
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

MARIA J O S E DE SOUSA SILVA 

RELAQOES ETNICO-RACIAIS NO 5° ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I 



MARIA JOSE DE SOUSA SILVA 

RELAQOES ETNICO-RACIAIS NO 5° ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I 

Monografia apresentada a 

disciplina de Estagio 

Supervisionado em Docencia, 

como exigencia parcial para a 

conclusao do Curso de 

Pedagogia. 

Orientadora: Prof3. MS. Debia Suenia da Silva Sousa 

CAJAZEIRAS-PB 

DEZEMBRO-2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Deus, que me ajudou a chegar ate aqui e que me deu forcas 

ate hoje para continuar, mesmo em meio a tantos obstaculos. 

Aos meus pais, Romana e Jose Anizio que desde a minha 

infancia tern dado grande incentivo ao meu desenvolvimento 

intelectual e todo auxilio para a construcao do saber. 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agradego primeiramente ao meu Deus, de todo meu coracao, porque me deu 

coragem, saude e desejo de realizar os meus pianos. 

Agradego tambem aos meus irmaos Bruna e Josue, pelo apoio que me deram 

no decorrer desse curso. 

Agradeco aos meus pais, Romana e Jose Anizio por terem me instruido para 

vida, fazendo-me uma cidada de bem e persistente. 

Aos professores que me apoiaram e se dispuseram a me orientar em todo 

momento de duvidas. 

Agradego em especial, a professora Mestre Debia Suenia da Silva Sousa que 

me orientou especificamente na elaboragao desse trabalho, de forma que me ajudou 

na descoberta de novos conhecimentos ampliando a minha aprendizagem no mundo 

academico. 

Agradeco a disponibilidade dos professores, alunos e gestao escolar da 

Escola Ensino Fundamental Professor Newton Seixas, na qual realizei o estagio. 

Agradego a Abdoral pela revisao gramatical. 



"Ninguem educa ninguem, ninguem educa a si mesmo. os homens 

educam entre si, mediatizados pelo mundo". (PAULO FREIRE) 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho monografico apresenta uma breve pesquisa sobre as relacoes 

etnico-raciais no 5° ano do ensino fundamental, realizada na EMEF Professor 

Newton Seixas, localizada na cidade de Pombal. O objetivo foi analisar como as 

criancas se relacionam quando sao realizadas atividades coletivas, verificando 

assim a construcao de sua identidade e identificando como desenvolvem a sua 

aprendizagem em meio a diversidade e ainda examinar nos conteudos trabalhados 

em sala de aula se ha o combate a respeito de preconceitos, discr iminates, 

racismo e inclusao social. Assim, sera abordado assuntos que tratam sobre as 

Relacoes Etnico-Raciais e a lei 10.639/03, como tambem conhecimentos dos alunos 

do 5° ano do ensino fundamental I, em torno de alguns pontos principais como 

preconceito e discriminacao que estao em volta das relacoes etnico-raciais e ainda 

abordara as vivencias do estagio com percepcao nas relacoes etnico-raciais. A 

pesquisa classifica-se como estudo de caso, realizada com quatro alunos da turma, 

numa abordagem qualitativa seguida da analise de conteiido de Bardin. Utilizou 

como instrumentos de coleta de dados a observacao, entrevista, portfolio e diario de 

campo apoiando-se na perspectiva da Nova Historia Cultura. Este estudo revela que 

quando o assunto e referido a questoes etnico-raciais, este so e perceptivel no meio 

escolar quando se manifesta atitudes preconceituosas, praticas discriminatorias e 

racistas, com isso eles conseguem perceber as diferencas que cada um possui, e 

que pouco e discutido o assunto sobre relacoes etnico raciais sendo 

incompreensiveis para os alunos os grupos etnicos de acordo com o livro didatico. 

Em suma, torna-se fundamental adentrar com a pratica de ensino das relacoes 

etnico-raciais mediante as diversas culturas dos grupos etnico-raciais fazendo valer 

o que diz a lei 10.639/03 no ensino fundamental e desconstruir as praticas 

preconceituosas, discriminatorias e racistas no meio escolar a partir de 

conhecimentos etnicos raciais. 

Palavras chave: Escola. Etnia-Racial. Preconceito. Discriminacao. 



ABSTRACT 

This monograph presents a brief survey of the racial-ethnic relations in the 5th year 

of elementary school, held at Newton EMEF Professor Seixas, located in the town of 

Pombal. The objective was to examine how children relate when they involve group 

activities, thus confirming the construction of their identity and identifying how they 

develop their learning amid diversity and also examine the contents worked in the 

classroom if there is a fight about prejudice, discrimination, racism and social 

inclusion. Thus, we will address issues that deal on Racial and Ethnic-Relations Law 

10.639/03, as well as knowledge of the students of 5th year of elementary school, 

around a few key points such as prejudice and discrimination that are around of 

ethno-racial and also address the experiences of the stage with perception in ethnic 

race. The research is classified as a case study conducted with four students in the 

class, then a qualitative approach of content analysis of Bardin. Used as instruments 

for data collection observation, interview, portfolio and daily field relying on the 

perspective of the New Culture History. This study shows that when the matter is 

referred to ethnic-racial issues, this is only noticeable in middle school when 

manifested prejudiced attitudes, discriminatory practices and racism, thus they can 

sense the differences that each has, and that little is discussed subject to racial and 

ethnic-relations, incomprehensible to the students, the ethnic-groups according to the 

textbook. In short, it is essential to enter the teaching practice of racial relations 

through the various ethnic cultures of racial ethnic-groups by asserting what the law 

says 10.639/03 in elementary and deconstruct the practices prejudicial, 

discriminatory and racist at school from racial-ethnic knowledge. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Key words: School. Racial-ethnicity. Prejudice. Discrimination. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A educacao e um campo vasto de conhecimentos onde projetamos diversas 

perspectivas em que nos posicionamos atraves do nosso pensamento e de nossas 

acoes de forma teorica e pratica. Sendo assim, nos dias atuais nos deparamos com 

problemas em todas as instancias que estao integrados em meio a uma amplitude 

de conhecimentos no campo da educacao. Dentre eles destacamos a necessidade 

de se trabalhar com a problematica etnico-racial por entender que esta, muitas 

vezes, influencia negativamente no processo de aprendizagem escolar. Nessa 

perspectiva, e que este trabalho intitulado "Relacoes Etnico-Raciais no 5° Ano do 

Ensino Fundamental I, se apresenta. 

Esse tema e de suma importancia porque traz consigo a diversidade social de 

grupos etnico-raciais que se fazem presentes no nosso cotidiano. 

Esse trabalho tern sua contribuicao a medida que trata sobre questoes 

relacionadas a diferentes grupos sociais, diversidade cultural, preconceitos, 

discriminacoes, cor, raca, desigualdades e inclusao social. Dessa forma, a pesquisa 

realizada sobre as relacoes etnico-raciais nos anos iniciais podera trazer ainda sua 

contribuicao para a escola no momento em que ira proporcionar conhecimentos a 

respeito dessas questoes, as quais muitas vezes, nao sao questionadas nas 

reunioes de planejamento escolar com os professores. 

O objetivo foi analisar como as criancas se relacionam mediante a diversidade 

social de grupos etnico-raciais, quando forem realizadas atividades coletivas, 

verificando assim a construcao de sua identidade e identiftcando como desenvolvem 

a sua aprendizagem em meio a diversidade, a partir do conhecimento sobre esses 

grupos etnicos e ainda examinar nos conteudos dos alunos se ha o combate a 

respeito de preconceitos, discriminacoes, racismo e inclusao social. 

Nessa perspectiva surge a seguinte indagacao: como os alunos do 5° ano do 

ensino fundamental I, percebem e vivenciam os conteudos sobre as relacoes etnico-

raciais? 

Parte-se do principio que muitas vezes as discriminacoes, os preconceitos, o 

racismo e as inclusoes sociais nao estao nitidos no curriculo escolar, de forma que 

os alunos aprendam desde cedo, a respeitar as diferencas para que futuramente se 

posicionem de outra maneira, que nao seja somente em combater, mas aceitar um 
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ao outro. Os alunos as vezes nao aprendem sobre as relacoes etnico-raciais porque 

nao tern acesso a conteudos que tratem sobre essas questoes. Mas, essa e uma 

situacao que pode ser solucionada na medida em que professores tenham o 

conhecimento sobre essas questoes e trabalhem com os alunos na sala de aula de 

forma coletiva. Dentro dessa perspectiva, ha uma importancia a ser relevada que e a 

questao de ver como os alunos se integram nas relacoes etnico-raciais combatendo 

e respeitando um ao outro mediante a diversidade cultural de cada um. 

Essa pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professor Newton Seixas, localizada na cidade de Pombal. Nessa escola se 

encontram numerosos alunos que possuem uma diversidade cultural e se 

enquadram nos grupos etnico-raciais. 

Tendo em vista as coloeacoes apresentadas justifica-se esse trabalho que 

teve por finalidade fazer uma abordagem sobre as relacoes etnico-raciais presentes 

no meio escolar, bem como obter resultados significativos que reflitam na qualidade 

do ensino escolar. 

Sendo assim, este trabalho monografico esta dividido em quatro capitulos 

referenciados de acordo com tema. 

O primeiro capitulo tratara da metodologia, explicitando os metodos utilizados 

na pesquisa. Portanto, sera apresentado o local em que foi realizada a pesquisa, os 

sujeitos da pesquisa, a abordagem e os instrumentos utilizados na pesquisa. 

O segundo capitulo ira discutir assuntos que tratam sobre as Relacoes Etnico-

Raciais, sendo abordados alguns pontos referentes ao tema como: A diversidade no 

ambiente escolar e a Lei 10.639/03 nas relacoes etnico-raciais. 

O penultimo e, terceiro capitulo trara a tona o conhecimento dos alunos do 5° 

ano do ensino fundamental I, em torno de alguns pontos principais que estao em 

volta das relacoes etnico-raciais se manifestando de variadas formas no cotidiano. 

O quarto e ultimo capitulo abordara alguns momentos que foram percorridos 

no estagio supervisionado, como a contribuicao do estagio para a formacao docente, 

as dificuldades em torno do estagio, um espaco significante no estagio: a sala de 

aula, as atividades trabalhadas no estagio, a percepcao em torno das relacoes 

etnico-raciais e o livro didatico como instrumento de analise do objeto de estudo. 



CAPiTULO I 

1. PERCURSO METODOLOGICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo sera abordada a metodologia, que e o caminho e a explicagao 

detalhada do trabalho de pesquisa ao ser desenvolvido, explicitando os metodos 

utilizados na pesquisa, Portanto, sera apresentado o local em que foi realizada a 

pesquisa, os sujeitos da pesquisa, a abordagem e os instrumentos utilizados na 

pesquisa. 



1.1 O local da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa intitulada "Relacoes Etnico-Raciais nas series iniciais" foi 

desenvolvida na cidade de Pombal - PB, Brasil, na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Newton Seixas. A escola e composta por uma estrutura 

fisica ampliada, para o total de 765 alunos. 

A estrutura fisica da escola e distribuida da seguinte forma: 

Espaco Fisico Quantidade 

Salas de Aula 12 

Sala de Atendimento Psicologico 01 

Sala de Leitura 01 

Almoxarifado 01 

Secretaria 01 

Sala para Planejamento 01 

Sala para Professores 01 

Laboratorio de Informatica 01 

Sala de Video e TV Escola 01 

Diretoria 01 

Refeitorio 01 

Oficina de Musica 01 

Vestiarios Masculinos e Femininos 02 

Sala de Recursos Didaticos 01 

Despensa 01 

Auditorio 01 

Escadas 04 

Quadra 01 

A escola e dividida em dois blocos, sendo um para as criancas da creche e 

outro para o fundamental I e II, ela possui um amplo espaco para o lazer das 

criancas e e cercada por muros e grades possibilitando a seguranca; nas paredes da 

escola nao ha criatividade nem muita exposicao de murais, apesar de nao haver 

cantina na escola ha vendedores ambulantes fora da escola. Alem disso, e preciso 

salientar que o bairro dessa escola e periferico e as familias (a maioria) que ali 

moram tern a renda inferior a um salario minimo. 
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1.2 Os sujeitos da pesquisa 

Tem-se como sujeito da pesquisa os alunos do 5° ano do Ensino 

Fundamental I. A turma e composta por 11 alunos, dos quais para pesquisa foram 

selecionados 4 alunos, assim distribuidos: 2 meninas e 2 meninos, tendo eles 10 a 

11 anos de idade. Esses alunos tern alto indice de indisciplina, alguns deles sao 

violentos e falta com respeito aos funcionarios da escola entre outras questoes 

decorrentes do desajuste familiar e a carencia generalizada. 

1.3 Abordagem da pesquisa 

Por considerar importante a natureza dos dados obtidos, e que na abordagem 

dessa pesquisa optou-se por escolher a pesquisa qualitativa, pois "preocupou-se 

com a compreensao, com a interpretacao do fenomeno, considerando o significado 

que os outros dao as suas praticas, o que impoe ao pesquisador uma abordagem 

hermeneutica". (GONCALVES, 2003, p.68). 

No processo de analise, tive como referenda as proposicoes de Bardin 

(2002), com a analise de conteudos, que segundo a autora e: "[...] um conjunto de 

tecnicas de analise das comunicacoes, que utiliza procedimentos sistematicos e 

objetivos de descricao de conteudo das mensagens". (p.38). Tais procedimentos sao 

criteriosos, com muitos aspectos observaveis, mas que colaboram bastante no 

desvendar dos conteudos. 

1.4 O tipo de pesquisa 

O tipo de pesquisa que foi realizada classifica-se como estudo de caso, pois 

"e o tipo de pesquisa que privilegia um caso particular, uma unidade significativa, 

considerada suficiente par analise de um fenomeno". (GONSALVES, 2003, p.67). 

1.5 Instrumentos de coleta de dados jso 
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Na coieta de dados, inicialmente, foi utilizado a observacao que e: 

[...] uma tecnica muito utilizada, principalmente porque pode ser 
associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista. [...] a 
observacao deve ser: orientada por um objetivo de pesquisa, 
planejada, registrada e iigada proposicoes mais gerais, e que, alem 
disso, deve ser submetida a controle de validade e precisao (GIL, 
1987 apud MATOS, 2002. p.58). 

Nesse sentido, e de suma importancia que haja essa observagao, pois 

possibilitara um encontro direto com o sujeito da pesquisa, tem-se tambem a 

entrevista semi-estruturada como procedimento de coieta de dados, sendo assim: 

[...] recomenda-se que seja observada uma sequencia logica de 
pensamento para que o roteiro torne-se compreensivel ao 
entrevistado, possibilitando a clareza nas respostas, e a analise dos 
dados. [...] entrevista mais aberta que a estruturada, o que possibilita 
maior flexibilidade nas respostas e a obtencao de falas que podem 
enriquecer ainda mais a tematica abordada. (GIL, 1987 apud 
MATOS, 2002. p. 58). 

Desse modo, essa entrevista foi usada na tentativa de complementar a 

pesquisa, ja que a observacao e necessaria mais nao suficiente para analise dos 

dados futuramente, portanto, ela foi gravada e posteriormente foi transcrita e 

analisada. Ainda como procedimento metodologico havera a analise de documentos 

(Livros Didaticos). 

A observacao foi realizada numa sala de aula do 5° ano do ensino 

fundamental I, nesse momento os alunos se mostram inquietos com minha presenca 

e ansiosos para saber se eu iria dar aula, quanto ao professor, ele mostrava 

seguranca na aplicacao do conteudo, depois de um tempo, no horario do intervalo 

ele me perguntou se eu queria dar aula. 

A entrevista foi feita a tres alunos da turma escolhidos por mim mesma, ate 

porque eu nao os conhecia. No momento da entrevista os alunos se sentiram 

nervosos com medo de responder, pois tinham medo de errar e o professor saber, 

mas deixei claro que o professor nao teria o conhecimento das perguntas e muito 

menos das respostas que eles me dariam, e ao saber disso ficaram tranquilos. 
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No segundo momento, foi realizada uma nova observacao e entrevista com 

esses alunos, os quais nao mais se surpreenderam com a minha presenca pelo 

contrario se sentiram a vontade, ate demais. 

A realizacao dessa observacao serviu como subsidios para elaboracao do 

estagio porque possibilitou o conhecimento da realidade escolar e com a sala de 

aula. Da mesma forma, a entrevista feita possibilitou o conhecimento de alguns 

pontos referentes o processo de ensino aprendizagem com os discentes e o 

docente. 

Alem da observacao sobre a realidade escolar foi feita tambem a observacao 

direta na sala do professor. 

Essas observacoes foram feitas por meio de um roteiro elaborado em sala de 

aula, o qual me proporcionou alguns pontos a serem observados tanto na escola 

como em sala de aula. 

A entrevista foi realizada com tres alunos, os quais demonstraram 

sinceridade, tranquilidade e seguranca ao responderem as perguntas. Nessa 

entrevista havia perguntas que proporcionava o conhecimento nao profundo do 

processo de ensino aprendizagem, mais suficiente do que ocorria em sala de aula, 

sendo assim, os alunos puderam expressar o gosto que tinham de ir a escola e as 

disciplinas que mais gostavam e as que sentem dificuldade. Diante da compreensao 

dos alunos foi visto como o professor trabalha os conteudos e se os explica, se as 

aulas estabeleciam relacoes de interacoes, jogos e desafios, as metodologias 

utilizadas, como era a relacao deles com a professora, as dificuldades que esses 

alunos encontravam em sala de aula, a opiniao dos alunos referente a melhor forma 

de facilitar a aprendizagem, a importancia das brincadeiras, jogos e como queriam 

que fosse a aula. 

Os resultados obtidos proporcionaram o conhecimento do trabalho docente no 

processo de ensino aprendizagem deixando vestigios que ajudara na execucao da 

aula teste que e uma aula que proporcionara a integragao na sala de aula 

diretamente com os alunos, para que posteriormente se realize o estagio. 

Num segundo momento da pesquisa, no qual se tratou da realizacao do 

Estagio Supervisionado em Docencia foi utilizado como instrumento de coieta de 

dados um portfolio, este constituido pelos pianos de aula e as atividades realizadas 

durante o estagio; e um diario de campo em que se registraram as memorias desse 

momento. 
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Portanto, estes instrumentos, no caso desse estudo se configuram como 

fontes de pesquisa documental, apoiando-se na perspectiva da Nova Historia 

Cultural que alarga o conceito de fontes, na medida em que passa a mostrar novos 

ares como as narrativas, fontes orais e as memorias do presente, desde entao "o 

uso da Historia Oral, bem como das narrativas que dela se originam, estimulam a 

escrita de uma Historia que nao e uma representacao exata do que existiu, mas que 

se esforca em propor uma inteligibilidade". (CHARTIER, 2002, p. 277). 

Deste modo, a construcao do conhecimento se amplia quando leva em 

consideragao os momentos que foram presentes no estagio com a narracao dos 

alunos, da estagiaria, do professor e da comunidade escolar, os quais participaram 

de maneira significativa possibilitando a reflexao dos momentos reais vividos no 

decorrer do estagio, "nesse sentido poderiamos pensar que, para a producao da 

Historia, torna-se indispensavel recorrer a Memoria" (SILVEIRA,2007,p.2), o que 

significa dizer que as experiencias rememoradas serao primordiais para reflexao-

acao sobre o conhecimento historico obtido direto com os alunos e suas condutas 

em torno das praticas vivenciadas, e assim pontua DELGADO: "[...] Nao objetiva a 

historia em si mesma, mas um dos possiveis registros do que passou e sobre o que 

ficou como heranca ou como memoria". (2006, p. 18). 



CAPITULO II 

2. PERSPECTIVAS EM TORNO DAS RELAQOES ETNICO-

RACIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo vai discutir sobre as Relacoes Etnico-Raciais nos anos iniciais, 

do Ensino Fundamental I, pois na Educacao torna-se evidente a necessidade de 

trabalhar com os alunos as miiltiplas diferencas raciais, culturais, sociais entre 

outras. Sendo assim, serao abordados alguns pontos referentes ao tema como: A 

diversidade no ambiente escolar e a Lei 10.639/03 nas relacoes etnico-raciais. 
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2.1 A diversidade cultural no ambito escolar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante que seja trabalhada no ambito escolar a diversidade cultural, 

pois e nesse ambiente que encontramos criancas com a necessidade de 

desenvolver sua aprendizagem atraves da literatura, das artes culturais, da musica, 

da culinaria, da religiao, do folclore popular entre outras; tendo o respeito mutuo, na 

medida em que atraves de um trabalho coletivo todos participem e somem os 

diferentes conhecimentos numa interacao que seja proveitosa para a aprendizagem 

deles e que a partir de entao, todos aprendam e apreendam o conteudo de forma 

coletiva. Portanto, 

Reconhecer a diversidade cultural implica relativizar um pouco o 
saber e a memoria na nacional preservada na forma de livro, na 
forma de arte, de monumentos, de arquivo. Tudo isso e importante, 
mas tudo isso so ganha sentido, - o saber do livro, o monumento, a 
historia do pais-sentido democratico.quando a gente recria esse 
saber, ou reapropria esse saber por um discurso, uma fala, um acao 
vinculados a um projeto educacional, aberto ao enraizamento 
comunitario (TRINDADE, 2002, p.21). 

E preciso considerar o contexto cultural que a crianca atua, pois muitas delas 

tern o conhecimento, mas nao a participacao de fato, pois a partir de sua 

participacao podera agir ativamente produzindo, recriando e reapropriando sua 

cultura e conduta em determinado contexto o que possibilitara uma nova postura 

diante da sociedade, tendo em vista a cultura preservada dos antepassados. 

Para que aconteca um trabalho coletivo entre a diversidade cultural e tambem 

social de grupos etnico-raciais no ambiente escolar e preciso rever se o curriculo 

escolar fornece conteudos adequados para se trabalhar com tais diferencas, em 

relacao aos grupos etnico-raciais e suas culturas. 

E necessario tambem que os professores tenham uma formacao academica 

que contemplem conhecimento referente a diversidade de grupos etnicos e de suas 

respectivas culturas, ou ate mesmo aqueles que nao possuem se informem sobre o 

que ou qual e o significado das relacoes etnico-raciais, pois a partir desses 

conhecimentos poderao contribuir grandemente para evitar qualquer tipo de 

discriminacao, racismo ou preconceito no ambiente escolar. Sendo assim, o 
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professor precisa estar apto para trabalhar com essa diversidade que muitas vezes, 

o livro didatico nao fornece e atento para trabalhar mediante as diferencas dos 

alunos, no sentido de verificar os varios tipos de diferenca que cada um possui, pois 

"a celebragao da diversidade e um verdadeiro desafio, porque o modelo 

classificatorio que pautou o ultimo seculo da educacao teve sempre por referencial o 

padrao, a uniformidade e a homogeneidade" (HOFFMANN, 2005, p.39). 

Sendo assim, a diferenca que cada um possui esta reiacionada a um contexto 

amplo que envolve uma serie de procedimentos da vida cultural e social do sujeito, 

perpassando os momentos vividos na eonstrugao de uma nova historia de vida e de 

absorcao de novos conhecimentos que esta propicia a flexibilidade e a mudancas no 

decorrer do seu dia-a-dia possibilitando assim os diferentes conhecimentos em meio 

a diversidade atuante. 

2.2 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lei 10.639/03 nas relacoes etnico-raciais 

Para se falar das questoes etnico-raciais, se faz necessario o conhecimento 

sobre a Historia da Africa e dos Africanos, pois "ainda quando se fala em africa na 

escola e ate mesmo no campo da pesquisa academica, reporta-se mais ao 

escravismo e ao processo de escravidao" (MOREIRA; CANDAU, 2008, p.75). 

Nessa perspectiva, toma-se importante fazer com que o aluno conhega o 

contexto historico sobre os africanos de modo geral, antes de gerar qualquer 

discriminagao ou preconceito a respeito dos negros, vendo assim os beneficios que 

a cultura africana, somada a cultura lusitana e Indigena propiciam a nossa cultura 

brasileira, de forma que haja uma inter-relagao de diferentes grupos etnicos com 

habitos e costumes diferentes dos nossos, e a partir de entao, fazer com que 

reflitamos e tenhamos um novo olhar, desconstruindo a historia de ver apenas: 

Africanos escravizados recebendo castigo, criancas negras 
brincando aos pes dos senhores e senhoras, os instrumentos de 
tortura, o pelourinho, o navio negreiro, os escravos de ganho e 
algumas dancas tipicas sao as imagens mais comuns que povoam a 
nossa mente e ajudam a forjar o imaginario sobre a nossa 
ancestralidade negra e africana (MOREIRA; CANDAU, 2008, p.75). 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mas como sera que os alunos veem a historia e cultura dos africanos hoje? 

Sera que eles tern apenas essas imagens sobre os africanos ou sera que o curriculo 

das escolas ou os livros didaticos nao trazem como conteudo a Historia da Africa e a 

cultura Afro-brasileira? 

Sao indagacoes que nos fazem parar para refletir sobre essas questoes que 

sao muito importantes para o conhecimento tanto do professor quanto do educando 

de um modo geral. Pode-se evidenciar essas questoes na Lei 10.639/03 sancionada 

pelo Presidente Luiz Lula Inacio da Silva que propoe "[...] uma medida de acao 

afirmativa que torna obrigatoria a inclusao do ensino da Historia da Africa e da 

Cultura Afro- Brasileiros nos Curriculos dos estabelecimentos de ensino publico e 

particulares da Educacao Basica" (MOREIRA; CANDAU, 2008, p.67). 

E ainda apos a sancao da Lei 10.639/03, 

O Conselho Nacional de educacao aprovou a Resolucao I de 
17/03/2004 que instituiu as Diretrizes Curriculares nacionais para a 
Educacao das Relacoes Etnicos Raciais e para o Ensino de Historia 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana (MOREIRA; CANDAU, 2008, 
p.68). 

A escola como instituicao de ensino deve trabalhar com as questoes africanas 

mediante a Lei 10.639/03 e a Resolucao I de 17/03/2004, de modo que, ela nao 

sirva apenas para ser lida, mas sim que seja executada, de forma que a inclua 

cotidianamente na sala de aula com o intuito dos alunos terem os devidos 

conhecimentos sobre a Africa para a superacao do racismo, por isso e nessa 

perspectiva que: 

A implementacao da Lei 10.639/03 e de suas respectivas diretrizes 
curriculares nacionais vem somar as demandas do movimento negro, 
de intelectuais e de outros movimentos sociais que se mantem 
atentos a luta pela superacao do racismo na sociedade, de modo 
geral, e na educacao escolar, em especifico, Esses grupos partilham 
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da concepcao de que a escola e uma das instituicoes sociais 
responsaveis pela construcao de representacoes positivas dos afro-
brasileiros e por uma educacao que tenha o respeito a diversidade 
como parte de uma formacao cidada. Acreditam que a escola, 
sobretudo a publica, exerce papel fundamental na construcao de 
uma educacao anti-racista. (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 68-69). 

A partir dessa implementacao torna-se fundamental a participacao da escola 

na construcao de novas praticas de ensino em que juntamente com os professores 

possam gradativamente introduzi-la com adequabilidade, para que os alunos 

possam aprender e compreender o seu sentido e a partir de entao, terem um novo 

proceder com o outro dentro da escola e em meio a sociedade. 

Nesse sentido, e preciso que a comunidade escolar exerca um trabalho 

coletivo e interativo com a intencao de formar cidadaos, todavia, e essencial que os 

alunos obtenham o conhecimento mutuo e continuo sobre conteudos relevantes e 

informacoes necessarias para a sua formacao como cidadao na sociedade, 

garantindo a possibilidade de ter um cidadao critico e refiexivo, para que a partir de 

entao, possam ter diferentes olhares mediante diversas situacoes que se encontrem 

e que no futuro revejam suas praticas e desconstruam qualquer tipo de estereotipo 

que possuam ou que porventura, possa existir. 

Nessa perspectiva, e de suma importancia que o docente modifique suas 

aulas inovando-as, de forma que o aluno se interesse e tenha a curiosidade de 

querer conhecer sempre mais sobre o assunto trabalhado em sala de aula e que o 

conteiido possa ser trabalhado de diferentes maneiras tornando a aula prazerosa e 

dinamica por meio da exploragao de recursos pedagogicos os quais nao sao 

utilizados com ou nenhuma frequencia em sala de aula, mas para tanto e preciso 

ainda que o professor seja um pesquisador e que reflita sobre suas praticas na troca 

de ideias e novos conhecimentos com outros professores. Portanto, e nesse sentido 

que os variados conhecimentos surjam e que por meio dessa interacao outros 

professores tambem terao o conhecimento sobre a implementacao da lei 10.639/03 

e de suas respectivas representacoes. 

wwoias vcflioflsii 
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Portanto, os professores precisam rever as suas praticas docentes em sala de 

aula e fora dela tambem e se preciso inova-las constantemente, na tentativa de 

superar os paradigmas presentes no contexto escolar e fora dele. 



CAPiTULO III 

3. A PERCEPCAO DE PERSPECTIVAS QUE PERMEIAM AS 

RELAQOES ETNICO-RACIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo trata de trazer a tona o conhecimento dos alunos do 5° ano do 

ensino fundamental I, em torno de alguns pontos principals que estao em volta das 

relacoes etnico-raciais se manifestando de variadas formas no cotidiano. 



3.1 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Invisibilidade da palavra preconceito 

Tendo em vista a importancia das relacoes etnico-raciais no ambiente escolar 

e que podemos perceber alguns conflitos que acontecem na relacao de interacao 

entre as criancas que atuam nesse ambiente, as quais sao advindas de um 

determinado contexto social e cultural diferentes. Em torno dessa relacao pode-se 

perceber o preconceito como um dos fatores que se faz presente no cotidiano 

escolar em sua pratica, mas ao mesmo tempo ausente para o conhecimento teorico 

do seu significado. 

Indagou-se aos alunos sobre o que eles sabiam a respeito de algumas 

questoes que estao em volta das relacoes etnico-raciais, deste modo o preconceito 

foi uma das palavras que estavam inclusas nas questoes por ter uma presenca 

frequente nas atitudes e agoes do individuo quando me refiro a etnia racial. Dessa 

forma, percebeu-se que segundo algumas respostas obtidas os conhecimentos 

desses alunos eram simplificados demais, pois, o conhecimento expressado por eles 

nao condizia com o sentido real da palavra e das indagacoes realizadas, havendo 

assim uma contrariedade em seu significado. 

Assim, quando se tratava do significado da palavra preconceito era expresso 

pelos discentes por meio de exemplos, de forma restrita, como se pode ver atraves 

do discurso da aluna A, quando diz: "[...] se um cego senta e o outro o chama 

dizendo 6 ceguinho, ai ele fica magoado". (Aluna A, sexo feminino, entrevista 

18/03/2010). E ainda, diz que "o preconceito e uma coisa errada e nao se deve ter 

com ninguem". (Aluna B, sexo feminino, entrevista 18/03/2010). 

Dessa forma, os alunos nao conseguem definir o significado real, mais amplo, 

da palavra pre-conceito que quer dizer "uma opiniao ja formada a respeito de 

determinado assunto, pessoa ou objeto" (ITANI, 1998, p.125). Mas, so conseguem 

identificar o preconceito atraves do exemplo citado acima e de forma erronea. 

E perceptivel que a palavra preconceito tern certa invisibilidade no ambiente 

escolar, especificamente na sala de aula, isso nao decorre apenas por parte do 

sistema de ensino e das praticas escolares, mas, tambem, devido a falta de discurso 

no ambiente familiar e na sociedade onde os alunos vivem. Com isso, poucas sao as 

pessoas e criancas que sabem o significado dessa palavra. 
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No entanto, os alunos que chegam a escola em condicoes e classes sociais 

desiguais nao possuem conhecimentos previos e como consequencia disso 

poderao, de alguma forma, passar por um tipo de preconceito despercebido. 

Nesse contexto, e possivel inferir que quando os alunos tentam expressar 

algo, ou seja, eles fa lam o que entendem, ou melhor, que pensam que entende 

sobre o significado da palavra preconceito, deixando claro que nao tern o 

conhecimento apropriado sobre essa questao o que seria de suma importancia em 

relacao a questao etnico-racial. 

3.2 A pratica do preconceito 

O rumo do preconceito e tao abrangente na sociedade, que suas praticas sao 

acionadas constantemente e ocorrem de maneira despercebida, contribuindo para 

sua efetivacao, na sociedade em que o sujeito atua. Muitas sao as pessoas que nao 

entendem o que significa o preconceito, mas de forma inconsciente se posicionam 

em pratica-lo por meio de suas acoes e expressoes verbais. 

E por meio de um olhar preconceituoso de si mesmo que a aluna ressalta: "eu 

me acho preconceituosa porque eu nao gosto da minha aparencia". (Aluna B, sexo 

feminino, entrevista 18/03/2010). E dificil dizer o que ocorre com essa opiniao 

form ad a de si mesma, mas tendo em vista algumas hipoteses, isso pode ser 

decorrente de alguns momentos vivenciados por ela em sala de aula ou em outro 

lugar, que a deixou frustrada causando certo complexo em relacao a sua aparencia 

fisica, pois a mesma deixa claro, que ja foi vitima de preconceito quando os colegas 

de classe a trataram mal verbalmente e assim enfatiza: "meus colegas dizem que 

sou magra, me chamam de cabelo de bucha, porque e duro e de negra, mas eu 

acho que sou morena". (Aluna, B sexo feminino, entrevista 18/03/2010). 

Diante dessas falas, percebe-se que primeiro ela expressa certo desgosto 

pela sua aparencia fisica, tendo assim uma concepcao de si mesma, no segundo 

momento, essa aluna se sente ofendida pelo fato dos colegas a chamarem de 

magra, cabelo de bucha e negra, no entanto, isso nos faz refletir"[...] que mesmo 

quando nao queremos ou mesmo quando somos contra o preconceito nos o 

praticamos e o transmitimos". (ITANI, 1998, p.127). 
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Essas situagoes que ocorrem na instituicao de ensino sao bastante 

frequentes e o preconceito e bem presente, ainda, em nossa sociedade, 

principalmente no ambiente escolar, se manifestando de forma dissimulada, de 

modo perverso, no exercfcio cotidiano da linguagem, por meio de gestos, cor ou 

etnia, enfim, de muitas outras formas, e uma pratica que foi criada e se desenvolveu 

rapidamente em nossa sociedade e poucas sao as pessoas que repreendem outra 

pela sua acao preconceituosa. 

Tendo como caso especifico as falas da aluna B, e que a questao etnico-

racial adentra em torno do preconceito. Mediante as falas da discente e perceptivel a 

utilizagao da expressao "negra" a qual foi chamada peios colegas de classe e por 

isso se sentiu ofendida, de fato, realmente ela era negra, mas nao se reconheceu 

com tal, o que deixa claro que: 

A atitude de nao dizer expressamente a expressao negra ou preto, 
negando aquilo que realmente e, expressa tambem uma certa 
dificuldade em se referir as pessoas cuja origem etnica seja negra ou 
afro-brasileira. E a propria afirmacao do preconceito de cor ou etnico. 
(ITANI, 1998, p. 122). 

E impressionante a forma com que essa aluna se expressa, em dizer que foi 

mal tratada porque a chamaram de negra, podemos entao, deduzir que ela perde de 

vista sua identidade etnica no momento em que nao reconhece sua origem. 

Nesse sentido, torna-se fundamental compreender que "a identidade etnica 

nao deve ser entendida como algo constituido, naturalizado. Trata-se de percebe-la 

como processo identitario". (NOVOA, 1992, p.210). Sendo assim, o aluno precisa ter 

conhecimento sobre o contexto historico, do qual deu origem, e a partir de entao, 

defender sua identidade, preservando-a. 



CAPiTULO IV 

4. VIVENCIAS NO ESTAGIO: UM CAMINHO PERCORRIDO COM 

PERCEPQAO NAS RELAQOES ETNICO-RACIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente capitulo pretende abordar alguns momentos que foram 

percorridos no estagio supervisionado, inicialmente, sera abordada a contribuicao do 

estagio para a formacao docente, as dificuldades em torno do estagio, um espaco 

significante no estagio: a sala de aula, as atividades trabalhadas no estagio, a 

percepcao em torno das relacoes etnico-raciais e a analise do livro didatico com o 

objeto de estudo. 
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4.1 A contr ibuicao do estagio na formacao docente 

O estagio foi o inicio de uma experiencia profissional muito significante para a 

minha futura profissao, porque me possibilitou o conhecimento do futuro campo 

profissional onde pude ter a oportunidade de atuar em sala de aula. Nesse sentido, o 

estagio foi importante porque contribuiu na descoberta da minha identidade 

profissional por meio de uma reflexao e agao sobre a formacao e mostrou-me o 

sentido da profissao; o que e ser professor e a realidade escolar. 

Visto que, o estagio e um requisito do curso de pedagogia, proporcionou-me o 

conhecimento pratico e teorico em um determinado campo profissional da educacao, 

que foi o espaco escolar, sendo assim: 

A educacao e uma pratica social. Mas a pratica nao fala por si 
mesma. Exige uma relacao teorica com ela. A pedagogia, enquanto 
cieneia (teoria), ao investigar a educacao enquanto pratica social 
coloca os 'ingredientes teoricos' necessarios ao conhecimento e a 
intervencao na educacao (pratica social). (PIMENTA, 2006, p.93). 

Nesse sentido, na pratica social educativa a teoria e a pratica sao 

indissociaveis na transformacao da realidade escolar. 

Contanto, o estagio nao so proporcionou a articulacao entre teoria e pratica, 

como tambem convergiu a relacao de interacao entre aluno e professor em sala de 

aula e a integracao no ambiente escolar. 

4.2 Dificuldades em torno do estagio 

E com frequencia que muitas vezes me deparei com professores 

desanimados com a profissao docente, muitos ja estavam cansados devido o tempo 

que havia passado exercendo essa profissao, os quase aposentados, enquanto 

outros so sabiam reclamar mostrando a insatisfacao em ser docentes e com o 

salario que ganhava, sabendo que eles mesmos decidiram estar ali, mas mesmo 

assim se lamentavam. Na segunda semana de aula alguns professores, aqueles 

insatisfeitos me perguntavam por que eu nao havia escolhido a sala deles para 
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estagiar? No minimo queriam se livrar da turma, e por que eu havia escolhido aqueia 

escola? Pois era dita como a mais problematica do municipio. 

Confesso que, diante dessas indagacoes e situagoes colocadas por esses 

professores me senti um pouco desanimada, mas five o incentivo necessario na 

escola que foi o do professor da sala de aula na qual estagiei, pois ele sempre me 

deu forca no sentido de se preocupar com meu desempenho, me auxiliando no que 

era preciso e a direcao que me recebeu todos os dias como se fosse uma 

professora, alem dos alunos que eram excelentes e tinham realmente o desejo de 

aprender, isso fez com que continuasse com o desejo de saber como seria o dia a 

dia de um professor e assim perceber se era realmente isso que eu almejava para o 

future 

Outra dificuldade foi a questao do estagio ser um momento diferente em 

minha vida, ja que nunca estive em sala de aula como professora, logo tudo aquilo 

era novo e diferente, proporcionando a reflexao que, 

E proprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, aceitacao do 
novo que nao pode ser negado ou acolhido so porque e novo, assim 
como o criterio de recusa o velho nao e apenas cronologico. O velho 
que preserva sua validade ou que encarna uma tradicao ou marca 
uma presenca no tempo continua novo. (FREIRE, 19996, p.35). 

No entanto, a adaptagao no ambiente escolar e na sala de aula nao foi facil, 

mas conforme o tempo passava, foi havendo superacao quanto as diversas 

dificuldades que surgiam, e a partir de entao, o que era novo pra mim foi aceito 

como um desafio a ser enfrentado e superado. 

4.2.1 Um espaco significante no estagio: a sala de aula 

Na sala de aula onde exerci o estagio conheci um pouco da vida dos alunos, 

bem como as dificuldades que traziam consigo. Sendo assim esse local foi muito 

importante e significante, deste modo, 
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A Sala de Aula para mim, portanto, e a Sala de Aula das instituicoes 
escolares: um local especifico destinado a atividades especificas de 
ensino-aprendizagem de saberes tambem especificos. em niveis e 
complexidade diferenciados, atraves de metodologias apropriadas, e 
que so tern sua peculiaridade assegurada na medida em que 
professores e alunos garantem, nela, a execucao real destes 
objetivos aos quais se destina. A Sala de Aula, entao, nao e aquele 
espaco fisico inerte da instituicao escolar, mas aquele espaco fisico 
dinamizado prioritariamente pela relacao pedagogica. (SANFELICE, 
1996, p.83). 

Os alunos eram provenientes de familias carentes, alguns foram 

abandonados na infancia pela mae, outras tinham o pai e mae presos e enfrentavam 

diversas dificuldades economicas a renda familiar era inferior a um salario minimo e 

isso era um fator frustrante psicologicamente. Mesmo em meio a tantas dificuldades, 

eram alunos dedicados a aprenderem o conteudo e a realizarem as atividades, pois 

poucas eram as vezes que deixavam transparecer a tristeza ou o desanimo devido a 

tantas dificuldades que passavam. 

Nesse sentido, pode-se recorrer as memorias do estagio para enfatizar essas 

dificuldades quando: 

algumas vezes os conteudos da aula faziam relacao com alguma 
situacao vivenciada pelos alunos e eles expressavam os sentimentos 
de tristeza como tambem de alegria, compartilhando as experiencias 
da realidade em que vivia. (DIARIO DE CAMPO, 07/09/10). 

Alem dessas dificuldades o estagio possibilitou o conhecimento referente a 

aprendizagem de cada aluno, alguns mostravam dificuldades na escrita, outros na 

leitura, enquanto outros mal sabiam ler e escrever. 

4.3 As atividades trabalhadas no estagio 

Para a realizacao das atividades five com referenda a aula teste que 

antecedeu o estagio, nessa aula verifiquei algumas dificuldades quanto a leitura e 
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escrita dos alunos e a partir delas, elaborei algumas atividades buscando trabalhar 

essas dificuldades. 

Na disciplina de portugues trabalhei a leitura tendo em vista a participacao 

dos alunos por meio da leitura silenciosa e coletiva, para que posteriormente 

pudessem discutir o texto, no entanto, alguns alunos se recusavam a ler no 

momento da leitura coletiva, pois se sentiam menosprezados por nao saber ler de 

forma correta e vagarosamente, enquanto os que sabiam nao queriam dar 

oportunidade para os que sentiam dificuldade, pois se mostravam impacientes ao 

ver o colega soletrando. Mas como lidar com esses alunos que trazem dificuldade na 

leitura e com os alunos que sao impacientes e nao aceitam a dificuldade do outro? 

Essas indagacoes poderiam ter diversas respostas uma vez que essas 

dificuldades nao sao recentes, ja veem acontecendo desde os anos anteriores, 

assim, o professor atual, se depara com grande deficiencia acumulada na leitura 

causada, por parte dos professores anteriores, ou ate mesmo do aluno que nao se 

interessou em querer aprender, essas seriam algumas hipoteses quanto a essas 

indagacoes que deixam a desejar na analise mais profunda de como ocorre o ensino 

aprendizagem no espaco escolar. 

Nao e tarefa facil trabalhar numa sala de aula, ja que e um ambiente 

heterogeneo com alunos diferenciados socialmente, culturalmente e historicamente 

e que trazem dificuldades a serem modificadas no contexto escolar. 

Um dos casos que encontrei foi um aluno que nao sabia escrever nem ler, 

mas se encontrava matriculado no 5° ano, era um aluno que precisava ser 

alfabetizado e naquele momento nao havia possibilidade de alfabetiza-lo, para isso 

seria preciso utilizar outros recursos e conteudos, diante dessa situacao perguntei o 

que havia acontecido e ele disse assim: "eu morava em Sao Paulo e la os 

professores nao ensinava direito a ler e escrever, so precisa ir a escola todos os dias 

que os professores passa de ano" (aluno 5° ano). De fato, ele realmente nao sabia 

ler nem escrever e na sala de aula nao fazia outra coisa alem de desenhar, muitas 

vezes ele me pedia pra que eu o ensinasse, mas o tempo era curto e eu nao podia 

me dedicar somente a ele, pois a dificuldade deveria ser trabalhada de outra forma, 

e aquele momento era inapropriado, entao o professor titular da turma resolveu 

trabalhar algumas atividades proprias ao nivel dele. 

Em portugues os alunos desenvolveram a escrita por meio da producao de 

textos, eles ja tinham uma nocao do que seria produzir um texto devido a aula teste 
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e quando foi pedido pra que produzissem um texto sentiram dificuldade em escrever 

algumas palavras e sempre pediam pra que eu escrevesse no quadro e, alem disso, 

fizeram uma linha de tempo de acordo com o texto que produziram. 

Na disciplina de matematica, o conteudo foi sobre niimeros fracionarios e os 

alunos puderam saber o conceito de fracoes, representar fracoes e resolver 

problemas sobre fracao de quantidade. Dessa forma, inicialmente houve o trabalho 

com dobraduras que possibilitou o conhecimento do conceito de fracoes, depois os 

alunos resolveram algumas situagoes problemas, para saber qual seria o valor de 

uma fracao segundo determinada quantidade. Observe: 

Imagem 1 - Numeros Fracionarios 

Fonte: portfolio 

Essas atividades contribuiram muito para que os alunos compreendessem 

representacao de fracoes, equivalencia e a resolucao de problemas fracionarios 

possibilitando o entendimento entre numerador e denominador. 

Em ciencias, o conteudo foi sobre cadeia alimentar, o tratamento da agua e 

esgoto. Nas atividades sobre o tratamento de agua e esgoto, os alunos estudaram o 

conteudo do livro, assistiram a videos e responderam alguns questionamentos sobre 

o assunto. Tambem, interpretaram a figura que corresponde a uma cadeia alimentar 
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acordo com a figura, conforme o que tinham aprendido. Veja: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Imagem 2 - Atividade Cadeia Alimentar 

Fonte; portfolio 

Esta atividade contribuiu, no sentido de possibilitar uma situaeao em que os 

alunos deveriam direcionar como ocorreria esse processo de alimentagao na cadeia 

e colocar uma situacao que possibilitasse o desequilibrio. 

Quanto ao conteudo de historia foi sobre o periodo colonial ao imperio - A 

Chegada da Corte Portuguesa ao Brasil. Os alunos estudaram esse assunto atraves 

de uma leitura silenciosa e coletiva e na discussao foi pedido pra que eles 

explicassem por meio de uma produgao textual com suas palavras o que haviam 

lido, dessa forma, eles poderiam expressar o que havia entendido realmente. 

Conforme mostra atividade abaixo: 
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Imagem 3 - Producao de Historia 

Fonte: portfolio 

Alguns nao sabiam explicar o que havia lido, enquanto outros se esforcavam 

mesmo sentindo dificuldades, ate que conseguiam. Essa tarefa de interpretacao foi 

uma novidade pra eles, pois nunca leram dessa forma, e so escutavam a explicacao 

do professor, dessa forma a disciplina de historia se tornou diferente pra eles, ja que 

nao liam apenas, mas apreendiam de forma eficaz o conteudo, alem disso, os 

alunos estiveram assistindo a alguns videos sobre o desembarque da code na 

colonia e de colonia a imperio e por fim responderam aos questionamentos com 

grande facilidade. 

Em geografia o assunto foi sobre o espaco regional - regiao nordeste, centro-

oeste e norte. Os alunos verificaram os estados, suas respectivas capitals e a 

distribuicao economica de cada regiao, em seguida fizeram algumas atividades 

como, por exemplo, localizar a regiao nordeste no mapa em branco e depois coiocar 

os estados e capitals pintando a regiao correspondente. Observe: 
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Imagem 4 - Localizacao Regiao Nordeste 

Fonte: portfolio 

Essa atividade os ajudou a assimilar os estados e capitals de forma 

fragmentada de acordo com cada regiao. 

Houveram outras atividades relacionadas as aulas de religiao, artes e libras. 

Na aula de religiao foram trabalhados alguns textos para a reflexao e sensibilizacao 

dos alunos, eram textos que propiciavam a discussao de acordo com a vivencia de 

cada aluno. Uma das atividades em artes foi sobre o dia do soldado, os alunos 

fizeram uma entrevista com o soldado da cidade, apresentaram em sala para os 

colegas e pintaram e fizeram montagem de um soldado. Ainda houve aula de libras, 

que era ministrada por outra professora e a minha funcao era auxilia-la no que fosse 

possivel e tambem aprender algo ja que eu nao sei me comunicar atraves dos 

simbolos, logo nessa aula os alunos fizeram algumas atividades como cruzadinhas 

para formar nomes proprios, conheceram o alfabeto manual de forma teorica e 

pratica e desenhos para se trabalhar com as cores, foi uma aula interessante e os 

alunos gostaram muito, alem disso, possibilitou a comunicacao com aqueles que 

tinham necessidades especiais. v < e W *** < ' 
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4.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Percepcoes em torno das relacoes etnico-raciais no estagio 

Quanto ao trabalho coletivo realizado em sala de aula com os alunos, foi 

perceptivel que a relacao dos alunos era interativa, porem quando foi pedido pra que 

eles formassem duplas na tentativa de realizar alguma atividade havia sempre 

alunos que excluiam outros, por nao saber ler, escrever ou peio fato de nao querer 

aceitar o colega por alguma causa que eu nao posso informar. 

Um momento que chamou atencao foi quando uma das alunas se intrigou 

com outra por causa da participacao continua em todas as aulas, ela nao aceitava 

os comentarios da colega e sempre que esta participava a discriminava com 

palavras ofensivas como: "ah essa nega besta so quer saber de tudo" (DlARIO DE 

CAMPO, 13/09/10). A verdade e que realmente a menina era negra e isso nao seria 

um ponto chave pra que ela se sentisse ofendida, mas o torn ironico com que ela 

dizia "nega" e a palavra besta poderiam sim ser uma forma que a qualifica e a 

discrimina, mas o problema tambem e outro, a aluna que era discriminada nao 

aceitava a sua cor e isso se tornava uma ofensa para ela, logo ela tambem nao 

gostava e se sentia magoada. Porem, eu nao entendia porque ela nao gostava que 

a chamassem de negra, e uma vez a questionei, entao ela respondeu dizendo que 

nao gostava da cor dela porque as pessoas tinham preconceito com ela e se fosse 

branca as pessoas nao iriam discrimina-la. Assim e importante ressaltar que "faz 

parte igualmente do pensar certo a rejeicao mais decidida a qualquer forma de 

discriminacao. A pratica preconceituosa de raca, de classe, de genero ofende a 

substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia". (FREIRE, 1996, 

p.36). 

Quando surgia uma situacao desse tipo, muitas vezes tive que trabalhar com 

a questao de discriminacao em sala de aula, pois qualquer problema se tornava em 

motivo para que houvesse um gesto, olhar ou palavras de discriminacao. 

4.5 O livro didatico como instrumento de analise do objeto de estudo 

O livro didatico foi muito utilizado no estagio, por meio deste foram 

trabalhados conteudos de acordo com diversas disciplinas, porem vale ressaltar que 
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nem sempre os alunos faziam tarefas do livro e sim outras que a meu ver eram mais 

proveitosas e construtivas. 

Em um dos momentos da aula, verifiquei um capitulo da disciplina de 

geografia que os alunos haviam terminado de estudar com o professor titular da 

turma, mesmo assim decidi em um dos momentos do estagio voltar ao capitulo para 

saber o que realmente eles tinham aprendido, pois trazia um conteudo que tratava 

sobre os grupos etnico-raciais mostrando quais seriam esses grupos. No entanto, 

fiquei muito contente pelo fato de saber que os alunos tiveram a 
oportunidade de saber algo sobre os grupos etnicos, mas ao 
perguntar a eles quais seriam esses grupos o silencio tomou conta 
da turma e infelizmente ja nao lembravam mais sobre o que havia 
estudado. (DIARIO DE CAMPO, 25/08/10). 

Desde entao, reflito diante de algumas indagacoes: Como sera que os alunos 

compreenderam o conteudo se ao menos nao sabem dizer quais seriam esses 

grupos? Sera que o conteudo foi trabalhado de maneira aleatoria por ser pouco 

discutido no ambito escolar? Ou sera que os alunos nao deram importancia? Afinal, 

como poderia ter sido trabalhado esse conteudo? 

No livro didatico Asas para voar: geografia de Maria Elena Simielli e Anna 

Maria Charlier apresentava os seguintes grupos etnicos: os indigenas (primeiros 

habitantes do Brasil), os brancos (Portugueses que vieram colonizar a terra) e os 

negros (trazidos da Africa como escravos), no entanto o texto intitulado Quern 

Somos? Enfatizava os principals grupos etnicos que formaram o povo brasileiro, 

mostrando apenas os grupos citados acima. Mas quanto ao terceiro grupo, os 

negros, este e relembrado como os escravizados, o que remete aos antepassados. 

Historicamente a imagem que os negros tern e essa, os escravizados, que se 

enraizou ate os dias de hoje, mas penso que a mesma nao pode perdurar no que 

concerne para o tratamento com os negros, ja que hoje eles diante de diversas lutas 

nao sao mais escravizados e nem devem ser lembrados apenas dessa forma, pois 

de acordo com o artigo 5° da Constituigao Brasileira, enfatiza que: "Todos sao iguais 

perante a lei sem distincao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 

igualdade, a seguranca e a propriedade [...]". Todavia, o livro didatico nao deveria 
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expor caracterfsticas dos negros como os escravizados, mas poderia sim 

desconstruir essa imagem e inseri-ios de uma forma diferenciada e igualitaria 

evidenciando suas contribuigoes na sociedade. Portanto, e de suma importancia a 

formagao de educadores no que diz respeito as questoes etnico-raciais e ao que gira 

em torno delas, bem como uma discussao sobre o tema realizada com o gestor e a 

comunidade escolar para conscientizagao da inclusao social que pouco e discutida 

no ambito escolar. 



CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos dias de hoje sao abrangentes as discussoes relacionada as relacoes 

etnico-raciais, que buscam o reconhecimento de diversas culturas e grupos etnicos 

que se fazem presente no Brasil. Dessa forma, e essencial consolidar as diretrizes 

que enfatizam a educacao das relacoes etnico-raciais no contexto escolar, na 

tentativa de nao mostrar apenas a igualdade de direito entre todos, mas tambem a 

reconhecimento da identidade de cada cidadao e o respeito a diversidade. 

Este trabalho monografico trouxe uma breve pesquisa quanto as relacoes 

etnico-raciais no 5° ano do ensino fundamental, para tanto, houve o conhecimento 

de assuntos relevantes que rodeiam as relacoes etnico-raciais no ambito escolar. 

Assim, essa pesquisa obteve exito mediante aos objetivos que se pretendeu 

alcancar, deixando indicios de que realmente esse tema e muito significativo para se 

trabalhar de forma especifica no ambito escolar. 

E importante ressaltar que nao e tarefa exclusiva da escola trabalhar com as 

relacoes etnico-raciais, mas ela e um espaco que possibilita a educacao ou 

(re)educacao das relacoes etnico-raciais e que pode agir preponderantemente para 

incluir no curriculo escolar as novas diretrizes das relacoes etnico-raciais, de forma 

que o professor possa ter o conhecimento teorico, para que em seguida reveja como 

trabalhar mediante qualquer situacao, mas para isso, e preciso que ele tenha uma 

formacao continuada que conste o trabalho com as relacoes etnico-raciais em sala 

de aula, visando promover mudangas significantes diante de determinadas situagoes 

de conflitos etnico-raciais que se fazem presentes no dia a dia. Desse modo, o 

momento vivido no estagio deixou vestigios quanto a necessidade de rever as 

praticas docentes e a possibilidade de trabalho com essa tematica na escola. 

Alem disso, torna-se necessario superar, na instituigao escolar, o grande 

equivoco que os negros tern de si mesmos, quando nao aceitam sua cor ou ate 

mesmo o nome negro e que por muitas vezes se colocam numa postura racista. 

Nessa perspectiva, e que se deve realmente existir a educagao das relagoes etnico-

raciais, visando assim, a quebra de atitudes preconceituosas e discriminatorias que 

sao formadas no interior da escola, que por varias vezes acontecem de forma 

despercebida por parte de alunos e professores. 
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Contudo, e preciso repensar as praticas docentes em sala de aula como 

tambem na escola, de modo que possa educar cidadaos quanto a pluralidade etnico-

racial, abrangendo a diversidade entre diferentes grupos etnico-raciais. 
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