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Resumo

A Paralba Colonial nos livros didaticos de historia da Paralba: uma analise 
historiografica.
Autora: JAHELINA DE ALMEIDA SILVA
Orientador: Prof. Dr. FABIO GUTEMBERG RAMOS BEZERRA DE SOUSA
Examinadores: Prof Dr. ANTONIO CLARINDO BARBOSA DE SOUZA 

Prof. Dr. IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA

O livro didatico e o objeto central do nosso trabalho. Assim fizemos analise de 
alguns destes materiais didaticos sobre a historia da Paralba e do Brasil. Analisamos 
livros didaticos de historia da Paralba, que foram publicados entre as d^cadas de 
1990 e 2000, neste buscamos perceber as versoes ou representapoes que os 
autores e autora nos apresentam sobre a Paralba no perlodo colonial, tomando 
como parametro as suas influencias teorico-metodologicas e o contexto no qual 
estava inserido. No entanto para melhor organizar as discussoes, montamos uma 
pequena historia do livro didatico no Brasil e tambem deste no tocante a Historia da 
Paralba, para assim podermos iniciar nossa conversa sobre estes ultimos e sua 
versoes sobre a Paralba colonial. Seguimos a pesquisa fazendo analise, agora os 
objetos deixam de ser os livros didaticos da historia da Paralba e passam a ser os 
de historia do Brasil, que foram selecionados por serem trabalhados nas series 
iniciais do Ensino Medio, tendo sua publicagao entre as decadas de 1980 e 2000, e 
nestes analisamos tambem o perlodo colonial e as versoes que os autores e autoras 
nos trazem. Em seguida fazemos uma andlise comparativa de conteudos que sao ou 
nao trabalhados em comum no mesmo perlodo, e assim perceber se ha ou n§o 
hiatos entre os conteudos de Historia da Paralba e do Brasil em relagao ao perlodo 
colonial, que e trabalhado no Ensino M6dio.
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INTRODUQAO

A ideia de trabalhar com o livro didatico de historia surgiu ainda na disciplina 

de Pratica Pedagogica, quando cursava Licenciatura em Historia, na Universidade 

Estadual da Paraiba -  UEPB. Mas foi a partir de questionamentos e algumas 

interrogagoes sobre os conteudos da disciplina de Historia da Paraiba que surgiu o 

interesse de pesquisar sobre essa tematica. No entanto, nao sabia muito o que 

pesquisar, apenas sabia ou possuia inquietagoes. Porem, quando houve as 

inscrigoes para o curso de Especializagao em Historiografia e Ensino de Historia, na 

Universidade Federal de Campina Grande -  UFCG, organizei urn projeto sobre o 

que se deve, ou nao, estudar em historia da Paraiba. Com este projeto fui aprovada; 

todavia, foi preciso realizar algumas modificagoes no projeto original, alguns ajustes 

nos objetivos, organizar melhor as discussoes, definir mais claramente as fontes e 

materials a serem pesquisados, etc.

Escolhido o livro didatico como objeto de pesquisa tragamos alguns objetivos 

que se transformaram nos capitulos deste trabalho. Depois de escolhido o objeto de 

estudo, foi preciso fazer o recorte temporal para, assim, darmos inicio ao trabalho de 

analise das fontes/obras, uma vez que esse e o objetivo central da pesquisa: 

analisar e comparar os conteudos trabalhados nos livros e manuais didaticos de 

historia da Paraiba e do Brasil sobre o periodo colonial. Esse periodo historico foi 

escolhido por ser pouco pesquisado, se comparado aos periodos imperial e 

republicano, especialmente no que diz respeito a histdria da Paraiba.

Para realizar esta analise nos detivemos a pesquisas bibliograficas e releitura 

de algumas obras, no intuito de investigar e perceber quais os conteudos 

trabalhados nas obras escolhidas, a perspectiva tedrico-metodoldgica de cada autor 

(a) na escrita ou produgao dos seus textos e a influencia do contexto no qual 

estavam inseridos quando da produgao das suas obras.

Este trabalho esta estruturado em tres capitulos. No primeiro, intitulado “Uma 

Histdria do Livro Didatico de Historia”, encontra-se um historico do livro didatico de 

historia, podemos assim dizer. Iniciamos as discussoes a partir da criagdo do IHGB, 

que e tambem quando se inicia a construgao da historia do Brasil como nagao, ate 

chegarmos aos dias atuais (2006), mostrando a trajetoria do livro didatico, tentando 

apresentar as modificagoes que foram ocorrendo com esse famoso “personagem” do
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ensino de historia; isso 6 feito para situar melhor as discussoes sobre o livro didatico 

de histdria da Paraiba, nosso objeto de estudo.

No segundo capitulo, “Estudando a Historia da Paraiba, Historia da Paraiba 

em Quadrinhos e Historia da Paraiba: uma analise historiografica das 

representagoes sobre a Paraiba colonial”, iniciamos com algumas informagoes sobre 

o livro didatico de historia da Paraiba, ate mesmo por que nesse capitulo faremos a 

analise de algumas obras referentes a historia da Paraiba, como o proprio titulo 

denuncia, mostrando a influencia teorico-metodologica, assim como tambem o 

contexto no qual os autores estao inseridos e como estes dois aspectos foram 

essenciais na escrita dos seus textos sobre a Paraiba colonial.

No terceiro e ultimo capitulo, “Historia do Brasil X Historia Local: uma 

comparagao de conteudos”, trabalhamos tambem com o livro didatico, so que 

incluimos alguns de historia do Brasil e, no decorrer do capitulo, fazemos a 

apresentagao de cada um deles, mostrando sua estrutura, organizagao e a 

fundamentagao teorica; em seguida, desenvolvemos a analise dos temas 

trabalhados sobre o Brasil colonial (America portuguesa) para, por fim, fazermos 

uma analise comparativa entre os conteudos de historia da Paraiba e do Brasil, 

como o sub-titulo sugere. Neste capitulo ainda procuramos comentar o que ha de 

diferente e de comum na escolha dos conteudos trabalhados nas obras de historia 

do Brasil e de Paraiba.
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1. UMA HISTORIA DO LIVRO DIDATICO DE HISTORIA

Escrever sobre o livro didatico, material que ha muito vem sendo utilizado 

pelos professores nas salas de aulas, nao e tarefa facil. O livro didatico como 

material a ser analisado ja tern uma certa tradig§o. O interesse por este material ja 

foi e e tema de varios artigos e debates, o que demonstra, como afirma Bittencourt 

(2004), “que ele e um objeto de ‘multiplas facetas’”, podendo ser analisado sob 

varios angulos.

Entre os varios e posslveis angulos, percorremos o seu historico, mostrando a 

trajetoria do livro didatico de historia, paralelo a formagao da disciplina historia. 

Algumas vezes essas historias se confundem, pois uma esta ligada a outra de 

maneira muito proxima.

O livro didatico de historia (no caso a historia do Brasil) sera analisado para 

que assim possamos adentrar e chegar aos livros de historia local, recorte escolhido 

para ser trabalhado, em especial os que tern a historia da Paralba como objeto.

No que diz respeito aos livros didaticos de historia da Paraiba, constatamos a 

existencia de poucos, haja vista as reclamagoes dos profissionais, sejam das 

escolas publicas ou particulares de Campina Grande, como podemos observar em 

entrevistas realizadas pelo projeto de pesquisa “O Livro Didatico de Historia da 

Paraiba: Um Problema e seus Desafios”1. No entanto, deixaremos essa discussao 

para ser realizada mais adiante.

Para tal analise, recortamos um periodo da historia da Paraiba: o colonial. 

Periodo este que foi escolhido para ser trabalhado na presente monografia por ser 

um periodo da historia paraibana que e pouco pesquisado e sobre o qual ha uma 

escassez de trabalhos com objetivos didaticos.

£ seguindo alguns dos criterios utilizados pelo PNLD (Programa Nacional do 

Livro Didatico), pelos PCNs (Parametros Curriculares Nacionais), pelo projeto acima 

mencionado e alguns outros sugeridos pelo coordenador do mesmo, que sera 

realizada esta analise.

1 Projeto financiado pelo CNPq/ FAPESQ. Coordenado pelo professor Fabio Gutemberg R. B. Sousa. 
Tal projeto tern como objetivo principal analisar livros referentes a historia da Paraiba nas ultimas tres 
decadas. Partindo desse ponto, analisaremos (no segundo capitulo) tres desses livros didaticos: 
Estudando a histdria da Paraiba: uma coletanea de textos didaticos, organizado por Eliete Gurjao e 
Damiao Lima, Historia da Paraiba em quadrinhos, uma versao da histdria da Paraiba produzida por 
Emilson e Emir Ribeiro e Historia da Paraiba: lutas e resistencias, escrito por Jose Octavio.
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Para fundamentar a nossa analise, utilizaremos autores e autoras como 

Bittencourt, Faversani, Calissi, Selva Fonseca, Thais Nivea Fonseca, Kazumi 

Munakata, Jose Rivair Macedo, Baldissera, entre outros pesquisadores do assunto.

Para principiar esta narrativa, sera preciso esclarecer que no decorrer do 

texto ser3o percorridas, paralelamente, a historia do ensino de historia e a histbria do 

livro didatico, facilitando assim a compreensao do direcionamento desta analise 

sobre o livro didatico.

£ a partir do que afirmam Chartier e Roche (1995) sobre o livro, que 

introduziremos as discussoes a respeito do nosso objeto. Conforme esses autores, 

“para a historia do livro, os progressos do metodo quantitative implicaram novas 

perspectivas. A medida instalou-se nessas duas maneiras de abordar o impresso: 

como mercadoria (...) e como signo cultural, suporte de um sentido transmitido (...) 

pelo texto”. (op. cit., p. 99).

Assim, considerando a segunda assertiva, vemos que o livro pode e deve ser 

trabalhado na perspectiva de uma fonte de multiplas e possiveis leituras.

Para Bittencourt (2003),

Os livros didciticos, (sao) os mais usados instrumentos de trabalho 
integrantes da “tradigao escolar” de professores e alunos, fazem parte do 
cotidiano escolar ha pelo menos dois s^culos. Trata-se de objeto cultural de 
dificil definigao, mas, pela familiaridade de uso, e posslvel identifica-lo, 
diferenciando-o de outros livros. (op.cit., p. 299)

De acordo com Faversani (2001), o livro didatico “ocupa um lugar central no 

que se refere ao que seja o ensino de historia...” (op. cit., p. 11), sendo muitas vezes 

a unica fonte disponivel para trabalhar a historia na sala de aula. E esse lugar 

central Ihe concede um certo poder, no tocante a selegao de conteudos escolares e 

tambem na forma de mostrar/retratar a histbria.

Objeto de dificil definigao, para Bittencourt (2003), por ser complexo e ter 

perpassado por muitas interferencias, mas que para Marcos Silva, pode ser definido 

como

material preparado especiatmente para o ensino, associado a series e 
programas fixos. Tende d uniformizagSo dos temas e explicitagoes, 
justificadas em nome de criterios psicopedagogicos, inovando topicamente, 
em especial, no campo gr&fico -  quadrinhos, fotografias, diferentes tipos e 
cores. Durante muito tempo foi culpabilizado pelos problemas gerais do 
ensino de historia, atitude que negligenciava outras responsabilidades -  
muitos de seus autores sao docentes universit&rios altamente graduados, 
por exemplo. Atualmente critica-lo exige levar em conta os quadras gerais
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da produgao do conhecimento historico, entendendo, ainda, que qualquer 
livro, desde que adequado a publicos e objetivos especificos de 
aprendizagem, pode ser considerado didatico (op. cit., p. 86).

£ a partir dessa definigao, escolhida dentre tantas outras possiveis do livro 

didatico, que iniciaremos nossa conversa acerca do objeto de estudo do presente 

texto: o livro didatico.

Para falar/escrever sobre esse famoso “personagem-acompanhante” da 

historia dos professores, iremos passear um pouco por sua historia.

A educagao, ou melhor, a historia da disciplina de historia tern inicio no Brasil 

com a criagao do Instituto Historico e Geografico Brasileiro -  IHGB. Acreditamos que 

esse seja um ponto importante na construgao da nossa historia, pois e a partir desse 

momento que ira haver uma preocupagao institucionalizada de formar ou criar uma 

identidade nacional, formada atraves da elite, como bem coloca Thais Fonseca 

(2003):

[...] Do s6culo XIX ate a decada de 30 do seculo XX essas elites colocaram 
a questao da identidade no centra de suas reflexoes sobre a construgSo da 
nagao. (...) Nao por acaso desta questao ocupou o Instituto Historico e 
Geografico Brasileiro (IHGB), criado em 1838, em sua missao de elaborar 
uma histbria nacional e difundi-la por meio da educagao, mais 
precisamente por meio do ensino de Hist6ria.(...) Uma vez produzida, essa 
historia deveria ser conhecida por todos e a melhor maneira de faz§-lo 
seria pela escola. Do IHGB ela passaria diretamente as salas de aulas por 
meio dos programas curriculares e dos manuais didaticos, em geral 
escritos pelos proprios socios do Instituto. (op. cit., p. 46)

£ a partir da criagao do Instituto e nesse contexto que se cria a disciplina 

Historia, no pais. Ou seja, partiu-se de uma preocupagao com a construgao da ideia 

de nagao para assim dar inicio a construgao da historia do que mais tarde viria ser a 

histdria do Brasil. Assim, partiremos desse momento da histdria ate os dias atuais 

nas discussoes sobre a disciplina e o livro didatico de historia.

Segundo a autora, d com a criagSo do Colegio Pedro II, em 1837, que ocorre 

a inauguragao em seus programas curriculares do ensino de historia nas suas oito 

series; isso em 1838. Esse colegio serviu como referenda no quesito curriculo, para 

o ensino secundario, onde se estudava “(...) a partir das duas ultimas decadas do 

oitocentos as historias Antiga, da Idade Media, Moderna e Contemporanea (que) 

passaram a conformar a Historia Geral e depois a Historia Universal”. (FONSECA, 

2003, p. 48).
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O livro didatico nesse periodo tem influencia direta dos socios intelectuais do 

Instituto. No tocante a sua produgao, o conhecimento que circulava entre eles era 

exposto nos livros produzidos para o ensino secundario; estes eram adotados por 

muitas escolas do Brasil. Thais Fonseca (2003) nos cita um exemplo desse fato com 

o livro Ligoes de Historia do Brasil, de Joaquim Manuel de Macedo, mostrando o 

quanto esse foi importante na difus§o dos conhecimentos atraves do livro didatico, 

assim como tambem para a fundagao ou construgao do que hoje conhecemos como 

a disciplina Historia.

[...] socio ativo do IHGB durante decadas e autor de um dos livros didaticos 
de maior sucesso, da segunda metade do seculo XIX as primeiras decadas 
do sbculo XX. (...), sobretudo, contribuiu para a constituigao da Histbria 
como disciplina escolar no Brasil, definindo metodos e procedimentos para 
se ‘colher em pouco tempo importantes resultados’. A partir dal (...) o 
ensino de historia apresentaria a marca da preocupagao com os mbtodos, 
delineando-se mais claramente o seu perfil como disciplina escolar [...] (op. 
cit., p. 49-50).

Essa forma de conceber a historia nao vai sofrer fortes alteragoes por um 

certo periodo. Mesmo com o advento da Republica n§o foi perceptivel a mudanga no 

ensino da historia, o que houve, segundo Thais Fonseca (2003), foi uma “(...) 

preocupagao mais evidente com os metodos empregados”. Procurando mostrar aos 

alunos e professores qual a melhor forma e recursos para se conseguir alcangar os 

resultados esperados “(...) em fungao dos objetivos definidos para o ensino de 

historia” (op. cit., p. 50).

Isso porque, segundo nos informa Thais Fonseca para alguns autores, de 

livro didatico como Jonathas Serrano, (que seria um dos compiladores de programas 

curriculares), a historia seria uma grande aliada na formagao da alma “de um 

cidadao adaptado a ordem social e politica vigente” (FONSECA, 2003:50). Rocha 

Pombo concorda com ele quando afirma que e preciso desenvolver no jovem o 

gosto pela historia para que assim ele possa vir a ser/ter um “espirito de povo”. E 

esse espirito de povo que se queria desenvolver nos jovens e reflexo do tipo de 

historia vivenciada, que envolvia as discussoes naquele momento; a historia 

nacional, notadamente influenciada pela historia da ex-metropole, Portugal.

Essa historia, que foi elaborada pela elite brasileira atraves do IHGB, e que foi 

levada a ser conhecida pelos alunos atraves do Colegio Pedro II e de livros escritos 

por pessoas vinculadas ao IHGB, faz da escola e da disciplina historia uma ponte 

para o que foi elaborado para a construgao de uma unidade nacional dentro de uma
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diversidade. Foi assim que se tentou homogeneizar a historia da nagao e construir 

no povo uma identidade, urn sentimento de nagao, e nada poderia ser melhor do que 

comegar por ensinar historia, disciplina esta que ajudou a cristalizar, digamos assim, 

essa ideia de nagao, de um povo, que passaria a se denominar brasileiro.

Ainda segundo Thais Fonseca (2001), vemos que nos fins do seculo XIX, 

quando se tentou desprender a historia sagrada da profana, e iniciaram-se as 

discussOes sobre historia nacional, ascende a disciplina escolar “Instrugao Moral e 

Civica”. Essa seria usada em conjunto com a disciplina historia para robustecer o 

patriotismo na populagao. Esse sentimento seria passado atraves do estudo 

biografico, que teria mais enfase apos a Primeira Guerra Mundial, onde se lutava 

pela “’nacionalizagao1 dos estudos de Historia nas escolas brasileiras” (op. cit.p.50) 

e isso foi crescendo, se intensificando a medida que as condigoes favoreciam.

Esse fato seria percebido de forma acentuada com as reformas do sistema de 

ensino entre as decadas de 30 e 40 do seculo XX, “[...] que promoveram a 

centralizagao das politicas educacionais e colocaram o ensino de Historia no centro 

das propostas de formagao da unidade nacional, consolidando-a, definitivamente 

como disciplina escolar”. (FONSECA, 2003, p. 52)

Para Bittencourt (2003),

A ctecada de 1930 (...) representa um momento importante de mudangas 
educacionais, comegando pela Reforma de Francisco Campos, de 1930, 
que tornou obrigatdrio o ensino secundario para que se pudesse ingressar 
nos cursos superiores, acarretou o crescimento desse nivel de ensino. 
(op.cit., p. 195)

No entanto, vemos, com base em dados cedidos pelo Ministerio da Educagao 

e Cultura (MEC)2

que essa trajetoria tern inicio em 1929, com a criagao do Instituto Nacional 
do Livro (INL) que, de imediato, nao sai do papel. So em 1934, quando 
Gustavo Capanema torna-se ministro da EducagSo do governo do 
presidente Getulio Vargas, o INL recebe suas primeiras atribuigoes: a 
edigao de obras literarias para a formagao cultural da populagao, a 
elaboragao de uma enciclopedia e de um diciondrio nacionais e a expansao 
do numero de bibliotecas publicas.

Essas mudangas acima referidas trariam variagoes para a disciplina historia e 

para a educagao como um todo no pais, atraves delas passariamos a possuir

2 Para maiores informapoes consulte o site do Ministerio da Educap3o e Cultura -  MEC
www.mec.gov.br

http://www.mec.gov.br
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“programas curriculares estruturados, com definigao de conteudos, indicagao e 

prioridades, orientagao quanto aos procedimentos didaticos e a indicagao de livros e 

de manuais”.(FONSECA, 2003, p. 52).

A contribuigao da Reforma de 1931, Reforma Francisco Campos, atraves do 

Ministerio de Educagao e Saude Publica, recem criado, se deu tambem com a 

definigao de programas e instrugoes sobre metodos de ensino. Passando assim o 

poder de elaboragao autonomo dos programas, das instituigoes escolares para o 

Ministerio, o que implicou em uma “unificagao de conteudos e de metodologias, em 

detrimento de interesses regionais” (op. cit., p. 52). Foi essa reforma que instituiu 

como “instrumento central da educagao politica” estudar historia, sendo esta pautada 

nas biografias e episodios considerados importantes para a historia patria.

No entanto, essa reforma nao agradou aos professores, porque mesmo que a 

Historia tenha sido defmida como central, a Historia do Brasil foi reduzida em 

conteudo e carga horaria. Mas isso muda com a Reforma Gustavo Capanema, 

ocorrida em 1942, em que teremos o restabelecimento da autonomia da disciplina 

Historia do Brasil, confirmando como “seu objetivo fundamental a formagao moral e 

patriotica [...]” (FONSECA, 2003, p. 53).

Nos fins da decada de 1930, segundo Baldissera (1994), houve uma 

preocupagao, digamos formal, instituida por lei, com o livro didatico ou, como o 

proprio autor sugere, com o que podia ser entendido como tal, que e apresentado 

pela primeira vez em 30 de dezembro de 1983, com o Decreto-Lei n° 1006.

Artigo 2°, P 1°: Compendios sao livros que exponham total ou parcialmente 
a materia das disciplinas constantes nos programas escolares; [...] 
(BALDISSERA, 1994, p.17).

E sob esse mesmo decreto, de acordo com Baldissera, foi criada tambem 

uma Comissao Nacional do Livro Didatica (CNLD), formada primeiramente por sete 

membros, que eram indicados pela Presidencia, para tratar da produgao, do controle 

e da circulagao do livro didatico.

Essa preocupagao aparece porque apos a Revolugao de 30, segundo Abud 

(1997), ocorre a “reorganizagao do Ministerio da Educagao (...), o entao Ministro da 

Educagao do Governo Provisorio, Francisco Campos, comandou uma profunda 

modificag3o do sistema educacional” (op. cit., p. 32), desembocando nessas 

mudangas e na existencia de um orgao responsavel pela elaboragao do livro
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didatico. Ou poderiamos dizer que essas sao as primeiras preocupagoes com este 

material, atraves da criagao de uma comissao para produgao do livro didatico, 

preocupagoes essas em razao do controle politico e ideologico e nao tomando como 

ponto central a fungao didatica deste material, como nos afirma Baldissera.

Passados onze anos (1934/1945), quando Gustavo Capanema deixa o MEC, 

nao estavam concluidos o dicionario nem a enciclopedia que faziam parte do 

projeto, mas as bibliotecas cresceram para alem do Rio de Janeiro e de Sao Paulo, 

gragas a oferta de acervo oferecido pelo Governo Federal3.

No inicio da decada de 1950 houve, atraves do Ministbrio da Educagao, 

algumas modificagoes nos programas para o ensino de historia, uma “redistribuigao 

da seriagao dos conteudos para os cursos ginasial e colegial” (FONSECA, 2003, p. 

55). O Colegio D. Pedro II teve uma efetiva participagao. Mesmo depois das 

reformas era ele quern ditava/direcionava o sistema educacional no pais, servindo 

de base para os demais colegios publicos e privados. Nessa decada, pode-se ver 

que nao houve grandes mudangas em relagao ao ensino de historia, continuava 

ainda enredado em praticas tradicionais. Isso pode ser confirmado a partir de uma 

analise dos livros didaticos ou outras fontes utilizadas pelos alunos que 

frequentavam a escola nesse periodo, como sugere Thais Fonseca.

No periodo sombrio de nossa historia, que foi o Regime Militar, instalado em 

1964, a situagao do ensino se manteve regular; no entanto, houve algumas 

alteragoes, apesar da Histbria ensinada continuar sendo a tradicional, de datas e 

nomes, deu-se uma enfase nos fatos politicos e em biografias ‘“dos brasileiros 

celebres’, entre os quais agora figuravam os principais personagens do novo regime” 

FONSECA, 2003, p. 56).

A partir de 1964 a historia ensinada nas escolas vai ser mais direcionada, 

vigiada, coordenada,

[...] combinada com medidas e restrigoes a formagao e a atuagao dos 
professores e com uma redefinig§o dos objetivos da educagao, sob a 6tica 
da Doutrina de Seguranga Nacional e Desenvolvimento, no sentido de 
exercer o controle ideologico e eliminar qualquer possibilidade de 
resistencia ao regime autoritario. Vista dessa forma, a Historia tradicional 
adequava-se aos interesses do Estado autoritario [...] (FONSECA, 2003, p. 
56)

3 Mais Informagoes ver LORENZONI, lonice. Livro didatico: 75 anos de Histdria. 27-02-2004.
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Teremos, nesse momento da historia do ensino, toda uma preocupagao com 

as disciplinas que estimulavam o civismo: “Educagao Moral e Clvica” e “Organizagao 

Social e Polltica Brasileira”, para o ensino fundamental e medio, eram disciplinas 

obrigatorias e tinham objetivo moralizador e ideologico. A disciplina historia nesse 

perlodo era apresentada como Estudos Sociais; a historia agora ensinada era 

trabalhada apenas para “conhecer” e n§o criticar fatos, haja vista que esse nao era o 

objetivo da disciplina histdria, pois o seu programa estava sendo elaborado pelo 

Ministerio da Educagao e distribuldo por meio das Secretarias Estaduais, como nos 

afirma Thais Fonseca.

Portanto, podemos perceber a influencia que e atribuida ao professor e o 

papel central que exerce no ensino-aprendizagem, como tambem o material didatico 

utilizado, em especial o livro didatico:

[...] seriam geralmente marcados pelo autoritarismo, pela concentrageio do 
poder e do saber na figura do professor e da autoridade do livro didatico 
(...). A Historia Geral que era trabalhada seguia a divisao quadripartite e a 
Histdria do Brasil as divisoes de Brasil Coldnia, Imperio e Republica, 
desenvolvidas em sala a partir de fatos relacionados a historia politica, pois 
teria um determinado significado. (FONSECA, 2003, p. 58)

Em 1966 temos a criagao da Comissao do Livro Tecnico e do Livro Didatico 

(Colted), no governo Castelo Branco, com o objetivo de coordenar as agoes 

referentes a produgao, edigao e distribuigao do livro didatico. Isso como reflexo do 

momento pelo qual estava se passando.

Vemos que a produgao do livro didatico e seguida pelos governos militares no 

pos-64, que incentivaram a industria editorial brasileira sob varias formas:

[...] Em primeiro lugar, puseram fim ao projeto do govemo Janio Quadras 
/Joao Goulart, visando a padronizagao do livro didatico, alem de concentrar 
sua produgao e distribuigao nas maos do Ministerio da Educagao [...] 
(FONSECA, 1995, p. 137)

Ha tambem a isengao de impostos para fabricagao e distribuigao do livro 

didatico, entre outros relacionados a industria editorial.

Na decada de 1970, ha na educagao a influencia norte-americana. O pals 

entra na era do tecnicismo, e isso vai acarretar modificagoes no modelo de livro 

didatico utilizado. Agora seria preciso “(...) acompanhar os novos tempos da vida 

nacional e, especificamente, adequar-se a nova estrutura tecnico-pedagogica e 

administrativa (por assim dizer) do currlculo”. (BALDISSERA, 1994, p. 20). £ no
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periodo de 1970 -  80 que, segundo o autor, os livros serao revistos e reeditados; ha 

uma forte produgao das editoras e langamento dos mesmos, com novos autores.

Segundo Selva Fonseca (1995), na decada de 70

Houve uma adogio em massa de livros didaticos, incentivada pelo Estado 
e pela industria editorial brasileira, em plena expansao, atraves dos 
incentivos estatais. O livro dideitico assumiu assim, a forma do curriculo e 

do saber nas nossas escolas de 1° e 2° graus (op. cit., p. 137).

No ano de 1971, teremos a criagao do Instituto Nacional do Livro (INL), que 

passa a desenvolver o Programa do Livro Didatico para o Ensino Fundamental 

(Plidef), ao assumir as atribuigoes administrativas e de gerenciamento dos recursos 

financeiros, ate entao sob a responsabilidade da COLTED - Comissao Nacional do 

Livro Tecnico e Didatico. Teremos, na decada de 1970, exatamente no ano de 1976, 

A Fundagao Nacional do Material Escolar (Fename), que torna-se responsavel pela 

execugao dos programas do livro didatico.

Ainda sobre o livro didatico no periodo militar, Miranda e Luca (2004) nos 

informa m que

Sob o periodo militar, a questSo da compra e distribuigao de livros didaticos 
recebeu tratamento especifico do poder publico em contextos diferenciados 
— 1966, 1971 e 1976 —, todos marcados, porem, pela censura e ausencia 
de liberdades democraticas. De outra parte, esse momento foi marcado 
pela progressiva ampliagao da populagSo escolar, em urn movimento de 
massificagao do ensino cujas consequencias, sob o ponto de vista da 
qualidade, acabariam por deixar marcas indeleveis no sistema publico de 
ensino e que persistem como o seu maior desafio [...]. (op. cit., p. 3).

Os livros didaticos j£ tinham uma ampla utilizagao, seja como material 

didatico, como foi exposto, ou como mercadoria lucrativa. Anteriormente a Lei n° 

5.692/71 havia toda uma organizagao dos programas, que eram, digamos, 

padronizados, e havia tambem a padronizagao do livro didatico. E a partir dessa lei, 

segundo Baldissera (1994), “que tern inicio urn processo de revisiio daquele recurso 

didatico - o livro”. (op. cit., p. 19).

Ha no final dos anos de 1970 uma crise do regime militar, um processo de 

redemocratizag§o e o comego de um novo tempo para a realidade brasileira, o que 

favoreceu as mudangas no ensino, que serao percebidas na decada de 1980, 

inicialmente em alguns Estados brasileiros, com novas propostas pedagogicas e 

metodologicas.
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O que se percebe na decada de 1980 e um ascender do espirito critico do 

magisterio e isso esta associado ao contexto, ou seja, ao colapso do regime militar e 

a abertura poiitica que se vive no inicio dessa decada; isso de maneira mais 

acentuada nos Estados de Sao Paulo e Minas Gerais, como afirmam Miranda e Luca 

(2004):

A partir da decada de 1980, na conjuntura da reconstrugao democratica, 
algumas timidas agoes no ambito da FundagSo de Assistencia ao 
Estudante tangenciaram a discussao acerca dos problemas presentes nos 
livros didaticos distribuidos no territorio nacional. Esse movimento coincidiu 
com importantes debates a respeito dos programas oficiais de Historia, 
levados a efeito, sobretudo — mas nao exclusivamente — nos estados de 
Minas Gerais e S3o Paulo (op. cit., p. 4).

Em meio a essa passagem, dos fins dos anos 70 e inicio de 80, ocorre o 

repensar do ensino de historia que sera refletido na produgao do livro didatico. Este 

sera agora produzido sob a otica da Fundagao de Assistencia ao Estudante (FAE), 

que passa a incorporar o Plidef. Para Selva Fonseca (1995), o

[...] repensar do ensino e acompanhado por um processo de mudangas nas 
relagoes entre o conjunto da Industria Cultural e as instituigoes 
educacionais produtoras de conhecimento. A industria passa a participar 
ativamente do debate academico, adequando e renovando os materiais, 
aliando-se aos setores intelectuais que cada vez mais dependem da midia 
para se estabelecerem na carreira academica (op. cit., p. 142-3)

Sabemos que nao e apenas sob o prisma mercadologico que o livro ira 

aparecer nesse momento; contudo, e o que esta em maior destaque, e sua relagao 

com o mundo da industria, e sua face de mercadoria e nao de objeto ou material 

didatico. Ha uma enfase na produgao mercadolbgica do livro didatico nesse periodo, 

como pode ser observado.

Vemos assim que o livro deixa de ser apenas um material didatico, que e 

utilizado para produgao de uma ideologia, para ensinar como ser cidadao, patriota. A 

partir de agora ele tern um outro significado, pode ter uma outra leitura; passa a ser 

uma mercadoria lucrativa4, pois, como bem afirma Rosa Correa, “(...) o livro didatico

4 Sobre Livro didatico como mercadoria, ver CHARTIER & ROCHE. O livro uma mudanga de 
perspectiva.ln: LE GOFF, Jacques & NORA, Pierre. Historias: novos objetos. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1995, pp. 99-115. BITTNCOURT, Circe. Livros didaticos entre textos e imagens.ln: 
BITTNCOURT, Circe (org.). O saber histdrico na sala de aula. Sao Paulo: Contexto, 1997, pp. 69-90. 

MUNAKATA, Kazumi. Histbria que os livros didaticos contam, depois que acabou a ditadura no Brasil. 
In: FREITAS, Marcos Cezar de. (org.) Historiografia Brasileira em perspectiva. 5. ed. Sao Paulo: 

Contexto, 2003, pp.271-295.
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e (...) texto para ler e botar fora, descartavel porque anacronico (...) (CORR£a  apud 

LAJOLLO e ZILBERMAN, 2000, p.12)”, pois e preciso ser constantemente 

atualizado, tentando acompanhar as discussoes que estao sendo realizadas dentro 

da academia.

Como nos afirma Selva Fonseca, “(•••) atraves da ampliagao dos campos 

tematico e documental, ao mesmo tempo (...) comegam a ser publicadas 

experiencias alternativas no ensino de Historia, o mercado editorial aponta tambem 

para as novidades”.(op. cit.,1995, p. 1444)

Ainda sobre a influencia editorial nos livros didaticos, Baldissera (1994) 

assegura que entre o periodo de 1971-1988 “(...) antigos livros didaticos foram 

revistos e reeditados, intensificando-se a produgao editorial e langando-se ao 

mercado uma ampla oferta de obras de novos autores”. (op. cit., p. 20)

A instituigao do Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD), em 1985, ocorre 

em substituigao ao Programa do Livro Didatico para o Ensino Fundamental (Plidef). 

Miranda e Luca (2004) nos fornecem informagoes significativas sobre este orgao, 

bastante importante quando o assunto e livro didatico e sua produgao:

Marco na politica em relagao aos materials didaticos foi a criagao, em 
1985, do Programa Nacional do Livro Didatico — PNLD. A partir desse 
momento, progressivamente foram sendo incluidas no programa as 
distintas disciplinas componentes do curriculo escolar e o programa foi se 
delineando no sentido de incorporar os professores no processo de 
escolha. Cabe destacar, contudo, em relagao a esse aspecto, a existdncia 
de pontos de estrangulamento derivados, sobretudo, da segmentagao 
formal entre o MEC — instancia de planejamento e normatizagSo do 
programa — e o FNDE — brago administrative e executor das agoes que 
envolvem o processo de escolha, compra e distribuigao das obras. Tais 
problemas, que remontam a origem do programa em sua versao atual, 
ainda hoje carecem de equacionamento sistemdtico e se apresentam como 
urn desafio a ser enfrentado pelos gestores das politicas publicas. (op. cit., 
p. 4).

Conforme Thais Fonseca (2003), e nesse contexto da decada de 80 que 

muitos professores estruturam seus proprios curriculos, ou seja, os professores 

fazem-nos, monta-os

Organizando curriculos de Historia por meio da produgao de livros 
didaticos, muitas delas [editoras paulistas] acabaram na pratica, adotando 
modelos curriculares elaborados em outras cidades ou estados. Entre eles, 
o preferido parece ter sido o de Minas Gerais (...). Mesmo que nao 
ocorresse uma adogSo literal do programa mineiro, seus principios basicos 
serviam de orientagao ds novas colegoes, como a integragao entre as 
histdrias do Brasil e Geral, a organizagao dos conteudos pela cronologia 
dos modos de produgao (das comunidades primitivas ao modo de
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produgao capitalista), ou o uso de conceitos e expressoes proprias do 
marxismo. (op. cit., p. 60)

A autora tambem corrobora que o programa curricular de Minas Gerais teria 

sido considerado “como uma sintese das expectativas de um ensino de Histdria 

democratico e participative” (FONSECA, 2003, p. 61) e isso acarretou modificagoes 

tambem no meio editorial, pois buscava-se agora autores de livros didaticos que

[...] perpasassem novos materials consoantes com o novo programa (...). O 
novo programa foi apresentado como a realizagao do desejo de uma 
historia... mais critica, dinamica, participativa, acabando, assim, com a 
Historia linear, mecanicista, etapista, positivista, factual e heroica. (op. cit., 
61-2).

A respeito do curriculo de Minas Gerais, Munakata (2003) nos revela uma 

outra possibilidade de leitura. Para ele,

E muito mais certo afirmar que o curriculo mineiro nao fez mais que 
expressar e oficializar uma certa tendencia que crescia na passagem dos 
anos 70 para os 80 entre uma nova geragao de autores, que se langaram a 
produgao de livros didaticos de Historia nao apenas para desenvolver seus 
projetos educacionais, mas concebendo esses mesmos projetos como 
forma de combater o regime military...] (op. cit., p. 281)

A preocupagao com o conteudo do livro didatico e intensificada na decada de 

1990. Percebemos isso com a criagao, em 1993, pelo Ministerio da Educagao, de 

comissao de especialistas encarregada de avaliar a qualidade dos livros mais 

solicitados pelos professores e de estabelecer crit^rios gerais de avaliagao. E, no 

ano de 1994, quando ocorre a Publicagao do documento Definig§o de criterios para 

avaliagao dos livros didaticos.

De acordo com Thais Fonseca (2003),

[...] (e) a partir de meados da decada de 90, que os programas curriculares 
e os livros didaticos incorporassem as tendencias da historiografia 
contemporanea, como foi o caso da historia das mentalidades e da historia 
do cotidiano, ainda hoje predominantes quando se fala em inovagao no 
ensino de Historia. (...) Um movimento assim capitaneado, tendo material 
didatico de qualidade razoavel a disposigao dos professores, acabou por 
expandir a demanda por um ensino de Historia que nao mais privilegiasse 
os fatos politicos singulares, os grandes nomes e a cronologia linear e que 
tambem nao tivesse como alicerce uma analise essencialmente economica 
do processo historico (op. cit., p. 66-67).

Observa-se, assim, que, nessa decada, a historia das mentalidades e do 

cotidiano e vista como inovagao no ensino de historia, e as editoras davam subsidios
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a essa “inovag3o” atraves do langamento de livros didaticos e paradidaticos que 

trabalhassem com esse tipo de historia. No entanto, esse movimento nao se deu por 

acaso, mas ocorreu em consonancia com as politicas educacionais que 

deslanchavam e, “(...) sobretudo no que toca a criagao do Programa Nacional do 

Livro Didatico (PNLD5) e do sistema de compras de livros, pelos governos federais e 

estaduais.(...)” (FONSECA, 2003, p. 67).

O PNLD na decada de 90, foi urn olhar mais rigoroso do MEC, que recaiu 

sobre os livros didaticos. Isso ocorreu devido a presenga constante de erros 

conceituais, ausencia de informagoes essenciais a formagao dos alunos, 

preconceito, falta de qualidade grafica, entre outros. Dai criou-se um grupo, em 

1995, para que se estabelecessem parametros criteriosos para a avaliagao do livro 

didatico.

Entretanto, foi apenas em 1996 — portanto num cen£rio politico nao mais 
caracterizado pela presenga de um Estado autoritario, que se iniciou 
efetivamente a avaliagao pedagogica dos livros didaticos, processo 
marcado por tensoes, criticas e confrontos de interesses. Desde entao, 
estipulou-se que a aquisigao de obras didaticas com verbas publicas para 
distribuigao em territorio nacional estaria sujeita & inscrigao e avaliagao 
previas, segundo regras estipuladas em edital proprio. De um PNLD a 
outro, os referidos criterios foram aprimorados por intermedio da 
incorporagao sistematica de multiplos olhares, leituras e criticas interpostas 
ao programa e aos parametros de avaliagao. (MIRANDA & LUCA, 2004, p. 

5).

Essa avaliagao infiuencia na produgao editorial, haja vista que ha criterios 

elencados para tal, e estes sao traduzidos na melhoria da qualidade e quantidades 

dos livros didaticos que sao aprovados pelo PNLD, que, de acordo com Bittencourt 

(2004), devido os investimentos realizados pelas pollticas publicas nos ultimos anos, 

o transformaram no maior programa de livro didatico do mundo.

No ano de 1997, ocorre a Extingao da Fundagao de Assistencia ao Estudante 

(FAE) e a permuta do que era antes realizado pelo Programa Nacional do Livro 

Didatico (PNLD) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao (FNDE).

Nos anos de 1990, a educagao passa por reformas curriculares que 

fornecerao subsidios, como os Parametros Curriculares Nacionais - PCNs, para a 

pretensa mudanga na educagao. A elaboragao dos PCNs acontece em fins da

5 Ver: PNLD 2005 -  Guia de Livros Did&ticos para a Primeira Fase do Ensino Fundamental, 
documento que define as bases para a avaliagao dos livros didaticos de historia para o ensino 

fundamental.
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decada de 90, em 1999, e resulta da parceria do MEC com o Governo Federal, que 

elaboram e langam uma colegao de livros que formam os PCNs. Estes servirao para 

ajudar a guiar o ensino de historia, visto que interferem de certa maneira na 

condugao do ensino e tambem na produgao dos materiais didaticos, principalmente 

os livros didaticos, “que sao os verdadeiros guias de trabalho para muitos 

professores”. (NAPOLITANO, 2003, p. 179)

Os Parametros Curriculares Nacionais foram criados nos fins da decada de 

1990, e como coloca Thais Fonseca (2003), “sao (...) diretrizes de carater orientador, 

nao-obrigatorias, mas que tern se apresentado cada vez mais fortemente como 

norteadoras das agoes nos ensino fundamental e medio". Tern tambem funcionado 

como “‘programa curricular’ para o ensino de Historia e definidor da estrutura dos 

livros didaticos (...)” (op. cit., p. 68), que ao serem produzidos levam em 

consideragao as diretrizes dos PCNs e os criterios utilizados pelo PNLD na sua 

avaliagao, ou seja, estes parecem estar funcionando em um de seus objetivos, que e 

o de contribuir para uma melhoria nos materiais didaticos disponibilizados pelo 

governo.

Chegando a 2000, teremos algumas inovagoes a respeito da distribuigao do 

livro didatico, posto que a sua produgao continua vinculada aos criterios dos PCNs e 

do PNLD. Em 2004, o Ministerio da Educagiio cria o Programa Nacional do Livro 

para o Ensino Medio (PNLEM), que comega a distribuir, no ano de 2006, livros para 

todos os alunos matriculados no Ensino Medio das escolas publicas, e isso nos faz 

perceber pequenas mudangas; digamos assim, melhoras na educagao, relativas ao 

Ensino Medio, nas escolas publicas.

Enfim, o livro didatico desde a sua instituigao como material informativo e 

formativo passou por mudangas e algumas melhoras, mas nao perdeu o status ou o 

poder que exerce como material importante para a difusao do conhecimento escolar. 

So mesmo recentemente alguns professores ousam, com ajuda de materiais como o 

PCNs e tambem com incentivo de programas como o PNLD, destitui-lo do trono e 

usa-lo, ou pelo menos ve-lo, como uma entre tantas outras possibilidades de 

material para ser utilizado em sala de aula. Mas ha resistencias, por parte dos 

alunos e professores, o que torna dificil desconstruir ou deslocar, fazer mudangas 

nesse lugar/papel assumido pelo livro didatico.
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Depois de percorrer os caminhos do livro didatico de historia, nos deteremos 

nas proximas paginas a trabalha-lo sob a perspectiva da Historia da Paraiba, 

analisando os conteudos de alguns deles referentes ao periodo colonial.
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2. ESTUDANDO A HISTORIA DA PARAIBA, HISTORIA DA PARAIBA 
EM QUADRINHOS E HISTORIA DA PARAIBA: UMA ANALISE 
HISTORIOGRAFICA DAS REPRESENTAQOES SOBRE A PARAIBA 
COLONIAL.

2.1. O Livro Didatico de Historia da Paraiba

No intuito de situar o leitor sobre o livro didatico de historia da Paraiba, objeto 

das nossas discussoes, faremos um pequeno comentario a respeito dele. Isso 

depois de ter percorrido a historia do livro didatico no Brasil no capitulo anterior. 

Elencaremos, assim, algumas das obras langadas entre os anos 1970 e 2003, ano 

em que tivemos o langamento da ultima obra de Histbria da Paraiba com fins 

didaticos, ou voltadas para o publico em geral.

Dentre estes livros, alguns seriio analisados no intuito de perceber os 

objetivos que pretendiam atingir quando foram escritos e publicados entre as 

decadas de 1990 e 2000, e tambem perceber a concepgao tebrico-metodologica que 

os informam. O que n§o nos impede de fazer um resumo das publicagoes referentes 

a Paraiba, como ja foi colocado anteriormente, partindo de Carmem Freire em 

Historia da Paraiba (para uso didatico) indo ate 2003, com Historia da Paraiba em 

quadrinhos, de Emir e Emilson Ribeiro.

Foi a partir da duvida e de questionamentos sobre o momento em que foram 

escritos os primeiros materiais didaticos sobre a Paraiba que procuramos 

compreender o porque deles terem sido publicados exatamente na decada de 1970.

Com base em leituras de autoras como Thais Nivea Fonseca (2003) e Selva 

Guimaraes Fonseca (1995), entre outros, e dos escritos do capitulo anterior -  “Uma 

Historia do livro didatico de Historia” - faremos algumas observagoes a respeito da 

decada de 1970, sendo esta a epoca do langamento dos primeiros materiais 

didaticos de Historia da Paraiba.

Sabemos que e so a partir da decada de 1940 que o ensino de historia do 

Brasil se torna disciplina autonoma; antes ela era conectada a historia universal, nao 

havendo muita enfase para historia nacional. Todavia, esse panorama na educagao 

brasileira foi mudando, como vimos no capitulo anterior. Aqui nos interessa enfatizar 

como estava o ensino na decada de 1970, jb que nela foram apresentadas as 

primeiras obras de historia da Paraiba. E de acordo com Selva Fonseca (1995),
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O ensino de historia (...) nos anos 70, norteou-se basicamente pelas 
Diretrizes da Reforma Educacional de 1971 (...) A reforma de 1971 
estabeleceu uma nova organiza?§o curricular, definiu uma conceppao de 
materia, area de estudo, disciplina e atividade e trapou uma doutrina 
norteadora dos programas de ensino, os objetivos e os minimos de 
conteudos desejaveis em cada disciplina, area e atividade de estudo. (op. 

cit. p. 53)

E ainda Selva Fonseca quern nos fornece uma informapao importante acerca 

dos conteudos de historia ensinado nas escolas, e nos diz que eles

[...] sao planejados e sistematizados pelos orgaos governamentais e suas 
equipes de profissionais especialmente formados para este fim. O ensino 
de historia passa a ser objeto de controle dos Conselhos e a discussao 
mantem-se basicamente limitada aos programas de ensino elaborados 
pelas Secretarias de Educapao e aos livros didaticos escritos a semelhanpa 
dos programas adotados em grande escala. (op. cit. p. 55)

E isso nos da uma direp§o de como eram organizados ou escolhidos os 

conteudos que deveriam ser trabalhados nas escolas. Possivelmente advem dessas 

escolhas a oppao de escrever ou estudar sobre a historia local, que surge nesse 

momento.

Sabemos que a decada de 1970 e a decada do tecnicismo, por influencia norte- 

americana, que acarretou mudanpas na maneira de ensinar e no que ensinar. Ainda 

nessa decada houve urn forte incentivo do Estado na produp§o do livro didatico, no 

entanto, no tocante a publicapao de livros didaticos de historia local percebe-se urn 

grande incentivo de empresas particulares.

Mesmo que estes livros tenham sido lanpados apenas a partir de meados da 

decada, a sua produpao sofre toda influencia do regime militar ou mesmo dos 

primeiros momentos de distenpao deste. Da forma como ele se impunha, 

manipulava os olhares e a escrita de livros didaticos. E explicito como indica a forma 

de retratar a historia, procurando sempre exaltar os herdis e os grandes feitos; isso 

com base na influencia da historia tradicional, haja vista que esse ambiente daria 

respaldos que resultariam nessa linha de pensamento, nessa maneira ou forma de 

pensar e construir a histdria. Isso acontece devido ser esse discurso que domina a 

academia e o ensino de historia no momento.

Com estes comentarios, esperamos ter situado o leitor no momento em que 

estes livros foram lanpados. Agora veremos como foram produzidos e quais as suas 

intenpoes, mesmo que brevemente.
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Para responder a pergunta dificil e complicada e estabelecer uma possivel 

resposta, record as apresentagoes de algumas das obras que foram langadas na 

decada de 1970, a exemplo de Carmen Freire, com Historia da Paraiba (para uso 

didatico) (1974) (primeira edigao) e Vilma Monteiro com Pequena Historia da Paraiba 

(1975).

Carmen Freire foi, digamos assim, a pioneira do livro didatico de historia da 

Paraiba, com o livro Historia da Paraiba (para uso diddtico), que, de acordo com 

Jose Leal6,

[...] surge no momento exato em que a classe estudantil busca 
afanosamente nas livrarias o comp§ndio destinado a ajuda-la na 
preparagao das tarefas dos cursos, com a circunstancia de ter sido 
elaborada por um mestre de largo tirocinio (...) os melhores espiritos da 
nossa elite intelectual. (FREIRE, 1974, p. 8)

E acrescenta que o livro aparece para “(...) preencher uma lacuna sensivel na 

serie de obras didaticas destinadas aos estudantes de nossas unidades 

educacionais de nivel medio (...)” (JOSE. LEAL, 1974, p. 8).

Uma outra obra, tambem publicada na decada de 1970, foi a de Vilma 

Monteiro (1975), intitulada Pequena Histdria da Paraiba. Nesse periodo, como deixa 

explicito Iveraldo Lucena da Costa, no prefacio da obra, a escrita do livro se deu a 

partir do seu contrato para lecionar na Universidade Federal da Paraiba. Vilma 

Monteiro percebeu que faltava "(...) um bom texto didatico para a escola de 1° e 2° 

graus tomou a si, sem encomenda, a tarefa de escrever um livro em linguagem 

simples, objetiva e o mais completo.” (IVERALDO COSTA apud MONTEIRO, 1975, 

P 11)

De forma sucinta, o que percebemos e que houve toda uma preocupagao 

com a elaboragao de um livro didatico, e que essa preocupagao com as lacunas 

existentes sobre a historia da Paraiba sSo bem antigas. A falta de material disponivel 

sobre a tematica tambem, como podemos observar na escrita introdutoria da obra de 

Carmem Freire e como Vilma Monteiro sugere: “(...) A angustia dos alunos, pela 

dificuldade bibliografica e o animo que me deram seu interesse e estudo, levaram- 

me a tentar a elaboragao de um trabalho didatico” (MONTEIRO, 1975, p. 21).

Foram esses os fatores que desencadearam ou estimularam a produgao dos 

primeiros didaticos de historia da Paraiba, como pudemos perceber nos trechos

6 Prefaciador da obra
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anteriormente reproduzidos de Pequena Historia da Paraiba e de Historia da 

Paraiba (para uso didatico), que compartilham essas ansiedades e sentem falta de 

obras referentes a historia da Paraiba. Se existe uma preocupapao em preencher 

determinadas lacunas ou silencios e por parte de quem sabe de sua existencia e 

sofre com ela, isso tambem fez parte das motivapoes ou angustias das duas autoras.

Os professores e professoras que est§o envolvidos diretamente com essa 

tematica e que sentem a necessidade de preenchimento desse vazio, de enfrentar 

esse silencio que durante tempos existiu e de certa forma ainda existe sobre a 

historia da Paraiba. Ha tempos que se luta, digamos assim, para se ouvir a voz 

dessa Historia.

Um outro ponto bastante interessante de se tocar diz respeito ao significado 

que estas obras tiveram quando publicadas, posto que teriam, mesmo com erros e 

determinadas lacunas, como observam as proprias autoras, um livro sobre a Historia 

da Paraiba, e isto ja seria significativo, pois era um ponto de partida, haja vista que 

estes foram elaborados para colaborar com a falta de materials que se remetessem 

a historia da Paraiba, mesmo que isso ocorresse de maneira emergencial. 

Entretanto, esse fato, segundo Vilma Monteiro (1975), nao os tornam isentos de 

“deficiencias e falhas informativas”. E para Carmen Freire (1974), os livros nao 

teriam de modo algum, “(...) a pretensao de oferecer um diagnostico completo da 

‘Historia da Paraiba’, seguem ai alguns ‘signos decifrados’ da nossa historia 

Estas autoras entre outras que nao foram comentadas, dariam os primeiros passos 

na produp§o escrita de didaticos sobre a historia da Paraiba.

Iniciemos a caminhada na escrita da Historia paraibana (como livro didatico) 

com Historia da Paraiba (para uso didatico), de Carmen Freire (1974), obra que teve 

sua primeira edipao em 1974 e que, segundo Fabio Gutemberg R. B. Sousa (2003, 

p. 9) , “nela percebe-se um claro compromisso com a historia tradicional ou 

monumental”. Ainda nessa decada, Vilma Monteiro (1975), com o livro Pequena 

Histdria da Paraiba, em 1975; e Terezinha Pordeus , com o seu livro.

A partir dessas informapoes pode-se perceber que esse inicio da produpao do 

livro didatico de histdria da Paraiba ocorre devido as angustias sentidas por estas 

outras em sala de aula, como professoras que eram, e pelas cobranpas dos alunos 

no que se refere aos materials didaticos sobre a historia da Paraiba.

Na decada de 1980 e produzido o livro Paraiba, conquista, patrimdnio e 

povo, organizado por Josd Octavio e Gonzaga Rodrigues (1985),



28

[...] E uma obra composta portextos e artigos de diversos autores escritos 
em diferentes epocas. (...) Os organizadores desta coletanea fizeram 
escolhas de textos, documentos e autores que em muito se aproximam de 
uma concepg§o tradicional ou oficial da historia da Paraiba, sendo 
sintom£tica a publicagao da sua primeira edigao, financiada pelo governo 
do Estado, no ano da comemoragao do quarto centenario da conquista da 

Paraiba. (SOUSA, 2003, p. 6)

Livro, este, destinado aos alunos vestibulandos que sentiam necessidade de 

um material que fornecesse informagoes sobre a historia da Paraiba, isso talvez por 

ja estarem cobrando esse “conteudo”, digamos assim, em provas de vestibular ou 

mesmo por fazer parte do curriculo escolar da epoca, como faz hoje em algumas 

escolas, e em alguns concursos de vestibulares.

Ha tambem, nessa decada, o langamento da obra Historia em Quadrinhos, 

publicada em 1985. Produzida por Deodato Borges e Deodato Borges Filho E em 

poucas palavras poderiamos dizer que esta e uma versao da historia paraibana que 

traz um diferencial em relagao as obras publicadas anteriormente, pois inova na 

maneira de contar a histbria, em forma de gibi ou quadrinhos; e uma nova forma de 

se ler e estudar a historia da Paraiba. Contudo, seu conteudo segue a mesma linha 

tradicional, sequenciada, da historia positivista, de nomes e herois.

Na decada de noventa podemos constatar a publicagao de tres obras, uma e 

Historia da Paraiba: lutas e resistencias, de Jose Octavio (1994). Este e um dos 

livros que serao analisados posteriormente. Ele tern uma concepgao historiografica 

informada pelo dialogo entre a historia tradicional e o marxismo. Podemos dizer que 

“( . ) e a obra mais completa com o objetivo didatico publicada ate o presente sobre a 

historia da Paraiba” (SOUSA, 2003, p. 7).

A outra obra, publicada em fins da decada de 1990, e o livro Estudando a 

historia da Paraiba: uma coletanea de textos didaticos7, organizada por Eliete Gurjao 

e Damiao Lima (a epoca, professores da Universidade Estadual da Paraiba), 

bastante utilizado por professores do Ensino Mbdio e Cursinhos Pre-Vestibulares. 

Este e outro livro que serb analisado neste capitulo. Por ser uma coletanea e se 

tratarem de varios autores e preciso esclarecer que, para a presente analise, foi 

preciso fazer um recorte, por isto analisamos apenas os cinco primeiros capitulos, 

escritos por Eliete Gurjao, sobre a Paraiba colonial. A autora trabalha em uma

7 Livro este bastante consumido entre os alunos e professores de Ensino Medio e cursinhos Pre- 
vestibulares de Campina Grande.
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perspectiva marxista da histdria. Por ultimo, temos a Colegao intitulada Histdria 

Tematica da Paraiba, organizada por professores do Nucleo de Documentagao e 

Historia Regional (NDHIR) da Universidade Federal da Paraiba (UFPB), publicada 

em 1999. De acordo com Fabio G. R. B. Sousa (2003),

[...] Com uma perspectiva diversa e tambem com urn grau maior de 
sofisticagSo e refino, (...) a coloca entre as publicagoes tambdm voltadas 
para o ensino universitdrio, (...) tern uma especificidade em relagSo a 
outros livros e materials didaticos: 6 composta por obras tematicas, ou seja, 
as autoras e autores discutem a histdria da Paraiba desde o inicio da 
colonizag§o, mas o fazem a partir de temas, como o trabalho, as atividades 
produtivas e economicas, a questao urbana e a estrutura de poder.
A cole?3o estd comprometida com uma concepgSo materialista da hist6ria, 
que da um destaque especial ao papel da economia e da luta de classes 
na sua constru?3o (op. cit., p. 13)

Na ddcada de 2000 tivemos o langamento de duas obras, uma no ano de 

2001, elaborada por Luiz Nunes, Historia da Paraiba em verso8 e outra em 2003, 

Histdria da Paraiba em quadrinhos, de Emilson Ribeiro e Emir Ribeiro.

O livro Historia da Paraiba em quadrinhos sera tambem objeto de analise no 

proximo capitulo. Apesar de usarem as imagens ou mesmo o molde do gibi como 

inovagao ou mudanga, esta e visivel apenas neste aspecto. Na sua construg£o, ou 

melhor, no conteudo, continua sendo uma leitura tradicional da historia, em que se 

destacam tratados e batalhas, datas e nomes.

Apos breve historico sobre o livro didatico de historia da Paraiba, e 

interessante comentar, mesmo que rapidamente, sobre a historia da Paraiba como 

disciplina.

Quando nos remetemos a esta, a situagSo e mais delicada, pois sabemos que 

a historia local ainda n§o consta como conteudo programatico obrigatorio do 

curriculo de histdria9, isso em se falando das escolas da rede publica, tanto no 

Ensino Fundamental quanto no Medio, que tambem nao trazem a historia local como 

conteudo obrigatorio, mas que se veem pressionadas a trabalha-lo por esse ser 

exigido nos programas do vestibular10 das universidades Estadual da Paraiba -  

UEPB, Federal de Campina Grande - UFCG e Federal da Paraiba -  UFPB.

8 Originalmente foi publicada no ano do 4° Centenario da Fundagdo da Paraiba, em 1985.
9 Sobre a questao da historia regional no curriculo e historia local, ver: GASPARELLO, Arlette 
Medeiros. Construindo um novo curriculo de historia, pp.81-9. In: NIKITIUK, Sonia, (org.). 
Repensando o ensino de Histdria. Sao Paulo: Cortez, 2001.
10 Essa discuss5o sobre o conteudo de histdria e vestibular e realizada em um outro texto de SILVA, 
Jahelina de Almeida. Porque se estudar a histdria local? A ditadura do vestibular no conteudo de 
histdria do Ensino Mddio. Textos didaticos de Historia -  coletanea, 2006- Ano I - vol. I - n° I.
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Para trabalhar esse conteudo, que e adicionado e muitas vezes trabalhado 

como uma “aula extra”, e nao como uma materia/disciplina, muitos professores tern 

que procurar catalogar e organizar os poucos materials referentes a historia da 

Paraiba publicados, pois e o que temos de produgao sobre a historia do nosso 

Estado e o que pode ser usado como material didatico.

Mesmo alguns desses materials nao tendo sido produzidos diretamente para 

serem manuseados como material didatico, acabam ocupando esse lugar ja que e 

escassa a produgao de livros didaticos sobre a Paraiba (e essa falta nao e novidade 

na histdria do livro didatico de historia da Paraiba), como podemos constatar com 

essa amostra, se comparado aos livros diddticos de historia do Brasil, por exemplo.

Vejamos agora algumas dessas obras sobre a historia da Paraiba. Qual o 

lugar que cada autora ou autor atribui a Paraiba colonial em suas obras ou textos. 

Procuramos observar como foi construida a historia a partir de sua influencia tanto 

contextual quanto epistemologica, ou seja, analisar a escrita de alguns autores sobre 

como eles viram e escreveram a luz de teorias que dominavam no momento em que 

escreviam suas obras; por teorias ou concepgoes de historia que forneciam a base 

para a construgao do seu pensamento, da sua forma de organizar a historia que ia 

sendo tecida.

2.2. Estudando a Historia da Paraiba: uma coletanea de textos didaticos

A obra Estudando a historia da Paraiba: uma coletanea de textos didaticos11, 

organizada por Eliete Gurjao e Damiao Lima, como o proprio nome sugere, e 

composta por textos diversos, mas que tratam de urn mesmo objeto: a Paraiba. 

Recortaremos, para a analise, os cinco primeiros capitulos da obra escritos por 

Eliete Gurjao11 12, que versam sobre a Paraiba colonial.

Essa obra tern sua primeira edigao publicada no ano de 1999 pela editora da 

Universidade Estadual da Paraiba. £ urn livro didatico e tern por objetivo auxiliar 

professores e alunos no estudo da historia da Paraiba. Esta na sua terceira edigao. 

Foi formatado em 158 paginas, divididas em 23 capitulos, que sao organizados por 

tematicas que procuram abranger os conteudos dos programas de vestibular da

11 Ver a imagem da capa em anexo I, imagem I
12 Sao eles: 1. Europeus buscam novas terras e mercados; 2. O encontro de dois mundos: da Pre- 
historia a chegada dos europeus; 3. Resistencia indigena e dominagao do litoral; 4. Resistencia 
indigena e dominagao dos sertoes; 5. De donos da terra a trabalhadores cativos: a mao-de-obra 
indigena.
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UEPB, UFPB e UFCG. £ uma obra que traz em sua capa e contracapa -  esta ultima 

so na segunda edigao - fotos e imagens (unicas fontes visuais disponibilizadas no 

livro didatico) de fatos que remetem a historiografia tradicional da Historia da 

Paraiba, como os conquistadores da terra, o Forte de Cabedelo, e tambem imagens 

que remetem a escravizagao do nativo e do negro.

Para compreender as influencias que marcaram a autora na produgao dos 

seus textos, investigaremos as influencias teorico-metodologicas dessa produgao. 

Dessa forma, foi necessario obter algumas informagoes para a analise, tais como a 

formagao academica da autora e sua influencia teorica, para que assim fosse 

possivel analisar a maneira como ela produz seus escritos sobre a Paraiba no 

periodo colonial.

Iniciaremos a analise da obra por uma breve apresentagao da autora. No 

proprio livro teremos algumas informagoes sobre a sua trajetoria academica.

Graduada em historia pela Universidade Estadual da Paraiba e Mestre em 
Sociologia pela Universidade Federal da Paraiba. Professora aposentada 
do Departamento de Histbria da Universidade Federal da Paraiba e 
atualmente 6 professora da Universidade Estadual da Paraiba, Campus de 
Guarabira. (GURJAO, 2001, p. 157).

Ha tambem outras informagoes sobre Eliete Gurjao em sua obra Morte e vida 

das oligarquias: Paraiba (1889-1945),

Lecionou no Colegio Tbcnico de Quimica, colegio Estadual da Prata, 
Colbgio Integrado e EPUC em Campina Grande.[...] alem de atividade 
docente, exerceu a coordenagao do Curso de Historia e desenvolveu 
atividades de pesquisa. Implantou e coordenou o Setor de Documentagao 
e Informagao Historica Regional em Campina Grande, participando dos 
projetos; “Fontes para histbria do Agreste da Borborema”, “Arquivos 
Cartoriais de Campina Grande”. Atualmente e membro da Equipe de 
pesquisadores do Nucleo de Documentagao e Informagao Historica 
Regional (SEDHIR - UFPB), em Joao Pessoa, dedicando-se ao estudo de 
Histbria da Paraiba, especialmente de projetos vinculados a questbo 
agraria (retirado da orelha do livro).

Partindo dessas informagoes e de outros dados fornecidos por Damiao Lima - 

urn dos idealizadores do livro - podemos perceber as premissas que levaram a sua 

elaboragao e como ele surge nesse momento, nesse ano e com essa proposta. 

Segundo Damiao Lima (2005),
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A ideia inicial desse livro era montar urn curso de histbria da Paraiba para 
ser divulgado na radio universitdria. Infelizmente, a radio n3o funcionou a 
contento e os professores que foram escolhidos para elaborar os textos, no 
caso eu [Damiao], Eliete, Santana, Martha e Lea ficamos bastante 
desapontados, ate porque so nos foi comunicado que o programa nao iria 
para o ar quando os textos jb estavam prontos.
Passados dois ou tres anos, percebemos que os nossos textos estavam 
sendo copiados e utilizados em varias escolas de segundo grau da cidade, 
entao tivemos a ideia, eu [Damiao] e Eliete, de reorganizar o material e 
publicar. Assim foi feito e langamos por nossa conta e risco a primeira 

edigao do livro.13

Assim, diante do exposto, vemos que nem sempre a id6ia de formular um 

material didatico e pensada em forma de livro ou escrita. Aqui teriamos a informagSo 

ou a historia passada atraves dos sons, da fala, da radio, e nao do livro e da leitura e 

debate, como acontece dentro da sala de aula. No entanto, como o proprio Damiao 

Lima nos informa, o projeto nao prosperou da forma como havia sido pensado 

originalmente e terminou sendo feita uma reordenagao da ideia para o material ser 

publicado em forma de livro, como e usado e conhecido hoje por alunos e 

professores para se estudar a historia da Paraiba.

Esta coletanea, mesmo sendo langada na decada de noventa, tern alguns dos 

seus textos - como e o caso dos textos de Eliete Gurjao - esbogados na decada de 

1980. Momenta este em que o Brasil passa pela redemocratizagao e o ensino de 

historia passa por uma reformulagao curricular, quando surgem novas propostas e 

concepgoes sobre o ensino e o papel do educador.

Segundo Selva Fonseca (1995), “(...) n§o havia mais espago para aceitagao 

de um ‘consenso’ forjado, usado para mascarar a imperfeigao dos processos de 

reformas e os limites dados pela burocracia do aparato educacional”. O que vai ser 

proposto, a partir de Minas Gerais14 e Sao Paulo para o ensino e uma releitura dos 

conteudos tradicionalmente trabalhados em sala de aula Onde ha um repensar dos 

paradigmas da historia que trabalham com a cronologia francesa, que divide a 

historia cronologicamente em Pre-histaria, Idades Antiga, Media, Moderna e 

Contemporanea e tambem da visao marxista da evolugao dos modos de produg^o.

Assim, podemos dizer que a decada de 80 e uma “decada de tensoes e 

criatividade” (FONSECA, 1995, p. 109), pois de um lado o poder burocratico e o vicio 

do autoritarismo limitam o debate sobre o novo e, por outro lado,

13 Informagoes cedidas pelo proprio Damiao Lima atraves de um e-mail.
14 Estado que traz uma forte contribuigSo nas discussoes sobre o ensino. Suas discussoes s3o 
avangadas em relagao 3 produgao e debates sobre o ensino em outras instituigdes, por isso j£ discute 
questoes que parecem tao recentes, na decada de 1980.
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[...] apesar da reorganizagao da sociedade civil, extremamente refratario a 
transformagoes que exigem uma mudanga de mentalidade, que mexem 
com algumas ideias cristalizadas no social e colocam escola e 
conhecimentos em novos patamares [...] (op. cit., p. 109).

Retomando a discussao do livro publicado em 1999, Damiao Lima nos 

fornece a seguinte informagao sobre os autores e a forma como foram escolhidos: “A 

escolha dos autores foi baseada na experiencia que cada um dispunha sobre a 

tematica. Como todos tinham trabalhado com algum aspecto da historia da Paraiba 

ficou acertado que seriamos nos [Eliete Gurjao, Damiao Lima, Martha Lucia Ribeiro, 

Leomlia Amorim e Maria Santana de Souza]”.

Partindo dessa informagao sobre a escolha dos autores e sobre a experiencia 

que cada um possui sobre diferentes temas, periodos ou aspectos da historia da 

Paraiba e que vou destacar, nesta analise, a produgao escrita por Eliete Gurjao 

sobre a Paraiba colonial.

Os textos de Elite Gurjao que compbem a obra foram elaborados com base 

nos estudos e pesquisas realizados por ela no decorrer de sua vida academica, 

produgoes estas que foram possivelmente re-elaborados, reorganizadas para 

configurar nessa coletanea. Analisando os capitulos sobre a Paraiba na colonia, 

percebemos a maneira como Eliete Gurjao concebe a historia. Caso o leitor parta 

dos titulos dos capitulos percebera claramente o destaque que assumem algumas 

categorias que serao trabalhadas em cada capitulo. Aqui, destacariamos dois: 

“Resistencia indigena e dominagao do litoral” e “De donos da terra a trabalhadores 

cativos: a mao-de-obra indigena”. Estes, a nosso ver, tornam evidente o tipo de 

histdria, ou melhor, o vies historiografico que permeara a historia contada por esta 

autora. Percebe-se, a partir da leitura dos textos da obra em analise, uma forte 

influencia marxista que, para Calissi (2004, p. 54), e um “elemento bastante 

encontrado (...) nos manuais didaticos da decada de 80, quando apresentam uma 

abordagem estruturalista que prioriza, ou tern como ponto de partida, a estrutura 

economica para analise social, politica e cultural (...)”.

Relacionando a concepgao epistemoldgica que e trabalhada por Eliete Gurjao 

com a da instituigao de ensino na qual foi formada, verificamos a sua permanencia 

nas discussoes marxistas e o nao avango para novas discussoes (mesmo a obra 

sendo publicada em 1999), ou seja, nesses textos ela nao acompanha os “novos” 

paradigmas da historia, ja bastante difundidos na epoca da publicagao do livro. Isto
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fica visivel nos capitulos que serao analisados mais a frente. Neste periodo (decada 

de 90) coexistem outras concepgdes influenciando a escrita da historia.

E mesmo que a obra nao tenha sido elaborada nessa decada15, percebem-se 

indicios de influencia desta na forma como Eliete Gurjao operacionaliza a escrita dos 

seus textos, o que ja nao era mais lugar comum na academia nos fins da decada de 

noventa. Porem, para Munakata (2003), esta era uma tendencia que

[...] crescia na passagem dos anos 70 para os 80 entre uma nova geragao 
de autores, que se langaram a produgao de livro didatico de Historia [...] E 
a linguagem 6 bastante disponivel a epoca, embora nao a unica. (op. cit., p. 
281)

Na perspectiva de Carlos Fico (1996),

Ja era visivel, por outro lado, (...) entre os anos de 50 e 60. No entanto, a 
maioria das pesquisas em historia, destas decadas, era factualista e 
empiricista. Nos anos 70, muitos foram os trabalhos que utilizaram o 
aparato conceitual do marxismo e, mesmo, muitas tematicas eram 
indiscutivelmente geradas a partir de reflexbes desta natureza [...] (op. cit., 
p. 191)

Ja a d6cada de 90 passa por algumas mudangas significativas com uma 

maior abertura para se trabalhar com “novos” temas, objetos e novas abordagens.

Os olhares tambem se diversificam, ampliam-se os horizontes, e isso faz com 

que os paradigmas tradicionais, predominantes, sejam vistos com urn outro olhar, 

fazendo com que temas que nao eram trabalhados pudessem ser tambem objeto de 

investigagao do historiador, uma vez que na decada de 1990 emerge uma 

diversidade de novos temas e abordagens, que configurariam um alargamento do 

campo historico e historiografico, causando assim um certo distanciamento dos 

temas classicos dos anos 80, ou pelo menos era o que se esperava. Comega a 

haver, nesse momento, uma predominancia das tendencias ligadas a Nova Historia, 

que seria uma das correntes que mais se desenvolveria no pais.

Contudo, mesmo vivendo no contexto da crise de paradigmas, ultima decada 

do seculo XX, epoca esta do relativismo, onde o mundo fundado em opostos esta 

sendo questionado, e e questionado, ve-se claramente que toda essa atmosfera de 

mudangas, rupturas, nao abrange a todos, e o trabalho de Eliete e exemplo disso, ou 

seja, nem sempre o que aparece como discurso, digamos hegemonico, pode ser

15 Os textos produzidos por Eliete Gurjao foram escritos na decada de 1980 e foram publicados 
apenas na decada de 1990.
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tornado como base para analisar obras. Devemos sempre observar suas 

particularidades; nesse caso, o que envolve a obra ou os textos analisados 6 o fato 

de ser escrito dentro de um determinado contexto com influencias de outrora, ou 

melhor, e o fato de ser elaborada (os textos de Eliete Gurjao) na decada de 80 e ser 

publicada e conhecida em meados da decada de 90, o que faz e traz toda a 

diferenga na maneira de escrever e contar a historia da Paraiba.

As crises dos referenciais teoricos tambem sao marcadas pelos movimentos 

intelectuais do pos-modernismo e do pos-estruturalismo.

O p6s-modernismo surge contra o ide^rio modernista, p6e em xeque a 
crenga que se tinha no progresso e na verdade ou objetividades cientlficas. 
Filosoficamente, rejeita, desconfia das grands rdcits (grandes receitas) da 
modemidade, como os modelos explicativos da sociedade ocidental, que 
acreditava, inquestionavelmente, no devir do progresso desta sociedade, 
modelos encontrados em Kant, Hegel ou Marx, ou derivados de visdes 
utopicas resultantes da concepgeio evolucionista, da melhoria das 
condigbes sociais da educagSo e do avango das ciSncias. O pds- 
estruturalismo nasce como contraposigSo ao estmturalismo francos [...] 
recusa conceitos como objetividade, realidade e verdade e as 
metanarrativas [...] celebram o informe, o subjetivo e o espontaneo. [...] 
Estes dois movimentos tomaram fr£geis, desgastadas e abaladas as 
reconfortantes segurangas da existSncia da “realidade objetiva”, da 
verdade... Em suma, os historiadores nSo puderam passar incblumes a tais 
furacoes epistemol6gicos.[...] (ANDRADE, 2004, p. 6)

E como enfatiza Gervacio Aranha (1997, p. 49):

Afirmar que a preocupagao dos novos historiadores e definir as 
“ambiguidades do mundo simbdlico” ou a “pluralidade das possiveis 
interpretagoes do mundo”, etc encerra uma critica radical de certos 
modelos explicativos, tais como o marxismo, haja vista que a iddia de 
slmbolo nao estava na ordem do dia para quern se arvorava como 
estudioso de um “real concreto” ou de um “mundo de concreticidade”.

Como ja foi exposto, o livro e uma coletanea, da qual analisaremos apenas os 

capitulos referentes a Paraiba colonial, escritos por Eliete Gurjao. Tomaremos como 

base inicial o capitulo 1: “Europeus buscam novas terras e mercados”. Partindo 

deste capitulo faremos pontes com os demais para demonstrar a influencia teorico- 

metodologica da autora.

A predominancia dos termos referentes ao economico e social demonstra o 

vies trabalhado pela autora, como podemos perceber tanto nos tltulos dos capitulos, 

“Europeus buscam novas terras e mercados”, “Resistencia indlgena e dominagao do 

litoral”, “Resistencia indlgena e dominagao do sertao” e “De donos da terra a
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trabalhadores cativos: a mao-de-obra indigena”, quanto nos textos, no discurso da 

autora, na sua concepgao e forma de olhar a historia.

Quando escreve sobre a chegada dos europeus ao Brasil, por exemplo, a 

autora utiliza termos como mercadorias, mao-de-obra, lucros, despesas, estrutura, 

entre outros; estes direcionam e ja dizem muito a respeito do lugar da fala da autora, 

como vemos no trecho a seguir.

Tudo comegou no seculo XV com a qanancia dos europeus em busca de 
riquezas. A Europa vinha desenvolvendo o com6rcio, era esta a atividade. 
agora, mais importante para o enriauecimento da burquesia e para o 
fortalecimento dos qovernos e. portanto, do poder dos paises europeus. 
Mas, havia serios problemas para que esse comercio continuasse 
crescendo. Faltavam mercadorias, metais preciosos (utilizados para cunhar 
moedas), terras ferteis e pessoas em quantidade suficiente para trabalhar e 
produzir mercadorias. (GURJAO, 2001, p. 12) (grifonosso)

O uso que a autora faz de categorias economicas e da relagao do social, com 

a preocupagao em mostrar os conflitos existentes entre as classes, facilita o seu 

enquadramento como uma marxista, e nao so por esse capitulo, ja que quando 

tomamos os demais para leitura vemos o quanto e forte a influencia do marxismo na 

sua escrita. No capitulo intitulado “Resistencia indigena e dominagao do litoral”, 

podemos observar termos que reforgam a ideia de que Eliete trabalha na perspectiva 

da historia economico-social:

Os indios que colaboraram com os colonizadores e os que a eles se 
renderam foram utilizados como mao-de-obra na lavoura, nos enqenhos e 
na construccio de obras para a edificaccio da cidade de Nossa Senhora das 
Neves (atual cidade de Jo3o Pessoa). (GURJAO, 2001, p. 25-6) (grifo 
nosso)

Nesse pequeno trecho, vemos que ela langa mao de termos como mao-de- 

obra e esse termo vai percorrer toda a sua escrita, como por exemplo, quando 

escreve sobre a relagao do cativo nativo e o seu trabalho:

Desde o inicio da colonizagSo, na area do litoral, assim como nas demais 
capitanias, os nativos da Paraiba prestaram servigos aos portugueses. 
Amistosamente, os potiguaras realizavam as tarefas necessarias a 
extragao e embarque do pau-brasil, alem de cultivarem alguns produtos 
de interesse de colonizadores. (GURJAO, 2001, p. 33)
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Verificamos tambem as frequentes inferencias a relagao dominante e 

dominado, mostrando as posigoes de determinados segmentos sociais dentro da 

historia da Paraiba e como isto foi importante para a construgao dessa historia. 

Acreditamos que estes sejam termos bastante significativos para quem escreve a luz 

do vies economicista, como e o caso de Eliete Gurj§o, como pode ser observado no 

excerto:

[...] da pra perceber que eles nao se comportavam como preguigosos, 
indolentes. Pelo contrario, demonstravam-se muito ativos, resistindo 
bravamente a conquista de suas terras, e, sobretudo, ao cativeiro. 
(GURJAO, 2001, p. 34)

Se observarmos o capitulo quatro “Resistencia indigena e dominagao dos 

sertoes”, veremos outros conceitos trabalhados pela autora, como indica o proprio 

tftulo.

A resistencia desses indios do interior foi bem organizada. Uniram-se em 
varias tribos, empenhando-se por longos anos nas lutas armadas que 
ficaram conhecidas como "Confederagao dos Cariris” ou “Levantes dos 
Tapuias”, ou ainda “Guerra dos Barbaras”, como a denominavam nos 
documentos oficias. (GURJAO, 2001, p. 31)

No ultimo capitulo referente ao periodo colonial, ao qual ela intitula “De donos 

da terra a trabalhadores cativos: a mao-de-obra indigena” utiliza tambem no titulo 

conceitos que remetem ao tipo de leitura que faz da historia, quando faz mengao a 

relagao entre donos de terras e trabalhadores, e tambem sobre a mao-de-obra, 

como vemos no trecho seguinte:

Vimos que a colonizagao se fez, acima de tudo, em fundio dos interesses 
comerciais de Portugal. Acreditamos que ficou claro, que tratava-se 
principalmente, de conseauir o maximo de riquezas em mercadorias, de 
exporta-las e obter lucros e mais lucras. custasse o que custasse. [...] O 
indio nao recebia pagamento em dinheiro pelos servigos realizados. Nem, 
tampouco, era escravo. Ele trabalhava em troca de diversas mercadorias 
de sue interesse [...] (GURJAO, 2001, p. 33-4)

Para analisar esses capitulos foi preciso situar historicamente a autora e suas 

influencias, o que a levou a perceber e escrever a historia nessa perspectiva, que 

tern o economico tao enfatizado, com termos que remetem tanto a economia como: 

mao-de-obra, lucro, mercadoria, entre outras.
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A partir dai pudemos situar que teoria fornecia base para seus escritos. O 

contexto tambem foi importante para entendermos o porque de mesmo sendo 

publicado na decada de 1990, continuar sendo influenciado pelos autores e 

referenciais dominantes nos anos 80, como o marxismo.

Essa maneira ou esse olhar sobre a histdria, a partir do lugar economico e 

social, segundo Carlos Fico (2000), entrou em declinio, no Brasil, no final dos anos 

1980.

[...] Tal decadencia guarda relaqao, seguramente, com a crise do 
cientificismo ou, para melhor precisar a quest§o, com a crise do marxismo, 
de urn lado e da Historia Serial e Quantitativa, de outro, ja eram sentidas 
nos anos 1980. (op. cit., p. 30).

No entanto, compreendemos que esta posigao do autor nao pode ser 

generalizada, pois vemos o marxismo bem presente na escrita da obra em analise. 

O marxismo pode ate ter deixado de ser o centra das discussoes, de ser a 

concepg§o mais utilizada, porem e base e referenda para alguns historiadores e 

para sua orientagao historiografica, como podemos verificar nos textos da obra em 

analise e observar nos trechos retirados desta quando retratam, por exemplo, a 

questao da chegada dos europeus, o dominio dos holandeses, entre outros; neles e 

visivel essa forma de escrever a historia.

Desse modo, fica explicito o lugar de fata, suas influencias e tambem o tipo de 

formagao academica que esta autora e os demais autores da coletanea possuem. 

Assim como tambem demonstra que o marxismo, nao foi sepultada definitivamente, 

ha ainda seguidores dessa corrente historiografica, que v§em a historia atraves dos 

aspectos economicos e sociais.

Essa perspectiva critica da historia, de acordo com Calissi (2004), ocorre 

fortemente nos livros didaticos da decada de 80, que

[...] comegaram a indicar uma postura critica, abandonando gradativamente 
a historia positivista e adotando uma tendencia marxista (que seria uma 
nova maneira de olhar a historia), prevalecendo uma critica social mais 
aberta e voltada para a liberdade de expressSo, evidenciando-se o 
momento da redemocratizagao nacional. (op. cit., p. 51-2)

Enfim, temos que considerar que estes textos nao foram produzidos na 

decada de 1990, mas sim durante sua vida academica. Sao, podemos dizer, 

fragmentos de suas pesquisas; por isso contem tamanha familiaridade com as
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nomenclaturas e concertos marxistas, tern uma outra maneira de relacionar e 

escrever a historia da Paraiba, nao sendo a que predomina no meio academico hoje.

Os livros ou as produces historiograficas da decada de 80 se contrapunham 

a historia tradicional, da mesma forma que o que hoje se produz na academia se 

contrapoe, em grande parte, a teoria marxista da historia.

Hoje nao ha espago para uma historia totalmente politica, economica e social, 

como era comum naquele periodo (decada de 80), mas sim um entrelace entre 

umas e outras, haja vista que vivemos numa sociedade multifacetada, que e 

permeada de varios sentidos e valores; vivenciamos a unidade na diversidade. Dai a 

nao existencia de fronteira entre os saberes, que dialogam, se entrecruzam, se 

compartimentam.

2.3.Historia da Paraiba: lutas e resistencias

O livro didatico Historia da Paraiba: lutas e resistencias16 foi elaborado por 

Jose Octavio de Mello, ex-professor da Universidade Federal da Paraiba, que tinha o 

desejo de produzir o livro desde 1976; todavia, isso so foi possivel em 1994, quando 

surgiu sob patrocinio da Secretaria de Educagao e do Conselho Estadual de Cultura 

do Estado da Paraiba, como parte da colegao Biblioteca Paraibana.

A pesquisa desenvolvida por Jose Octavio de Mello sobre a historia da 

Paraiba resultou no livro: Historia da Paraiba: lutas e resistencias, que teve sua 

primeira publicagao no ano de 1994. Foi reimpresso varias vezes, passando por 

pequenas corregoes; contudo, nao houve alteragoes visiveis nos textos; apenas a 

capa sofreu algumas modificagoes em sua 9a edigao, com um projeto grafico mais 

“dinamico” . Isso ocorreu devido o livro agora esta fazendo parte de uma nova 

colegao langada pela Editora A Uniao, intitulada Biblioteca Paraibana de Cultura, no 

ano de 2002, sendo a sua obra pertencente a Serie Historica, volume 1.

Este material didatico relata a historia da Paraiba em 280 paginas, divididas 

em sete capitulos, esses divididos em subtitulos, e ao final de cada capitulo uma 

Bibliografia Basica e uma Bibliografia Complementar, para ajudar no 

aprofundamento das leituras sobre as tematicas trabalhadas em cada capitulo. 

Apesar de ser considerado um livro didatico nao traz ao longo dos textos e capitulos 

atividades referentes aos conteudos desenvolvidos nos mesmos. Quanto as

i6 Ver a capa do livro em anexo I, imagem II
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imagens, aparecem apenas na capa e contracapa (da nona edigao). Sao figuras que 

remetem a estagao do trem, ha personagens masculinos, femininos e criangas; e um 

recorte do cotidiano da epoca em que as estagoes movimentavam a cidade e as 

vidas dos que ali viviam. Como o proprio autor sugere, e uma capa mais dinamica.

£ importante ressaltar que, no contexto da decada de 1990, a obra de Jose 

Octavio de Mello compartilha do momento ou do contexto de publicagao do livro 

Estudando a Histdria da Paraiba: uma coletanea de textos didaticos, organizada por 

Damiao Lima e Eliete Gurjao, ou seja, ambos foram langados nessa decada, mesmo 

que o primeiro em 1994 e o segundo em 1999.

Ambos tern esse trago em comum; entretanto, se distanciam em outros, a 

comegar por seu formato. O primeiro e produgao de apenas um autor; o segundo e 

uma coletanea. Uma outra diferenga visivel, e essa e para nos a mais consistente, 

faz referenda a influencia teorica. Enquanto os autores da coletanea tern influencia 

fortemente marxista, Jose Octavio de Mello nao, ele traz a ambigtiidade ou 

dualidade de influencias; nao so escreve com os olhos de historiador marxista, como 

tambem deixa expllcito em varios trechos da obra o seu entusiasmo pela historia de 

tratados e batalhas, a dita historia tradicional.

Essa sua inclinagao a historia tradicional e perceptivel, pois no prefacio do 

seu livro, Armando Souto Maior (prefaciador de sua 1a edigao) nos traz a seguinte 

informagao: “[o livro Historia da Paraiba: lutas e resistencias e] uma descrigao 

cronologicamente ordenada e factual (...)” (MAIOR, 2002, p. 13), e isto se deve ao 

fato do seu envolvimento direto com historiadores que eram vinculados ao IHGP, e 

tambem ao Grupo de estudos Jose Honorio, lugar onde compartilhava opinioes com 

os companheiros para escritura da historia.

Para efeito da analise, tomamos como objeto os tres primeiros capitulos da 

obra, ou seja, aqueles que fazem alusao a Paraiba no periodo da colonia. A partir 

deles situamos o lugar teorico do qual Jose Octavio de Mello escreve, e como ele 

constroi a sua versao da Paraiba colonial.

Podemos perceber exemplos de ambas as influencias teoricas no decorrer da 

narrativa e nos titulos dos capitulos, pois ele trabalha tanto com conceitos como 

trabalho, economia, lutas e movimentos sociais, como tambem utiliza nomes das 

elites, que compoem a historia da Paraiba, se aproximando assim do tipo de historia 

escrita pelos historiadores do Instituto Historico e Geografico Paraibano.



41

Essa sua representagao da historia que comunga com o tradicional e o 

marxismo sobre a Paralba 6 percebida durante toda a escrita do texto, mas vamos 

nos ater a passagens deste, como quando escreve sobre as origens da Paralba, no 

primeiro capltulo, enfatizando os aspectos economicos e sociais, mas nao 

esquecendo os nomes e datas, como vemos:

[...] Ao norte, a principal capitania veio a ser Pernambuco, onde os 
canaviais e a administragSo de Duarte Coelho Pereira garantiram 
progresso, simbolizando na importSncia de Olinda, possuidora de 
engenhos, igrejas e alguma feigao urbana, ja por volta de 1550. Em 
Itamaracci, situada entre Pernambuco e a futura Paraiba, a atividade 
apucareira ensejou o desenvolvimento da Vila de Igarassu, dotada de 
convento e igreja. (MELLO, 2002, p. 25).

Ainda sobre as origens da Paralba ele vai tragar uma linha do tempo sobre as 

expedigoes para a conquista dessas terras que seriam futuramente a capitania da 

Paralba. Inicia com o item 1.2. -  “Fracassos e exitos na conquista”:

[...] Entre a criapao e o direito da capitania da Paraiba (1574) e sua 
ocupapao de fato (1585), passaram-se onze anos, plenos de lutas. (...)
A primeira expedipao, e iniciativa do ouvidor geral e provedor-mor da 
Fazenda, FernSo Silva, em 1575, foi tSo violentamente rechapada pela 
indianada que seus integrantes fugiram (...)
Em face da ameapa francesa ao monopblio do pau-brasil, entao principal 
fonte de renda da Coroa Portuguesa, verificou-se a 1579 a segunda 
expedip§o, tambem malograda. (...)
As tentativas de 1580 a 1582 registram a participapio de Frutuoso 
Barbosa, abastado comerciante portugues de pau-brasil (...)
Em 1584, as lutas pela Paraiba registraram a participagao dos espanhbis 
(...) Esse acontecimento ocorrido em 1580, na Europa, explica a atuapSo, 
nas peripbcias paraibanas de 1584, de dois espanhbis, o almirante Diogo 
Flores Valdez e o alcaide Francisco Castejon (...)
Em 1585, coube a este ultimo (Martim Leitao) organizar expedi?3o para a 
conquista, somente entSo consumada [...] (MELLO, 2002, p. 29)

Aqui vemos claramente sua inclinagao para a historia tradicional, com nomes 

e datas, com os herois que conquistaram a terra e ofereceram condigoes para a 

construgao do que hoje e o Estado da Paralba.

No entanto, n§o podemos esquecer da forma como Melo intitula os seus 

capltulos e subitens, sempre remontando a economia, como podemos perceber no II 

capltulo - “Consolidagao e defesa da terra: as invasoes holandesas” - e nos seus 

subtltulos, a exemplo: “Comercio internacional, mar fechado e mar aberto -  os 

holandeses”.

[...] Afora indios e negros, a populapao rural, que ultrapassava a cidade 
de Filipbia de Nossa Senhora das Neves, compreendia lavradores, que 
plantavam cana para os engenhos, e proprietaries rurais, tambem
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senhores de canaviais e escravos. Com isso, o vale do rio Paraiba, entre 
as futuras cidades de Santa Rita e Pilar, tornou-se zona de monocultura 
agucareira, responsavel pela primeira forma de ocupagao da 
capitania.(...)
Nessa epoca, a agro-industria do agucar coexistia com a criagao de 
gado, da qual, posteriormente, se apartaria. A primeira tratava-se da 
principal riqueza da capitania e do nascente Nordeste. Neste, as 
capitanias de Pernambuco, Itamaraca e Paraiba rendiam mais para a 
coroa portuguesa do que todo comercio com as [ndias. (MELLO, 2002, p. 
47-8)

Nesse trecho do livro podemos observar de forma n§o tao explicita a 

classificagao ou separagao por classe, pois, apesar de o autor ainda nao ter feito 

uso desse termo, implicitamente percebemos que trabalha a relagao de poder entre 

o dono do escravo (o proprietario de terras) e o escravo e como este traz lucro para 

a coroa portuguesa.

No III capltulo - “Integragao territorial, monopolio e crise do seculo XVII ao 

XVIII” - e em alguns dos seus itens, a saber, 3.4. “A resistencia indigena -  a guerra 

dos barbaros” e 3.5. “Economia, vilas e cidades no sertao -  uma sociedade violenta”, 

podemos verificar o uso que o autor faz de termos que remetem ao econdmico, 

demonstrando assim sua inclinagdo tambem para a historia marxista.

Esta caminha as vezes lado a lado, as vezes entremeada com a tradicional, 

por isso nao e facil situa-lo, delimitando sua influencia. O que observa-se em sua 

representagao sobre a Paraiba e sempre o cruzamento entre a historia tradicional e 

a marxista, o que faz dele um historiador que soube conviver e unir “a velha” histbria 

tradicional com a historia marxista, ou melhor, soube trabalhar as suas influencias e 

apresenta-las bem ao longo do seu texto, como podemos perceber neste excerto

[...] As lutas politicas e sociais que sacudiram a Paraiba no seculo XIX 
cavam raizes no seculo no s6culo XVII, quando o agucar perdeu posigao 
nos mercados internacionais. [...] Desde o inicio, a lideranga da insurreigao 
pertenceu a Amaro Gomes Coutinho e Estevao Jos6 Carneiro da Cunha, 
proprietaries e militares. A ambos coube empossar governo Provisorio, 
constituido por Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, cuja indicagao era de 
natureza simbolica, e mais Francisco Xavier Monteiro da Franga, poeta e o 
primeira escritor genuinamente paraibano, Antonio Pereira de Albuquerque, 
eu era padre, Inicio Leopoldo de Albuquerque, e Francisco Jose da 
Silveira, mineiro, de algum tempo radicado na Paraiba (MELLO, 2002, p. 
98-9)

Neste trecho percebe-se a importbncia que o autor atribui aos nomes das 

elites, mostrando como ele constroi a trama da historia a partir de um determinado 

segmento social, da posigao destes dentro da sociedade, mostrando a “importbncia”
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destes sujeitos para o desenvolvimento da capitania, nas lutas e ate mesmo na parte 

cultural.

Seu dialogo com as influencias teoricas tradicional e economica sao 

perceptiveis, haja vista que se trata primeiramente de uma historia factualista e a 

outra, uma perspectiva materialista ou marxista da historia, uma vez que esta se 

utiliza do metodo dialetico para explicar as mudangas importantes ocorridas na 

historia da humanidade atraves dos tempos.

Respaldando-se nessas teorias e seguindo esses, digamos, conceitos 

teoricos, Jose Octavio constroi a sua versao sobre a histbria da Paraiba. Cada autor 

ou autora tern e teve sua influencia teorica dentro de um determinado contexto, e o 

que temos hoje como o livro Historia da Paraiba: lutas e resistencias comprova ou 

expoe que tipo de formagao e qual ou quais foram os caminhos escolhidos pelo 

autor para tragar as linhas ou escolher a forma que resultaria no que hoje e 

consumido por diversos alunos, professores, ou mesmos estudantes de concursos, e 

para saber ou obter informagoes sobre a Paraiba e sua historia: o seu livro.

2.4. Historia da Paraiba em quadrinhos

O material didatico Historia da Paraiba em quadrinhos17, elaborado por 

Emilson Ribeiro - o roteirista - e Emir Ribeiro -  o desenhista, conta a historia 

paraibana atraves dos quadrinhos, como o titulo da obra sugere. Sua primeira 

edigao foi langada no ano de 2003, pela Velta Edigoes, de Joao Pessoa. O livro 

pode ser descrito como um “gibi historico”, composto por 100 paginas que retratam a 

historia paraibana. Foi dividido em duas partes, a primeira e denominada ”A 

conquista”, subdividida em 12 capitulos; e a segunda, nomeada de “O 

desenvolvimento”, contem tambem 12 capitulos.

Carregado de ilustragoes devido seu formato, traz na capa as imagens 

coloridas de alguns nativos (fortes e corajosos, com aspectos selvagem) e 

portugueses, na mata, em meio a uma batalha, ambos com seus instrumentos de 

luta. O nativo esta de pe e traz um tacape, ja um dos portugueses tern a espada nas 

maos e parece esta esperando receber o golpe que sera desferido pelo nativo. Ao 

fundo da cena vemos um outro nativo morto a tiros e um portugues morto com uma 

flechada; na sua contracapa, tambem colorida, encontramos imagens que remetem

17 Ver a capa deste livro em anexo I, imagem III
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a dois vilarejos, o primeiro e portugues, essa identificagao e possivel devido a 

presenga de uma bandeira com a cruz de malta hasteada em uma das casas, e 

parece remeter ao litoral, com arvores e coqueiros ao fundo; ja a segunda pode estar 

fazendo alusao ao sertao, traz arvores ao fundo tambem, mas nao fica tao expllcita 

como a primeira.

Esse livro didatico traz como inovagao a maneira como pode ser 

trabalhada/desenhada a nossa historia. E um gibi que conta a historia do Estado. Os 

autores utilizaram a ferramenta do desenho em todo o livro, porem as imagens 

trazidas em seu interior estao em preto e branco, o que, de certa forma, quebra um 

pouco a magia e beleza do gibi tradicional, rico em cores. Entretanto, sabemos que 

isso encareceria o livro e isso nao seria bom, pois ha pouco incentivo financeiro para 

a realizagao de tais projetos, sendo essa uma das grandes barreiras encontradas 

para a publicagao de materiais sobre a historia da Paraiba, como o pouco ou 

nenhum incentivo dado pelas editoras ou orgaos responsaveis por tal tarefa.

Os autores se utilizam dessa forma de contar histbrias como meio de tornar 

mais atrativo o estudo da historia paraibana, que, apesar de tao disseminada na 

sociedade, muitas vezes encanta jovens. Essa preocupagao e clara em virtude de 

um dos autores ser professor de historia18.

£ o proprio Emir Ribeiro (desenhista), que historiciza a criagao dessa obra. 

Segundo ele, esse livro ou projeto como esta posto no prefbcio “foi iniciado em 

outubro de 1975, quando comegou a sair em formas de tiras diarias em que se 

contavam as aventuras de Itabira “(...). Atraves dessas tiras iniciais, comegava-se a 

contar a historia da Paraiba, com o texto escrito pelo pai”. (Prefacio da obra)

Esse livro didatico, assim como Historia da Paraiba: uma coietanea de textos 

didaticos, de Eliete Gurj3o, comungam do processo de elaboragao e publicagao, 

poderiamos dizer assim, ja que foi um trabalho que teve, como cita o proprio autor, 

seu projeto iniciado em meados da decada de 1970, e que vem a ser publicado 

apenas na decada de 2000. Ou seja, foi preciso duas decadas e meia para que o 

trabalho fosse colocado a disposigao de alunos, professores e demais interessados.

Partindo dessa observagao percebemos a discrepancia que esta obra, ou a 

maneira como se relata a historia da Paraiba, mantem com as discussoes da decada 

de 2000. Verificamos que o autor mantem as discussoes e influencias da decada de

18 Hoje ja se encontra aposentado.
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70. A linguagem e a maneira pela qual a historia e contada, como pode ser visto em 

alguns quadrinhos (em anexo), e o que pode ser lido como historia tradicional, onde 

o autor langa mao de datas e nomes das elites, assim como tambem destaca 

grandes fatos e herois, para tecer o fio que constroi a historia da Paraiba, ou melhor, 

elabora os fios que darao ou formarao a sua versao historiografica sobre a historia 

da Paraiba a partir de sua concepgao de historia.

Mas antes de adentrarmos na analise da obra propriamente dita, vejamos 

algumas informagoes sobre a mesma, atraves de Pontes da Silva, que e o autor do 

prefacio:

A Hist6ria da Paraiba em Quadrinhos nasceu de uma ideia do professor 
Emilson Ribeiro, que, expds o assunto ao filho, dai surgindo a publicapfio 
em tiras nos jornais da cidade e, depois, nas revistas alternativas Velta, 10- 
Abafo e Itabira, e em capitulos, a partir de 1978.
A primeira parte dessa historia da Paraiba em Quadrinhos saiu publicada 
em O Norte como patrocinio da ComissSo Executiva do IV CentenSrio da 
Paraiba, em 1985. Hoje no ano da grapa de 2003, sai, pela primeira vez, a 
primeira edipiio completa para deleite das gerap5es mais novas e do povo 
paraibano, que tao pouco conhecem dos homens e dos fatos que 
marcaram e marcam a historia paraibana recentemente e passada. 
(Prefacio, p. 1-2)

Emilson Ribeiro, roteirista, na apresentagao da obra afirma que

A Historia da Paraiba em Quadrinhos e urn projeto pioneiro e antigo. Todo 
trabalho teve inicio em novembro de 1975, com a criapao do ficticio 
personagem “Itabira”, o qual, lanpado em tiras diarias pelo jomal A Uniao, e 
transmitindo informes histdricos reais sobre a Paraiba colonial, suscitou 
imediatamente a ideia de se partir para algo mais amplo e completo. Isso 
por que, na qualidade de professor de Histdria, pude perceber o grau de 
dificuldades dos alunos, na assimilapSo dos fatos da nossa historia, devido 
a urn embasamento deficiente desses estudos, nos primeiros anos das 
escolas (Palavras dos Autores, p. 3)

Devemos aqui lembrar que a nossa analise, assim como em Estudando a 

historia da Paraiba: uma coletanea de textos didaticos, se detem aos capitulos 

referentes a Paraiba colonial. No livro Historia da Paraiba em quadrinhos, estes 

estao presentes na primeira parte, intitulada “A conquista”.

Mesmo que esta obra traga urn outro tipo de linguagem - imagens em 

quadrinhos -  que e uma novidade para o estudo sobre a historia do nosso Estado, o 

roteirista do livro, Emilson Ribeiro, langa mao de uma visao elitista, tradicional e 

positivista quando escreve sobre a Paraiba colonial, isso pode ser observado na 

maneira como intitula os capitulos, e mais detidamente nos textos da primeira parte,
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que remontam a historia colonial, nosso objeto de analise, o qual iremos trabalhar 

nas proximas paginas. Para tanto, selecionaremos algumas passagens, ou melhor, 

alguns quadrinhos dos capltulos sobre o periodo colonial da Paraiba, no intuito de 

perceber a sua concepgao de historia.

A principio tomaremos para analise trechos do capitulo 1: “A capitania de 

Itamaraca”, quando ele inicia a historia do livro com o seguinte texto e imagem: (ver 

imagem I no anexo II)

Ano de 1532... “Meu leal sudito Martin Afonso: dividirei as terras do Brasil 
em capitanias... voc£ e seu irmcio Pero Lopes receberao alguns lotes...” 
Tempos depois, em Sao Vicente (capitania)... “Pero, meu irmao; os 
franceses tomaram a feitoria fundada em 1516 por Cristovao Jacques... na 
ilha perto do sitio dos Marcos!” (RIBEIRO, 2003, p. 3).

Percebemos aqui a forma como a historia se inicia e permanece conduzida 

por Emilson Ribeiro durante toda narrativa historica, pautada em datas e nomes que 

remetem a elite. Assim, atraves do trecho acima, se percebe que o autor trabalha 

pautado na visao tradicional, “(...) factual, voltada para os grandes eventos, de uma 

‘historia tratado-e-batalhas’(...)” (GASPARELLO, 1996, p. 87), de datas, nomes e 

herois. Como pode tambem ser vista no capitulo 3: “O malogro das expedigoes”, 

quando vai relatar as varias expedigoes realizadas para a conquista da terra ate a 

fundagao da capitania paraibana, como podemos ver nesse trecho e imagem (ver 

imagem II no anexo):

Na code portuguesa... “Majestade, toda a familia do coronet Diogo Dias, 
exceto dois filhos, foi morta pelos indios!”
“Preciso tomar providencias!”
O govemador geral recebe carta do rei Dorn Sebastiao...
A Sua Excel§ncia, Govemador Geral, Sr. Luiz de Brito:
“De hoje em diante, do Rio Popoca £ Baia da TraigSo fica criada a capitania 
Real da Paraiba. (...)” (RIBEIRO, 2003, p. 12)

Nos capitulos 4: “A expedigao de Valdez” e 5: “A expedigao de Martim Leitao” 

Emir Ribeiro trabalha mais uma vez as datas e os nomes dos “grandes 

personagens”, mostrando as batalhas que foram realizadas para que ocorresse a 

conquista da Paraiba, como vemos neste trecho do texto a seguir (ver imagens II, III 

e IV em anexo II):

Margo de 1584: a armada comandada pelo general Diogo Flores Valdez 
parte da Bahia para conquistar a Paraiba!... Nesta expedigao vai o 
ouvidor-geral, Martim LeitSo.J “... estes nove navios, nossos homens mais
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os que reunirmos em Pernambuco... ser§o suficientes para vencermos o 
inimigo!” (op. cit., 2003, p. 17)

1585 comepa com os Potiguaras cercando ainda o forte... “Fome, doenpas 
matam os soldados... e n§o podemos mais sair daqui.J Porque esses 
indios nSo atacam logo?”
(...) Em Pernambuco, Martim Leit3o recruta um enorme ex6rcito para 
ajudar os do forte...
(...) 5 de marpo de 1585... “Mestre Francisco Barreto... H3 uma cerca 3s 
margens do TibiriL. indios com certeza! (...)” (RIBEIRO, 2003, p. 20)

E ainda quando trata, no capitulo 6, sobre a fundagao da cidade de Nossa 

Senhora das Neves, reforga a sua vis§o e concepgao tradicional e monumental de 

historia, nos seguintes textos ou quadrinhos (ver imagens V,VI e VII no anexo II):

Julho de 1585: em Olinda, Martim Leitao recebe dois mensageiros 
tabajaras... "Potiguaras cercaram nossa gente!” “Mandarei socorro 
imediatamente!”
JoSo Tavares recebeu a missao de ajudar os tabajaras... e parte com um 
so navio e 20 homens armados! Era a 5a expedipSo...!
3 de agosto... “Seu chefe cumpriu a palavra! Os potiguaras fugiram ante 
seu ataque! O ouvidor oferece paz e ajuda!" (op. cit., 2003, p. 24)

30 de outubro de 1585: todos assistem a missa no local escolhido...!(...)

4 de novembro em frente a Bacia do Rio Sanhau3... “Comeparemos a 
cidade de Nossa Senhora das Neves com este forte t3o bem projetado, 
pelo arquiteto Cristdvao Lins!”
“E o mestre Manuel Fernandes podera cuidar na sua construpSo!” (op. cit., 
p. 25)

A partir desses quadrinhos e textos expostos, que tratam sobre a Paraiba 

colonial, pode-se perceber que a escrita de Emir Ribeiro tern uma forte presenga, ou 

melhor, faz muita referenda a nome de grandes herbis, homens, que fizeram parte 

dos fatos que sao usados para formar o que conhecemos sobre a historia do nosso 

Estado. Como ele faz em grande parte do seu texto e tambem nos capitulos 8: “O 

governo de Frutuoso Barbosa” e no capitulo 11: “A invasSo holandesa”, por 

exemplo, vejamos os trechos (ver imagens VII e I X em anexo I I) :

Julho de 1588: Tendo recebido o governo de Jo3o Tavares, Frutuoso 
Barbosa fala com o espanhol Pedro de La Cueva, que intercedeu por ele 
junto ao Rei! ... “E desde 25 de Janeiro de 1579 que o entao D. Henrique 
concedeu-me provisSo... para governar a Paraiba...! E s6 agora tomo 
posse! Meus esforpos foram entao proveitosos!” (RIBEIRO, 2003, p. 30)

1630: o Capit3o-Mor Antonio de Albuquerque recebe noticia da invasao 
Holandesa em Pernambuco... E Matias de Albuquerque, o governador, 
fugiu de Olinda para o Porto do Recife!
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(...) E realmente, a 5 de dezembro de 1631... “Sao 16 navios com 1.600 
holandeses! Desembarcaram ao sul do forte de Cabedelo (*)...”
“Eu sabia! Ja pedi ajuda! Chame os capitaes Aleixo de Asa, SebastiSo de 
Palacios e Joao de Xereda! Enfrentaremos os flamengos a caminho do 
forte!”
(*) N3o se trata do forte de Sta. Catarina, que so seria iniciado no governo 
de Joao Soares Albegaria (1697/1700) e terminando no de Francisco Pedro 
Mendonga Gurjao (1729/1734).(op. cit., p. 39)

Como ultimo capitulo da primeira parte do livro relacionado a Conquista, 

temos o 12, que nos informa sobre a resistencia dos nativos em relagao aos 

europeus, onde podemos encontrar tragos da maneira como Emir Ribeiro projeta a 

sua historia. Mais uma vez nos deparamos com nomes, datas e fatos que sao 

enaltecidos por outros autores como Jose Octavio e Eliete Gurjao, por exemplo. No 

entanto, com algumas diferengas na maneira de relatar.

Vejamos alguns trechos (ver imagem XI em anexo II):

Esvazia-se a cidade...
“Vamos sair da cidade! Esses hereges sao muito crubis!” “Vamos seguir o 
governador ate o arraial de Bom Jesus!"

(...)
A janeiro de 1635...
Entao... o governador Sevais Carpentier garante que se o povo jurar 
lealdade a Holanda ter£ liberdade religiosa, paz, direito de propriedade e 
justiga...o documento repercute...
“Se e assim voltarei as minhas terras para trabalhar!”
“Duarte Gomes da Silveira, que 6 urn dos maiores senhores de engenho ja 
aceitou o dominio holandes!"
Depois de restaurar o forte de Cabedelo, Carpentier passa o governo a 
Ippo Eyssens, em 1636!
Nesta bpoca, a Paraiba produzia o melhor agucar com seus dezoito 
engenhos... (RIBEIRO, 2003, p. 43)

Essa parte do livro e da histdria da conquista acaba com a expulsao dos 

holandeses das terras paraibana.

Assim, diante do exposto, vemos que apesar das discussoes que ocorrem na 

ddcada de 2000 nao estarem mais pautadas em datas e nomes e grandes feitos de 

herois, a obra de Emir navega por outros mares. A sua formagao academica, assim 

como o momento em que ele escreveu ou mesmo teve a ideia de produzir urn livro 

que tratasse sobre a Paraiba e o de publicagao nao e o mesmo, como ja foi 

colocado.

Dai ser importante observar que isso tern uma marcante e decisiva relagao na 

sua maneira ou forma de escrever o roteiro que seria inserido no livro Historia da 

Paraiba em quadrinhos.
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Somos bastante influenciados pelo meio e pela nossa formagao academica, 

portanto, nao teria como o autor, que tern sua formagao nos anos 70 ou 80, discutir 

ou perceber a historia como ela vem sendo discutida hoje, na decada de 2000, com 

o pos-moderno e suas consequentes interrogagoes, duvidas e questionamentos.

Trabalhar com a historia em migalhas, dos negros, das mulheres, do nativo, 

do homossexual ou qualquer outro objeto que se pode trabalhar hoje, seria 

totalmente desconsiderado ha 20 anos atras. Ainda hoje, sabemos, ha certas 

resistencias sobre temas discutidos na academia. Diante disso fica aqui apenas uma 

pequena observagao, a de que mesmo que nao tenha sido publicado no contexto de 

sua escritura, o livro de Emir e Emilsom Ribeiro podem ajudar nas discussoes que 

hoje sao realizadas, pois todo material didatico contribui para a aprendizagem, basta 

apenas que o professor ou professora saiba utiliza-lo.

Enfim, as obras que foram analisadas anteriormente foram publicadas entre 

as decadas de 1990 a 2000. Finalizaremos este capltulo fazendo um pequeno 

comentario a respeito das obras, e para tal proposito nos reportemos a elas: 

Estudando Historia da Paraiba: uma coletanea de textos didaticos foi publicada em 

1999, mas tern nos textos de Eliete Gurjao todo um respaldo marxista, a historia e 

vista do ponto de vista economico e social, o que tambem e percebido no livro 

didatico de Jose Octavio, Historia da Paraiba: lutas e resistencias, que e langado 

tambem na decada de 1990, no ano de 1994 O autor tambem trabalha com a 

perspectiva marxista da historia, mas nao se atem apenas a essa, utiliza-se tambem 

da historia tradicional, fazendo, com isso, uma mesclagem em seu texto, ou jogo de 

ideias e percepgoes, representagoes sobre a historia da Paraiba colonial.

Dessa ultima perspectiva ou conceito de historia tambem se utiliza Emir 

Ribeiro, que 6 quern escreve os textos do livro Historia da Paraiba em quadrinhos, 

livro didatico, este, langado em 2002, em que percebemos, ao longo dos quadrinhos 

e no desenrolar do texto, um enfoque nos nomes, herois e fatos que sao tidos como 

marcantes, que auxiliam na construgao ou representagao e tornam mais viva a 

historia da colonizagao paraibana.

Vemos, assim, que apesar de terem sido pensados e executados em 

momentos e realidades diferentes, que mesmo tendo partido de propostas e desejos 

divergentes, em algum ponto eles convergem, se tornam proximos, como e o caso 

do conceito de historia que direcionou a escrita de determinados textos ou livros 

didaticos, como ja vimos anteriormente.
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Dessa maneira, podemos tomar o livro de Jose Octavio como um mediador, 

nao so por ser, entre os tres livros, o primeiro a ser langado, mas tambem pela sua 

forma de escrever, produzir ou mesmo representar essa historia, ja que ele em 

alguns aspectos historiograficos converge com Eliete Gurjao, quando retrata a 

historia paraibana atraves do marxismo; como, tambem, caminha junto com Emir 

Ribeiro, quando representa a historia paraibana com nomes, datas e herois, fazendo 

uso da historia tradicional, deixando exposto o uso que faz das duas influencias 

historiograficas.

O que vemos aqui, o que fica claro, e que as discussoes historiograficas e as 

influencias teoricas nem sempre acompanham as produgoes academicas ou os 

envolvidos com o ensino - professores - e, mais que isso, que nem sempre somos 

envolvidos pelas discussoes, digamos, mais atuais. Muitas vezes conservamos 

opinioes por medo de tentar ver por um angulo diferente, como aconteceu com Jose 

Octavio em 1994, Eliete Gurjao em 1999 e Emir Ribeiro em 2002. Esses sao os anos 

da publicagao dos seus respectivos textos, mas nao o ano em que estes foram 

elaborados, pensados.

Muitas vezes a vontade, o desejo e disponibilidade de publicar determinados 

textos ou livros didaticos esbarram em alguns empecilhos, como a falta de 

patrocinio, por exemplo. No entanto, com as facilidades encontradas como a internet 

e o meio eletronico, hoje e mais viavel e palpavel que as ideias saiam e 

acompanhem as tendencias historiograficas e nao haja uma discrepancia tao visivel 

entre o que se discute dentro das universidades e o que e visto e lido por centenas 

de milhares de alunos e professores.

£ preciso preocupar-nos com a distancia existente entre o que se discute e 

estuda dentro das universidades e o que esta sendo consumido pelas pessoas que 

nao estabelecem ainda contato com esse universo. Se ja e complicado fazer os 

alunos gostarem da disciplina Historia, imagine quando se deparam com a 

linguagem que seria mais assimilada nas decadas de 1980 e 1990.

As discussoes do proximo capitulo tern como objetos tanto os livros de 

Histdria da Paraiba como os de Histdria do Brasil, destes sera feita analise, onde 

procuramos perceber se ha relagao ou n§o entre os conteudos trabalhados nestes 

materials, ou seja, faremos uma comparagao de conteudos, como podera ser visto 

mais adiante.
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3. HISTORIA DO BRASIL X HISTORIA LOCAL: UMA COMPARAQAO 
DE CONTEUDOS

Para discussao deste capitulo, tomaremos como objeto de analise e 

comparagao livros didaticos da 1a serie do Ensino M6dio de Historia Geral e/ou 

Historia do Brasil, ja que escolhemos ou selecionamos o periodo colonial para ser 

trabalhado e este faz parte dos conteudos estudados no Ensino Medio; dai a 

escolha por livros que tragam historia geral e tambem do Brasil, que serao 

comparados com livros didaticos de historia da Paraiba.

Os livros didaticos de historia geral ou do Brasil escolhidos foram o de 

Francisco de Assis Silva & Pedro Ivo Bastos, Historia do Brasil19, 1976; Gilberto 

Cotrim, Historia Global: Brasil e Geral20, 2003; Myriam Becho Mota & Patricia Ramos 

Braick, Historia das cavernas ao terceiro milenio: volume unico21, 1997.

Os criterios utilizados para escolha dos livros foram o ano/d§cada da 

publicagao e trazerem discussoes sobre a historia do Brasil colonial. Basicamente 

estes foram os criterios que utilizamos na hora de seleciona-los entre tantos outros 

livros didaticos, uma vez que um dos aspectos a serem analisados e comparados, 

alem dos conteudos como o proprio titulo do capitulo sugere, e a inspiragao teorico- 

metodologica dos autores e autoras destes materiais didaticos.

Este capitulo esta organizado da seguinte maneira: em um primeiro momento 

apresentamos os livros didaticos acima referidos, sua estrutura, conteudo e a 

concepgao teorica ou maneira como este e organizado/escrito no decorrer dos 

capitulos, apontando que conteudos sobre o periodo colonial sao trabalhados em 

cada livro didatico; em um segundo momento, faremos a comparagao entre os 

conteudos trabalhados nestes livros didaticos e nos didaticos Estudando a historia 

da Paraiba: uma coletanea de textos didaticos, Historia da Paraiba em quadrinhos e 

Historia da Paraiba: lutas e resistencias, que foram analisados no capitulo anterior.

Para finalizar, sera feita uma apresentagao e/ou comentario acerca dos 

conteudos que nao convergem entre os livros didaticos de Brasil e os de Paraiba, 

para que percebamos quais conteudos deixam de ser trabalhados nos livros de 

historia da Paraiba, ja que este 6 o nosso objeto de estudo.

19 Ver a capa deste livro em anexo III, imagem I.
20 Ver a capa do livro em anexo III, imagem II.
21 Ver a capa deste livro em Anexo III, imagem III.
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Passemos agora a apresentagao e analise dos livros didaticos selecionados.

Entre os livros didaticos escolhidos para analise, temos Historia do Brasil: 

Colonia, Imperio e Republica, de Francisco de Assis Silva & Pedro Ivo de Assis 

Bastos, que teve sua primeira impressao publicada em 1982, pela Editora Moderna. 

Este material didatico foi organizado em 20 capitulos, distribuidos em 232 paginas. 

Como o tltulo nos informa, vai da colonia a republica, porem o nosso objeto de 

estudo se resume a Historia do periodo colonial e a discussao deste foi distribuida 

pelos seis primeiros capitulos do livro, que constitui a Unidade 1, intitulada Colonia.

Por ser urn livro didatico da decada de 1980, a sua estrutura nao segue os 

padroes dos livros de historia geral e do Brasil que conhecemos e trabalhamos hoje; 

em alguns aspectos ha diferengas, mas ha tambem semelhangas. Aqui 

apresentaremos a obra, como vinhamos fazendo.

Traz em seus capitulos imagens de grandes personagens, mapas de grandes 

conquistas e conquistadores e graficos, tudo isso em preto e branco. Imagem 

colorida no livro so a que aparece na capa, a de um rosto de um negro e ao fundo 

uma parede laranja. Ha ainda na capa o nome do livro, autores e a serie a que se 

destina, em letras brancas sobre o papel preto.

Na apresentagao do livro nao fica muito clara a escolha teorico-metodologica 

feita pelos autores. A grande preocupagao, a questao central abordada nesse 

momento do livro, e fazer com que os alunos entendam melhor sua historia, e para 

eles o objetivo foi alcangado

[...] pelo menos em parte - o bem conceituar com linguagens simples, 
assimilavel, proxima daquele a quern esse livro se dirige, o aluno, este 
jovem que, em geral, por falta de um preparo educacional voltado para a 
sua histdria enquanto politica, social e econdmica, e pelos falsos conceitos 
que Ihe sao impingidos, n§o a estima, n§o percebe o seu dinamismo, nao 
Ihe da import§ncia. (SILVA & BASTOS, 1976, Apresentagao).

Apenas na frase “O homem luta por aquilo que julga importante lutar” 

aparece, ou e a dica para se perceber o lugar de fala dos autores, que relatam a 

historia colonial a partir da luta do homem pelo seu espago, sua sobrevivencia; uma 

luta constante entre vencedores e vencidos, dominantes e dominados, uma luta de 

classes. Dando a perceber, assim, que suas referencias tebricas advem de leituras 

marxistas, em que as questoes e aspectos economicos e sociais tern papel central, 

como vai ser comum nos didaticos do final da decada de 1970 e inicio dos anos 

1980.
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Diante do exposto, iremos agora percorrer os capitulos da unidade referente a 

Colonia, para verificarmos nao so a concepgao teorica na qual se espelham os 

autores, mas tambem para observar quais os conteudos que sao trabalhados no 

decorrer desta unidade. Para isso utilizaremos trechos e passagens do texto.

E interessante observar que na parte destinada a “Introdugao” os autores 

fazem um resumo explicando os acontecimentos ocorridos na Transigao da Idade 

Media para a Moderna, a comegar pela transigao do feudalismo para o capitalismo, e 

ai sim deixam visivel a escolha que eles fazem para representar a historia do Brasil 

Colonia, quando explicam as etapas do desenvolvimento do capitalismo, 

explicitando o que e e e m  que momento aparece o “Pre-capitalismo”, fazendo o 

mesmo com “Capitalismo Comercial”, “Industrial”, e “Financeiro”.

Num outro item, intitulado “Renascimento Comercial e Urbano”, trabalham os 

fatores que ajudaram na formagao do capitalismo, como as Cruzadas, as rotas 

comerciais e as origens das cidades medievais, sem esquecer as corporagoes de 

oficio. No item “O capitalismo Comercial”, explicam a primeira fase/etapa do 

capitalismo e como este foi, digamos, o responsavel pelo tipo de explorag§o 

realizada pelos europeus em suas colonias da America, como veremos no Brasil.

Dai partem para escrever o que seria ou estaria ligado ao inicio da nossa 

colonizagao, com o capitulo: “Portugal e a expansao comercial e maritima europeia”.

Neste capitulo falam sobre os fatores que levaram Portugal a ser o pioneiro 

na expansao maritima, deixam transparecer o caminho que sera percorrido para 

relatar a historia. De acordo com os autores:

A prematura centralizapao monarquica promovida pela Revolupao de Avis 
e a formagcio de um poderoso grupo mercantil em Portugal, associadas a 
uma posipcio estrategica privilegiada, colocando-se como “ponta de lanpa” 
do Atiantico (...).
Com a criapao da nova rota comercial Mediterraneo-Atlantico-Norte, 
Portugal se transformou num importante centra de comercio de especiarias 
entre cidades italianas -  G§nova e Veneza principalmente -  e o mar norte, 
formando-se em Portugal uma forte burguesia nacional.
Foi importante tambem a ausencia de conflitos intemos e externos [...] 
(SILVA & BASTOS, 1976, p. 17).

Esse trecho nos permite fazer a observagao de que eles partem dos aspectos 

economicos para explicar como estava Portugal e como conseguiu tal feito. Para 

tanto, foi preciso estar bem economicamente, caso contrario nao se teria condigoes
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de fazer tamanhas viagens, empreendimentos, haja vista que tudo isso despendia 

bastantes recursos, mas nao era so isso.

Reforgam a perspectiva da historia vista a partir do economico, quando 

escrevem sobre “As Classes e a Vida Social”, em um dos itens do capltulo, usando 

concertos que nos permitem identifica-los como autores marxistas, como por 

exemplo, mao-de-obra, classes sociais, atividade economica, sociedade escravista, 

entre outros que podem ser observados nos trechos que seguem:

A sociedade brasileira formou-se, desenvolveu-se e modificou-se em 
fungao desta ou daquela atividade economica.
£ facil entender, portanto, que a nossa sociedade nos s6culos XVI e XVII, 
seculos em que a atividade econbmica principal era a agricultura (cana, 
tabaco), com emprego exclusivo da mSo-de-obra escrava, teria que se 
caracterizar por ser uma sociedade escravista e rural (agraria), onde o 
engenho era o centra dindmico de toda a vida colonial e onde pouca vida 
urbana era meio prolongamento da vida rural (SILVA & BASTOS, 1972, p. 

33).

Alem de seu career escravista e rural, a sociedade colonial, de modo 
geral, se caracterizava pelo Patriarcalismo e pela existencia de duas 
“classes sociais” opostas: a do Sr. de Engenho da casa grande e a do 
negro escravo da senzala (...)
A sociedade Mineira era mais democrata. Permitia-se maior mobilidade 
legal de passagem de uma classe para outra. Era uma sociedade 
monetarizada e urbana, onde a posigao social do individuo dependia da 
quantidade de dinheiro que possuia, nao importando a sua a origem, seu 
credo religioso e a cor de sua pele. (op. cit., p. 34)

E no capltulo “Formagao economica da Colonia” que veremos abertamente a 

montagem da historia feita pelos autores com base no marxismo, para contar-nos 

como era a economia na Colonia. Iniciam o item “Sistema Colonial” a seguinte 

citagao de Fernando Novais: “[...JO monopolio do comercio das colonias pela 

metropole define o sistema colonial, porque e atraves dele que as colbnias 

preenchem sua fungao histbrica [...]” ; tal perspectiva e reforgada pela seguinte 

afirmagao: “Para compreendermos a formagao economica da colonia temos que 

enquadra-la no contexto do Capitalismo Comercial.” (SILVA & BASTOS, 1976, p. 

36). A partir dal vao mostrando como a relagao Metropole - Colonia foi responsavel 

pela riqueza de uma e pobreza de outra, como sugerem no trecho a seguir:

A metropole controlava rigidamente a economia colonial atraves de um 
sistema de monopblios. Sendo a Coldnia produtora de riquezas, a 
exploragao colonial mantinha a balanga favoravel de comercio. Esta era a 
nogao de que quanto mais um pafs exportasse, mais rico seria. Sendo a 
manufatura mais cara que a materia-prima, a riqueza se concentrava na 
metrOpole e a Colonia era miseravel. Como a economia colonial era voltada
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para o mercado externo, exigia uma especializagao da produgSo, tornava a 
colonia dependente e pobre e provocava uma alta concentragao de renda. 
(SILVA & BASTOS, 1976 p. 37)

No capitulo “A defesa do territorio”, os autores discutem as presengas 

francesa, inglesa e holandesa no Brasil, mostrando como estes participaram da 

historia do nosso pais no periodo colonial. Tomaremos como exemplo um trecho 

sobre a presenga holandesa e seus interesses pelas terras do Brasil: “Os 

holandeses tinham muito interesse no agucar do Brasil, atraves de financiamento, 

transporte, refinagao e comercializagao. Alem disso, mantinham estritas relagoes 

comerciais com Portugal” (op. cit., p. 48).

Diante dos trechos e passagens reproduzidos anteriormente, percebe-se que 

a maneira de escrever, organizar, relatar determinados acontecimentos do periodo 

colonial, segue o vies socio-economico, ou uma leitura marxista. Nao e que eles nao 

toquem em assuntos referentes a cultura ou a outros aspectos; todavia, o que vemos 

e que a predominancia de conceitos economicos prevalece na obra, e isso nos 

permite dizer que esse livro didatico traz em suas paginas uma versao marxista da 

historia, visao esta comum a epoca em que os autores tiveram sua formagao, pois 

viviam no contexto do inicio dos anos 1980 e eram informados por discussoes e 

debates diferentes dos que hoje dominam as universidades, embora essa 

perspectiva n§o tenha desaparecido por completo da academia.

O outro livro didatico apresentado e analisado e o de Gilberto Cotrim, Historia 

Global: Brasil e Geral, publicado pela Editora Saraiva, que esta em sua 7a edigao, 

ano de 2003 e na 3a tiragem, 2005. £ composto por 57 capitulos, organizados por 

unidades, com apendice, cronologia, ja que e um livro produzido para ser utilizado 

por alunos do Ensino Medio.

Dos cinquenta e sete capitulos, dezenove fazem referenda a historia do 

Brasil; sobre o periodo colonial temos a Unidade: “Brasil Colonia”, que vai do 

capitulo vinte e um ao vinte e sete.

Ainda sobre a estrutura do livro observamos a capa, que traz imagens 

coloridas do Coliseu em Roma (Italia), de duas criangas aborigines australianas 

usando laptop, ou seja, do encontro da tradigao com a modernidade; causando o 

efeito de ver ao fundo o inicio da historia com o Coliseu e a interrogagao futura: 

Como sera a convivencia entre o moderno e o tradicional? Ou mesmo, at§ onde
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havera essa interagao? Ha na capa apenas essas duas imagens, acompanhadas do 

tltulo do livro e do nome do autor e da editora. Nao ha imagens em sua contracapa.

£ na apresentagao do livro que o prbprio autor nos fornece informagoes sobre 

a sua organizagao e fala um pouco sobre sua proposta teorica.

Este livro apresenta uma visao global da historia do Ocidente, incluindo 
a historia do Brasil. Procuramos abranger os processos historicos das 
sociedades, analisando aspectos economicos, politicos, sociais e 
culturais e incorporando, tanto quanto possivel, as contribuigoes mais 
recentes da historiografia e do ensino de historia. Esoeramos transmitir- 
Ihe um referencial teorico que estimule a refletir sobre o fazer historico e 
dele participar ativamente (...) (COTRIM, 2003, Apresentagao) (grifo 
nosso)

Com essas palavras ele convida o alunado a refletir sobre a relagao passado 

e presente, e, de acordo com ele, isso e realizado atraves das atividades propostas, 

onde os alunos poderao fazer essa analogia atraves de sua leitura de mundo 

conjunta com a dos conteudos trabalhados no livro para, dessa forma, tornar mais 

vivo o aprendizado.

Ainda na introdugao deixa claro que o que ha neste livro foi resultado de uma 

escolha de temas, que deve ser “discutido, ampliado, questionado”. Porem, nao e 

bem por esse caminho que se desenvolvem os textos dos capitulos analisados.

A partir do que ele propos na apresentagao percorremos a Unidade “Brasil 

Colonia” para observar se ha relagao entre o que ele se propoe a fazer e o que esta 

em seu texto, e assim tambem observar os conteudos trabalhados e a perspectiva 

teorico-metodolbgica com a qual trabalha.

A Unidade destinada a historia do Brasil colonial esta organizada, assim como 

as demais, da seguinte forma: o titulo, uma imagem referente ao conteudo, uma 

epigrafe, que no caso da unidade em analise sao respectivamente uma reprodug§o 

do Terra Brasilis (mapa do Atlas Muller feito entre 1515 e 1519) e um texto de Laime 

Megravis como epigrafe. Traz ainda um pequeno texto fazendo a abertura da 

unidade e um quadro com o titulo “Investigando”, onde aparecem questoes para que 

o aluno possa avaliar seus conhecimentos previos sobre o assunto que sera 

desenvolvido naquela unidade, que, de acordo com o livro, pode servir para ser 

discutido “oralmente com os colegas e professor, para que voce se sinta mais 

motivado a ampliar e aprofundar seu saber” (retirado da parte: Estrutura do livro).

Apresentada a estrutura do livro, passemos b discussao ou analise dos 

conteudos, que bem sabemos estao divididos em capitulos. De inicio temos o
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capltulo 21: “Inicio da colonizagao”, que traz um pequeno texto apresentando ou 

comentando o conteudo do capltulo e oferecendo uma problematizag3o, ou melhor, 

langando uma questao para se pensar. Em seguida, temos o texto principal “em 

linguagem clara e objetiva, em que sao desenvolvidos os principais aspectos do 

processo historico em estudo” (retirado da parte: Estrutura do livro).

Traz ainda um pequeno quadro com notas explicativas, alem de mapas, fotos, 

graficos, que muitas vezes sao acompanhados por atividades que auxiliarao na 

leitura da imagem. Tern tambem quadras monitorando, onde aparecem questoes 

que ajudarao a analisar e interpretar o conteudo; eles se apresentam como se 

fossem as atividades.

No final do capltulo tern o quadro “Oficina de Historia”, com questoes para 

desenvolver no alunado o gosto pelo debate, pesquisa e participagao; e ainda os 

boxes oferecendo sugestoes de livros e filmes e algumas questoes de vestibular 

referentes aos conteudos para serem respondidas; isso 6 encontrado no final de 

cada unidade. Enfim, essa e a estrutura do livro, das unidades e capltulos.

Vejamos agora como Gilberto Cotrim escreve sobre o Brasil Colonia, atraves 

de seus referenciais teorico-metodologicos. Para tal precisamos conhecer um pouco 

da historia do proprio autor e como foi formada a sua visao da historia. E no seu 

proprio livro que nos fornece uma pequena, mas valiosa informagao sobre sua 

formagao, a de que ele e professor graduado pela USP, advogado e mestrando em 

“Educagao, Arte e Historia da Cultura”, pela Universidade Mackenzie.

Apos esta sucinta biografia recorreremos ao texto para identificar passagens 

que demonstrem a opgao teorica do escritor. Quando observamos os tltulos dos 

capltulos e dos itens em que cada um se divide, temos, de certa maneira, a diregao 

que este dar& a sua escrita. Como ja pode ser percebido no Capltulo 21, “Inicio da 

ColonizagSo”, e nos itens do mesmo, estes sao os indlcios que fazem com que 

possamos afirmar que ele e um autor tradicional, que trabalha a historia sob o 

prisma das datas e dos nomes, dos grandes herois e seus feitos, dos grandes 

acontecimentos, mas que tambem escreve sob a influencia do marxismo, dando 

uma enfase aos aspectos economicos e sociais, como pode ser observado no trecho 

abaixo do item “As primeiras decadas da America portuguesa”.
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Com a descoberta do novo caminho para as Indias, o combrcio de 
especiarias transformou-se em preciosa fonte de riquezas para Portugal. 
Lisboa, capital desse lucrativo comercio, destacava-se pela agitada vida 
economica.
Nessa 6poca, quando as atengoes portuguesas estavam voltadas para o 
comercio oriental, deu-se o “descobrimento” do Brasil.
Apos as primeiras expedigoes, os enviados da Coroa portuguesa 
perceberam que nj-io seria possivel obter no Brasil lucros faceis e 
imediatos. De inicio nao encontraram jazidas de ouro. Embora houvesse, 
no litoral, grande quantidade de pau-brasil, do qual se extraia tinta corante 
para tecidos, o lucro gerado pela exploragao dessa madeira seria menor do 
que o entao vantajoso comercio e produtos africanos e asiaticos. (COTRIM, 
2003, p. 194).

Em um outro item, intitulado “Primeiras expedigoes ao Brasil” o que vemos 

sao aspectos da historia tradicional, onde ele trabalha a cronologia dos fatos, os 

nomes das grandes personagens. Vejamos:

• 1501: expedigao comandada por Gaspar de Lemos -  explorou grande 
parte do litoral brasileiro e deu nome aos principals acidentes geograficos 
entao encontrados (ilhas, cabos, rios, baias).
• 1503: expedigao comandada por Gongalo Coelho - organizada em 
fungao de um contrato assinado entre o Rei de Portugal e um grupo de 
comerciantes interessados na exploragSo do pau-brasil, dentre os quais se 
destacava o rico comerciante Fernao de Noronha.

• 1516 e 1520: expedigoes comandadas por Cris1:6v3o Jacques -
organizadas para tentar deter o contrabando de pau-brasil feito por outros 
comerciantes europeus, como os franceses, essas duas expedigoes -  
chamadas de guarda-costas -  n§o foram bem-sucedidas, devido a grande 
extens3o do nosso litoral, (op. cit., p. 194)

Quando escreve sobre o periodo de desenvolvimento da “Economia 

agucareira”, no capitulo 23, segue a mesma estrutura dos demais capitulos. Ja no 

item “Agucar e escravos: a implantagao de um negocio lucrativo”, continua utilizando 

uma linguagem mais economicista para escrever como se deu o desenvolvimento 

economico da colonia, como se pode perceber no seguinte trecho:

[...] Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas, para isso, seria preciso 
desenvolver uma atividade econfimica lucrativa (...). A solugSo encontrada 
pelo governo portugues foi implantar a produgao agucaireira (...).
Em pouco tempo, a produgio agucareira acabou superando em 
importancia a atividade extrativa do pau-brasil [...]. (COTRIM, 2003, p. 209)

Continua o texto descrevendo o porque de o agucar ter sido escolhido para 

ser essa atividade economica a ser desenvolvida. Entre outros motivos, elenca os 

grandes lucros.
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Nesse mesmo capitulo no item “Mao-de-obra: a utilizagao dos africanos”, 

utiliza-se de nomenclaturas que fazem parte do mundo mais economico para retratar 

esse aspecto da nossa historia.

Na etapa inicial da empresa apucareira, o colonizador utilizou-se do 
trabalho escravo do indigena, considerando que havia encontrado solugao 
relativamente barata e suficiente para atender a necessidade de mao-de- 
obra. (IDEM, p. 212).

A mao-de-obra africana representou a base das atividades economicas no 
Brasil colonial, como a produgSo de apucar e a minerapSo [...] (IDEM, p. 
214).

No capitulo 25, “Dominio espanhol e Brasil holandes”, Cotrim inicia o texto 

contando urn pouco da historia da Uniao Iberica e para isso usa nomes e datas, 

aproximando-se mais da historia tradicional; ja quando se refere a criagao da 

Companhia das Indias Ocidentais, verifica-se uma explicagao mais voltada para o 

economico. Observemos no excerto a seguir:

[...] A ocupapSo do nordeste brasileiro foi planejada pelos dirigentes desta 
companhia, movidos pela perspectiva de lucros que o apucar oferecia e 
pela necessidade de romper o embargo espanhol reativando as rotas 
comerciais entre algumas possessoes (...) Apoderar-se do nordeste 
brasileiro significava, principalmente, a possibilidade de manter o controle 
sobre os lucrativos negdcios do apucar e escravos africanos. (COTRIM, 

2003, p. 227)

Assim, como pode ser observado no decorrer dos trechos selecionados, a 

concepgao de historia de Gilberto Cotrim varia entre a historia tradicional e o 

marxismo, e isso decorre da sua formagao academica, ja que alem de ser professor 

de historia, e tambem formado em direito, o que Ihe permite duas visoes diferentes 

sobre a histdria. Nesse sentido, ele constrdi as narrativas histdricas da fusao de 

conhecimento dessas duas diferentes concepgoes de historia como apresenta em 

seu livro.

O nosso ultimo objeto de analise nesta parte do capitulo e o livro didatico 

Historia, das cavernas ao terceiro milenio, Volume unico, escrito poir Patricia Braick 

& Myriam Mota (professora do Ensino Superior em Itabira -  MG), ambas professoras 

do Ensino Medio e Pre-Vestibular na cidade de Belo Horizonte, pos-graduadas em 

Historia pela FAFI - Belo Horizonte - MG. Publicado pela Editora Moderna, S§o 

Paulo, teve sua primeira edigao langada em 1997. O livro contem 632 paginas; e 

organizado em unidades, dividido em 55 capitulos; traz sugestoes de roteiro e lista
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de filmes e/ou documentarios a serem trabalhados no decorrer de cada capitulo; 

sugestoes bibliograficas, caso o professor queira se aprofundar no conteudo que 

sera trabalhado. Na primeira pagina do livro, em um espago que recebe o titulo de 

“Aspectos formais da obra”, nos fornecem informagoes sobre a estrutura da obra. 

Assim, temos a informagao de que

[...] Cada capitulo inicia-se com um texto cujo tema 6 contextualizado no 
tempo e no espago, contando ainda com documentos de epoca e 
coment£rios de outros autores, de diversas areas, que est§o intimamente 
ligados ao objetivo de trabalhar a linguagem, a mentalidade e os costumes 
do momento historico em referenda.
Todos os capltulos apresentam leituras complementares de autores 
renomados, contendo abordagens diferenciadas. (...)
Os capltulos apresentam titulos nSo-convencionais que d£o margem a 
otimas discussoes, assim como legendas das figuras, que, em alguns 
casos, embora se apresentem aparentemente fora da epoca cronologica, 
estao inteiramente contextualizadas aos temas abordados.

Ao final dos capltulos sao sugeridos alguns exercicios que podem 

ser trabalhados em sala de aula. (BRAIK & MOTA, 1997, Aspectos 
formais da obra, p. II).

Nesta parte sobre a estrutura do livro, apenas nao fazem referenda a questao 

das imagens que sao distribuidas ao longo do livro; tocam na questao da legenda e 

nao da imagem em si, que e um material tao rico e nao deixa tambem de ser um 

texto, so que de outro tipo -  nao convencional. Na apresentagao, quando faz 

mengao as iconografias, nos informam que foi realizada uma rica pesquisa 

iconografica e tambem de documentos e textos complementares; no entanto, 

reforgam mais uma vez a questao das legendas quando enfatizam que “(...) As 

legendas que acompanham as ilustragoes acabam servindo como boas sugestoes 

para debate em sala de aula” (BRAIK & MOTA, 1997), porem nao dizem o mesmo das 

iconografias.

Em suas atividades nao ha, na unidade que analisamos, questoes referentes 

a leitura de imagens; vemos que elas sao utilizadas mais como meio de ilustrar o 

contexto, ou que podem ser trabalhadas questoes sobre elas a partir da legenda e 

nao da propria imagem, como podemos observar em outros materials didaticos.

As imagens nao devem ser tomadas como ilustragoes, devem servir muito 

mais como objetos de questionamento sobre o que esta representado nela. Mais do 

que forma de tornar concretas e visiveis determinadas opinioes, ou mesmo reforgar 

determinados discursos, sabemos que as imagens foram produzidas dentro de um 

determinado contexto e por uma entre outras tantas possibilidades de visoes,
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escolhas, fatos, personagens ou momentos a serem retratados. Sabemos ainda que 

muitas vezes estas imagens foram construldas a partir de desejos, historias 

contadas, nao trazem e nem poderiam trazer uma unica versao sobre o acontecido, 

ja que a historia e um caleidoscopio e por isso nao se tern apenas uma versao que a 

estruture, mas varias que a constroem.

Partindo para a apresentagao do livro, temos boas pistas de como as autoras 

se organizaram para escrever este material e tambem sobre a fundamentagao 

teorico-metodologica que as inspiram.

De acordo com as proprias autoras, a proposta do livro vem baseada em 

novos instrumentos metodologicos. A partir dai se propuseram a

[...] elaborar uma obra que se deslocasse de uma realidade ja construida 
para outra em construgao. Isso e, num mundo de incertezas e crise, a 
perplexidade diante do legado das questoes sociais, etnicas, polfticas, 
culturais, economicas, enfim dticas torna provisoria a historia do homem. 
(BRAIK& MOTA, 1997, Apresentagao)

Deixando explicito que vieram nao para escrever a historia verdadeira ou 

reforgar uma determinada maneira de perceber a histbria, mas sim para fazer com 

que a partir das leituras que foram escolhidas possam ser construldas outras 

historias; que esses textos possam ser a base, o ponto de partida para outras 

leituras e interpretagoes sobre os fatos ocorridos na historia do homem.

E continuam: “Nossa proposta nao e tanto discutir o passado no seu tempo 

historico, mas o passado sob a luz do presente (...) o passado e o presente estao 

articulados no desafio da compreens§o da Historia”. (BRAIK & MOTA, 1997, 

Apresentagao)

Essa proposta sobre como estudar historia as autoras trabalham na intengao 

de “(...) polemizar e, por meio da releitura do passado, resgatar os fatos historicos 

dentro de novas abordagens historiograficas, com enfase nos aspectos difundidos 

recentemente nos estudos da Historia” (BRAIK & MOTA, 1997, Apresentagao).

Para isso baseiam-se nas discussoes modernas, mas nao tao 

“convencionais”. A leitura do livro didatico incita questoes, problematiza; nao apenas 

informa como costumamos perceber noutros materiais. O que observamos e muito 

mais polemizar, como sugerem as autoras na Apresentagao, que informar 

necessariamente, havendo assim possibilidades ou abertura para diferentes leituras
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da historia, deixando de ser uma afirmagao para ser pensada a partir de questoes 

como as que sao langadas em todo o livro.

Para a realizagao do trabalho buscaram se inspirar em autores conhecidos da 

academia como Eric Hobsbawm, Gilberto Freyre, E. P. Thompson, Sergio Buarque 

de Holanda entre outros varios citados pelas autoras. Braick e Mota utilizam outros 

autores que podem ser vistos ao longo do livro em trechos ou fragmentos de obras 

“para ilustrar discussoes ao longo dos capitulos”. Utilizam tambem outras literaturas 

no corpo do texto, o que enriquece as discussoes que sao sugeridas, ja que partem 

de algo mais proximo do aluno, como fragmentos de artigos de revista, jornais, para 

fazer relagao com o conteudo que sera desenvolvido no decorrer de cada capitulo, 

fazendo assim o que se propoem na Apresentagao, que e trabalhar a historia a partir 

do presente, ou “o passado sob a luz do presente”.

E certo que os autores utilizados como referencias sao do campo moderno; 

no entanto, a leitura e o modo como escrevem seus textos, nos da uma nogao mais 

ampla do que a historia vista da perspectiva moderna. Diriamos que ha urn dialogo 

entre o moderno e o pos-moderno, nao so pelo que esta posto nos textos, na 

maneira como levanta questoes, mas acreditamos que tambem pela formagao 

academica das autoras, ja que estas tiveram seus estudos realizados nas 

academias de Belo Horizonte -  MG, e sabemos que estas tern forte e bem visivel 

influencia pos-moderna, sobretudo na regi^o sul e sudeste do pais.

O livro didatico de Braick e Mota esta ancorado teoricamente na escola dos 

Annales, que segundo Peter Burke, foi criada

[...] Logo depois do final da Primeira Guerra Mundial [...] Originalmente 
chamada de Annales d’historie economique et sociale de Geographie de 
Vidal de la Blache, a revista foi planejada desde o inicio, para ser algo mais 
que uma revista historica. Pretendia exercer uma lideranga intelectual nos 
campos da histdria social e economica. Seria o porta-voz, melhor dizendo, 
o alto falante de difusao dos apelos dos editores em favor de uma 
abordagem nova e interdisciplinar da histdria [,..]22

As autoras se valem bem da quest§o interdisciplinar como tambem de trazerem 

uma abordagem diferente, uma “renovagSo”, e isso para Reis

[...] nao significa negar tudo que se fazia antes, mas submeter o que se 
fazia antes a urn novo olhar, a novos problemas, novos instrumentos a 
novos fins. Em linhas gerais, esse rompimento com a tradigdo pode ser

22 BURK. Peter. A escola dos annales - 1929-1989: A Revolugao Francesa da Historiografia. 1991 pp. 
32-3.
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descrito assim: abandonou o pressuposto da historia produzida pelo sujeito 
consciente atravbs do Estado-Nag§o, recusando a historia politica, 
recusando a narrativa [...] recusando a ideologizagao [...] recusando o 
evolucionismo [...] recusando a “historia museu” [...]23

Este comentario se aplica em relagao as outras obras analisadas, pois Braick 

e Mota nao enfatizam apenas o lado economico ou tradicional da historia como 

fazem alguns autores/autoras dos livros comentados e dos manuais de Historia da 

Paraiba, mas mesclam, trabalhando com a interdisciplinaridade, como pode ser visto 

nos diferentes capitulos do livro.

Como exemplo, podemos ver a Unidade IV, que e dedicada ao estudo da 

colonizagao brasileira, intitulada “£ uma casa portuguesa, com certeza!”

Nesta unidade sao trabalhados seis capitulos, que retratam a presenga 

europeia no Brasil. Dos titulos por elas sugeridos para cada capitulo dessa unidade, 

como “A primeira experiencia de exploragao”, e dos seus itens “Revisitando nossas 

raizes”, “Garantir o direito a urn territorio” e “Caesalpinia Echinata", podemos 

perceber que a leitura que estas fazem da histdria do Brasil colonial passa por uma 

outra perspectiva que nao a tradicional e nem a marxista. Nao sao apenas os titulos 

e subtitulos que nos dizem isso, quando fazemos a leitura dos textos, as questdes 

que suscitam, a maneira como escrevem ou conduzem essa leitura nos fazem 

perceber que ha outras historias que nao conheciamos, mas que e possivel 

perceber. E isso acontece devido a influencia tedrico-metodologica clas autoras, que 

esta baseada nas discussoes dos Annales, em que a histdria e vista a partir de 

vdrias perspectivas e nao apenas da discussao economico e social ou dos grandes 

herois. Nessa historia aparecem os personagens que antes ficavam nos bastidores, 

aparece a relagao passado - presente, etc...

£ na escrita dos capitulos que vemos a relagao que elas tern com essas 

discussoes. O capitulo 19, “A primeira experiencia de exploragao”, abre as 

discussoes sobre a primeira exploragao no Brasil com o texto: “Revisitando as 

raizes”, texto esse extraido da revista Veja, onde Carlos Diegues da sua opiniao 

sobre a questao do patrimonio, mostrando as varias faces destes monumentos, ou 

melhor, o significado da construgao destes para diferentes pessoas, como por 

exemplo, a diferenga para quern construiu (os escravos), e para quern as mandou

23
REIS, Jose Carlos. Escola dos Annales: A inovapao em Histdria. 2000. pp. 66-7.
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construir (os proprietaries), para demonstrar riquezas, sugerindo a ambivalencia ou 

os diferentes significados dos fatos historicos.

Em seguida, as autoras langam um pequeno texto onde listam alguns 

aspectos do Brasil contemporaneo, afirmando que eles vem do periodo colonial, e 

por isso e importante que conhegamos como se deu a ocupagao do territorio 

brasileiro, para assim entender o porque dessa situagao socio-economica tao 

desigual. Para isso, no item “Garantir o direito a um territorio”, aonde se ira trabalhar 

a posse do territorio que hoje chamamos Brasil, lemos:

[...] A chegada dos portugueses ao Brasil nao provocou o mesmo 
entusiasmo da chegada as Indias, rica em especiarias e artefatos de luxo. 
Aparentemente nada disso existia na “terra brasilis”. Ao contrario, a 
America portuguesa nao apresentou de inicio, qualquer excedente 
comercializ&vel em grande escala. [...] Os franceses [...], iniciaram 
incursoes 3s costas brasileiras, questionando o dominio luso sobre as 
terras que permaneciam desocupadas. A justificativa juridica de seu 
questionamento e de suas agoes era o chamado uti possidetes, ou seja, o 
direito de posse. [...] (BRAICK & MOTA, 1997, p. 198)

Depois de localizar historicamente o momento em que se deu a chegada dos 

europeus, as autoras discutem sobre o primeiro material a ser explorado na 

colonizagao, que e Caesalpinia Echinata, ou Pau-Brasil, titulo do item do qual foi 

retirado esse trecho:

O primeiro empreendimento de exploragao economica ao qual se 
dedicaram os portugueses foi a extragSo do pau-brasil (Caesalpinia 
Echinata). As propriedades dessa madeira faziam dela um valioso produto 
comercial. (...)
A extragao do pau-brasil era feita mediante uma concessao da Coroa a 
particulares. (...)
O escambo foi uma das maneiras utilizadas para explorar o trabalho 
indigena na extragao do pau-brasil. Em troca de migangas, tecidos e 
roupas, canivetes, facas e outros objetos, os nativos derrubavam as 
£rvores, obtinham as toras e as armazenavam nas feitorias. (...) (BRAICK & 
MOTA, 1997, p. 198)

Em seguida, fazem uso do texto complementar “A primeira experiencia de 

exploragao (1500-1530)”, texto retirado da revista Globo Ciencia, onde se tern outras 

informagoes a respeito dessa arvore tao conhecida na nossa historia. Ela deixa de 

ser apenas material de exploragao e passa a ser objeto de discussao cientifica feita 

por botanicos e biologos, fornecendo aos alunos ou leitores a oportunidade de unir 

os conhecimentos entre as ciencias; mostrando, assim, que todo conhecimento e 

valido, bastando apenas saber fazer a relagao com o conteudo para aproveita-lo.
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Fecham o capitulo com exercicios, que sao na verdade questoes retiradas de 

vestibulares. Ha ainda a utilizagao de imagens (aquarela, fotos, alto-relevo) que sao 

usadas ao longo do texto. Os capitulos sao curtos, variando entre tres a sete 

paginas.

Essa e a estrutura dos capitulos do livro didatico, mas ha algumas 

modificagoes como, por exemplo, no capitulo 21, “A grande esperanga portuguesa”, 

que abre com urn texto do jornal A Folha de Sao Paulo, trazendo informagoes sobre 

a contratagao do trabalho infantil no corte da cana-de-agucar e da proibigdo deste 

pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente; uma imagem da exploragao do trabalho 

infantil no corte da cana-de-agucar, e, em seguida, remete para a questao do lucro 

do agucar no Brasil colonia.

Com isso, Braick e Mota introduzem o tema a ser discutido, que e a produgao 

agucareira. Os itens em que dividem o capitulo tambem sao interessantes e 

remetem ao tipo de historia que as autoras se propuseram a construir no seu livro, 

que e a historia polemizada, ou historia problema, digamos assim, com itens como 

“Doce inferno”, “A margem da Plantation”; “Os reis do lago” e “As especiarias 

Ocidentais”; trabalham temas do Brasil Colonia sem esquecer ou deixar de 

relacionar com os acontecimentos do presente. Neste capitulo foi escolhido um 

trecho do livro As veias abertas da America Latina, de Eduardo Galeano, em que ele 

escreve sobre a regiao Nordeste. O titulo do texto e “A grande esperanga 

nordestina” e tern a seguinte introdugao:

A histdria portuguesa no Brasil comegou pelo nordeste, onde Portugal 
retirou incontpveis riquezas. Bergo de ostentagSo e poder, hoje o nordeste 
vive sob o estigma da miseria e suas consequPncias, legado de um 
sistema colonial. (BRAICK & MOTA, 1997, p. 215)

Nesse texto Eduardo Galeano fala sobre as herangas deixadas pela 

colonizagao e como esta o Nordeste na atualidade, fazendo assim com que se 

perceba que a historia esta viva e que se a estudarmos saberemos o porque de 

tamanha discrepancia entre o Centro-Sul e o Nordeste e deixaremos de pensar que 

sempre fomos “o primo pobre”.

Desta forma, as autoras organizam os demais capitulos que compoem a 

unidade IV, a saber, “Tempos Flamengos”, “Da revelagao do ouro” e “Todo poder ao 

Pater Familiae”. Trabalharemos aqui apenas os dois primeiros, que sao temas
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comuns as duas obras analisadas, ou seja, que tambem sao trabalhados em Braick 

& Mota e em Gilberto Cotrim, como conteudos de Brasil colonia.

No capitulo “Tempos Flamengos” temos a questao do dominio holandes, 

onde e apresentada a historia dos holandeses de maneira mais geral e em seguida 

a vinda destes para o Brasil. Toda essa escrita da historia e feita a partir de um outro 

olhar, diferente da forma como foram elaboradas as narrativas tradicionais de 

Historia do Brasil por Cotrim, como vimos, ja que Braick e Mota produzem historia 

com base nos Annales, como verificamos na maneira como elas iniciam o capitulo.

Pernambucano ou holandes?
Que rela?§o pode existir entre um holandes e um pernambucano? 
Aparentemente, nenhuma. Veja, porem, o texto a seguir:
Parte da historia da escravidao no Brasil ainda dorme em arquivos da 
Holanda, conforme a Folha apurou junto aos estudiosos da ocupapao 
holandesa (1624-1654), Hannedea van Nederveen e Paul Meurs, em 
Amsterda.
O arquiteto Paul Meurs (...) disse que “ainda 6 estranho encontrar aqui, em 
nossa propria lingua, documentos sobre o Brasil, um pals tao diferente da 
Holanda”. Meurs elabora estudo sobre a evolup3o urbana de Recife e acha 
que mais historiadores brasileiros devem aprender holandes para ter 
contato com documentos “desse perlodo curto, mas rico em experiSncia 
cultural para os dois paises”. (...) (FELINTO, Marilene. Holanda quis 
“reescravizar” negros. Folha de S. Paulo, 12 de novembro de 1995).

A partir do relato desse estudioso holandes, podemos perceber que algumas 

questoes da rica historiografia brasileira nao tem merecido a deviida atengao dos 

pesquisadores. Pois bem, esse enredo iniciou-se quando os holandeses se estabeleceram 

no nordeste brasileiro, na entao capitania de Pernambuco, durante a Uniao Iberica (1580- 

1640). (BRAICK & MOTA, 1997, p. 219)

Parte desse texto, seguido de uma imagem, e utilizado para discutir sobre a 

Historia da Holanda no seculo XVI; mais adiante, em outro item, escrevem sobre “O 

Brasil Holandes”, mostrando assim como nos outros livros analisados, as tentativas 

de conquistas realizadas pelos holandeses na Bahia e em Pernambuco; a presenga 

de Mauricio de Nassau e sua contribuigao para o desenvolvimento da Capitania de 

Pernambuco, nao so pelo fator economico, de datas e nomes. Braick e Mota 

trabalham na perspectiva socio-economica e, digamos, cultural, como pode ser 

observado nesse trecho:

O desempenho militar de Mauricio de Nassau foi bastante expressivo (...) 
Mas e como administrador que seu nome se imortalizou. (...) obrigou os 
proprietaries de terras a cultivar mandioca, na proporpao do numero de 
pessoas que teriam de alimentar dentro de seus engenhos. (...) E procurou 
com habilidade, conciliar os interesses da populapao muito heterogenea
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que convivia no Recife: colonos nascidos no territorio, portugueses, 
holandeses, franceses e ingleses, catolicos, calvinistas judeus, fndios e 
escravos. [...] (op. cit., p. 222).

£ essa maneira de dispor as informagoes no texto, a forma como nos 

chegam, que faz a diferenga entre este livro didatico e os outros analisados. £ claro 

que eles tbm pontos em comum, que ha fatos e relatos comuns a todos eles, pois ja 

fazem parte de uma tradigao na escrita da historia do Brasil. Sao os fatos e marcos 

“importantes”, que “nao se pode deixar de estudar”. No entanto, pudemos observar 

que, mesmo relatando o mesmo fato, a analise dos tr§s livros didbticos nos permitiu 

visoes e maneiras de apresentar historias diferentes, com enfoques e destaques 

para acontecimentos diferentes e as vezes convergentes, fazendo ou nao a relagao 

passado e presente.

Ndo e apenas o uso de novas abordagens que faz a diferenga na escrita da 

historia, mas sim saber usa-las para que se tornem mais ricas; algo “interessante” 

aos olhos daqueles que ainda nao se deixaram seduzir pela historia, como grande 

parte dos alunos.

Sabemos que o uso de novas fontes como imagens, textos de jornais, 

poemas, musicas, pinturas, filmes, literatura, tanto desmistifica o que dizem sobre a 

historia ser apenas “materia decoreba”, de datas e nomes, como tambbm nos 

possibilita perceber que nbo ha apenas uma versao a ser contada sobre a mesma, 

mas sim um leque de versoes, de olhares, de posigoes, e no livro didatico de Braick 

e Mota nos percebemos isso; essa teia que elas montam para que haja uma maior 

facilidade de entender a histbria do passado a partir de questoes ou problemas 

vivenciados no presente.

O ultimo capitulo de Mota e Braick, que tern tema comum com as outras obras 

aqui analisadas, intitula-se “Da revelagao do ouro”. Seguindo os mesmos padroes 

que comentamos anteriormente, elas discorrem sobre o periodo da mineragao e 

para isso langam mbo de um poema de Carlos Drumonnd de Andrade -  “O trem da 

historia”; a partir dai trazem algumas informagoes sobre a cidade natal do autor -  

Itabira, que foi uma cidade de mineragao, e dai iniciam-se as discussoes sobre esse 

periodo tao rico da histbria. Em seguida, langam questoes para serem pensadas 

sobre o futuro das cidades que muito ja contribuiram para a riqueza do pais, isso 

acompanhado de algumas imagens da cidade de Itabira.



68

O que podemos observar nesse livro didatico e que a influencia teorico- 

metodologica das autoras fica vislvel, nao so na forma como escrevem seu texto, 

mas reforga-se na forma como construlram e organizaram cada capltulo. A 

disposigao dos textos, os varios fragmentos de outras obras, ja mostram que elas 

tern influencia da nova Histbria Francesa; os termos usados, os titulos dos itens e 

dos capitulos, os questionamentos levantados, o uso das iconografias; suas 

legendas so robustecem a proposta apresentada no inicio do livro, a de fazer uma 

histbria que fosse polemica, que fosse pensada a partir do presente, confirmando 

assim a opgao historica que estas escolheram para relatar a historia do Brasil 

Colonia.

Enfim, depois da apresentagao das obras e dos conteudos nelas trabalhados, 

faremos urn breve comentario a respeito dos conteudos em comum, trabalhados nas 

tres obras, que apesar de serem escritas por autores e autoras diferentes, em 

tempos e a partir de diferentes perspectivas tebrico-metodologicas ou concepgoes 

de historia, conseguem trazer conteudos em comum, como por exemplo: inicio da 

colonizagao, administragao portuguesa, agucar, a presenga holandesa e Mineragao. 

Contudo, como ja foi citado, sao escritos em perspectivas diferentes e tern propostas 

diferentes.

Acreditamos que a razao destes conteudos serem comuns aos tres livros 

didaticos esta relacionada a questoes ligadas as propostas curriculares, aos 

programas de vestibulares, que sao, de certa forma, quern ditam o que deve ou nao 

esta presente nesses materiais, muito mais do que as escolhas feitas pelos autores 

e autoras.

Ha determinados conteudos que n§o podem deixar de ser trabalhados, pois ja 

foram consagrados. Sabe-se que existem regras e normas a serem cumpridas para 

que urn livro didatico seja produzido e vendido, para ser consumido pelos alunos e 

professores; por isso sao seguidas, fazendo com que existam mudangas sim, nao 

nos conteudos propriamente ditos, mas na maneira como eles sao trabalhados, na 

forma de olha-los, como fazem Braick e Mota. Entretanto, os conteudos sao os 

mesmos trabalhados por Gilberto Cotrim ou Silva e Bastos, como vimos.

Nesse segundo momento do texto, analisamos de maneira comparativa os 

conteudos que sao abordados nos livros de histbria do Brasil e nos de historia da 

Paralba.
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De olho na tabela, fica mais facil visualizar quais os conteudos que sao 

trabalhados nos livros didaticos de Historia do Brasil e Geral e nos de Parafba. No 

entanto, cabe-nos um comentario acerca destes.
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Estudando Histdria 
da Paralba: uma 
coletanea de textos 
didaticos. Eliete 

Gurjao & Damiao 
Lima (orgs.)

Histdria da Paraiba: 
lutas e resistencias. 
Josb Octavio

Histdria da Paraiba 
em quadrinhos. Emir 

Ribeiro & Emilson 

Ribeiro

Histdria do Brasil. 
Francisco de Assis 
Silva & Pedro Ivo 

Bastos

Histdria global, Brasil 
e Geral. Gilberto 

Cotrim

Histdria das cavemas 
ao terceiro milenio. 
Myriam Mota & 

Patricia Braick

Europeus buscam 

novas terras e 

mercados - Chegada 
dos europeus

Portugal e a 

expansbo comercial e 
maritima

Inicio da Colonizagao A primeira 

experiencia de 

exploragao e 
chegada dos 

europeus e 

colonizagao;

Encontro de dois 

m undos - Encontro 

de culturas

E assim comega uma 

outra historia 

colonizagao

Resistencia indigena 

e dominagao do 

litoral - Resistencia 

indigena

Integragbo territorial, 

monopolio e crise do 

seculo XVII ao XVIII - 

Resistencia indigena

A resistencia 

paraibana

De donos da terra a 

trabalhadores 

cativos: a Mao-de- 

obra indigena 

Trabalho

0  homem seguiu o 

boi pelos sertoes: a 

pecubria - Conquista 

e pecubria dos 

sertoes

Integragao territorial, 

monopblio e crise do 

seculo XVII ao XVIII - 

Conquista e pecuaria 

dos sertoes

A conquista do 

territbrio e o 

rompimento do 

meridiano de 

Tordesiihas

Expansao territorial e 

seus conflitos

A guerra na terra do 
acucar: o dominio 

holandes - Dominio 

holandbs

Consolidagao e 
defesa da terra - As 

invasbes holandesas 

- Dominio holandes

A invasao holandesa Defesa do territorio -  
As invasnes 

holandesas

Dominio espanhol e 
Brasil hnlandAs -  As 

invasoes holandesas

Tempos Flamengos - 
dnminio holandes



71

Uma primeira e digamos elementar observagao a ser feita sobre a 

comparagao destes conteudos trabalhados tanto em historia do EJrasil como em 

historia da Paraiba, e que devido o objeto de estudo, ou melhor, o enfoque ser 

diferente, vemos que ha convergencias entre os conteudos, mesmo que sejam 

apenas nos titulos dos capitulos, ja que os olhares ou sao geral, quando se trata de 

historia do Brasil, ou sao especificos, quando se refere & Paraiba. Melhor dizendo, 

os conteudos parecem os mesmo so que tern uma abrangencia diferente.

Uma outra observagao a ser feita remete a concepgao teorico-metodologica 

dos autores e autoras que influenciam na escrita da historia. Alguns autores tanto de 

Brasil como de Paraiba, passam pelo mesmo momento de formagao, ou seja, 

sofrem as mesmas influencias teoricas, o que nos permite uma aproximagao na 

linguagem ou maneira como os conteudos sao apresentados para escrever a 

narrativa historica, como podemos observar nos textos de Francisco de Assis e no 

de Elite Gurjao, por exemplo. Eles podem nao ter escrito seus textos na mesma 

epoca, mas como tiveram uma formag§o baseada no marxismo, tendem a escrever 

historia de uma maneira parecida, pois usam conceitos e teorias que justificam a 

construgao de tal historia dando enfase aos aspectos economico e social.

Podemos tambem observar, na tabela acima, que os conteudos que sao 

comuns a ambas histbrias, como ja foram referidos, sao os conteudos que sao tidos 

como importantes, como por exemplo, a chegada dos europeus a America, com 

destaque para a chegada de Cabral no que viria a ser o Brasil mais tarde. Outro 

conteudo que e encontrado em todos os materials analisados se alude as invasoes 

holandesas; nao e que nao se refiram a francesa e a inglesa, mas o fato e que ha 

um destaque maior para as holandesas, e isso se explica devido ao fato de as 

invasoes holandesas terem causado maiores mudangas socio-economicas no 

Nordeste, que ja foi o centra economico do Brasil, e como tal deve ser estudado 

(nesse aspecto) tanto na historia do Brasil, como tambem quando estudamos a 

historia da Paraiba. Os holandeses sao responsaveis por mudangas na historia 

paraibana, por esse motivo, sao retratados nesses materiais didaticos.

Vejamos tambem a maneira como estes conteudos estao dispostos nos livros 

didbticos. Quando nos referimos a historia do Brasil, percebemos em Cotrim e Braick 

& Mota que a maneira como os conteudos sao abordados, as iconogirafias utilizadas, 

as cores, o proprio texto utilizado, sao diferentes do que podemos analisar em 

relagao a Paraiba, ja que nos didaticos de Paraiba o que vemos, com excegao de
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Historia em quadrinhos (que traz imagens em preto e branco), sao apenas textos 

escritos, sem imagens, desprovidos de outros textos, boxes, cores. Nao ha ainda a 

preocupagao com os criterios estabelecidos pelo PNLD, em relagao aos livros 

didaticos de Paraiba, como acontece com os de Geral e Brasil, e isso ocorre devido 

ao investimento que e feito no primeiro, diferentemente do segundo, ja que a Historia 

da Paraiba e estudada apenas dentro do nosso Estado.

Para finalizar as discussoes sobre os conteudos, voltemos a tabela acima 

para observar que alguns conteudos aparecem nos livros, mas n§o sao comuns a 

todos os livros didaticos, como por exemplo “A Resistencia indigena”, que e 

trabalhada especificamente em um capitulo nos livros de Paraiba, mas que nos de 

Historia Geral ou do Brasil nao recebem tanta importancia, ficando resumido a 

alguns paragrafos. No entanto, os livros de Brasil trazem capitulos que trabalham a 

mineragao e n§o vemos esses conteudos sendo abordados nos livros de Paraiba. 

Isso ocorre, e claro, devido a mineragao ter se dado na regiao Sudeste do Brasil e 

n§o no Nordeste, que e o espago onde esta localizada a Paraiba; dai nao ser 

interessante a inclusao desse conteudo, mesmo fazendo parte da historia colonial.

Enfim, quando observamos a estrutura dos livros didaticos de Brasil e os de 

Paraiba percebemos grandes diferengas como ja foram colocadas no decorrer do 

texto. Em relagao aos conteudos trabalhados em ambos os materials didaticos, 

tambem observamos convergencias e divergencias, isso se refere tambem a 

influencia tebrico-metodolbgica, ja que, apesar de escreverem sobre o mesmo 

recorte temporal, trabalham objetos diferentes, sendo essa talvez a maior 

discrepancia, fora, claro, os investimentos utilizados na publicagao e fabricagao dos 

livros de Geral ou Brasil, que os tornam mais ricos nao em conteudos, mas, com 

certeza, em atratividade.

Assim, podemos perceber, diante dessa comparagao, que os livros didaticos 

trabalham alguns conteudos em comum, divergindo apenas no enfoque a que Ihes e 

dado, devido seus objetivos nao serem os mesmos, ja que uns fazem o relato da 

Paraiba na colonia, escrevendo a historia local, e outros os da historia do Brasil, 

fazendo assim uma histbria mais ampla.
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CONSIDERAQOES FINAIS

O livro dictetico tem sido objeto de varios trabalhos e pesquisas, como pode 

ser observado ao longo do texto, o que pode nao causar mais tanto interesse aos 

olhos dos leitores; Todavia, tudo vai depender de como este e manuseado, usado e, 

principalmente, da questao que sera investigada, da sua inquietagao, da proposta a 

ser desenvolvida a partir deste material.

Nesse sentido, acreditamos ter acertado na tematica da pesquisa por um 

motivo basico: ainda ha poucas pesquisas sobre o livro didatico de historia da 

Paraiba no periodo colonial e, mais ainda, quando diz respeito a sua relagao e 

comparag3o com os conteudos de historia do Brasil.

Um ponto interessante e que deve ser comentado aqui, diz respeito a anSlise 

comparativa entre os livros didaticos de historia do Brasil e os de historia da Paraiba, 

pois verificamos que, mesmo tratando do mesmo periodo historico, os autores e 

autoras fazem um relato diferenciado dos episodios, como se contassem ou 

relatassem histdrias diferentes, acontecidas em um mesmo espago, uma vez que os 

enfoques e os aspectos elencados nao sao os mesmos, pois sabemos que o lugar 

de fala de cada autor e autora faz com que cada obra tenha, digamos assim, essa 

caracteristica, de se fazer mostrar a partir do lugar em que esta ou este se encontra, 

tornando enfatico ou nao determinadas informagoes.

E foi a partir dessas analises dos livros e conteudos que surgiu uma outra 

interrogag§o, sobre a qual escrevemos um texto que faz referenda ao poder de 

escolha dos conteudos, como ja foi citado no decorrer do texto. Nele discutimos 

sobre a ditadura do vestibular na escolha dos conteudos para o Ensino Medio e 

como este pode servir de guia para o que deve ser trabalhado em sala.

Quando resolvi pesquisar sobre conteudos nao tinha nogao da abrangencia 

que poderia ser estabelecida por esta tematica, foi atraves das pesquisas e leituras 

sobre este assunto que percebi que poderiam ser trabalhadas tantas outras 

questoes, que possibilitariam outras pesquisas e outras respostas.

Partir da forte influ§ncia que a grade curricular exerce no ensino (de maneira 

mais forte quando remete-se ao Ensino Medio) para pesquisar sobre os conteudos 

trabalhados tanto no Ensino Fundamental quanto no Medio e um bom vies, ja que as 

escolhas e selegoes saem de la para as escolas.
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Nesse sentido, uma boa pergunta de inicio seria: Como e realizada essa 

selegao? O que faz um conteudo ser tido como importante e outro nao? Ate que 

ponto essa imposigao, esse ditame, e cumprido pelo professor em sala? Essas e 

tantas outras questoes tanto podem ser respondidas quanto apirofundadas em 

trabalhos futuros; ficam aqui apenas para servir de incentivo a quern deseja trabalhar 

com ensino de Historia.

£ importante esclarecer que as questoes que buscamos responder ao longo 

do texto, na analise dos livros didaticos, poderiam ter sido trabalhadas de uma outra 

forma, com outras questoes e a partir de outras influencias teoricas, e que tambem 

esta como tantas outras pesquisas sao passiveis de um aprofundamento...

Tomando o livro didatico como objeto de pesquisa, poderiamos ter escolhido 

trabalhar com outras de suas facetas, como a leitura e utilizagao que e feita das 

imagens nesses materials; do tipo de atividade que e colocada para o aluno; ate que 

ponto esse auxilio a historia deixa de ser meramente decorativo para fazer da 

materia/disciplina um suporte que ajude o aluno a desenvolver o senso crltico e 

reflexivo? Ate que ponto os exercicios/atividades reforgam a ideia de que basta 

decorar para saber historia?

Os exercicios/atividades, na verdade, tern o papel de ajudar a apreender; isso 

significa produzir conhecimento e nao apenas revisar conteudos propostos.

Um outro ponto que gostariamos de chamar atengao diz respeito a questao 

da influencia teorica e tambem contextual, como pode ser visto na analise dos textos 

de Eliete Gurjao, onde se percebe o distanciamento existente entre a sua influencia 

teorica e as discussoes realizadas na decada em que seus textos sao publicados -  

decada de 1990.

Observamos que a sua formagao academica falou mais alto e ela nao se 

deixou envolver pelas discussoes que a circundavam no momento da publicagao 

dos seus textos/obras. Dai podermos dizer que muitas vezes as produgoes 

academicas nao acompanham as discussoes realizadas na academia, ou melhor, o 

contexto no qual estes autores e autoras se encontram nem sempre altera a sua 

forma de conceber e perceber a historia. Essa afirmativa causa, de certa maneira, 

um grande hiato entre o que eles escrevem e como isso vai ser entendido, ja que o 

modo de olhar a historia esta mudando, pois cada escolha teorica nos permite um 

novo olhar sobre o mesmo fato historico, e essa escolha teorica muito tern a ver com 

o momento em que vivemos.
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Enfim, trabalhar com o livro didatico, material ja tao pesquisado, foi uma 

escolha arriscada; no entanto, entendemos que ha sempre algo a ser dito, a ser 

pesquisado, aprofundado, com base em determinada influencia teorica. Mesmo que 

ja se tenha escrito e pesquisado sobre conteudos e as suas formas, percebe-se que 

eles nao foram formados do nada; existem sim, mas a partir de toda uma construgao 

historicamente situada, contextualizada, com influencia da epoca em que foram 

produzidas, e isso permite ter hoje essa variedade de interpretagoes. Dai tambem 

ser possivel intuir que o que estudamos, lemos e escrevemos, nao e obra do acaso, 

mas faz parte das escolhas que fazemos.

£ das escolhas que surgem os programas e conteudos e, destes, os assuntos 

que devem compor um livro didatico. Questoes como esta devem ser bem 

lembradas, pois como professores e professoras, nos, constantemente, esbarramos 

na dura placa de concreto chamada conteudo programatico, impedindo-nos de fazer 

um trabalho mais amplo e agradavel, mais gostoso em relagao aos conteudos, uma 

vez que muitos nos sao impostos.

Para finalizar, gostariamos de dizer apenas que trabalhar com historia da 

Paraiba suscitou outras tantas indagagoes que nao caberiam ser colocadas neste 

texto, mas que poderao ser pesquisadas em outros momentos. Mesmo a questao 

dos conteudos deve ser aprofundada e revista, pois ha sempre algo a ser 

respondido, uma brecha, uma interrogagao, um algo a mais que serve como ponte 

para uma proxima pesquisa, quern sabe em um mestrado.
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Anexo I

Imagens das capas dos livros de Histdria da Paralba: 
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Imagem III
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Anexo II

Imagens dos quadrinhos do Livro: Historia da Paralba em Quadrinhos. 
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Im agens V II, V III e IX
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'Imagem XI
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Anexo III

Imagens das capas dos livros de Historia do Brasil. 

Imagem I
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Imagem III


