao e de auto-af i rmacao de uma identidade etnica. 

O mais expressivo fruto das inquietacoes dos negros brasileiros e o Movimento 

Negro Unif icado (MNU), criado e m 1978. A cr iacao do M N U foi uma resposta contra 

acoes discriminatorias sofr idos por meninos negros impedidos de cont inuarem 

freqi ientando o Clube de Resgata Tiete, e contra a morte, sob tortura do trabalhador 

negro Robson Oliveira da Luz, no 44° Distrito Policial Guiaianazes. 

Foi real izado um ato publ ico de protesto nas escadar ias do Teatro Municipal de Sao 

Paulo. Nessa concentragao est iveram presentes aprox imadamente tres mil pessoas, 

dentre elas, negros importantes no cenario nacional: Helio Santos, Neusa dos 

Santos, Artur Ramos e Clovis Moura. O resultado desses movimentos sociais serviu 

para os afro-brasileiros reivindicarem e serem reconhecidos conseguindo se instalar 

nos governos tanto estadual como federal, a inda que em numero restrito. 

A s reivindicagoes dos movimentos sociais e do movimento negro encontraram eco 

na voz do Deputado Federal Carlos Alberto de Oliveira Cao, o qual , como 

constituinte na Assembleia Nacional Constituinte, apresentou uma emenda 

requerendo que a pratica do Racismo se const i tuisse cr ime inafiancavel e 

imprescrit ivel sujeito a pena de reclusao, de acordo com a Lei. A Consti tuinte de 

1988 representou um verdadeiro marco no tratamento polit ico-juridico da tematica 



racial, como reflexo, inclusive do crescimento da atuagao do Movimento Negro, 

histor icamente falando. (Constituicao da Republ ica Federativa do Brasil: 1998). 

O Programa Nacional de Direitos Humanos - Brasil (1998) def ine discr iminacao 

comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o nome e que se da para a conduta (agio ou omissao) que viola direitos das 

pessoas com base em criterios injustigados e injustos tais como raga, sexo, idade, 

opgao religiosa (p. 15). A discr iminacao seria a exteriorizagao do preconceito e do 

estereot ipo. Ja a discr iminacao racial estaria relacionada a preferencias por raga, cor 

e etnia. 

A Convengao da ONU, de 1996, estabeleceu o seguinte conceito para a 

discr iminacao racial: 

qualquer distincao, exclusao, restricao ou preferencias baseadas em racas, 
cor, descendencia ou origem nacional ou etnica, que tenha como objeto ou 
efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercicio, em 
eondicao de igualdade, dos direitos humanos e liberdades fundamentals no 
domfnio politico, social ou cultural, ou em qualquer outro dominio da vida 
publics". (Programa Nacional de Direitos Humanos: 1996, p. 12). 

A s discr iminagoes raciais oficial, postas e m lei ate a a lgum tempo atras como em 

alguns estados dos Estados Unidos e Amer ica do Sul , estabelece cordoes de 

isolamento e delimita espagos diferentes para determinados grupos. No Brasil, a 

Constituigao atual nao preve a discr iminacao por cor ou raga, mas, mesmo assim, 

pessoas de cor negra foram e ainda sao - as vezes e m estado de alerta. A s formas 

mascaradas de discr iminacao racial const i tuem o t ipo mais perverso de racismo, 

pois, a responsabi l idade criminal fica sempre inviabil izada. 
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Em 2001 foi realizada pela O N U a III Conferencia Mundial Contra o Racismo, 

Discr iminacao Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerancia, e m Durban, na 

Africa do Sul, 

Um dos objetivos deste evento era formar uma nova visao mundial no combate ao 

racismo, ao preconceito e a intolerancia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A discriminacao entre seres humanos com base em raca, cor ou origem 
etnica e uma ofensa a dignidade humana e sera condenada como uma 
negagao dos princfpios da Carta das Nacoes Unidas, como uma violacio 
dos direitos humanos, e liberdades fundamentals proclamadas na 
Declaracao Universal de Direitos Humanos, como um obstaculo para 
relacoes amigaveis e pacificas entre as nacoes, e como um fato capaz de 
perturbar a paz e a seguranca entre os povos. 

Diante de toda a injustica, descaso do poder publico para com os negros o 

Movimento Negro Nacional que ja mil itava na luta para a insercao do Tema 

Transversal Plural idade Cultural nos PCN's, onde representa uma conquista deste 

movimento. Esta luta surgiu no f inal da decada de 70 e o inicio de 80, e m plena 

ditadura militar, momento e m que era considerada subversao falar sobre as 

problematicas relacoes etnica existente no Pais. 

Conforme informagoes do Ministerio da Educagao, 

Os Parametros Curriculares Nacionais sao resultados de um longo 
trabalho, que contou com a participacao de muitos educadores brasileiros, 
tendo a marca de suas experiencias e de seus estudos. Eles foram 
produzidos no contexto das discussoes pedagogicas atuais. Inicialmente 
foram elaborados documentos, em versoes preliminares, para ser 
analisados e debatidos por professores que atuam em diferentes graus de 
ensino, especialistas da educagao e de outras areas, alem de instituicoes 
governamentais e nao-governamentais. (2001) 

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'VEP.SICADE ITHERAl 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outra reivindicacao do Movimento Negro e a inclusao da historia da Africa, 

sabemos de todas as civi l izacoes da Europa, suas guerras, sua formagao enquanto 

cont inente lat ino-americano. Nossa ignorancia acerca dos nossos vizinhos e 

enorme. Constantemente negamos a nossa identidade lat ino-americana, mas 

quando lemos um pouco da historia, percebemos como elas se entrecruzam, como 

sao semelhantes, quanto a historia do cont inente afr icano, poucos sabem sobre o 

que la aconteceu e m qualquer per iodo da historia mundial . Desde 1978, que o 

Movimento Negro vem insistindo com o Ministerio da Educacao que "Historia da 

Africa" e "Cultura Afro-Brasi leira" se tornem obrigatorios dos currfculos escolares. 

Como a sociedade brasileira e formada por diversas etnias, a plural idade cultural e 

um tema especia lmente importante. O desaf io e respeitar os diferentes grupos e 

culturas que compoem o mosaico etico brasileira, incent ivando o convivio dos 

diversos grupos e fazer dessa caracterist ica um fator de enr iquecimento cultural. 
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CAPiTULO II 

NINGUEM NASCE RACISTA! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Brasil tern uma div ida muito grande para com os afros-descendentes, desde a 

or igem da nossa historia, que intensif icou o trafico de afr icanos, especi f icamente 

para o Nordeste, onde f loresceu o cult ivo de cana-de-acucar, e muito f izeram para 

que os "Coroneis" permanecessem mais poderosos. Esta conf iguracao continua 

presente na formacao do povo brasileiro, em especial , o est igma do preconceito 

l igado a mao-de-obra escrava, nao se resolveu com a abol icao, onde foram 

abandonados a sua propria sorte, ja que, a lei previa nenhum tipo de assistencia ou 

reparacao, e cont inuam a existir pessoas de pele negra como ocupando postos de 

trabalhos sem remuneracao digna. Deste modo, 

NSo ha como negar que o preconceito e a discriminacao constituem um 
problema que afeta em maior grau a crianca negra, visto que ela sofre, 
direta e cotidianamente, maus tratos, agressoes e injusticas, que afetam a 
sua infancia e comprometem todo o seu desenvolvimento. (Cavalleiro, 
pag. 98). 

Segundo Cavalleiro (2003), a negacao que a crianca negra recebe dos mais 

var iados meios, tais como: e m uma sala de aula, o professor olha com expressao 

de descaso para uma cr ianca negra. Outro caso comum, quando os pais das 

cr iancas brancas nao admi tem que seu fi lho (a) br inque nas comemoracoes 

escolares com criancas de pele escura. Part indo da l inguagem nao verbal como 

tambem as acoes de injuria uti l izada e m todo seu processo de vida, marca 

profundamente o seu ego, deixando a margem do fracasso, da submissao e do 
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medo de enfrentar o branco, tornando-se excluida da sociedade, e tudo isso reflete, 

muitas vezes quanto a sua or igem. 

A principio, os grupos homogeneos como a famil ia, produzem uma capsula 

protetora que faz o sujeito se sentir menos agredida, mas, ao entrar e m contato com 

a outra real idade que nao e a mesma, passara a gerar violentas atr ibuicoes dadas a 

sua diferenca de cor. Desse modo, o momenta e m que est igmatizados e "normais" 

se encont ram numa mesma si tuacao social e o instante no qual se evidenciam 

todas as desigualdades, causando desconforto para ambas as partes. Nesse 

encontro, o preconceito parece tomar uma proporcao ainda maior, e os 

est igmat izados sentem-se inseguros frente ao olhar do opressor, por nao saber que 

at i tude tomar diante de um desagravo. Seria como s e fossem cruamente invadidos 

por aval iacoes estereot ipadas que reduzem a sua identidade ao seu "defeito". 

De modo geral, observamos que as populacoes negras foram consideradas no 

imaginario social como inferiores, sem cultura, seres primitivos, onde seus 

costumes e crencas desacredi tados e considerados i legit imos ao olhar do branco. 

Essa condicao foi consol idada como natural idade social dos grupos subordinados. 

O preconceito afeta nao apenas o dest ino externo das v i t imas, mas a sua propria 

consciencia, j a que, o sujeito passa a se ve refletido na imagem preconceituosa 

apresentada. Muitas negros sao induzidos a acreditar que sua condicao inferior e 

decorrente de suas caracterist icas pessoais, deixando de perceber os fatores 

externos, isto e, assumem a discr iminacao exercida pelo grupo dominante. Neste 

• w + ? m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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momento, surge a idealizacao do negro, construindo-se a seguinte associagao: "o 

que e branco e bonito e certo, o que e negro e feio e errado". 

Devido a esse processo de al ienagao de sua ident idade individual e coletiva, ha um 

distanciamento, por parte dos negros, das matr izes culturais afr icanas, chegando 

eles, e m alguns momentos, a tratar com menos valor seus atributos negros, 

podendo, inclusive, nao quest ionar os estereotipos e si tuacoes preconceituosas, 

com medo de nao ser aceitos pelo seu grupo social , preferindo permanecer 

submisso ao branco. A o incorporar esse discurso ou omit ir-se frente a ele, o sujeito 

negro da inicio ao processo de auto-exclusao. Neste momento, o preconceito 

cumpre o seu papel , mobi l izando nas v i t imas sent imento de f racasso e impotencia, 

impedindo-as de desenvolver autoconf ianca e auto-est ima. 

Essas manifestacoes de desigualdades de poderes e direitos nao possuem uma 

or igem natural, como foi pensado anter iormente, mas partiu de uma construcao 

social sem base objetiva decorrente de representagoes ideologicas que eng lobam 

crencas e valores de um grupo dominante que busca manter a ordem social ou 

ideal do athos branco. Seu objetivo e sustentar as relacoes assimetr icas e 

monopol izar as ideias e agoes de um determinado grupo, mantendo-o preso pelo 

dominado grupo, fa lseando a real idade, ocul tando contradigoes reais, construindo 

no piano imaginario um discurso aparentemente coerente e a favor da unidade 

social . Parece haver interesse na t ransmissao de uma ideologia inferiorizadora, que 

objetiva dominar, dividir, eliminar, desculturalizar, embranquecer, perpetuando mitos 

e estereot ipos negativos referentes a populagao negra. (Espi , 2006). 
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A consequencia desses atos discriminatorios e a fragil izagao e a negacao da 

identidade coletiva, na qual estao contidos toda uma historicidade e valores 

culturais. Essa apropriacao do discurso social e possivel , pois a estrutura subjet iva-

ident idade e relacional, formada a partir da relagao progressiva e dialetica entre "eu" 

e os "outros".O referencial externo passa a ser condicao fundamental para a 

elaboracao da imagem individual. A nossa ident idade responde ao discurso alheio. 

O entendimento que tern consigo estar d i retamente l igado a compreensao do outro, 

a lgo que esta fora, mas, ao mesmo tempo, fornece condicoes para que o sujeito 

exista. ( Idem: 2006). 

Neste sent ido, a construcao da identidade, ass im como na sua manutengao, se 

constituira dentro do processo social, quando o olhar do outro podera ou nao 

proporcionar o reconhecimento ou sent imento de pertenca ao grupo social. 

Os negros se veem descartados dos principals centros de decisao polit ica e 

economica, sofrendo desvantagens no processo competi t ivo e e m sua mobi l izacao 

social e individual. Isso significa "simbol icamente" um corte de poder e uma 

exclusao social , levando a al ienagao e a depreciagao da identidade pessoal e 

etnica. 

Essas elaboragoes preconceituosas parecem estar a servigo de um grupo 

dominante que objetiva manter sob coergao grupos considerados subordinados. A 

sua forma de consol idagao e constante atual izagao ocorre nos espagos micro-

sociais, representados pelas diversas instituigoes, como escola, famil ia, igreja, 

meios de comunicagao. A sua forma de manifestagao, e m geral , e feita de modo 
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suti l , com toda a legit imacao social no que se refere aos metodos e a garantia da 

sua consequencia eficacia. (Benjamin, 2003) 

Em todos os grupos humanos, e possivel observar a uti l izacao dos meios 

pedagogicos como forma de t ransmissao do saber, por meios dos quais os sujeitos 

compart i lham conhecimentos, s imbolos e valores. Em sociedades "modernas", 

cr iou-se uma sistematizacao desse saber, nas quais mediante modelos formais e 

central izados as informacoes sao transmit idas. Acredi ta-se que essa seria a forma 

viavel de adquirir polidez e desenvolver um conhecimento mais especial izado. 

( Idem: 2003) 

Mas ate que ponto a escola estaria correspondendo a essa demanda? Que t ipo de 

cidadao estaria sendo construido nesse espaco? Os professores estao preparados 

para lidar com as di ferencas? 

Part icularmente, ten ho tentado superar o est igma que trago desde minha infancia, 

e m que presenciava e ouvia as barbaridades acerca do preconceito, do racismo: na 

famil ia, na escola, na comunidade, e ainda hoje m e surpreendo, quando presencio 

cenas de desagravo a um negro e m a lgum lugar na rua, ou mesmo um pedinte nas 

portas, alguns jovens negros sendo revistado pela policia, temo que sejam 

maltratados. No local de trabalho, isto e na Escola Normal na cidade de Sousa nao 

e diferente a disparidade que existe entre os nao considerados negros. Neste 

momento devemos buscar um olhar cri t ico e reflexivo sobre esta questao que tanto 

me inquieta. Um dos pontos que m e fez aceitar este desaf io foi trabalhar a questao 

do afro-descendente com os futuros educadores. 
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CAPfTULO HI 

A TEMATICA DO AFRO-DESCENDENTE 
NO COTIDIANO ESCOLAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sociedade brasileira caracter iza-se por uma plural idade etnica, sendo este 

produto de um processo historico que inserimos num mesmo cenario tres grupos 

distintos: Portugueses, indios e negros de or igem afr icana. Essa diversidade 

favoreceu o intercurso dessas culturas, levando a construcao de um pais 

inegavelmente miscigenado. 

Apesar deste intercurso cultural, esse contato desencadeou alguns desencontros. 

A s diferengas se acentuaram, levando a formacao de uma hierarquia de classes 

que deixava evidente a distancia e o prestigio social entre colonizadores. Os negros 

permaneceram e m situacao de desigualdade si tuando-se na marginal idade e 

exclusao social , sendo esta ult ima compreendida por uma relagao assimetr ica em 

dimensoes mult iplas - economicas, polit ica, cultural. Sem a assistencia devida dos 

orgaos responsaveis, deixando-os alheios ao exercicio da cidadania. 

O cotidiano do descendente negro coloca-o frente a vivencia de circunstancias 

como preconceito, descredito, evidenciando a sua dificil inclusao social. Sendo 

assim, buscamos por meio desse trabalho compreender como sao construidas as 

relagoes et icas raciais e m um espago da superestrutura social do pais, que e 

escola, ou seja, como a Instituigao que contribui para a formagao da ident idade do 

afro-descendente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O estudo da interface racismo e educagao oferecem uma possibi l idade de colocar 

num mesmo cenario a problemat izacao de duas temat icas de inquestionavel 

importancia. A o contemplarmos as ralagoes raciais dentro do espago escolar, 

quest ionamo-nos ate que ponto a instituigao esta sendo coerente com a sua funcao 

social quando se propoe a ser um espaco que preserva as diversidades culturais, 

responsaveis pela promogao e valorizagao dos direitos de cad a um. A escola e 

responsavel pelo processo de social izagao infantil no qual se estabelecem relacoes 

com criancas de diferentes nucleos famil iares. Esse contato diversif icado podera 

fazer da escola primeiro espago de vivencia das tensoes raciais. 

A relagao estabelecida entre criangas brancas e negras numa sala de aula pode 

acontecer de modo tenso, ou seja, segregando, excluindo, possibi l i tando que a 

crianga negra adote e m alguns momentos uma postura introvertida, por medo de 

ser rejeitada ou ridicularizada pelo seu social . O discurso do opressor pode ser 

incorporado por a lgumas criancas de modo macigo, passando entao a se 

reconhecer dentro dele: "feia, preta, fedorenta, cabelo duro", iniciando um processo 

de desvalor izagao de seus atr ibutos individuals, que interferem na construcao da 

sua identidade de cr ianca. 

O cot idiano escolar demonstrar a (re) apresentagao de imagens caricatas de 

cr iancas negras e m cartazes ou textos didatico, assim como os metodos e 

curr iculos apl icados, que parecem e m partes atender ao padrao dominante, ja que 

neles percebemos a falta de visibi l idade e reconhecimento dos conteudos que 

envolvem a questao negra. 



3 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essas mensagens ideologicas t omam uma dimensao mais agravante ao pensarmos 

e m quern sao os receptores. Sao criancas e m processo de desenvolv imento 

emocional , cognit ivo e social, que podem incorporar mais faci lmente as mensagens 

com conteudos discriminatorios que permeiam as relacoes sociais, aos quais 

passam a atender os interesses da ideologia dominante, que objetiva consol idar a 

suposta inferioridade de determinados grupos. Dessa forma, compreendemos que 

a escola tanto pode ser um espaco de d isseminacao quanto um meio eficaz de 

diminuicao do preconceito. Neste sentido, 

Se o pesquisador for em busca do manifesto da discriminacao racial, na 
escola, nao a encontrara sob a forma de hostilidade explicita as criancas 
negras, tampouco sob a forma de repressao, mas la estara enquanto 
"saber", enquanto discurso.( Goncalves, 1987). 

Convivemos com uma forma de racismo muito particular, o racismo a brasileira. Um 

racismo que convive com a mistura de etnias e que muitas vezes e confundido com 

as categorias preconceito e discr iminacao. Que se baseia na cultura, na cor da pele 

e nega a alteridade. Que ao longo do seculo passado f icou camuf lado pela ideia da 

democracia racial: da convivencia pacif ica entre todas as pessoas, independente da 

cor da pele, no Pais das oportunidades para todas e todos, bastando esforco e 

garra pessoal . ( Idem, 1987). 

Neste sentido, foi oportuno indagar: 

C o m o este problema brasileira aparece na instituigao escolar? Ou a escola se 

constitui ou um territorio livre do racismo? Consegue a educagao contemplar as 

ideias racistas que permeiam a sociedade? Como seria esta educagao? Quern faria 

parte desta educagao? Nao podemos esquecer que a instituigao escolar e 

composta por pessoas que possuem ideias e conceitos. Professoras e professores, 



funcionarias e funcionarios e equipe diretiva nao se despem dos seus concertos 

antes de entrar na instituigao escolar. E acreditar na existencia de uma pratica 

neutra e uma ingenuidade que persiste para muitas professoras e professores. 

Desta forma, 

(...) nessa concepcao, a Escola seria supra social, nao estando ligada a 
nenhuma classe social especifica e servindo a todas indistintamente, 
assim, o educador desenvolveria uma atividade ma read a pela 
neutralidade, nao estando a servico de nenhum grupo social, politico, 
partidario etc. (Cortella, 1998, p. 133). 

Para Freire seria impossivel a existencia de uma pratica pedagogica neutra, sem 

tomada de posigao, sem ruptura do sistema que so contr ibui para fomentar o 

preconceito racial, sem poder de decisao, 

N3o posso ser professor a favor de quern quer que seja e a favor de nao 
importa o que. Nao posso ser professor a favor simplesmente do Homem 
ou da Humanidade, frase de uma vaguidade demasiado contrastante com 
a concretude da pratica educativa. (Freire, 1996: p.115). 

O que se espera de uma educadora ou de um educador e que seja contrario a 

todas as formas da discr iminacao, esse e um saber necessario para a pratica 

educat iva,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Faz parte (...) do pensarcerto a rejeigao mais decidida a qualquer forma 

de discriminagao. A pratica preconceituosa de raga, de genera ofende a 

substantividade do ser Humano e nega radicalmente a democracia. ( idem, 1996, p. 

39) . 

Isto nos remete aos curr iculos escolares com o objetivo de analisar e reparar o 

descaso e m relagao ao i rmao negro, buscando destacar que nao e meramente uma 

l istagem de conteudos ou uma especif icacao e m documento que apresenta todos 

os objet ivos, discipl inas, conteudos e temas a serem tratados na escola. Um 
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curriculo resulta de escolhas que devem levar e m conta nao apenas "o que" deve 

ser ensinado a "como" deve ser ensinado, O que levou a opcao por estes e nao por 

outros conhecimentos? Quais sao os interesses que estao por tras dessas 

escolhas? Esses quest ionamentos podem ser o ponto de partido das reivindicacoes 

de mudancas curriculares feitas pelos movimentos sociais que tern por tematica as 

questoes etnicas-movimentos negros. Estes lutam ha varias decadas pela inclusao 

da temat ica no curr iculo escolar brasileira e o respeito pela diversidade cultural dos 

habitantes do pais. Que resultados surgem a partir destas reivindicacoes? O que diz 

os Parametros Curriculares Nacionais acerca das questoes etnicas? Onde se 

posic ionam dentro das teorias curriculares as reivindicacoes do movimento negro 

sobre as mudancas no curr iculo das escolas? 

A o analisar o curr iculo escolar, os livros didaticos e paradidat icos deparam com um 

curr iculo vol tado para uma concepcao de mundo "eurocentrico" desvinculado de 

nossa real idade, const i tuindo-se ass im, numa verdadeira camisa de forca para os 

afro-brasileiros. Devido a forma como esta estruturado este curr iculo, o a luno negro 

nao encontra na escola nenhum referencial de identidade, seu mundo de cultura 

nao e respeitado, nao e considerado. 

A outra sa ida, como e comumente propagado no meio popular, e "dancar conforme 

a musica", se render a cultura dominante, ao curr iculo eurocentr ico, incorporando 

seus e lementos e renegando tudo aquilo que faz parte da cultura dominada. 

Part indo do ensino da verdadeira historia do negro, bem como do estudo do 

cont inente afr icano e dos valores de seus povos, os quais f izeram parte da mistura 



que constitui o povo brasileira, e, de uma preocupacao com a evasao da populacao 

negra infantil, havera um respeito maior a crianca e ao jovem negro. 

A o analisar um livro didatico, se percebe que, 

todos as vezes que se coloca a questao da cultura negra na escola, 
acaba-se caindo no folclore, no candomble folclorizado, no negro 
dancando capoeira. Por outro lado, sabemos que apesar das barreiras que 
existem, a cultura negra e prevalente na sociedade brasileira. Entretanto, 
ha uma completa ignorancia da historia do negro africano e brasileira. 
Esse desconhecimento de nossa importancia polftica, economica e social 
e que faz com que um massacre da nossa identidade. (Silva, 1987, p.70) 

Diante de um curr iculo onde sao valor izados os conhecimentos do "outro", 

desvalor izados os conhecimentos e a cultura construida a partir dos seus 

antepassados e onde pouco se sabe da sua historia, o Movimento Negro denuncia 

a escola como um espaco de negagao da identidade afro brasileira. A crianca 

negra, por toda uma condicao imposta pelos pad roes europeus, possui baixa auto-

imagem, que podera ser no futuro um adulto com graves problemas pessoais. E 

necessario trabalhar para desenvolver sua auto-est ima para que se torne um adulto 

real izado. 

Desenvolvidos com base na reformulacao curricular na Espanha no inicio da 

decada de 90, os Parametros Curriculares Nacionais (PCN's) sao const i tuidos por 

Areas Tradicionais e por Temas Transversals que ter iam por objetivo a d iscussao 

das questoes sociais no curr iculo. 

Esses temas envolvem um aprender sobre a real idade, na real idade e da realidade, 

dest inando-se tambem a um intervir na real idade para transforma-la, t razendo para 
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a escola as discussoes sobre as desigualdades, os direitos humanos, os direitos e 

deveres sociais, os valores, a educagao moral , os compromissos et icos, a 

valorizagao da cidadania, a consciencia ambiental , etc. Enf im, esperamos que 

esses temas levem a escola a ter uma proposta mais humanista, menos tecnicista e 

arraigada no tradicional ismo conteudista, abr indo espaco para saberes extra-

escolares. Na verdade, os Temas Transversals prestam-se de modo muito especial 

para levar a pratica a concepcao de formacao integral da pessoa, pois transformar 

alunos e m cidadaos e realmente um desafio. 

Buscando uma breve descr icao do curr iculo que fala sobre Plural idade Cultural 

podemos afirmar que a mistura de culturas presentes no pais, conseqi iencias das 

constantes imigragoes, e considerado um exemplo a ser seguido por todos os 

Paises para superagoes de fronteiras e de construcao das relagoes de confianga na 

humanidade. 

A educagao pode cooperar para a modif icagao da atual situagao promovendo 

processos, conhecimentos e at iv idades anti-discriminatorios. A o longo da historia do 

Pais houve governos ditatorios que buscavam uma homogeneidade cultural a fim 

de se construir u m espir i to de Nagao. Para alcangar este objetivo a escola foi 

util izada como instrumento para assimilagao da populagao imigrada, di fusao do 

ideal de embranquecimento e democracia racial e homogeneizagao das culturas 

indigenas. 

Na escola sao encontradas: profundas praticas culturais e historicas que reiteram as 

exclusoes existentes no Pais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA teohas que deslocam a responsabilidade da nossa 
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escola para o aluno e curriculos e formagao de profissionais insuficiente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Brasil, 

Secretaria da Educacao Fundamental , 1997 a, p.33). 

A o realizar a leitura dos PCN, especi f icamente a tematica, Plural ismo Cultural nota 

que por ser um documento oficial existe um reforco do mito da democracia racial. 

Em muitos momentos se faz mencao ao mito, mas nao o conceitua e nas 

entrel inhas do discurso o encontramos ao enfatizar que todos sao iguais perante a 

lei nacional. 

Infel izmente ensinar este concerto as cr iancas e os futuros profissionais da 

educacao nao sao garantia na si tuacao e m que se encontra o Pais onde a 

desgent i f icacao (Freire, 2000) estao presentes. 

A concepcao de uma igualdade puramente formal , ou seja, com base apenas na Lei 

esta sendo quest ionada, pois contribui para aumentar as desigualdades. Neste 

contexto, nao podemos deixar de destacar as acoes e pol i t icas afirmativas, que vem 

sendo adotadas desde o Programa Nacional de Direitos Humanos de 1995. No 

ordenamento jur idico brasileira, como exemplo de modal idade de acao afirmativa, 

podemos citar as Leis n°s 100 / 95 e 9.504 / 97 , que estabeleceram cotas min imas 

de candidatas mulheres para as eleicoes. Outro exemplo esta no art. 37, V I I , da 

Const i tuicao Federal, e nas Leis n°s 7. 835 / 89 e 8. 112 / 90, que regulamentaram o 

disposit ivo consti tucional referido, no qual ha reservas de vagas e m concurso 

publ ico para os portadores de deficiencia f isica. Cabe destacar, como mais uma 

forma de Acao afirmativa, o que contem a Lei n° 10.173 / 0 1 , na qual se deu 
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prioridade de tramitagao aos procedimentos judiciais onde f igure como parte, 

pessoas com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos. 

Na area da educacao, temos a oportunidade para o debate sobre as acoes 

afirmativas, hoje na ordem do dia, sobretudo na forma de polit icas de acoes, 

introduzidas e m algumas instituicoes de ensino superior e orgaos pi ibl icos. 

Osci lacoes e aparentes contradicoes nas respostas ao tema das cotas, e m parte ao 

saber da formulacao das perguntas, parecem justamente expressar a abul icao do 

processo de formacao de opiniao e m curso. 

No entanto, quando a pergunta se restringe a reserva de vagas nas universidades, 

e oferece outras alternativas, o apoio a cotas para estudantes or iundos das escolas 

publ icas, independentemente da cor ou raga, prevalece (59% a 14%) e m relagao a 

reserva de vagas para estudantes negros ( 2 2 % se opoem a qualquer t ipo de cotas) 

- com taxas prat icamente identicas e m todos os grupos raciais. Ainda que a 

alternativa escolhida pela maioria tambem seja focal (para estudante de famil ia com 

menor renda) e contemple ass im, de alguma forma, maior participagao de negros 

nas universidades, e algo diferente de houver cotas especi f icas para eles. 

Agao Afirmativa e o reconhecimento de que o principio da igualdade de todos 

perante a lei e insuficiente para garantir a plena cidadania. Neste sentido, Joaquim 

Barbosa Gomes nos da uma definigao de agao afirmativa: 

Um conjunto de politicas publicas e privadas de earater compulsorio, 
facultativo ou voluntario, cortcebidos com vista ao com bate a 
discriminacao racial, de genero e de origem nacional, bem como para 
corrigir os efeitos presentes da discriminacao praticada no passado, tendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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por objetivo a concretizagao do ideal de efetiva igualdade de acesso a 
bens fundamentals como a educacao e o emprego. (Gomes, 2001: p.40). 

A s primeiras experiencias de agoes afirmativas surgiram nos Estados Unidos, e m 

1963, edrtando-se a lei sobre igualdade de salario, e m 1964, referente a direitos 

civis, e a lei a respeito da igualdade de oportunidade no emprego, e m 1972. O 

termo, tambem, surgiu nos Estados Unidos, no pos-guerra, j a na decada de 1960, 

quando as sociedades ocidentais cobravam a presenga de criterios mais justo na 

reestruturacao dos Estados de Direito. 

No campo da educacao, os primeiras programas de acao afirmativa foram postos 

e m pratica no inicio dos anos 60, logo apos o Presidente Kennedy haver 

determinado, atraves de decreto executivo, que fossem tomadas medidas posit ivas 

no sent ido de promover a insercao dos negros no sistema educacional de 

igualdade, histor icamente reservado as pessoas de raga branca. 

No caso brasileira, a expressao "agao afirmativa" alcanca nao apenas os afro-

brasileiros, mas todos os segmentos sociais histor icamente discr iminados e 

atualmente excluidos, como ja v imos. Va le lembrar a inda, que as chamadas agoes 

e polit icas af irmativas sao consideradas discr iminacao posit iva, pela f inal idade de 

inclusao social dos segmentos histor icamente exclu idos. 

Enf im, a s intese divulgada pelo IBGE, e m 2003, conf irmava que a desigualdade e 

caracterist ica historica da sociedade brasileira, mas nos ult imos anos a violencia e a 

corrupgao, e m todos niveis, estao presentes no contexto das desigualdades sociais. 

Percebe-se, por um lado, que as agoes poli t icas af irmativas ou compensator ias, que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sejam de iniciativa institucional publica ou privada, pr incipalmente na educagao e no 

trabalho, podem contribuir para diminuir as desigualdades. Por outro lado, e 

fundamenta l a part ieipacao da sociedade, nao so reconhecendo a existencia das 

desigualdades sociais, mas, sobretudo exigindo medidas do poder publ ico no 

combate a corrupcao e a violencia. Essas mudancas de concepcoes ou de atitudes 

por parte da sociedade e do Estado, que tern a dignidade da pessoa humana como 

re ferenda, cer tamente vao contribuir para diminuir a discr iminacao e o preconceito 

na sociedade brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO IV 

AFRO-DESCENDENCIA NA PERSPECTIVA DOS ALUNOS 

Se a real idade e dinamiea e contraditoria, a anal ise de dados de uma pesquisa, ou 

seja, a producao de novos conhecimentos nao pode ser neutra. Ass im, um trabalho 

academico exige um estudo sistematico, nos conceitos e nos metodos baseados 

numa determinada perspectiva. 

Considerando essas exigencias teoricas e crit icas, os dados desta pesquisa foram 

interpretados conforme a otica que mais nos identi f icamos. Desse modo, pela 

semelhanga do t ipo de pesquisa, escolhemos para fazer a anal ise da producao de 

textos sobre o afro-descendente, racismo, preconceito na concepcao das alunas do 

curso normal com a necessidade de difundir esta questao, deste modo 

apresentamos parte dos registros que se segue. 

Na concepcao da aluna "A" diz o seguinte: 

Na Africa morreram, no passado, cerca de meio milh§o de pessoas por 
doencas puimonares, alem das mortes provocadas pela fome, guerra e 
epidemias. No Brasil, e a parcela negra da populacao a mais duramente 
atingida pelo desmonte das politicas sociais e de saude, pelo sistema de 
controle populacional, pelo desemprego cronico, pela fome e a viol§ncia do 
latifundio, do aparato policial e dos grupos de exterminio. E negra a maioria 
de criangas que vivem nas ruas e de jovens assassinados nos centros 
urbanos. 

A referida aluna, quando situa o negro na Afr ica com toda esta problematica no 

passado, percebe que na atual idade nao tern mudado muito e nossos irmaos 

U N ' V E A S I C A D EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 
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cont inuam a margem do descaso e m seu proprio bergo, com semelhanga descaso 

no Brasil, a populacao negra e a mais atingida na questao que envolve saude, 

desemprego, fome, violencia, educagao especi f icamente para aqueles que nao tern 

ou nao teve a oportunidade de ascender na vida pelo s imples fato por pertencer a 

raga negra, que para a sociedade e considerada "animal sem direito a lgum", "sem 

alma". 

De acordo com Espi (2006), a populagao da Africa negra apresenta os piores 

indicadores socio-economicos do mundo. Enquanto nos paises desenvolv idos a 

populagao morre, e m media, com idade superior a 70 anos, nessa parte do mundo 

raramente a media de vida ul trapassa os 45 anos. Essa expectat iva media de vida 

tao baixa e expl icada por inumeros fatores, tais como a manutengao, falta de 

assistencia medica e ausencia de saneamento basico. 

A aluna "B" 

As mulheres negras continuaram fazendo trabalhos servicais, como 
lavadeiras, copeiras, empregadas, que na epoca nunca faltou. Mas foi este 
trabalho que permitiu a mulher negra a manter sua contribuicio e n§o 
houvesse absoluta desintegracao das familias. 

A aluna ressalta a forca da mulher negra na formagao familiar, que e a base para a 

formacao humana contr ibuindo para seguir e m frente produzindo uma nova historia, 

t i rando do sofr imento forga para continuar lutando por uma vida digna. 

A lguns fatores tornam sujeitos de direitos di ferenciados, ou de nao-direitos, coisas 

de um passado muito proximo, e pelas raizes numa historia e numa cultura que nao 

sao as mesmas das mulheres brancas, que as mulheres negras nao se identifica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tanto com os estereot ipos de fragi l idade, submissao e de pendencia associados a 

f igura feminina. 

Tempo passado, tempo presente, sempre teve que seguir, t rabalhando ainda cr ianca 

na luta ardua pela sobrevivencia, tornando-as fortes, aprendendo a decidir sozinha e 

ocupar novos espagos. 

Como Ferreira nos fala, 

(...) por mais dificil que fosse a reconstrucao de nossas vidas... em busca 
da luz, da consciencia, das coisas e de nossa familia, estavamos todos 
vivos e prontos para produzir uma nova histdria de vida onde aprendemos 
a ver, "com esforco", a realidade presente. 
Para nossa famflia foi uma epoca marcada por grandes sofrimentos, mas 
seguimos em frente. (In Vasconcelos 2003, p. 50) 

No tocante a questao educacional , a aluna "C" acrescenta: 

Na area educacional, segundo dados do IBGE, revelam que entre os 
brasileiros que contavam com carteira assinada mais ou menos 58% eram 
brancos e talvez 41% negro. Apesar de o Brasil tern 65 milhoes de negros 
ou mais, ha muitas injusticas contra eles. A maioria dos analfabetos s io 
negros, dos menores sal&rios, nas prisoes, nas favelas e nos sub 
empregos e sao minoria nas faculdades. 

A partir do depoimento ac ima esta aluna fala dos indices educacionais no Brasil, 

onde os dados nos most ram que independentemente da escolar idade, as taxas de 

desemprego nas metropoles sao sempre maiores entre os negros do que entre os 

nao-negros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alem disso, estudo do Departamento Intersindical de Estatist ica e Estudos Socio-

Economicos (Dieese) mostra que os negros tern salarios mais baixos, ocupando 

cargos mais vulneraveis e passam mais tempo procurando empregos. 

Segundo Bianchi, 

A disparidade de oportunidades entre trabalhadores qualificados e nao 
qualificados vem-se acentuando e o conceito de qualificacao e cada dia 
mais fugaz, (...). Para um pais como o Brasil, com um nivel educacional 
baixo, seja na universalizacao do acesso a educacao ou no que se refere a 
qualidade e atualidade do que e ensinado, passou a ser estrategico refletir 
sobre a atualizac§o da educagao nas condicoes criadas pela globalizacio. 
(2000, p. 34). 

Em relagao a influencia dos afros-descendentes a aluna "D" sugere: 

Os brasileiros precisam saber qual e a cara desse pais, segundo os dados 
do governo, e entender que existe uma outra cara construida no decorrer 
dos anos com a forca da capoeira, dos orixas, dos quilombos, com os 
ancestrais negros que inteligentemente quebraram os grilhoes da 
escravidao e seus descendentes que ainda hoje lutam por dignidade. 
Ninguem deu ao povo negro liberdade, e sim o negro conquistou atraves 
do proprio corpo negro, e deu a esta nagao a sua cor. 

A referida aluna alerta para a questao de nos brasileiros, o lharmos mais o negro 

como pessoa, na luta pela conquista de um novo espago, com suas contribuigoes 

culturais, que foram eles que t rouxeram consigo rituais de celebragao, valores, 

l inguagem, religioes, costumes, dangas, a historia e a memor ia de seu povo, por 

meio da tradigao oral, que foi e vem sendo transmit ida, retransmitida e 

ressegnif icada. 

Este exemplo de compromisso como bem Bianchi (2000), de modo distinto, mas, 

sempre de encontro com o "eu", para com o "outro" na busca da identidade, como 

tambem na cultura: 
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No Brasil, educadores como Anisio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, 
dentre outros, sao exemplos de compromisso com a incorporacao dos 
excluidos a sociedade maior, a partir da escola/educa?§o. Os tres, de 
modo diversos, reconheciam o saber popular, a cultura, como um 
patrimonio a ser respeitado, tanto pelo conhecimento em si, como pela 
afirmacSo da identidade, necessaria a valorizacio do educando para seu 
desempenho no aprendizado e na vida. Por outro lado, a cultura de origem 
funciona como um start para o acesso a cultura universal. (BIANCHI, p 55). 

No que diz respeito ao tema: Racismo, a aluna "E" nos diz: 

Infelizmente ainda existe o racismo no mundo em que vivemos, o racismo 
no Brasil e as vezes claramente demonstrada, outra disfarcada, vemos no 
cotidiano o racismo em forma de brincadeira inocente; por exemplo: nas 
creches do Brasil nao existem bonecas negras para as criancas brancas 
brincarem. 

Podemos verif icar na relato da aluna, quando enfatiza o racismo de forma expiicita 

ou nao, como nas at ividades das creches. Isto nos leva a reflexao sobre a dinamica 

das relacoes raciais v ivenciadas nesse espaco nao pode mais ser protelada, e m 

especial por todos (as) aqueles (as) que se consideram ou ocupam o posto de 

educador(a) , temos que atentar para a reproducao desses problemas no cotidiano 

escolar. 

C o m o af irma Espi , 

Os alunos nao-negros precisam desenvolver seu raciocfnio, descobrindo 
que ha, sim, igualmente entre ele e seu colega afro-descendente. Isto 
precisa ser trabalhado de forma consciente por parte de professores nas 
escolas e principalmente nas creches, porque e ambiente que se tern 
contato com outros, e que este outro nao seja considerado diferente, as 
brincadeiras nas creches com bonecos (as) negros (as) ajudam a 
desmistificar desde muito cedo o racismo das criancas. (2006). 

A aluna "F" fa la o seguinte 

Lembramo-nos sempre da origem africana dos escravos. Poucas vezes, 
contudo, perguntamo-nos sobre sua forma de existencia na Africa. Na 
verdade, acabamos sendo devorados pela ideologia escravista que trata do 
negro como sendo "naturalmente" escravo ao contrario do indio. Ora, isso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ocorre porque o indie- era visto em estado de liberdade, enquanto o negro, 
ao chegar aqui, ja tinha passado pela experiencia da captura, 
escravizacao, transporte atraves do mar e o consequente desenraizacao 
social, 

Percebemos que a aluna ac ima relata o descaso que se tern sobre a questao da 

or igem afr icana e isto se deve ao que e repassado nos curr iculos, que traz uma 

ideologia fabr icada pelo interesse dos dominantes, d if ere a i a condicao do indio. Os 

europeus quando aqui chegaram consideraram os indios inferiores querendo torna-

los escravos, eles fug iam para o interior. 

Como Teixeira nos afirma que, 

A tematizacao sobre a Africa sempre foi sonegada ao campo do ensino das 
escolas brasileiras, devido a uma visio racista. A difusao de concepcoes 
de que a Africa nao tinha passado, por uma historiografia de cunho 
positivista, foi responsavel por ideias que foram hegemdnicas durante anos 
e que contribuiram para sedimentar pensamento etnocentricos e racistas 
que classificavam o africano, com excecao daquele do norte da Africa, 
como "selvagem" e incapaz de produzir Hist6ria. (Texeira, 2003). 

Neste sentido, entendemos que a educacao de um pais nao se consol ida atraves de 

decisoes poli t icas, dif icultando seu verdadeira sent ido pedagogico. Porem, ha 

questoes relevantes quanto a discussao sobre o ensino da cultura afr icana e afro-

descendente que vao de encontro as condigoes de vida e sobrevivencia do povo de 

u m pais considerados a segunda nacao com maioria da populacao negra do mundo. 

E isso acaba por implicar t ambem decisoes poli t icas que viabi l izem a transformacao 

de muitos paradigmas da nossa sociedade. 

No que tange a populagao negra brasileira, a aluna "G" af i rma que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no Brasil, a 

maioria da populagao e negra, e a grande parte dela vive ainda nas periferias de 

todo o pais, convivendo com a desigualdade social, o preconceito e a falta de 

trabalho, de oportunidade e muito grande. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Conforme ci tacao acima a aluna refere-se a uma real idade brasileira, onde a maior 

parte dos negros habita nas favelas sem muitas opcoes de vida, onde convive com 

total desigualdade social, a reproducao dessa si tuacao impede as mobi l idades 

sociais do negro, recebendo estes, rendimentos de trabalho inferiores pelo branco e 

sendo associadas a trabalhos menos quali f icados, ocupando, pr incipalmente, 

posicoes menores, e m setores de menor status social . At raves do preconceito, a 

mao-de-obra negra e direcionada para trabalhos domest icos e pesados. A sua cor 

de pele na maioria das vezes,e fator d e t e r m i n a t e , sobrepondo-se a sua 

competencia ou formacao. 

Paulo Freire, e m sua obra Pedagogia da Autonomia escreve: 

Recentemertte, ouvi um jovem operario num debate sobre a vida na favela, 
ja que se fora o tempo em que ele tinha vergonha de ser favelado. 'Agora', 
dizia 'me orgulho de nos todos, companheiros e companheiras, do que 
temos feito atraves de nossa luta, de nossa organ izacao. Nao e o favelado 
que deve ter vergonha da condicao de ser favelado mas quern, vivendo 
bem e facil, nada faz para mudar a realidade que causa a favela. Aprendi 
isso com a luta'. No fundo, o discurso do jovem operario era a leitura nova 
que fazia de sua experiencia social de favelado. Se ontem se culpava, 
agora se torna capaz de perceber que nao era apenas responsabilidade 
sua se achar naquela condicao. Mas, sobretudo se tornava capaz de 
perceber que a situacao de favelado n§o e irrevogavel. Sua luta foi mais 
importante na constituicao de seu novo saber do que o discurso sectario do 
militante mecanicamente autoritario...faz parte do poder ideoldgico 
dominante a inculcacao nos dominados da responsabilidade por sua 
situacio. (FREIRE: 2001, p 29) 

Sobre a tomada de consciencia aluna "H" diz o seguinte: 

O brasileira desperta para uma consciencia individual e grupal, 
possibilitando relacoes mais harmoniosas, respeitosas, independentemente 
de sua crenga, de sua cor, nao ao contrario, reconhecendo suas 
singularidades, se enriquece o "eu" do individuo e da sociedade brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A referida aluna indica novos caminhos para uma sociedade mais justa, esta relacao 

so acontecera se todos est iverem consciencia de seu "eu", de suas crencas, de sua 

cor, para que possam atingir o pleno envolv imento com o mundo la fora, com a 

sociedade da qual faz parte. 

Jamais coexist iram tantos instrumentos de defasa dos direitos individuals e coletivos, 

seja no piano nacional, seja no piano internacional. Nunca foi tao presente e 

consistente a consciencia universal da importancia dos direitos humanos. 

Nao ha Estado que deixe de proclamar e m sua Consti tuicao o objetivo de promover 

o bem de todos, sem preconceito de or igem, raga, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discr iminacao. Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer 

natureza. 

Esta proclamacao convive e m alto e bom som com a pratica diaria de condutas 

discriminatorias individuals e coletivas, muitos se inserindo na raiz de polit icas 

publicas, ou consti tuindo de providencias legais e administrat ivas.(SILVA,1998). 

Em relacao a insercao da cultura do afro-descendente no curr iculo escolar a aluna 

" I " diz que: 

A cultura do afro-descendente, perpassa de gerae§o a geracao por um 
anonimato nos curriculos escolares, observando-se apenas, alguns 
enfoques comemorativos, em vez de questionar, como e o caso da 
abolicao da escravatura e raramente o dia da consciencia negra, alem 
disso, as disciplinas tendem a transmitir a eontribuicao tradicional do povo 
africano, como o candomble, o ritmo, etc. 

A aluna percebe que a cultura negra so e tratada ou vista nas comemoracoes 

escolares, nao e um trabalho construido com um intuito de desenvolver um carater 
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critico dos alunos nas questdes da cultura que recebemos, e que mui to nao a 

conhece, porque nas escolas tratam periodicamente. 

Em razao disto, o curr iculo deve ser t rabalhado com o cuidado para que se de um 

sentido construt ivo a part icipacao dos diferentes grupos sociais e etnico-raciais na 

construcao da nacao brasileira, aos elos culturais e historicos. 

Ass im como, 

Tais questoes se cortsolidam ainda mais, em detrimento da ausencia de 
um posicionamento critico do professor frente a essa problematica, isto 
porque, os mesmos em sua formagao, nao recebem qualquer que seja, 
uma orientacao nesse sentido. Desta forma, o docente assume a 
responsabilidade de uma sala de aula sem nocoes dos possfveis 
problemas a serem enfrentados, seja por meio de brincadeiras ou apelidos, 
seja pelo olhar ou pelos gestos, e ate mesmo pela expectativa de 
rendimento do professor em relacao ao aluno. A sotugao encontrada pelos 
mesmos para esses problemas emergentes parte, muitas vezes, do bom 
senso, na pratica diaria, independentemente da qualquer base pedagogica, 
ou quando nao, a tendencia e se ignorar o assunto. (SAVIANI, Demerval. 
1996). 

A inda sobre a insercao da cultura do afro-descendencia no espaco escolar, a aluna 

" J " ressalta: OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espago escolar em consonancia com as praticas pedagdgicas, tern 

sustentado a discriminagao racial atraves de suas omissoes, ou simplesmente pelo 

ato de ignorar o problema. 

A a luna entende o ambiente escolar como um espago de total ignorancia ao 

descendente negro, cul tuando mais e mais com descaso, a omissao do corpo 

docente ( formadores de opiniao) para a formacao do c idadao crit ico. E necessario 

ressaltar que os docentes aparecem como f iguras principals no trato dessas 

questoes, pois eles sao produtores culturais envolvidos e m operacoes de poder. 

Muito se discute, se escreve e se fala, mas nao se tomam atitudes concretas. 
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Diante disso, torna-se necessario indagar ate que ponto a escola, enquanto 

formadora de opiniao, pode vir a contribuir para a democrat izacao do plural ismo 

cultural, por meio de sua praxis educat iva excludente, que vai de encontro com todo 

discurso da atual LDB (9394/96). (SAVIANI, Demerval . 1996). 

A escola como ponto de part ida para a democrat izacao, e precisa avancar para um 

patamar mais abrangente, como a busca de u m conviv io baseado na alteridade e na 

aceitacao do outro, com todas as suas diferencas. 

Na aula inaugural do Projeto Escola Plural no dia 26 de ju lho de 2006, o professor 

Paulo Pereira membro e fundador do Movimento Negro do Municipio se Sousa, na 

sua fala, quando aborda a questao da identidade: 

(...) e importante criarmos a compreensao para se viver a identidade, 
quando falamos em identidade, quando falamos de diferenca, falamos em 
etnia, quando falamos em etnia, falamos em povo diferenciado pelo de 
estereotipo. 

O Professor Paulo ressalta a questao da identidade, porque se faz necessario o 

professor ter esta compreensao, para poder entender d e fato, o porque da 

ident idade no nosso pais e um problema serio, o que se passa na cabega da 

crianca, quando ve expressoes de descaso por causa da cor, quando escuta 

palavras que exclui sua part icipagao e m eventos, ou ate mesmo el iminagao nas 

escolhas de pessoas "de boa aparencia" para trabalhar, subtende que, precisa ser 

branco para ter mais oportunidade, e a i como fica o negro no Brasil? O negro que 

mora na periferia? E o negro que e intelectual? Nos temos uma dif iculdade mui to 

grande que e um vicio proprio do mundo ocidental cristao, ou seja, tentar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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homogeneizar tudo, tentar estabelecer identidade como uma coisa unica para todo 

mundo. 

Como nos fala Lopes: 

Falar de identidade e falar sobre cada um de n6s. Numa sociedade 
absolutamente contradttoria como a nossa, que nega a existencia do negro 
e que diz que para o negro existir tern de ser branco, ja que negro, no 
Brasil, e educado para entender, muito cedo, que, para ser homem, ele 
deve ser branco, a identidade passa a ser um problema... E impossivel se 
pensar a identidade do negro no Brasil como uma coisa unica, uma. N6s 
temos de pensar em pluralidade, temos de pensar numa visao de 
identidade que se constrdi numa sociedade absolutamente contraditoria e 
sem identidade definida. Isto significa que, quando trabalhamos na 
construcio de uma personalidade que nos define como pessoas, que digo 
onde e que eu estou, o que e que eu estou fazendo aqui, n6s estamos 
construindo uma identidade para um pais que tambem nao tern cara, um 
pais que tambem nao tern personalidade propria. (LOPES. 1988) 

Em outro momento Paulo Pereira (2006) diz o seguinte: 

Quando nos morenos, chocolate, marram bombom, mulato, dancamos, por 
que tudo isso e negro, nao vamos nos enganar e achar que s6 e negro se 
for de labios virado, de nariz achatado, bem, e isso que a gente ouve todos 
os dias, Eu sou negro, minha identidade e negra, mas para isso eu tive que 
buscar compreender a razao existencial do afro-descendente do meu pais, 
foi preciso entender que, quando o crloulo danca, e quando nao temos 
acesso a uma Universidade, quando ainda moramos nas senzalas 
chamadas favelas, quando nos vamos para o axe da Bahia, no samba do 
Rio de Janeiro, no maracatu do Recife, quando somos folcloristas, quando 
somos representados no bairro, so somos negros na hora do samba e nao 
e verdade. 

Pereira (2006) reforca para procurarmos nos identificar e buscarmos quebrar esses 

paradigmas que nos distancia da nossa real idade e m relacao ao negro, construindo 

uma nova consciencia, reeducando o olhar para ver a lem dos preconceitos e da 

ignorancia. 

Quando o professor fala da questao do biotipo, PAIXAO (2006), diz o seguinte, 
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No Brasil vigora uma modalidade de preconceito entendido como de 
marca, em que a questao da origem racial de um individuo seria pouco 
relevante. Nesse caso, o preconceito e as formas correlatas de 
discriminacao se reportaria a intensidade dos fendtipos de cada pessoa. 
Entre esses fen6tipos, incluem-se: a tonalidade da pele, o tipo de cabelo e 
o formato de partes da fase-nariz, boca etc. Destarte, considerando-se a 
inexistencia de uma linha rigida de cor no Brasil, quanto mais proximas 
forem as caracteristicas pessoais de um individuo em relacao a um tipo 
negrdide, maior sera a probabilidade de que essa pessoa venha a ser 
discriminada ao longo de seu ciclo de vida. Assim, o modelo brasileiro de 
relacSes raciais afeta especialmente as probabilidades de mobilidade social 
ascendente dos individuos dos distintos grupos de raca / cor da populacao. 

Segundo Luz,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conhecer e saber, neste contexto, e experimental sentir, vivenciar. 

Nao ha separagao estanque entre vivido e concebido, saber e fazer e fazer e saber. 

(1995:574). 

Devemos aprender e reaprender no nosso cot idiano com o que nos marca como 

brasileiros; a nossa diversidade cultural e um desafio, sobretudo quando sabemos 

da imperiosa necessidade anti-racista de nao hierarquizarmos essa nossa 

plural idade etnica. 

Como af irma Siqueira (2004), 

A populacio de ascendencia africana no Brasil tern, portanto, suas formas 
de organizacSo cultural, e atraves delas mantem viva parte da tradicao 
trazida pelos africanos escravizados, desde os primeiras tempos do 
sistema colonial escravista, ocorrendo transformacoes na vida em 
sociedade. Essas formas de organizacao cultural no Brasil foram mantidas 
atraves de uma forte ligacao com as raizes ancestrais vindas da Africa, e 
se manifestam atraves de tracos da civilizacio africana aqui 
dinamicamente reelaborados, de uma cultura recriada a partir dessas 
bases da civilizacao originaria e expressas nas pr^ticas religiosas(...). 
(2004:68). 
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CAPITULO V 

DISCUTINDO A TEMATICA AFRO-DESCENDENTE 
NA ESCOLA NORMAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iniciando a temat ica Afro-descendente e Formagao Docente com a turma do 3° ano 

da Escola Normal Estadual "Jose de Paiva Gadelha" na c idade de Sousa, pudemos 

perceber a importancia da proposta de trabalhar com os futuros profissionais da 

educagao, um tema que aborda a questao do afro-descendente na escola, o resgate 

da raiz afr icana, a identidade negra, a igualdade de tratamento, a Lei 10369 na sala 

de aula, o trabalho t inha como proposta um conhecimento maior a cerca da 

temat ica, como lidar c o m a diversidade na sala de aula e reconhecer a importancia 

do tema na Formagao Docente. 

Ha muitos desaf ios a serem enfrentados quando se discutem relacoes raciais, mas a 

experiencia tern revelado que, de fato, esse tema e um potente mobil izador de forgas 

de emancipagao e libertagao. 

O trabalho tern incorporado leituras, pesquisas, exercic ios s imulados e discussoes 

que v isam explorar tambem o impacto subjet ivo do racismo, tanto sobre o opressor 

quanto sobre o oprimido. 

No primeiro momento com a turma, fa lamos da necessidade do estagio da 

Universidade e expomos toda a proposta e quais os objetivos que desejavamos 

desenvolver, comegamos da seguinte maneira: 
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A s alunas foram instigadas a desenhar ou escrever algo sobre a Afr ica, ao 

desenvolver esta at ividade uma aluna dizia que "o preconceito esta dentro de nos", 

"a imagem que e repassada sobre a Afr ica e de pura pobreza". 

No seu desenho esta bem claro o negro na roca, a mulher com lata d 'agua na 

cabeca, gravida e com fi lhos a tira colo, t rabalhando sempre na cozinha e morando 

e m casebres na periferia. 

O que a aluna disse e real no nosso dia-a-dia, quando af irma que o preconceito 

esta dentro do proprio ser, nao que nasca com este, mas e incutido e m nossas 

mentes, precisamos veneer este est igma para podermos trabalhar com mais 

seguranca, observar melhor o que e repassado sobre o cont inente afr icano, que e 

uma si tuacao inaceitavel, o desconhecimento total da contr ibuicao que herdamos, a 

escola tern um papel fundamental na formacao do cidadao, no que diz respeito a 

questao da luta pela sobrevivencia, que perpetua ate os dias atuais, di fundindo 

assim a contr ibuicao herdada por nos do povo afr icano, que tambem e nosso. 

Contudo, e com o proposito de enfrenta-las e aprendermos com quern nao quis mais 

constatar o sofr imento e se ergueu, e se ergue, "alem da dor", que precisamos 

transitar. Como diz Lima: 

(...) Saber o que esse povo fez e faz, como se superou, como afirma 
positivamente a vida, que sabedoria carrega, como se organizou para esta 
aqui, a despeito de todo um processo de "embranquecimertto" da 
populacao, que saberes construiu historicamente e como influenciou a 
humanidade.(Lima 2006) 

Outra aluna se expressava com desenho representando destruicao, poluicao na 

agriculture, a mesma fazia u m apelo para que os governantes invistam na educacao, 
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para que tenhamos um futuro promissor, com mais dignidade e respeito, para 

podermos olhar, sentir, perceber o quanto crescemos como pessoa e como 

educador. 

Cristovao Buarque (2007) e m uma entrevista para a revista Agi tacao fa lou, para que 

haja uma mudanca na educacao e necessario uma mobi l izacao que atinja os 

professores, os alunos, pais e sociedade para construir a Utopia possivel neste 

momento- a - garantia da mesma chance para todos. E fazer com que todas as 

escolas do Brasil tenham a mesma qual idade. A escola da favela, ou do campo, seja 

equivalente a do condomin io da cidade. Todos os professores bem remunerados, 

desde que dedicados, competentes e ensinando numa escola bonita e bem 

equipada, de onde os jovens sa iam do ensino medio preparados. Essa e a revolugao 

possivel . 

No momento seguinte, t rabalhamos o conteudo do f i lme:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Africa no curriculo escolar, 

apos a exibicao, onde abordava varias que abordava varias questoes, de como 

trabalhar com projetos nas escolas sobre os herois negros, desenvolver a auto-

est ima das cr iancas negras e que a escola seja um espaco onde possa quebrar este 

paradigma do preconceito racial, mudanca de concepcoes de novos valores, educar 

para a igualdade racial. 

Os comentar ios das alunas foram de que, e um trabalho dificil de desenvolver, nao 

que seja impossivel , mas para que isto aconteca requer uma mudanca e m toda 

estrutura curricular, professores envolvidos e sensibi l izados com a causa. 

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA , M» W FW P AOS 
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C o m o af irma Munanga (2006), 

Considero um desafio desenvolver, na escola, novos espagos pedagdgicos 
que propiciem a valorizacao das multiplas identidades que integrem a 
identidade do povo brasileira, por meio de um curriculo que leve o aluno a 
reconhecer suas origens e a reconhecer como brasileira. (p. 69). 

Em um segundo momento com a turma, ao entrar na sala, sent imos o entusiasmo, 

t rabalhamos uma at ividade e m que, entre 20 gravuras de pessoas diversas, ter iam 

que escolher cinco selecionadas para trabalhar e m uma empresa. O tema foi 

Igualdade de Tratamento e Oportunidade. 

Na medida que retirava uma gravura, dizia o porque da escolha. A primeira aluna 

escolheu uma gravura de um homem serio, gosta do trabalho, mas quando e 

humilhado, nao baixa a cabeca e faz gracinha para relevar o que d isseram com ele. 

Ve io a vez de um "carequinha", e responsavel, inteligente, pontual no servico e a 

maneira de vestir mostra que e um bom cidadao. A mulher escolhida e simpatica e 

sabe conversar sem magoar a lguem, e humilde. Veio uma jovem, pontual e atende 

bem. Uma senhora que mostra ser capaz nas atividades, mas aparencia com mais 

de 4 0 anos infel izmente no Brasil d iscr iminam por acreditar nao serem capazes de 

desenvolver bem uma tarefa. 

Segunda aluna escolheu quatro pessoas de pele branca e somente uma de pele 

negra, a mesma falou que e a real idade do pais, querem pessoas de "boa 

aparencia", mesmo que nao use estas palavras, mas pede foto, "sera que nao e uma 

maneira camuf lada da 'boa aparencia?" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN*VE?8!C*APC FCHERAL 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CEMTRO DE FORMACAO DE PROFESSORS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BIBLI07ECASET0RIAL 

CAMERAS - PARAJBA 



5 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A terceira aluna escolheu entre os cincos, uma era de pele negra e qualif icou que 

seria faxineira, por razao de responder exigencias do mercado. A seguinte era um 

travestir, que nao seria bem recomendado trabalhar neste setor, as demais eram 

bem consideradas "boas". 

A terceira aluna apontou um homem bem trajado de paleto que seria um 

empresar io. Tinha um jovem de musculos fortes que seria o seguranga do patrao. 

T inha uma gordinha "coitada", nao atende o "padrao de exigencia", danca na 

primeira el iminatoria. 

A quarta aluna suas fotos eram de pessoas negras por se identificar mais com 

pessoas de pele escura. 

A quinta aluna selecionou uma mistura de raga e povos. Um moreno por considerar 

estudioso. Um branco com aspecto de nadador. Um oriental por achar bonito a sua 

cultura, seu esti lo de vida. Uma mulher que seria capaz de ser uma empresar ia que 

nao ultrapassa o outro. Uma outra pessoa com seus quarenta e poucos anos, com 

aparencia de boa saude e que sao capazes de contribuir para a construgao de uma 

sociedade mais justa e humana. 

Nos comentar ios das alunas sobre as escolhas das fotos, se percebe que o 

preconceito esta dentro de nos de uma maneira intensa se faz necessario 

t ratamento com certa urgencia para que possamos mudar esse quadro, que 

distancia o ser humano da essen t ia da vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PAIXAO (2006) diz o seguinte, 

Nao haveria motivos para que esse padrao de discriminacao fosse 
considerado, em termos de jufzo de valor, melhor ou pior do que o 
praticado em outras plagas. Toda forma de preconceito e discriminacao 
racial, seja baseada nas origens, seja baseada na aparencia fisica das 
pessoas, constitui um ato hediondo por si mesmo, devendo ser 
incessantemente combatido. p.24. 

Ass im tambem fala Gomes (2006), 

No Brasil, (...), vemos que diversas opinides e posturas racistas tern como 
base a aparencia fisica para determina-las como 'bons' ou 'ruins', 
'competentes' ou 'incompetent.es', 'racistas' ou 'emotivos'. Isso de fato e 
lamentavel, mas infelizmente existe! Quern ja nao ouviu na sua experiencia 
fisica, ou seja, cor da pele, tipo de cabelo, tipo de corpo, a um lugar de 
identidade? Aprendemos tudo isso na sociedade: familia, escola, circulo de 
amizades, relacionamentos afetivos, trabalho, entre outros. A questao mais 
seria e (...) por que aprendemos a ver o outro, como inferior devido sua 
aparencia e/ou atributos fisicos? p. 92. 

No terceiro momento t rabalhamos a questao da Identidade, Historia e Patr imonio, 

depois foram repassadas questoes, e m que cada um responderia, as perguntas 

l igadas a dados pessoais, por exemplo: Quern e voce? Nome, f i l iacao, natural idade, 

data de nascimento, onde mora, a historia do nome, com os pais se conheceram, a 

historia do lugar onde nasceu, quando nasceu o que estava acontecendo no Brasil, 

sobre patr imonio cultural e historico. 

Cada uma respondeu de acordo com o seu tempo, seu modo de ver, de entender, 

deu para perceber que as respostas foram da seguinte maneira: 

Na epoca do nascimento, nao exist iam computadores, celulares, telefone era "moda 

antiga", l iquidificador, televisao, "eram pecas de rico", moravam e m ruas que 

cont inha muitas cr iancas, as brincadeiras eram melhores do que a de hoje, a c idade 

era menos violenta, os polit icos eram mais dedicados a coisa publ ica, a epoca do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nascimento, nao tern a menor ideia do que estava acontecendo, tambem nunca 

procurou saber, a historia dos nomes, aiguns porque a mae t inha devocao por 

santos, outros em homenagem a antigos parentes, aiguns, os padrinhos escolh iam, 

etc, a lgumas lembram que, quando criancas vis i tavam pracas, igrejas, as musicas 

tocavam melhor aos ouvidos. 

Hoje perceberam que deveria ter aproveitado mais as experiencias que t iveram com 

todo seu passado, mas que esta at iv idade fez rebuscar um pouco a historia de vida 

de cada uma, a identidade como patr imonio historico. 

C o m o diz Santos (2006): 

Mas nao ha motivo para desanimo. Facamos com Chico Rei e outros 
grandes mestres deste nosso mundo: tomemos as redeas de nosso 
destino; trabalhemos e esforcemos para conquistar as nossas liberdades; 
olhemos o nosso proximo com compaixao e, azeitados pelo amor e pelo 
perd§o, sejamos (cones ou operarios para a construcao de uma nova 
ordem mundial, empenhada em elevar a humanidade a condicao de uma 
grande familia, onde se divide o pao e a paz a cada dia. (p. 30) 

No quarto momento, assist imos a um v ideo que cont inha um debate sobre a Lei 

10.639 na sala de aula. 

A s alunas apos assist i rem, f icaram com semblante de preocupacao e disseram que 

as escolas nao cumprem a Lei, os professores nao estao preparados para 

desenvolver um trabalho deste na escola, se nao qual i f icarem, "como sera?" A lei, 

precisa ser executada, nao e o caso de dizer: "acho que nao sei trabalhar", nao 

papel de um so professor, os educadores precisam desenvolver trabalho de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pesquisa com eles e os alunos, e quanto ao salario? ter cuidado com os murais com 

negros, para nao vit ima-los, murais com todas as racas, nao precisa dia especial 

para negro, todos dias sao especiais, a Lei 10369 e uma luta de resistencia, porem 

agora implementar. 

Percebemos a preocupacao das alunas em tornar de fato a aplicagao da Lei por 

parte da escola, porque ja e de direito a implementacao desta, quanto a questao da 

preparacao do professor, com o curr iculo escolar, e para que acontega uma 

transformacao na educagao, exige envolv imento, respeito e sensibi l idade. Cabe a 

escola e todo corpo docente se prepararem para uma nova tarefa, que e estudar a 

historia da Africa e do afro-descendente. 

Ass im como diz Ribeiro (2005): 

O governo federal sancionou, em marco de 2003, a Lei n° 10.639/03-MEC, 
que altera a LDB (Lei Diretrizes e Bases) e estabelece as Diretrizes 
Curriculares para a implementacao da mesma. A 10.639 instituiu a 
obrigatoriedade do ensino da Historia da Africa e dos africanos no curriculo 
escolar do ensino fundamental e medio. Essa decisao resgata 
historicamente a contribuicao dos negros na construcao e formac5o da 
sociedade brasileira. Criou, em 21 de marco de 2003, a Seppir (Secretaria 
Estadual de Politicas de Promocao da Igualdade Racial) e instituiu a 
Polftica Nacional Promocao da Igualdade Racial. Desta forma, recolocou a 
questao racial na agenda nacional e a importancia de se adotarem politicas 
publicas afirmativas de forma democratica, descentralizadas e transversal. 
O principal objetivo desses atos e promover alteracao positiva na realidade 
vivenciada pela populacao negra e trilhar rumo a uma sociedade 
democratica, justa e igualitaria, revertendo os perversos efeitos de seculos 
de preconceito, discriminacao e racismo. (p. 8) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ALGUMAS CONSIDERAQOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma das fungoes da educacao e a formagao do c idadao crit ico para o exercicio da 

cidadania de forma consciente. 

Nessa perspectiva, ela acaba aglut inando os processos formativos, que ocorrem na 

sociedade e que se consol idado diante da interagao do discente com a fami l ia, a lem 

do mais, a educagao constitui-se um mecan ismo de interagao na real idade social , de 

forma a preparar o a luno para assumir sua obrigagao, e seus direitos sociais e 

polit icos, ass im como exercer sua l iberdade independente da cor. 

Reportando-nos ao espago escolar e, considerando a temat ica, observa-se que as 

praticas pedagogicas tern sustentado a discr iminacao racial atraves de suas 

omissoes, de sua manifestagao racista ou s implesmente pelo ato de ignorar o 

problema. 

Diante disso, torna-se necessario indagar ate que ponto a escola, enquanto 

formadora de opiniao, pode vir a contribuir para a democrat izagao do plural ismo 

cultural, por meio de sua praxe educat iva excludente, que vai de encontro com todo 

discurso da atual LDB (9. 394/96). 

Atentos a importancia do trabalho com a questao racial e com a responsabi l idade 

social da escola na demonstragao de estereot ipos raciais, a iguns estabelecimentos 

de ensino, sobretudo no setor publico, ja desenvolveram trabalhos e projetos 

vol tados para a valorizagao da cultura negra. A s escolas que percebem a 
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importancia de um trabalho coordenado com a comunidade, os movimentos sociais, 

abrem as suas portas para um trabalho em conjunto. E nesse momento que a 

artieulagao entre os espagos escolares pode acontecer. Certamente, este trabalho 

que tratou da formacao do profissional da educacao inf luenciaram posit ivamente a 

construcao da auto-est ima e da identidade negra, ao futuro educador. E o que nos 

conta. 

Pensamos que tais estudos poderao e deverao fazer parte dos processos de 

formacao. A sua incorporacao nos curriculos e nos processos pedagogicos de 

formacao docente faz parte de lutas e reivindicacoes historicas do movimento negro 

brasileira que ha anos demandado o ensino da historia da Africa e da cultura afro-

brasileira nos curr iculos escolares. 

Atualmente, essa demanda ja foi t ransformada e m lei, a Lei 10. 639, de 09 de marco 

de 2003, essa nova Lei inclui no curr iculo oficial dos estabelecimentos de ensino 

fundamental e medio, publicos e part iculares, a obrigatoriedade do ensino da 

"historia e cultura afro-brasileira". 

O primeiro paragrafo do artigo 26 da nova lei explicita que o conteudo programatico 

a ser desenvolvido pelas escolas no cumpr imento da mesma devera incluir o estudo 

da historia da Africa e dos afr icanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formacao nacional, economica e polit ica pert inentes a historia 

do Brasil. 

Off VE^8?f?ADczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f^bral 
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Esse e mais um desaf io proposto nao so para os professores, mas tambem, para os 

centros de formacao de professores. O que sabemos sobre historia e cultura afro-

brasileira? Como nao reproduzir leituras e discussoes estereot ipadas sobre o negro 

e sua cultura? Que termos deveremos privilegiar dentro do vasto campo de estudo 

sobre a cultura afro-brasileira? A partir desta pesquisa novos quest ionamentos 

surgirao. 

Entender a importancia da simbologia do corpo do negro, a manipulacao do cabelo e 

dos penteados usados pelos negros de hoje como formas d e recriacao e 

ressignif icacao cultural daquelas construidas pelos negros da diaspora podera ser 

um bom tema de estudo e debate dentro da discussao sobre historia e cultura afro-

brasileira. Mas, para isso, sera preciso que os educadores e conteudistas d ia loguem 

com outras areas, valor izem a producao cultural negra const i tuida e m outros 

espagos sociais e polit icos. Sera preciso tambem ouvir e aprender as estrategias, 

praticas e acumulos construidos pelo movimento negro. O campo de formacao de 

professores devera se abrir para dialogar com outros espagos e m que negros 

constroem suas identidades. Muitas vezes, serao espagos considerados pouco 

convencionais pelo campo da educagao. 

O atual contexto de implementagao da Lei 10.639 e um momento propicio para a 

introdugao no campo de formagao de professores, quer seja inicial ou e m servigo, de 

estudos e leituras sobre a relacao corpo, cultura identidade negra. O desafio esta 

colocado. Resta agora entendermos que mais do que um desafio, a discussao sobre 

raga negra e educacao, nos seus mult iplos desdobramentos, e um dever dos 
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educadores e educadoras e tambem daqueles responsaveis pela condicao dos 

processos de formagao docente. 

Nas estrategias de investigacao procuramos obter o envolv imento dos atores. Ass im, 

foi dada especial atencao a negociacao do processo de pesquisa, com a 

preocupacao de dar garant ias de que todos os principios eticos ser iam respeitados. 

Cabe a nos cultuar nossas di ferencas, troca-las com as outras que per tencem aos 

ditos "diferentes"; e nisso que consiste o verdadeiro trabalho com a diversidade 

cultural, e nao e m uma suposta convivencia democrat ica e tranquila entre os que 

transi tam pelo cotidiano escolar. 

A escola como um espago de construgao do saber, do conhecimento, da cultura, da 

ident idade e do sujeito pode tambem transformar e subverter a pratica que reproduz 

relagao desigual de genero. 

Nao podemos negar a contr ibuigao deste estagio e deste estudo para a formagao 

profissional, portanto, e necessar io que se ten ha um olhar vol tado para o trato 

rotineiro que nos estamos d ispensando nas situagoes discriminatorias e como estao 

interagindo com os diferentes grupos sociais que compoem a sala de aula. 

Nao como resultado f inal, mas como proposta da turma que desenvolvemos o 

estagio e que, precisamos aprofundar mais sobre a Lei, a quali f icagao do 

profissional, combater, divulgar a proposta e exigir que os demais professores 
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incluam no curr iculo a implementacao da Lei 10.639 para formacao do c idadao em 

defesa da raga e da vida. 
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