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CONSIDERACOES INICIAIS

Este trabalho tern como objetivo realizar uma breve discussao teorica eni tomo 

da questao da cultura popular representada nos livros didaticos de Historia do Ensino 

Fundamental da 8a serie. O periodo analisado compreende a decada de 90 do seculo passado a 

atualidade.

Gostariamos de poder nos deter mais profundamente em torno da problematica 

da conceituafao e das ambiguidades que giram em tomo dessa tematica. Porem nos deteremos 

as discussoes de autores que trabalham e problematizam a Historia Cultural, como tambem, os 

livros didaticos, nos formnecendo referencias teoricas e metodologicas para podermos realizar 

nossa analise. Para tanto, tomamos como referencias os seguintes autores: Roger Chartier, 

Peter Burke, Antonio Augusto Arantes, Jose Luiz dos Santos, Marta Abreu, Larissa Viana, 

Bezerra, Gatti Junior, Marilene Cainelli, Regina de Almeida e Cecilia Azevedo, e os PCN's 

(Parametros Curriculares Nacionais).

A primeira parte do trabalho e voltado para breves discussoes teoricas sobre 

cultura popular formuladas por autores culturais como Roger Chartier, Peter Burke, Antonio 

Augusto Arantes, Marta Abreu, Larissa Viana. Enquanto discutimos a questao da cultura 

popular, tambem contemplamos os autores que trabalham com as questoes referentes aos 

livros didaticos de Historia tais como: Bezerra, Lima c Fonseca, Gatti Junior, Marilene 

Cainelli, Regina de Almeida e Cecilia Azevedo.

Fazemos esse paralelo entre a cultura popular e os livros didaticos no intuito de 

averiguarmos ate que ponto os livros didaticos privilegiam a cultura popular em suas 

abordagens e discursos narrados ou representados pelas imagens.

Nos deteremos a analise dos livros didaticos em um segundo momento. 

Tomaremos como rcferencial dois livros didaticos da 8a serie do Ensino Fundamental, ambos 

de autorias diferentes. Um vem intitulado de LINK do tempo de Denise Mattos Marino e Leo 

Stampachio (2002). O outro rcferencial didatico vem intitulado de Nova Historia Critica de 

autoria de Mario Schmidt (2002). Neste capitulo a analise se faz amparada pelos referenciais 

teoricos e dos proprios livros didaticos.

No terceiro capitulo dessa monografia levantaremos as discussoes a respeito das 

propostas que os PCN's trazem para os professores trabalharem melhor com a tematica em 

analise. Elencamos uma serie de contributes pedagogicas que a tematica em analise trazem



para os professores e alunos de todo o seguimento educacional.

E por fim, faremos nossas considera^oes finais a respeito do estudo realizado. 

Nao esquecendo que fazemos em meio dessa analise uma breve incursao da escola a qual 

lecionamos discutindo como a mesma, ou seja, como os professores lidam com a cultura 

popular em seu curriculo e no seu cotidiano escolar.

De todo modo, visto o tempo limitado que dispomos, temos certeza que o nosso 

trabalho sera muito util para nos e para quern queira dele se aprofundar.



RESUMO

Esta monografia trata-se da analise da cultura popular nos livros didaticos de 

Historia do Ensino Fundamental da 8a serie. Tern como objetivo realizar uma breve discussao 

teorica em torno da cultura popular e suas representaqoes nos livros didaticos de Historia do 

Ensino Fundamental (8a serie).

Tendo em vista que no decorrer do tempo predomina uma serie de conceituaqdes 

e definiqoes convergentes sobre a tematica. E isso muitas vezes tern gerado discussos 

preconceituosos a respeito da cultura popular, resolvemos entao, realizar nossa pesquisa 

usando autores culturais como tambem autores que trabalham com a problematica dos livros 

didaticos. A nossa pesquisa vem exatamente analisar a cultura popular nos didaticos, por ser 

estes um dos recursos dodaticos mais utilizados pelos professores, sobretudo, das escolas 

publicas que muitas so contam com esse recurso didatico, alem de predominar ai, um grande 

numero de alunos adivindo das classes populares. E por ser o livro didatico um produtor do 

saber historico e constituinte de narrativas que muitas vezes instituem lugares, valores e 

identidades a homens mulheres e as coisas de uma forma em geral e que analisaremos qual o 

lugar ou qual a representa^ao que os mesmos vem fazendo da cultura popular.

Palavras chaves: Cultura popular - livros didaticos - analise.
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CAPTTTJLO I

Livro Didatico e Cultura Popular: Breves consideraQoes teoricas.

Ao tratar da questao Cultura Popular nos livros didaticos de Historia e prcciso 

saber que estamos lidando com termo permeado por rnuitas definiqoes. Porem, nao sao as suas 

definiqoes ou conceituaqoes que nos interessa no momento; na verdade, prctendemos discutir 

a tematica sob o ponto de vista da historia cultural, que nos permite abertura para trazermos 

para a historia os sujeitos ou praticas culturais que por muito tempo foram e em alguns 

aspectos ainda continuam marginalizadas pela propria historiografia.

De inicio queremos compartilhar o ponto de vista de Abreu (2003:95) quando a 

mesma mostra que:

“Cultura Popular nao e um conccito possivel de definipoes ou a 

um conceito definido aplicavel a qualqucr periodo historico. 

Cultura Popular nao se conceitua, enfrenta-se. E algo que 

precisg sempre ser contextualizada e pensada a partir de 

alguma experiencia social e cultural; seja no passado ou no 

presente; na documentapao historica ou na sala de aula”.

Sabendo que o saber historico apresentado no livro didatico c constituido de 

narrativas resultantes de pesquisas cientificas, observaqoes que classificam e explicam a 

realidade social, tambem sabemos que o livro didatico e constituido de narrativas que 

sacralizam poderes e saberes. E alem disso, um dos lugares de leituras que contribue para% 

constituir praticas culturais1 rnuitas vezes discriminadoras e preconceituosas. E c isso que 

tentaremos analisar: Como a Cultura Popular e tratada nos livros didaticos de Historia.

Para realizarmos a analise em questao, faz-se necessario que apresentemos o 

pensamento de autores que estudam e problematizam o livro didatico de Historia enquanto 

instrumento teorico-metodologico e didatico pedagogico.

Comeqaremos por Bezerra (1999). O Processo de Avalia de Livros Didaticos -  

Historia In. Anais do Simposio Nacional da Associaqao Nacional de Historia. Em seu 

raciocinio destaca o papel e a formaqao do professor na construqao do conhecimento dos 

educandos destacando que sao necessarios e importantes que os subsidios didaticos sejam 

materials capazes de multiplicar e ampliar o conhecimento da aprendizagem destacando que 

tais subsidios se remetem tambem a aguqar o conhecimento dos professores, principal

1- Entendo praticas culturais como um conjunto de atividades humanas, sejam elas, morais, economicas, 

politicas, artisticas e escriturais.
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responsavel pela aprendizagem do aluno.

O autor tambem toma o cuidado de acrescentar que construir um livro didatico 

nao e tarefa facil principalmente no quc se refere a historia, uma vez que esta disciplina e 

responsavel direta pelo estudo das sociedades e suas transformaqoes no decorrer do tempo.

E necessario ressaltar que Bezerra continua sua problematica expondo que a 

produgao de um livro didatico e complexa, por sua elabora^ao esta intrisecamente ligada a 

quern o vai elaborar, este deve ter dominio de conteudo e esta constantemente se atualizando, 

sobretudo, os professores precisam esta comprometidos com a construQao da cidadania, ja que 

este recurso didatico e ate um dos mais utilizados e esta diretamente destinado a constu9&o do 

conhecimento em sociedade. Por isso, Bezerra ressalta que o livro didatico deve ser um objeto 

estimulador e provocador de discussoes, bem como de problematizaqao dos conhecimentos 

historicos, para que assim, contribuam na formagao de cidadaos conscientes, criticos e 

participativos.

Poderemos dcstacar o quc nos coloca Lima e Fonseca no texto-O Livro 

Didatico de Historia: Lugar de Memoria e Formador de Identidade apos ter feito toda uma 

analise dos livros didaticos de Historia do seculo XIX e inieio do seculo XX, e aqucles 

utilizados nos dias de hoje, demonstrando de forma superficial as permanencias e as 

representaqdes existentes nos livros didaticos em todo esse processo historico analisado:

iJ m  roteiro pre-estabelecido escamoteiado de tensdes e conflitos, 

romantiza a historia, exclui individuos e grupos sociais e celebra 

uma nagao que ja nasce coesa, sob o signo da cordialidade entre 

povos e etnias diferentes, caminhando para o mito edenio da 

democracia racial e do espirito de conciliapao (...). Na linearidade 

desses textos, o cidadao nao e agente nem sujeito, mas tao 

somente espectador. A sutil rela^ao passado-presente e o elemento 

legitimador de uma realidade excludente em varias dimensoes e 

ainda mais grave, porque induz o aluno a auto exclusao, muito 

facil numa sociedade com uma cultura politica marcadamente 

autoritaria” (FONSECA, 1999:210-21  1).

E continua sua sintese lalando das representa^oes c das identidades instituidas 

nos livros didaticos de Historia. Quando a mesma afirma que a construgao das representa^oes 

relletc interesses de grupos lcgitima posi9<5es e reconhece identidades:

“O livro didatico, alem disso, legitimado como guardiao da 

“verdade” historica, constitui-se em lugar de memoria privilegiada 

que, ao alcance de milhOes de pessoas, sedimenta uma identidade 

nacional adequada aos interesses de determinados grupos. 

Conjugando textos e imagens, consolidam essa construQao 

identitaria no imaginario social, ao mesmo tempo fragmentando o 

processo historico e construindo uma representaQao 

globalizadora e ordenada da sociedade” ( FONSECA, 1999:211).
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A si'ntese da autora e de grande valia para a nossa analise pois a mesma contribui 

de forma direta para o nosso trabalho. Pois a partir das observances da autora em entender o 

livro didatico de historia como um lugar de memoria e formador de identidades podemos 

fazer essa mesma relagao ao analisar a cultura popular. Lannando o nosso olhar para o lugar 

que os autores dos livros didaticos dao para cultura popular. Verificaremos assim, ate que 

ponto a tematica e inclusa, que imagem ou discursos prevalecem sobre a cultura popular nos 

livros didaticos de historia que ora analisamos.

Gatti Junior (1999), no texto- Um intinerario de desigualdades: Livros 

Didaticos de Historia e massificagao do Ensino na escola brasileira, faz uma reflexao 

quanto ao aumento da distribuipao de livros didaticos nas ultimas tres decadas. O mesmo 

atribui esse crescimento as proprias editoras, que, ao formarem uma equipe tecnica para a 

elaboranao dos livros didaticos, devido a sua grande demanda com os estados que promovem 

politicas economicas em cima dessa distribuinao de livros. Porem, o mesmo ressalta que as 

editoras passaram a produzir mais devido as concorrencias das propostas pedagogicas -  

metodologicas. Tambem ressalta uma questao muito importante o da adaptagao dos livros 

didaticos a realidade social do pais e das correntes teoricas.

“O prestigio que os autores de antigamente tinham parece ter sido 

perdido com o advento da entrada das massas populares na escola, 

pois em uma sociedade clitista como a nossa, escrever livros para 

o povo e menos nobre que para a formafao das elites gestoras”. 

(GATTI JUNIOR, 1999:218).

Diante do exposto perccbemos que apesar da gama de livros didaticos que fazcm 

o mercado editorial junto com o estado, o que nos tranquiliza e perceber que os autores 

dos livros didaticos ganharam mais liberdade ideologica e passaram a atender mais as 

exigencias do PCN’s2 do que mesmo, as encomendas do estado, como era de costume se fazer 

na historia positivista3. Como e notorio os livros didaticos das ultimas decadas, dao abertura 

para a historia dos homens simples. Porem muitos ainda nao dao enfasc a cultura popular, por 

exemplo.

Outra questao bem intcrcssante que deve ser levada em consideranao nesta 

analise e que discute Marilene Cainelli (1999) no texto- Diretrizes Curriculares, Curriculos e 

Formagao dos Profissionais de Historia. As discussoes da autora em relanao aos docentes e 

os curriculos dos cursos de graduanao e bastante pertinente.

1 -  Programa Nacional dos Livros Didaticos.

3- Aquela que dava enfase as verdades absolutas e a historia dos herois e dos grandes homens.
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Segundo a autora os docentes e academicos nao estariam dialogando com o 

saber, o professor que deveria ser o mediador “deste dialogo, torna-se o obstaculo” do 

verdadeiro interlocutor. Nesse caso, a mesma ve os professores academicos como meros 

reprodutores do conhecimento. O aluno e apenas um receptor e nao urn agente produtor de 

conhecimento. A autora ressalta que as proprias Diretrizes Curriculares e que define o perfil 

ideal do profissional em historia, como detentor do conhecimento.

E a mesma questiona esse tipo de profissional, pois para ela ensinar historia vai 

muito alem disso.

“O profissional que trabalha com o pensamento, com 

relacionamentos, conflitos, cotidianos, valores, preconceitos, 

afetividades, interesses diversos, que dele e exigido raciocinar, 

comunicar, cooperar, ter imaginapao, sentido cn'tico, saber 

argumentar, negociar, avaliar, desenvolver atitudes e habilidades e 

tambem conhecimentos especificos, no caso historico, necessita 

de uma formapao inicial que considere o magisterio como 

profissao a ser aprendida e nao como habilidade a ser 

desenvolvida por meio da instrumentapao” (CAINELLI, 

1999:229).

Essa colocapao da autora nos leva a refletir sobre a importancia da formapao do 

professor de historia. Pois o profissional de historia que nao tenha uma formapao vinculada a 

outras areas do conhecimento como: Psicologia, pedagogia, didatica, estrutura, ciencias 

sociais, Antropologia, fica dificil trabalhar com tematicas que requer outros olhares do 

historiador.

A preocupapao da autora e oportuna, pois o proprio curriculo das universidades 

dificultam essa interdisciplinaridade, quando ora, formam bachareis ou licenciados.

Para tanto, a autora ressalta que a solupao dessa problematica nao esta somente 

nas mudanpas curriculares, mas sugere que os cursos de graduapao deveriam substituir a sala 

de aula, o ensino livresco, (ou textos de xerox em sua maioria) por projetos a serem 

desenvolvidos por professores e alunos, transformando a relapao autoritaria do professor em 

um dialogo em torno do conhecimento.

A sugestao da autora e de grande valia, pois ao trabalharmos com eixos 

tematicos, que muitas vezes sao assuntos polemicos na comunidade escolar, se discutidos em 

forma de projetos, partindo do interesse dos proprios alunos e investigando junto com os 

professores, assim estariamos interligando ensino e pesquisa. Sem esquecer que o trabalho 

com projetos constitui uma pedagogia diferenciada, pois parte da interapao para a apao, 

envolve o aluno como co-autor da sua propria aprendizagem, resignifica o espapo escolar,
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norteia as atividades escolares, permitindo um trabalho interdisciplinar. E essa uma forma de* 

ensinar respeitando a diversidade, cultural, regional e local em que cada aluno esta inserido.

Por se tratar de uma tematica com diversas abordagens teoricas escolhi cinco 

autores que problematizam discussoes a respeito da Cultura Popular, sendo que, esses autores 

seguem linhas historiograficas do ponto de vista da Historia Cultural: Roger Chartier, 

historiador frances que a trata a cultura popular do ponto de vista das praticas c das 

representafoes; Peter Burke que pensa a variedade da cultura popular a partir da modemidade; 

Marta Abreu que valoriza os estudos culturais do ponto de vista da interdisciplinaridade; 

Antonio Arantes por discutir a tematica sob o vies da heterogeneidade ou diversifica^ao e 

Regina C. de Almeida e Cecilia Azevedo no estudo sobre identidades plurais; Jose Luiz.dos 

Santos onde trata da cultura como um todo.

Acreditando na contribuiqao teorica e ideologica dos autores acima citados e que 

os tomei como referencial para esse trabalho, tendo em vista que as discussoes realizadas 

pelos mesmos permitem compreender e refletir sobre o universo da Cultura Popular nos livros 

didaticos de Historia e suas respectivas problematicas.

Para melhor compeensao vejamos o que coloca Regina de Almeida e Cecilia 

Azevedo (2003) em seu texto- Identidades plurais a respeito da interdisciplinaridade e da 

Historia Cultural:

"O surgimento de uma area comum entre antropologos e his- 

toriadores tomou-se possivel quando os historiadores pas- 

saram a valorizar comportamentos, crenpas e cotidianos dos 

homens comuns, entendendo-os como sujeitos tambem atuantes e 

transformadores dos processos historicos. A historia cultural 

constitui o principal ponto de encontro entre as duas disciplinas, 

campo no qual a fronteira entre elas torna-se tenue ou ate 

desaparecem em abordagens interdisciplinares que, em nossos 

destendem a se ampliar e a enriquecer nosso conhecimento 

sobre os mais diversos povos e suas complexas r e la te s” (pag. 

25).

As coloca9oes das autoras sao pertinentes nesse estudo, pois, a partir dessa 

reflexao temos a consciencia da impostancia dos outros saberes (no caso da antropologia) no 

enriquecimento e na compreensao do nosso tema. Ressaltamos a Antropologia por ser uma 

das pioneiras dos estudos culturais, tanto na Europa como no Brasil. E que apesar das 

controvercias sua contribui9ao se faz neccssaria para nos auxiliar na forma9ao c aquisi9ao dos 

conhecimentos culturais.

Poderemos tambem observar as redoes de poderes que se fazem (ou nao)
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preserves nas obras analisadas. Nesse sentido, Chartier (1990) nos chama a aten^ao para 

compreendermos como as representaqoes (culturais, poh'ticas e economicas) sao construidas, 

particularmente a cultura, passando por controle do estado, tanto nas suas praticas como no 

seu significado; modifica^oes adivindas da construqao de discursos, signos de poder e do 

saber letrado que passou a adjctivar a cultura popular como atrasada para os novos objetivos 

do Estado Moderno.

Para compreender a cultura popular no seu universo de desqualifica^ao, 

classificaqao e hierarquiza9ao social na qual foi construinda, Chartier rcssalta que e 

importante situar neste espa90 de enfrentamentos as relaqoes que unem dois eonjuntos de 

dispositivos: de um lado, os mecanismos da dominaqao simbolica, cujo objctivo e tornar 

aceitaveis, pelos proprios dominados, as representa^oes e os modos de consumo que, 

precisamente, qualificam ou desqualificam sua cultura como inferior e legitima, e, de outro 

lado, as logicas especificas em funcionamento nos usos, e nos modos de apropria<,;ao do que e 

imposto (Chartier: 1990).

Chartier questiona essa dualidade encontrada nos estudos realizados a respeito da 

Cultura Popular. Por um lado a mesma interioriza sua propria ilegitimidade cultural e de outro 

lado, a mesma reconhece atraves da organiza^ao das suas expressoes uma coerencia simbolica 

que legitima sua condiqao de dominados e de inferiores. E ao mesmo tempo sugere que 

devemos operar uma triagem entre as praticas mais submetidas a dominaqao e aquelas que 

usam de astucia com ela ou a ignoram; ou entao, considerar que cada pratica ou discurso 

“popular” pode ser objeto de analise que mostrem, alternadamente, sua autonomia e sua 

heteronomia. Porem ressalta que o caminho e estreito, dificil, mas acredita que hoje em dia 

seja o mais viavel para se analisar a cultura popular. (Chartier: 1990).

As argumenta^oes do historiador Frances, Roger Chartier sao de suma 

importancia para a nossa analise. Quando o mesmo questiona essa dualidade na representaipao 

da cultura popular apresentada nos estudos realizados sobre a tematica ou ate na construqao 

historica e social do termo, parece-nos unanime e nao poderia deixar de ser. Isso porque se as 

representaqoes sao tentativas de interpretaqao do mundo real ou do mundo social. Elas sempre 

irao deixar transparecer as desigualdades, a ordenaqao e a hierarquizaqao, por vivermos numa 

sociedade marcada pela divisao de classes sociais. Talvez seja essa a razao pela qual Chartier 

considera como problematica central das representafoes o ordenamento e a hierarquiza9ao da 

propria estrutura social transmitidas pelas representa9oes sociais..

Diante do exposto nos perguntamos cm nossa analise sc esse tipo de pratica nao
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se faz presente nessas produces, pois vivemos numa sociedade capitalista onde os olhares 

estao voltados para o lucro e para a tecnologia de ponta. Sera que isso tambem nao podera ter 

contribuido para esse olhar desvalorizado que tem-se pela cultura popular?

E justamente fundamentados nessas reflexoes de Chartier que analisamos o 

posicionamento dos autores dos livros didaticos estudados quanto a compreensao dos mesmos 

da realidade social que trabalham, seus discursos e o lugar de onde estao falando. Essa postura 

do historiador (colocada por Chartier) podera nos responder como os mesmos representam e 

interpretam a cultura popular, pois e atraves da representaQao que damos sentido ao mundo. 

Verificaremos, entao, o sentido e o lugar que esses autores permeiam a cultura popular.

Como nos coloca Arantes (2004) a tematica cultura popular ainda encontra 

resistencias ou “preconceito” entre os intelectuais:

“Muita gente torce o nariz. levanta as sobranceinas oi; 

movimenta-se com impaciencia quando ouve o enunciado 

“cultura popular”, (pag. 8)

Segundo o autor, esta ampatia pelo tema, acredita ele, esteja relacionado a dois

motivos:

“Em primeiro lugar, ao fato dessa nocao ter servido a interesses 

politicos populistas e patemalistas tanto de esquerda quanto de 

direita; em segundo, ao fato de que nada de claramente 

discerm'vel e demarcavel no concreto parece corresponder aos 

multiplos significados que ela tem assumido ate agora” 

(pags. 8-9).

As reflexoes do autor nos levam a pensar no processo historico do termo cultura 

popular no Brasil. Onde houveram momentos em que a cultura brasileira foi pensada de forma 

homogenia, onde se pensava numa identidade nacional a partir da cultura (1930). Logo depois 

nas ultimas tres decadas, onde da-se enfase aos estudos economicos (197-1980), a cultura 

popular passa a ser confudida com as expressoes folcloricas tidas como nao-cientificas.

A partir dai a cultura popular passa a ser pensada em rela9ao a classe 

consolidando-se uma serie de visoes preconceituosas sobre a cultura popular tais como: 

cultura fragmentada, conservadora, presa as tradigoes, obstaculo as mudan^as sociais, 

conformista e supersticiosas. Assim, as reflexoes sob manifestagdes culturais dos homcns e 

mulheres comuns acabaram ficando prisioneiras das armaduras ideologicas de seu proprio 

tempo (Abreu:2003).

Assim, como Arantes, convidamos o leitor a uma reilexao mais responsavel da
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expressao que, em pleno seculo XXI ainda nao e estudado como deveria pcla academia e pela

grande maioria dos livros didaticos de Historia que deveriam atender as propostas dos PCN's

(Parametros Curriculares Nacionais) que convida os professores para a valorizafao e a

inclusao da cultura local de cada pals, regiao ou comunidade e vemos que muitos livros

didaticos ainda insistem no privilegio de algumas realidades (Norte e Nordeste, em especial)

economicas e culturais distantes da realidade de algumas regioes brasileiras. O Sudeste e o Sul

do Brasil, sao sempre apresentadas como ricas e superiores, como exemplos a serem seguidos.

O aluno do Norte e Nordeste nao sua regiao (sua historicidade, cultura) contemplada

valorativamente; contribuindo para o sentimento de exclusao. Nao trabalhado a diversidade

etnico-cultural em que cada cultura, por mais especlfica que seja tern urn sentido para cada
•  *

grupo ou sociedade que dela participa ou partilha.

Para melhor compreensao podemos citar o que Arantes coloca a respeito da 

Cultura Popular.

“E inevitavel que muitos objetos e praticas que qualificamos 

de “populares” partilhem o nosso cotidiano: Samba, frevo, 

maracatu, vatapa, tutu de feirao e cuscuz. Seresta e folheto de 

cordel. Congada, resado, bumbo-meu-boi, boneca de pano, talha, 

mamulengo e colher de pau, Moringa e peneira. Carnaval e 

procisao, benzimento, quebrante, simpatia e cha de ervas. 

Algumas numa regiao, outros noutra, com sotaque italiano, 

japones, alemao ou arabe, ou ainda de modo supostamente puro, 

tudo isso conhecemos muito bem e com tudo isso convivemos 

com grande famiiiaridade”. (pags. 12-13).

O autor nos deixa evidente a heterogeneidade e a diversidade da cultura popular 

no nosso pals. Um pals que tern uma das maiores extensoes territorials do mundo e no 

entanto, cssas praticas culturais sc tornam presentes por todo o territorio, embora que, de 

forma e de sentido especlfico para grupo ou sociedade que delas vivenciam.

Alem do que, Antonio Augusto Arantes (2004) em seu livro intitulado -  O que 

e Cultura Popular nos chama a aten^ao para o que consideramos como popular, e para a 

permanencia das praticas que qualificamos de populares no dia-a-dia da sociedade. O que nos 

lcvou a rcOctir acerca das distancias que os livros didaticos de Historia costumam colocar 

entre as culturas de um mesmo pals como se fosse algo e dificil de ser comprccndido o 

conhecido pelo aluno.

Para uma melhor reflexao das praticas culturais consideradas populares 

utilizamos Burke (1989) que define a cultura popular de forma ampliada/diversificada, como 

sendo tudo que pode ser apreendido em uma dada sociedade como beber, andar, falar,
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silenciar e assim por diante...

Burke entende a cultura popular muito alem do que costumamos reierir-se a 

cultura como arte, literatura, musica, danqas, religiosidade. Para ele a cultura popular nao e 

homogenia, possui variates regionais, variaijoes segundo a ocupagao da pessoa. A cultura do 

campones nao e a mesma que a do artesao; a cultura do campones criador de gado nao e a 

mesma do campones que se dedica a agricultura.

O autor tambem trabalha a diversidade da cultura popular no inlcio da 

modernidade na Europa, explicita os diversos sujeitos considerados pertecentes a cultura 

popular como: entalhadores, cantores, contadores de historia, camponeses, artesoes, tecelaos, 

sapateiros, entre outros. Argumentos que a cultura popular na Europa, no inlcio da 

modernidade, estava longe de ser homogenia devido as especificidades existentes dentro de 

um mesmo grupo social, cita como exemplos, suas preferencias alimentares, religiosas, 

literarias e ate mesmo as formas de agir e pensar. Quanto a questao das chamadas subculturas 

o autor a elas se refere:

" \  subcultura e um sistema de siunificados partilhados, mas as 

pessoas que participam dela tambem partilham os significados da 

cultura em geral” (pag. 69).

As abordagens de Burke nos auxiliam a observar nos livros didaticos de Historia 

(e no nosso cotidiano) quais as praticas culturais existentes e como sao tratadas pelos 

professores na escola quando lidamos com elas. Essa pesquisa permite sabermos, sc existem, 

em nossa escola, alunos, pais de alunos ou pessoas da comunidade elementos da cultura 

popular como sanfoneiros, ambaladores de coco, repentistas, rezadeiras, parteiras, 

curandeiras etc. Essas pessoas sao valorizadas e respeitadas? Constam no currlculo escolar? 

Qual a postura dos professores diante da cultura dita popular? Sera que estamos contribuindo 

para sua inclusao? Ou estamos colaborando para a sua extinsao? Sera que essas praticas 

fazem sentido ou tern algum significado paraos alunos? Esses sao alguns dos questionamentos 

que ja estou realizando na escola que trabalho.

Burke tambem levanta uma discussao de grande importancia acerca de culturas 

populares e cultura de elite que deve ser levado em consideratjao em nossa analise. O mesmo 

defende a interatjao entre elite e classes populares atraves da chamada circularidade entre 

essas culturas. Podemos citar como exemplo o quadro da ultima ceia, de Leonardo Da Vinci, 

que se tornou acessivel as pessoas que nunca poderam ir a Milao ve-lo no seculo XVI, mas foi 

posslvel atraves da sua reprodutjao. O inverso pode-se ver com o carnaval, que e considerado
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uma pratica popular, nas suas origens e atualmente e uma pratica predominantemente da elite. 

Assim, como algumas religioes e festas populares que tern em suas origens traqos populares e 

que ganham novas roupagens pela elite e vice-versa.

Porem, sabemos que para a Antropologia e Ciencia Social, cultura tem uma 

definiqao bem mais abrangente do que as que discuti anteriormente. Se refere a capacidade 

que so os seres humanos tem de dar significados as aqoes que pralicam, a realidade natural e 

a realidade construida que os cerca. Essa capacidade em grupo, isto e: os grupos vao dando 

significados proprios as coisas; assim, dentro de uma mesma sociedade diferentes grupos 

(classes sociais, grupos de idades, membros de comparaqoes profissionais, etc) podem dar 

significados distintos para um mesmo fato ou fenomeno. Consequentemente, desenvolvem 

maneiras distintas dc ve-la e de reagir a ele. A rede de significados e praticas de um grupo 

social e o que podemos chamar de cultura, isso do ponto de vista antropologico. Assim cultura 

e um mundo de significados construidos socialmente, isto e, em grupo, e partilhado por todos 

os seus integrantes.

Diante do exposto temos que atentar para outra caracteristica da cultura seja ela, 

popular ou nao: a de que, cultura e algo que se adquire, nao e natural, nao esta definida em 

nossa biologia. A cultura e construida dentro dos grupos sociais aos quais pertecemos. Porem 

a mesma nao se constroi isoladamente, pois como sabemos a cultura pode ser vista como um 

conjunto, uma rede de significados e praticas que ao mesmo tempo se interligam atraves de 

discursos, imagens, encontros, produces literarias, teatros, novelas, cinema, televisao, 

jomais, etc.

E muito importante para nos professores termos essa visao de cultura ao, 

trabalharmos em sala de aula, pois estaremos evitando discutir a cultura popular, como 

praticas tradicionais ligadas as concepqoes folcloristas que nao mudam, como sao costumes e 

praticas de um povo que permanecem sempre. O que nao e verdade.

Cabe aos professores de historia quando estiverem lidando com a tematica 

cultural, levantar questionamento e reflexoes sobre o que reprcscnta, o scntido das praticas 

culturais para os sujeitos que elas compartilham; discutir suas origens, suas modificaqoes seus 

significados e suas adaptaqoes, como tambem, suas redefiniqoes, dentro de cada contexto 

historico. E e exatamente estas reflexoes que tentaremos fazer na nossa analise. Qual o 

significado, o sentido, as interpretaqoes que a Cultura Popular tem hoje? Uma sociedade 

marcada pelos meios de comunicaqao de massa que influenciam diretamente na formaqao da 

opiniao publica, na formaqao de praticas sociais de forma deturpadas e com uma quantidade
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exagerada de informafoes que muitas vezes nao formam a criticidade e interferem de forma

deturpada diretamente no nosso modo de agir, falar, vestir-se, pensar e se expressar
*

socialmente. Pensando por esse lado, podemos observar as influencias dos meios de 

comunicagao de massa por serem os mais acessiveis a ntaioria da popula<;ao sobre as praticas 

consideradas populares. Ate que ponto esses veiculos de comunicafao interferem na cultura 

dita popular?

Ao trabalharmos com esses artificios da cultura de massa e importante que 

levemos em consideraijao o que coloca Jose Luiz dos Santos (1994), em suas abordagens 

sobre cultura. O mesmo levanta que a cultura na sociedade contemporanea nao se reduz ao 

conteudo dos meios de comunica9ao de massa; nem a logica do funcionamento da industria 

cultural e necessariamente uma descriqao da dimensao cultural da sociedade (pag. 69).

Que para compreendermos adequadamente a sua importancia e pi'eciso 

considerarmos os meios de comunicaqao de massa como elementos da vida social, elementos 

que nao sao absolutos, mas que se realizam em contextos soeiais mais amplos (pag. 71). O 

autor percebe as mensagens da industria cultural como propositos de homogeneiza^ao e 

controle das populates, podem ser um projeto dos interesses dominantes da sociedade, mas 

nao sao a cultura dessa sociedade (pag. 71).

Tais informa^oes nos fazem pensar a cultura popular em seus momentos de 

apropria^ao por parte do poder publico que, atraves de propagandas e apoios culturais, tentam 

controlar e ao mesmo tempo tirar vantagens atraves de seus patrocinadores que dizem 

incentivar a cultura, muitas vezes usam para divulgar suas a9oes administrativas e produtos 

para obter o reconhecimento popular com algo do interesse da popula^ao, neste caso, sua 

cultura. Ainda segundo Jose Luiz dos Santos nao podemos discutir cultura ignorando as 

re la tes de poder dentro de uma sociedade ou entre sociedades; pois (justifica) que as proprias 

preocupa^oes com a cultura nasceram associadas as redoes de poder (pag. 80). Lembra-nos 

que elas se consolidaram juntamente ao processo de format^ao de na^oes modernas 

dominadas por uma classe social, junto ainda com uma marcada expansao de mercados das 

principals potencias europeias, acompanhando o desenvolvimento industrial do seculo 

passado e se consolodaram integradas a nova ciencia do mundo contemporaneo (pag. 81).

Para ser mais preciso Jose Luiz dos Santos coloca que:

r v- em ciia os centros de Doder da sociedade se Dreocupam com 

a cultura, procuram defini-la, entende-la, controla-la, agir sobre 

seu desenvolvimento. Ha instituicoes publicas encarreeadas 

disso; da mesma forma, a cultura e uma esfera de atuapao 

economica, com cmDresas. diretamente voltadas Dara ela. Assim.
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as preocupacoes com a cultura sao institucionalizadas, fazem 

parte da propria organiza^ao social. Expressam setts conflitos e 

interesses. e nelas os interesses dominantes da sociedade 

manifestam sua forga” (pag. 82).

Tal reflexao nos orientara quanto aos questionamentos que poderemos fazer ao 

proprio livro didatico. Como os livros didaticos fazem parte da industria comercial, assim 

como a cultura esta ai um dos motivos de encontrar-mos com mais frequencia nos livros 

didaticos uma cultura etilizada, selecionada e elitista.

Trabalhando na perspectiva de Burke, percebcmos que o mesmo defende que a 

cultura popular nao e homogenia, que possui variagoes regionais. A cultura do campones nao 

e a mesma que a do artesao; a cultura do campones nao e a mesma do campones que se dedica 

a agricultura. Chama-nos a atengao para que possamos compreender as culturas em seu 

contexto historico.

Quanto as contribuigoes teoricas de Roger Chartier passamos a entender que as 

representagoes e um tipo de conhecimento que aprendemos e partilhamos com nosso grupo 

social para explicar, na pratica e no nosso contexto, a realidade. E as mesmas tambem acabam 

influenciando a forma pela qual as pessoas agem, seus valores e ideias que sao partilhadas 

pelo grupo e tambem, os compartimentos que sao desejaveis ou admitidos.

Alem do que, as representa^oes favorecem a construgao da subjetividade do 

individuo, a partir da constru9ao subjetiva da realidade, influenciando tambem na construgao 

da identidade das, pessoas e porque nao da cultura?

Trabalhando nas perspectivas ora explicitas dos autores que exploramos, sem 

duvida teremos subsidios teoricos e metodologicos para realizar nossa analise dos livros 

didaticos que priorizaremos no proximo capitulo.
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CAPITULO II

2.1- Cultura Popular e suas Representa^oes no livro didatico

Iniciaremos esse segundo momento da nossa pesquisa fundamentados no que nos 

diz Lima e Fonseca (1999), no texto -  O livro Didatico de Historia: Lugar de Memoria e 

Formador de Identidades quando afirma:

“A construct) das representaijoes reflete interesses de grupos, 

legitima posipoes e reconhece identidades. As representapoes 

revelam, na verdade, as percepfoes do social historicamente 

dadas. Analise por meio de livros didaticos de Historia ajuda-nos 

a compreender alguns aspectos culturais presentes na sociedade 

brasileira contemporanea” (...) LIMA FONSECA, 1999,211).

O nosso intuito e exatamente, esse. Analisar nos livros didaticos como a cultura 

popular e rcpresentada; sobretudo, na sociedade moderna. Para realizarmos a nalise 

tomaremos como referencial o livro didatico intitulado de LINK do tempo, de Denise Mattos 

Marino c Leo Stampachio (2002). Tambem analisaremos o livfo didatico de historia -  NoVh 

Historia Critica de Mario Schmidt (2002).

Comegaremos pela analise da obra de Marino, que se apresenta como um projeto 

de Educa<?ao para o seculo XXI. Mostra na capa os contrastes sociais da historia em quatro 

imagens: da seca do Nordcstc; do homem e do macaco, as revolu<;oes e duas algemas. Essas 

imagens ja vem represetando as dualidades da sociedade moderna, ou seja, as rela tes 

binarias.

Para uma melhor compreensao da analise realizada se faz nccessario que 

conhe^amos a obra desde a sua cstetica ate os seus pressupostos teorico -  metodologicos. O 

livro vem estruturado em 152 paginas, 4 modulos partindo cada um de um cixe tematico. O 

mesmo nao dcixa de situar os acontccimcntos historicos dentro dos assuntos estudados.

Tern como principal objetivo uma proposta de trabalho fundamentado em uma 

metodologia na qual a contextualiza(;ao, a interdisciplinaridade e a associa<;ao ensino-pesquisa 

em sala de aula possam contribuir de forma intencional c permanente para o desenvolvimento 

de habilidades no educando.

Para uma melhor apresentatpao da obra analisada e preciso que estejamos cientes 

do que nos e exposto no sumario deste Livro.

No item -  Considera^des gerais sobre o formato e uso do suplcmento do
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professor que tem como finalidade auxiliar na utilizagao do projeto em relagao as diferentes 

disciplinas e series nele contempladas.

Nesta parte vem todas as orientagdes de uso e de significado de cada metodologia 

proposta no livro que serve como orientates para as quatro series, desde as atividades ate as 

sugestoes relativas aos topicos, as atividades, aos textos, livros, sites, filmes, etc. I ambem 

ressalta-se que os temas transversais indicados — Etica, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, 

Saude, Orientagao Sexual, Trabalho e consumo -  nao ocorrem com freqiiencia. Ao contrario, 

esses temas permeiam, de forma permanente e intencional, diferentes assuntos estudados, 

muito embora nem todos os temas transversais citados estejam presentes que fazem parte dos 

livros de cada uma das disciplinas.

Embora os autores tenham a intensao de auxiliar o maximo possivel o professor 

para que o mesmo torne o cumculo vivo e ativo atraves de suas agoes pedagogicas, isso so 

sera possivel se os professores que estiverem fazendo o uso desse material sejam professores 

competentes e que disponham de tres requisitos basicos: formagao, atualizagao e remuneragao. 

A sociedade possui o direito de cobrar competencia, mas para isso e preciso que o professor 

seja valorizado e remunerado convenientemente para poder exercer melhor sua profissao. E 

quanto aos temas transversais que permeia os conteudos, sentimos a falta da inclusao da 

tcmatica refercnte a cultura popular, que ficou totalmcnte alheia no livro analisado. Embora os 

autores priorizem a transversalidade em sua obra, dificilmente se remetem a cultura 

diretamente. Apenas deram mais enfase ai trabalho e ao consumo que geraram as riquezas e o 

desenvolvimento economico das socicdadcs, sobrctudo a brasileira.

Nos pressupostos teorico -  metodologicos gerais comega-se ressaltando que a 

obra tem em vista as atuais orientagoes curriculares geradas a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educagao Nacional, sobretudo, no que se refere ao Ensino Fundamental, tendo em 

vista a necessidade dos materials didaticos — pedagogicos estarem em ressonancia com as 

finalidades previstas para esse segmento de ensino.

Mostra toda uma preocupagao na constribuigao de materials didaticos no que diz 

respeito a construgao de uma pratica docente pautada na associagao ensino-pesquisa em sala 

de aula.

Chama-se a atengao pra outro aspecto fundamental no que refere-se ao fato de 

garantir que os diferentes temas/assuntos que vcnham a ser trabalhados se relacionem com o 

universo amplo ou particular de diferente sujeitos sociais situados nos mais variados contextos 

sociais, espaciais e temporais, no intuito de contribuir para que os educandos se percebam
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se percebam

como sujeitos sociais e construtores de conhecimento. Para tanto, os autores sugerem 

atividades que visem o desenvolvimento de competencias e de habilidades que correspondam 

ou alcancem os objetivos pretendidos para o Ensino Fundamental.

Aereditamos que os autores foram felizes cm preocupar-se com a inclusao dos 

diversos sujeitos sociais e em desenvolver atraves das atividades propostas o desenvolvimento 

de habilidades e competencias que tanto contribuam para a formapao cognitiva e 

procedimental do educando, que poucos autores se preocupam. Lamentamos que em meio aos 

sujeitos sociais priorizados pelos autores (plantadores, mulheres, crianpas, operarios, 

trabalhadores, cientistas, pensadores, estudantes, homens, negros, os cangaceiros, imigrantes, 

a classe menos favorecida, a elite, boias-frias, os sem-terra, familia, etc) nao tinham 

priorizado os sujeitos com produtores de cultura, apenas numa perspectiva da produpao do 

trabalho e da tecnologia. Para os autores deste livro o social e representado pelo trabalho e 

pela economia e pelo desenvolvimento tecnologico.

Embora tenham mostrado a classe trabalhadora e classe dominadora que fica 

bem expllcita nos ilustrapoes, passando a ideia da importancia e a participapao da classe 

trabalhadora nas conquistas da riqueza do nosso pals, os autores pecam quando nao trazem 

para discussao a questao do imaginario, das mudanpas ideologicas e culturais das classes 

populares em meio a modemidade.

Vemos como positivo a forma como aprescnlam os contcudos, temos assuntos 

quando trazem para discussao conteudos vinculados a vivencia social dos educandos e 

significativos em diferentes contextos das relapdes sociais particulares e gerais nos quais os 

educandos estao inseridos.

Pra tanto, o material didatico esta organizado em modulos, coordenados, e nao 

subordinados entre si, o ensino das diversas disciplinas; Arte, ciencias, geografia, Historia, 

Lingua Portuguesa e matematica. Atendendo, em cada modulo os criterios referidos nos 

Parametros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental -  5a a 8a series.

Ha uma preocupapao dos autores para com uma pratica docente voltada para o 

ensino -  pesquisa. Sendo esta de grande importancia no ensino, fazendo juz ao que se remete 

Marilene Cainelle (1999) quando sua preocupapao com os curriculos das universidades que 

dificutam a interdisciplinaridade quando, optam na formapao de bachareis ou licenciados 

deixando de interligar no curriculo o ensino/pcsquisa.

Destaca-se outro aspecto bem interessante que a transversalidade entre os
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temas/assuntos. Em todos os modulos estao indicados os vinculos de transversalidade 

existentes, de forma a permitir que os professores das diferentes disciplinas situem as 

possibilidades nao apenas de tratamento transversal, mas tambem de complementaridade entre 

temas e assuntos de diferentes areas do conhecimento. Possibilita assim, o acesso de 

professores de outra disciplina a esse material didatico.

Tendo em vista que os autores trabalham com a transversabilidade e ate 

destacam que os conteudos organizados no livro nao devem ficar limitados entre si. Tendo em 

vista que, todo e qualquer aspecto que interfere na constru9ao/reconstru9ao de conhecimento, 

por parte dos educandos deve ser compreendido como conteudo curricular. Para tanto, 

consideram, competencias, habilidades, conceitos, procedimentos materiais, clima gerado em 

sala de aula, alem dos conteudos propriamente ditos, entre outros, sao conteudos curriculares 

e devem ser contemplados sem escalas de determina9ao hierarquica.

Os autores apresentam uma proposta onde o curriculo seja democratico e 

sistematizado por professores organizadores e orientadores da produ9§o de conhecimento dos 

seus educandos. Nao menos transmissores de informa9oes de materiais didaticos fechados 

como ainda e comum presenciarmos nas escolas.
•  %

Vendo por esse angulo, nos questionamos a respeito da ausencia da cultura

popular do livro didatico ora analisado. Esse seria um bom momento para pensarmos no que 

discute Larissa Viana (2003) quando tambem lamenta a falta da discussao da tematica cultura 

popular no tema transversal “Pluralidade Cultural”, onde o mesmo privilegia a questao etnica 

e racial e ignora a discussao sobre classes sociais que para a autora e um referencial 

importante para se estudar a cultura popular. Por outro lado, ela ve o historico em que a 

cultura popular no qual, passou a ser valorizado por intelectuais brasileiros, nas decadas de 

1940 e 1950, como um fator relevante para o referido recreio. Destaca que naquele momento 

havia uma visao de cultura popular idealizado e de certa forma imovel, uma vez que o olhar 

dos folcloristas sobre as culturas do povo sempre estiveram voltadas para as permanencias do 

que para as mudan9as. Alem disso, a perspectiva critica adotada pelos autores dos temas 

transversals em rela9ao a projetos intelectuais que traduziam a complexidade brasileira sob o 

unico prisma, o da “democracia racial” ou o da cultura popular, acredita ela, ter contribuido 

para a nao-discussao desta tematica.

Dessa forma, se a tematica nao e discutido nos livros didaticos, nem tao pouco 

nos temas transversais, sinto que aumenta a responsabilidade do professor de historia. Pois 

uma das habilidades esperadas do professor e que elc tenha a eapacidade de reconhecere
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valorizar as diferen^as presentes nas praticas sociais. Isso implica dizer que, o profissional 

de Historia deve estar orientado por valores e atitudes que lhe permitam reconhecer a 

pluralidade das experiencias historicas das sociedades humanas, sem remete-las a um modelo 

unico dc racionabilidade, e isso se remete, sem duvida, a cultura popular.

Vale salientar que embora possamos contar com um material didatico com todas 

interludes de desenvolver todas essas habilidades no educando, sabemos que, se o professor 

nao tiver uma boa formaqao academica e nao se disponibilizar em trabalhar com esse tipo de 

tematica (cultura popular) ou a adequar ao seu piano de aula, continuaremos deixando a 

tematica da cultura popular as margens de nossas discussoes e reflexoes e questionamentos 

em sala de aula.

Os autores do livro didatico Link do tempo fazem suas considera9oes a respeito 

da avalia^ao. Entendem a valia^ao como um processo de verifica^ao nao somente dos 

conteudos, mas principalmente dos conceitos, habilidades, atitudes e procedimentos numa 

perspectiva reflexiva e continua.

Essa avaliapao segundo ele, deve verificar se os alunos investigam, claboram e 

testam hipoteses; se identificam padroes; se expSem e debatem diferentes opinioes e 

conclusoes; se comunicam oralmentc e/ou por escrito os produtos dos trabalhos realizados; se 

resolvem problemas e elaboram questoes; e se confiam na sua capacidade de enfrentar 

desafios.

Essa e sem duvida um tipo de avaliagao pertinente para o estudo de Historia por 

ser coerente com os objetivos de cnsino de historia que visam formar cidadaos criticos e 

atuantes no mundo e no meio em que vivem.

Ao nos determos as abordagens realizadas no livro didatico (Link do tempo) a 

respeito da cultura popular, no intuito de analisar suas representagoes nao encontramos 

nenhuma referenda da tematica nos modulos I intitulado “ De pernas pro ar” cujo objetivo e 

introduzir algumas questoes relacionadas ao conceito de revolu9ao no ambito de um eixo 

tematico maior, denominado “Historia das representa9oes e das redoes de poder”. No 

segundo modulo Quern sabe faz a hora que tern como objetivo introduzir algumas questoes 

relacionadas a diferentes tipos de rebelioes sociais ocorridas no Brasil e fora dele no ambito 

de um eixo tematico maior denominado “Historia das representaqoes e das redoes de poder*. 

Neste modulo encontramos ilustraqoes com fotos (pag. 76) de objetos que presume-se 

pertencerem ao cangaceiro Lampiao, conlorme se encontram expostos no acervo da cidade de 

Exu no Pernambuco. Logo mais abaixo trazem trechos da literatura de cordel publicados na
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dccada dc 60 por cordelistas da epoca. Enquanto na pagina 77 trazem imagem alusiva ao 

cangago, na sede do centro de tradigoes cordestinas; em Sao paulo.

Diante do exposto, podemos perceber que os autores nao se utilizam das imagens 

no sentido cultural, mas se remetendo ao cangago como uma das rebelioes que diversas vezes 

ganham olhares marginalizados e de bandidagem que por outro lado pode ser interpretado 

como revolta e protesto as condigoes economica, polltica e social de discriminagao injustigas 

e desigualdade no periodo do coronelismo.

Ao trabalhar com o cangago, com a lileratura de cordel e com os objetivos e 

imagens que representam o cangago estao sem duvida nenhuma lidando com algo que nao e 

desconhecido pelo o alunado. E que sao conhecidos eles do ponto de vista da cultura. Pois 

quantas vezes ja viram o cangago representado pelo xaxado em ritmo musical com 

caracterizagao do cangago. Quantas vezes nao ja precensiaram os livrinhos de Litcratura de 

Cordel em exposigoes culturais e nas proprias feiras livres.

Esse nao seria um bom momento para que os autores chamassem a atengao do 

alunado nas atividades reflexivas para um questionamento a respeito da relagao do cangago 

com as manifestagoes culturais do xaxado, por exemplo. Isso por que muitas vezes o aluno 

participa e ate gosta e admira o xaxado, mas nao sabe o porque, o sentido ou a relagao dessa 

pratica com o cangago, por exemplo. Sc os mesmos abrisscm uma discussao c uma pesquisa 

historica de suas origens junto com a discussao realizada pelos autores deste livro com certeza 

o estudo ficaria cada vez mais interessante e desafiador.

Tambem queremos chamar a atengao no que diz respeito a literatura dc Cordel 

que muitas vezes ja foi criticada por estudiosos da cultura por ser entendido como uma pratica 

popular defendida pelos folcloristas da epoca. Assim nos coloca Martha Abreu (2003):

“...Os folcloristas e o folclore passaram a receber criticas 

profundas por defenderem uma pratica tida como nao-cientifica, 

em fungilo de seu pretenso carater mais discritivo que 

interpretative, e por ficarem identificados as forgas mais 

conservadoras de uma sociedade que rapidamente se transforma 

cheia de conflitos sociais. Acabaram sendo marginalizados nas 

universidades esquecidos pela intelectualidade de csquerda, como 

bem demonstrou Luis Rodolfo Vilhena. As criticas tiveram tal» 

rcpcrcussao que a expressao folclore hoje possui significados 

negativos, assumindo ate mesmo conotagoes ligadas ao anedotico 

e ao ridiculo”. (pags. 87-88).

A critica tern cm parte suas razoes, sobretudo quando sc rel'erc ao olhar dos 

folcloristas ao ve praticas culturais com tradigoes, pois da a atender uma certa cstagnagao
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permanencia da cultura. E como sabemos a cultura e mutavel. Como tambem no que diz 

respeito a interpretapao ou reflexao que nao e feita.

Pensando por outro lado, acreditamos que as praticas populares trabalhadas pelos 

folcloristas nao devem ser desconsideradas por que os mesmos os veem como tradicionais e 

nao as questionam. Nos como historiadores culturais e quern devemos trabalhar sim com essas 

praticas que o folclore envolve (crenpas populares, contos, proverbios, danpas e festas, o 

proprio cordel), dando-lhe e claro, novos olhares e interpletapoes. Isso porque o utilizarmos 

um cordel de epoca na sala de aula alem de utiliza-lo como subsldio didatico, podemos 

encontrar indlcios de como aquele momento historico estava sendo vivido pela sociedade. 

Pois em sua maioria os cordeis denunciam o momento historico pelo qual estao passando:*a 

polltica, a economia, a religiao e assim, contribuem na construpao da cultura, pois os 

individuos que se identificam com essa pratica nao vao esta denunciando sempre os mesmos 

anseios do cangapo, da ditadura, da seca, mas os anseios, medos e ideias do contexto social no 

qual estao inseridos.

E como nos colocou Chartier que o papel do historiador e ter perceppao social, e 

que essa se da atraves do discurso que produz estrategias e praticas e que acreditamos que o 

cordel pode nos auxiliar na perceppao social por se tratar da interpretapao de discursos que 

circulam a realidade e o que realmente acontece na sociedade, de forma crltica e coesa. Diante 

disso, se lhes dermos o estatuto de anedotico e mentiroso, so porque nao sao produzidos pelos 

saberes Cientificos, estaremos sem duvida, desconsiderando tudo que reza a historia cultural, 

como tambem desconsiderando os discursos que os mesmos interpretam do proprio sistema 

vigente.

Mesmo que os autores estejam priorizando em seu livro a transversalidade 

envolvendo a pluralidade cultural nao fica claro para o aluno, pois segundo Martha Abreu 

(2003) ao trabalharmos com Cultura Popular hoje no ensino e na pesquisa e necessario que:

“(...)entre os importantes marcos da discussao sobre cultura 

popular, destaque a compreensao da relapao entre as culturas 

ditas tradicionais e populares e a avaliapao sobre as irresistivel 

pressoes e transformafoes supostamente impostas pela 

modernidade, em qualquer periodo historico”. (pag. 92).

E certo que, os autores mostram as mudanpas provocadas pela 

modernidade desde as primeiras sociedades ate os dias atuais. Porem, nao discutem as 

relapoes entre as culturas ditas tradicionais e modemas, nem tao pouco as transformapdes
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sofridas pela aqao da modemidade. Essas transformafoes estao mais centradas na economia 

e no trabalho. Vao mostrando o tempo todo o homem modificando o seu espaqo atraves do 

trabalho do lavrador, plantador de algodao, de soja, cafe ate o colhedor de cacau. Sempre 

mostrando esse trabalho de forma evolutiva ate o trabalho nas industrias e as riquezas geradas 

por esse trabalho.

Ao mesmo tempo em que os autores mostram temas tao presentes na 

nossa sociedade modema, eles tambem mostram os dois lados da moeda, ou seja, deixam 

claro nos seus discursos e desigualdades sociais eausadas pela mesma. Mesmo que estejam 

tratando de uma questao que transmiti um conceito de valoriza^ao do trabalho e o insetivo do 

mesmo. Nao discutem que a falta de oportunidade ao mesmo leva ao alarmante numero de 

desemprego, a faveliza^ao a desnutriipao, etc. Nem tao pouco apontam sugestoes para se 

reverter essas desigualdades. Embora sabemos que a nossa tarcfa nao e dar reeeitas para os 

problemas sociais, mas apontar sugestoes que possam ser aproveitadas pelos nossos 

governantes, pelo menos por aqueles que se dispoem ou priorizam a a<;ao social de um pais, 

estado ou municipio.

diz que:

Pensando do ponto de vista da “pluralidade cultural”, Larissa Viana nos

“ A pluralidade cultural, tem muito a contribuir se ampliarmos o 

enfoque do respeito entre os diferentes grupos etnicos e culturais 

-  embora este seja um aspecto importantlssimo, e valorizarmos 

tambem as situ a tes  de ensino e aprendizagem que contemplam 

a possibilidade de pensar sobre as situafoes de desigualdade e a 

necessidade de mudangas sociais”. (pag. 113).

A colocaqao da professora de historia da rede publica e estadual, 

doutoranda em Historia na UFF, e de grande valia para definiqao de cultura levantada pelos 

temas transversals e tambem levantadas pela professora, onde afirma que a cultura e um 

conjunto de codigos simbolicos, dinamicos, constantemente reelaborados pela sociedade, que 

atualiza seus valores em relaqao as novas condi9oes historicas vividas pelo corpo social. 

Fortalecer a cultura de cada grupo social, cultura e etnico de acordo com os PCN's, e a 

condiqao basica para o fortalecimento da igualdade e da democracia.

E os PCN's poe toda essa tarefa para os livros didaticos de Flistoria que 

dcvem eontemplar os temas transversals. Como foi visto, os autores trabalham diretamente 

com os PCN's e tentam atender essa demanda em sua obra. Porcm, foram infclizcs cm nossa 

opiniao, no que diz respeito a cultura. Pois tratam de temas ligados as mudan^as oeorridas na
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sociedade modema e ssa discussao e feita de forma mais explicita, sobretudo, quando se 

coloca a questao das desigualdades economicas e sociais relacionadas aos avanqos 

tecnologicos, as maquinas que foram substituindo e transformando a vida do homem em 

sociedade.

Nos deteremos agora na analise de um livro didatico: Nova Historia 

Critica de Mario Furley Schmidt, publicado pela editora nova geraqao, 2002. O autor trata 

praticamente dos mesmos conteudos do livro que analisamos anteriormente. O que vai 

diferenciar sua abordagem do livro anterior e que Schmidt se torna mais critica e 

problematizador em seus discursos, enquanto que Denise e Leo eram mais expositivos, e para 

que acontecesse a critica indicavam caminhos para que o aluno chegasse as suas proprias 

conclusdes atraves de debates em grupo e de pesquisas.

Podemos constatar alguns pontos que encontramos em comum nos dois 

livros analisados. A cultura popular neste livro e tratada de forma indireta em outras decadas, 

como nos conteudos referentes A crise de 29 (pags. 113, capitulo 7) onde mostra que a 

publicidade foi um dos meios cncontrados pelo capitalismo para ampliar o consumo. Mostra 

um cartaz publicitario de 1924, numa epoca em que a Coca-cola ja estava se tomando um dos 

simbolos maximos da cultura norte-americdna.

Nesse caso, podemos perceber que o autor refere-se de forma resumida 

e sem muita enfase as mudanqas culturais que comeqaram a acontecer nos paises 

desenvolvidos e que ja usufluiam da tecnologia e da industrializaqao de diversos produtos que 

passaram a fazer parte da vida cotidiana daqueles poucos privilegiados. Nao podemos dizer 

que esses produtos fizessem parte da realidade das classes menos deslavorecidos. Eles ficaram 

conhecidos, mas consumidos apenas por uma parte das pessoas (de elite e de classe media).

Na pagina 125 do capitulo 7, o autor faz uma reflexao critica a respeito 

do cinema que surge na decada de 30 no auge da grande depressao. O questionamento do 

autor e pertinente quando questiona se os filmes do cinema e da teve nos estimulam a refletir 

criticamente sobre o mundo? Ou sera que nao e a funqao do cinema? Porem, o que queremos 

colocar a respeito do cinema nessa epoca e que mesmo em meio a um momento dc crise 

economica, o cinema veio como meio de refugio da situayao economica e social. Pois como 

era algo diferente, causou curiosidade, pois mostrava as imagens em movimento. E sem 

sombra de duvidas passava mensagens e influenciava. E isso pode ser o inicio das origens e 

das transformaqocs pclas quais a cultura, sobretudo a popular vcm passando desde o corrieĉ o 

da modernidade. Pois quern transmite esses valores, essas imagens e mensagens e a cultura
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erudita. que como nos coloca Burke existe esse cicletismo, pois existem emprestimos 

culturais de ambas as culturas. E nesse caso o autor foi infeliz em nao ter levantado esse 

questionamento. O que mudou na vida cotidiana das pessoas? Todos podiam ter acesso ao 

cinema, ja que estavamos em meio a uma crise economica? Porem nao podemos nem inserir 

a popular a esse momenta, pois nesse instante o autor privilegia uma cultura de elite, mesmo 

que vejamos nas entrevistas a questao do cicletismo cultural defendido por peter Burke.

Fizemos uma outra observaqao no capitulo 13, onde trata da crise do 

populismo na pag. 202, o autor vem mostrar a industria cultural liderada pelas empresas e 

divulgadas atraves do radio e da televisao. Neste momenta o autor ressalta que a televisao 

nessa epoca (dec. 60) era um aparelho de luxo, so as classes altas tinham dinheiro para% 

comprar, porem faz uma previa da forfa que a televisao teria no pais a partir dos anos 70.

Vendo a questao da cultura por esse lado que colocou o autor, nos 

perguntamos: E a Cultura Popular? E o restante da populaqao que nao tinha acesso a esses 

meios? Certamente sonhavam e produziam sua cultura dentro do seu mundo, de acordo com o 

seu contexto socio-economico e politico.

Queremos fazer outra referenda ao capitulo 16 onde se detem aos anos 

rebeldes nos anos 60. Aqui o autor da enfase a cultura Hippie influenciada pelos sabios 

Chineses antigos, gurus, indianos, sua ideologia nao era a guerra e sim a “paz e o amor”. E 

essa cultura era representada por jovens da classe media. E por apresentar caracteristicas, 

estilos e ideologias que fugiam ao padrao social da epoca os Hippies nao eram tao aceitos pela 

sociedade. O autor coloca que atraves dessa nova onda dos jovens a industria mais uma vez se 

faz presente. Vendo que podia vender muito mais, criou produtos espccificos para os jovens: 

roupas, discos, lanchonctes (se espalhando pelo mundo afora), boates, alimentos, 

refrigerantes, carros, aparelhos e eletrodomesticos, moveis, sapatos, remedios. E a publicidade 

fazia a cabeqa da galera para o consumo desses produtos. A decada de 60 foi embalada nessa 

onda do rock, da cocaina e do modismo moderno.

Nao queremos nos deter exatamente a discussao desse contexto, pois 

embora interessante, nao e o nosso alvo. So queremos chamar a atenqao da cultura em seu 

momenta de revoluqao, como coloca o autor. Nesse contexto a cultura foi um meio pelo o 

qual os jovens expressavam sua liberdade de escolha, de pensamento e protesto contra as 

regras e normas da sociedade moderna. Como tambem, contra os governos ditadoriais. 

Tambem queremos ressaltar que nesse contexto dava-se prioridade a cultura dc elite, pois por 

nenhum momento se pensou na outra face da moeda. E os jovens das classes ditas
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populares? Sera que nao estavam ou nao faziam suas adaptagoes culturais da cultura 

Hippie? Pois afinal, mesmo que nao usufluissem diretamente dessa cultura, estavam ouvindo 

falar do que estava anunciando a televisao, o radio e os jornais, da epoca.

A nossa ultima observagao refere-se ao capitulo 19, onde corresponde 

exatamente ao nosso recorte temporal. O Mundo Contemporaneo que se detem a decada de 90 

ate os nossos dias. Apos cituar todo o contexto economico, politico e social da epoca, o autor 

faz uma discussao de grande valia para a nossa analise, mais precisamente na pagina 315 no 

item: A pos-modernidade. Vejamos a colocagao que o autor faz no 4° paragrafo desse item:

■‘Na ntis-modemidade impera a cultura do simulado. O que e 

isto? A simulado da realidade. Por exemplo, a foto de uma pessoa 

e o simulacro dela. O mundo virtual e formado pelos simulacros. 

Na realidade virtual pos-moderno, o que vale e a imagem. Por 

exemplo, a marca da roupa, a marca da roupa (a grife) e o que 

faz a roupa valer (...) o simulacro nao e uma ilusao, e urn outro 

tipo de realidade (a virtual)”.

E para ser mais preciso o autor coloca no 5° paragrafo o pensamento do 

escritor Francis FuKuyama (1989) nos livros O fim da hist'roia e o ultimo homem. Coloca 

que ele defendeu a tese de que nunca mais havera transformagoes historicas profundas. E que 

a humanidade atingiu o ponto maximo: o capitalismo e o liberalismo politco serao etemos. E 

que a partir de agora, todos deverao esquecer os debates filosoficos e as manifestagoes 

artisticas de vanguarda. As ideias revolucionarias fazem parte do passado. Nosso presente e 

futuro e fazer compras nos shoppigs, assistir a teve, acessos a internet, andar na moda, votar 

nos candidatos liberais.

Diante dos discursos usado pelo autor do livro e do discurso que ele se 

refere para falar da pos-modernidade nos parece muito forte e generalizador. Tais discursos 

nos lembra o que diz Chartier a respeito das representagoes da sociedade, e o que defende 

Foucault quando diz que os discursos que circulam na sociedade sao produzidos 

historicamente e podem gerar subjetividades.

Ao nosso ver, o autor faz uma representagao excludente quando 

trabalha a pos-modernidade. Isso porque, para ele o que impera e o capitalismo e o 

liberalismo. Sem duvida, isso e uma constante em nossa sociedade. Porcm o mesmo colocou a 

pos-modernidade de forma homogenia. E nao e bem assim. Ele tem toda razao quando fala do 

individualismo, do consumismo, que tudo isso leva a uma perda de valores, ou a uma 

construgao de novos valores como a compctigao, a individualidade, a estetica, enfim, a uma 

serie de valores que levam as pessoas a priorizar acima de tudo os bens materials e uma
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nosieSo social. E csquccem que ao vivermois em sociedade por mais dinheiro. tecnologia que 

venham a facilitar a nossa vida, elas jamais substituirao o amor, o respeito. o afeto. os lacos 

familiares e de amizade que nos como seres humanos necessitamos. Pois o ser humano sente, 

chora, rir, ama. sofre. etc.

E se formos ver a questao da cultura popular, podemos perceber que a 

mesma vai ficando a margem, nesse contexto se levarmos em consideraqao o discurso desse 

autor. Pois quando ele di que a humanidade atingiu o ponto maximo do capitalismo e do 

liberalismo politico e que a partir de agora, todos deverao esquecer os debates lilosoficos e as 

manifestaqoes artisticas de vanguarda. Imagine a cultura popular, onde fica nesse contexto? 

Pois o mesmo deixa bem claro o que esta interessando para a sociedade pos-moderna e o 

mundo virtual.

Quando dizemos que o mesmo faz generalizaqoes e porquc sabemos

que essa nao e uma realidade social economica, politica e cultural de toda a sociedade

brasileira. Em pleno seculo XXI, o seculo da informatizaqao, da globalizaqao, nos sabemos

que o seu impacto e grande e abrange praticamente o mundo inteiro atraves dos meios de

comunicaqao de massa. Porem, como sabemos e uma minoria que tern acesso a esses

tecnologias avanqadas (como ao computador, por exemplo, que hoje e o meio mais rapido de

se atualizar). Realmente concordamos quando o autor diz que o capitalismo c o liberalismo

politico lideram a sociedade, lideram ao ponto de provocar tantas exclusoes sociais. Pois

quantos alunos e professores nao sabem sequer ligar um computador, quanto mais possui-Io e

mante-lo. Mais uma vez entendemos que assim como os autores do livro didatico analisa

anteriormente nao trazem para as discussoes dos conteudos contemporaneos a Cultura
• «

Popular. E assim, quando nao as mensiona, tende a ficar esquecida. Porem cabe aos 

professores fazer sua interferencia a respeito do tema. Assim nos chama a atenqao Martha 

Abreu:

“I la, certamentc uma posi^ao clara, teorica e politica nada 

ingenua, diga-se de passagem ao se defender a utilizapao da 

expressao cultura popular. O objetivo e colocar no centra da 

investiga^ao as pessoas de baixa renda, geralmente identificadas 

e discriminadas socialmente pela cor da pele, pelo local de 

moradia, pelo modo de se vestir e pela pretensa criminalidade. 

No sentido politico, seriam os desprovidos de poder. Se podemser 

tratados genericamente por populares (sem obrigafao de 

distin<;oes desse genera, raga, idade, regiao e religiao), isto deve- 

se ao fato de compartilharem certos aspectos, que devem ser 

demonstrados, tais como condipoes de vida, significados de 

danpas, gostos, e de modo geral, assim serem considerados por 

autoridades policiais, professores, intelectuais e, muitas vezes por 

eles proprios. Deve-se considerar que muitos organizadores de
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festas, membros de grupos folcloricos, musicas, artistis plastico e 

artesaos se auto denominarem “populares”. (pags 94-95).

O trecho exposto nos remete a varias iriterpretagoes. Em relagao a* 

sociedade capitalista em que vivemos e imposslvel negarmos que existem essas 

especificidades colocadas por Martha Abreu. Porem se nos professores continuarmos 

fechando os olhos para esse tipo de discussao em sala de aula estaremos reproduzindo apenas 

os discursos trazidos pelos livros didaticos, que enaltecem a cultura elilizada e a cultura de 

consumo. Sem querer que os livros didaticos contribuem para a construgao de identidades 

como: negro, pobre, vilho, marginal, entre outros.

Por outro lado, Cecilia Azevedo e Maria Regina Celestino de Almeida 

(2003), mostram que os estudos sobre negros, l'ndios, populagoes migrantes e realgoes de 

contato entre os grupos mais variados ganham novas dimensoes quando analisados a luz das 

recentes abordagens interdisciplinaridades da historia e da antropologia. E a historia cultural 

permite essa abertura. E se tratando de cultura como produto historico, dinamico e flcxlvel 

conduz as novas abordagens sobre relagoes de contato que, priorizando as ideias de 

apropriagoes e re-significagao cultural, questionam e complexificam o conceito de 

aculturagao.

Segundo as autoras tais abordagens favorece a ideia de que, apesar dos 

condicionamentos culturais, os homens orientam-se por estragegias moveis, por interesses e 

objetivos que se transformam com suas experiencias historicas, permitindo-lhes reformular 

culturas, valores, memorias e ate identidades, e que tais identidades, regionaism religiosas, 

etnicas, profissionais, ou um nlvel macro, nacionais surgem como construgoes fluidas, 

dinamicas e llexlveis, que se constroem atravcs de complexos processos de apropriagoes c re- 

significagoes culturais nas experiencias entre grupos e indivlduos que interagem dal se falar 

em identidades inter e intracontrastivas.

Essa discussao se faz necessaria em nossa analise pelo fato de estarmos 

analisando a tematica nos livros didaticos. E essas identidades sao nomeadas e classificadas 

pelas linguagens, e pelas narrativas, ou seja, os seus significados sao instituldos pelo poder da 

linguagem. E o livro didatico e constituido de narrativas que sacralizam poderes. E um dos 

lugares de leituras que contribui para instituir praticas culturais muitas vezes discriminatorias 

e preconceituosas, dando-lhes sentidos binarios, como o proprio tema analisado que e o 

oposto de cultura erudita. E segundo Larissa Viana (2003) os currlculos e professores deixam
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de ganhar por nao dedicarem um espaqo mais amplo ao debate da cultura popular, segundo ela 

isso acontece pelas proprias distorgoes teoricas sobre o tema folclore e cultura popular e boa 

parte das criticas e limitacoes atribui'das ao conceito de cultura popular estao relacionadas com 

as “dificuldades” de se lidar com a categoria povo. Que podem estar diretamente 

relacionadas com os discursos preconceituosos e inferiores que foram cosntruidos em torno do 

termo cultura popular historicamente.

Para tanto, Larissa Viana nos chama a atengao para as vantagens que o 

trabalho com cultura popular pode oferecer aos professores de historia e de outras areas. Diz 

que ao trabalharmos com a discussao da cultura popular privilegiando a aqao c a interaqao 

entre diferentes setores da sociedade o professor que dela se aproxima com instrumentos de 

analise saidos da tradiqao de estudos da cultura popular, discutindo noqdes de resistencia, 

conflito, identidade, circularidade, apropriaqoes, cultura de massa, certamente promovera um 

debate mais rico.

O que nos coloca a autora nos leva a pensarmos em nossa propria 

postura enquanto professor de historia. Poi's convivemos com diversidades culturais dentreo 

da propria escola e porque nao dizer da sala de aula e na nossa comunidade. Bias existem, nao 

podemos nega-las. E devemos nos preparar para lidar com as mesmas. E como nos lembra 

larissa Viana, cabe reconhccer ainda que devemos nos limitar aos fragmentos folcloricos no 

estudo das culturas do povo. Isso porque defende ela, se a cultura popular e a?ao, podemos 

reencontrar os artistas populares e suas produces nos arredores da propria escola, onde c 

possivel pesquisas de forma dinamica o contexto que envolve tais produces.

Acreditamos nesse olhar que Larissa Viana nos sugere sobre a Cultura 

Popular e que professores de Historia que lecionam na escola a qual trabalhamos 

desenvolveram o enredo do desfile civico do dia 7 de setembro de 2006, fazendo exatamente 

o que nos sugere a autora. Fizemos um estudo das danqas e ritmos em termos de Brasil e de 

municipio. A partir desse levantamento consultamos o alunado para fazermos um 

levantamento do eonhecimento deles a respeito dessas dan^as e ritmos, como tambem suas 

impressoes, interesse e preferencias por essas manifesta^oes, que vale ressaltar, houver uma 

diversidade de preferencia tais como: pelo frevo, xaxado, baiao, samba, dampa-do-pezinho, 

brega, fank, capoeira, vanerao, forro, pagoda, carimbo entre outros.

Montamos o roteiro do desfile pela ordem de surgimento e 

modificaQoes dos ritmos e dangas. Fizemos a caracterizagao e as demonstrates possiveis. Ao 

longo do desfile lia-se para o publico e para os alunos a historia de cada dan?a e ritmo
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npresentado.

Acreditamos que esse foi um memento oportuno para trahalharmos essa 

tematica. Alem de ser sido um tema pensado pelos professores de historia e acatado pelos 

professores de outras areas, tambem foi aceito pelo alunado que ultimamente apresentam 

uma ressistencia em nao querer mais participar dos desfiles de 7 de setembro, devido a 

diversos

fatores politicos e economicos que permeia pela historia da Independencia do Brasil, que no 

momento nao temos como nos deter mais afundo. E que e uma manifestaqao tradicional, sem 

duvida, porem, necessita de novos olhares e novas roupagens e abordagens se nos interessar 

que continue fazendo parte da nossa cultura. Pois nao deixa de ser um momento onde 

podemos levar para fora da escola discussbes e reflexoes que venham desconstruir, 

preconceitos, conflitos sociais.

Esse trabalho foi de grande valia se visto no ambito da cultura popular. 

Pois contribui sem duvida, para a integraqao de diversas culturas. Alem das reflexoes e 

valorizaqoes da cultura do Sul, Norte, Nordeste, centro-oeste do Brasil e da nossa cultura 

local. Em movimento algum cnalteccmos ou diminu-imos as manifestaqoes culturais 

apresentadas. Fizemos questao de mostrar a sua historia para que os alunos e a comunidade 

conhccesse e a partir do momento que passassem a conhecer certamcntc possam respeitar e a 

valorizar a cultura do outro, que muitas vezes por nao se ter um conhecimento mais proximo 

cometemos julgamentos c impressoes distorcidas c ate tratamos com indiferenqas e rejciqao.

Essa questao colocada a respeito do outro c levantado por Vera Regina 

Veiga Franqa do ponto de vista dos discursos de identidade e alteridade. Assim a autora se 

remete a essa questao:

" A identidade tern a ver com discursos, objetos, pranca.> 

simbolicas que nos posicionam no mundo que dizem nosso lugar 

com relapiio ao outro (outros pontos de referenda, outro lugar). 

Ao fazer isto, a identidade tambem marca e estabelece uma 

posi?ao, o lugar que efetivamente construimos e no quaFnos 

inserimos. Ela se constroi assim — nessa interse<;ao entre 

discursos que nos posicionam e o nosso movimento de nos 

posicionarmos enquantos sujeitos no mundo”. (pag. 2)

Diantc do exposto, podemos detectar os discursos de identidades que 

existem em relaqao as diversas culturas, sobretudo da cultura dita popular. No caso da musica 

brega por cxcmplo que ganha essa nomiaqao associaqao a discusos adivindos de pessoas que 

tern preferencia por outros estilos musicais que consideram melhor que o brega e o deftnem 

como cafona, ridilo, pobre, ultrapassado, etc. Sem esquccer que, para os adeptos do brega ele
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tem um sentido, lhes passa ou transmite uma mensagem que tem a ver com o seu mundo. Pois 

o mesmo ja e feito na tentativa de expressar uma dita realidade dos sujeitos que sofrcm por 

amor, por causa de chifres, da situapao financeira, das perdas, dos sonhos que nao realizou, 

enfim, nao podemos deixar de evidenciar nesse momento o que nos fala Chartier 

das representafdes do mundo social, ou da tentativa da representa^ao da realidade, que 

muitas

vezes exprime de forma tao profunda que o real acaba chocando aqueles sujeitos que nao 

vivenciam essa realidade e cabam gerando as tao famosas subjetividades culturais, nesse caso.

Queremos externar as nossas profundas lamentafoes em perceber que 

apesar dos autores dos livros didaticos analisados virem trazendo novas abordagens criticas 

relacionados a modernidade os mesmos acabam encorporando a sociedade capitalista e a 

politica neoliberal deixando de discutir os temas transversais: pluralidade cultural, 

sexualidade, etica, cidadania e mcio ambiente. E quando o fazem nas entrelinhas. Pois o nosso 

alunado de ensino fundamental nai tem um embasamento teoricos dos autores para atentarem 

para essas questdes. Tambem, nao podemos ficar esperando que os livros didaticos levantem 

essas abordagens para podermos comeijar a discuti-las em sala de aula. Como sabemos os 

PCN's nos dao essa abertura, para tanto, resta-nos criar situafdes metodologicas para inseri-las 

e discuti-las em sala de aula.
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CAPITIJLO  in

Como os PCN's de Historia propoem que os professores trabalhem a 
questao da Cultura Popular.

Embora, os autores dos livros didaticos analisados nao tenham se 

detido ao tema da Cultura Popular. Com mais especificidade, percebemos que os mesmos 

deram enfase aos conteudos propostos para o quarto ciclo pelos PCN's (Parametros 

Curriculares Nacionais). Sendo que, o estudo da cultura encontra-se inserido entre eles. Onde 

a cultura vem ser discutida as problematicas da cultura contemporanea (radio, televisao, 

jornais, revistas, cinema, computador, propaganda, criaqao artisticas).

Nao podemos dizer, que os autores tinham por obrigaqao ter trabalhado 

ou privilegiado diretamente a tematica. Isso porque, se os professores tiverem um 

conhecimento, e uma leitura reflexivas das propostas dos PCN's, veremos que essa nao e uma 

obrigaqao exclusiva dos livros didaticos, mas sim, da conduqao pedagogica e metodologica 

dos professores de Historia, como tambem da sua formaqao academica, qual o seu olhar e a 

importancia que ele da a cultura e eomo a discute em sala de aula.

Para uma melhor reflexao a esse respeito e importante que relembremos 

o que nos propoe os PCN's para o estudo da historia no ensino fundamental.

De inicio e bom ressaltar que os Parametros Curriculares Nacionais 

reconhecem a realidade brasileira como diversa, e as problematicas das escolas, das 

localidades

e das regioes como multiplas. E admitem seus autores que e no dia-a-dia das escolas e das 

salas de aula, a partir das condiqdes, contradiqoes e recursos inerentes a realidade local e 

educacional, que sao construidos os curriculos reais. Como tambem colocam que sao grupos 

de professores e alunos, de pais e educadores, em contextos sociais c educacionais concretos e 

peculiares, que formulam e colocam em pratica as propostas de ensino. Sendo que, os PCN's 

rcprcsentam mais um instrumento de trabalho para o cotidiano escolar.

Vimos que, os PCNs dao abertura para uma llexibilidadc dos curriculos 

em cada realidade sociocultural e economica em que se vivenpie professores e alunos. Ele<> 

vem apenas fazendo um referencial que pode sofrer suas adaptaqoes, modificaqoes, 

dependendo do contexto em que estejam sendo utilizados.

Segundo os seus autores, eles tambem tern a intenqao de auxiliar o 

professor na reflexao sobre os pressupostos historicos e pedagogicos de ensino e sobre as
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abordagens e conteudos selecionados para os estudos escolares, apresentando assim, um 

historico da propria disciplina de Historia no Brasil, no intuito de contribuir para que o 

professor se posicione diante do ensino de Historia, especialmente quanto as suas finalidades 

e possibilidades de transformapoes. Alem disso elencam as caracteristicas e importancia 

social do conhecimento historico, como tambem, os objetivos, conteudos, eixos tematico de 

cada ciclo, as orientapoes e metodos didaticos e Criterios de avaliapao.

Todas as discussoes realizadas pelos autores dos PCN's sao voltadas 

para a formapao do cidadao, para o exercicio da cidadania, como tambem, para o trabalho do 

professor nesse processo que e de fundamental importancia pois e ele quern medeia toda a 

apao pedagogica no estudo e no ensino de Historia.

Em se tratando da tematica da Cultura Popular, os PCN's contribuem

para o estudo da mesma devido a varios fatores: Primeiro eles dao “autonomia” curricular e

respeitam a diversidade cultural do pais; Segundo, acompanham as mudanpas teoricas e

metodologicas no ensino de historia, reconhecendo, professores e alunos como sujeito ativo

no processo de aprendizagem; Entendem a historia como um campo de pesquisa e produpao

de saber em constante debate. Trazem para a luz das discussoes as novas abordagens que

iluminam as analises politicas de instituipoes, de lideres govemamentais, de partidos, de lutas
• %

sociais e de politicas publicas. Ao mesmo tempo, novos teinas sociais c culturais ganham 

relevancias tais como: as pesquisas destinadas a aprofundar e revelar as dimensoes da vida 

cotidiana de trabalhadores, mulhercs, crianpas, grupos ctnicos, velhos c jovens c das pesquisas 

que cstudam praticas e valores relacionados as fcstas, a saude, a doenpa, ao corpo, a 

sexualidade, a prisao, a educapao, a cidade, a natureza e a arte; reconhecer como fontes de 

pesquisa a documentapao escrita e institucional, como tambem documentos de diferentes 

linguagens -  textos -  imagens, relatos orais, objetos e registros sonoros.

Para tanto, cabe ao professor incluir a tematica no curriculo, tendo em 

vista que a mesma esta relacionada as abordagens rcferentes a problematica da cultura 

contemporanea. Pois vivenciamos uma realidade onde lidamos diretamente com al-unos 

adivindo das classes populares e sem duvida essa problematizapao a respeito da cultura 

popular se faz ncccssaria nas salas de aula. Para que o aluno pcrccba as diferenpas, compare- 

as e saiba posicionar-se de forma critica diante delas.

Segundo os autores dos PCN's para que os alunos tenham tal postura se 

faz neccssario o fortalccimcnto de diferentes abordagens que cnfatizam a problematizapao do 

social, procurando ora nos grandes movimentos coletivos, ora nas particularidades
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individuais, de grupos e nas suas inter-relaqoes, o modo de viver, sentir, pcnsar e 

agir de homens, mulheres, trabalhadores, que produzem, no dia-a-dia e ao longo do tempo, as 

praticas culturais e o mundo social.

Ressaltam tambem, que os estudos da cultura e das representaqoes 

alertam para o fato de que, assim como as obras de arte, os artefatos, os textos e as imagens 

estao repletos de significances -  complementares e contraditorias -  as obras historiograficas, 

do mesmo modo, possuem seu tempo, seu lugar, seus valores suas ideologias.

Os PCN's, por sua vez, levam em consideraqao a diversidade de terhas e 

abordagens que tern sido alimentada e fundamentada pelo dialogo da Historia com outras 

areas de conhecimento das Ciencias Ilumanas, ou seja, da Interdisciplinaridade. Valorizam a 

ideia de diversidade cultural e multilicam as concepqoes de tempo.

Para tanto, muitas reflexoes inerentes a pesquisa historica sao 

significativas para o cnsino na cscola fundamental, defendem seus autores. Segundo eles, as 

abordagens teoricas que problematizam a realidade social e identificam a participaqao ativa 

das pessoas “comuns” na construnao da Historia — nas suas resistencias, divergencias de 

valores e praticas, reelaboradas da cultura instigam, por exemplo, propostas e metodos de 

ensino que valorizam os alunos como protagonistas da realidade social e da Historia e sujeitos 

ativos no processo de aprendizagem.

Enfatizam que o dominio das nonoes de diferen^as, semelhanqas, 

transformaqoes e permanencias possibilita ao aluno estabelecer relaqoes e, no processo de 

distinqao e analise, adquirir novos dominios cognitivos e aumentar o seu conhecimento 

sobre

si mesmo, seu grupo, sua regiao, seu pais, o mundo e outras formas de viver e outras praticas 

sociais, culturais, politicas e economicas construidas por diferentes povos.

E por fim, dizem que, para se formar cidadaos conscicntes e criticos da 

realidade cm que estao inseridos, e necessario fazer escolhas pedagogicas pelas quais o 

estudante possa conhecer as problematicas e os anseios individuais, de classe e de grupos- 

local, regional, nacional e intemacional — que projetam a cidadania como pratica e ideal; 

distinguir as diferenqas do significado de cidadania para varios povos e conhecer 

conceituaqoes historicas delineadas por estudiosos do tema em diferentes epocas.

Sendo assim, vem a cidadania atualmente como um tema novo que 

envolvem problemas tais como: o desemprego; a segrcgaqao etnica e religiosa; o 

reconhccimcnto da espccificidade cultural indigena; os novos movimentos sociais; desrespeito
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pela vida e pela saude; a preserva^ao do patrimonio historico -  cultural; a representa?ao do 

meio ambiente; a ausencia de etnica nos meios de comunicapao de massa, o crescimento 

da violencia e da criminalidade.

Enfim, tendo em vista todas essas considera^oes dos autores dos PCN's 

em relagao ao ensino, a pesquisa e as abordagens historicas, podemos perceber que sao de 

grande valia para a questao do trabalho da cultura popular. Tomando como referenda tais 

abordagens podemos lidar com a tematica numa perspectiva historica, ou seja, estamos 

trazendo para a historia para a sala de aula e para nossas discussdes uma tematica que muitas 

vezes e marginalizada pela propria historiografia, por professores e livros didaticos.

Podemos atraves da perspectiva da historia cultural discutir a tematica 

com respeito, desconstruir discursos que giram em tomo da mesma. Alem disso, podemos 

estar trabalhando um conteudo relacionado com a vivencia dos nossos alunos que atraves de 

uma perspectiva historica pode ser sistematizado e historicizado na escola, levando-se em 

considera9ao as especificidades e diversidades culturais existente no nosso pais. Para que 

assim, o aluno possa desenvolver um pensamento critico, reflexivo e de respeito nao so para 

com a cultura popular, mas para com a cultura em geral.
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C o n tr ib u tes  pedagogicas do tema.

Ao percorrer o universo dos livros didaticos de historia de Mario e 

Shmidt analisando a “Cultura Popular” bstamos conscientes da contribuipao Pedagogica 

dessa tematica para nossa pratica pedagogica, como para futuras pesquisas na academia.

Quando refiro-me a pratica pedagogica estou ressaltando, a importancia, 

e utilidade e os conhecimentos adiquiridos na execupao desse trabalho. Sinto-me gratificada 

pela escolha e discussao dessa tematica. Pois ao comepar lecionar Historia no Ensino 

Fundamental, estarei consciente das minhas atribuipoes ao lidar com a cultura. Estou certa que 

terei que abrir espapo para a discussao dessa tematica pois faz parte da vivencia da maioria 

dos alunos. Apos a pesquisa ja tenho um maior embasamento teorico., sobretudo dos 

historiadores Roger Chartier, Peter Burke e dos Parametros Curriculares Nacionais, que sao 

de grande importancia para os professores se situar em todos os aspectos relacionados a 

Historia.

Estou convicta da minha contribuipao para a academia, pois e uma 

tematica abrangente entre os estudiosos culturais porem dentro da academia ainda sao poucos 

os trabalhos monograficos que tratam sobre o tema.

Sou consciente das limitapdes do trabalho devido ao curto prazo que 

foi produzido. Porem nao dcixa de scr um tema prcscntc na historia das socicdadcs. Pois 

apcsar de todos os avanpos tecnologicos, do capitalismo, da globalizapao de ideias, produtos, 

mercado e da cultura elitizada, a cultura popular nao foi extinta como muilos pensam, ao 

contrario, ela continua viva, pois os grupos sociais sejam eles de classe media ou popular, nao 

deixam de produzir cultura, de reiventa-Ia e modifica-la de acordo com o contcxto social cm 

que se encontram.

Vendo por esse lado, o nosso trabalho so tern a acrescentar nos estudos 

culturais. Pois temos em vista uma problematica que n5 pode ser mascarada ela existe e tern 

que ser discutida pela academia e por professores do ensino fundamental e medio. Se nao 

estaremos reproduzindo em sala de aula os discursos que circulam na sociedade a respeito da 

Cultura Popular, que e vista como algo sem importancia, sem credito porque advem das 

classes menos favorecidas. Se nao trouxermos tematicas como essas para nossas discussoes e 

reflexoes na sala de aula nao estaremos contribuindo para o exercicio da cidadania, nem tao
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pouco formando cidadaos, criticos, conscientes e atuantes na sociedade em que vivem, tendo 

o respeito e as oportunidades que lhes sao de direito.

Sabemos que nao sera so esta tematica que lhes dara abertura para a 

cidadania, porem, a exemplo desta, poderemos trabalhar muitas e muitas questoes que geram 

preconceito, discriminapao e desigualdades nas salas de aulas, lugar esse que tern por 

obrigapao sistematizar o conhecimento de forma democratica e transformadora.

Fica-nos assim, a certeza de ter despertado o olhar dos alunos, 

professores e da comunidade academica que e a produtiva maior do conhecimento cientifico 

a refletir, repensar e a estimular projetos de pesquisa e estudos voltados para a inserpao dessa 

tematica na historiografia, nos livros didaticos, na academia e nas escolas em todos os seus 

seguimentos realidades sociocultural e economica em que se situam.

Para tanto, o estudo da Cultura Popular possibilitara ao aluno do ensino 

fundamental ou medio a utilizar conceitos para explicar relapoes sociais, economicas e 

politicas de realidades historicas singulares, com destaque para a questao da cidadania; 

reconhecer as diferentes formas de poder inter e intragrupos sociais.

E e nessa perspectiva que incluimos a cultura popular, pois a mesrna 

esta intrisicamente relacionada as classes sociais.

E e exatamente ai, que entra a participapao do professor e do curriculo 

escolar. Isso porque o curriculo tern por obrigapao priorizar os conteudos bas icos que 

contribuam para que o aluno tenha uma visao generalizada do mundo. Mesmo que o professor 

tenha que partir dos conhecimentos previos, a escola ou o professor melhor dizendo, tern a 

funpao de sistematiza-las de forma democratica e transformadora caso contrario, nos 

limitaremos aos conhecimentos corriqueiros que o aluno tern a respeito da cultura e nao 

ampliaremos nem os transformaremos. E em historia esse processo acontece por meio de 

discussoes, reflexoes, confrontos de autores, questionamentos, pesquisas, relatorios, 

desenvolvendo o senso critico do educando para que ele possa interferir e posicionar-se 

diante do conhecimento adiquirido.

Para isso, se faz necessario, sem sombra de diividas , que essa 

interferencia pedagogica realizada pelo professor seja feita por um professional com uma boa 

formaqao academica.

Porem, vale salientar, que para que o professor consiga rcalizar sua 

funpao de transmissor, mediador e democratizador do saber sistematizado e necessario que o 

mesmo receba atenpao por parte do poder publico em termos de formapao, atualizapao e
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remunerafao. Isso se faz necessario pelo fato de que , se a sociedade tem o direito de cobrar 

competencia, e preciso que o professor seja remunerado e valorizado convenientemente.

Se o professor nao dispuser de recursos didaticos de boa qualidade a 

tendencia e realizar um trabalho de pessima qualidade. Isso tenha uma boa forma?ao ele tem 

meios para direcionar seu trabalho sem muitos atropelos. Pois se ele for um professor que 

seja uma linha historiografica condizente com a historia cultural, por exemplo, com certeza 

tera mais facilidade para lhe dar com alunos das classes populares e com a propria tematica da 

cultura popular.

Por fim, fica dificil exigirmos dos professores de Historia como coloca 

os PCN's uma postura homogenia para com o ensino da Historia. Isso porque existem 

diversidades ate mesmo dos professores, na lormafao academica de cultura, de classe social.

Por isso ser tao imporlante, repito, a forma^ao, atualiza^ao, valoriza^ao 

e remunera9ao do prollssional de Historia ou outro qualquer, para que desempenha um 

trabalho com mais exido para o professional e para os educandos.
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Consideracoes Finais

O trabalho monografico que ora realizamos nos possibilitou ampliar a 

nossa visao em tomo de um tema tao amplo e complexo como o da cultura popular analisado 

a partir dos livros didaticos de Historia do Ensino Fundamental da 8a serie.

A analise feita nos livros possibilitou a iluminaqao e integraqao de

certos temas.

Tivemos uma melhor situaqao da tematica Cultura Popular atraves das 

leituras realizadas apartir dos historiadoresRoger Chartier, Piter Burke e Martha Abreu, que 

tao bem discutem a tematica. Roger Chartier contribuiu de forma significativa porque atraves 

do seu conceito de representa^ao do mundo social, entendemos que a cultura popular nao foi 

representada nos livros didaticos analisados, nem em forma de discurso nem tao pouco pelas 

as imagens, pelo fato de que os autores tern uma representaQao da sociedade como se so 

existisse o mundo globalizado informatizado c modernizado, talves a representagao do mundo 

em que eles vivem, de uma realidade vivenciada por eles. E dessa forma, apresentam um 

mundo hierarquizado, ordenado e como acontece nas representa^oes do mundo social 

excluem, que? A cultura popular, ja que a mesma existe devido essa hierarquizagao das 

representafbes e dos discursos que circulam na sociedade, nos livros didaticos e na propria 

historiografia.

Atraves de Piter Burke, percebcmos o univcrso das varicdades da 

historia cultural e da propria cultura. Como tambem passamos a entender suas especificidades 

e subculturas. Uma cultura pode ter aspcctos, emprestimos de outras cultures seja dc elite, 

erudita ou popular, ou seja, nao existe cultura homogenia.

Com Martha Abreu despertamos para a importancia dc se trabalhar com 

a cultura popular cm sala de aula. Pois a mesma defende que esta e uma tematica de grande 

relevancia no sentido de colocar problemas, evidenciar diferen^as e ajudar a pensar a 

realidade social e cultural, sempre multifacetada, seja a da sala de aula, a do nosso cotidiano 

ou as fontes 

historicas.

Constatamos enfim, atraves da analise dos livros didaticos que os 

autores (Schmidt c Marino) nao priorizaram a cultura popular, sendo que o primeiro trabalha a 

historia numa perspectiva critica e questionadora e o segundo com as propostas Curriculares
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Nacionais que dao abertura para a interdisciplinaridade e para os temas transversais, mesmo 

assim, a cultura popular nao fora posta em discussao.

Por fim, foi gratificante e bastante util pensar a respeito da importancia 

do estudo da tematica em tomo do curriculo e da competencia do Professor e de suas 

contribuiqoes pedagogicas e academicas para o estudo e o ensino da cultura popular e da 

historia.
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