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1 - APRESENTACAO 

"A mentalidade t e c n i c i s t a da nossa sociedade e 
a sua preocupagao em fazer da educagao uma 
simples c r i a d o r a de mao-de-obra para a 
produgao reduziram o professor a maquina de 
ensinar, simples transmissor "mecanico" de 
conteudos c u l t u r a i s nao reelaborados 
criticamente"(Rosa Kulcsar) 

0 trabalho i n t i t u l a d o : "Urn estudo da h i s t o r i a do B r a s i l 
na 5 a s e r i e . : contos de fadas ou realidade?", e resultado de toda 
uma gama de estudos, l i d o s e r e l i d o s , d i s c u t i d o s , questionados 
acerca da sociedade b r a s i l e i r a , com seus Aparelhos Ideologicos e 
Repressivos do Estado, da educagao como parte desse processo, do 
papel do l i v r o d i d a t i c o , e mais especif icamente, do Ensino de 
H i s t o r i a do B r a s i l na 5 a s e r i e do 1° grau. Esse estudo s u r g i u a 
p a r t i r do nosso interesse e admiragao por essa d i s c i p l i n a e 
desenvolveu-se numa escola p u b l i c a Municipal da cidade de 
Cajazeiras. 

Analisando este u l t i m o tema, foco do/hosso estudo 
fizemos uma breve r e t r o s p e c t i v a do surgimento da H i s t o r i a como 
d i s c i p l i n a , das abordagens metodologicas e das l i n h a s 
tendenciais. 

I n i c i a l m e n t e fizemos algumas v i s i t a s a escola para 
conversarmos com a diregao e o professor de H i s t o r i a . Depois 
realizamos algumas l e i t u r a s para aprofundamento t e o r i c o -
metodologico, dos autores: Althusser, Arroyo, Camargo, Chariot, 
Faria, Fonseca, F r e i t a g , Micele, Mizukami, Molina, Nadai, e 
Piz a r r o . Apos essa etapa fizemos uma analise em torno do l i v r o 
d i d a t i c o adotado pelo professor, as observagoes em s i e a 
implementagao da proposta atraves de conversas com o docente a 
re s p e i t o do esino de h i s t o r i a e da sua p r a t i c a em sala de aula. 
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2 - JUSTIFICATIVA 

A sociedade b r a s i l e i r a r e t r a t a em seu i n t e r i o r as 
contradicoes do sistema c a p i t a l i s t a onde reina a desigualdade 
s o c i a l , a discriminagao e a submissao. Tais f a t o r e s sao 
assegurados, nesse t i p o de sociedade, pelos Aparelhos Repressivos 
do Estado (AIR'S), que por sua vez u t i l i z a m - s e dos Aparelhos 
Ideologicos do Estado (AIE'S) para g a r a n t i r este estado de 
coisas. 

Os ARE'S compreendem o governo, a administragao, o 
e x e r c i t o , a p o l i c i a , os t r i b u n a l s , as p r i s o e s . Estes tern por 
fungao r e p r i m i r a sociedade atraves da forga, para g a r a n t i r a 
supremacia do modelo c a p i t a l i s t a , e pelas relagoes de produgao e 
exploragao da forga de t r a b a l h o , submete-la ao processo de 
exploragao da mais - v a l i a . 

Compoe os Aparelhos Ideologicos do Estado a i g r e j a , 
as escolas p u b l i c a e privada, a f a m i l i a , o setor j u d i c i a r i o , 
p o l i t i c o , s i n d i c a l e a imprensa que, de modo g e r a l , asseguram o 
poder economico e p o l i t i c o a classe burguesa atraves da 
i d e o l o g i a , inculcando valores e i d e i a s que favoregam esse poder. 
Esses aparelhos, apesar de d i s t i n t o s , funcionam de forma 
u n i f i c a d a , com os mesmos propositos j a que a classe dominante tern 
o poder do Estado que dispoe dos ARE'S e consequentemente dos 
AIE's como afirma ALTHUSURSER (1985): 

"nenhuma classe pode de f orma dv\adoura deter 
o poder do Estado sem exercer ao mesmo 
tempo sua hegemonia sobre e nos AIR's" 
(p.71). 

A escola e a f a m i l i a sao urn dos p r i n c i p a l s AIE.'s , 
pois e no seu i n t e r i o r que se da a formagao do homem. 

Deteremo-nos agora no estudo da escola como 
aparelho i d e o l o g i c o por ser este o nosso p r i n c i p a l o b j eto de 
estudo. 

A escola assume postura de reprodutora dos 
p r i v i l e g i o s s o c i a i s da classe hegemonica. Segundo ANA FARIA 
(1994):. 

"a educagao na sociedade c a p i t a l i s t a tern a 
escola como urn dos instrumentos de sua 
dominagao, cujo papel e o de reproduzir a 
sociedade burguesa, atraves da inculcagao da 
sua i d e o l o g i a e do conhecimento que permite a 
h i e r a r q u i a na produgao e que garanta maior 
c o n t r o l e no processo pela classe dominante" 
(p.08). 
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Contudo, essa nao e a unica fungao da escola, haja 
v i s t a que ela pode tambem despertar nos educandos uma tomada de 
posigao na medida em que podera ensejar uma c o n t r a - i d e o l o g i a que 
venha atender as necessidades da classe popular. 

Neste sentido, a escola podera assumir duas fungoes 
opostas: uma em que buscara a transformagao s o c i a l , lutando por 
uma s o c i e d a d e mais j u s t a , pois procura o r i e n t a r o homem para s e r 
l i v r e , C O n s c i e n t e , c r i t i c o , c r i a t i v o e r e f l e x i v o . Nesse caso, a e s c o l a 
t o r n a r - s e - a um palco de l u t a s em busca da igualdade, como afirma SAVIANI apud 
EVANGELISTA (s/d.) :, 

* enquanto o dominado nao dominar o que o 
dominador domina nao conseguira s a i r do seu 
estado de dominagao" (p.719). 

Contrapondo-se a esta fungao, a outra c a r a c t e r i z a r -
se-a por ser transmissora da i d e o l o g i a dominante reproduzindo as 
desigualdades da sociedade c a p i t a l i s t a , inculcando valores que 
formam uma consciencia ingenua, tornando o homem um ser alienado 
socialmente e/ou defensor de interesses que o exploram. Essa 
fungao vem f o r t a l e c e r a sociedade d i v i d i d a em classes, tao bem 
veiculada na escola, por exemplo, pela forma como sao trabalhados 
os conteudos c u r r i c u l a r e s , que, em u l t i m a i n s t a n c i a , acabam 
cont r i b u i n d o para que a escola se torne um agente reprodutor do 
modelo c a p i t a l i s t a de produgao. 

E inte r e s s a n t e r e s s a l t a r o papel relevante que 
assume o l i v r o d i d a t i c o nesse processo. A i d e o l o g i a nele contida, 
de modo g e r a l , serve para consolidar a hegemonia da classe 
burguesa, e com e l a , as relagoes de produgao. 

0 l i v r o d i d a t i c o editado no B r a s i l e em sua maioria 
de ma qualidade pois busca atender os interesses da classe 
burguesa e das e d i t o r a s que faturam a l t o por p r o d u z i r a q u i l o que 
estas almejam, como diz FREITAG (1993)' 

"fabr i c a - s e um l i v r o v i a de regra mediocre, 
de baixo custo e de ma qualidade para 
professores incapazes de a v a l i a r a sua 
qualidade criangas carentes (recurso) e 
culturalmente d e s p r i v i l e g i a d a s para impedir 
que os consumidores se deem conta das 
contradigoes m a t e r i a l s em que vivem e as 
relagoes de produgao que prevalecem na 
sociedade de consumo" (p.57 ) . 

Para combater essa i d e o l o g i a mister se faz que o 
professor possa exercer na escola uma fungao inovadora, que tenha 
uma boa formagao p r o f i s s i o n a l , uma reciclagem permanente, 
inte r e s s e e condigoes de r e a l i z a r pesquisas, s a l a r i o s dignos, 
vastos conhecimentos sobre o l i v r o d i d a t i c o , alem de de um 
engajamento p o l i t i c o na l u t a por uma sociedade mais j u s t a . Para 
ta n t o , e necessario que a escola possa i n c e n t i v a r e dispor de 
educadores capazes e comprometidos de forma que possam c o n t r i b u i r 
para mudar a realidade da escola e da sociedade. 

Neste caso, teriamos a escola como um v e i c u l o para 
a fomentagao, concepgoes e a t i t u d e s em defesa da classe dominada. 

Sabemos que nas nossas escolas, sobretudo, nas 
pu b l i c a s , essas condigoes inexistem. Apenas uma parcela dos 
p r o f i s s i o n a i s , ou melhor, a maioria deles ainda nao conseguiu 
ate n t a r para o caos em que se encontra a nossa educagao. Este 
f a t o a l i a d o a p r a t i c a distanciada dessa realidade acaba por ser 
r e f l e x o s de valores que, v i a de regra, nao sao seus. Sao f r u t o s 
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de uma conjuntura que em u l t i m a i n s t a n c i a acabam determinando 
esse ou aquele t i p o de comportamento. Nao estamos querendo com 
isso j u s t i f i c a r esse t i p o de a t i t u d e . Estamos apenas tentando 
d i s c u t i r essa situagao ate para compreender porque certas 
c i r c u n s t a n c i a s encaminham o professor a u t i l i z a r o l i v r o d i d a t i c o 
de forma inocente ou i n d i f e r e n t e e a a c e i t a r as orientagoes 
didatico/pedagogicas impostas pelas e d i t o r a s dando ao professor 
respostas prontas (muitas vezes erradas), a se acomodar f r e n t e a 
ausencia de l i v r o s para pesquisas e as e s t r a t e g i a s de marketing, 
que mascaram o conteudo dominante do l i v r o , e t c . 

Diante de t a i s afirmagoes o que queremos realmente 
esclarecer, ou ate mesmo questionar, e se o l i v r o e algo 
meramente i n u t i l e deve ser jogado f o r a , ou se o problema esta em 
como ele e u t i l i z a d o ? 

E certo que se o professor assume uma postura 
c r i t i c a e a c r e d i t a na capacidade de analise do aluno buscando 
situagoes em que ambos possam compreender a validade, a 
importancia e as tematicas contidas no l i v r o d i d a t i c o , f i c a r a 
evidente a s i g n i f i c a n c i a desse recurso. Nesse sentido, f i c a mais 
d i f i c i l extermina-lo ou j o g a - l o * f o r a , como acreditam ser esta a 
solugao para o l i v r o d i d a t i c o , defendida por algumas pessoas. 
Esta e uma a t i t u d e c a s u i s t i c a e s i m p l i s t a , e este nao estao dando 
a importancia que a problematica carece. 

Feitas estas consideragoes de cunho g e r a l , 
passaremos ao estudo teorico-metodologica do ensino de H i s t o r i a 
do B r a s i l nas escolas, dando enfase ao papel do l i v r o d i d a t i c o 
nesse processo. 

No B r a s i l , a H i s t o r i a f o i i n t r o d u z i d a como 
c u r r i c u l o a p a r t i r da 6a s e r i e e su r g i u sob a i n f l u e n c i a do 
pensamento frances, no bojo do movimento regencial apos a 
independencia de 1822. 

Assim, a H i s t o r i a i n i c i a l m e n t e estudada no pais f o i 
a da Europa Ocidental, considerada como a verdadeira H i s t o r i a das 
C i v i l i z a g o e s . 

Ao longo de sua t r a j e t o r i a , esta d i s c i p l i n a passou 
a ganhar espago nos c u r r i c u l o s em todas as escolas secundarias e 
primarias da nagao. No entanto, nada ocorreu de r e v o l u c i o n a r i o , 
no que d i z r e s p e i t o a questao teorico-metodologica. 

No i n i c i o deste seculo t a l materia aparece apenas 
com a f i n a l i d a d e de i n t r o d u z i r certos conhecimentos sobre h e r o i s , 
datas e acontecimentos importantes, o que nao tern sido tao 
d i f e r e n t e do ensino nos dias a t u a i s . A f i n a l , quern nao lembra das 
grandes l i s t a s , datas e v u l t o s que nos eram impostos a decora-los 
e das chamadas H i s t o r i a s dos Herois sempre tao corretos ?! 

Para analisarmos o conhecimento h i s t o r i c o no 
B r a s i l , necessario se faz levarmos em consideragao dois aspectos 
fundamentals:o contexto h i s t o r i c o ( conjuntura socio-economica, 
p o l i t i c a , c u l t u r a l e i d e o l o g i c a do pais) e a h i s t o r i o g r a f i c a ( 
estagio de desenvolvimento c o n c e i t u a l teorico-metodologico 
apresentados pelas ciencias s o c i a i s ) . 

Neste enfoque, a h i s t o r i o g r a f i a b r a s i l e i r a 
encontra-se marcada por t r e s l i n h a s tendenciais responsaveis 
pelas abordagens: t r a d i c i o n a l e renovadora do ensino de h i s t o r i a 
do B r a s i l . 



A p r i m e i r a tendencia apresentada e a romantica 
e l o g i a t i v a e esta vinculada ao romantismo da epoca, destacando 
as riquezas das t e r r a s b r a s i l e i r a s e os seus "grandes homens". 
Teve como representantes os i n t e l e c t u a i s do I n s t i t u t o H i s t o r i c o e 
Geografico do B r a s i l (IHGB) criado em 1839 com o b j e t i v o de 
reelaborar as bases da nagao e r e a t i v a r o pensamento p a t r i o t a , 
dentro de uma concepcao u f a n i s t a , n a t i v i s t a e apologetico da 
H i s t o r i a . 

A tendencia f a c t u a l - d e s c r i t i v a vem logo depois 
tendo como c a r a c t e r i s t i c a s marcantes o abandono das grandes 
interpretagoes romanticas e seguindo para um estudo puramente 
f a c t u a l dos acontecimentos. Sobre a i n f l u e n c i a do p o s i t i v i s m o e 
c i e n t i f i c i s m o , acaba por r e s s a l t a r nomes representatives para a 
h i s t o r i o g r a f i a b r a s i l e i r a como Francisco Varnhagem (1816-1878) e 
Capistrano de Abreu (1862-1927), que c o n t r i b u i r a m com seus 
estudos c i e n t i f i c o s . 

Em t e r c e i r o vem a tendencia t e o r i c o - a n a l i t i c a como 
resultado dos estudos h i s t o r i c o s ocorridos aqui no B r a s i l na 
decada de 20 deste seculo, no bojo dos movimentos s o c i a i s e 
transformagoes ocorridas no Pais. Tern base no materialismo 
h i s t o r i c o de Marx e Engels e na "Escola dos Anais "onde e notavel 
a necessidade de se p r o d u z i r uma H i s t o r i a i n t e r p r e t a t i v a e 
a n a l i t i c a relacionando sempre presente passado e vice-versa. 

Vinculada a esta tendencia, causadora da renovagao 
do ,pensamento h i s t o r i c o no B r a s i l , surge uma gama de 
h i s t o r i a d o r e s , como: Caio Prado Junior, Nelson Werneck Sodre, 
Sergio Buarque de Hollanda e G i l b e r t o F r e i r e . 

Podemos i d e n t i f i c a r no nosso sistema escolar dois 
t i p o s de ensino da H i s t o r i a completamente antagonicos de acordo 
com a postura e concepgao adotados pelo professor. 

• Um deles e o t r a d i c i o n a l , muito conhecido e d i f u n d i d o em nossas 
escolas, apoiado nas tendencias r o m a n t i c o - e l o g i a t i v o e f a c t u a l -
d e s c r i t i v a e, consequentemente de seus pressupostos. 0 outro, e o 
que se pode chamar de "ensino renovador", encontrando-se ainda a 
n i v e l de proposta por p a r t e de alguns educadores que buscam 
ensinar a H i s t o r i a a p a r t i r de um novo enfoque. Essa abordagem 
renovadora do ensino encontra-se l i g a d a a l i n h a tendencial 
t e o r i c a - a n a l i t i c a , que procura l i b e r t a r nossa h i s t o r i o g r a f i a do 
peso que as tendencias r o m a n t i c a - e l o g i a t i v a e f a c t u a l - d e s c r i t i v a 
exerce sobre e l a . 

0 ensino t r a d i c i o n a l esta baseado num ensino antigo 
e ultrapassado. Cabe ao professor o papel de transmissor e ao 
aluno de assimilador do conteudo de forma passiva e a c r i t i c a , 
tornando-se conformista e alienado. Seu conteudo r e s t r i n g e - s e a 
estudos b i o g r a f i c o s de herois e datas. Este estudo v i s a a 
formagao da consciencia p a t r i o t i c a , t r a n s m i t i n d o aos alunos o 
r e l a t o cronologico dos acontecimentos sem nenhuma perspectiva 
c r i t i c a , dando-lhes uma visao p a r c i a l dos resultados desse 
processo, como afirma INEZ (1985)1 

" a t r i b u i n d o ao povo o papel de s u j e i t o s 
passivo da H i s t o r i a , submetidos ao a r b i t r i o 
dos grandes homens, e ocultando os inumeros 
movimentos s o c i a i s que irromperam 
periodicamente em nosso pais, nos quais coube 
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as classes populares uma p a r t i c i p a g a o 
d e c i s i v a , o ^ensino t r a d i c i o n a l ' c o n t r i b u i u 
para r e f o r g a r a ordem p o l i t i c o - s o c i a l 
v i g e n t e " (p.27). 

Sinteticamente, t a l ensino esta calcado em t r e s 
procedimentos basicos: 

1. Supervalorizagao dos l i v r o s d i d a t i c o s e dos 
professores como donos e d e p o s i t a r i e s unicos do saber e do poder 
e, p o r t a n t o , inquestionaveis; 

2. Repressao da c r i a t i v i d a d e e i n i c i a t i v a dos 
alunos; 

3. Negagao dos conhecimentos previos dos alunos, 
v i s t o s como aqueles que nao sabem o que devem aprender escutando 
e prestando atengao aos professores. 

Essa H i s t o r i a v i s t a como estudos de coisas velhas, 
antigas, dos mortos importantes e de acontecimentos monotonos, 
gera nos alunos uma a t i t u d e de passiva contemplagao do mundo, ao 
inves de es t i m u l a - l o desenvolvendo sua c r i a t i v i d a d e , seu 
r a c i o c i n i o e sua consciencia c r i t i c a . Dessa forma esta d i s c i p l i n a 
torna-se enfadonha, nao havendo uma relagao entre presente-
passado porque para alguns h i s t o r i a d o r e s os mortos ainda 
continuam tangendo o rebanho dos v i v o s . 

Igualmente ao ensino, os l i v r o s d i d a t i c o s de 
H i s t o r i a , apresentam-se na maioria das vezes desvinculados da 
realidade do aluno, seus conteudos nao levam em conta as 
desigualdades s o c i a i s e as diferengas r e g i o n a i s . Nao levam os 
alunos a adquirirem h a b i l i d a d e de conscientizagao, r e f l e x a o , 
questionamento dos problemas s o c i a i s . Esse instrumento sem duvida 
c o n t r i b u i para a continuidade do ensino t r a d i c i o n a l , da 
consciencia ingenua e perpetuagao dos moldes de produgao. Os 
conteudos dos l i v r o s d i d a t i c o s sao excessivamente resumidos, de 
modo a d i f i c u l t a r a compreensao dos alunos que aprendem um 
amontoado de fatos i n i n t e l i g i v e i s ou simplismente apresentam 
explicagoes em grande quantidade de forma s i m p l i s t a que 
caracteriza-se por dar uma abordagem d e s c r i t i v a e f a c t u a l . Enfim, 
tern como ponto relevante j u s t i f i c a r as formas de dominagao 
e x i s t e n t e s , de modo a g a r a n t i r a sua continuidade. 

0 conteudo reproduzido pelo l i v r o d i d a t i c o e 
dif u n d i d o alem das escolas, nas f a m i l i a s e nos meios de 
comunicagao(AIE 1s) de forma s u t i l , atraves de mitos e versoes por 
estes criados como, por exemplo de negar, o cara t e r v i o l e n t o do 
processo de conquista e colonizagao do B r a s i l de conceber, os 
ind i o s e negros como ragas i n f e r i o r e s , sem c u l t u r a , de modo a 
j u s t i f i c a r sua exploragao;dejinaltecer o b r a s i l e i r o como c o r d i a l , 
r e l i g i o s o , p a c i f i c o , h o s p i t a l e i r o e generoso, como denuncia NADAI 
(s/d): 

, "Nagao marcada pela unidade, c o n s t i t u i d a 
por povo s o l i d a r i o , amante da paz e por isso, 
abengoado pelo Senhor. "Deus e b r a s i l e i r o " , 
povo p a c i f i c o e o r d e i r o amante do samba e das 
mulatas"(p.150). 
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Assim, inculcando esses valores, torna o povo 
b r a s i l e i r o conformista, aceitando todas as mudangas f a l a c i o s a s , 
pacotes economicos, roubalheiras e f a l c a t r u a s de forma p a c i f i c a . 
A h i s t o r i a contada dessa forma Oculta/D verdadeiro in t e r e s s e da 
classe dominante. 

Esses sao alguns dos mitos que vigoram em nossa 
h i s t o r i a e que devem ser de s m i s t i f i c a d o s . 

Os equivocos deste ensino t r a d i c i o n a l podem ser 
trabalhados pelo " ensino renovador ", com bases solid a s e r e a i s , 
pois ele pa r t e de uma visao da H i s t o r i a enquanto processo s o c i a l , 
estruturado na produgao e superagao das contradigoes s o c i a i s 
e x i s t e n t e s . 

Nesta concepgao todos os homens sao s u j e i t o s da 
H i s t o r i a e sua atuagao e i n f l u e n c i a d a pela posigao que ocupam no 
processo de produgao de seus meios de sobrevivencia. Exterminando 
assim a importancia dada aos grandes herois da nossa H i s t o r i a , 
como unicos responsaveis pela construgao da mesma. 

0 ensino renovador a r t i c u l a - s e na perspectiva 
t e o r i c a - a n a l i t i c a e procura c o r r e l a c i o n a r os fatos h i s t o r i c o s , 
buscando as suas manifestagoes nos d i f e r e n t e s n i v e i s da realidade 
(dominante x dominados).Com enfase nos aspectos e s t r u t u r a i s do 
processo s o c i a l b r a s i l e i r o p r i v i l e g i a n d o as determinagoes 
economicas. 

Esta visao de ensino procura fazer do aluno um 
s u j e i t o a t i v o no processo ensino-aprendizagem, oportunizando-o a 
concientizar-se sobre a importancia do ensino da H i s t o r i a para o 
entendimento e compreensao da realidade presente. 

Quanto ao professor deve atuar como animador e 
ori e n t a d o r da aprendizagem, colocando o aluno como centro da agao 
educativa, estimulando-o a pensar a estudar, de forma a o r i e n t a -
l o na aplicagao dos conhecimentos adquiridos. 

Neste sentido e s i g n i f i c a t i v a a afirmagao de PAULO 
MICELLE (s/d) quando d i z que: 

" parece necessario t e r coragem de jogar no 
l i x o a comodidade emburrecedora de anotagoes 
amarelecidas, repetidas d i a apos d i a , classe 
apos classe, ano apos ano. E necessario t e r 
coragem de transformar em cinzas ou adubo, 
p i l h a s e p i l h a s de l i v r o s d i d a t i c o s , l i d o s e 
r e l i d o s sem tesao de qualquer t i p o . E 
necessario t e r coragem de superar e ignorar 
programas o f i c i a i s , b u r l a r v i g i l a n c i a s , c r i a r 
coragem de l u t a r de todas as formas para que, 
na voz de seus p r o f i s s i o n a i s , a h i s t o r i a 
ganhe r e s p e i t o e importancia, mesmo quando 
isso parega impossivel" (p. 41). 

Mas e importante r e s s a l t a r como chama atengao 
PIZARRO e MADER que nesta perspectiva renovadora, ha alguns 
aspectos que precisam ser questionados, como o grau de abstragao 
ou a especulagao t e o r i c a , a linguagem d i f i c i l , muito c i e n t i f i c a ; 
a interpretagao meramente economica dos f a t o s ; o descuido em 
relagao ao r e f e r e n c i a l f a c t u a l ; a visao dicotomica, s i m p l i s t a da 
H i s t o r i a , e t c . 
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Diante dos problemas levantados pela l i t e r a t u r a 
consultada para a realizagao deste tr a b a l h o faz jus a nossa 
preocupacao com o ensino de h i s t o r i a do B r a s i l e consequentemente 
com a postura do educador na u t i l i z a g a o do l i v r o d i d a t i c o de 
h i s t o r i a do B r a s i l , e consequentemente, deste ensino. 

Por is s o , nos propomos a melhorar nossos 
conhecimentos nesta area j a que ele r e t r a t a as nossas origens, a 
h i s t o r i a que nos trouxe, os c o n f l i t o s e avangos s o c i a i s que 
vivemos ate os dias a t u a i s . 

Portanto, para que possamos entender melhor o 
processo s o c i a l vigente e c o n t r i b u i r para a melhoria do ensino de 
H i s t o r i a faremos uma busca, no i n t u i t o de desvendar um conto de 
fadas ou nao. 



3.- OBJETIVOS : 

3.1. Observar a p r a t i c a docente do professor(a) de 
H i s t o r i a do B r a s i l na 5 a s e r i e da Escola Municipal de 1° grau na 
cidade de Cajazeiras(PB) , enfocando o conteudo e a metodologia 
por ele u t i l i z a d o . 

3.2. Realizar estudos e discussoes com os professores 
de h i s t o r i a do B r a s i l , tentando r e l a c i o n a r o estudo t e o r i c o que 
realizamos sobre o tema em questao e a p r a t i c a de ensino da 
r e f e r i d a d i s c i p l i n a . 
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4.- FALANDO DA MINHA EXPERIENCIA: 

Com o i n t u i t o de apresentarmos a nossa proposta e 
conhecermos a realidade em que iriamos t r a b a l h a r , nos d i r i g i m o s 
a escola p u b l i c a Municipal de Cajazeiras com turmas de 1° grau 
situada na zona norte da cidade. 

Esta escola f o i fundada em 1970 no governo de Joao 
Agripin o contando em seu espago f i s i c o com uma area coberta de 
20 X 28 m, assim d i s t r i b u i d o s : cinco salas de aulas, uma sala 
onde funciona a d i r e t o r i a e a s e c r e t a r i a , uma sala de 
professores, uma b i b l i o t e c a , uma cozinha, dois banheiros sendo um 
masculino outro feminino e um p a t i o coberto. Estes ambientes 
estao em bom estado de conservagao, apesar da precariedade do 
m o b i l i a r i o . 

Funciona nos t r e s turnos contando com dezenove (19) 
professores, onze (11) fu n c i o n a r i o s e 310 alunos d i s t r i b u i d o s da 
seguinte forma: 

TURMAS A L U N O S 
Pre-escolar 38 

A l f abeti za<yao 27 
l a s e r i e 38 
2 a Serie 29 
3 a Serie 31 
4 a Serie 31 
5 a Serie 56 
6 a Serie 26 
7 a Serie 15 
8 a Serie 19 

T O T A L 310 

Ainda nesta etapa realizamos conversas com o 
professor de h i s t o r i a para compreensao da sua proposta de 
trab a l h o , bem como discutirmos acerca da nossa a t i v i d a d e . Na 
oportunidade entregamos a ele copia do nosso p r o j e t o para que 
pudesse posteriormente fazer uma l e i t u r a mais detalhada, porem, 
no momento demos uma l i d a nos o b j e t i v o s e na metodologia. 

Em seguida, fizemos l e i t u r a s do l i v r o adotado pelo 
professor i n t i t u l a d o : " H i s t o r i a Memoria Viva"de Claudio V i c e n t i n o 
para tomarmos conhecimento do seu conteudo e a forma como este e 
trabalhado pelo autor, servindo tambem para s u b s i d i a r t e o r i c a -
metodologimente as observagoes que realizariamos em sala de aula, 
alem, de ajudarmos a entender como o professor u t i l i z a r i a este 
l i v r o , qual o papel que ele ocupa no processo ensino-
aprendizagem, ou seja, se este na verdade o a u x i l i a como 
instrumento d i d a t i c o . 

A l e i t u r a e s p e c i f i c a desse l i v r o e outros nos 
au x i l i a r a m na elaboragao dos instrumentos metodologicos, ou seja, 



nas f i c h a s - r o t e i r o das observagoes e e n t r e v i s t a que fariamos com 
o professor. (Anexo 1 e 2 ) . 
Analisando o l i v r o " H i s t o r i a Memoria Viva", podemos d i z e r que o 
autor t r a b a l h a os conteudos de forma s i m p l i s t a e dentro de uma 
l i n h a que se aproxima, ora, da t e o r i c o - a n a l i t i c a (predominante) , 
ora da f a c t u a l - d e s c r i t i v a . Por exemplo, ao t r a b a l h a r o conteudo 
"Descobrimento do B r a s i l " no c a p i t u l o 2, o autor r e s t r i n g e - s e a 
na r r a r o f a t o de forma f a c t u a l , sem nenhuma perspectiva c r i t i c a 
(nexo 3 ) , j a ao t r a b a l h a r no c a p i t u l o 7, onde t r a t a dos "Jesuitas 
e das Missoes", o autor faz uma breve analise do papel dos 
Jesuitas no processo de catequizagao dos i n d i o s ao a f i r m a r entre 
outras coisas que os Jesuitas ensinavam a l i n g u a portuguesa e a 
r e l i g i a o C r i s t a aos n a t i v o s , afastando-os de seus costumes e 
tradigoes r e l i g i o s a s (nexo 4) . Tadavia, deixa de r e s s a l t a r o 
papel relevante dessa catequizagao no processo de conquista e 
colonizagao do B r a s i l , que teve como resultado t o r n a r os i n d i o s 
doceis e de f a c i l manipulagao. 

0 autor afirma que a i g r e j a c a t o l i c a era contra a 
escravizagao do negro. Aqui cabe uma pergunta, que a nosso ver 
poderia t e r sido levantada pelo autor. Por que a i g r e j a era 
contra a escravizagao indigena e nao era contra a escravizagao 
negra? Sera que nao havia interesses maiores por t r a s de tudo 
isso? Ja no c a p i t u l o 11, cujo tema era A proclamagao da 
Independencia", o autor t r a b a l h a na l i n h a t e o r i c o - a n a l i t i c a , 
mostrando os verdadeiros interesses da independencia do B r a s i l 
(anexo 5 ) . E assim sucessivamente. 

Em suma, o l i v r o d i d a t i c o embora enquadre-se nos 
moldes do ensino Renovador, deixa, na nossa opiniao um pouco a 
desejar por t r a b a l h a r alguns conteudos de forma resumida e por 
nao d e s m i s t i f i c a r os mitos e versoes da h i s t o r i a . 

Realizamos uma e n t r e v i s t a com o professor com 
duragao de 30 minutos, usando com sua permissao o gravador. 
Durante a nossa conversa ficamos atentas ao seu discurso, pois 
pretendiamos, no momento da observagao das aulas, confrontar com 
sua p r a t i c a . Este confronto sera f e i t o quando estivermos 
comentando mais adiante os r e g i s t r o s apresentados no periodo da 
observagao em sala de aula. 

Apos essa etapa, passamos a obervar as aulas de 
H i s t o r i a do B r a s i l , ministradas na 5 a s e r i e sempre no 1° h o r a r i o . 

0 periodo destinado a observagao f o i muito c u r t o , 
em v i r t u d e da greve e dos f e r i a d o s cairem em dias da aula de 
H i s t o r i a , das f e r i a s do professor e, principalmente, por e x i s t i r 
nessa escola apenas uma turma de 5 a s e r i e no turno da n o i t e , o que 
da um t o t a l de 11 aulas observadas. 

Ao chegarmos em sala de aula, o professor p r e f e r i u 
fazer a nossa apresentagao explicando os motivos da nossa 
presenga; fomos muito bem recebidas pela turma. Ao termino desta 
apresentagao, dirigimo-nos para a u l t i m a cadeira, afim de nao 
atrapalharmos a aula e podermos observar melhor os presentes e 
tudo que acontecia a l i . Fizemos, com autorizagao do professor, 
alguns r e g i s t r o s por e s c r i t o com ajuda da f i c h a - r o t e i r o para 
serem d i s c u t i d a s no momento oportuno com e l e . 

Apesar do c u r t o espago de tempo para essa etapa, e 
p o s s i v e l fazer alguns comentarios sem pretendermos d e f i n i r sua 
p r a t i c a docente. 

0 professor t r a b a l h a em cima de aulas e x p o s i t i v a s , 
nao conseguindo prender por muito tempo a atengao dos alunos, 
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apesar da boa relagao que mantem com estes. Ele v a l o r i z a muito a 
d i s c i p l i n a que leciona demonstrando ao ,longo das aulas a sua 
admiragao e respeito^ por esta. A v a l i a seus alunos atraves de 
trabalhos e provas. E ele o responsavel pelo seu programa, que 
r e t i r a quase que integralmente do l i v r o t e x t o . 0 m a t e r i a l 
d i d a t i c o por ele u t i l i z a d o r e s t r i n g e - s e ao l i v r o d i d a t i c o , 
a p o s t i l h a s dadas pelo professor e xerocopiadas pelos alunos em 
v i r t u d e desses nao poderem comprar o l i v r o . 0 professor acha que 
nao deve copiar esses conteudos no quadro, pois e um tempo 
r e t i r a d o da explicagao. 

No periodo em que estivemos observando suas aulas, 
ao t r a b a l h a r , por exemplo, o conteudo "0 B r a s i l p r e - C o l o n i a l " , o 
professor l i m i t o u - s e a na r r a r este assunto de forma f a c t u a l 
exigindo que os alunos decorassem alguns termos como especiarias, 
escambo, nomes das companhias^, das expedigoes que vieram ao 
B r a s i l , etc.Poucos alunos participavam da aula, a maioria f i c a 
apenas observando sem muito i n t e r e s s e . 

' Ele procura porem, movimentar a aula e a p a r t i c i p a g a o dos alunos 
e o faz atraves de perguntas d i r i g i d a s de forma descontraida. 
Contudo, nao conseguiu t o r n a r a aula mais dinamica, t a l v e z pela 
forma como m i n i s t r a o conteudo.Quern sabe, poderia buscar outros 
m a t e r i a l s d i d a t i c o s como usar mapas para i l u s t r a r a aula entre 
tantos outro recursos? 

.Um dia , um aluno perguntou: "Qual o pais mais 
proximo do B r a s i l ? " Ele nao soube a p r o v e i t a r essa deixa para 
fazer uma relagao i n t e r d i s c i p l i n a r com a Geografia ou poderia t e r 
orientado o aluno no sentido de encaminha-lo a fazer essa 
descoberta, por exemplo. No entanto respondeu prontamente sem 
maiores explicagoes. 

Em outro momento, o professor conseguiu dar uma 
dinamica nova a sua aula, oportunidade em que trouxe um l i v r o que 
falava da viagem de Marco Polo a China. Percebemos que esse f a t o 
conseguiu quebrar a r o t i n a do seu trabalho e despertar o 
inter e s s e dos alunos. Aproveitando a atengao dada pelos alunos a 
sua explicagao, o mesmo mostrou a importancia da H i s t o r i a para a 
nossa vida, mostrando que atraves dela e que podemos tomar 
conhecimento dos fatos ocorridos ao longo da H i s t o r i a . 

Ao passar um trabalho para os alunos (anexo 6) , 
cujo conteudo poderia ser bem mais inte r e s s a n t e , o professor 
marcou um debate a ser re a l i z a d o na proxima aula acerca desse 
conteudo. 

No dia marcado apenas duas equipes haviam t r a z i d o o 
tr a b a l h o . Entao o professor passou uma aula i n t e i r a para e x p l i c a r 
como este deveria ser f e i t o , dizendo que os alunos deveriam 
responde-lo com suas p r o p r i a s palavras ficando o debate para a 
aula seguinte. 

No d i a do debate, praticamente ninguem havia 
estudado nada. Assim o professor l i m i t o u - s e a perguntar a um e a 
outro aluno as questoes com o trabalho em maos, sobre o que 
s i g n i f i c a v a cada palavra. Tentava com isso provocar uma discussao 
entre os alunos ou pelo menos arrancar as respostas, mas nao 
conseguiu, j a que esses apenas transcreveram as respostas da 
a p o s t i l h a para o tra b a l h o , sem acrescer nada. Apenas 12 alunos 
estavam presentes neste d i a para esta discussao. 



Nas demais aulas, o conteudo f o i explanado sempre 
da mesma maneira atraves de aulas e x p o s i t i v a s , com pouca 
p a r t i c i p a g a o dos alunos. 

Podemos aqui r e s s a l t a r como faz GERALDO apud VALLE 
(1992) a importancia da postura do professor ao transformar a 
sala de aula "num lugar de producSo e nao num lugar onde se toma 
conhecimento da produgao f e i t a f o r a dela"(p.90). Neste sentido, a 
escola assume um papel muito importante na postura do cidadao, 
fazendo com que esse produza seu p r o p r i o saber, sendo capaz de 
a n a l i s a r com bases solid a s o conhecimento apresentado em busca do 
verdadeiro saber. 

Aproveitando a ausencia do professor no d i a em que 
r e a l i z a r - s e - i a a u l t i m a observagao, t i v e uma conversa com os 
alunos sobre o p r o j e t o de estagio, f a l e i - l h e s da necessidade de 
se questionar os conteudos apresentados no ensino de H i s t o r i a , j a 
que nem sempre esses sao repassados de forma c r i t i c a . Discutimos 
tambem acerca da importancia da H i s t o r i a em nossas vidas, do 
v a l o r de se estudar em busca de um f u t u r o melhor principalmente 
que, ultimamente a grande parte dos concursos exigem que se tenha 
no minimo o 1° grau complete Finalisando com as despedidas e 
agradecendo a atengao recebida. 

Pudemos, ainda v e r i f i c a r a d i s t a n c i a e x i s t e n t e 
entre o discurso e a p r a t i c a do professor. Ele ao longo da 
e n t r e v i s t a se reportou constantemente a problematica educacional 
como sendo resultado do desinteresse do alunado, dos f a t o r e s 
socio-economicos destes, nao se colocando como parte desse 
processo. Contudo, observamos que algumas das d i f i c u l d a d e s dao-se 
face ao e s t i l o de aula dada sendo monotonas e desinteressantes, 
embora o professor considere-se muito c r i t i c o . Durante as aulas 
observadas nao demonstrou bem i s s o . 
,Enfim o ensino de H i s t o r i a de modo g e r a l , apresenta-se p r e c a r i o , 
d e b i l i t a d o . A escola nao dispoe de m a t e r i a l d i d a t i c o nem ha 
programas que h a b i l i t e o professor a confeccionar seu p r o p r i o 
m a t e r i a l (como sucatas, por exemplo) .Acusei a isso o f a t o de se 
colocar um professor formado em D i r e i t o sem h a b i l i t a g a o para 
ensinar essa d i s c i p l i n a . Temos um ensino mecanizado a base da 
"decoreba", onde o aluno nao se int e r e s s a por essa d i s c i p l i n a . 0 
conteudo que a escola repassa e d i s t a n t e da realidade do aluno e 
pouco serve para a u x i l i a - l o na compreensao dos fatos p o l i t i c o s , 
s o c i a i s e economicos que o cercam. 

Esse ensino esta longe de ser um ensino dinamico, 
c r i t i c o , "Renovador", que estimule o discente a pensar e 
r e f l e t i r , deixando de lado a postura de homem p a c i f i c o , alienado 
e a c r i t i c o . Contudo, temos consciencia de que exercer essa 
p r o f i s s a o dentro das condigoes que este professor t r a b a l h a nao e 
nada f a c i l . Ganha um s a l a r i o i r r i s o r i o que nao e s u f i c i e n t e para 
manter a sua f a m i l i a , tendo que exercer outra p r o f i s s a o nos 
outros dois expedientes, restando pouco tempo d i s p o n i v e l para 
dedicar-se ao ensino de H i s t o r i a . Nao estamos com isso, tentando 
j u s t i f i c a r essa p r a t i c a , mas f a t o s como esses devem ser levados 
em consideragao. 

E chegada a hora de contar como as coisas realmente 
aconteceram, chega de contos de fadas, da exaltagao dos herois 
(alguns ate nao tao herois assim) e fazer como d i z Micele 
"coloca-los sob suspeita". Chega de aprender uma h i s t o r i a b o n i t a 



hoje, e amanha tomar conhecimento de que ela nao e verdadeira, o 
senso c r i t i c o deve t e r i n i c i o desde cedo, e fazer p a r t e do 
c o t i d i a n o de cada um. 

0 professor e fundamental nesse processo, deve 
pesquisar, estudar para nao repassar essa h i s t o r i a tao i r r e a l , 
deixar de lado a "decoreba", as l i s t a s de datas, e sim, 
concentrar-se no f a t o em s i . Dessa forma o aluno t e r a mais 
inte r e s s e na d i s c i p l i n a pois so atraves do conhecimento o homem 
sera capaz de entender as mazelas que o cercam, e principalmente 
l u t a r para combate-las. 

0 l i v r o d i d a t i c o e um dos p r i n c i p a l s cumplices 
desse processo, tratando a h i s t o r i a da forma como a classe 
dominante deseja. Embora os l i v r o s mais recentes nao se 
configurem tao intensamente nessa abordagem, ainda trazem no seu 
bojo, de forma camuflada os fatos h i s t o r i c o s representando os 
interesses das e l i t e s . Neste sentido, o professor p o l i t i z a d o , 
consciente, t e r a condigoes de transformar esses conteudos em 
f a t o s v e r i d i c o s , burlando assim o cerceamento ideologico imposto. 

Todos esses pontos foram d i s c u t i d o s com o professor 
no decorrer das nossas conversagoes num t o t a l de t r e s (03), onde 
moutrou-se aberto as c r i t i c a s , tendo consciencia dos erros 
cometidos. 

Analisamos ju n t o s os aspectos p o s i t i v o s e negativos 
de todas as aulas observadas, discutimos um pouco sobre a 
H i s t o r i a , a questao da necessidade de d i s m i s t i f i c a r os mitos e 
versoes, dos problemas encontrados em salas de aula e de 
possiveis formas como se poderia t e n t a r solucionar o problema, 
principalmente no i n t u i t o de motivar a turma para t o r n a r as aulas 
mais i n t e r e s s a n t e . 



5 - CONSIDERACOES FINAIS 

0 p r i n c i p a l problema encontrado no ensino de 
H i s t o r i a decorre do t i p o de aula mi n i s t r a d a , tendo em v i s t a que 
ela nao estimula o discente a pesquisar, a r e f l e t i r e a 
questionar os conteudos, tornando assim as aulas a uma monotonia. 

Outros problemas, embora nao tao s e r i o quanto o 
pri m e i r o parece que decorrem dos fa t o r e s socio-economicos dos 
alunos. 

Parece-nos que o pri m e i r o e de solugao mais 
imediata. Nesse sentido, sugerimos ao professor optar pelo 
seguintes procedimentos entre outros: 

• Realizagao de pequenas gincanas em sala de 
aula com a turma d i v i d i d a em grupos para 
estudo do mesmo conteudo Nessa a t i v i d a d e o 
professor se comportaria como coordenador e 
conduziria as questoes a serem respondidas 
pelos grupos, t r a n s f ormando em nota ou 
conceito, o somatorio dos acertos de cada 
grupo. 

• Realizagao de seminarios com i n t u i t o de 
estimular o estudo da materia e d e s i n i b i r os 
alunos. 

• Orienta-logproduzirem,textos com base nos 
conteudos da materia de forma a d e s m i s t i f i c a r 
distorgoes acumuladas nos conteudos pelas 
classes dominantes. 

Citamos apenas estas a t i v i d a d e s . Porem, penso que o 
professor deveria procurar um bom l i v r o de metodologia de Ensino 
e selecionar as metodologias que mais se adaptassem as sua 
condigoes para que obtenha resultados mais s i g n i f i c a t i v o s no 
sentido de a u x i l i a r os alunos a formarem um senso c r i t i c o para 
entender e r e l a c i o n a r a q u i l o que e ensinado na escola a sua 
p r o p r i a vida p o s s i b i l i t a n d o o e x e r c i c i o da cidadania. 
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ANEXOS 



UN I VERS J. DADE FEDERAL DA PARAIBA-CflMPOS V - CAJAZEIBAS 
CFP-Centra de Formacao de Professores. 
Estagio Supervisionado - Pedagogia - Orientadora: 

Marilene Vilgalvino. 

FICHA DE OBSERVAGAO 
l a . UNIDADE. 

la,) Com relacao ao professor de h i s t o r i a em seus d i f e -
rentes aspectos: 

1.1. Qual a importancia que o professor a t r i b u i a d i s c i 
pline . 

1.2. Dificuldades que ele encontra para ensinar h i s t o r i a 

1.3. Como avalia a aluna. 

1.4. Qual seu interesse pela H i s t o r i a . 

1.5. Qual a formaeao espeeifiea do professor com relacSo 
a disciplina.. 



T3K 

(02) 

2 a.) Com relacao ao 

2.1. Nas salas em questao o professor e responsavel 
pro grama, ou ate j a vem pronto. 

2.2. Ate que ponto a pregramacao tem relacao com o con
teudo do l i v r o t e x t o . 

2.3. 0 programa i d e a l (o do piano}eorresponde ao r e a l 
(aquele que e dado). 

2.4. A escola exerce i n f l u e n c i a na programacao. 

2a. fJnidade 
3a.) Com reiac&o ao m a t e r i a l de ensino. 
3.1. Quais os m a t e r i a l s que o professor u t i l i s a em suas 

aulas, e qual a f i n a l i d a d e . 



V 

(03) 

3.2. 0 professor eozinho ©/iota o l i v r o texto<o» o aluri 
tamoem faz par t e da. escolha). 

3.3. 0 professor u t i l i z a v a r i a s fontes de pesquisa on 
trab a l h o someate com o l i v r o d i d a t i c o . 

3.4, Ate que ponto o L.D. C o n t r i b u i para o processo de 
ens irio-aprendisageift. 

4a.) Com relacao as tecnicas u t i l i z a d a s pelo professor: 
4.1. Quais as tecnicas sao usualmente empregadas pelo 

professor. 

4.2. P r a t i c a a i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e . 



28-

(04) 

4.3. Em que fundamerttoe teorioos se baeeia o professor 
para r e a l i z a r t a i s tecnicas. 

5a.) <IV̂m relac&o ao aluno. 
5.1. Os alunos se interessam pelas atividades px^opos-

tas pela professor? Tem oportunidade de proper 
atividades diferente ? 

5.2. Qual rendimento apresentado por estes na d i s c i p l i 
na em questSo. 



UMVSRSIDADE FEDERAL DA PARAlBA 
CENTRO DE POBMAQlO DE PR0FE3SORES 
DEPARTAMENTO DE ClSNClAS SOCIAIS 
COOHDENAQlO DE H I S T S R I A 

DISCIPLINA - PEiTICA DE ENSINO DE HISTdRIA 

R 0 J E T 0 D E M O N O G R A P H 

TEMA H i s t o r i a do Bfemicfpio de Santa Helena em 
seus aspectos: S o c i a l , C u l t u r a l , Economico e 
P o l i t i c o . 

ELABOBAQXO - Geraldo Correia Alves 

Santa Helena - Outubro - 1993* 



J u s t i f i c a t i v e 
A necessidade de uma organizagao dos f a t o s que ocorreram da 

formagao aos dias a t u a i s do municipio de Santa Helena. Que este 
s i r v a como fo n t e de pesquisa para todos que venha se enteressar pe 
l o assunto. 

Proolema 
Quando se t r a t a da h i s t o r i a de um pequena cidade as d i f i c u l -

dades sao enormes, por que nao encontramos quase nada r e g i s t r a d o 
do seu passado, sao minimas as i i i f ormagoes, 0 que levou a formagao 
do pequeno povoado, hoje a cidade de Santa Helena? 

Hipotese 
A formagao do municipio de Santa Helena comegou a p a r t i r da 

construgao da Via Ferrea que l i g a o Estado da Paraiba com o Ceara. 

O P j e t i v o s 
G-eral 
Elaoorar um traoalho sistematizado no qual conste as p r i n c i 

p als causas e consequencias que levaram a formagao e desenvolvimen 
to s o c i a l , c u l t u r a l , economico e p o l i t i c o do municipio que a p a r t i r 
destes dados possamos encontrar meios para que este continue cada 
vez mais a crescer. 

Especifico 
A n a l i z a r alguns problemas p o l i t i c o s e economicos que i n t e r f i 

ram no pleno desenvolvimento do municipio de Santa Helena. 

Metodologia 
A pesquisa se dara em dois momentos: 
Estudos t e o r i c o s que nos dara o embasaniento do terna proposto. 
E n t r e v i s t a r e a l i z a d a com moradores mais a i n t i g o s atraves da 

h i s t o r i a o r a l . 



Smbasamento Teorico 
Sera usado na pesquisa monografica o L i v r o Estrada da Boiada 

documentos, r e v i s t a s , f o l h e t o s e j o m a i s cujo seus conteudos sirvam 
para analise e r e f l e x a o dos problemas e meios para soluciona-los. 

Cronof<rama de Atividades 

- Planejamento Outubro de 1993 
- Coletas de Dados ITovembro de 1993 

- Redacao, correcao do te x t o e d a t i l o -
g r a f i a Dezembro de 1993 

B i b l i o g r a f i a 

CARTAKO, Rosilda - Estrada das Boiadas - ITopigral - Joao 
Pessoa, 1975 - 2- edigao. 

Revista - I n t e r i o r n 2 52 - Setembro/Outubro de 1983. 
Revista - A Carta n 2 331 - Julho de 1993. 
Folheto de Cordel - NASCIMENTO, Raimundo Luiz do - n 2 27 

ITovembro de 1990. n 2 280 - A b r i l de 1992. 



"Um negro e um negro. Apenas dentro de 
determinadas condic/oes ele se t o r n a um 
escravo". 

K. Ivlarx 

"Os escravos, em g e r a l , nao sabemler ; 
nao precisam, porem, s o l e t r a r a pala -
v r a li"berdade para s e n t i r a dureza da 
sua condigao". Joaquim nabuco 



ANEXO 2 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR DE HISTORIA: 

1. Qual a importancia que voce a t r i b u i a H i s t o r i a ? 

2. Quais as p r i n c i p a i s d i f i c u l d a d e s que encontra para ensinar 
H i s t o r i a ? 

3. Como a v a l i a o desempenho do aluno ? 

4. Qual o seu inter e s s e pela H i s t o r i a ? 

5. Qual sua formagao e s p e c i f i c a com relagao a d i s c i p l i n a ? 

6. Com relagao a programagao voge e responsavel pelo 
programagao, ou ela j a vem pronta? 

7. Ate que ponto o programa confunde-se com o que e apresentado 
no l i v r o texto? 

8. Que comentario tern a fazer sobre a programagao? 

9.0 programa i d e a l corresponde ao programa real? 

10. Como a escola decide sobre o programa? 

11. Quais os ma t e r i a l s que voce u t i l i z a normalmente em suas 
aulas? 

12. Voce adota o l i v r o texto? 
13.0 professor j a trabalhou com outros l i v r o s ? Quais? E Por 

que deixou de adota-lo? 

14.Como a v a l i a a u t i l i z a g a o do l i v r o d i d a t i c o . C o n t r i b u i ou 
nao para o processo ensino aprendizagem? 

15 Quais as tecnicas que voce u t i l i z a ? 

16. Recebe orientagao em relagao a essa tecnica? 

17. Como voce ve o problema da avaliagao, do rendimento 
escolar? Costuma a v a l i a r seus alunos? 

18. Como e ser professor de H i s t o r i a ? 
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19. Que problemas voce enfrenta? 

20. Como a v a l i a seu trabalho? 

21. Qual a l i n h a e abordagem da H i s t o r i a que voce trabalha? 

22. Como ve o planejamento para o ensino? Como voce planeja? 



ANEXO 3 

TRABALHO DE HISTORIA APLICADO AOS ALUNOS: 

1. FALE SOBRE AS PRINCIPAIS PALAVRAS CHAVES 

A. ESCAMBO 

B. ESPECIARIAS 

C. EXPEDIQOES 

D. FEITORIA 

E. MONOPOLIO 

F. PAU BRASIL 

G. PIRATARIA 

H. SESMARIA 
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O impulse- nao podia mais ser contido, e a par-
tir de 1415, o avanco luso foi crescente: 1419 — 
descoberta da llha da Madeira; 1427 — descober-
la do Arquipelago dos Acores; 1434 — conquista do 
Cabo Bojador; 1445 — descoberta das ilhas de Ca-
bo Verde. 

Em 1453, um acontecimento reforcou o pro-
cesso expansionista luso: a conquista pelos turcos 
otomanos de Constantinopla, principal centro de ob-
tengao de mercadorias orientais pelos itaiianos. Im-
pedido o comercio, os produtos alcancaram precos 
tao altos que compensava a busca de outros carni-
nhos para o Oriente. Alem disso, as descobertas de 
ouro na costa africana e a exploracao de produtos, 
como marfim e madeira, reforcavam a aventura con-
quistadora. 

A meta seguinte foi contornar o sul da Africa 
e dirigir-se para o Oriente, a fim de buscar na ori-
gem as riquezas das indias. Assirn, em 1462. os Por
tugueses alcancaram o Golfo da Guine; em 1482, 
o Congo; em 1487, uma expedicao chefiada por Bar : 

tolomeu Dias chegou ao Cabo da Boa Esperanca, 
no sul da Africa; ate que, finalmente, em 1498, Vas-
co da Gama chegou a Calicute, nas Indias, um dos 
mais importantes centros comerciais do Oriente. 

Em 1500. Pedro Alvares Cabral seguia para 
as Indias pela rota de Vasco da Gama e desviou sua 
trola para oeste. Tomou posse do territorio ameri-
cano pertencente a Portugal pelo Tratado de Tor-
desilhas, assinado com a Espanha em 1494 — o 
Brasil. 

Cabral partiu de Portugal em 9 de marco de 
1500, com 13 navios. e alcancou as costas do novo 
territorio em 22 de abril. No dia anterior, a tripula-
cao avistou um monte ao qual denominaram Mon
te Pascoal, pois era semana da Pascoa. No dia 22, 
aportaram no sul do atual estado da Bahia, num lo
cal que denominaram Porto Seguro. Julgando ter 
chegado a uma ilha, chamaram as novas terras de 
llha de Vera Cruz e, posteriormente, corrigiram o no-
me para Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil. 

No dia 26 de abril, Frei Henrique de Coimbra 
rezou a primeira missa no novo territorio e, em 2 de 
maio, Cabral prosseguiu viagem em direcao as in
dias. Enviou de volta a Portugal uma das naus, com 
uma carta redigida pelo escrivao da armada, Pero 
Vaz de Caminha, relatando a missao e descreven-
do a nova terra. 

13 

A representacao da primeira missa rezada no Brasil, feita pelo pintor Vitor Meirelles espetha o chocjue de cultures: de um 
lado, os colonizadores, com valores e comportarnentos complexes, de outro, atonitos ou inertes, frertfe a um atraente ou 
assustador espetaculo, os nativos. 

j Exponsao MarBima Espanl'u-:., 

Enquanto se processava a expuisao dos ulti-
mos arabes do sul do seu territorio, a Espanha da-
va initio a sua expansao maritima. Durante o reina-
do de D. Fernando II e sua esposa Isabel I, o nave-
gador genoves Cristovao Colombo propunha che-
gar as indias por uma rota diferente da dos Portu

gueses. Acreditando na esfericidade da Terra, Co
lombo achava que, navegando sempre na mesma 
direcao, chegaria ao ponto inicial da viagem. Assim 
propos-se viajar em direcao ao Ocidente para alcan-
car as Indias. 

Colombo partiu da Espanha em agosto de 
1492, com tres caravelas. e, em 12 de outubro, al-
cancou um novo continente: a America. A conquis
ta espanhola desencadeou uma grande disputa en-

33 



Inumeras contnbuigoes indigenas ocupam o 
vocabulario, a alimentacao, as lendas e os costu
mes da populagao brasileira atual. Observe alguns 
exemplos: 

• na l ingua, cipo, jabuticaba, abacaxi, etc., alem 
de muitos nomes de acidentes geograficos ou ci-
dades, comoTiete. Jurua, Paraguagu, Itapemirim, 
Itaipu, etc.; 

• nos costumes encontram-se utensilios, como a 
rede de dormir, a jangada, a arapuca, etc.; 

• na al imentagao, a tapioca, a canjica, a pamonha, 
o beiju, a pipoca, etc; 

• no folclore, dangas como o caterete, ou crengas 
na cobra-grande, no curupira, etc. 

Os jesuitas e as missoes 
Os padres da Companhia de Jesus (jesuitas), 

que chegaram no inicio da colonizagao, tenciona-
vam converter ao Cristianismo os nativos das terras 
brasileiras. Para isso, organizaram comunidades in
digenas chamadas missoes, onde ensinavam a lin
gua portuouesa e a reliqiao crista aos nativos. 
afastando-os de seus costumes e tradigoes religio-
sas. 

Espalhando-se pelo interior, de norte a sul do 
Brasil, algumas comunidades missioneiras chega
ram a abrigar milhares de indios, transformando-se 
posteriormente em importantes cidades. 

A atuagao e importancia dos jesuitas tambem 
ficou marcada no desenvolvimento cultural do Bra
sil durante o periodo colonial: fundaram colegios na 
Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Sao 
Paulo, alem de realizarem estudos sobre a lingua 

indigena. Um dos jesuitas mais destacados foi Jo
se de Anchieta, que ajudou na fundagao do Colegio 
de Sao Paulo, origem da atual cidade de Sao Paulo. 
Alem disso, foi um estudioso dos costumes, das 
crengas e da lingua indigenas, tendo deixado diver-
sas obras sobre o assunto. 

A atuacao dos jesuitas foi muito marcante, 
especialmente durante os dois primeiros seculos da 
colonizacao do Brasil. 

O exterminio indigena 

A atividade jesuitica com os indigenas e a proi-
bicao da Iqreia Catoiica de escraviza-'os mntmna-
vam os interesses dos colonos. due necessitavam. 
de mao-de-obra para a execugao de suas ativida-
des economicas. 

Sao Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, manteve uma constante escravizagao indigena. 
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Inicialmente, o conquistador portugues desen-
Diveu relagoes de colaboragao com os nativos, ex-
orando o pau-brasil atraves do escambo. Foi du-
inte o ciclo da cana-de-acucar que se iniciaram as 
ntativas de escravizagao, impondo-se o regime ri-
Droso da empresa agucareira as populagoes nati-
is, habituadas ao nomadismo e desconhecedoras 
is relagoes de trabalho obrigatorias. 

A luta encarnigada contra a escravidao e pela 
3fesa de suas terras, somada a nao adaptagao do 
dio a agriculture canavieira, levaram os senhores 
9 engenho a optar pela escravizagao da mao de 
Dra negra africana. Contudo, as regioes mais po-
'es da Colonia, como a capitania de Sao Vicente, 
ao podendo adquirir os caros escravos africanos, 
Dntinuaram a organizar expedigoes para aprisionar 
escravizar o indigena. 

A medida que a colonizagao se expandiu, os 
digenas foram sendo progressivamente domina-
)S e expulsos de suas terras. A expansao branca 
?lo solo brasileiro transformou colonizagao em si-
jnimo de exploragao, de obtengao de lucros cada 
)z maiores. Eram as normas de um mundo capita-
;ta em desenvolvimento, a despeito dos indigenas 
da sua cultura. 

Seculo apos seculo, o branco foi destruindo o 
undo indigena, restando atualmente pouco mais 
? 200 000 individuos que apresentam variados 
aus de aculturagao. Ha desde grupos totalmente 
tegrados a sociedade branca, como os Pataxos, 
srena e Guarani das regioes Sul e Sudeste, ate ou-
os isolados, sem qualquer contato com a civiliza-
lo, como alguns grupos da regiao amazonica. 

conirontacao entre brancos e indios e o consoqiionte 
terminio da poputacao indigena vem desde o inicio da 
lonizacao e tern se agravado nos uitimos anos, com a 
pansao das fronteiras economicas. 

A maioria dos sooreviventes estao hoje restri-
tos as reservas indigenas — areas delimitadas pe
lo governo — onde buscam manter sua forma de 
viver. No entanto, continuam ameagados em sua so-
brevivencia, pois suas terras sao, muitas vezes, in-
vadidas por posseiros ou garimpeiros em busca de 
ouro ou apenas com o intuito de apossar-se de gle-
bas de terra. A maioria das reservas indigenas 
iocalizam-se em areas do pais para onde se expan-
de o povoamento — as chamadas fronteiras agri-
colas. O proprio governo, construindo rodovias e hi-
dreietricas nas proximidades das reservas, tern es-
timulado o avango branco, que agrava cada vez 
mais as condigoes de sobrevivencia do que resta 
da populagao indigena. 

O Branco Portugues 
CoSonlzador 

A influencia dos Portugueses no Brasil foi mar-
cante, pois, como conouistadores, dominaram os in
digenas e trouxeram os escravos africanos, subme-
tendo todos a seus costumes, sua lingua e religiao. 

A fixacao dos Portugueses a terra deu inicio a colonlzacao 
do Brasil. 

O colonizador luso veio para o Brasil com o ob-
jetivo de ser bem-sucedido na exploragao da Colo
nia, ter escravos, grandes propriedades e fazer for-
tuna. 
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\ Regencia de D. Pedro 
1821-1822) 

Os brasileiros, sentindo-se ameagados, forma-
n o Part ido Brasi leiro, favoravel a independen-
. Representando a aristocracia rural, o partido 
•curou o apoio de D. Pedro em sua luta contra 
^colonizagao. Seus principals lideres foram Gon-
ves Ledo, Januario da Cunha Barbosa e Jose Bo-
icio de Andrada e Silva. 

0 retorno de D. Pedro para Portugal, como de-
avam as Cortes, enfraqueceria a autonomia ad-
listrativa do Brasil. Para evita-la, os brasileiros co
ram num documento aproximadamente 8 000 as-
aturas, pedindo a D. Pedro que ficasse no Brasil. 

A 9 de Janeiro de 1822, Jose Clemente Perei-
?ntregou o documento com as assinaturas e D. 
Iro teria afirmado: "Como e para o bem de to-
; e felicidade geral da nacSo, estou pronto: diga 
oovo que f ico". Esse fato ficou conhecido como 
ia do Fico e foi decisivo para a seguida emanci-
:ao do Brasil. 

A decisao de D. Pedro levou as tropas portu-
>sas, comandadas por Jorge de Avilez, a se ma-
>starem contra o principe regente. Sob a inter-
lgao pessoal de D. Pedro, Avilez foi forcado a 
indonar o Rio de Janeiro. Pouco depois r os mi-
tros, todos Portugueses, se demitiram, levando 
Pedro a organizar um novo ministerio. Formada 
com brasileiros, a nova equipe ministerial era 
jfiada por Jose Boni facio, um dos mais ativos 
ensores da independencia. 

Para confer as medidas recolonizadoras de 
-tugal, esse ministerio decretou, em maio de 
12, o "Cumpra-se", pelo qual as ordens de Por
tal s6 seriam executadas com a expressa autori-
;ao de D. Pedro, que poderia controlar e defen-
• a autonomia brasileira. O principe regente re-
Deu o titulo de "Defensor Perpetuo do Brasil", 
i f irmando o seu comprometimento com os bra-
iiros. 

Em junho de 1822, D. Pedro convocou uma As-
nbleia Constituinte para elaborar as leis que de-
-iam regulamentar a vida dos brasileiros, confir-
.ndo o clima de independencia que ja existia na 
;ao. A separagao definitiva tornava-se cada vez 
lis proxima, e um confronto entre Portugal e D. 
dro era inevitavel. 

A Proclamapao da 
ii-< • . • . • • .. ; 

Em agosto de 1822, D. Pedro estava em Sao 
Paulo, visitando as comarcas da regiao e deixara 
sua esposa, D. Leopoldina, como regente, no Rio de 
Janeiro. Chegaram, entao, ordens de Lisboa para 
que as decisoes de D. Pedro fossem anuladas, com 
a ameaca do envio de tropas para forcar o regres-
so do principe regente a Portugal. 

Jose Bonifacio, diante da urgencia e gravida-
de de tais notfcias, enviou um mensageiro, Paulo 
Bregaro, ao encontro de D. Pedro, para coloca-lo 
a par das notfcias recem-chegadas da Corte. 
Encontraram-se na tarde do dia 7 de setembro, vol-
tando de Santos, as margens do riacho Ipiranga, no 
planalto de Sao Paulo. 

D. Pedro, ao ler as notfcias e as consideracbes 
de protesto de Jose Bonifacio e de D. Leopoldina, 
oficializou a separagao definitiva em relagao a Por
tugal, proclamando a independencia do Brasil. 

D.Padro, Who do rel de Portugal declarava a 
independencia da colonia e era acfamado como o 
soberano da nova nacao. 

Ap6s a proclamagao, os brasileiros tiveram de 
enfrentar tropas portuguesas contrarias a liberta-
gao. Vencendo-as, garantiu-se a independencia bra
sileira. Em 12 de outubrc de 1822, D. Pedro foi co-
roado imperador do Brasil, com o titulo de D. Pe
dro I. 



A plena consolidacao da independencia 
confirmou-se nos anos seguintes, quando a comu-
nidade internacional endossou o fato. Em 1824, os 
Estados Unidos da America reconheciam a indepen
dencia brasileira; no ano seguinte Portugal tambem 
o fazia, sendo seguido por outros paises. 

Como do processo de independencia so parti-
cipou a aristocracia brasileira, nao a grande massa 
da populagao, o fim do periodo colonial nao impli-
cou mudancas na economia nem na sociedade bra
sileira. Mantiveram-se os interesses da elite agra-
ria dominante: a escravidao negra sobre a qual se 
estruturava a economia, e uma producao agn'cola 
voltada para a exportacao. Permaneceram tambem 
os privileges dos ingleses e seu predomlnio sobre 
6 Brasil, pois era grande a dependencia do novo pais 
em relagao a importagao de manufaturas e a obten-
gao de emprestimos. 

Assim, embora tenha-se obtido a independen
cia politica, manteve-se a dependencia economica. 
Para a grande maioria da populagao, o dia-a-dia nao 
se modificou, especialmente para a massa de es
cravos, ainda longe da libertagao. 

Consts que D. Pedro gritou em voz alts aos sol dados 
que o acompanhavam: "Camaradas! As Cortes de Lisboa 
querem mesmo escravlzar o Brasil; cumpre, portanto, 
deciarar ja a sua independencia. Estamos 
deflnitlvamente separados de Portugal. Independencia ou 
morte!". 

Q U E S T O E S 
HBMHHBMRHHHIIBKISBHIHMHBHBnBBMOHM 

1 - Quais as vantagens obtidas pela Inglaterra com os 
Tratados de 1810? 

2 - O que determinava o bloqueio continental de 1806? 
3 - Por que Portugal n§o obedeceu as determinag6es de 

NapoleSo Bonaparte? 
4 - Quais as consequencias da abertura dos portos as 

nagOes amigas decretada por D. Joao? 
5 - Quais foram as realizagoes de D. Jo3o na politica ex

terna brasileira? 
6 - Quais foram as causas da Revolucao Pernam-

bucana? 
7 - Por que D. JoSo VI teve que voltar para Portugal em 

1821? 
8 - Por que o "Dia do Fico" foi significativo no proces

so de independencia do Brasil? 
9 - 0 que foi o decreto "Cumpra-se"? 

10 - Explique os acontecimentos do dia 7 de setembro de 
1822. 

11 - Explique por que a independencia do Brasil nao re-
suitou em uma efetiva liberdade. 

12 - Que grupo social se beneficiou com a independen
cia do Brasil? 

PALAVRASCHAVES*^| 
Abertura dos portos 

Bloqueio continental 

Dia do Fico 

Fim do pacto colonial 

Independencia 

RevolucSo Industrial 

RevolugSo Liberal do Porto 

Tratados de 1810 
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